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Se Kennedy pensou que a recusa da plateia a debater 
o tema do capitalismo monopolista indicava uma falta de 
conhecimento do assunto, ele certamente cometia um erro. 
Os estudantes indonesios, tal como seus colegas nos paises 
subdesenvolvidos em todo o mundo, conhecem muita coisa 
sobre o capitalismo monopolista, tendo visto sua face mais 
feia deste e sofrido na pr6pria pele as conseqtiencias de 
sua politica. Mais nao e surpreendente que eles achem ser 
este um tema serio demais para definicoes ligeiras ou con- 
cursos de inteligencia. 

As perguntas de Kennedy permanecem, entretanto, e 
nos lhe faremos o cumprimento de admitir que refletem 

Fui apresentado na Indonesia a outro grupo numeroso de estu- 
dantes e um rapaz, no final de meu discurso, Ievantou-se e Mz tuna 
pergunta. No curso de sua pergunta ele descreveu os Estados Unidos 
como um slstema de capitalismo rnonopolista. E quando ele pronun- 
ciou essa expressao metade dos estudantes aplaudiram. 

Eu disse entao ao jovem: "Bern, agora eu gostaria de saber uma 
coisa. Sou aqui um representante dos Estados Unidos. 0 que vem a 
ser capitalismo monopolista? 0 que representa essa defini9ao nos Es- 
tados Unidos? Ela fol empregada aqui com um sentido pejorative, 0 
que corresponds a ela nos Estados Unidos? Que significa capitalismo 
monopolista?" 

tie niio respondeu. Eu disse, entao: "Bern, agora, alguem entre 
os que bateram palmas, alguem entre os que aplaudiram este cavalheiro 
quando ele utilizou essa expressao - quer explicar-me o que signiftca 
capitalismo monopolista?'' E ninguem se apresentou. 

No inlclo de 1962, Robert F. Kennedy, entao Pro- 
curador-Geral na administraeao de seu irmao, fez uma 
viagem em torno do mundo como uma especie de emis- 
sario de boa vontade dos Estados Unidos. Em sua volta, 
falou no almoco anual da Associated Press. Em seu dis- 
curso, publicado na edicao de 24 de abril do New York 
Times, relatou o seguinte incidente: 
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0 texto acima e uma reconstituleao de anotaeoes 
feitas cerca de dois anos atras sobre 0 que pretendiamos 

• * * 

um estado de genuina ignorancia que e compartilhado pela 
maioria de seus patricios. :tste livro e dedicado a todos 
os que, entre eles, estao realmente interessados numa res- 
posta e se dispdem a empregar o tempo e o esforco ne- 
cessarios a adquirir alguma compreensao sobre um tema 
extraordinariarnente complicado e dificil. Esperamos tarn- 
bem que ele sera util aos estudantes da Indonesia e de 
todos os demais paises do mundo subdesenvolvido para a 
aquisic;ao de um entendimento mais claro e mais com- 
pleto de uma realidade cuja importancia eles ja reco- 
nhecem. 

Certo tipo de critica deve ser respondido antecipada- 
mente. Seremos provavelmente acusados de exagerar. E 
uma acusacao diante da qual nos confessamos culpados 
sem pestanejar. Num sentido muito real, a funeao tanto 
da ciencia quanto da arte e exagerar, desde que 0 que 
se exagera e verdadeiro e nao falso. Quern quer que pre- 
tenda reclamar que excedemos os limites dessa condicao 
devera estar preparado para apresentar sua pr6pria ver- 
sao sobre a sociedade americana de hoje. Daremos boas 
vindas a um esfOrc;o desse tipo. De resto, o teste fina! 
da verdade nao e o julgamento subjetivo de alguem, e sim 
o curso objetivo da hietoria, 

ll:ste livro teve um periodo de gestac;ao incomumente 
longo: quase exatamente dez anos desde a primeira ten- 
tativa de esboeo ate a data de publicacao. 0 material 
ilustrativo e para fundamentacao do texto foi reunido a 
medida que era necessario, mas nao houve qualquer es- 
f orc;o sistematico de atualizacao, nern procuramos levar 
em conta todos os trabalhos significativos relacionados com 
os diversos temas de que tratavamos e que foram publi- 
cados no periodo. Trata-se, como afirma o subtitulo, de 
um ensaio, e nao de um tratado, e nao tern qualquer pre- 
tensao de abranger tudo. 

A maioria de nossas dividas intelectuais sera esclare- 
cida no texto e nas notas de pe de pagina, nao precisan- 
do de meneao especial aqui. Pela edicao cuidadosa e inu, 
meraveis melhorias na apresentacao e no estilo ficamos 
grates, como n6s ambos ficamos diversas vezes no passa- 
do, a John Rackliffe. 
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• Urn ano depois de sua morte, Monthly Review publicou uma 
edi~ao especialmente dedicada a sua mem6ria, Paul A. Baran: A Col- 
lective Portrait (marco, 1965 ), realizada por Leo Huberman e por mim, 
publicada mais tarde na forma de livro. Ela inclui tres excertos da obra 
de Baran, dois ensaios sobre sua vida e sua obra, 38 declaracoes de 
personalidades de todo o rnundo e uma bibliografia de seus escntos. 

Nova York, 
1.0 de Janeiro de 1966 

PAUL M. SWEEZY 

incluir no prefacio. Para minha profunda tristeza, preci- 
so agora acrescentar um adendo e assinar sozinho o pre- 
facio, Paul Baran morreu a 26 de marco de 1964. * 

Embora Baran jamais tenha visto a forma final do 
manuscrito que foi para a composicao e a impressao, devo 
assinalar que isto de modo nenhum diminui o carater 
conj unto da obra .. As ideias e a estrutura do livro foram 
acertadas por nos a base de um intercambio continue, 
muito tempo antes que o primeiro esbeco fosse escrito. 
Tudo o que um de nos elaborava era criticado em detalhe 
pelo outro, e em muitos casos reelaborado e recriticado 
mais de uma vez. Tudo o que agora sai no livro foi ob- 
tido por esse processo, antes da morte de Baran. Alem de 
dar acabamento a todo o manuscrito, a unica coisa que fiz 
foi deixar de fora o que seriam dois capitulos suplementa- 
res. :Esse material estava em forma bruta a epoca de 
sua morte, mas ambos tinhamos duvidas importantes sobre 
ele, duvidas que ainda precisavam ser discutidas e resol- 
vidas. Desde que nenhum dos capitulos era essencial ao 
conjunto do tema do ensaio, a melhor solueao pareceu 
ser a de omiti-los, Cheguei a essa conclusao mais facil- 
mente quando vi que, mesmo sem esses capitulos, o livro 
ficara maior do que eu esperava ou do que inicialmente 
fora nossa intencao. 
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FRANTZ F ANON 

Ha dois secuios, uma ex-colonia europeia resoloeu. igualar- 
se a Europa. E consequiu-o tao bem que os Estados Uni- 
dos da Anierica se transformaram num monstro, no qual. 
oe oicioe, a enfermidade ea imuananidade da Europa cres- 
ceram em propor~i5es assustadoras. 

A Verdade e o Todo. - HEGEL 

-- ... t . .. ~ 
- - - - - 



A situacao das Ciencias Socials nos Estados Unidos, 
hoje, e paradoxal. 0 numero de pesquisadores e profes- 
sores eleva-se rapidamente, Seu treinamento e dominio de 
suas disciplinas, inclusive a capacidade de usar o racio- 
cinio matematico preciso e metodos estatisticos comple- 
xos, estao muito acima dos niveis atingidos pelos seus pre- 
decessores de uma gerac;ao atras. Universidades, fundacoes 
e Governos organizam projetos de pesquisas e concedem 
bolsas em escala sem precedente. Livros, relatorios e ar- 
tigos sao produzidos numa sucessao interminavel. E, no 
entanto, toda essa intensa atividade intelectual produziu 
poucas descobertas ou revelacoes importantes sobre a for- 
ma pela qual nossa sociedade funciona e para onde se di- 
r ige. 

Na verdade, sabemos que nossa sociedade nao funciona 
hem. Mas ha apenas alguns anos, durante o periodo que 
C. Wright Mills chamou acertadamente de Grande Come- 
moraeao Americana, os cientistas sociais nos asseguravam 
que tudo ia bem. Que o inverso e verdade - que uns ho- 
mens ociosos e maquinas ociosas coexistem com a privacao 
nos Estados Unidos e a fome no exterior, que a pobreza 
cresce em ritmo igual ao da riqueza, que volumes enormes 
de recursos sao desperdicados de modo frivolo e freqiiente- 
mente prejudicial, que os Estados Unidos se tornaram o 
simbolo e o defensor da reaeao em todo o mundo, que os 
americanos estao empenhados em varias guerras e evi- 
dentemente se encaminham para outras ainda maiores 
- o conhecimento de tudo isso, e muito mais, nfio nos veio 
das Ciencias Socials, mas da observacao de fatos inevita- 
veis. Podemos ate dizer que os cientistas sociais, assegu- 
rando-nos durante tanto tempo que tudo ia tao bem na- 
quilo que consideravam o melhor dos mundos, fizeram o 
que lhes foi possivel para nos impedir de ver a realidade 
frente a frente. 

INTRODUQ.AO 
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Como podemos explicar o paradoxo de que cientistas 
socials mais numerosos e mais bem treinados tenham fa- 
lhado cada vez mais ostensivamente na explicaeao da rea, 
lidade social? 

Parte da resposta esta, sem duvida, no oportunismo, 
puro e simples. Quern paga ao flautista escolhe a mtisi- 
ca, e todos sabem quern sao OS financiadores e quais as mu- 
sicas preferidas. Numa sociedade capitalista, uma procura 
efetiva criara sempre a sua prcpria oferta. 

Mas seria err ado e inj urioso deixar a questiio nesse 
ponto. Entre os cientistas sociais americanos ha homens e 
mulheres da mais alta integridade, que sao motivados por 
uma autentica paixao pela verdade. Se tambem eles fra- 
cassaram em esclarecer as grandes questoes sociais de nos- 
sa epoca, a razao disso nao esta no oportunismo, mas nas 
limitacoes inerentes de sua visao e metodologia. Foram 
elas herdadas, em parte, do passado, e em parte modela- 
das em reacao ao seu proprio ambiente. :Este e, acima de 
tudo, de uma crescente complexidade, exigindo, cada vez 
mais, todos os tipos de especializacao, e de todos os niveis. 
Segundo essa sstrada, a ciencia social tornou-se cada vez 
mais dividida em compartimentos, com seus ocupantes 
transformados em especialistas cada vez mais limitados 
- peritos excelentemente preparados em seus proprios 
"campos", mas conhecendo cada vez menos sobre as espe- 
cialidades dos outros, e na verdade cada vez menos ca- 
pazes de entende-las. Quanto a sociedade como um todo, 
que no passado foi a principal preocupacao dos grandes 
pensadores sociais, como transcende a todae as especia- 
lidades, simplesmente desaparece do panorama da cien- 
cia social. Ela e considerada como algo conhecido, e 
ignorada. 

E, nao obstante, a frase de Hegel que escolhemos 
como epigrafe para este livro conserva toda a sua vali- 
dade: "A verdade e o todo". Na realidade, ha tambem 
uma infinidade de pequenas verdades que os cientistas 
sociais americanos perseguiram com diligencia, e frequen- 
temente com exito. Tendo recorridc liberalmente as suas 
constatacoes, como o leitor podera ver, seriamos os ul- 
timos a procurar diminut-Ios. Mas assim como o todo 
e mais do que a soma das partes, assim tambem a reu- 
niao de pequenas verdades sobre as varias partes e as- 
pectos da sociedade jamais pode revelar as grandes ver- 
dades sobre a pr6pria ordem social - como chegou a 
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0 mesmo nao se pode dizer das ciencia social marxis- 
ta, que focaliza a ordem social como um todo, e nao as 
partes separadas, e encerra uma metodologia e uma teo- 
ria, ou talvez mais acertadamente, varias teorias, que 
muito se aproximam da explicaeao de como nossa socie, 
dade funciona, e para onde se. dirige. Mas tambem aqui 
ha motivos para descontentamento. Obras importantes 
de ciencia social marxista foram raras nos ultimas anos. 
Com demasiada f'reqiiencia, os marxistas se satisf izeram 
com a repeticao de formulacces familiares, como se nada 
realmente novo tivesse acontecido desde OS dias de Marx 
e Engels - ou de Lenin, pelo menos. Em consequencia, 
os marxistas nao puderam explicar evolucoes importantes, 
e por vezes nem mesmo reconhecer-lhes a existencia, A 
Grande Depressao da decada de 1930 se harmonizava ad- 
miravelmente com a teoria marxista, e sua ocorrencia for- 
taleceu de muito, e claro, a conviccao de que colapsos eeo- 
nomicos igualmente catastroficos eram inevitaveis no fu- 
turo. Nao obstante, para surpresa de muitos marxistas, 
duas decadas se passaram desde o fim da Segunda Guer- 
ra Mundial sem a repeticso de uma depressao grave. Tam- 
bem nao contribuiram os marxistas, de forma significa- 
tiva, para nossa compreensao de algurnas das principais 
caracteristicas da "sociedade da abundancia" - parti- 
cularmente sua colossal capacidade de provocar desper- 
dicio ptiblico e privado, e as profundas consequencias eco- 
nomicas, politlcas e culturais que decorrem dessa carac- 
teristica do sistema, 

A estagnaeao da ciencia social marxista, sua pouca 
vitalidade e proveito, nao podem ser explicados por ne- 
nhuma hip6tese simples. Estao em jogo causas objetivas 
e subjetivas, e separa-las e atribuir-lhes os devidos pesos 
seria uma tarefa dificil. Mas ha um fator importante 
que, acreditamos, pode ser identificado e isolado e em 
seguida (pelo menos em principio) remediado: a analise 

2 

ser o que e, o que faz aos que nela vivem, e as direcces 
nas quais se movimenta. Essas grandes verdades devem 
ser buscadas por si mesmas, e foi nesse aspecto que a 
ciencia eocial burguesa abdicou de toda responsabilidade. 
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1 lmperi.alismo, Ease Superior do Capitalismo, Capitulo 7. 

marxista do capitalismo ainda se baseia, em ultima anali- 
se, na suposic;ao de uma economia em regime de concor- 
reneia. 

Aqueles que, sendo marxistas ou nao, conhecem as 
obras te6ricas de Lenin podem considerar tal afirmacao 
como surpreendente. Pois foi Lenin quern escreveu : "Se 
fOsse nacessario dar a mais breve definicao de imperia- 
lismo, teriamos de dizer que ele e a fase monopolista do 
capitalismo''.1 E nao ha duvida de que Lenin, ao analisar 
a politica interna e internacional do periodo que culmi- 
nou com a Primeira Guerra Mundial, deu pleno peso a 
predominancia do monopolio nos paises capitalistas adian- 
tados. Foi, na realidade, um progresso decisivo na teoria 
marxista que explica em grande parte a forc;a tremenda 
e a relevancia inalterada .do marxismo, em suas formas 
leninista - e maoista, E, nao obstante, continua sendo 
certo que nem Lenin nem qualquer de seus seguidores 
procurou explorar as consequencias do predominio do 
monop6lio sobre os principios praticos e as "leis do mo- 
vimento" da economia capitalista subjacente. Nesse se- 
tor, 0 Capital de Marx continuou reinando soberano. 

Nao que Marx nao tivesse consciencia da existsncia 
do monop6lio na economia britanica de sua epoca - o ver- 
dadeiro sistema hist6rico de onde destilou seu modelo 
te6rico. Mas, como os economistas classicoa antes dele, 
tratou os monopolies nao como elementos essenciais do 
capitalismo, e sim como remanescentes do passado feu- 
dal e mercantilista, que tinha de ser abstraido, para se 
obter a visao mais clara possivel da estrutura e tenden- 
cias basicas do capitalismo. :E certo que, ao contrario dos 
classicos, Marx reconheceu plenamente a poderosa ten- 
dencia para a concentracao e centralizacao do capital, ine, 
rente a uma economia em regime de concorrencia : ·SUa 
visao do futuro do capitalismo incluiu certamente novas 
formas, puramente capitalistas, do monopolio. Mas ele 
jamais tentou investigar 0 que na epoca teria sido um sis- 
tema hipotetico, caracterizado pelo predominio da em- 
presa e do monop61io em grande escala. Em parte, a ex- 
plicac;ao esta, sem diivida, no fato de que o material em- 
pirico sobre 0 qual essa investigacao teria de basear-se 
era demasiado escasso para permitir uma generalizacao 
digna de fe. Mas talvez ainda mais importante tenha 
sido a previsao, feita por Marx, da derrubada do ca- 
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2 Em nossas obras anteriores sebre o capitalismo, procuramos con- 
siderar o impacto do monopolio no funcionamento da economia capi- 
talista. Ver, por exemplo, Paul M. Sweezy, Teoria do Desenvolvimento 
Capitalista, especialmente Capitulos 14 e 15; e Paul A. Baran, A Eco- 
nomia Polltica do Desenooloimento Econ6mico, Capitulos 3 e 4. [N. dos 
E.: Ambos os livros foram publicados por Zahar Editores, Rio, na Biblio- 
teca de Ciencias Sociais.] Nesse sentido, o presente trabalho e uma 
oontinuacdo direta de nossa obra anterior. Deve ser considerado como 
mostra de nossa insatisfa<;ao com essa obra. 

pitalismo, muito antes que este tivesse revelado todas as 
suas potencialidades, bem dentro da fase competitiva do 
sistema. 

Engels, em alguns de seus escritos depois da morte 
de Marx e em acrescimos ao segundo e terceiro volumes 
de 0 Capital,, cuja edi~o preparou, fez comentarios so- 
bre o rapido crescimento dos monopolies durante as de- 
cadas de 1880 e 1890, mas nao tentou incorporar o feno- 
meno ao corpo da teoria economica marxista. 0 primeiro 
a faze-lo foi Rudolf Hilferding, em seu importante livro 
Das Fimcnzkapital, o qual foi publicado em 1910. Mas 
a despeito de toda a sua enfase no que concerne ao 
monopolio, Hilferding nao o tratou como algo qualitati- 
vamente novo na economia capitalista; viu-o antes como 
um elemento que provocava modificacfies essencialmente 
quantitativas nas leis marxistas basicas do capitalismo. 
Como ja dissemos, Lenin, que sofreu forte influencia da 
analise das origens e difusao do monop6lio, feita por Hil- 
ferding, baseou sua teoria do imperialismo apenas na pre- 
dominancia do monop6lio nos paises capitalistas desenvol- 
vidos. Mas, como tambem observamos, nem ele nem seus 
seguidores levaram a questao aos fundamentos da teoria 
economica marxista. Bastante paradoxalmente, na area 
que ee poderia considerar como a mais imediatamente in- 
teressada, o crescimento do monopolio causou a menor 
impressao. 

Acreditamos ser chegado o momento de remediar essa 
situacao, de forma explicita e, na realidade, radical." Para 
seguirmos o exemplo dado por Marx, e usarmos plenamen- 
te seu poderoso metodo analitico, nao nos podemos conten- 
tar com o rnodelo competitivo, emendado, que e usado na 
sua teoria economica. Devemos reconhecer que a concor- 
rencia, forma predominante de relaeoes mercantis na Gra- 
Bretanha do seculo XIX, deixou de ocupar tal posicao, 
nao s6 ali como em todos os outros pontos do mundo ca- 
pitalista. Hoje, a unidade economica tipica na sociedade 
capitalista nao e a firma pequena que fabrica uma fraeao 
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s Em todo este livro, exccto onde o contexto ind.ique claramente 
que assim nao e, usamos a palavra "monopolio .. para nos referimos nao 
so ao caso de um vendedor fuiico de uma mercadoria para a qual 
nao ha substitutes, mas tambem ao caso muito mats comum de "ollgo- 
polio", isto ~. uns poucos vendedores dominando os mercados para 
produtos que se substituem uns aos outros de forma mais ou menos 
satisfat6ria. 

4 Em retrospecto, nao podemos deixar de lamentar que Marx nao 
tenha ressaltado, de forma enfatica, desde o inicio, que o capitalisrno 
desenvolvido da Grii-Bretanha ( e de um punhado de outros paises da 
Europa e America do Norte) tinha, como contrapartida, a exploracao 
o conseqiiente subdesenvolvimento de grande parte do resto do mundo. 
£le tinha plena consciencia dessa relacao, como o prova a segumte 
afirmacao: "Uma nova e internacional divisao do trabalho, divisdo 
adcquada as exigencias dos principais centros da industria moderna, 
surge e transforma uma parte do globo num campo de producao prinei- 
palmente agrlcola para fornecer a outra parte, que continua sendo prin- 
cipalmente um campo industrial". 0 Capital, Vol. l, Parte 4, Capitulo 
13, parap;rafo 7. Alem disso, o tratamento dado por Marx a acumulacso 
primitiva rcssaltou o papel crucial desempenhado pelo saque as colontas 
no apareclmento do capitalismo avancado, na Europa. Podemos ver 
agora, porem, que a ornissao de Marx, nao ampliando seu modelo te6- 
rico para lncluir tanto os segmentos desenvolvidos do mundo capitalista 
como os subdcscnvolvidos - uma omissiio que ele poderia ter reparado, 
so tivesse vivido tempo bastante para concluir seu trabalho - teve o 
efcito lnfoliz de focalizar a aten.;ao, demasiado exclusivamente, sobre 
os palses cnpitalistas desenvolvidos, Somente nos Ultimos anos a impor- 
tincla dccisiva <la inter-relacao dialetica do desenvolvimento e subde- 
senvolvimcnto comccou a ser plenamente apreciada, ( TOdas as nossas 
referencias ao primciro volume de 0 Capital sao feitas segundo a nume- 
raciio da e<llciio alcmii original. ) 

desprezivel de uma produeao homogenea, para um mer- 
cado anonimo, mas a empresa em grande escala, a qua! 
cabe uma parcela significativa da producao de uma in- 
ddstria, ou mesmo de varias industrias, capaz de contro- 
lar seus prec;os, o volume de sua producao e os tipos e vo- 
lumes dos seus investimentos. A unidade economica tipica, 
em outras palavras, tern os atributos que foram outrora 
considerados como exclusivos dos monopolies. E impos- 
sivel, portanto, ignorar o monopolio ao construirmos 
nosso modelo da economia, e continuar tratando a con- 
correncia como o caso geral: numa tentativa de compre- 
ender o capitalismo em sua fase monopolista, nao nos po- 
demos abstrair do monopolio ou introduzi-lo como um 
simples fator modificante - devemos coloca-lo no cen- 
tro mesmo do esforc;o analitico.3 

Ora, Marx deduziu seu modelo te6rico do sistema ca- 
pitalista cornpetitivo do estudo da Gra-Bretanha, entao 
o pais capitalista mais rico e mais desenvolvido. Isto era 
necessario e inevitavel.! E, dentro do mesmo principio, 
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:> Para uma analise do conceito de excedente econornico, ver Paul 
A. Baran, A Economia Polltica do Desenooloimento Econ6mico, Capltulo 
2. [Publicado por Zahar Editores, Rio, nesta mesma colecao. N. dos E.] 

0 objetivo deste livro e iniciar 0 processo de analise 
sistematica do capitalismo monopolista, a b.ase da expe- 
riencia da mais desenvolvida sociedade capitalista mono- 
polista. Essa afirmaeao, porem, preeisa ser complemen, 
tada, pois na ciencia, como na arte, o inicio pode ser de 
dois tipos: um esboco da concepcao global, a ser poste- 
riormente desenvolvido e tenninado, ou o inicio pratico 
da obra final. N oseo esforc;o tern a natureza de um es- 
bOc;o, fato que procuramos sublinhar dando-lhe o nome 
de "ensaio". Esperamos que nosso exito ou fracasso seja 
julgado de acordo com essa posicao - nao pelos erros ou 
deficiencias de detalhe ou raciocinio ( embora natural- 
mente desejemos que tais erros e deficiencias sejam as- 
sinalados e criticados com todo o rigor necessario) , mas 
pelas proporcoes em que efetivamente tivennos focalizado 
a atencao sobre a necessidade de estudarmos o capitalismo 
monopolista como tal, e mostrarmos os seus problemas 
cruciais e as formas pe!as quais podem ser atacados com 
mais proveito. 

Nosso esboco de ensaio nao pretende ser exaustivo. \ 
Esta organizado em torno de um tema central, do qual ex- 
trai a sua unidade essencial : a criac;ao e absorcao do ex- 
cedente, num regime de capitalismo monopolista.! 

Acreditamos ser essa a forma mais utile esclarecedora 
de analisar o funcionamento exclusivamente economico do 
sistema. Mas nao e menos importante o fato de acredi- 
tarmos tarnbem que os modos de utilizac;ao do excedente 
constituem o indispensavel mecanismo que liga a base eco- 
nomica da sociedade com o que os marxistas chamam de 
sua superestrutura politiea, cultural e ideol6gica. Em cer- 
tas sociedades, esse mecanismo e relativamente simples e 
seus efeitos sao facilmente acessiveis a analise. Numa 

3 

um modelo te6rico do sistema capitalista deve basear-se 
no estudo dos Estados Unidos, que esta hoje muito a fren- 
te dos outros paises em termos de desenvolvimento ca- 
pitalista, tal como a Gra-Bretanha estava no seculo XIX. 
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sociedade realmente feudal, por exemplo, o excedente e ex- 
traido pela forc;a, pelos senhores feudais, do trabalho dos 
servos e consumido diretamente por esses senhores e seus 
sequazes, sem uma participacao interrnediaria significa- 
tiva dos negociantes e outros tipos de intermediaries, Nes- 
sas circunstancias, os fatores determinantes do volume do 
excedente, a forma pela qua! e usado e a relaeao entre tais 
questoes e a politica e cultura da sociedade sao facilmente 
compreensiveis, Em outras sociedades, o mecanismo de li- 
gac;ao entre OS f enomenos economicos e nao-economicos e 
muito mais complicado, e pode vir a desempenhar um pa- 
pel importante no funcionamento tanto da base como da 
superestrutura. Acreditamos que o capitalismo monopolis. 
ta seja uma sociedade do Segundo tipo, e que qualquer ten- 
tativa de compreende-la que omita ou procure reduzir a 
importancia dos modos de utilizaeao do excedente esta des- 
tinada ao fracasso. 

Nao pretendemos que voltar a ateneao para a cria- 
c;ao e absorcao do excedente seja suficiente para dar um 
quadro completo desta ou de qualquer outra sociedade. E 
temos aguda consciencia do fato de que essa abordagem, tal 
como a usamos, resultou na quase total negligencia de um 
assunto que ocupa um lugar central no estudo que faz Marx 
do capitalismo: o processo de trabalho. Ressaltamos o pa- 
pel crucial da transforrnaeao tecnol6gica no desenvolvi- 
mento do capitalismo monopolista, mas nao fazemos qual- 
quer tentativa para pesquisar sistematicamente as conse- 
quencias que os tipos particulares de transformacao tee- 

• nol6gica caracteristicos do periodo do capitalismo mono- 
polista tiveram para a natureza do trabalho, a composicao 
( e diferenciacao) da classe trabalhadora, a psicologia dos 

• trabalhadores, as formas de organizacao e luta da classe 
operaria, e assim por diante. Sao, todos eles, assuntos 
evidentemente importantes, que teriam de ser focalizados 
em qualquer estudo geral do capitalismo monopolista. 

0 fato de colocarmos de lado o processo de trabalho 
nao significa, porem, que este Iivro nao se interesse pela 
luta de classe. Por varias razoes, algumas das quais ana- 
lisadas no capitulo 7, a luta de classe em nossa epoca foi 
totalmente internacionalizada. A iniciativa revoluciona- 
ria contra o capitalismo, que nos dias de Marx pertencia 
ao proletariado dos paises adiantados, passou as maos das 
massas empobrecidas dos paises subdesenvolvidos, que lu- 
tam para libertar-se do dominio e exploracao imperialistas. 
Sao as exigencias dessa luta de classe internacional que, 
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6 t por esta razfio que preferimos 0 conceito de "excedente" a tra- 
dicional "mais-valia" marxista, que provavelmente se identifica para 
a maioria das pessoas conhecedoras da teoria econemica marxista como 
igual a soma de lucros + juro + renda. £ certo que Marx demonstra 
- em passagens esparsas de 0 Capital e Teorias da Mais-Valia - que 
a mais-valia tambem compreende outros itens, como as receitas do Es- 

0 excedente economico, na definieao mais breve pos- t 
sivel, e a diferenca entre o que a sociedade produz e os 
custos dessa producao. 0 volume do excedente e um in- 
dice de produtividade e riqueza, da margem de liberdade 
que a sociedade tern para atingir as metas a que se propo- 
nha chegar. A composieao do excedente mostra como e 
utilizada tal liberdade: quanto e investido na expansao 
de sua capacidade de producao, quanto e consumido de va- 
rias formas, quanto e desperdicado e de que modo. Eviden, 
temente, seria de desejar que tivessemos um registro es- 
tatistico detalhado do desenvolvimento do excedente de 
cada pals, durante o periodo mais longo possivel. Infe- 
lizmente, de acordo com 0 que sabemos, nao existem tais 
registros para pais algum, mesmo cobrindo apenas um 
curto perfodo de tempo. Ha varias razoes para isso, da 
qual talvez a mais evidente seja a falta de familiaridade 
com o conceito de excedente e a ausencia de estatisticas 
fidedignas. E mesmo quando (como nos Estados Unidos) 
existe um grande volume de material estatistico, e muito 
dificil chegar a estimativas acertadas da magnitude do 
excedente e seus varies componentes. 

Procurar uma explicacao cabal dessas dificuldades 
seria como que nos adiantarmos ao que vamos dizer. Bas- 
ta afirmarmos, a esta altura, que numa sociedade onde 
impera o regime do capitalismo monopolista altamente 
desenvolvida o excedente assume muitas formas e disfar- 
ces. 6 Parte do problema e identificar OS disfarces e for- 

4 

como procuramos mostrar, desempenham um papel cada 
vez mais decisivo na determinacao da utiliza~ao do exce- 
dente, e com isso em todo o carater da sociedade, na 
principal potencia imperialista. Tambem tratamos, no 
capitulo 9, do problema racial nos Estados Unidos, que e 
um dos laces criticos entre a luta de classe internacional 
e o equilibrio interno de for~as sociais dentro dos Estados 
Unidos. 
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tado e Igrcja, as despesas de transformaeao das mercadorias em dinheiro 
e os salftrios dos trabalhadores improdutivos. Em geral, porem, tratou-os 
como fntllrcs secundnrios, excluindo-os de seu esquema te6rico basico, 
Afirmamos que sob 0 capitalismo monopolista este procedimento ja nao 
se justifica, e espcramos que uma modificacao de terminologia ajude a 
efetuar as modifica~iics necessarias na posi~ao te6rica. 

masque tern maior importancia te6rica, para depols entao 
extrairmos uma estimativa razoavel de suas magnitudes, 
atraves das estatieticas levantadas e preparadas para ob- 
jetivos totalmente diferentes. Neste livro concentramos 
nossos esforcos na ta ref a teorlca, mencionando os dados 
quantitativos quase sempre com objetivos explanat6rios 
ou ilustrativos. Mas pareceu tambem aconselhavel apre- 
sentarmos estimativas sistematicas do excedente e de seus 
principals componentes. Tendo uma opiniao bastante 
negativa de nosso conhecimento das fontes estatisticas e 
de nossa habilidade em evitar as armadilhas estatisticas, 
pedimos ao nosso amigo Joseph D. Phillips, cuja capaci- 

• dade e conhecimento nesses setores merecem nossa mais 
• alta consideracao, que preparasse tais estimativas. De- 

pois de ler um esbO~o dos capitulos relevantes, e de pon- 
derar o problema das fontes, ele concluiu que a tarefa era 
realizavel e aceitou nosso convite. Suas estimativas do 
excedente nos Estados Unidos e de seus principais com- 
ponentes para 0 periodo de 1929-1963 sao apresentados 
no Apendice. Embora sujeitas a restri~oes e obje~oes, 
como Phillips deixa claro, elas constituem, temos certeza, 
um Indies seguro das ordens de grandeza em causa. 

Algumas das categorias estatisticas usadas s6 sao 
inteligfveis a luz da teoria que ainda esta por ser desen- 
volvida. Mas e relevante citar duas das principais cons- 
tatacoes de Phillips, pois servem para justificar a meto- 
dologia deste trabalho. 

Primeiro, a magnitude do excedente nos Estados Uni- 
dos elevou-se a 46,9 <fo do Produto N acional Bruto de 1929. 
tsse mimero decaiu nos primeiros anos da Grande De- 
pressao e, evidentemente, teve uma acentuada elevacao 
durante a Segunda Guerra Mundial. A. parte esses inter- 
ludios, a tendencia constante tern sido a da elevacao, che, 
gando a 56,1 % em 1963. A importancia do excedente 
como materia de estudo e ilustrada, aqui, de forma no- 
tavel. 

Segundo, a parte do excedente habitualmente iden- 
tificada com a mais-valia (lucros + juro + renda = "ren- 
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1 As duas cita¢es sao do Prefacio a Primeira edi~ao do Vol. I 
de 0 Capital. 

8 Marx provavelmente dirlgiu sua mensagem apenas a ~sse grupo 
de paises capitalistas independentes e realmente em desenvolvimento. 
"De te fabula narratur" foi especificamente dito em relacao aos alemaes 
que poderiam julgar que seu pais escaparia do destine da Gra-Bretanha; 
e quando falou dos paises industrialmente menos desenvolvidos, buscan- 
do a imagem de seu futuro nos mais desenvolvidos, ele provavelmente 
tinha no pensamento paises que eram desenvolvidos pelos padroes da 
epoca, embora menos do que a Gra-Bretanha. :£ duvidoso que ele 
pretendesse incluir entre os paises menos desenvolvidos industrialmente 
as dependencias coloniais e semicoloniais subdesenvolvidas, pertencentes as potencies capitalistas acliantadas. 

Marx, analisando o capitalismo mais adiantado de 
sua epoca, declarou enfaticamente para os que viviam nas 
sociedades menos desenvolvidas: "De te [abulo. narrtuur" 
- e tua a hist6ria contada. E ainda: "O pais mais de- 
senvolvido industrialmente apenas revela ao menos de- 
senvolvido a irnagem do seu proprio futuro".7 Devera o 
analista do capitalismo monopolista americano de hoje 
dirigir-se da mesma forma as partes menos desenvolvidas 
do mundo capitalista? 

Ao reexaminarmos a hist6ria dos ultlmos cem anos, 
podemos ver que as palavras dirigidas por Marx aos pai- 
ses menos desenvolvidos na realidade s6 se aplicavam a 
alguns - aos que jamais cairam sobre o domtnio dos 
paises mais desenvolvidos, ou deles escaparam, e por isso 
puderam entrar em emulacao com eles, ao inves de serem 
explorados e de terem eeu desenvolvimento suf ocado e 
deformado, para adequar-se as necessidades da economia 
dominante.8 Certamente, uma limitacao semelhante exis- 
te hoje: apenas uns poucos paises - a maier parte da 
Europa ocidental (inclusive a Gra-Bretanha), Japao, Ca- 
nada, Australia, Nova Zelandia, possivelmente a .Africa 

5 

da da propriedade", de Phillips) declinou acentuadamente 
no mesmo periodo. Em 1929 a renda da propriedade era 
de 57,5% do excedente total, e em 1963 foi de apenas 
31,9%. Evidentemente, nao so as for~as determinantes 
do volume total do excedente devem ser analisadas, mas 
tambem as que governam sua diferenciacao e as varias 
taxas de crescimento dos componentes. 
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& Nao e essa, evidentemente, a of iniao da ciencia social burguesa, 
que desde a Segunda Guerra Mundia vem divulgando ativamente as 
receitas para o desenvolvimento capitalista dos paises atrasados. Para 
uma critica de boa parte dessa literatura e a demonstracao da impos- 
sibilidade virtual do desenvolvimento capitalista dos paises subdesen- 
volvidos no presente contexto mundial, ver Paul A. Baran, A Economia 
Politica do Deseaooloimento Econ6mico, Capitulos 6 e 7. Os aconteci- 
mentos verificados na deeada transcorrida desde que o livro fot escrito 
confirmaram a prccisao e relevancia dos argumentos apresentados s6bre 
essa questao, cuja importancia e crucial. 

do Sul - podem, concebivelmente, seguir os passos dos 
Estados Unidos. No resto do mundo capitalista, dezenas de 
colonias, neocolonias e semicolonias estao destinadas a 
perrnanecer em sua condieao degradada de subdesenvol- 
vimento e miseria, Para elas, a (mica estrada do progres- 
so leva diretamente para fora do sistema capitalista.9 

Nosso problema, portanto, limita-se a relevancia da 
experiencia americana para, talvez, uma duzia de paises 
capitalistas desenvolvidos, embora em proporcoes menos 
acentuadas do que os Estados Unidos. Aplicam-se as con- 
sideracoes teoricas expostas neste livro tambem a esses 
paises capitalistas do "segundo escalao"? Podem eles ver 
aqui pelo menos as linhas mestras da imagern de seu 
pr6prio futuro? Ou entraram, como ouvimos dizer fre- 
quentemente, numa etapa de "neocapitalismo" caracte- 
rizada pela liquidacao dos velhos lacos imperialistas, a 
adoeao do planejamento racional pelo Estado em intima 
Jigat;ao com as grandes empresas e o trabalho organizado, 
e a transcendencia das contradicoes e conflitos que sem- 
pre perseguiram o desenvolvimento capitalista no passa- 
do e estao ainda em tamanha evidencia, mesmo que as 
formas nem sempre sejam familiares, nos Estados Uni- 
dos? 

Nao pretendemos dar uma resposta a essas pergun- 
tas com qualquer estudo detalhado da hist6ria recente 
dos paises em questao, Mas podemos expressar nossa 
firme opiniao de que o onus da prova cabe nao aos que, 
como nos, esperam que os paises capitalistas em fases 
comparaveis de desenvolvimento economico tenham expe- 
riencias semelhantes, mas aos profetas de uma nova or- 
dem. Durante nossa vida, os Estados Unidos atravessa- 
ram dois periodos nos quais os problemas do capitalismo 
eram considerados como de iminente solu~o final e tal 
conviccao era proclamada para o mundo inteiro pelas 
maiores autoridades - a Nova Era da decada de 1920 
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e da Comemoracao Americana da decada de 1950. 0 fato 
de que ambas aeabaram sendo apenas ilus0es de vida curta 
deveria tornar as pessoas de outros paises muito caute- 
losas quanto a aceitacao, hoje, de afirmacoes sernelhantes. 
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1 Como dtz Duesenberry, acertadamente: "Saber como simplilicar 
uma descricao da realidade sem negligenciar-lhe os elementos essenciais e a parte mais importante da arte do economista", James S. Duesenbcrry, 
Business Cycles ood Economic Growth, Nova York, 1958, pags. 14-15. 

0 conhecimento cientifico se processa pela constru- 
c;ao e analise de "modelos" dos segmentos, ou aspectos, da 
realidade em estudo. A finalidade <lesses modelos nao e 
dar uma irnagem precisa da realidade, nem incluir todos 
os seus elementos com os tamanhos e proporeoes exatos, 
mas antes isolar os elementos decisivos e permitir a sua 
investigac;ao intensiva. Abstraimo-nos dos aspectos nao- 
essenciais, esquecemos 0 que nao e importante, para ter- 
mos uma visao clara do que e importante, ampliamos a 
fim de melhorar o ambito e a precisao de nossa obse:rva- 
c;ao. 0 modelo e, e deve ser, irreal, no sentido em que a 
palavra e mais comumente usada. Nao obstante, e de 
certa forma paradoxalmente, se o modelo fOr born, dara 
a chave para o entendimento da realidade, 

Nao ha regras para a construeao de modelos, e, como 
a literatura economics mostra, e muito mais facil preparar 
um mau modelo do que um born - mau sendo o que faz 
abstracao dos elementos essenciais e portanto nao leva 
a nenhuma percepcao nem ao entendimento.1 Nern ha quais- 
quer provas simples a priori pelas quais o modelo possa 
ser j ulgado. Para saber se o bolo esta born e necessario 
come-lo. Podemos, apenas, partir de certas hip6teses e 
ideias, podemos usa-las para separar 0 que tern OU nao im- 
portancia. Do que for importante, podemos modelar o 
que se assemelha a partes e elementos de um sistema, po- 
demos reunir essas partes e elementos, refinando-os e 
polindo-os a medida que forem sendo montados. Quando 
tivermos finalmente nosso modelo, ha um teste ao qual 
devemos submete-lo : ajuda ele a dar um sentido ao mun- 
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0 paradigma da sociedade anomma, sobre 0 qual 
desej amos focalizar a ateneao, tern varias caracterlsticas, 
entre as quais podemos destacar as seguintes: 

1) 0 controle fica nas maos da administracao, ou 
seja, a junta de diretores e os principais funcionarios 
executivos. Interesses externos estao freqiientemente (mas 
nem sempre) representados na junta, para facilitar a har- 
monizacao dos interesses e politicas da empresa com os 
dos clientes, fornecedores, banqueiros, etc. 0 poder real, 
porem, esta nas macs do pessoal interno, dos que dedicam 

2 

do real? Ou, em outras palavras, ajuda-nos a ver as liga- 
c;oes que antes nos passavam despercebidas, relacionar 
efeitos a causas, substituir o arbitrario e o acidental pelo 
regular e necessario ? Numa palavra, aiuda-nos a com- 
preender o mundo e agir nele de forma inteligente e 
efetiva? 

Sao essas as ideias e metas gerais que nos guiaram 
na construcao de um modelo da economia do capitalismo 
monopolista. Pretendemos, nesse modelo, colocar no cen- 
tro do palco e no foco das luzes as caracteristicas que, ape- 
sar de toda a diversidade e de toda a camada de detalhes, 
fazem do sistema o que ele e. E para conseguir isso, par- 
times, por motivos indicados no capitulo precedente, da 
analise de uma unidade tlpica da grande empresa, da mo- 
derna sociedade anonima gigante, 

Repetimos: nao estamos interessados no realismo do 
tipo da fotografia. Ha, sem duvida, empresas que corres- 
pondem de perto ao "tipo ideal" - para usarmos a ex- 
pressao de Max Weber - que nos interessa, mas a ana- 
lise nada perderia de sua relevancia, mesmo que elas nao 
existissem. 0 importante e que as unidades decisivas da 
economia se movimentam indubitavelmente para um pa- 
drao definido, identificavel, e esse padrao, em si, e muito 
mais importante do que qualquer das aproximacoes con- 
cretas que se facam dele. Um modelo eujas principals 
partes componentes sao as empresas do tipo ideal reve- 
Iara, com precisao e clareza, o que pode estar, na vida 
economica cotidiana, sob uma forma disfarcada, dif icil 
de reconhecer e f acil de interpretar de forma errfmea, 
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Antes de investigarmos o comportamento das ernpre- 
sas gigantes desse tipo sera util dizermos algumas pala- 
vras de explicaeao e esclarecimento. 

Em primeiro lugar, nao ha implicacao, em nossa des. 
cri1;ao da empresa paradigma, de que a grande riqueza, 
ou as liga~oes de familia, ou a posse pessoal, ou pelas fa- 
milias, de grande numero de a~oes sejam destituidas de 
importancia no recrutamento e promocao do pessoal ad- 
ministrativo - de que, por exemplo, as possibilidades que 
tern um David Rockefeller de conseguir um lugar no Chase 
Manhattan Bank e ascender a mais alta posi~ao sejam 
as mesmas de qualquer outra pessoa com atributos pes- 
soais e intelectuais semelhantes. Pelo contrario, rique- 
za e liga~6es sao da maior importancia, e podem, na ver- 
dade, ser consideradas como normalmente decisivas. 0 
que estamos dizendo e algo totalmente diferente: que a 
propriedade de a~oes, riqueza, Jiga~0es, etc., em geral 
nao permitem a uma pessoa controlar ou exercer grande 
influencia numa empresa gigante, partindo de fora. Sao, 

todo o tempo a empresa e cuios interesses e carreiras estao 
ligados ao destino dela. 

2) A administraeao se faz por um grupo que se au- 
toperpetua, A responsabilidade para com os acionistas e, 
em todos os aspectos praticos, letra morta, Cada gera~ao 
de adrninistradores recruta seus sucessores, treinando-os, 
encaminhando-os e promovendo-os de acordo com os pa- 
droes e valores vigentes. A carreira numa grande empre- 
sa admite duas formas caracteristicas de progresso: a 
ascensao das posicoes inferiores para as superiores, dentro 
de determinada companhia, e a passagem de uma com- 
panhia menor para outra maior. 0 auge do exito e a pre- 
sidencia ou a chefia da junta diretora de uma das maiores 
empresas. 

3) Cada empresa visa atingir, e normalmente atin, 
ge, a independencia financeira atraves da cria~ao inter- 
na de f undos que permanecero a disposi~ao da adminis- 
tracao. A empresa pode, tambem, como uma questao de 
politica, tomar emprestimos de institui~5es financeiras, 
mas nao e forcada a isso, norrnalmente, sendo portanto 
capaz de evitar o tipo de sujei~ao ao controle financeiro 
que foi tao comum ao mundo das Grandes Empresas ha 
50 anos, 
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2 C. Wright Mills, A Elite do Poder. [Publicado por Zahar Edi- 
tores, Rio, nesta mesma colecao. N. dos E.] 

s Uma anallse dos grupos de interesses na economia americana, 
em meados da decada de 1930, foi feita no Apendice 13 da Parte I do 
conhecido relat6rio da Comlssao de Recursos Nacionais, The Structure 
of the American Economy, Washington, 1939. [Transcrito em Paul M. 
Sweezy, Ensaios sabre o Capitalismo e o Socialismo, publicado por esta 
editora, nesta mesma colecao. N. dos E.] 

Devemos ressaltar que a localizacao do poder den- 
tro, e niio fora, da empresa gigante tipica torna obsoleta 
a concepeao do "grupo de interesses" como unidade fun- 
damental na estrutura da sociedade capitalista. No uso 
tradicional, um grupo de interesses e um certo numero 
de empresas sob controle comum, estando o centro do po- 
der normalmente num banco comercial ou de investimen- 
tos, ou numa grande fortuna familiar.3 Dessa forma, uma 
companhia do grupo Morgan era uma empress sob o con- 
trole da firma bancaria de investimentos J. P. Morgan & 
Company, uma companhia Rockefeller era uma empresa 
sob o controle da familia Rockefeller, e assim por diante. 
Os membros de um grupo de interesses naturalmente co- 
ordenam suas pollticas ; e, no caso de conflitos, os inte- 
resses da potencia dominante ( ou da totalidade do grupo, 
como eram interpretados pela potencia dominante) pre- 
dominavam. 

Uma serie de fatos afrouxou ou rompeu os laeos que 
ligavam antigamente os grandes grupos de interesses. 0 
poder do banqueiro investidor baseava-se na necessida, 
de urgente que tinham as primeiras empresas gigantes, 
na epoca da fundaeao e nas primeiras fases de cresci- 
mento, de financiamento externo. Mais tarde, essa neces- 
sidade declinou de importancia e desapareceu totalmente, 
a medida que as empresas, colhendo ricos lucros mono- 
polistas, puderam atender suas necessidades financeiras 
com f undos criados internamente. Ao mesmo tempo desa- 

. Nao as grandes fortunas, mas as grandes empresas, e que sao as 
unidades de riqueza importantes, as quais as pessoas que dispoem de 
hens estdo ligadas de formas variadas. A empresa e a fonte e a base 
<la permanencia do poder e privilcgio de riqueza. Todos os homens e 
familias de gran<le riqueza estao, hoje, identificados com grandes em- 
presas nas quais se fundamenta a sua fortuna.2 

antes, os bilhetes de entrada para o interior da empress, 
de onde e exercido o verdadeiro poder empresarial. Mills 
assim resume o aspecto essencial : 
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pareciam os homens de espirito dominador que fundaram 
as fortunas familiares, deixando suas ac;oes a numerosos 
herdeiros, fundacoes, instituicoes filantropicas, fundos de 
dep6sito, etc., de forma que a unidade de propriedade que 
outrora exercia controle absoluto sobre muitas ernpresas 
se tornou cada vez mais amorfa e sem lideranca. Assim, 
as empresas maiores conseguiram uma crescente inde- 
pendencia tanto em relacao aos banqueiros como aos acio- 
nistas dominantes, e suas politicas, dessa forma, Iiga- 
ram-se em proporcoes cada vez maiores aos seus pr6prios 
interesses, ao inves de subordinar-se as conveniencias de 
um grupo. 

E claro que nao afirmamos terem desaparecido OS 
grupos de interesses, nem estamos negando a importancia 
que ainda tern na economia dos Estados Unidos. Susten- 
tamos que essa importancia decresce rapidamente e que 
um modelo adequado da economia ja nao precisa leva-los 
em conta. Nao e objetivo deste livro confirmar tal opiniao 
com provas empiricas, apesar de estas serem faceis de 
encontrar. Mas como a conviccao da importancia crucial 
dos grupos de interesse constitui um elemento arraigado 
no pensamento esquerdista, parece conveniente citar um 
exemplo especifico do processo de dissolucao que afe- 
tou um dos grupos de interesses considerado outrora por 
todos como um dos dois mais poderosos, o grupo Rocke- 
feller. 

0 micleo do grupo de interesses Rockefeller foi a 
Standard Oil Company original, que, depois de seu des- 
membramento em 1911, pressionada pela Lei Antitruste 
Sherman, transforrnou-se em varias companhias indepen- 
dentes, operando em diferentes regioes do pais. Ha mui- 
tas provas de que essas companhias continuaram num 
mesmo grupo de interesses, sob o firme controls de Rocke- 
feller, por tOda a decada de 1920. Respeitavam-se mu- 
tuamente suas areas de operacoes e em geral trabalhavam 
juntas contra os independentes, cuja for~a crescia rapi- 
damente. Uma tentativa feita pelo Presidente da Stan- 
dard de Indiana, em 1929, de livrar sua companhia do 
controle da farnilia Rockefeller atraves de uma luta a 
fim de conseguir votos por procuracao foi claramente der- 
rotada, e o suposto rebelde foi exonerado sem qualquer 
consideracao, 

Nos anos que se seguiram a 1929, ocorreram grandes 
modificacdes na industria petrolifera: formou-se o cartel 
Internacional, abriram-se oa ricos pocos do Oriente Me- 
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dio; internamente, o sistema favoravel ao racionamento, 
nascido na depressao, provocou o que se poderia conei- 
derar como a imposicao, pelo Governo, dos precos ditados 
pelo monop61io; houve, ainda, a triplicacao do mimero 
de veiculos a motor em tres decadas, e a substituleao ge- 
neralizada do carvao pelo oleo combustive} intensificou 
de muito a procura e a producao, Como reagiram as ve- 
lhas companhias Rockefeller a tais fatos? Continuaram 
agindo como uma equipe, fazendo todas o melhor que po- 
diam, para defender os interesses do grupo como um todo, 
como seria de esperar dentro da teoria do grupo de inte- 
resse? Ou buscaram, isoladamente, explorar as novas opor- 
tunidades em seu proprio interesse? 

A hist6ria poucas duvidas deixa sobre a resposta. A 
Standard da California, ingressando na producao do 
Oriente Medic de forma intensiva, mas sem adequado sis- 
tema de comercializacao, uniu-se internacionalmente a Te- 
xaco, e nao a uma das companhias "irmas", e invadiu a 
Nova Inglaterra, reduto tradicional da Jersey e Socony, 
mesmo ao custo da reducao do preeo da gasolina. As ou- 
tras nao tardaram a seguir o exemplo da California, e 
hoje as varias companhias Standard abandonaram com- 
pletamente o sistema de areas de operacao de 1911 e se 
ernpenham em furtar mercados umas das outras hem como 
das companhias fora do grupo, 

Entrementes, a Standard de Indiana, que nos primei- 
ros dias e sem duvida a pedido de Rockefeller, se absti, 
vera de atividades no estrangeiro, comecou a ansiar pelos 
lucros fantasticos que as companhias do cartel internacio- 
nal estavam obtendo com as operacoes no Oriente Medic. 
Uniu-se, assim, aos italianos e japoneses, bem como a al- 
guns independentes americanos de menor proporeao, para 
"furar" o cartel, oferecendo aos produtores do Ira e de 
outros pontos do Oriente Medic uma divisao de lucros na 
base de 25- 75, ao inves dos 50-50 tradicionais. 

E possivel que as velhas companhias Standard ain- 
da possam estar sujeitas a influencia Rockefeller, talvez 
mesmo ao seu controle : as informacoes existentes nao sao 
conclusivas, Podemos apenas deduzir que os Rockefeller 
resolveram que a melhor forma de promover seus interes- 
ses e perrnitir, ou talvez estimular, que cada uma das com- 
panhias defenda OS interesses que lhes Sao peculiares. 
Nessas circunstancias, a questao do controle de Rockefeller 
torna-se irrelevante para o comportamento das compa- 
nhias ou o modus operandi do sistema de que sao partes 
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Que padrao de comportamento podemos esperar de 
empresas enormes, controladas pela administracao e fi- 
nanceiramente independentes? 

A teoria economics formal ignorou, em grande parte, 
esta pergunta, continuando a operar dentro da hipotese 
do empresario individual que procura os maiores lucros 
e que constitui o centro das teorias do sistema capitalista 
desde muito antes da epoca de Adam Smith. Conservar 
tal suposicao representa, na realidade, o mesmo que fazer 
outra: a de que sob todos os aspectos importantes para o 
funcionamento do sistema a empresa age como um em- 
presario individual. 

Tai hip6tese parece improvavel mesmo a um exame 
superficial. Alem disso, enquanto os te6ricos da Econo- 
mia ignoraram quase sempre a grande sociedade anonima, 
outros cientistas sociais dedicaram muito tempo e energia 
ao seu estudo. Pelo que sabemos, nenhum deles jamais 
apoiou a proposicao de que a moderna empresa e apenas 
uma versao ampliada do empresario classico. Ha, tam- 
bem, uma volumosa literatura, que remonta a passagem 

I' 
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componentes. E esse o aspecto que desejamos levar em 
conta, ao construirmos nosso modelo : abstraimo-nos de 
quaisquer elementos de controle externo que ainda pos- 
sam existir no mundo das empresas gigantes, porque nao 
aao essenciais, em nenhum sentido, a forma pela qual tra- 
balham. 

Isto nao significa, e claro, que cada empresa gigante 
opere isoladamente, que nao haja alianca, alinhamentos, 
acordos e agrupamentos. Pelo contrario, essas formas 
de a~o - como o inverso, a concorrencia e a luta - sao 
da essencia mesma do capitalismo monopolista. Afirma- 
mos apenas que OS aiinhamentos em questao nao sao de- 
terminados pelos centros de controle externos, mas pelos 
calculos racionais das administracoes internas. Na in- 
dustria do petr6leo, por exemplo, as cornpanhias da Stan- 
dard estao tao prontas e dispostas a se alinharem, ou a 
se oporem, as companhias nao-Standard quanto as com- 
panhias do seu grupo. Tudo depende de onde estiver a 
elevacao dos lucros ao maximo, 

Mas nos estamos adiantando a nossa hist6ria. 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 30 



4 The Modem Corporation and Private Property, Nova York, 1932, 
pag. 356. 

ll Carl Kaysen, ''The Social Significance of the Modem Corpo- 
ration", American Economic Review, maio de 1957, pags. 313-314. Ver 
tambem M. J. Rathbone, Presidente da Standard Oil of New Jersey, 
em Saturday Review, 16 de abril de 1960: "As administracoes das 
grandes companhias devem harmonizar uma ampla variedade de obrtga- 
i;-oes para com investidores, consumidores, fornecedores, empregados, 
comunidades e interesses nacionais. Assim, a grande organizacao pode 
na realidade ter urna margem de op9ao menor nas decisoes que toma 
do que a pequona emr.resa, de poucos proprietarios, que nfio se destaca 
tanto aos olhos do publico e por isso nfio fica tao exposta a critica". 

Segundo essa opiniao, hoje sem duvida muito gene- 
ralizada, a maximizacao dos lucros deixou de ser o prin- 
cipio orientador da empresa comercial. A administracao 

0 que Berle e Means consideraram como "concebivel" 
ha um quarto de seculo e tido como fato consumado por 
muitos observadores do cenario economico de hoje. As- 
sim, Carl Kaysen, num trabalho apresentado na reuniao 
anual da Associaeao Americana de Economia, em 1956, 
fala do "ample ambito de responsabilidade assumido pela 
adminlstracao" como uma das "caractertsticas do com- 
portamento" da companhia moderna, e acrescenta: 

Nao sendo mais o agente do proprietario que procura elevar ao 
maximo 0 rendimento sebre 0 investimento, a administraeao se consi- 
dera como responsavel perante os acionistas, empregados, clientes, pu- 
blico em geral e, talvez o mais importante, a pr6pria firma como uma 
instituicao. . .. De um determinado ponto-de-vista, esse comportamento 
pode ser considerado como responsavel: nao ha demonstracao de cobica 
ou ganancia; niio ha tentativa de transferir para os trabalhadores ou a 
comunidade grande parte dos custos sociais da empress. A companhia 
moderna e uma empresa dotada de alma.5 

do seculo e atinge o cume na famosa obra de Berle e 
Means, que argumenta enfaticamente que a moderna em- 
presa representa um rompimento qualitativo em relaeao 
a velha forma de empresa individual e que dela devemos 
esperar tipos de comportamento radicalmente diferentes. 
Segundo Berle e Means: 

t concebivel - e na realidade parece quase Inevitavel para a sobre- 
vivencia do sistema de empresa - que o "controle" das grandes com- 
panhias se transforme numa tecnocracia puramente neutra, equilibrando 
exigenctas diversas de diferentes grupos na comunidade e atribuindo a 
cada qual uma parte no fluxo de renda, a base da polltlca publica, e 
nao da cupidez privada. 4 
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6 Edward S. Mason, "The Apologetics of 'Managerialism'", The 
Journal of Business, janeiro de 1958, pag. 7. 
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Os economistas nao procuraram responder a tais per- 
guntas, sendo na realidade duvidoso se havera mesmo sen- 
tido em formula-las em relaeao a uma economia como a 
postulada por Mason, ou seja, uma economia constituida 
de, ou dominada por, umas poucas centenas de empresas 
dotadas de alma. Precos e rendas seriam indeterminados, 
e nao haveria tendencia teoricamente definivel para o equi- 
librio. Na verdade, a vida economica nessa sociedade po. 
deria fixar-se em rotinas e padroes analisaveis por his- 
toriadores, soci6logos e estatisticos, mas parece razoavel- 
mente claro que os te6ricos da Economia de hoje ficariam 
sem o que fazer. 

II 
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das companhias, sendo nomeada por si mesma e nao sen. 
do responsavel perante nenhum grupo externo, tern Ii- 
berdade de escolher suas metas e, no caso tipico, supoe-se 
que subordine a antiquada fome de lucros a uma varieda- 
de de outros objetivos, quantitativamente menos precises, 
mas .qualitativamente mais valiosos. 

As implicaeoes desta doutrina da "empresa dotada 
de alma" sao profundas, A verdade e que para aceita-la 
teremos de abandonar todo o corpo da teoria economica 
tradicional, e a tradicional justificacao da ordem social 
existente em termos da eficiencia economica, justica, etc., 
simplesmente desaba. Tai aspecto foi assinalado com mui- 
ta eficiencia por Edward S. Mason : 

Mas se a maximizacao do lucro nao e o agente diretor, como 
slio distribuldos os recurses aos seus usos mais produtivos, que relaeao 
tem os pre9os com a escassez relativa, e como sso remunerados os 
fatores de acordo com a sua contribuicao para a producao? Suponha- 
mos uma economia composta de umas poucas centenas de empresas 
enormes, cada qua) gozando de substancial poder no mercado, e todas 
dirigidas por admintstracoes com uma "consciencta". Cada adminls- 
tra~iio deseja fazer o melhor possivel para a sociedade, e que seja, natu- 
ralmente, coerente com o que de melhor puder fazer pelos trabalhadores, 
clientes, fornecedores e donos. Como serao detenninados os pr~os em 
tal economia? Como serlio remunerados os fatores e que relacao havera 
entre a rcmuncraeao e o service prestado? Qua) o mecanismo, se houver, 
que garante o uso eficiente dos recurses, e como podem as adminis- 
tra9<)es empresarlais "Iazer o que for certo" pa.ra os trabalhadores, clien- 
tes, fornecedores e donos, servindo ao mesmo tempo os interesses pu- 
blicos?6 
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Faco as mais serias restncoes ao que parece ser o principal teorema 
economtco a que chega Simon, ou seja, o de que as empresas comerciais 
buscam apenas a solucao salisfat6ria de seus problemas e, em particular, 
buscam apenas lucros satisfat6rios. Que sua analise tenha levado tiio 
diretamente a essa conclusao e um dos fatos que me faz duvidar espe- 
cialmente de sua eflciencia, Apesar do que nela houver de verdade 
em relacao a individuos ou outros tipos de orgamzacno, nlio posso com- 
parar o comportamento "satisfaciente" de Simon com o comportamento 
da empresa comercial americana de grande escala. Concordo que a 
nocao convencional da rnaximizacao do lucro e da "otimizaeao" geral 
deva ser modificada. Sustento que isto e levar demasiado longe a 
modificacao. Permitam-me catalogar rapidamente OS principais tipos de 
evidencias que me levam a rejeitar o postulado da "satisfacao". 

1 ) Como parte de minha pesquisa, fiz um estudo da literatura 
recente sobre administracao, tanto geral como especializada, pois uma 

Uma corrente de pensamento, ligada especialmente 
ao nome de Herbert A. Simon, do Instituto de Tecnologia 
Carnegie, parece ja ter formulado essas conclusoes e 
procura estudar as grandes companhias e suas implica- 
coes por meio do que chama de "teoria da organizacao" 
segundo a qual as empresas nao buscam maximizar. coisa 
alguma, mas apenas alcancar resultados "satisfat6rios". 
Assim, o comportamento que visa a maximizaeac, e que 
se considerava como caracteristico do empresario antigo, 
e constrastado por Simon com o que chama de comporta, 
mento "satisfaciente" das modernas administracoes de em- 
presas. Na reuniao anual da Associacao Americana de 
Economia, em 1956, uni trabalho em que Simon expunha 
tal opiniao foi contestado por James Earley, da Universi- 
dade de Wisconsin, que ha varies anos se empenhava num 
estudo das politicas administrativas de uma amostra de 
grandes empresas americanas bem sucedidas. Resumin- 
do um grande volume de material empirico, recolhido e 
analisado, Earley teve poucas dificuldades em refutar a 
teoria de Simon; e o mais importante, do nosso ponto-de. 
vista, e que ele fez tambem uma descricao util e esclare- 
cedora da forma pela qual a administracao das empresas 
modernas realmente se comporta. Tal resposta e tao boa 
que vale a pena ealvarmos grandes partes dela da imere- 
cida obscuridade dos Papers and Proceedings da Associa- 
cao Americana. Depois de assinalar alguns pontos de 
acordo, e outros de pequena divergencia, com Simon, 
Earley prossegue: 
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lently Managed' Companies", The American EcQTlomic Review, marco 
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das minhas hip6teses era a de quo ta! literatura revelara os pontos 
de referencia e os sistemas da administracao economica avancada. Uma 
caracteristica notavel dessa llteratura ( exceto quando as relacoes pu- 
blicas constituem um objetivo evidente ) e a focalizacao sistematica na 
reducao dos custos, a expansao da receita e o aumento dos lucros. Ha, 
sem duvida, muita referenda aos pa<lr0es e a necessidade de remediar 
situa90es insatisfatorias. A tendencia e sempre para o melhor, e fre- 
qiientemente para o 6timo, e niio apenas o born. Como o lider sindical 
ideal de Samuel Gompers, o homem exemplar da administracdo parece 
ter, pelo menos, como uma de suas divisas a exclamacao: "Mais!" 

2) Segundo, mcus questionarios de estudo das praticas e politicas 
das principais companhias consideradas de "excelente administracao" 
levaram-me a conclus0es gerais semelhantes. Publiquei os resultados 
do primeiro <lesses estudos, e nfio os analisarei aqui.7 

3) 0 terceiro fato que me faz duvidar do postulado de Simon, 
tal como aplicado a firma, e o emprego, que se faz em ritmo cada vez 
mais intensive, dos analistas de mercado, outros tipos de especialistas, e 
consultores administrativos pelas nossas empresas maiores. A principal 
fun~o da maioria dessas pessoas e ajudar a firma a reduzir custos, 
encontrar metodos supcriores, escolher as alternativas mais lucrativas e 
descobrir novas oportunidades de lucro. A medida que esses cavalheiros 
sofisticados ganham influencia nos conselhos economicos - e acredito 
firmemente que isso acontecera - o lucro, racionahnente orientado, 
provavclmente se tornara cada vez mais representativo do comportamento 
das empresas, 

4) lmpressionou-me acima de tudo 0 rapido desenvolvimento das 
tecnicas analiticas e admlnistrativas, que estimulam e ajudam firmas 
comerciais a encontrar as formas menos onerosas de fazer coisas e as 
coisas mais lucrativas a serem feitas. A pesquisa de operacoes e a 
programacao matematica sao apenas as mais imaginosas desse genero 
em crescimento, Ha tambem formas muito aperfeicoadas de contabili- 
dade e orcamento, metodos novos de analise de mercado, refinamentos 
nas previsoes economicas, e tipos interessantes de programaeao nao- 
matematica, 0 elemento comum dessas novas tecnicas e buscarem apli- 
car os princlplos da solu~o racional de problemas ao planejamento e 
decisoes econemicas, 

Terrninarei esbocando brevemente a no9iio do comportamento eco- 
nomico derivada de meus pr6prios estudos. Ela se coloca entre o velho 
postulado da maximizacao do lucro e o "lucre satisfat6rio" de Simon. 

I 

l· 
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Admite plenamentc os recurses de Informacao e computo Iimitados da 
firma. Tambem Inoorpora seu conceito de "nivel de aspiracao" e seu 
principio de "viabilidade", embora modificado. Meu postulado s6bre o 
comportamento poderia ser descrito, de forma sucinta, como "uma busca 
temporal slstematica dos mais altos lucros possivels". 

A teoria em que se baseia e, em resumo, a seguinte: 
As principals metas cla modema emprssa em grande escala sao as 

altas rendas administrativas, bons lucros, forte posicao competitiva, e 
cresclmento. A administracao moderna nao considera tais metas como 
seriamente Incompativeis, mas, antes, como reciprocamente necessarias. 
A luta competitiva e mesmo a sobrevivencia, na opinifio da adminis- 
tracao, exigem grandes despesas com inovacdes e ampliacao, dentro 
das condicees tecnicas e de mercaclo de hoje, que variam com muita 
rapidez, Como o crescimento pela fusiio e arriscado e freqi.ientemente 
impossivcl, tornam-se necessarias grancles despesas de capital mais OU 
menos continuas. Por motivos hem conheci<los, a administraeao dese]a 
minimizar o financiarnento externo, de modo que os fundos para a 
rnaioria <lessas despesas tcm que ser criados internamente. Isso extge 
lucros altos e crescentes, acima dos niveis dos dividendos. 0 mesmo 
ocorre com os altos salarios administrativos. Os lucres elevados e ores- 
centes sao, portanto, um instrumento e um objetivo de grande imper- 
tancia. 

Com esses objetivos e necessidades em vista, a alta admintstracao 
plane]a obter lucro no decorrer do tempo, usando programas coorde- 
nados que avancam ato onde fOr praticavcl, As metas de lucro incor- 
poradas a ~sses programas sao suficientes para financiar niio s6 os hons 
dividendos, mas tambem as despesas de inovacao e crescimento que sao 
desejaveis. Os programas sao freqi.ientemente revistos, a medida que a 
experiencia aumenta e novas oportunidades sao descobertas. 

A tendencia para a maximizacao do Iucro ( isto e, o mais alto 
nivel praticavel ) surge, nesse Sistema, ao longo de varias dirnens5es. No 
processo de reformulacao e revisao dos programas, as atividades mais 
onerosas ou menos lucrativas sso reduzidas ou eliminadas, e outras, mais 
baratas ou mais lucrativas, sao acrescentadas. Processes menos onerosos 
e a producao e os setores de mercado mais lucrativos servem como 
padroes para os quais os outros devem convergir ou ser substituidos. 
Por uma selecao constante dos metodos e setores que prometem me- 
lhores lucros, tais padroes siio mantidos em nlvel elevado e, se possivel, 
em ascensao. Finalmente, o lucro global e as metas de crescimento 
como um todo se elevam com o tempo, a menos que a adversidade 
o Impeca. 

Essas metas, programas e padroes, e certo, representam a qualquer 
momento certos "nlveis de aspiracao", e os esforcos para realiza-los 
recebem aten(;1io primordial. Mas os dois aspectos principais da questao 
sao: l) provavelmente, serao dificeis de realizar; 2) hahitualmente se 
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a American Economic Review, maio de 1957, pllgs. 333-335. 

Dois aspectos dessa exposicao admiravel demandam 
comentario. Primeiro, ela introduz uma correeao salutar 
ao que Earley chama de "noeao convencional da maximi- 
za\!ao do lucro e otimiza~cfo geral". Essa no~ao conven- 
clonal foi ligada a uma suposicao, formulada mais ou me- 
nos explicitamente, de que o empresario que maximiza 
tern conhecimento completo de todas as alternativas e das 
consequencias da escolha de qualquer combinacao delas. 
Dada ta! suposicao, ele pode sempre selecionar a combi- 
nacao de alternativas que proporciona 0 maximo absoluto. 
Alem disso, se supusermos que seu conhecimento perma- 
nece igualmente completo frente a condicoes mutaveis, se- 
gue-Se logicamente que e]e pode fazer sempre ajustes ime- 
diatos e espontaneos a circunstancias novas. 0 que esta 
em jogo aqui e uma suposicao de onisciencia por parte do 
empresario que, longe de ser uma abstraeao util, e um 
absurdo. Na pratiea, e certo, os economistas deram ha- 
bitualmente um sentido mais sensato ao principio de ma- 
ximizacao, mas ao deixarem expressamente de repudiar 
o postulado da onisciencia, deixando de demonstrar o que 
esta e o que niio esta envolvido na suposi~ao da maximiza- 
~iio do lucro, eles se tornaram vulneraveis aos ataques 
do tipo feito por Simon. Por isso, e util considerar 
uma exposicao cuidadosa como a de Earley. Acentuando 
os "limitados recurses de informacao e compute da firma", 
ele deixa claro que nao faz nenhuma .suposi~ao de conhe- 

afastarn (isto e, tornam-se maiores) com ~ tempo. Ate em epocas 
boas, os niveis de aspiracao da firma sao, portanto, intensos, e alta- 
mente elasticos no sentido ascendente. Por outro lado, ha grande resis- 
tencia ao ajustamento decrescente dos lucros e outros padroes, de modo 
que nos maus periodos as cmpresas procuram, com maior empenho 
alnda, obter os maiores lucros possiveis. 

Concordo que delineei o comportamento do que se poderia cha- 
mar "firma exemplar", e nao a firma que e quantitativamente repre- 
sentativa do atual mundo dos neg6cios. Mas meu argumento principal 
e que as tecnicas de admtnistracao e a pericia que podem validar minha 
noc;ao se estao desenvolvendo rapidarnente, cncontram-se cada vez mais 
a disposicao das empresas, e sao adotadas pelas principais Iirmas. 
Conseqiientemente, acredito que a firma exemplar ser6. a firma repre- 
sentativa do Futuro. Se assim fOr, seu comportamento sera mais bem 
do que mal analisado por algumas de nossas nocoes te6ricas tradicionais, 
como a maximizacao do lucro ... s 
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cimento complete, e todo o seu raciocinio se baseia na re- 
jeic;ao de qualquer ideia de um maximo ou otimo abso, 
luto. A firrna (seja empresario individual ou uma com- 
panhia) sempre se encontra numa determinada situacao 
historica, com limitado conhecimento das condicces mu- 
taveis. Nesse contexto, jamais podera fazer mais do que 
melhorar sua posicao de Iucro. Na pratica, a busca de 
lucros "maximos" so pode ser a busca do maior aumento 
nos lucros possivel na situacao em causa, sujeito decerto 
a restricao elementar de que a exploracao das oportunida- 
des de lucro de hoje nao deve arruinar as de amanha, 
Isso e tudo quanto ao principio de maximizacao, mas 
tambem acontece que isso e tudo 0 que se faz necessario 
para dar validade aos padroes de comportamento "eco- 
nomizantes" que tern sido a espinha dorsal de toda a teo- 
ria economica seria, nos dois ultimos seculos. 

0 segundo aspecto da exposicao de Earley que de- 
sejamos ressaltar, e que tern rnaior relevancia para nossa 
argumentacao aqui, e a demonstracao convincente de que 
a grande empresa, se nao estiver mais voltada para o 
lucro do que o empresario individual (ele deixa, adequa- 
damente, a questao em aberto), de qualquer modo esta 
melhor equipada para adotar uma politica de maximizacao 
do lucro. 0 resultado e mais ou rnenos o mesmo: a eco- 
nomia das grandes empresas e mais, e nao menos, domi- 
nada pela logica do lucro como a economia dos pequenos 
empresarios jamais pode ser. 

Poderiamos julgar que isto basta para refutar a tese 
da empresa dotada de alma e ao mesmo tempo justificar 
o procedimento dos econornistas que ignoraram totalmente 
a ascensao da forma de empresa conhecida como socieda- 
de anonima e continuaram raciocinando em termos do 
empresario individual. Isto nao ocorre, porem, e por dois 
motivos: primeiro, a suposta alma da empresa esta re- 
lacionada nao so com a sua atitude para com a obtencao 
de lucros, mas tambem com a sua atitude para com a 
utilizacao dos lucros, e ha muito, ainda, a ser dito sobre 
o ultimo aspecto. Segundo, ha indubitavelmente diferen- 
cas entre a ernpresa individual e a sociedade anonima, 
que pouca relacao tern com o objetivo de maximizaeao do 
lucro, mas que ainda sao de grande importancia para a 
teoria economica. Antes, porem, que abordemos esses as- 
suntos, sera compensador examinarmos um pouco mais 
profundamente os padroes de motives e comportamento 
das admintstracces das grandes sociedades anonimas. 
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9 A palavra "tycoon" ( magnata) entrou na lingua inglesa em 
meados do seculo XIX, como o titulo que os estrangeiros davam ( incor- 
retamente) ao x6gum [apones. 

Com o desenvolvimento mais completo do moderno sistema indus- 
trial, mais entrosado e global, o principal alvo da atencao do homem 
de neg6cios passou da antiquada vigilancia e regulamentaeso de um 
determinado processo industrial, ao qual outrora estivera ligada a sua 
sobrevivencia, a uma redistribuicao alerta dos investimentos, de inicia- 
tivas menos proveitosas para outras mais lucrativas, e ao controle estra- 

'I 

A grande sociedade anonima comecou a surgir na se- 
gunda metade do seculo XIX, primeiro nos campos das 
financas e ferrovias, estendendo-se a industria, na pas- 
sagem do seculo, e invadindo mais tarde outros setores 
da economia nacional. No caso tipico, as primeiras empre- 
sas gigantes foram organizadas ( ou, em consequencia 
de uma fusao, falencia ou outra emergencia, cairam sem 
demora sob seu controle) por uma classe de promotores fi- 
nanceiros, que se tornaram famosos na hist6ria americana 
como "baroes ladroes", "mong6is", ou "magnatas" - deno- 
minaeoes que refletem o sentimento popular de que o gran- 
de homem de neg6cios nos Estados Unidos, naquele perlo- 
do, assemelhava-se ao senhor feudal nos seus habitos pre- 
datorios e falta de preocupacao pelo bem-estar publico. 

0 Centro do mundo economico naquela epoca nao era 
a empresa, mas o magnata, que controlava, tipicamente, 
uma serie de companhias, em varios ramos de atividades.9 
Homem muito rico, o magnata ainda assim nao acredita- 
va que devesse investir seus fun dos de f orma permanente 
nem mesmo nas empresas sob seu controle. Os hens da 
empresa representavam, em sua maioria, "dinheiro de 
outras pessoas", manejado por ele com o objetivo de aufe- 
rir Iucros para si e nao para elas. A parte metodos coma 
o furto, fraude, dilapidacao de uma companhia em bene- 
ficio de outra, etc. - todos comentados na literatura de- 
nunciante da epoca - seu interesse principal estava nos 
lucros de capital conseguidos comprando titulos baratos 
e vendendo-os caro, objetivo que podia ser alcancado, por 
vezes, promovendo uma cornpanhia, outras vezes afundan- 
do-a. Lembrando Veblen, que pode ser considerado como 
o te6rico classico desse tipo de empresa : 

t· 

4 
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10 Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise, Nova 
York, 1904, pag. 24. · 

11 0 sentimento popular aceita o segundo, mas nao o primeiro, 
e isso possivelmente e a base da impressao generalizada - e que 
alcancou foros de verdade axiomatica entre os que descrevem e comen- 
tam 0 cenario americano, de que 0 homem de neg6cios de hoje e 
uma pessoa de moral elevada em comparacao com seu predecessor de 
meio seculo. Nao ha boas razoes para aceitar ta! opiniao. Na verdade, 
as proporcfies da criminalidade dos dirigentes na promocfio dos obje- 
uvos da companhia, reveladas por E. H. Sutherland em seu impor- 
tante trabalho, White Collar Crime (Nova York, 1949), que passou 
despercebido, parece levar claramente a conclusao oposta. 0 que indu- 
bitavelmente se rnodificou foi o padrao da criminalidade na busca das 
metas empresariais, embora nlnguem, inclusive Sutherland, pareca ter 
percebido a importancia de ta! fato para a compreensao da hist6ria 
Americana recente. Ver tambem J. G. Fuller, The Gentlemen Conspi- 
rators, Nova York, 1962; trata-se da hist6ria do famoso caso da fixagiio 
de precos na industria de equipamento eletrico pesado. 

0 dirigente empresarial de hoje e um tipo muito di- 
ferente do magnata de ha 50 anos. Sob um aspecto, ele 
representa um retorno aos dias anteriores ao magnata; 
sua principal preocupacao e novamente a "vigilancia e 
regulamentaeao de um determinado processo industrial ao 
qua] sua sobrevivencia esta ligada". Por outro lado, sob 
outro aspecto e a antitese do empresario e do magnata 
classicos ao mesmo tempo: estes foram individualistas por 
excelencia, ao passo que ele e a especie principal de um 
genero conhecido como "homem da organizacao", 

Ha muitas formas de descrever o contraste entre o 
magnata e o dirigente moderno. 0 primeiro foi o pai da 
ernpresa gigante, o segundo e seu filho. 0 magnata per- 
manecia fora e acima, dominando a empresa. 0 diri- 
gente e um homem de dentro, dominado por ela. A fide- 
lidade do primeiro e para consigo mesmo e sua familia 
( que, na sua forma burguesa, e essencialmente uma ex- 
tensao do eu) ; a fidelidade do outro e para com a organi- 
zai;ao a que pertence e atraves da qual se expressa. Para 
o primeiro, a empresa era apenas um meio de enriqueci- 
mento; para o segundo, o hem da companhia tornou-se uma 
finalidade ao mesmo tempo economica e etica, 0 primei- 
ro roubava da empress, o segundo rouba para ela.11 

Tudo isso foi habilmente resumido por um dirigen- 
te moderno, neto de um dos mais famosos empresarios do 
passado. Num discurso perante a Associacao Americana 

tegico <las conjunturas econOmicas, atraves de investi.mentos ousados e 
coalizdes com outros homens de neg6cios.10 
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12 A deolaracao de Ford foi mais tarde repetida e caracteristica- 
mente embclezada por um homem de relacoes publicas de uma grande 
empresa. J. C. McQueen, Diretor de Belacoes com os Empregados e 
Comunidade Fabril, na fabrica de Evandale, da Ceneral Electric, na 
X Beuniao Anual dos Professores do Instituto das Escolas Publicas de 
Cincinnati, a 29 de agosto de 1956, fez um discurso no qua) repetiu, 
sem citar a fonte, a declaracao acima de Henry Ford II, sobre "a 
companhia moderns, ou o capitalisrno da empresa conjunta", atraves 
da "olasse de dirigentes profissionais". A sentenca final, porem, foi assim 
fonnulada: "dedicada ao service dos melhores interesses equilibrados 
de todos os que contribuem para os bens e services da empresa, e que 
a sles tern direito". ( Distribuicao rnimeografada.) Encontrarnos aqui, 
novamente, a empresa dotada de alma - e tambem um indicio de suas 
ongens nas ferteis mentes da fraternidade dos homens de relaeoes pu- 
blicas. 

Na realidade, os dirigentes ou administradores nao 
sao profissionais no mesmo sentido de medicos e advoga- 
dos - nfio ha padroes nem treinamento aceitos geralmen- 
te, etc. - mas no fundamental o Sr. Ford esta indubita- 
velmente certo. 0 magnata interessava-se pelo enriqueci- 
mento pessoal: em individualista. 0 moderno dirigente 
dedica-se ao progresso da companhia: e 0 "homem da 
empresa".12 

Nada do que dissemos pretende sugerir que o mag- 
nata tenha desaparecido totalmente do cenario america- 
no. A longa infla~ao das decades de 1940 e 1950 prove- 
cou toda uma safra de promotores e operadores que se 
conforma exatamente ao tipo sociologico do magnata. Mas 
hoje em dia eles operam em torno da periferia e nos in- 
tersticios da economia americana, e sao vistos com um 
misto de desdern e desprezo pelos verdadeiros grandes ho- 
mens de negocios da epoca, OS diretores das empresas gi- 
gantes. Quanto a isso, temos a felicidade de dispor de 
uma comparacao direta dos dois tipos. 0 magnata da 
atualidade e Cash McCall, her6i da novela do mesmo no- 
me escrita por Cameron Hawley, homem de grandes ne- 

A companhia moderna, ou o capitalismo <la empress conjunta, subsn- 
tuiu em grande parte o capitalismo do magnata. A companhia-de-um- 
homem-s6, proprieuirio-administrador, esta sendo rapidamente substituida 
por uma nova classe de administradores profissionais, dedicados mais 
ao progresso da emprssa do que ao enriquecimento de uns poucos 
donos. 

de Diretores de Jornais, a 28 de abril de 1955, Henry Ford 
II disse: 
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13 "How Good an Operator Is Cash McCall?", Businnes Week, 
17 de dezembro de 1955. Eotre os interrogados, o maior defensor <le 
Cash McCall fol Louis E. Wolfson, talvez o Cash McCall da vida real 
mais conhecido do publico na decada do pos-guerra. 

E a voz do aristocrata autentico, que esta firmemen, 
te estabelecido na vida, seguro e confiante. Orgulha-se 
em identificar-se com a sua companhia, em partilhar sua 

g6cios que se fez escritor. 0 diretor de empresa e Frank 
Abrams, presidente aposentado da junta diretora da Stan- 
dard Oil Company de Nova Jersey, que em termos de bens 
e a maior empresa industrial da America. A comparacao 
foi feita por Business Week, que interrogou varios ho- 
mens de neg6cios de varies meios sobre suas reacoes a 
Cash McCall e seus metodos de operac;ao.13 

Cash McCall e um homem de habilidade quase sobre- 
humana e de grande ousadia, que possui um infalivel to- 
que de Midas. Especializa-se na compra de· companhias, 
sua promocao, e sua venda com um grande Iucro. Com 
tal objetivo tern um sequito poderoso - advogados, ·con- 
sultores administrativos, espioes, etc. Nao se interessa em 
manter ou desenvolver qualquer das propriedades que lhe 
caem sob controle, e por esse motivo e contrastado, em 
todo 0 livro, com 0 "homem da empresa" (a expressao e 
de Hawley) cuja fidelidade principal e para com a com- 
panhia onde trabalha, e que e apresentado como o tipo 
que se esta tornando, cada vez mais, o homem de negocios 
normal, nos Estados Unidos. Eis a essencia da opiniao 
que Frank Abrams tern sobre Cash McCall (as insereoes 
e omissoes sao de Business Week) : 

0 individualista parece [no livro de Hawley) ser um bomem de 
Ideias que realiza rnilagres na reorganizacao, e o homem da empress 
o rotineiro que <la pouca ou nenhuma contrlbuicao para o esquema 
maior <le coisas. Minha experiencia e totalrnente contrarla, 0 homem 
da empresa, ao que constatei, 6 o que gosta de servir a uma boa 
causa, dentro <le suas possibili<lades, e se satisfaz em prosperar com 
ela. 0 Individualista pode ser um carreirista. . . transferira sua fideli- 
dade de companhia a eompanhia e parece preocupar-se com o poder 
pessoal e os acess6rios da riqueza. 

Minha experiencla economica . . . foi relativamente imune as mani- 
pula~ocs fiscais e trapaeas promocionais quc parecem o grande interesse 
dos principais personagens desse livro. Talvez eu tenha ficado insulado 
de certos fatos existentes na vida economica menos intcnsa, e, se assim 
foi, posso, agora que me aposentei, compreender como tive sorte. 
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14 Leland Hazard, "What Economists Don't Know About Wages", 
Harvard Business Review, janeiro-fevereiro de 1957, pag. 56. 

15 Nao podemos fazer aqui qualquer tentativa de explorar as rami- 
fica~es e Implicacoes da transformacdo <lo grande homem de neg6cios, 
do magnata ate o homem da empresa. Nao obstante, nao podemos 
encerrar o assunto sem observer que ela <leixou sua marca na literatura 
seria (Cash McCall deve ser considerado antes como um ensaio sobre 
a epoca em forma de romance.) "Nos 54 anos que transcorreram desde 
que Frank Norris criou o prot6tipo do capitalista moderno em The Pit", 
escreve David Dempsey, "a atitude dos romancistas americanos para com 
o mundo das empresas sofreu uma revisao completa. Norris, e subse- 
qiientemente Dreiser, viram a aseensao da ernpresa como uma questao 
relacionada apenas com um homem: focalizam o individuo que domi- 
nava a empresa para atender a seus objetivos pessoais, mas cujos atos 
afetavam a sociedade em geral. 0 especulador de trigo criado por 
Norris, Curtis Jadwin, como o capitalista do seculo XIX de Dreiser, 
Frank Cowperwood, e modelado na tradic;ao elassica do her6i que cons- 

i ' 

prosperidade. Tern pouca utilidade para os individualis- 
tas: nao sao dignos de confianca, e suas insegurancas le- 
vam-nos as vulgaridades da ansia do poder e da exibicao. 
Acima de tudo, tern consciencia de viver no mundo dos 
grandes neg6cios, cujos dirigentes, como a antiga nobreza 
feuda1, aprenderam a viver com elegancia, "insulados de 
certos fatos existentes na vida economica menos intensa". 

Esta ultima frase e reveladora da sociedade america- 
na de hoje. Cash McCall nao e um pequeno dono de ar- 
marinho. Possui um dos maiores hotels de Filadelfia e 
ocupa todo um andar dele ; tern um aviao particular e 
mantem uma grande casa de cam po; gasta milhoes de do- 
lares para satisfazer caprichos momentaneos. Pelos pa- 
drdes de Hollywood, na verdade, Cash McCall e o mode- 
Io mesmo do grande homem de neg6cios. E, nao obstante, 
para Frank Abrams - que pode ter tido ou nao tanto di- 
nheiro quanto Cash McCaH - tudo isso e simplesmente 
um exibicionismo vulgar e uma mistificacao barata, Para 
a aristocracia dos homens da empresa, o grande neg6cio 
e a Standard Oil e umas poucas dezenas de empresas gi- 
gantes semelhantes, que em conjunto controlam o des- 
tino economico do pais - tudo 0 resto e relegado, sem ce, 
rimonia, ao limbo dos "neg6cios menores". Escreveu um 

I <lesses aristocratas, o Vice-Presidente da Pittsburgh Plate 
Glass Company: "Nos Estados Unidos de hoje 135 em- 
presas possuem 45% dos bens industriais. Sao es8as as 
companhias que Tevemos observar. Nelas esta o poder 
empresarial't.v' Evidentemente, o exercicio do poder en- 
contra correspondencia na consciencia desse poder.P 

I , 
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tr6i um imperlo a custa de sua pr6pria integridade. Como poucas 
empresas americanas sao hoje dominadas por uma (mica pessoa, o 
romancista foi obrigado a reorientar - na realidade a inverter - seu 
ponto-de-vista. Hoje, a pr6pria empresa . . . e que se tomou o vil1io; 
o individuo colhido pela estrutura da ernpresa, e niio o publico, e que e a vltima ... ". Crltica de From the Dark Tower, por Ernest Pawel, New 
York Times (Sunday Book Section), 23 de junho de 1957. 

Sob um aspecto importante, esta analise nao nos parece muito 
exata. A essencia da questao niio e que "poucas empresas americanas 
sao hoje dominadas por uma unica pessoa". Ha muitas delas, mesmo 
entre as maiores. A questi'io e que o homem da empress mesmo quando 
ascende a uma posiciio dominante na sua companhia como ocorre fre- 
qiientemente, e um tipo muito d.iferente e desempenha um papel muito 
diferente do magnata antigo. Para ssee, a companhia e apenas um meio, 
ao passo que para o homem da ernpresa ela se torna um fim. 

16 A melhor exposicao, que conhecemos, desse assunto foi feita 
por C. Wright Mills, A Elite do Poder, especialmente nos capitulos 
6, 7 e 8. 

As grandes companhias, portanto, sao governadas 
pelos homens da empresa. Que tipo de pessoa sao eles? 
0 que desejam, e por que ? Que posic;ao ocupam na estru- 
tura de classes da sociedade americana ? 

Ha a impressao generalizada, e muita literatura que 
a mantem e difunde, de que as administracoes das grandes 
empresas formam um tipo de classe social a parte, inde- 
pendente ou "neutra", Essa opiniao ja foi por nos en- 
contrada, em forma elementar, na "tecnocracia neutra" 
de Berle e Means, e na "empresa dotada de alma" de Carl 
Kaysen. Foi melhor desenvolvida em livros como The 
Managerial Revolution, de James Burnham, e The 20th- 
Century Capitalist Revolution, de Berle. A maioria das 
variaeoes dessa teoria encerra elementos interessantes e 
esclarecedores, mas em nossa opiniao todas partilham de 
um defeito com um: a ideia basica esta errada. 

A verdade e que a camada administrativa e a parte 
mais ativa e influente da classe dos proprietaries. Todos 
os estudos mostram que seus membros sao recrutados prm- 
cipalmente das camadas media e superior da estrutura de 
classes; confundem-se por vezes com o que C. Wright Mills 
chama de "os muitos ricos"; com poucas e insignificantes 
excecoes sao homens ricos, independentemente das grandes 
rendas e amplos privilegios que obtem de suas ligac;oes 
empresariais.P E: certo, sem diivida, como ja ressaltamos, 
que, na grande empress tipica, a administracao nao esta 

5 
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sujeita ao controle do acionista, e nesse sentido a "sepa- 
ra~ao entre propriedade e controls" e uma realidade. Mas 
nao ha justificativa para concluir-se disso que a adminis- 
tra~o em geral esta divorciada da propriedade em geral. 
Pelo contrario, os dirigentes estao entre os maiores donos; 
e, devido as posicoes estrategicas que ocupam, funcionam 
como os protetores e porta-vozes de toda a propriedade 
em grande escala. Longe de serem uma classe a parte, 
constituem na realidade o principal escalao da classe dos 
proprietarios. 

Isto nao quer dizer que OS dirigentes nao tenham 
interesses peculiares, qua dirigentes. Como outros seg- 
mentos da classe proprietaria, tambem eles tern tais inte- 
resses, Mas os conflitos de interesse surgidos dessa forma 
ocorrem muito mais entre os dirigentes e os donos de pe- 
quenas propriedades do que entre dirigentes e donos de 
grandes propriedades. 0 caso mais claro, quanto a isso, 
esta relacionado com a politica dos dividendos. 

Supfie-se em geral que o desejo dos dirigentes, ja assi- 
nalado, de criar o maior volume possivel de fundos em- 
presariais internos leva a um interesse numa baixa taxa 
de dividendos pagos, ao passo que o interesse dos acionis- 

. tas de maximizar sua renda disponivel em dinheiro leva ao 
desejo de que tal taxa seja elevada. Na realidade, tal supo- 
si~ao seria simplificar demasiado. A maioria dos diri- 
gentes e, em si, constituida de donos de a<;oes (em sua 
companhia e em outra) e como tal tern pelos dividendos 
o mesmo interesse que outros grandes acionistas. Tal inte- 
resse nao esta numa taxa minima ou maxima de dividendos 
pages, mas num ponto interrnediario : a propriedade de 
a~oes deve proporcionar uma razoavel renda em dinheiro 
(para OS dirigentes isso e particularmente importante como 
garantia de seguranca para a familia, quando de sua apo- 
sentadoria ou morte); por outro lado, as a~oes devem 
tambem ter uma valorizacao certa. A primeira exigencia 
determina dividendos, a segunda o reinvestimento dos lu- 
cros. Nao obstante, o interesse administrativo especial 
em uma baixa taxa de dividendos realmente existe e sua 
importancia e indubitavel. Mas o aspecto a ser ressaltado 
e que isto torna OS dirigentes aliados dos maiores acio. 
nistas, para os quais uma taxa minima de dividendos e 
tambem interessante. A razao, decerto, esta em que os 
muito ricos poupam uma grande parte de suas rendas de 
qualquer modo, sendo para eles vantajoso que as empresas 
de que possuem a~oes realizem diretamente a poupanea, 
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ao inves de pagar dividendos, dos quais teriam que fazer 
a poupanca, A poupanea empresarial resulta num aumento 
no valor de suas a<;oes. Se a qualquer momento os porta- 
dores destas necessitarem de dinheiro, seja para gastar 
ou para outro investimento, podem vender parte de suas 
a<;oes, ou todas, obtendo o incremento do valor na forma 
de um ganho de capital tributavel a taxa maxima de 257'0. 
Se, porem, receberem mais na forma de dividendos, terao 
de pagar impostos a taxas muito mais elevadas, aplicaveis 
aos seus niveis de renda, o que naturalmente reduz a taxa 
efetiva de poupanca. 

As pressoes em favor de taxas de dividendos mais 
elevadas vem geralmente dos pequenos acionistas. Raras 
vezes sao exercidas efetivamente sobre a administraeao, 
atraves da maquina de votaeao formal da empresa, mas 
isto nao eignifica que o pequeno acionista nao tenha in- 
fluencia. Socialmente, os sete milhoes de pequenos acio- 
nistas nos Estados Unidos constituem um grupo impor- 
tante: sao provavelmente cidadaos solidos, lideres da opi- 
niao publica com influencia politica local. Como o dimi- 
nuto escalao superior da classe proprietaria (inclusive seu 
elemento principal, OS dirigentes das grandes empresas) e 
sempre politicamente vulneravel, deseja naturalmente ter 
o apoio e a lealdade do pequeno acionista. Uma politica de 
dividendos moderada, e o que talvez seja mais importante, 
firme, e a forma mais eficiente de conseguir esse apoio. 

Na pratica, as politicas de dividendos sac resultado de 
uma concessao rmitua entre o desejo dos dirigentes e dos 
grandes acionistas de terem uma baixa taxa de dividendos 
e o desejo dos pequenos acionistas de uma taxa elevada. 
Alem disso, como era de esperar, ha uma variacao consi- 
deravel entre uma companhia e outra. As empresas que 
sao principalmente de propriedade de uns poucos indivi- 
duos ou familias ricas tendem para as taxas mais baixas; 
as taxas mais elevadas sao provavelmente pagas pelas 
companhias que tern grande numero de pequenos acionistas 
e tambem estao situadas no que se poderia chamar de 
areas "sensiveis as relacoes publicas", na economia. Como 
tambem seria de esperar, as administracces tern a prin- 
cipal influencia na determinaeao dos termos do compro- 
misso, mantendo taxas de dividendos de 50ro OU menos 
na maioria das empresas industriais controladas pela sua 
dire~ao. Quando os lucros se elevam, as administracoes 
retardam deliberadamente o ajustamento dos dividendos 
ao novo nivel de lucros, de modo que, em epocas de pros- 
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11 Para dados quantitativos mais completos, ver o excelente estu- 
do de John Lintner, "Distribution of Incomes of Corporations among 
Dividends, Retained Earnings and Taxes", American Economic Review, 
maio de 1956. 

is "A forma de alcancar e manter a grandeza e estar sempre lu- 
tando por alguma coisa mais." Osborn Elliott, :A.fen at the Top, Nova 
York, 1959, pag. 40. £ste livro contem muitas informacoes uteis sObre 
os lideres do mundo economieo americano. 

0 homem da empress dedica-se ao progresso de sua 
companhia. Isto nao significa, porem, que ele seja mais 
ou menos o homo economicus, mais ou menos egoista, mais 
ou menos altruista do que o magnata ou o empresario 
individual que o antecederam. TOdas essas concepcoes 
sao, na melhor <las hipoteses, irrelevantes, e, na pior, enga- 
nosas. 0 problema nao e de qualquer "psicologia", mas 
dos efeitos seletivos e modelador.as das instituicoes sobre 
o pessoal que as faz funcionar. Tai aspecto poderia parecer 
demasiado elementar para ser rnencionado, mas infeliz- 
mente nao e possivel supor a existencia de ta! grau de 
esclarecimento entre os economistas. A teoria economics 
esta ainda muito impregnada da tradicao "psicologizante" 
do utilitarismo do seculo XIX, e os economistas devem 
ser contlnuamente lembrados de que tal tradicao leva ape- 
nas a confusao e ao obscurantismo. 

Para f uncionar hem, a ordem social deve transmitir 
aos seus membros a ambicao do exlto, dentro de seus pro- 
prios termos. Sob o capitalismo, a mais alta forma de 
exito e 0 dos negocios, e, sob 0 capitalismo monopolista, a 
mais alta forma de negocios e a grande empresa. Nesse 
sistema, o procedimento normal para um jovern ambi- 
cioso deve ser procurar aproximar-se 0 maximo possivel 
da cupula de uma grande companhia.P Quando ingressa 
numa empresa, ele se dedica a dois objetivos: subir na 
escala adrninistrativa e fazer progredir a posicao relativa 
de sua companhia no mundo empresarial. Na pratica, tais 
objetivos sao indistinguiveis: a ascensao do jovem na com- I , 

6 

peridade, a taxa real de pagamento de dividendos tende a 
declinar, em contraposieao as taxas pretendidas.17 Tudo 
isso testemunha a favor da combinaeao de forcas entre 
a administracao e os rnuito ricos: os dois sao, na realidade, 
integrados num grupo de interesses harmoniosos no alto 
da piramide economica, 
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panhia depende de sua contribuicao para melhorar a posi- 
c;ao desta. :E essa a essencia da questao, e a razao pela qual 
podemos dizer, sem restricoes, que o homem da empresa 
se dedica ao progresso de sua companhia, e isso precisa- 
men te na medida em que se dedica ao seu progresso pessoal, 

Isto continua sendo valido mesmo depois de ter ele 
alcaneado a cupula de determinada companhia. Se atuar 
hem, podera ser "chamado" para uma companhia maier. 
E mesmo que nao o seja, e nem tenha esperanca disso, 
ainda assim continua tendo grande interesse em melhorar 
a posic;ao da companhia que chefia, pois a situacao, o 
prestigio e 0 poder no mundo dos neg6cios nao sao atri- 
butos pessoais, ja que advem da situaeao, prestigio e poder 
da companhia, que os transmite ao dirigente individual, 
segundo a sua posicao na empresa. 

Tais proposicdes sao vigorosamente ilustradas em 
Cash McCCtJll. Grant Austen, um dos principais persona- 
gens, e dono e presidente de uma pequena companhia. Du- 
rante a Segunda Guerra Mundial, a empresa se torna mui- 
to lucrativa, mas Austen descobre sem demora que a sua 
posiyiio no mundo comercial permanece inalterada, "Os 
lucros subiram a um nivel em que ele se poderia ter pago 
um salario anual de cem mil d6lares - a marca do pre- 
sidente de uma grande empreso. - mas Grant Austen sa- 
bia, pelo seu maier' contato com o mundo de Washington, 
Nova York e Detroit, que a Suffolk Moulding Company 
era um exemplo dolorosamente pequeno do que se chamava 
pequena empresa. Sua posicao no mundo da industria 
era o equivalente sociologico de um meeiro sem privile- 
gio". Sua filha e recusada numa escola de mocaa, muito 
fechada, sob o pretexto de que nao havia vaga, "Grand 
Austen sabia que isto nao era verdade: filhas de outros 
homens haviam solicitado matricula posteriormente e sido 
aceitas. Uma unica explicacao era possivel - ele nao 
era bastante importante para ter influencia, A Chad- 
wick School era corno muitos dos homens que encontrava 
nos vagoes de luxo <las ferrovias - jamais haviam ouvido 
falar da Suffolk Moulding Company. Ser presidente de 
uma companhia pequena nada eignificava", A rnelhor 
semana da vida de casado de Grant Austen e passada numa 
convencae <la Associacao Nacional de Industriais, em Nova 
York, quando ele e sua mulher ofereceram um jantar. 
"Seus convidados eram outros casais presidenciais, todos 
mais importantes em valor liquido, mas Miriam foi im, 
pecavel. ... Durante OS dias em que ele comparecia as 
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sess6es da convencao, ela conseguiu travar relaeoes com 
duns mulheres cuios maridos eram de companhiaa cujas 
acoes constavam da relacao da Bolsa de Valores de Nova 
York". 0 fim da carreira comercial de Austen ressalta o 
principal aspecto do problema com um toque irenico. Mor- 
tificado e frustrado pelos problemas da pequena empresa, 
ele finalmente decide vender sua companhia, Consegue 
mais dois milhoes de dolares do que o seu valor, mas des- 
cobre imediatamente que, desligado de qualquer compa- 
nhia, nao e aceito nem mesmo nos circulos de neg6cios 
que antes o recebiam como um igual. 

Mas o tamanho nao e o unico indice da situacao de uma 
empresa - pensar assim seria uma simplif icacao exa- 
gerada. Outros indices importantes sao a taxa de cresci- 
mento e a "forc;a" medidas por padrdes como o seu ere- 
dito e o preco de suas acoes, Assim, supondo-se um ta- 
manho igual, uma determinada companhia se destacara 
de outras se for mais forte e estiver crescendo mais ra- 
pidamente; e a forca e o crescimento rapido podem com- 
pensar ate uma grande diferenca de tamanho se a com- 
panhia maior estiver estagnada ou em declinio, Os ob- 
jetivos primordiais de uma politica empresarial - que sao 
ao mesmo tempo e inevitavelmente os objetivos pessoais 
dos dirigentes da empresa - sao, portanto, a forca, a taxa 
de crescimento e o tamanho, Nao ha nenhuma formula 
geral para quantificar ou combinar tais objetivos - nem 
ha necessidade de qualquer formula, pois eles sao reduti- 
veis a um (mico denominador comum de lucratividade. 
Os lucros proporcionam os fundos internos para a expan- 
siio. Os lucros sao OS nervos e OS musculos da for(ta, que 
por sua vez da acesso aos fundos externos see quando 
estes se fizerem necessaries. A expansao interna, a aqui- 
sic;ao e a f usao sao as formas pelas quais as empresas cres- 
cem, e o crescimento acaba por torna-las grandee. Assim 
OS lucros, embora nao sendo O objetivo final, constituem 
os meios necessarios a todos os objetivos finais. Como 
tal, tornam-se o objetivo imediato, singular, unificador e 
quantitativo da politlca empresarial, a pedra de toque de 
sua racionalidade, a medida de seu exito. Essa a verda- 
deira explicaeao - s6cio-estrutural, ao inves de indivi- 
dual-psicologica - do tipo de comportamento relaciona- 
do com a maximizacao do lucro tao bem descrito por Ear- 
ley no trecho citado nas pags, 33-36. 

Nada dissemos ainda sobre se os diretores de empre- 
sas lutam para maximizar os seus salaries e/ou as suas 

I• 
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19 As duas hip6teses nao sao, e elaro, identicas. Principalmente 
por motivos tributaries, 0 mundo empresarial inventou varies metodos 
para compensar os diretores, alem dos antiquados salarios e gratificacces. 
Considerando-se o conjunto da vida do diretor, esses "beneficios mar- 
ginais" podem ser mesrno mats irnportantes do que o salario. "Nesta 
epoca de beneficios como a participaeao nos Iuoros, pianos de aposen- 
tadoria, opc;ao de a~es'', diz um anuncio da Guaranty Trust Company 
em Business Week de 24 de novembro cle 1958, "os bens de capital 
prescntcs c Futures do diretor de empresa medio slio muitos maiores do 
que o seu saldo bancano e cheque de salario podem indicar", 

20 The Theory of Business Enterprise, pag. 20. 
21 The Organization Man, Nova York, 1958, pags. 144-45. 

Assim, dificilmente podera haver duvida de que os 
diretores de empresa lutam normalmente para elevar a 
renda pessoal. Mas nada, na teoria do comportamento 
empresarial, se modificaria se fizessemos a suposicao opos- 
ta: a de que homens de empresa nao se preocupam com 
o volume de suas rendas, de que ingressam nos neg6cios 
e trabalham arduamente porque gostam e nao pelo di- 
nheiro que isso lhes proporciona. Ha, sem duvida, ho- 
mens de negocios que pensam assim, e na verdade todos 
os empresarios poderiam ser desse tipo, recebendo sala- 
rios de acordo com tal posicao, sem que nada se modifi- 
casse em seu comportamento como homens de empresa. 

Por menos que OS diretores gostem dos altos impostos, para eles 
o aspccto primordial do salario niio e o seu volume absolute, mas o 
relative. E este depcnde da renda antes dos impostos serem descon- 
tados. A parte do cheque de pagamento que mostra o salario bruto 
pode ser motivo de riso, mas ainda constitui a parte critica, e o homem 
que ganha 30.000 d6lares por ano pouco console encontra na reflexao 
de que seu rival que ganha 37.000 dolares por ano s6 fica com mais 
892 dolares do que ele.21 

rendas pessoais.19 Provavelmente podemos supor, com se- 
guranca, que assim fazem, por duas razoes. Em primei- 
ro lugar, ha um processo seletivo em a~ao, que tende a 
atrair para os neg6cios as pessoas interessadas em ga- 
nhar dinheiro, e afastar as menos interessadas, levando- 
as a outros empreendimentos, Como disse Veblen: "ho- 
mens cujo objetivo nao e 0 aumento das posses nao entram 
nos neg6cios".20 Em segundo lugar, dentro de qualquer 
ambiente comercial, o salario ou renda relativo e um in- 
dicio importante de posi~ao. William H. Whyte, Jr., pes- 
quisando as atitudes dos diretores de empresas para com 
os impostos, constatou o seguinte: 

49 A SOCIEDADE ANONIMA GIGANTE 



'ii 

" 
'I' 

I ' 
i ,, 

Uma forma de esclarecer isto sera a analogia. Um 
jogador profissional de baseball ganha a vida jogando bola. 
Pode detestar tal vida, e permanecer nela apenas pelo di- 
nheiro. Ou pode gostar do jogo e estar disposto a jogar 
de gra<;a se necessarto. Isso nao faz qualquer diferenca 
quando entra no campo. Ali, seus objetivos ja nao sao 
mais ditados pelos seus sentimentos e preferencias pes- 
soais: sao deterrninados pelas regras do jogo de basebaill. 
Quaisquer que sejam seu gostos e aversoes, quaisquer que 
sejam seus impulses intimos, seus atos devem ser deter- 
minados pela finalidade simples e mensuravel de conse- 
guir mais pontos que o adversario. Se nao quiser ou nao 
puder jogar de acordo com as regras, sera afastado do 
quadro e perdera seu emprego, Se sua contribuieao para 
o exito do seu clube for inadequada, ele sera posto na re- 
serva ou transferido para a segunda divisao. 

Afirma-se que o baseball e o jogo nacional dos Es- 
tados Unidos, porern seria maia exato dizer que os nego- 
cios sao o jogo nacional dos Estados Unidos: ha mais pes- 
soas empenhadas nele e OS premios Sao muito maiores. 
Mas ambos funcionam dentro de principios semelhantes. 
No baseball, o objetivo e alcancar o primeiro lugar na liga; 
as politicas cotidianas tern como objetivo veneer jogos 
conseguindo mais pontos do que os grupos adversarios ; 
os jogadores sao julgados pela sua atuacao cotidiana cumu- 
lativa. Nos neg6cios, a finalidade e alcancar o alto da 
piramide empresarial ; as politicas cotidianas visam a obter 
os maiores lucros possiveis; como no baseball, os homens 
sao julgados pela sua atuacao cotidiana cumulativa. Em 
ambos, os que se recusam a jogar segundo as regras sao 
eliminados. Os que tern uma atua\;ao inferior ao padrao 
sao colocados em situa!:ao de inferioridade. Em nenhum 
dos dois as motivacoes pessoais sao importantes, exce- 
to na medida em que possam contribuir para a eficiencia 
na acao, e sob esse aspecto influem juntamente com mui- 
tos outros fatores, como fisico, inteligencia, habilidade, 
treinamento e outros semelhantes. 

Resumindo : os negocios sao um sistema ordenado que 
seleciona e recompensa segundo criterios bem compreen- 
didos. 0 princtpio orientador e aproximar-se 0 maximo 
possivel da cupula dentro de uma empresa que esteja o 
mais alto possivel entre as empresas. Dai a necessidade 
de lucros maximos, Dai a necessidade de dedicar OS lu- 
cros obtidos ao f ortalecimento da posicao financeira e da 
intensificacao do crescimento. Tais coisas se tornam as fi- 

I 
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22 O Capital, Vol. I, Capitulo 22, paragrafo 4. 
23 Ibid. 
2~ Schumpeter comete esse erro. "A burguesia trabalhou prima- 

riamente para investir e niio era tanto por um pa<lriio de consumo como 
de acumulacao que essa gente aspirava e lutava para conseguir o que 

Percorremos um longo caminho desde o alvorecer his- 
t6rico da produeao capitalista, e mesmo desde a epoca 
em que Karl Marx escreveu 0 Capital,. Hoje, o capitalis- 
ta avarento, que poupa cada centavo e fiscaliza ansiosa- 
mente sua fortuna crescente, parece um personagem de 
romance do seculo XIX. 0 homem de empresa de hoie 
tern uma atitude diferente. Na verdade, gosta de ganhar 
0 maximo de dinheiro possivel, mas gasta-o livremente, e 
os beneficios de aposentadoria e outras vantagens que 
obtem de sua companhia lhe pennitem adotar uma atitu, 
de bastante indiferente em rela~ao a poupanca pessoal. 
Observando o contraste entre o homem de negocios moder- 
no e o capitalista antigo, poderiamos chegar a conclusao 
de que o velho impulse desapareceu do sistema, que o 
quadro classico do capitalismo incansavelmente movido 
pelo motor da acumulacao e simplesmente inadequado as 
condicces de hoje.24 

nalidades e valdres subjetivos do mundo dos neg6cios, por- 
que sao as exigencias objetivas do sistema. 0 carater 
deste determina a psicologia de seus membros, nao o in- 
verso. 

Um corolario dessa analise e:xige uma enfase parti- 
cular. "No alvorecer hist6rico da producao capitallsta", 
diz Marx, "a avareza, o desejo de enriquecer, sao as pai- 
xoes dominantes, . .. Acumular ! Acumular ! Eis Moises 
e OS profetas".22 Mas ele teve 0 cuidado de assinalar que 
essa paixao dominante nao era uma emanaeao da natureza 
humana, mas antes o produto do sistema no qual desempe- 
nhava um papel crucial: 

(0 capltalista] partilha com o avarento a paixao da riqueza pela 
riqueza. Mas aquilo que no avarento e uma simples Idiosstncrasia, no 
capitalista e o efeito do mecanismo social do qual e apenas uma das 
molas. Alem disso, o desenvolvimento da produeao capitalista torna 
constantemente necessario manter em crescimento o volume de capital 
empregado numa empresa industrial, e a eoncorrencia faz com que as 
leis imanentes da producao capitalista sejarn sentidas por todos os capi- 
talistas individuais, como leis externas coatoras. Forca-o a manter seu 
capital numa expansao constante, a fim de preserva-lo, mas nao pode 
faze-lo, exceto por meio da acumulacao progressiva.23 
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queria e defender-Se de Governos que agiam a base de consideracoes 
a curto prazo. Dado o declinio do poder propulsor proporcionado 
pelo incentive familiar, os horizontes temporais do homern de negocios 
se reduzern, aproximadamente, a sua probabtlidade de vida. E ele 
pode-se mostrar agora menos disposto do que antes a desempenhar a 
funcao de ganhar, poupar e investir, mesmo que nao veja razao para 
temer que os resultados engrossarao suas dcclaracdes de Imposto de 
renda. Adota ele uma atitude mental antiacumuladora e aceita com 
aeodarnento cada vez maier as teorias desse tipo, que siio tipicas de 
uma [uosoiia a curto prazo". J. A. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo 
e Democracia. 0 fato de que nada disso se aplica ao capitalista empre- 
sarial parece ter escapade a Schumpeter totalmente. 

26 0 Capital, Vol. I, Capltulo 22, paragrafo 4. 

A substituieao do capitalista individual pelo capi- 
talista da sociedade anonima constitui uma instituciona- 
liza<;iio da fun<;iio capitalista. A essencia e o coraeao da 
funcao capitalista e a aeumulacao : esta foi sempre o pri- 
meiro motivo do sistema, o centro de seus conflitos, a fon- 
te de seus triunfos e desastres. Mas somente na infan- 
cia do sistema poderia considerar-se que a acumulacao es- 
gotava as obriga~oes do capitalista. Com o exito vieram 
tambern as responsabilidades. Disse Marx: 

Ao se alcancar uma certa fase de desenvolvlmento, um grau con- 
vencional de prodigalidade, que e tambem uma exibicao de riqueza, e 
conseqiientemente uma fonte de credito, torna-se uma necessidade eco- 
nomica para 0 capitalista "infeliz", 0 Juxo faz parte das despesas de 
representaeao do capitaJ.25 

7 

Podemos compreender, agora, que se trata de uma 
visao superficial. 0 verdadeiro capitalista de hoje niio e o empresario individual, mas a empress. 0 que o homem 
de negocios faz em sua vida privada, sua altitude para com 
a obtencao e o gasto de sua renda pessoal siio essencial- 
mente irrelevantes para o funcionamento do sistema. 0 
que conta e a sua atua<;iio na vida da sua companhia e sua 
atitude para a obtencao e o gasto da renda da companhia. 
E sob esse aspecto niio pode haver duvida de que a ob- 
tencao e acumulaeao dos lucros ocupam hoie uma posi<;iio 
mais dominante do que nunca. Sohre os portais do lu- 
xuoso edificio de escrit6rios da atualidade, tal como sobre 
a parede da modesta sala de contabilidade de ha um se- 
culo ou dois, seria igualmente adequado encontrarmos a 
maxima "Acumular! Acumular! Eis Moises e os profetas". 
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ee Crawford H. Greenewalt, The Uncommon Man: The Individual 
in the Organization, Nova York - Toronto - Londres, 1959, pags. 
113 e ss. 

21 Veja-se, por exemplo, o novo edificio de 60 andares do Chase 
Manhattan Bank, em Nova York. "Com altura bastante para devolver 
ao sol do amanhecer a sua pr6pria luz", diz um folheto publicado pelo 
banco, sob o titulo de A New Landmark for New York, "o edificio 
do Chase Manhattan Bank representa a realizacao de um ideal arqui- 

Essas despesas de representaeao tomaram, tradicio- 
nalmente, a forma do desperdicio ostensivo, de um lado, 
e da filantropia, do outro. Ambos tiveram sempre o que 
hoje se chamaria de finalidade de relacoes publicas : o 
primeiro, espantar e intimidar o publico ; o segundo, gran- 
[ear-lhe a fidelidade e a afei~o. Com ambos o capitalis- 
ta atua em sua capacidade de capitalista privado. 

Uma das modificaeoes mais notaveis no cenario ame- 
ricano, nos ultimos anos, foi o acentuado declinio de ambos 
os tipos de despesas, pela aristocracia do mundo dos ne- 
g6cios. As grandes propriedades de Newport e South- 
ampton, os iates suntuosos dos Morgans e Astors, as 
festas de debutantes que custavam meio milhao de d6- 
lares ou mais - hoje lemos mais sabre tais fatos nos Ii- 
vros de hist6ria do que nas colunas sociais dos jornais. 
0 grande homem de negocios de hoje (com a exceeao na- 
tural dos ho mens do petr6leo do Texas) vive, se nao mo- 
destamente, pelo menos numa obscuridade decente: a 61- 
tima coisa que deseja e fazer-se notar pela sua riqueza. 
Tambern a filantropia individual parece ter um papel 
cada vez menos destacado - a tal ponto que um dos maio- 
res homens de negocios do pais, escrevendo sobre os pro- 
blemas do mundo empresarial, sentiu-se capaz de dar a 
um dos seus capitulos o titulo de "O Filantropo em De- 
saparecimento", 20 

Tais fates nao significam, porem, que as despesas 
de representacao do capital tenham sido, de alguma forma, 
abolidas. Como outros aspectos da fun~o capitalista, a 
responsabilidade no atendimento das despesas de repre- 
sentacao do capital foi institucionalizada. Hoje em dia, 
e a propria empresa que tern de manter um alto padrao 
de vida perante o publico, e o faz construindo sedes gran- 
diosas, proporcionando aos seus funcionarios gabinetes 
que cada ano se tornam mais elegantes, transportando-os 
em frotas de avioes a jato de propriedade da empresa, 
em Cadillacs, concedendo-lhes contas de representaeao ili- 
mitadas, e assim por diante.27 Trata-se, na sua maioria, 
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tet6nico e um novo marco na administracao moderna. Foi planejado 
nao s6 para funcionar, mas tambem para expressar - suas angulosidades 
altaneiras pressagiam antes uma nova era do que uma necessidade tran- 
sitoria. . .. Quando o edificlo estava em embriao, decidiu-se que o ele- 
mento decorativo que melhor oomplementaria a perfeita simplicidade 
de sua arquitetura moderna seriam as belas-artes. Assim, o banco re· 
crutou os services de uma comissao de peritos em artes para escolher 
as obras que contrlbulssem para um ambiente calido e estimulante no 
qua! os empregados trabalhassem e que, ao mesmo tempo, expressasse 
a preocupacso do banco pelas coisas que siio rnais caras ao homem, 
Os trabalhos escolhidos para adornar os gabinetes particulares e as 
areas de recepeao vao desde o que ha de mais recente no irnpressio- 
nismo abstrato ate os americanos primitivos, e indica o importante papel 
do banco na hist6ria americana, bem como seus Interesses globals. Chase 
Manhattan Plaza, n.? 1, e realmente muitas coisas numa s6 - um pro- 
duto de uma era que a busca das estrelas ja nlio e uma figura de 
retorica e os homens cruzam as profundezas do oceano com a mesma 
facilidade com que atravessam a rua - uma marca na hist6ria arqui- 
tetonica - um complexo notavel de maqutnas - uma galeria de arte 
difercnte de tOdas as outras no mundo - um sl.mbolo predominante 
<la conftanca do Chase Manhattan no futuro do distrito financeiro dos 
grandes edificios", Todos os americanos podem partilhar de um orgulho 
legitimo por esse monumento ao que o homem tern de mais caro, ja 
que, como contribuintes, eles pagam aproximadamente a metade de seu 
custo, 

28 Nao devemos supor que tudo isso seja pura filantropia. "As 
empresas comerciais", escreve William M. Compton, presidente do Con- 
selho de Ajuda Financeira a Educacao, "nlio sao instituicoes benefi- 

de uma simples forma de dispendio ocioso, correlaciona- 
do negativamente, talvez, com a eficiencia produtiva, mas 
que nenhuma empresa com serias pretensoes a grande 
pensaria em negligenciar. Tamanho, exito, forc;a - o 
desiderato da politica empresarial - nao s6 devem ser 
conseguidos, mas tambem evidenciados, para que todo 
mundo veja. A necessidade de espantar e intimidar e tao 
grands como sempre foi, e os custos que encerra aumen- 
taram, sem duvida, Iuntamente com o crescimento do ca- 
pital. 0 que mudou foram .a forms e 0 metodo do dispen- 
dio ocioso, e nao a finalidade ou o conteudo. 

Mais ou menos o mesmo se pode dizer sobre a filan- 
tropia. Tambem ela esta sendo institucionalizada e, em- 
bora ate o momento as fundaeoes se tenham destacado, 
as proprias empresas estao desempenhando um papel cada 
vez mais importante, especialmente no apoio privado as 
instituicdes de estudos superiores.28 Sem duvida, estao 
certos os observadores que identificam nisso uma ten- 
dencia que continuara no futuro indefinido; por fim, tal- 
vez, o custo de quase tOda a filantropia privada recaira 
diretamente sobre as grandes companhias, 
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centes, Mas podem ser "beneficentes" quando a benefioencia estiver 
no interesse de seus proprietaries". Associaticn of American Colleges 
Bulletin, marco de 1954. £ de presumir que o Sr. Compton conheca, 
pela sua pr6pria expenencta, qual o pensamento das empresas sobre tais 
assuntos. Ou, citando novamente Crawford Greenewalt, Presidente da Du 
Pont: o progresso continue da industria arnericana depende de ter a 
nac;ao "um programa de pesquisa equilibrado, que significa que deve 
suplementar sua pesquisa aplicada com um volume de pesquisa funda- 
mental suficiente para proporcionar a informacao basica de que todo 
o progresso cientifieo depende. . . Um volume substancial dessa pes- 
quisa esta sendo hoje feito pela industrta. A principal responsablhdade, 
porem, deve caber iis nossas universidades, pois somente elas siio capazes 
de proporcionar a atmosfera na qua! a pesquisa cicntlfica realmente 
fundamental pode florescer. 0 problema nao e tanto de persuasao, mas 
de financ;a; e sob ~sse aspecto que a industria, apoiando a pesquisa 
academics fundamental, pode ao mesmo tempo servir aos seus acionistas 
e a uma necessidade publica". The Uncommon Man, pags, 137-138. 

Procuramos mostrar que a companhia gigante de hoje 
e uma maquina de maximizacao de lucros e acumulacao 

8 

E nessa area de filantropia, e nas tentativas de re- 
lac;oes ptiblicas que a acompanham e estao intimamente 
relacionadas com ela, que encontramos um elemento ge- 
nuino de verdade na ideia da "empress do tad a de alma". 
Ao criticar, antes, ta! nocao, rejeitamos a opiniao do tra- 
balho de Kaysen, The Social Significance of the Modern 
Corporation, segundo a qual a maximizaeao do lucro dei- 
xou de ser o princlpio orientador do comportamento <las 
empresas. Mas quando Kaysen afirma que as "responsa- 
bilidades [da empresa moderna] para com o publico em 
geral sao amplas" e entre elas inclui a "lideranca nos em- 
preendimentos filantr6picos locais, preocupacao com a ar- 
quitetura da fabrica e a paisagem, apoio a educacao su- 
perior, e mesmo a pesquisa na ciencia pura", nao ha razao 
para discordar. Tendo maximizado seus lucros, as empre- 
sas se sentem chamadas a participar desse tipo de ativida- 
des, e quase certamente o farao em proporcoes crescentes. 
Se tal participacao for uma emanacao da alma empresarial, 
entao a existencia dessa entidade metafisica pode ser con- 
siderada como uma realidade. Mas trata-se de uma alma 
conhecida, e nao de uma alma nova. Fugindo do corpo 
agonizante do filantropista capitalista, ela migrou para 
a ernpresa capitalista. Para o slstema como um todo, nao 
houve qualquer aumento ou intensificacao de alma. 
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2& The Uncommon Man, pag. 64. 

do capital, pelo menos nas mesmas proporedes em que o 
era a empresa individual de um periodo anterior. Mas 
ela nao constitui apenas uma versao ampliada e institu- 
cionalizada do capitalista pessoal. Ha grandes diferencas 
entre esses tipos de empresa, e pelo menos duas delas sao 
de importancia primordial para uma teoria geral do ca- 
pitalismo monopolista: a grande companhia tern um hori- 
zonte temporal maior do que o capitalista individual, e e 
um calculador mais racional. Essas diferencas estao fun- 
damentalmente relacionadas com a escala, incomparavel- 
mente maior, das operaeoes da companhia gigante, 

A companhia e, em principio, imortal, e inculca em 
seus funcionarios um arnplo horizonte temporal, nao de- 
vido a sua forma juridica especial (no final das contas, 
a companhia pode ser liquidada com a mesma facilidade 
que um neg6cio individual), mas porque "incorpora" um 
enorme e complexo investimento de capital cujo valor de- 
pende de ser ela mantida em funcionamento. Da mesma 
forma, as proporcoes das operacoes da companhia impoern 
uma especializacao e raeionalizacao da funcao empresarial. 
"Talvez a melhor analogia com o trabalho de um diretor", 
escreve Crawford H. Greenewalt, presidente da Du Pont 
Company, "seia o do regente de uma orquestra sob cuja 
direcao aproximadamente uma centena de habilitacoes al- 
tamente especializadas e nao obstante muito diferentes se 
transformam num esforco unico de grande eficiencia".20 
E, quanto ao ethos racionalista da grande companhia, di- 
ficilmente poderia haver testemunho mais eloquente do 
que a rapida difusao de metodos (e de pessoal para faze- 
los funcionar) do tipo ressaltado com tamanha enfase pela 
declaraeao de Earley, citada nas pags, 33-36 - eonta- 
bilidade de custos, orcamento, processamento de dados, 
consultores administrativos, pesquisas e muitas outras 
coisas. 

0 largo horizonte temporal da companhia e a racio- 
nalizacao da administraeao criam certas atitudes caracte. 
risticas e certos modos de comportamento. Desses, talvez 
os mais importantes sejam : 1) a fuga sistematica aos 
riscos; 2) uma atitude de tolerancia para com os outros 
membros do mundo empresarial. Em ambos os aspectos, 
a transformaeao da empresa individual antiquada e tao 
grande, em quantidade, que equivale a uma modificacao 
de qualidade. 
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30 T. K. Quinn, Giant Business: Threat to Democracy, Nova York, 
1953, pag, 117. Depois da publicacao desse capltulo no numero de 
[ulho-agosto de 1962 da Monthly Review, recebemos uma carta do Sr. 
Morrison Sharp, de Racine, Wisconsin, que diz, entre outras coisas: 
''O Sr. Quinn poderia consultar seu departamento juridico, ou a Camara 
de Comercio de Racine, ou mesmo a In-Sink-Erator Company, de Racine, 
que invcntou e aperfeicoou o triturador de lixo domestico, Os cornen- 
tarios sao de que a gigantesca GE fabrica a maquina com seu nome, 
mas os direitos lhe foram cedidos pela In-Sink-Erator Company, depois 
da solucao de um longo processo judicial". Fim das ilusoesl 

1) Com relaeao aos riscos, a diferenca nao e tanto 
pelo fato de que o capitalista individual fosse, inerente- 
mente, mais jogador do que a grande companhia {embora 
isso seia provavel) , mas que ele nao tinha a capacidade 
nern o habito de calcular os riscos. Era o homenzinho que 
continua jogando com os numeros, sem conhecer, ou preo- 
cupar-se com, as posslbilidades negativas: a companhia, 
por sua vez, e como o jogador profissional que se empe- 
nha em fazer com que as possibilidades estejam a seu favor. 
0 fator do horizonte temporal tambem tern aqui o seu 
papel: a companhia, nao estando sob pressao para conse- 
guir lucros rapidos e dispondo de amplos recurses, abor- 
da os aspectos novos com cuidado e circunspecao, e nao 
admite um comprornisso final enquanto as investigacoes 
e preparativos relevantes nao tenham sido realizados. Fi- 
nalmente, e num certo sentido ironicamente, a companhia 
sabe como usar, para suas proprias finalidades, as fra- 
quezas da pequena empresa que ultrapassou. Quando uma 
nova industria, ou um nevo campo de operacoes, se abre, 
a companhia tende a abster-se deliberadamente e a per- 
mitir aos empresarios individuais, ou pequenas empresas, 
realizarem o trabalho pioneiro vital. Muitos falham e 
afastam-se do quadro, mas os que obtem exito estabele- 
cem as linhas mais promissoras de desenvolvimento para o 
futuro. E nessa fase que as grandes companhias se co- 
locam no centro do palco. Ref erindo-se ao setor de apare- 
lhos eletricos, que conhecia de longa experiencia, T. K. 
Quinn, ex-Vice-Presidente da General Electric, escreveu: 
"Nao conheco qualquer invencao de produto, nem mesmo 
os barbeadores eletricos ou os cobertores eletricos, feita 
por nenhum dos laboratories, ou companhias gigantes, 
com a possivel exceeao do triturador de lixo domestico . 
. . . A hist6ria das companhias gigantes e de particlpacao, 
compra e absorcao dos pequenos criadores"." Embora 
nao existam informacoes gerais sobre tal assunto, ha ra- 
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31 Capitallsmo, Soclalismo e Democracia. 

zoes para acreditar que a declaracao do Sr. Quinn seja 
valida para muitas outras Industrias. 

2) A atitude de tolerancia que caracteriza o meio 
dos grandee neg6cios nasce, igualmente, da magnitude do 
investimento <la cornpanhia e <la racionalidade calculada 
de sua administracao. Em geral, tal atitude esta reser- 
vada para outras grandes empresas e nao se estende ao 
pequeno neg6cio. Por exemplo, as tres grandes compa- 
nhias automobilisticas comportam-se mutuamente de uma 
forma que Schumpeter chamou, adequadamente, de "cor- 
respectiva"," ao passo que o seu comportamento para 
com as dezenas de milhares de negociantes que lhes ven- 
dem os produtos ao publico e notoriamente intolerante e 
ditatorial. A razao, decerto, e que cada uma das gran- 
des empresas reconhece a forc;a e a capacidade de reta- 
liac;ao das outras grandee e procura evitar provoca-las, 
numa politica deliberada. Mas o comportamento "corres- 
pectivo" nao se limita aos concorrentes. Se uma grande 
empresa nao e concorrente de outra, provavelmente sera 
cliente ou fornecedor dela; e nesse mundo de relacoes em- 
presariais, 0 prmcipio soberano ea reciprocidade, que im- 
plica o comportamento correspectivo, tal como a concor- 
rencia, Alem disso, o mundo dos grandes neg6cios e nu- 
mericamente pequeno, compreendendo talvez 10.000 pes- 
soas aproximadamente, no pais inteiro, e seus membros 
estao ligados por uma rede de laces sociais e economicos. 
Conscientes de seu poder e posicao na comunidade nacio- 
nal, tendem naturalmente a formar uma etica de grupo 
que exige solidariedade e ajuda mutua, e a apresentar 
uma frente unica ao mundo exterior. 

Nern sempre foi assim. No inicio, quando os gran- 
des neg6cios emergiam da selva da concorrencia em pe- 
quena escala, o cornportamento correspectivo era realmen- 
te raro. Ate as ferrovias tiveram de passar por uma serle 
de esgotantes guerras de tarifas antes de compreenderem 
que leitos de estradas, trilhos, locomotivas e carros con- 
tinuariam sendo usados para transportar passageiros e 
earga, nao importando o que acontecesse aos donos de ti- 
tulos ou administracoes rivaie. Os magnatas originals, 
enfrentando as consequencias de uma competicao mortal, 
buscavam uma saida com uma politica de monopolizaeao 
impiedosa. As vitimas desse movimento, porem, foram 
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numerosas, e nao sem influencia. Formando uma alianca 
passageira com agricultores e trabalhadores desconten- 
tes, conseguiram a aprovacao de leis antitrustes que, em- 
bora longe de atingir seu objetivo de preservar (ou resta- 
belecer) a livre concorrencia, colocaram, ainda assirn, em- 
pecilhos bastante reais no caminho da monopolizacao total. 
Por esse rnotivo, bem como por outros de natureza tecno- 
16gica e economics, foram poucos os casos nos quais uma 
empresa, ou mesmo um grupo de interesses financeiros, 
conseguiu estabelecer controls efetivo sobre todo um mer- 
cado. 

Foi nessas circunstancias que os grandes homens de 
negocios comecaram a conhecer as virtudes do comporta, 
mento correspectivo. 0 processo de aprendizado foi in- 
tensificado quando o magnata altamente individualista 
deixou 0 cenario e 0 homem da empress tomou-lhe gra- 
dualmente o lugar como o representante tipico da econo- 
mia das grandes companhias. Hoje, ha provavelmente 
menor numero de monopolies autenticos do que havia no 
inicio do seculo, mas tambem ha muito menor concorren- 
cia mortal. Isso nos leva diretamente ao problema da 
intera~ao das empresas gigantes. 
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0 capitalismo monopolista e um sistema constituido 
de empresas gigantes. Isto nao e dizer que nao existam 
outros elementos no Sistema, OU que e util estudar 0 ca- 
pitaJismo monopolista com abstracao de tudo exceto das 
empresas gigantes. Sera mais realista e mais esclarece- 
dor incluir, desde o inicio, juntamente com o setor mo- 
nopolista, um setor mais ou menos amplo da pequena em- 
presa, pois esta participa, de muitas formas, nos calculos 
e estrategias da grande ernpresa. Fazer abstracao das 
empresas menores seria excluir do campo de investigal(ao 
alguns dos determinantes do comportamento da grande 
empresa, 

Devemos, porem, ter cuidado para niio cair na arma- 
dilha de super que a grande empresa e as empresas me- 
nores sao qualitativamente iguais, ou de importancia cor- 
respondente para o modus operamli do sistema. 0 elemen- 
to dominante, 0 principal m6vel, e 0 mundo dos grandes 
negocios organizado em empresas gigantes, que se empe- 
nham em maximizar o lucro e acumular capital. Sao ad- 
ministradas por homens de empress cuja sorte esta iden- 
tificada com o exito ou fracasso da companhia, ~les - 
ou elas, pois o pronome vale tanto para os homens como 
para as empresas - olham para o futuro e calculam com 
cuidado. E a sua iniciativa que coloca a economia em mo- 
vimento, seu poder que a mantem em atividade, suas po- 
liticas que criam dificuldades e crises. A pequena em- 
presa se localiza na extremidade receptora, reagindo as 
pressoes <las grandes empresas e em certa medida mo- 
delando-as e canalizando-as, mas sem o poder efetivo de 
contrabalanea-las e ainda menos de exercer uma iniclati- 
va independente propria, Do ponto-de-vista de uma teo. 
ria do capitalismo monopolista, as empresas menores de- 
veriam ser tratadas como parte do ambiente dentro do 
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1 Essa terminologia acurada [em ingles, "price taker" e "price 
maker"] foi adotada por Tibor Scitovsky, Welfare and Competiticm: The 
Economics of a Fully Employed Economy, Chicago, 1951, pags. 18, 20. 

Dentro da grands companhia, as relaeoes sao dire- 
tas, hierarquicas, burocraticas. Predomina nela o pla- 
nejamento autentico, vindo da cupula as Instrucoes, e 
havendo uma responsabilidade dos escaloes menores para 
com os maiores. Para o sistema como um todo, porem, 
tais relacoes nao existem. Nern mesmo as maiores em- 
presas produzem mais do que uma fra~ao muito pequena 
da producao total da sociedade. Tome-se, por exemplo, a 
General Motors, que, em terrnos de vendas, e a maior em- 
presa industrial dos Estados Unidos. Em 1957, os totais 
de salaries, custos gerais e lucros da GM, que correspon, 
dem de perto a contribuicao da companhia para o Produ- 
to Nacional Bruto, foram de pouco mais de 4 bilhoes de 
dolares, ou cerca de 1 % do PNB daquele ano. :E certo, 
sem duvida, que varias empresas gigantes agem, com fre- 
quencia, de acordo, mas o fazem com o objetivo de servir 
aos seus proprios fins, e nao para influenciar, para nao 
dizermos controlar, o funcionamento do sistema como um 
todo. 

No conjunto, o capitalismo monopolista e tao sem 
planificacao como o seu predecessor, o capitalismo com- 
petitivo. As grandes empresas se relacionam mutuamen- 
te, relacionam-se com os consumidores, os empregados e 
as empresas menores principalmente atraves do mercado, 
A forma pela qual o sistema funciona e ainda o resultado 
nao-Intencional de atos de interesse pr6prio das numero- 
sas unidades que o compoem. E como as relaeoes de mer- 
cado sao essencialmente relaeces de preco, o estudo do 
capitalismo monopolista, como o do capitalismo competi- 
tivo, deve comeear com o f uncionamento do mecanismo 
dos preeos. 

A diferenea crucial entre os dois e bem conhecida e 
pode ser resumida na proposicao de que sob o capitalismo 
competitivo a empresa individual aceita os precos, ao pas- 
so que no capitalismo monopolista a grande empresa e 
quern faz o preco.! Mas a analise das implicacoes que tern 
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qua! operam as grandes empresas, e nao como um ator 
no palco. 
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essa diferenca para o funcionamento do sistema como um 
todo foi surpreendentemente pouco proveitosa. Ha uma 
vasta literatura, te6rica e emplrica, sobre o preco das 
mercadorias individuais ou dos produtos de deterrninadas 
Industrias, mas muito pouco sobre 0 funcionamento e con- 
sequencias de um eistema de preeos monopolista. 

Esta falta de liga«;ao entre a analise de partes do sis- 
tema e a analise do todo - entre 0 que e chamado hoje 
em dia Microeconomia e Macroeconomia - nao carac- 
terizou as teorias mais antigas sobre a economia em re- 
gime de concorrencia, Quer tenham abordado o assunto 
do angulo da firma e da industria, como Marshall, quer, 
como no caso de Vv alras, comecaram com uma visao do 
sistema como um todo, elas buscaram demonstrar como um 
sistema competitive de precos tendeu a produzir um estado 
de equilibrio no qual os recurses foram distribuidos, cria- 
do um produto, e distribuida a renda de acordo com prin- 
cipios claramente definidos. Alem disso, quando esse mo- 
delo competitive foi "dinamizado" pela introducao da 
acumulacao de capital (poupanca e investimento), am- 
pliou-se a teoria para mostrar como, feitas as devidas su- 
posicoes, o mecanismo de preco (inclusive a taxa de juro) 
regularia o volume de capital futuro, fazendo-o adaptar-se 
as exigencias de uma populacao crescente e fazendo pro- 
gredir a tecnologia, mantendo ao mesmo tempo o pleno 
ernprego dos recursos produtivos existentes. 

Era obvio, decerto, que esse modelo de um Sistema 
harmoniosarnente crescente nao constituia um reflexo fiel 
da realidade capitalista. Houve, portanto, um acrescimo 
de uma teoria suplementar de ciclos economicos que CO- 
mecava, e em grande parte permanecia, no nivel ma- 
croeconomico. Os ciclos economicos e OS varios fenome- 
nos relacionados com eles eram tratados como perturba- 
c;oes do que deveria .ser o curso de desenvolvimento nor- 
mal, considerando-se essas perturbacoes como provocadas 
por alguns fatores dos quais se fazia abstraeao na cons- 
trucao do modelo, de funcionamento perfeito. Os fa to- 
res mais freqiientemente ressaltados eram o sistema mo- 
netario e crediticio, a volatilidade da psicologia dos ho- 
mens de negocios, e a irregularidade da transformacao 
tecnol6gica. Ressaltando os diferentes fatores, ou corn- 
binando-os de modos dif erentes, varias familias de teorias 
do ciclo economico foram desenvolvidas. Do nosso atual 
ponto-de-vista, 0 importante e que nenhuma delas encer, 
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rava suposicoes ou conclusoes novas sobre o carater e 
modo de funcionamento do sistema de precos. 

Era essa a situacao quando, no inicio da decada de 
1930, Joan Robinson e E. H. Chamberlin lancaram os pri- 
meiros grandes ataques a teoria tradicional dos precos. 
Nao ]he negaram a validade, dentro das suposicoes in- 
trinsecas, mas negaram enfaticamente a relevsncia geral 
das suposieoes, insistindo em que a maioria das industrias 
nao era competitiva no sentido tradicional, nem ainda ple- 
namente monopolista (caso que no passado fora tratado 
como uma excecao interessante a regra, mas sem signifi- 
cac;ao geral) . As teorias da "concorrencia imperfeita" e 
da "concorrencia monopolista" apresentadas por Robin- 
son e Chamberlin forarn mais tarde desenvolvidas e com- 
plementadas por varies outros autores, sendo possivel 
hoje dizer que uma grande variedade de padroes de preeo, 
relativos a mercadorias individuais e industrias particula- 
res, ja foi estudada de forma mais ou menos adequada. 

Todo esse trabalho, porem, permaneceu no nivel mi- 
croeconomico e teve uma influencia espantosamente redu- 
zida sobre a analise do funcionamento do sistema como um 
todo. Nessa area, e claro, OS maiores progressos durante 
as tres ultimas decadas estiveram ligados ao nome de 
Keynes, cuja obra maxima, Teoria Gercl do Emprego, do 
Juro e do Dinheiro, foi publicada em 1936. Embora isso 
ocorresse varies anos depois de terem Robinson e Cham- 
berlin aberto fogo contra a teoria tradicional do preeo, 
Keynes nao mostrou traces de influencia das novas teo- 
rias. Seu trabalho e o de seus adeptos (inclusive, e pa- 
radoxalmente, o da propria Sr.a Robinson) permanece- 
ram dentro da tradieao da teoria ortodoxa do ciclo econo- 
mico, aceitando o sistema do preco competitive e procuran- 
do explicar as conseqtiencias de certas suposicoes novas, 
e sob muitos aspectos mais realistas e relevantes, no nivel 
macroeconomico. 

As razoes desse div6rcio cada vez mais acentuado entre 
as micro e macro teorias devem ser buscadas no carater 
apologetico da Economia burguesa. Como iremos ver, os 
efeitos de uma reintegracao completa dos dois niveis de 
analise - a substituicao do sistema de preco monopolista, 
em lugar do sistema competitivo tradicional, e a analise 
de suas implicaeoes para a totalidade da economia - sao 
devastadores para as pretensoes do capitalismo de ser con- 
siderado como uma ordem social racional que serve para 
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2 Toan Robinson, Economic Philosophy, Londres, 1962, pag. 93 
[da tradu~:io publicada por esta editora, com o titulo Eilosoiia Econs- 
mica, na Colecao Divulga~iio Cultural. N. dos E.] 

3 Os trabalhos pioneiros de Kalecki, Essays in the Theory of Eco- 
nomic Fluctuations e Studies in Econcmic Dynamics, foram publicados 
em 1939 e 1943. Sua Theory of Economic Dynamics (Londres, 1954) 
e uma espeeie de segunda edicao revista e combinada dos dois trabalhos 
anterlores. 

Quando dizemos que as empresas gigantes fazem os 
precos, queremos dizer que elas podem escolher, e esco- 
lhem, os precos a serem cobrados pelos seus produtos. Ha 
decerto limites a sua liberdade de escolha: acima e abai- 
xo de determinados precos, seria preferivel suspender to- 
talmente a producao. Mas, tlpicamente, o ambito de es- 
colha e amplo. 0 que determina os precos a serem co- 
brados dentro dessa margem? 

A resposta mais simples e dada pela teoria tradicio- 
nal sobre o monop6lio. 0 monopolista e definido como o 
(mico vendedor de uma mercadoria para a qual nao ha I ' 

Joo: 

3 

promover o bem-estar e felicidade de seus membros. Como 
uma das principais preocupacoes da Economia burguesa 
tern sido, ha muito, apoiar tais pretensoes, os economistas 
nao mostraram, naturalmente, nenhum entusiasmo por um 
caminho que acaba demonstrando ·SUa falsidade. 

Houve decerto excecoes, mas como e comum nesses 
casos, seus trabalhos receberam apenas uma pequena par- 
te da atencao que merecem. 0 lider da reintegraeao das 
teorias micro e macro foi Michal Kalecki, que nao s6 "des- 
cobriu a Teoria. Gerol [de Keynes] independentemente",2 
mas foi tambem o primeiro a incluir o que chamou de 
"grau de monop6lio" em seu modelo global da economia.3 
Um novo passo, e longo, na mesma direcao, que muito 
deveu a influencia de Kalecki, foi o Maturity and Stag- 
nation in American Capitalism (1952) de Josef Steindl. 
E qualquer pessoa familiarizada com os trabalhos de Ka- 
lecki e Steindl reconhecera prontamente que os autores 
do presente livro muito devem a ambos. Se nao os ci- 
tamos com mais frequencia, nem fizemos uso mais di- 
reto de suas formulacoes te6ricas, f oi porque, para nossos 
objetivos, encontramos uma abordagem e uma forma de 
apresentaeao diferentes e mais comodas e usaveis. 
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sucedaneos. A medida que ele varia seu preco de mais 
alto para mais mais baixo, maier mimero de pessoas com- 
prara o produto, mas nao a expensas de um produto se- 
melhante, de um vendedor rival. Como nenhum outro ven- 
dedor sera afetado diretamente pela variaeao do preeo 
monopolista, nenhum deles tera qualquer incentivo para 
reagir ou retaliar. Nessas circunstancias, a solucao para 
o problema do monopolista e simples: ele reduzira o seu 
preco ao ponto em que o acrescimo a sua receita, prove- 
niente da venda de uma unidade extra (levando em conta 
o fato de que o preco de todas as unidades anteriores tam- 
bem se reduz), e exatamente igual ao acrescimo nos 
custos decorrente da produeao de uma unidade extra. Ate 
esse ponto, a produeao e venda de unidades adicionais 
trazem mais renda do que custos: alem desse ponto, ocorre 
o inverso. £le define, portanto, o preco e a producao que 
maximizam o lucro monopolista. 

A empresa gigante tipica, porem, nao e monopolista 
nesse sentido. :E, antes, uma de varias empresas que pro- 
duzem mercadorias que sao sucedaneos mais ou menos 
adequados entre si. Quando uma delas varia seu preco, 
o efeito sera sentido imediatamente pelas outras. Se a 
finna A reduzir seu preco, podera conseguir aumento da 
procura, mas 0 efeito principal sera desviar clientes das 
firmas B, C e D. Estas ultimas, nao desejando ceder seus 
neg6cios a A, reagirao reduzindo tambem seus precos, tal- 
vez mesmo em maiores proporcoes do que A. Embora a 
atitude original de A fosse tomada na esperanca de au- 
mentar seu lucro, o resultado liquido podera vir a colo- 
car todas as firmas em posicao pior. 

Nessas circunstancias, e impossivel a uma unica em- 
presa, mesmo que tenha a mais completa informacao sob-re 
a procura dos produtos da industria como um todo e so- 
bre seus pr6prios custos, dizer qua! o preco que maximi- 
zara seus lucros. 0 que ela pode vender nao depende ape- 
nas de seu preco, mas tambem dos precos cobrados pelos 
seus rivais, que nao podera conhecer antecipadamente. 
Uma firma pode, assim, fazer uma estimativa cuidado- 
::;a do preco que leva a maximizacao dos lucres, mas na 
ausencia do conhecimento sobre as reacoes dos rivais, so 
por acaso tera razao. Uma suposieao errada sobre as 
reaeoes dos rivais deitara a perder todo o calculo e de- 
mandaria reajustamentos que por sua vez provocariam 
novas medidas por parte dos rivals, e assim por dian- 
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4 Os empresarios menores por vezes revelam o que os seus colegas 
mais importantes - e mais conscientes <las relacoes publicas - discre- 
tarnente guardam para si. 0 excerto seguinte, de . um processo <la 
Comissiio Federal de Comercio, movido contra o Chain Institute, as- 
socia~o eomercial de fabricantes organizados em cadeia, constitui uma 
exposieao classica da atitude universal dos homens de neg6cios em 
reJa9iio a redueao de preco. A testemunha, depois de explicar o pro- 
cesso habitual nas reunioes do lnstituto, declara: "Mas, depois de 
encerrarmos esses assuntos ... entiio comecavamos a falar. Alguern talvez 
dissesse a outro: "Seu filho de uma p., o que fez em Bill Jones?" 
E alguem chamasse outro de mentiroso e assim por diante, e talvez 
dissesse: "Tenho provas do que voce fez, voes e um mentiroso", ha- 
veria uma dtscussao com essa pessoa, e antes que se pudesse saber 
oomo, alguem estava ouvindo a converse, e esse numero cresceria sem 
demora para seis, ficando todos contra Ille. Nao digo contra rnim, mas 
contra o que ha via feito reducoes nos precos. . . Tenho um vocabulario 
maravilhoso, posso assegurar-lhes, quando se trata de dizer palavrc3es, e 
disso tt\m prova todos os membros do Instituto; quando chamo uma 
pcssoa de manipuladora de precos suja, etc., ela sabe que esta sendo 
chamada de manipuladora de precos, Serei franco e se me desejam 
crucificar, acrescentarei isto: digo a essa pessoa que se nao sustar essas 
malditas redueoes de precos, eu lhe mostrarei como reduzir precos, e 
muitas vezes os reduzi, e quando o faco, faco mesmo. Poderia continuar 
indefinidamente - mas quero dizer que quando dois homens de oeg6cios 
se juntam, seja numa reuniao do Chain Institute ou numa aula de 
catecismo, se pertencem a mesma industria, tao logo tiverem sido ditas 
as ora¢es, eles comecam a conversar sobre as condicoes na industria, 
e a conversa passara necessariamente a estrutura de pre9os na Indus- 
tria. E de que mais falar?" Federal Trade Commission, In the Matter 
of Chair, Institute, Inc., et al, Docket No. 4878, pags. 1096-1098. 

I 

j .,. 

' I· 

te, degenerando o processo, possivelmente, numa guerra 
de precos mutuamente destruidora. 

Situacoes de mercado instaveis dessa especie eram 
muito comuns nas primeiras fases do capitalismo mono- 
polista, e ainda ocorrem de tempos em tempos, mas nao 
sao tipicas do capitalismo monopolista de hoje. Consti- 
tuern, evidentemente, um anatema para as grandes empre- 
sas, com sua inclinacao para prever o futuro, e planejar 
cuidadosamente, apostando apenas no que for certo. Evitar 
tais situacoes, portanto, torna-se a primeira preocupaeao 
da politica das grandee companhias, a condieao sine qua 
non das operaeoes economicas ordenadas e lucrativas, 

'Esse objetivo e alcancado com o expediente simples 
de eliminar a reducao de preco como arma legitima da 
guerra economica.' Naturalmente, isto nao ocorreu ime- 
diatamente, ou como uma decisao consciente. Como outros 
tabus poderosos, o tabu contra a reducao de precos cres- 
ceu gradualmente a partir de uma longa, e com frequen- 
cia amarga, experiencia, e sua forc;a vem do fato de servir 
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G Ver, por exemplo, a declaracao de Duesenberry: " ... a relacao 
tipica entre pre~s e custos em condicoes de oligop6lio nao e muito 
diferente da relacao que existe em condieoes de monop61io". James 
S. Duesenbecv. Bwin~s Cycles and Economic Growth, Nova York, 
19.58, pag. 113. 

ele aos interesses de correntes poderosas na sociedade. 
Enquanto for aceito e observado, as incertezas perigo- 
sas sao eliminadas da busca racionalizada dos lucros ma- 
ximos. 

Banida a competieao de precos, os vendedores de 
uma determinada mercadoria, ou de seus sucedaneos, tern 
interesse em fazer com que o prec;o ou prec;os sejam esta- 
belecidos de molde a maximizar os lucros do grupo como 
um todo. Podem lutar pela divisao <lesses lucros - as- 
sunto a que voltaremos - mas nenhum deles pode dese- 
jar que o total em relacao ao que se trava a luta seja me- 
nor e nao maior. E esse o fato decisivo na determinacao 
das politicas de preco e estrategias da grande empress 
tipica. E significa que a teoria geral de preeos adequa- 
da para uma economia dominada por essa empresa e a 
teoria tradicional do preco de monop6lio dos economistas 
classicos e neoclassicos. Aquilo que os economistas tra- 
taram ate entao como caso especial revela-se, no regime 
do capitalismo monopolista, um caso geral. E uma opi- 
niao que provavelmente obteria ampla aceitacao entre os 
economistas de hoje, embora ate agora pouco se tenha feito 
para desenvolver suas implicacoes." 

Se a maximizacao dos lucros do grupo constitui o 
conteudo do processo de precos no regime do capitalismo 
monopolista, sua forma pode diferir arnplamente, segun, 
do condicoes historicas e legals especificas, Em alguns 
paises, os vendedores podem formar, e sao mesmo esti- 
mulados a isso, associaeces com a finalidade de coordenar 
suas politicas. As disposicoes resultantes podem variar 
desde rigidos cartels que regulamentam tanto os precos 
como a producao ( uma aproximacao muito grande do 
exemplo do monopolio puro) ate acordos informais de 
cumprir certos esquemas de precos ( exemplificados pelos 
famosos "banquetes Gary" da Industria americana do aco, 
nos primeiros anos do seculo), Nos Estados Unidos, onde 
por motivos hist6ricos a ideologia da concorrencia con- 
tinuou sendo forte, apesar do fato real da monopolizacao, 
as leis antitrustes impedem, com eficiencia, tais acordos 
abertos entre vendedores. 0 acordo secreto e, sem du- 
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6 Ver a descneao de um caso de acerdo recente e que teve 
ampla publicidade em "The Incredible Electrical Conspiracy", Fortune, 
abril e maio de 1961. 

1 Arthur R. Burns, The Decline of Competition: A Study of the 
Eooluuton of American Industry, Nova York, 1936, pag. 76. 

8 Ver os excelentes relat6rios da Subcomissao Kefauver s6bre Anti- 
truste e Monopolio, Comissao Juridica do Senado, 85.() Congresso, i.a 
Sessao: Administered Prices: Steel (mareo de 1958) e Adminitered 
Prices: Automobiles (outubro de 1958). 

9 Nao conhecemos qualquer estudo desse tipo de comportamento 
de precos, mas a leitura da imprensa econemica durante varies anos 

vida, comum, mas tern suas desvantagens e riscos, sendo 
dificil considera-lo como a norma para a qual tende uma 
industria oligopolista tipica," Tal norma, parece claro, e 
uma especie de acordo tacito, cuja forma mais aperfeicoa- 
da se encontra na chamada "lideranca de preeos". 

Na definieao de Burns, "a Iideranca de preeos existe 
quando o preco pelo qual a maioria das empresas de uma 
industria oferece seus produtos e determinado pela ado- 
c;ao do preco anunciado por uma delas",? 0 lider e nor- 
malmente a maior e mais poderosa firma da industria em 
questao - como a U.S. Steel ou a General Motors8 - e as 
outras aceitam o seu papel dominante nao s6 porque lhes e lucrativo agir assim, mas tambern porque sabem que se 
ocorresse uma guerra de preeos o lider poderia suportar 
as perdas melhor do que elas. 

A lideranca de precos, nesse sentido rigoroso, e ape- 
nas a principal especie de um genero muito maior. Na 
industria de cigarros, por exemplo, as grandee compa- 
nhias se revezam nas modificacoes de precos ; e, na in- 
dustria do petr6leo, diferentes companhias assumem a li- 
deranca nos diferentes mercados regionals e, em certas 
proporcoes, em epocas diferentes. Enquanto for man- 
tido um padrao mais ou menos regular, esses casos podem 
ser classificados corno formas modif'icadas de lideranca 
de precos, Mas ha muitas outras situacoes nas quais ne, 
nhuma regularidade pode ser observada, nas quais a fir- 
ma parece iniciar arbitrariamente as modificacoes nos 
precos, Isto nao significa que o ingrediente essencial do 
acordo tacito esteja ausente: a firma iniciadora pode sim- 
plesmente estar anunciando ao resto da industria : "Jul- 
games chegado o momento de elevar (ou baixar) os preeos 
no interesse de todos nos". Se os outros concordarem, 
farao o mesmo. Caso contrario, nao realizarao qualquer 
mudanca, e a firma que tomou a iniciativa revogara a 
sua decisao inicial.9 E essa disposi~ao de canceler uma 
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nos convenceu de que ele se vem generaltzando, sendo hoje bastante 
comum. Notlcias como a seguinte sao encontradas com freqiiencia: "A 
Kaiser Aluminum and Chemical Corporation revogou ontem seu aumento 
de pre<:o de 1 centavo a libra-peso dos lingotes de aluminio, anunciado 
na quinta-feira. A medida foi precedida de uma declaracao da Alu- 
minum Corporation of America de que nao elevaria seu preco neste 
momento. . .. 0 pre<;<> do aluminio foi aumentado em meio centavo a 
libra a 2 de outubro, pela Reynolds Metal Company, a segunda maior 
produtora do metal. Essa elevaeao de pre~o, de 22 centavos e meio para 
23 centavos a libra-peso, fol seguida imediatamente por toda a industria, 
inclusive os fornecedores estrangeiros." (New York Times, edi~o oci- 
dental, 7 de dezembro de 1963.) 

modificacao inicial que nao tenha sido seguida pelos outros 
que distingue a situac;ao de acordo tacito da situac;ao de 
guerra de precos, Enquanto todas as firmas aceitarem essa 
convencao - que realmente e apenas o corolario da proi- 
bicao de competicao de precos - torna-se relativamente 
facil para o grupo como um todo conhecer o caminho para 
o preco que maximize os lucros da indristria. E necessa- 
rio simplesmente que o iniciador da modificacao se com- 
porte tendo em mente o interesse do grupo, bem como seu 
interesse pessoal, e que os outros estejam prontos a de- 
monstrar sua concordancia ou discordancia, acompanhan- 
do-o ou mantendo-se firmes. Se tais condicoes sao satis- 
feitas, podemos supor, seguramente, que o preco estabele- 
cido a qualquer momento e uma aproximaeao razoavel 
do preco de monop61io te6rico. 

0 que distingue esse caso da lideranca de preeos na 
sua f orma pura e o fato de que, nesta, todas as firm as 
estao, na verdade, comprometidas antecipadamente em 
aceitar o julgamento feito por uma delas, ao passo que 
no exemplo citado todas elas tomam suas decisoes no mo- 
mento em que se processa uma modificacao, Fazendo 
uma analogia com a politica, poderiamos dizer que num 
caso temos uma ditadura, no outro uma democracia. Mas 
a finalidade, em ambos, e a mesma, ou seja, maximizar 
os lucros do grupo como um todo. A "ditadura" tende, 
decerto, a ocorrer nas Industrias onde uma firma e muito 
maier e mais forte do que as outras, como no caso do 
aeo e autom6veis; enquanto a "democracia" e mais prova- 
vel nas Industrias onde as firmas dominantes tern tama- 
nhos e forc;as mais ou menos iguais. 

Uma explicacao sobre a analise precedente parece 
tornar-se necessaria, No caso de monopolio "puro", os 
precos sobem ou descem com igual facilidade, em resposta 
as variacoes nas condicoes, dependendo totalmente de se 
uma elevacao ou uma reducao aumentara a posi<;ii.o dos 
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10 Business Week, 15 de junho de 1957. 

lucros. No oligopolio o caso nao e exatamente esse. Se 
um vendedor elevar seus preeos, isto nao podera ser in- 
terpretado como uma medida agressiva, 0 pior que lhe 
pode acontecer e que os outros se mantenham firmes e 
ele tenha de cancelar modificacao ( ou se contentar com 
uma parcela menor do mercado). No caso de uma re- 
duc;ao de preeos, por outro lado, ha sempre a possibilida- 
de de um intuito agressivo, de que o autor da reducao 
esteia procurando aumentar a sua parcela do mercado, 
violando o tabu da concorrencia de precos. Se os rivais 
interpretarem o movimento inicial dessa forma, podera 
resultar entao uma guerra de precos, com perdas para 
todos. Portanto, todos os interessados terao, provavel- 
mente, maior cautela na redueao dos precos do que na sua 
elevacao, Em outras palavras, no oligopolio, os preeos 
tendem a ser mais constantes no aspecto decrescente do 
que no aspecto ascendente, e tal fato introduz uma signi- 
ficativa tendencia ascendente no nivel geral de precos 
numa economia de capitalismo monopolista. Ha muita 
verdade na frase do Business Week de que nos Estados 
Unidos hoje o sistema de precos "s6 funciona num sen- 
tido - 0 ascendente"." 

Outro esclarecimento: embora a competicao de precos 
seja norrnalmente tabu nas situacces de oligopolio, isto nao 
significa que esteja totalmente excluida ou que jamais 
tenha um papel importante. Qualquer companhia, ou 
grupo de companhias, que acredite poder beneficiar-se 
perrnanentemente de uma politica de precos agressiva nao 
hesitara em usa-la, Tai situacao e particularmente pro- 
vavel numa industria nova, onde todas as firmas dispu- 
tam uma posic;ao e nenhum padrao razoavelmente estavel 
de divisao do mercado se tenha consolidado (todas as in- 
dustrias atravessam, e claro, esta fase.) Em tais cir- 
cunstaneias, os produtores a baixo custo podem sacrificar 
imediatamente os Iucros alcancaveis em beneficio do au- 
mento de sua parcela do mercado. Os produtores que tern 
custos elevados incapazes de suportar o ritmo poderao ser 
foreados a fusees em termos desfavoraveis, OU a elimina- 
c;ao total do mercado. Dessa forma, a Industria sofre 
um processo de ajustamento, ao termino do qual certo 
mimero de firmas se entrincheiraram firmemente e de- 
monstraram sua capacidade de sobreviver numa luta 
ardua. Quando tal fase e atingida, as firmas remanes- 
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A certas industrias, entre as quais estao muitas 
de importancia, nao se aplieam estas consideracdes teori- 
cas. Entre elas estao os monopolies "naturals": energia 
eletrica, telefones e outras utilidades piiblicas (as fer- 
rovias pertenciam a esse grupo, mas estao hoje sujeitas a 
uma concorrencia severa dos caminhoes e aviOes). Tam- 
bem estao nesse grupo as Industrias de extracao, eomo a 
produeao do petr6leo bruto, e a agricultura. Num certo 
sentido, estes dois grupos situam-se em polos opostos: os 
services publicos siio monopolies tao fechados e seus pro- 
dutos tao essenciais que eles poderiam, facilmente, cobrar 

4 

centes verificam que a politica de preco agressiva ja nao 
promete vantagens a longo prazo que sejam compensa- 
doras de sacrificios imediatos. Seguem, portanto, o exem- 
plo das firmas mais antigas, abandonando a guerra de 
preeos como uma arma competitiva, e desenvolvendo um 
Sistema de acordo tacito adequado as novas circunstan, 
cias. 

Como, em qualquer momento dado, havers provavel- 
mente variaa industrias na fase de ajustamento do pro- 
cesso de desenvolvimento, e sempre possivel assinalar areas 
da economia que estao longe de serem competitivas no 
sentido tradicional atomistico da expressao e, nao obs- 
tante, nas quais a concorrencia de preeos e comum. Tais 
exemplos, porem, nao negam a tese de que os preeos de 
oligop6lio se explicam melhor pela teoria tradicional do 
pre~o de monopolio - servem simplesmente para lembrar- 
nos que e necessario tempo para que surja um oligop61io 
estavel e para que as empresas que o compoem desenvol- 
vam um padrao adequado para o comportamento da ma- 
ximizaeao dos lucros. 

0 termino do periodo de ajustamento nao significa, 
naturalmente, o fim da luta por maiores parcelas do mer- 
cado. Representa, simplesmente, o fim da guerra de preeo 
como arma nessa luta, que continua, mas com outras 
armas , e isto explica por que, embora a teoria tradicio- 
nal do preeo de monop61io so se aplique a economia das 
grandes empresas com apenas algumas restricoes, tal eco- 
nomia, nao obstante, nae f unciona eomo se f osse constl, 
tuida de monopolies puros. 
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11 Manifesto Co-munlsta, parte I, paragrafo 12. 

precos que proporcionassem lucros muito maiores do que 
os desfrutados pelo gigante industrial tipico ; enquanto 
isso, as Industrias extrativas tendem a ser excepcionalmen- 
te competitivas e pouco lucrativas. Entregues a si mesmas, 
em outras palavras, essas industrias tendem a ser inde- 
vidamente lucrativas ou pouco lucrativas, em comparacao 
com as normas vigentes no mundo dos grandes negocios. 

No capitalismo monopolista, e tao certo hoje quanto 
nos dias de Marx que "o poder executivo do ... Estado 
e simplesmente um comite para administrar os interesses 
comuns da totalidade da classe burguesa".11 E os inte- 
resses comuns da totalidade da classe burguesa incluem a 
preocupaeao de que nenhuma indtistria que tenha um papel 
importante na economia, e na qual estejam envolvidos 
grandes interesses de propriedades, seia demasiado lucra- 
tiva OU demasiado nao-lucrativa. Grandes lucros extraor- 
dinarios sao obtidos nao s6 a expensas dos consumidores, 
mas tambem de outros capitalistas (a energia eletrica e 
o service telefonico, por exemplo, sao custos basicos de tO- 
das ae Industrias) e alem disso podem - em epocas de ins- 
tabilidade politica isso realrnente ocorre - provocar exi- 
gencias de uma a~o realmente efetiva contra o monopolio. 
Lucros anormalmente baixos num dos ramos principais da 
economia, como a agricultura, por sua vez, prejudicam 
os interesses de um grupo amplo e pollticamente poderoso 
de proprietarlos, que podem, pela pressao e negociacao com 
outros capitalistas, obter o apoio necessario para conse- 
guir a~oes que remedeiem a sua situaeao. Torna-se, por- 
tanto, responsabilidade do Estado, no regime de capita- 
lismo monopolista, assegurar, na medida do possivel, que 
os precos e margens de lucros nas industrlas que se des- 
viarn sejam colocados no ambito predominante entre as 
empresas gigantes em geral. 

E esse o pano-de-fundo e a explicaeao dos numero. 
sos esquemas e mecanismos de regulamentacao que carac- 
terizam a economia americana de hoje - comissao regu- 
lamentadora dos services publicos, de racionamento da 
produeao de petr6leo, manutencao de pre~os e controle da 
area plantada na agricultura, etc. Em cada caso, decerto, 
pretende-se alcancar uma finalidade digna - proteger os 
consumidores, conservar os recursos naturais, poupar a 
propriedade familiar - mas somente os ingenuos acredi- 
tam que esses hons propositos tern algo mais a ver com o 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 72 



12 Um volume constderavel de material s6bre o assunto foi reunido 
e resumido, de forma comoda, por Walter Adams e Horace M. Gray, Mo- 
nopoly in America: The Government as Promoter, Nova York, 1955. 

18 Ibid., pag. 1. 

0 fortalecimento do monopolio e a regulamentacao 
de suas operacoes nao constituem, decerto, a unica func;ao 
do Estado num regime de capitalismo monopolista. Mais 
adiante, especialmente nos capitulos 6 e 7, analisaremos 
mais detalhadamente como o Estado, pela tributacao e 
despesa, e pela sua politica para com o resto do mundo, 
tern um papel decisivo na forma pela qual o sistema fun- 
ciona. Surge, portanto, uma indagaeao : nao seria melhor 
adotar desde o inicio uma terminologia que chame a aten- 
(,(iiO, ressaltando-o, para o papel do Estado no sistema 
social? Ha muitos precedentes que justificam tal atitu- 
de. Em 0 Estado ea Revolit~iio (1917) Lenin falou da "epo- 

5 

caso do que as flores que brotam na primavera. Ha, na 
verdade, uma vasta literatura, baseada em sua mior parte 
em documentos e estatisticas oficiais, para provar que as 
comissoes regulamentadoras protegem muito mais oa in- 
vestidores do que os consumidores, que o racionamento do 
petroleo e antes um desperdicio do que uma conservacao 
dos recursos naturais, que a propriedade de tamanho fa- 
miliar esta desaparecendo mais depressa do que em qual- 
quer outro periodo anterior da hist6ria americana.12 Tudo 
isso e perfeitamente compreensivel, uma vez que se en- 
tenda o prlncipio basico de que no capitalismo monopolis- 
ta a func;ao do Estado e servir aos interesses do capital 
monopolista. Como disseram, com tanta verdade, dois 
defensores da livre concorrencia : "A cada avanco do 
monopolio na direcao de maior poder economico e maior 
acei tac;ao social geral, o Governo federal se torna mais 
subserviente a ele, mais dependente dele, mais inclinado 
a favorece-Io com privilegioa, proteeso e subsidlosv.> 

Consequenternente, o efeito da intervencao governs- 
mental nos mecanismos mercantis da economia, qualquer 
que seja o seu objetivo ostensivo, e fazer com que o siste- 
ma f uncione mais, e nao menos, como se fosse constituido 
exclusivamente de empresas gigantes, agindo e interagindo 
na forma analisada neste capitulo e no precedente. 
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0 abandono da concorrencia de precos nao significa 
o fim de tOda a competieao : ela toma novas formas e se 
processa com uma intensidade cada vez mais crescente. A 
maioria das novas forrnas de concorrencia se processa sob 
o r6tulo do que chamamos eampanhas de vendas, assunto a 
que dedicamos o capitulo seguinte. Limitamos, agora, 
nossa atencao as formas de concorrencia que tern urna in- 
fluencia direta sobre OS custos de producao e, portanto, 
sobre a magnitude do excedente. 

Se for certo, como argumentamos, que os oligopolies 
conseguem alcancar uma aproximacao grande do preco do 

6 

ca de desenvolvimento do capitalismo monopolista em ca- 
pitalismo monopolista de Estado", sendo hoje opiniao ge- 
neralizada no mundo comunista que os paises capitalistas 
adiantados ha muito passaram por essa fase de transicao 
e ingressaram na fase de capitalismo monopolista de Es- 
tado. 

Preferimos nao seguir esse precedente, e sim usar as 
expressoes "capitalismo monopolista" e "capital mono- 
polista", sem restricao, por dois motivos. Em primeiro 
lugar, o Estado sempre desempenhou um papel crucial 
no desenvolvimento do capitalismo, e, embora esse papel 
tenha decerto aumentado quantitativamente, os indicios 
de modificacao qualitativa nas ultimas decadas nao nos 
parecem convincentes. Nessas circunstancias, dar enfase 
especial ao papel do Estado na fase presente do capitalis- 
mo monopolista pode apenas levar os Ieitores a suposicao 
erronea de que ele teve importancia insignificante na his- 
t6ria anterior do capitalismo. Ainda rnais importante e 
o fato de que expressoes como "capitalismo de Estado" e 
"capitalismo monopolista de Estado" encerram quase ine- 
vitavelmente a conotacao de que o Estado e uma forc;a 
social independente, coordenada com a empresa privada, 
e que 0 funcionamento do sistema e deterrninado nao s6 
pela cooperacao dessas duas f~rc;as, mas tambem pelos 
seus antagonismos e conflitos. Isto nos parece uma opi- 
niao seriamente erronea - na realidade, o que se torna 
como conflito entre o mundo economico e o Governo sao 
reflexos de um conflito dentro da classe dominante - e 
julgamos aconselhavel evitar uma terminologia que tenda 
a dar curso a tal erro. 
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H Ver pags, 33-36. 
lG 0 Capital, Vol. 1, Capitulo 22. 
16 The Wealth of Nations, Livro I, Capitulo II, Parte I. 

monop6lio te6rico e se seus esforcos incessantes de redu- 
zir os custos, tao ressaltados por James Earley,14 tern exi- 
to em geral, segue-se entao, com uma logiea irrespondi- 
vel, que o excedente tera uma forte e persistente tendencia 
a elevar-se. Mas antes que essa conclusao possa ser 
aceita, devemos perguntar se o sisiema de oligopolies cria 
pressoes que forcam os diretores de empresas a reduzir 
os custos e melhorar a eficiencia. Sabemos aer esse o 
caso no sistema de concorrencia : como disse Marx, "a 
concorrencia faz com que as leis imanentes da producao 
capitalista sejam sentidas por todo capitalista individual 
como leis externas coatoras".15 E valido para o tipo de 
concorrencia que existe entre as empresas gigantes? Ou 
devemos dizer sobre elas o que Adam Smith disse sobre 
as companhias por a~oes, que identificou com o monop6lio: 
"O monopolio e um grande inimigo da boa administracao, 
que jamais pode ser estabelecida universalmente senao como 
consequencia daquela livre e universal concorrencia que 
forca todos a recorrerem a ela, em nome da autodefesa".16 

Sao indagacoes de extrema importancia para a com- 
preensso do capitalismo monopolista, e devemos ser cau- 
telosos ao responde-Ias, para nao tomar pelo seu valor 
aparente a literatura que nos vem do pr6prio mundo das 
companhias, Sabemos que os diretores das empresas gi- 
gantes e seus porta-vozes tern todo interesse em projetar 
uma imagem de progresso tecnol6gico e de efjciencia or- 
ganica. Sabemos tambem que essas imagens sao, com 
frequencia, simples ideologias racionalizantes. 0 que pre- 
cisamos determinar nao e o que a direcao das empresas 
deseja que acreditemos, mas quais os modos de comports- 
mento do pr6prio sistema, 

Ha, ao que nos parece, dois aspectos da concorrencia 
extrapreco que sao de importancia decisiva no caso. A 
primeira esta relacionada com o que podemos chamar de 
dinamica da divisao do mercado. A segunda relaciona-se 
com a forma particular que toma a campanha de vendas 
nas Industrias de bens de produeao. 

Para comecar, a firma com menores custos e Iucros 
mais altos desfruta uma v.ariedade de vantagens sobre 
os rivais que tern custos mais elevados na luta pelas par- 
celas do mercado. (~ste f ato foi em grande parte des pre- 
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17 Duesenberry e uma exceeao. Ver seu Business Cycles and Eco- 
nomic Growth, especialmente pags. 124-125. 

18 A companhia mais forte pode ser do mesmo ramo, ou de uma 
linha totalmente diferente, tendo capital a investir e, portanto, em 
busca de oportunidades para ingressar em Industrias nas quais urna 
substdiana hem administrada poderia conseguir, por si s6, uma posi~ao 
lucrativa. As companhias deficitarias, arruinadas por adrninistracao ine- 
ficiente, e cujas a~Cies habitualmente sofrem uma acentuada desvalori- 
zacao, mesmo em comparaeao com o valor de liquidacao de seus hens, 
silo veiculos ideais para esses prograrnas de expansao, Nos ultimos anos, 
grandes complexes de empresas, dilundindo-se por urna duzia ou mais 
de Industrias, foram formados por esse processo. 

zado pelos economistas, 17 mas e perfeitamente claro para 
os homens de neg6cios.) A firma com men ores custos 
leva a melhor: pode ser agressiva mesmo a ponto de amea- 
car, e no caso Iimite precipitar, uma guerra de precos. 
Pode valer-se de taticas ( descontos especiais, termos de 
credito favoraveis, etc.) que se adotadas por uma firma 
fraca provocariam retaliacao. Pode arcar com a publi- 
cidade, pesquisa, aperfeicoamento de novas variedades de 
produtos, services extras, e assim por diante, que sao os 
meios habituais de luta pelo mercado e que tendem a pro- 
duzir resultados na proporeao das quantias neles inves- 
tidas. Outros fatores menos concretos estao em jogo e 
tendem a escapar da rede do economista, embora desem- 
penhem um papel importante no mundo economico. A 
companhia de menores custos e lucros mais altos adquire 
uma reputacao especial que lhe permite atrair e manter 
clientes, roubar pessoal dirigente de talento de firmas 
rivais e recrutar os mais capazes engenheiros e econo- 
mistas. Por todos esse motivos, ha um forte incentivo 
positivo para que a grande empresa na industria oligo- 
polista busque contmuamente reduzir seus custos, e isso 
mais depressa do que os seus rivals. 

E aqui que entra em jogo o fator da autodefesa con- 
siderado tao crucial por Adam Smith. Qualquer compa- 
nhia que se atrasar na corrida para reduzir os custos en- 
frentara logo problemas. Seu poder de reagir ao ataque 
e solapado, sua liberdade de manobra e reduzida, sua ca- 
pacidade de usar as armas normais da luta competitiva e 
enfraquecida. Desempenhando um papel cada vez mais 
passive, ve que a sua poaicao se deteriora progressiva- 
mente, e acaba tendo de enfrentar solueoes desagradaveis, 
mas inevitaveis : pode fundir-se, em condieoes desfavo- 
ravels, naturalmente, com uma firrna mais forte;18 pode 
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19 Discutimos as implicaedes desse aspecto no setor de hens de 
consumo no pr6ximo capitulo, 

20 J. K. Galbraith, American Capitalism, pags. 95-96 [pag. 96 
na traducao publicada por Zahar Editores sob o titulo Capitalismo, na 
coleeao Divulgacao Cultural. N. dos E.] 

tentar uma reorganizaeso e um retorno, habitualmente sob 
nova administracao e novo capital; ou pode desistir, dei- 
xando o campo aos seus rivais que obtiveram exito. Isto 
ocorre com muita freqttencia no mundo economico, e todo 
administrador conhece numerosos cases desse tipo e vive 
num receio constante de que um destino igual lhe venha 
a ocorrer, caso sua companhia se atrase na corrida dos 
custos. A pressao da possibilidade de fracasso complernen- 
ta, dessa forma, a atracao do exito, num sistema oligo- 
polista, tanto quanto no sistema de concorrencia, 

Ha uma razao adicional, que em nosso j uizo e tao 
importante quanto negligenciada, para que a tendencia 
a queda nos custos de produeao seja endemica a toda a 
economia capitalista monopolista, incluindo mesmo as areas 
que, se entregues a si mesmas, sofreriam uma estagnacao 
tecno16gica. N asce ela das exigencias da concorrencia ex- 
trapreco nas Industrias de hens de produeao. Nela, como 
nas Industrias que produzem hens de consumo, os vende- 
dores devem procurar sempre colocar algo de novo no 
mercado.v Mas elas nao tratam com compradores cujo 
interesse primordial seja a ultima moda ou imitar os vi- 
zinhos. Suas transacoes se fazem com compradores mais 
complexos, cujo interesse primordial e aumentar os lucros. 
Portanto, os novos produtos oferecidos aos compradores 
em perspectiva devem ser planejados para ajuda-los a au- 
mentar os lucros e isso signifies, geralmente, .e.juda-los a 
reduzir os custos. Se o industrial puder convencer seus 
clientes de que seu DOVO instrumento, material OU ma- 
quina !hes poupara dinheiro, a venda se realizara quase 
que automaticamente, 

Provavelmente o exemplo mais claro dos efeitos da 
reducao de precos da atividade inovadora dos manufatores 
de hens de produeao se encontra na agricultura. Como 
Galbraith assinalou, "na agricultura existiria pouco de- 
senvolvimento e reduzido progresso nao fosse a pesquisa 
apoiada mantida pelo Governo e complementada pelas gran- 
des associaeoes que promovem Inovacces e vendem pro- 
dutos ao agricultor"." Sem duvida, como tal afirmacao 
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21 O que se noticia sobre a maior empresa dos Estados Unidos, 
a American Telephone and Telegraph Company, e realmente tipico das 

sugere, a pesquisa governamental f oi o principal fa tor 
da espetacular redueao dos custos agricolas durante as 
duas ultimas decadas, mas OS fabricantes de maquinas 
agrtcolas, adubos, pesticides, etc., famintos de vendas, tam- 
bem desempenharam um papel importante no processo. 
Da mesma forma, OS produtores de maquinas-ferramen- 
tas, computadores e sistemas de computadores, rnaquinas 
de escrit6rio, equipamento de controle automatico, ma- 
quinas de carregar e transportar, novos plasticos e ligas 
metalicas, e mil e um outros tipos de bens de producao 
empenham-se na criac;ao de novos produtos que permitam 
aos seus clientes - que literalmente compreendem todo 
o rnundo economico - produzir mais barato e, portanto, 
obter maiores lucros, Numa palavra : os fabricantes de 
hens de producao obtern mais lucros ajudando os outros 
a tambem obter mais lucros. 0 processo reforca-se a si 
mesmo e tern carater cumulative, e explica em grande parte 
0 progresso, extraodinariamente rapido, da tecnologia e 
da produtividade do trabalho que caracteriza a economia 
do capitalismo monopolista desenvolvido. 

Concluimos, portanto, que em relacao a disciplina de 
custos que impoe aos seus membros, a economia capitalista 
em regime monopolista nao e menos rigorosa do que sua 
predecessora competitiva, e que alem disso cria novos e 
poderosos impulsos para a inovacao. Nao pode, portanto, 
haver duvida quanto a tendencia decrescente dos custos 
de producao sob o capitalismo monopolista. 

Aparentemente, isto deveria ser considerado como um 
argumento para que se considerasse o capitalismo mono- 
polista como um sistema racional e progressista. E se suas 
tendencias de reducao de custo pudessem ser, de alguma 
f orma, separadas da fixa«;ao monopolista de preeos e se 
pudesse encontrar uma forma de utilizar os frutos da pro- 
dutividade crescente em beneficio da sociedade como um 
todo, o argumento seria realmente poderoso. Mas e exa- 
tamente isso que nao ocorre. Toda a motivacao da reducao 
do custo e aumentar os lucros, e a estrutura do mercado 
permite as empresas se apropriarern da parte de leao dos 
frutos da maior produtividade, diretamente, na forma de 
lucros mais elevados, Isto significa que, no capitalismo 
monopolista, a reducao dos custos representa uma amplia- 
c;ao continua das margens de lucro.21 E isto, por sua vez, 
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companhias gigantes que dominam a economia: "Testernunho notavel 
da eficiencia e do crescirnento cada vez mais intenso da AT&T e o fato 
de que os decrescimos, e nao os aumentos, das taxas e que eonstituem 
seu problerna atual. Em geral, a companhia ja nao deseja tarifas mais 
elevadas - simplesrnente deseja que a Comissao [Comissao Federal de 
Comunicacoes] permita que a natureza siga seu curso e que a taxa de 
lucro se eleve. Em outras palavras, o Sistema Bell e hoje tao grande 
e efic.iente que seu lucro s6bre o investimento se elevara quase automa- 
ticamente, a menos que as reducoes de taxas o oontenham." Business 
Week, 9 de janeiro de 1965, pag. 70. Para a maioria das empresas 
gigantes nao ha comlssao com que se preocupar. 

22 Na realidade, os lucros registrados estatisticamente estao longe 
de compreender todo o excedente economico. 0 juro e a renda sao 
tambem Iormas de excedente, e, como iremos ver, sob o capitalisrno 
monopolista outras forrnas tambem assumem tmportancia decisiva. Ate 
agora, porem, usamos a palavra "lucros" para significar simplesmente a 
diferenca entre a receita das vendas e os custos de producao, e os 
lucres globais nesse sentido sao uma primeira aproxirnacao legitima de 
um conceito plenamente desenvolvido do exoedente econemico. 

significa lucros globais que nao so se elevam de forma ab- 
soluta, mas tambem como parcela do produto nacional. Se 
igualarmos provisoriamente os lucros globais com o exce- 
dente economico da sociedade, poderemos formular, como 
uma lei do capitalismo monopolista, o fato de que o exceden- 
te tende a elevar-se tanto absolutamente como relativa- 
mente, a medida que o sistema se desenvolve.22 

Essa lei leva imediatamente a comparaeao, como seria 
de esperar, com a lei da tendencia decrescente da taxa de 
lucro postulada pelo marxismo classico. Sem entrarmos 
na analise das diferentes versoes desta ultima, podemos 
dizer que em todas ha a pressuposicao de um sistema com- 
petitivo. Substituindo a lei do lucro decrescente pela do 
excedente crescente, nao estamos, portanto, negando ou 
modificando um teorema tradicional da Economia Politica : 
estamos, simplesmente, tomando conhecimento do fato in- 
dubitavel de que a estrutura da economia capitalista sofreu 
uma modlficacao fundamental desde que ta! teorema foi 
formulado. 0 que e mais essencial na modificacao estru- 
tural sofrida pelo capitalismo, de sua forma competitiva 
para a monopolista, encontra sua expressao teorica nessa 
substituicao. 

Antes de explorarmos, porem, as implicacoes da lei 
do excedente crescente, devemos examinar, ainda que ra- 
pidamente, alguns dos argumentos que foram usados, ou 
poderiam ser, para negar a existencia dessa tendencia, 
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23 J. A. Scbumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, pags. 
84-85. 

Houve, sem duvida, alguma coisa a dizer em favor 
dessa teoria quando foi formulada nos primeiros anos do 
seculo XX. As ernpresas gigantes que comecavam a apa- 
recer - o que Schumpeter chama de "a unidade de con- 
trole de maior escala possivel" - estavam na verdade 
abalando as bases de seus pequenos competidores e com 
frequeneia expandindo a producao e reduzindo os precos 
no processo. Mas no capitalismo monopolista altamente 
desenvolvido de hoje esses fenomenos sao de importancia 
marginal. Quando a "unidade de controle de maior es~ 
cala possivel" assume o comando, "a nova mercadoria, 
a nova tecnologia, a nova fonte de abastecimento, o novo 
tipo de organizacao", tendem, todos, a ser monopolizados 
por um punhado de empresas gigantes que se comportam 

Um dos argumentos contra a teoria de que o ex- 
cedente tern uma tendencia a elevar-se no capitalismo mo- 
nopolista poderia basear-se na conhecida no~ao de Schum- 
peter, do "vento perene da destruicao criadora", formulada 
antes da Primeira Guerra Mundial, mas que so recente, 
mente encontrou aceitacao entre os ide6logos do capita- 
lismo monopolista. 0 argumento sustenta que, a longo 
prazo, a competicao de precos e relativamente sem im- 
portancia e que mesmo na sua ausencia os lucros mono- 
polistas sao um fenorneno transit6rio. Diz Schumpeter: 

Mas na realidade capitalista e nao na descncao contida nos ma- 
nuais, 0 que conta nao e esse tipo de concorrencia [a de preeos], 
mas a concorrencia de novas mercadorias, de nova tecnologia, de novas 
fontes de suprimento, de n&vo tipo de organizacao (a unidade de con- 
trole na maior escala possivel, por exemplo) - a concorrencia que de- 
termina uma superlondade decislva no custo ou na qualidade e que 
fore nao a mnrgem de lucro e a producao de firmas existentes, mas 
seu alicerce e sua pr6pria existencia. Tai tipo de concorrencia e tao 
mais eficaz que o outro, da mesma maneira que e mais eficiente born- 
bardear uma porta do que arromba-Ia de fato, tao mais importante que 
se torna Indiferente, no sentido ordinario, se a concorrencla faz sentir 
sous efeitos mais ou menos rapidamente. De qualqucr roancira, a po- 
derosa alavanca que a longo prazo expande a produeao e reduz os 
precos e constituida de outro material.23 

7 
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24 tu«, pag. 90, nota. 
2;; American CapitaliSm, pag. 39 [pag. 47 da edicao brasileira, 

N. dos E.] 

entre si da forma pela qual o pr6prio Schumpeter chamou 
de "respeito mutuo".> Essas empresas, como ele sabia 
muito bem, nao tern o habito de ameaear as bases ou as 
vidas umas das outras - nem mesmo suas margens de 
lucros. Os tipos de concorrencia extrapreco em que se 
empenham nao sao, em aspecto algum, incompativeis com 
a permanencia dos lucros monopolistas e seu crescimento 
constante no tempo. 

Nao estamos, de forma alguma, argumentando que 
tOdas, ou quase todas, as inovacoes tenham origem num 
punhado de empresas gigantes. Como assinalamos no ca- 
pitulo anterior, ha boas razoes para acreditarmos que 
muitas das empresas gigantes seguem uma politica de- 
liberada de permitir que firmas menores facam experien- 
cias com ideias e produtos novos, e em seguida copiem 
ou se apropriem dos que tern exito: no final das contas, 
isso poupa dinheiro e esta de acordo com o principle de 
apostar apenas no vencedor. Mesmo quando essa politica 
nao e deliberada, mesmo se supusermos, como T. K. Quinn, 
que as companhias pequenas sao inerentemente mais ca- 
pazes de inovar, as emprseas gigantes ainda assim podem 
agir e comprar, ou absorver, os criadores menores. Na 
verdade, ser comprada ou absorvida e, com frequencia, 
a ambi~ao final da pequena empresa. 

Tudo isso significa que o vento perene da destruicao 
criadora, de Schumpeter, transformou-se numa suave bri- 
sa ocasional, que nao constitui maior ameaca para as 
grandes empresas do que seu pr6prio comportamento "de 
respeito mutuo". Podemos compreender por que Schum- 
peter se apega a sua pr6pria teoria, mesmo depois de se 
ter tornado obsoleta, mas a popularidade por ela alcaneada 
nos ultimos anos constitui um problema diferente. Como 
disse Galbraith, "a atual gera~o norte-americana, se so- 
breviver, comprara seu aco, cobre, latao, autom6veis, 
pneumaticos, sabao, manteiga, comida para o breakfast, 
presunto, cigarros, uisque, registradoras e caixoes a uma 
ou outra das poucas firmas que ora dominam esses arti- 
gos. Uma rapida .reflexao demonstrara que niio se pro- 
duziram muitas mudaneas nas empresas fornecedoras 
desses produtos em varias decadas"." Isto deve ser bas- 
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ae Nicholas Kaldor, "A Model of Economic Growth", The Eco- 
nmnic Journal, dezembro de 1957, pag. 621. 

Nessa exposicao, Kaldor parece concordar em que o 
prozresso do capitalismo foi acompanhado de um enfra- 
quecimento das forcas da competicao e de um aumento 
da produtividade do trabalho, e nao nega que tais forcas 
devem levar logicamente a uma intensificacao da taxa 
de Jucro. Em outras palavras, ele parece nao rejeitar 
a teoria que atribui aos economistas marxistas, Afirma, 
porem, na verdade, que, por mais s6Iida que seja a teoria, 
e refutada pelas estatisticas. Essa forma de situar o 
assunto nos parece insatisfat6ria. Deve haver algo de 
errado com a teoria ou com as estatisticas. 

Kaldor equivocou-se, primeiro, ao identificar os Iucros 
registrados com a "parcela de Iucro" te6rica. Esta til- 
tima e o que realmente chamamos de excedente, a diferenca 
entre o produto total e os custos socialmente necessartos 
a criacao desse produto. Dentro de certas suposicoes, isto 

I '• 

Os economistas marxistas provavelmente argumentariam que ... nao 
so a produtividade do trabalho, mas tambern o grau de concentracac 
da producao podera elcvar-se constantemente com o progresso do capi- 
taUsmo. Isto provoca um enfraquecimento continuado das for~as da 
cornpeticao, e em conseqiiencia a parcela de lucro continuaria cres- 
cendo alem do ponto em que cobre as neoessidades de investimento 
e o consumo dos capitalistas. Asslm, de acerdo com !sse argumento 
... o sistema dcixara de ser capaz de criar bastante capacidade aqui- 
sitiva para manter em funcionamento o rnecanismo do crescimento. 

A resposta evidente e que ate agora, pelo menos, isso nao aeon- 
teceu. Embora a conoentraeao crescente da producao nas maos de 
firrnas gigantes se tenha processado mais ou menos da forma pre- 
vista por Marx, tal fato nao foi acompanhado de um correspondente 
crescimento na parcela dos lucros. Pelo contrario: todas as indicacfies 
estatisticas mostram que a parcela dos lucros na renda nos principais 
paises capitalistas, como os Estados Unidos, teve uma tendencia decres- 
cente, nas ultimas decadas, estando apreciavelmente abaixo do nivel 
de fins do seculo XIX. E, apesar do extraordinario rigor e duracao 
da depressao da decada de 1930, o problema de "realizar a mais-valia" 
nao parece hoje mais cronico do que na epoca de Marx.26 

tante claro e deve eliminar, de uma vez por tOdas, qual- 
quer teoria da destruieao criadora pela inovacao. 

Uma segunda obiecao a teoria do excedente crescente 
e apresentada por Kaldor da seguinte forma: 
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27 £stes sao os temas centrais dos quatro capitulos seguintes. 

sera igual aos lucros globals, mas, como ja observamos, na 
economia real do capitalismo monopolista somente parte 
da diferenea entre o produto e os custos da producao sur- 
ge coma lucro. Em parte, portanto, o racioclnio de Kaldor 
resulta de uma confusao de conceitos. 

Mas ha uma segunda falha, ainda mais importante, 
em sua argumentaeao. 0 processo que ele descreve como 
"a parcela de lucro. . . [que se eleva] alem do ponto em 
que cobre as necessidades de investimento e o consumo 
dos capitalistas" e, pela sua pr6pria natureza, autolimi- 
tador e nao pode surgir nas estatisticas como um aumen- 
to continuo e real dos lucros como parcela da renda total. 
Keynes e seus seguidores, inclusive o pr6prio Kaldor, mos- 
traram que os lucros que nao sao investidos nem consumi- 
dos nao sao absolutamente lucros. Podera ser legitimo 
falar dos lucros potenciais que seriam colhidos se hou, 
vesse maior investimento e maior consumo dos capitalistas, 
mas esses lucros potenciais nso podem ser identificados 
no registro estatistico - ou, antes, deixam nele seus traces 
na forma paradoxal de desemprego e capacidade ociosa. 
Se Kaldor tivesse procurado nas estatisticas americanas 
esses indices de urna tendencia crescente dos lucros, sua 
pesquisa nao teria sido va. No final de contas, o "extra- 
ordinario rigor e duracao da depressao da decada de 
1930" nao foi um acidente, e o aumento persistente na taxa 
de desemprego nos ultimos anos constitui forte argumen- 
to em favor da opiniao de que o problema da realizacao 
da mais-valia e realmente mais cronico hoje do que a epo- 
ca de Marx. A verdade parece ser que, exceto na guerra e 
nos periodos de prosperidade dela decorrentes, a estagnacao l e hoje o estado normal da economia dos Estados Unidos.27 

A objecao final a teoria do excedente crescente pode 
ser analisada mais rapidamente - e a de que os sindi- 
catos sao hoje bastante fortes para obter para seus mem- 
bros uma parcela crescente dos lucros resultantes da com- 
binacao da redueao de custos e fixa~ao monopolista dos 
precos. E a posi~ao adotada, por exemplo, por John Stra- 
chey, em seu Contemporary Capitalism, sendo tambem, na- 
turalmente, uma opiniao comum no movimento traba- 
lhista. 

Os sindicatos tern, sem diivida, um papel importante 
na determinacao dos salaries monetarios, e os trabalha- 
dores nas Industrias mais bem organizadas geralmente se 

I 

~ 
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28 Se OS sindicatos tivessem 0 poder que Strachey lhes atribui, nao 
se explicaria que se contentassern em seguir uma politica de apenas 
impedir que os capitalistas se apoderassern de uma parcela maier da 
renda total; Isso, segundo Strachey, fol o que conseguiram fazer nos 
cem anos aproximadamente desde que Marx fonnulou sua teoria do 
capitalismo. Seria de esperar que conseguissem obter uma parce)a sem- 
pre crescente para sua classe. 0 fato de que isso niio tenha ocorrido e um indicio prima facie de que eles nao tern na verdade qualquer 
influencia decisiva sebre a distribuicao da renda pelas classes, sendo 
esta determinada por uma oombinacao de for~as na qua! os atos e 
politicas das empresas desempenham papel muito mais importante que 
os sindicatos. 

211 Administered Prices: Steel. 
SD H. M. Levinson, "Collective Bargaining and Income Distribu- 

tion", Amerkan Economic Review, maio de 1954, pag. 316. 

ii 
I 

saem melhor do que os trabalhadores dos ramos da eco- 
nomia menos organizados. Isto nao significa, porem, que 
a classe trabalhadora como um todo esteja em posicao de 
gozar dos excedentes, ou mesmo de conseguir parcelas 
crescentes do excedente que, se realizados, beneficiariam 
a classe capitalista, em relacao a classe trabalhadora.28 A 
razao e que no capitalismo monopolista os empregadores 
podem transferir, e transferem, os custos mais elevados 
do trabalho, na f orma de precos mais altos. Sao, em 
outras palavras, capazes de proteger suas margens de lu- 
cros, frente aos salaries mais altos ( e beneficios margi- 
nais). Em muitos casos nos ultimos anos, na verdade, 
foram capazes de aproveitar aumentos de salaries para 
sua politica de preeos monopolistas, de forma a conse- 
guir uma aproximaeao mais imediata e maior com o preeo 
monopollsta te6rico do que seria possivel de outro modo. 
Na industria do aco, isto foi documentado de fonna con- 
vincente pela Comissao Kefauver, em suas audiencias e, 
mais particularmente, em seu importante relat6rio sobre 
os processos de fixa~ao de precos das grandes companhias 
de a~o,29 nao havendo razao para supor que a experiencia 
do aco, em meados da decada de 1950, seja isolada. E 
quer seja uma pratica comum ou nao o uso de aumentos 
de salarios como pretexto para aumentar as margens de 
lucros, as empresas monopolistas tern, indubitavelmente, 
o poder de impedir que os aumentos de salaries as redu- 
zam. Como Levinson disse com acerto, "embora o poderio 
econornico coletivo possa conseguir elevar o preco do tra- 
balho, as potencialidades da redistribuicao dos lucros sao 
muito pequenas, enquanto os produtores continuarem ten- 
do liberdade de ajustar seus preeos, tecnicas e emprego 
de modo a proteger sua posi~o de Iucro.w , I 
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Na medida em que o excedente e consumido pelos ca- 
pitalistas, o volume disponivel para o investimento sofre 
uma reducao correspondente. Segue-se que, fazendo-se 
as suposicoes devidas sobre o consumo capitalista, e sem- 
pre possivel chegar a uma taxa de investimento que pode 
ser mantida. Havendo o pleno emprego e uma certa taxa 
de aumento da produtividade, a renda total ( ou produto), 
inclusive a soma do consumo dos trabalhadores e dos ca- 
pitalistas, podera elevar-se com a rapidez necessaria para 
justificar o investimento da parte do excedente nao-con- 
sumida pelos capitalistas. 0 problema da absorcao do ex- 
cedente pode, assim, ser resolvido - no papel. Se o con- 
sumo dos capitalistas oferece qualquer solucao, na reali- 
dade, e um problema totalmente diverso. 

2 

No ultimo capitulo mostramos que no capitalismo mo- 
nopolista, devido a natureza das politicas de preeo e 
custo das empresas gigantes, ha uma forte tendencia sis- 
tematica de ascensao do excedente, tanto em termos ab- · 
solutos como na forma de parcela do produto total. Che- 
games agora ao problema da absorcao ou utiliza(tiio do ex- 
cedente. 

Em geral, o excedente pode ser absorvido das seguin- 
tes formas: 1) pode ser consumido; 2) pode ser investido; 
3) pode ser desperdicado. Neste capitulo concentramos 
nossa aten~ao na capacidade que tern o capitalismo mo- 
nopolista de absorver o excedente atraves do consumo e 
investimento privados. 

A ABSORQAO DO EXCEDENTE: CONSUMO E INVESTIMENTO CAPITALISTAS 

4 



1 As proporcoes que se seguem sao baseadas em John Lintner, 
"Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained 
Earnings and Taxes", American Economic Review, maio de 1958. 

Sem entrarmos na aritmetica da questao, podemos 
dizer, com seguranca, que nenhuma solu~ao podera ser 
encontr.ada dentro dessas Iinhas, se o volume de excedente 
nao-consumtdo pelos capitalistas ( e, portanto, um exce- 
dente que exige investimento) se elevar relativamente a 
renda total. Ja vimos que o excedente na realidade tende 
a elevar-se em relaeao a renda total. A questao se reduz, 
portanto, ao seguinte: tende o consumo capitalista a se 
elevar como parcela do excedente? Se nao, a parte do ex- 
cedente que busca investimento deve elevar-se em relaeao 
a renda total, e a possibilidade de que o consumo capita- 
lista possa proporcionar uma solucao para o problems 
fica excluida. 

Vamos supor que o capitalista consuma a totalidade 
dos lucros distrfbuldos. Isto niio e verdade, sem duvida, 
mas se pudermos mostrar que mesmo nesse caso o consu- 
mo capitalista nao tende a elevar-se como parcela do ex- 
cedente, entao a conclusao que se segue sera mantida a 
fortiori para os casos nos quais o capitalista poupa parte 
dos seus lucros distribuidos. 

0 problema e agora simplesmente de saber se ha, 
na verdade, uma tendencia para que se eleve a parcela 
distribuida do excedente ( dividendos.), ou permaneca cons- 
tante, ou caia a medida que o excedente se expande. E 
os indicios nao deixam duvida quanto a resposta.1 A maio. 
ria das grandes companhias tern uma taxa de dividendo 
como sua meta, sendo que esta taxa permanece notavel- 
mente constante durante longos periodos de tempo (50% 
parece ser a cifra mais comum). Quando os lucros se 
elev.am, porem, nao ajustam imediatamente OS dividendos 
para manter a taxa considerada ideal. Se, por exemplo, 
uma companhia estiver ganhando 2 d6la:res por a~ao, du- 
rante algum tempo, e pagar um dividendo de 1 d6lar, e 
se os lucros se elevarem entao para 4 d6Iares, o dividen- 
do sera aumentado para 2 d6lares, nao num s6 ano, 
mas num periodo de varios anos. Enquanto isso, a taxa 
real de dividendo se atrasara em relacao a taxa norma- 
tiva. Se tal padrso for seguido - e os indicios slio todos 
de que se trata de um aspecto do comportamento profun- 
damente arraigado das grandes companhias - segue-se 
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2 Ver Evsey Domar, Essays in the Theory of Economfo Growth, 
Nova York, 1957, pags. 127-128. 

3 J;; esse, essencialmente, o caso annlisado por Tugan-Baranowski 
em sua conh.ecida tentativa de refutar Mdas as teorias do subconsumo 
da crise economica. Para as referencias relevantes, bem corno para uma 
analise da teoria de Tugan, ver Paul M. Sweezy, Teoria do Desenvol- 
vimento Capuousui, Capitulo 10, parte 2 r, 

Nao s6 o excedente, portanto, mas tambem a parte 
dele que busca investimento, tende a elevar-se em proper- 
~o a renda total. Se essa tendencia sera realizada, porem, 
e outra questao. Ao procurar responde-la, devemos de- 
terminar, primeiro, ee o sistema proporciona normalmen- 
te possibilidades de investimento bastante grandes para 
absorver uma parcela crescente de um excedente em cres- 
cimento. 

A logica da situacao e a seguinte: se a renda total 
crescer num ritmo acelerado, entao urna parcela cada vez 
maior tera de ser destinada ao investimento; inversamen- 
te, se uma pareela cada vez maior for destinada ao inves- 
timento, a renda total deve crescer num ritmo acelerante.2 
Trata-se, porem, de um absurdo do ponto-de-vista econo- 
mico. Signifies que urn volume cada vez maier de hens 
de producao tera de ser fabricado com a unica finalidade 
de criar um volume cada vez maier de bens de produeao 
no f uturo. 0 consumo constituiria uma parte decrescente 
da producao, e o crescimento do estoque de capital nao 
teria rela!tliO com a expansiio, real ou potencial, do con- 
sumo. 3 

Totalmente a parte do fato de que esse crescimento 
explosivo mais cedo ou mais tarde excederia as potencia- 
lidades fisicas de qualquer economista concebivel, nao ha 

3 

que uma elevacao continua nos lucros seria acompanhada 
de um declinio igualmente continue na taxa de dividendo. 

Nessas circunstancias, o consumo capitalista aumen- 
taria de forma absoluta, 0 que decerto e de esperar, mas 
declinaria como proporcao do excedente, e ainda mais 
como uma proporcao da renda total. Como essas conclu- 
soes sao validas a f ortiori na medida em que os capitalis- 
tas poupam as suas rendas de dividendos, e claro que 
nenhuma solucao do problema da absoreao do excedente 
podera ser esperada, desse angulo. 
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simplesmente razao para supormos que qualquer coisa 
semelhante tenha ocorrido jamais, ou venha provavelmente 
a ocorrer no mundo real. Os fabricantes de hens de pro- 
dueao nao se proporcionam mutuamente um mercado sem- 
pre em expansao para as respectivas producoes, e eles 
sabern disso. Em particular, sera pura fantasia imaginer 
que as empresas gigantes do capitalismo monopolista, cau- 
telosas e calculistas, planejem e realizem os tipos de pro- 
gramas de expansao, que crescem como bolas de neve, 
pressupostos neste exemplo. 

Afastado o crescimento acelerante como totalmente 
irrealista, ficamos com a conclusao inevitavel de que o in- 
vestimento real de um volume de excedente que se eleva 
em relacao a renda deve significar que a capacidade de pro- 
ducao da economia cresce mais rapidamente do que o seu 
produto. :tl:sse padrao de investimento nao e, sem diivida, 
impossivel; na realidade, ele tern sido observado com fre- 
quencia na historia do capitalismo. 0 impossivel, porem, 
e que persista indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, 
a capacidade excedente torna-se tao grande que desesti- 
mula qualquer novo investimento. Quando este declina, 0 
mesmo ocorre com a renda e o emprego e, portanto, tam- 
bem com o pr6prio excedente. Em outras palavras, esse 
padrao de investimento e autolimitador e termina num 
declinio economico - 0 inicio de uma recessao OU de- 
pressao. 

Ate agora fizemos a suposieao tacita de que a eco- 
nomia esta operando em nivel de plena capacidade, ou 
quase isso. A tendencia a elevacao do excedente, que cen- 
tralizou nossa atenc;ao, esta arraigada nas politicas mo- 
nopolistas de precos e custos, e nao em qualquer variacao 
do produto em relaeao a capacidade. Mas tao logo ad- 
mitimos a possibilidade de uma producao abaixo da ca- 
pacidade, e necessario fazer mais alguns esclarecimentos, 

Ha indubitavelmente uma intima relacao entre os lu- 
cros e a taxa de operac;ao, sendo esta ultima definida como 
a 1·elac;ao entre a produc;ao real e a capacidade de pro- 
ducao. Se tomarmos a capacidade de uma empresa como 
sendo o volume de producao que, com determinados custos 
e precos, proporcion.a 0 lucro maximo, segue-se que qual- 
quer declinio na taxa de operacao, seja atraves de uma 
redueao na produc;ao ou de um aumento da capacidade, 
ou alguma combinaeao dos dois, resultara tambem num 
declinio dos lucros. Alem disso, a queda nos Iucros sera 
maior, proporcionalmente, do que a queda na producao, 
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4 Administered Prices: Automobiles, pag. 129. 0 volume da pro· 
ducao e dado na pag. 107. 

5 Devemos notar que este niio e o ponto de ruptura, tal como o 
definimos acima. A producao em 1957 foi apenas 74% da producao 
de 1955, e mesmo naquele ano a industria provavelmente nao produzia 
a tOda capacidade. A Oomissso Kefauver concluiu que "parece razoavel 
supor . . . que o ponto de ruptura atual da companhia esta dentro da 
area de 40 a 45% da capacidade pratica", Ibid., pag. 112. 

r 
.1. 
I 
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de forma que os lucros desaparecerao totalmente a uma 
determinada taxa de producao, comumente conhecida na 
terminologia economiea como "ponto de r_uptura" - o 
ponto em que as receitas cobrem exatamente os custos, nao 
deixando lucro nem prejuizo. A razao desse comportamento 
dos lucros esta na existencia, particularmente caracteris- 
tica da grande empresa, de custos gerais que nao variam 
com a producao, Os custos gerais por unidade caem a 
medida que a produeao aumenta. Se os precos permane- 
cerem os mesmos e os custos variaveis por unidade forem 
constantes durante o periodo em questao, os lucros por 
unidade se elevarao, tal como o lucro total como parcela 
do produto. 

0 exemplo aritmetico seguinte, extraido do estudo 
que a Comissao Kefauver realizou sobre a indtistria de 
automoveis, ajudara a esclarecer esse aspecto.4 Em 1957, 
a General Motors produziu 3,4 milhoes de carros e os ven- 
deu pelo preco medic de 2.213 d6lares por autom6vel. Os 
custos variaveis (principalmente o trabalho pago a hora 
e o material) elevaram-se a 1.350 dolares per veiculo, dei- 
xando 863 d6lares para despesas gerais e lucro. A des- 
pesa geral total foi de 1.870 milhoes de dolares, dando 
como media, para 3,4 milh6es de unidades, 550 d6lares 
por unidade. 0 lucro foi, portanto, de 313 d6lares por 
unidade, ou um agregado de 1.068 milhoes de d6lares. Se 
a producao tivesse caido em 25%, os lucros por unidade 
teriam baixado em 58 ro, para 130 d6lares por unidade, 
ao passo que sea producao tivesse aumentado em 259"0 os 
lucros teriam subido 35%, atingindo 423 dolares por uni- 
dade. Os lucros teriam desaparecido totalmente a uma 
producao de cerca de 2,2 milhoes de unidades, ou 65% da 
produeao real daquele ano," 

0 que vale para a General Motors vale para qualquer 
outra grande empresa, e para o sistema como um todo: 
o excedente cai com relativa rapidez, sempre que a pro- 
ducao cai abaixo da capacidade. Alem disso, como a taxa 
de dividendos pagos se distancia, tanto em sentido de- 
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6 John M. Blair, "Administered Prices: A Phenomenon in Search 
of a Theory", American Economic Review, maio de 1959, pags, 442-444. 
0 Sr. Blair proporcionou-nos gentilmente dados adicionais para 1958- 
1960. Infelizmente, a correlaefio nao poderia ser levada alem de 1960 
porque naquele ano a industria do aco deixou de publlcar as suas taxas 

crescente como ascendente, a parte do excedente que busca 
investimento se reduz ainda mais depressa. Por outro 
lado, se a economia se eleva de uma posicao de producao 
aquem da capacidade, tanto o excedente como o seu seg- 
mento que busca investimento aumentarao absoluta e re- 
Iativamente. 

As relaeoes que estao aqui em jogo podem ser ex- 
pressas nos seguintes termos : para qualquer estrutura 
de custos e preeos, podemos estabelecer um "esquema de 
lucratividade", zelacionando a taxa de lucro (calculada 
seja sobre as vendas ou sobre o capital investido) com a 
taxa de operacao (producao como percentagem da capa- 
cidade}. A linha AA no Grafico 1 mostra um esquema 
de lucratividade hipotetico desse tipo. Parte de valOres 
negativos para a taxa de lucro, passa atraves do zero ate 
o ponto de ruptura e se eleva a um maximo no nivel de 
capacidade total. A linha BB', colocada acima de AA', 
mostra como o esquema se eleva quando os precos se ele- 
vam e/ou os custos caem: o ponto de ruptura se desvia 
para a esquerda e a uma determinada taxa de operacao a 
taxa de lucro correspondente se eleva. Quando ralamos, 
no capitulo 3 e no inicio deste capitulo, da tendencia que 
tern os lucros (ou excedente) a aumentar, referiamo-nos a 
uma ascensso de todo o esquema de lucratividade provo- 
cado pelas politicas de preco e custo tipicas das empresas. 
A essas razoes de variaeao na magnitude do excedente 
devemos agora acrescentar outra: as variacoes na taxa de 
operacao com deterrninados custos e precos. Qualquer 
analise satisfat6ria das flutuacoes do excedente no capi- 
talismo monopolista devem levar em conta tanto as va- 
riaeoes do esquema como os movimentos dentro dele. 
Ambos podem ser considerados como um reflexo das forc;as 
a curto e a longo prazo que determinam o volume de 
excedente. 

Os economistas dedicaram pouca atencao a Investi- 
gac;ao dos esquemas de lucratividade, mas existe um estudo 
sobre a United States Steel Corporation que mostra cla- 
ramente os dois tipos de movimento.6 Cada ponto no Gra- 
fico 2 mostra a relacao, para um determinado ano, entre 
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de operacao, e pouco depois as modiftcacdes na legislaef.io tributaria c 
a admmtstracao provocaram declaracoes de lucres inferiores as dos anos 
anteriores e impossiveis de serem medidas. 

7 A taxa de lucro no caso e a taxa de recuperacao do investimento 
dos acionistas, descontados os impastos. 

B 0 coeficiente de eorrelacao para os anos 1920-1956 e + 0,94. 
9 Naturalmente, nii.o ha indicios de que saltos subitos como este 

da U. S. Steel em 1955 sejam tipicos. Nonnalmente, as f6r~ em 
funcionamento produzem uma elevaeao mais gradual do esquema. 0 
caso da U. S. Steel e, nii.o obstanto, altamente instrutivo, ja que o 
salto sublto destaca 0 carater e direcao da vanacao tlpica mais clara- 
mente do que o faria uma elevaeao gradual. 

a taxa de lucro da U.S. Steele sua taxa de operacao.? Omi- 
tindo os anos de guerra, quando as condicoes eram excep- 
cionais, o diagrama cobre o periodo de 1920 ate 1960. 
Todos os anos ate 1954 se aproximam de uma linha que 
mostra um ponto de ruptura de cerca de 38 % da capaci- 
dade e uma taxa de lucro maxima de 13%, a uma capaci- 
dade de 100%.8 Mas a partir de 1955 ate 1960 essa relaeao 
deixa de ser valida, Ao inves disso, todas as observacoes 
se aproximam de uma nova linha ( que tracamos por ana- 
logia) quase paralela a antiga, estando cerca de 4 pontos 
percentuais acima dela. Em 1960, por exemplo, a taxa 
de operaeao era de 6570. Na relacao antiga, a taxa de 
lucro previst.a teria sido um pouco inferior a 670; a taxa 
de lucro de 1960 foi na realidade de 9,4%. Assim, de 1920 
a 1955 a estrutura de preco e custo, e portanto tambem 
o esquema de lucratividade, da U. S. Steel, foram nota- 
velmente estaveis. A partir de 1955, ocorreram variacoes 
nos precos e custos que elevaram o esquema de lucrativida- 
de a um novo nivel, muito mais alto. Dois fatores princi, 
pais provavelmente estiveram envolvidos nesse fenomeno : 
primeiro, a introdueao de uma tecnologia nova e mais auto- 
matica na fabricacao do aco ; segundo, os aumentos de 
precos que se seguiram aos aumentos salariais, mas em 
maiores proporcoes do que estes. Ambos sao, como verifi- 
camos no capitulo anterior, produtos tipicos da politica 
das grandes empresas monopolistas. 

:E:ste exemplo ilustra os dois aspectos da teoria que 
estamos expondo aqui : a tendencia que tern todo o esque- 
ma de lucratividade a elevar-se com o tempo, e a varia- 
bilidade dos lucros a medida que a producao Se eleva OU 
cai, dentro de uma dada capacidade basica," Sao ambos 
importantes para o · entendimento da dinamica do capi- 
talismo monopolista. A ascensao do esquema mostra 
como o excedente cresce quando a capacidade e plenamen- 
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10 Para uma analise dessas relacoes na historia do capitalismo 
rnonopclista, ver capitulo 8, pags. 241-243. 

Analisamos ate agora o que se pode chamar, segundo 
Steindl e outros, investimento "end6geno": aquele que 
e canalizado para oportunidades surgidas dos mecanismos 
internos do sistema, Vimos que esses mecanismos ten- 
dem a gerar uma oferta sempre crescente de excedente 
que busca investimento, mas que, pela natureza do caso, 
nao podem criar um aumento correspondente na mag- 
nitude das possibilidades de investimento. Dai, se essas 
oportunidades de investimentos end6genos fossem as uni- 
cas existentes, o capitalismo monopolista cairia num es- 
tado de depressao permanente. Ocorreriam flutuaeoes do 
tipo ligado a expansao e contracao dos estoques, mas isso 
se faria dentro de um ambito relativamente limitado, cuio 
limite superior estaria muto abaixo do potencial da eco- 
nomia; A tendencia .ascendente do excedente seria tra- 
duzida, na pratica, no crescimento do desemprego, 

. . , 
I 

4 

te utilizada. E a forma do pr6prio esquema mostra como 
o excedente se reduz rapidamente quando as possibilidades 
de investimento falham e a procura global declina. Com 
a reducao do excedente, a sua parte que busca investimen- 
to se reduz de forma mais do que proporcional. Em outras 
palavras, nessa queda a relacao entre o consumo, por um 
lado, e o excedente e o produto, por outro, se eleva, e 
isto, mais cedo ou mais tarde, poe fim a contracao. 0 
ponto crucial inferior e alcancado quando o volume de 
excedente que busca investimento e exatamente absorvido 
pelas possibilidades de investimento existentes. Nesse 
ponto, atinge-se um equilibrio temporario, caracterizado 
pela existencia de capacidade de produeao excedente, e 
de trabalhadores desempregados. 0 outro lado da moeda e que uma elevacao, se iniciada, cria um aumento similar 
rapido, absoluto e relativo, do excedente. Tao logo a 
parte deste que busca investimento ultrapassa as possibi- 
lidades de investimento existentes, a expansao chega ao 
fim. E devemos lembrar que esse ponto critico superior 
pode ser alcancado muito antes da plena utilizaeao da ca- 
pacidade ou o pleno emprego do trabalho serem alcan- 
cados.> 
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11 A. H. Hansen, Full Recovery or Stagnation? Nova York, 1938, 
pag. 313. 

12 M. Kalecki, Theory of Economic Dynamics, Londres, 1954, pag. 
161. 

0 argumento de Hansen parece colocar o carro adian- 
te dos bois e confundir uma condicao de rapida formacao 
de capital com a sua causa. Estariamos muito mais pro, 
ximos da verdade se dissessemos que a alta taxa de inves- 
timento durante o seculo XIX estimulou um elevado in- 
dice de crescimento demografico, enquanto este, pelo seu 
efeito sobre a for~a de trabalho, possibilitou a continuaeao 
de uma alta taxa de investimento. 

Mas nem todo investimento e end6geno. Ha tambem 
o investimento "ex6geno", que podemos definir como todo 
investiroento que oco.rre independentemente dos fatores de 
procura criados pelo funcionamento normal do sistema. 
Por exemplo, a inveneao de uma nova tecnica de producao 
que permite levar-se ao mercado um determinado produto, 
mais barato; o investimento em instalacoes que permitam 
a execucao dessa tecnica pode, entao, ocorrer mesmo que 
nao se tenha observado ainda uma modificacao na pro- 
cura da mercadoria. Tres tipos de investimento exogeno 
se destacaram na literatura economica : 1) investimento 
para atender as necessidades de uma populacao em cres- 
cimento; 2) investimento em novos metodos de producao 
e novos produtos; 3) investimento no exterior. Ate que 
ponto Se pode esperar que eles, isoladamente OU em COm- 
binacao, proporcionem as oportunidades de investimento 
necessarias a absorcao de um excedente em crescimento? 

1) Populaciio. Nos tiltimos anos, os economistas 
apresentaram teses diametralmente opostas sobre a rela- 
~ao entre o investimento e o crescimento demografico. Se- 
gundo Hansen, "e evidents que um enorme volume de ca- 
pital foi absorvido no seculo XIX apenas pelo tremendo 
indice de crescimento populacional't.P Kalecki, por sua 
vez, argumenta que: 
o importante ... ncste contexto niio c um aumento na populacao, mas 
na capacidade aquisitiva. 0 aumento do numero de pobres nao amplia 
o mercado. Por exemplo, a maier populacao nao significa necessarta- 
mente uma maier procura de casas, pois sem um aumento na capacidade 
aquisitiva o resultado hem pode ser a acurnulacao de maier numero 
de pessoas no espaco residencial existente.12 
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Kalecki, porem, parece ir demasiado longe, ao negar 
qualquer influencia do crescimento da populaeao sobre a 
procura de investimento. No caso de habltacoes, por ele 
citado, e provavel que 0 amontoamento provocado pelo 
aumento demografico leve as pessoas a procurar mais 
casas e menos outros tipos de hens; e como as casas exi- 
gem um investimento de capital relativamente pesado, isso 
provocaria uma expansao no volume total do investimen- 
to. Alem disso, os especuladores em construcao podem 
ser orientados pelas estatisticas demograficas ao prepa- 
rarem seus pianos de investimento, e o mesmo pode ocor- 
rer com outros tipos de produtores, notadamente em uti- 
Iidades publicas, 0 que interessa, porem, quanto a isto, 
nao e 0 crescimento global da populacao, mas 0 crescimen- 
to em determinadas regioes e localidades. 'tste, por sua 
vez, e em grande parte resultado das migracoes internas 
provocadas pelo aparecimento de novas industrlas e novos 
modos de transporte - numa palavra, pelas for~as re- 
lacionadas apenas indiretamente, se tanto, com o aumento 
da populacao total. 

Assim, embora nao haja razao para negar que o cres- 
cimento demografico em si crie certas possibilidades de 
investimento, tambem nao se deve atribuir grande im- 
portancia a esse fator. A experiencia dos Estados Unidos, 
durante as decadas de 1940 e 1950, quando a taxa de cres- 
cimento populacional se elevou acentuadamente, em com- 
paracao com a taxa de depressao da decada de 1930, con- 
firma a teoria - defendida pelos econornistas classicos 
- de que o crescimento demografico e uma variavel de- 
pendente, e nao independente, Foi a prosperidade resul- 
tante da guerra que intensificou a taxa de natalidade; e 
a influsncia reciproca da maior taxa de natalidade sobre 
as possibilidades de investimento foi sem duvida um fator 
da prosperidade daquele periodo, mas nao urn fator deci- 
sivo. Quanto ao futuro, se (por qualquer razao) o cres. 
cimento populacional continuasse a uma taxa relativa- 
mente alta, e se ao mesmo tempo outras oportunidades de 
investimento se reduzissem, a consequencia seria, muito 
mais provavelmente, um maior nivel de desemprego do que 
um surto firrne de investimento. 

A tese de que o investirnento ex6geno provocado pelo 
crescimento demografico pode ser uma contribuicao con- 
sideravel, ou mesrno decisiva, para a solueao do problema 
da absorcao do excedente, pode ser rejeitada seguramente, 
como destituida de base. 
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13 "A Industrla moderna [amais considera ou trata a forma exis- 
tente de um processo como final. A base tecnica dessa mdustna e, 
portanto, revolucionaria, ao passo que todos os modos de producao 
anteriores foram essencialmente conservadores. Por meio da maquina, 
dos processes quimicos e outros metodos, ela esta contlnuamente provo- 
cando modificacoes nfio s6 na base tecnica da producao, mas tambem 
nas Iuncoes do trabalhador, e nas combinacoes sociais do processo de 
trabalho, Ao mcsmo tempo, com isso revoluciona tambem a divisao 
do trabalho dentro da sociedade, e lanca incessantemente massas de 
capital e de trabalhadores de um ramo da producao para outro". Marx, 
0 Capital, Volume I, Capitulo 13, 9. 

2) Nouos metodos e novos produtos. Nao levamos em 
conta, aqui, as lnovacoes que fizeram epoca, como a ma- 
quina a vapor no seculo XVIlI, a estrada de ferro no se- 
culo XIX, e o autom6vel no seculo XX. Cada uma delas 
dominou toda uma era da hist6ria economica, penetrando 
em todos os aspectos da existencia social e criando, indi- 
reta e diretamente, vastas possibilidades de investimento. 
Omitindo-as da analise, a esta .altura, nao estamos negan- 
do-lhes a importancia decisiva; damos, simplesmente, ex- 
pressao te6rica a opiniao de que cada uma delas foi, por 
assim dizer, um acontecimento hist6rico singular, e como 
tal deve ser tratada. Voltaremos ao assunto no capitulo 
8, onde apresentamos uma rapida analise hist6rica do de- 
senvolvimento do capitalismo monopolista dos Estados 
Unidos. 

Neste capitulo, vamos ocupar-nos do que podemos 
chamar de inveneoes tecnol6gicas "normals", os novos 
metodos e produtos - com frequencia indistinguiveis, ja 
que o produto novo de um fabricante pode ser o metodo 
novo de outro - surgidos numa sucessao interminavel 
durante todo o periodo capitalista.P Uma grande parte 
do investimento distribuido por todos esses anos destinou- 
se aos tipos aperfeieoados, ou totalmente novos, de hens 
de produeao. Significara isso que o progresso tecnol6gico 
proporciona automaticamente possibilidades ao excedente 
que busca investimento e que qualquer diminuicao dessas 
possibilidades pode, em principio, ser superada por um 
aumento adequado na taxa de progresso tecnologico ? 

:E comum, ha muito tempo, entre os economietas, ra- 
ciocinar como se tais proposicoes fossem realmente evi- 
dentes por si mesmas. Hansen, que em meados da decada 
de 1930 temia muito que os fatores demograficos e geo- 
graficos estivessem tendo um serio efeito adverso sobre 
as possibilidades de investimento, admitiu que "estamos 
assim entrando rapidamente num mundo onde devemos 
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14 A. H. Hansen, "Economic Progress and Declining Population 
Growth", American Economic Review, marco de 1939. Transcrito em 
Readings in BusiMSS Cycle Theory, selecionado por uma comissao da 
Associacso Americana de Economia, Filadelfla, 1944, onde o trecho citado 
esta a pagina 378. 

l~ Philip Morrison, "The Innovation Industry", Monthl'I Review, 
[ulho-agesto de 1959, pag. 103. Em certos casos, o evangelho da sal- 
vacao pela Pesquisa e Desenvolvimento e pregado com um fervor extra- 
ordinarlo. Comentando um levantamento dos pianos de pesquisa da 
indtistria, feito pela McGraw-Hill, Sylvia Porter, redatora financeira, se 
entusiasma: "Estarnos na maior fase de criacao de coisas e services novos 
em t&la a hist6ria das invencoes e rnovacoes americanas . . . E isso nos 
traz a mensagem magnifica de que estamos agora no limiar de modifi- 
cac0es radicals em nossa vida cotldiana, estamos em vias de intensificar 
nossa taxa de crescimento muito alem do ritmo lento dos ultimos anos, 
que vamos ganhar velocidade na decisiva corrida do crescimento com 
a Uniiio Sovietica". San Francisco Chronicle, 1.0 de maio de 1961. 

Tais opiniOes quanto aos efeitos favoraveis da trans- 
formacao tecnica mais rapida sobre 0 funcionamento da 
economia tern sua origem na analise tradicional de um 
sistema competitive. 0 que ocorre tipicarnente no regime 
de concorrencia, segundo a teoria, e que algumas firmas 
especialmente ernpreendedoras investem em inovacoes (no 
modelo de Schumpeter, sao especificamente formadas com 
essa finalidade) e por algum tempo desfrutam lucros extras. 

I 
11 
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valer-nos de um progresso da tecnologia mais rapido do 
que no passado, para encontrarmos oportunidades de in- 
vestimento adequadas a manutencao do pleno emprego".14 
E nos ultimos anos, com o aparecimento do movimento de 
Pesquisa e Desenvolvimento, e igualmente comum supor 
que a taxa de transformacao tecnol6gica se elevou, ou se 
elevara dentro em pouco, ao ponto em que qualquer men- 
~ao de escassez de possibilidades de investimento sera ri- 
gorosamente anacronica, Um conhecido fisico, preocupa- 
do em cornpreender as relacoes variantes entre a ciencia 
e a industria, verificou que o aumento do que chamou de 
"indtistria de inovacao" trouxe consigo uma modificacao 
importante no pensamento economico e comercial: 

No New York Times ou na Fortune, podemos ler facilmente a 
ideia nova: a f6r9a propulsora da economia de ho]e e a busca dirtgida, 
lucrativa e institucionalizada da novidade. Ai estao as fronteiras inter- 
minaveis nao s6 das ideias oomo dos lucros. Af esta a resposta a "taxa 
decrescente de lucro", a "tendencia ao subeonsumo", a necessidade de 
novas possibilidades de investimento. Leia-se Peter Drucker ou Sumner 
Slichter, ou ate a literatura mais tecnica, a tendencia e a mesma.ts 

1· 
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16 Schumpeter Fala, portanto, de "o Processo de Destruicao Cria- 
dora" - titulo do Capitulo 7 do seu Capitalism, Socialism and Demo- 
cracy. Vale notar que, por ser o capital tanto destruldo quanto criado, 
o acrescimo Iiquido ao estoque de capital jamais chega a ser urna 
medida aproximada do investimento novo nwna economia em regime 
de concorrencia. 

Outras firmas, desejando partilhar dessa boa sorte, as 
imitam. A of erta se expande em proporc;ao significativa 
e os precos comecam a cair. Entre as firmas restantes, 
algumas adotam as novas modas, numa tentativa de de- 
fender sua posicao de lucro; outras, demasiado lentas ou 
demasiado fracas para reagir ao desafio, sao esmagadas, 
e seu velho equipamento se transforma em ferro velho. No 
curso do processo, que e repetido novamente num ritmo 
determinado pela taxa de progresso tecnologico, grande 
parte do novo capital e investida e grande parte do capi- 
tal antigo e destruida.16 Um corolario 16gico e que qual- 
quer nova intensificacao da transformacao tecnol6gica deve 
abrir novas oportunidades de investimento e elevar a taxa 
de crescimento da economia. 

Sob o capitalismo monopolista, esta teoria perde va- 
lidade. Nele, as inovacoes sao introduzidas tlpicamente 
( ou absorvidas sem demora) pelas empresas gigantes, que 
agern nao sob a compulsao do processo competitivo, mas 
de acordo com calculos cuidadosos sobre 0 curso da maxi- 
mizacao dos lucros. Enquanto no caso competitivo nin- 
guem, nem mesmo as proprias firmas inovadoras, pode 
controlar a taxa pela qual as novas tecnologias sao geral- 
mente adotadas, isto deixa de ser verdadeiro no caso dos 
monopolies. :E claro que a empresa gigante sera guiada 
nao pela lucratividade do novo metodo considerado iso- 
ladamente, mas pelo seu efeito liquido sdbre a lucrativi- 
dade global da firma. E isto significa que em geral have- 
ra uma taxa mais lenta de introducao de inovacoes do que 
no sistema competitivo. 

Para provar isto, vamos supor que uma nova tecnica 
de producao, se adotada com um novo ato de investimento, 
produziria um Iucro de 12 % . No regime de concorrencia, o 
ato de investimento sera imediatamente realizado, desde 
que a taxa de juro seja de menos de 12%. Se o mono- 
polista, porem, introduzisse imediatamente 0 novo meto- 
do, teria em seguida de reduzir seu preco a fim de Ievar 
o mercado a absorver a produeso do velho e do novo me- 
todo, ou colocar em desuso parte do equipamento anti- 
go a fim de evitar o lancamento no mercado de maior 
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11 Joan Robinson, The Accunwlation of Capital, Londres, 1956, 
p~g. 407. 

Concluimos que, do ponto-de-vista do monopolista, a 
adocao de novas tecnicas de forma que signifique um au- 
mento da capacidade produtiva (supondo-se uma procura 
inalterada) sera normalmente evitada. :£le preferira espe- 

Argumenta-se, por veus, que o monopolista, ao tomar conbecimento 
dos planos de uma nova tecnica . . . [instalara] uma nova fabrica se 
o custo medio por unidade de sua mercadoria monopolizada, com a 
nova tecnica, for menor do que o custo anterior, com o equipamento 
de que ja disp0e. Tal argumentacao e falaciosa. 0 monopolista nao e 
obrigado a reduzir o seu pre!<() por ter sido inventada uma tecnica mais 
barata. Seu eriterio e o de que a poupan<;a sobre o pre!<() de custo da 
produeao de um ano . . . proporciooe uma taxa de lucro s6bre o n6vo 
investimento identica a que seria possivel de qualquer outra forma. 
Se ~e esta confinado, por qualquer razao, a producao apenas dessa 
mercadoria, julgari entilo que vale a pena Iazer a substituicao, desde 
que 0 custo medio da nova tecnica, inclusive 0 [uro sobre 0 financia- 
mento necessario, e inferior ao preeo de custo da antiga; mas normal- 
mente um monopolista pode manter em funcionarnento a sua instalacao 
antiga e fazer o n6vo investimento desejado em outra coisa. Somente 
se a poupa~ do custo para essa mercadoria constituir o investimento 
mais atraente posslvel, ele abandonara sua Instalacao antes de esgo- 
tado o seu periodo de vida util. Por esse motivo, a opiniao de que o 
monop61io nao tende a retardar a difusao das movacoes parece in- 
fundada.17 

quantidade, Devido a forte tendencia do capitalismo mo- 
nopolista contra as reducces de preco, podemos afastar 
com seguranea a primeira possibilidade. A segunda hi- 
p6tese - desuso de equipamento antigo para dar lugar 
ao novo - .so teria atrativo para o monopolista se a ·dif e- 
ren9a entre o lucro a ser obtido com o equipamento novo 
e o lucro obtido na realidade com o antigo for maior do 
que o lucro a ser obtido por qualquer investimento alter- 
nativo. Suponbamos que o velho metodo esteja proper- 
cionando 10%, em comparacao com os 12o/o que o novo 
sisterna proporcionaria. Nessas circunstancias, o mono- 
polista s6 faria o investimento imediatamente se a taxa 
de juro fosse inferior a 2% (e nao houvesse outras pos- 
sibilidades de investir a mais de 2%). Joan Robinson de- 
senvolve este raciocinio em termos pouco diferentes, como 
se segue: 
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18 Uma excecao a essa regra, talvez de consideravel Importjmcta, 
sera analisada mais adiante. 

rar ate que seu capital existente esteja necessitando de 
reposicao, antes de instalar o equipamento novo.18 Jl: im- 
portante reconhecer o que significa e nao significa isto. 

Nao significa haver necessidade de qualquer redueao 
no ritmo de descoberta de novas tecnicas. A grande em- 
press, que deseja a maximizacao dos lucros, tern, como 
ja ressaltamos, um forte incentivo para descobrir novas 
tecnicas que reduzam os custos, e como a sua capacidade 
de usar os recurses da ciencia e tecnologia e muito maior 
que a da pequena firma que lhe faz concorrencia, deve- 
mos esperar realmente que o capitalismo monopolista deva 
intensificar o ritmo de descobertas. Nern signifies que 
ha necessidade de qualquer tendencia, sob o capitalismo 
monopolista, de eliminar as novas tecnicas. Em qualquer 
grande empress, uma parte do equipamento estara sempre 
alcancando 0 termino de sua vida util normal, e sera, e 
claro, substituido por equipamento novo que encerre as 
mais modernas e lucrativas tecnicas existentes. Eis o que 
representa a nova teoria: no capitalismo monopolista, o 
ritmo pelo qual as novas tecnicas substituirao as velhas 
sera rnais lento do que a teoria economica tradicional nos 
leva a supor. Por mais paradoxal que pareca, devemos 
portanto esperar que o capitalismo monopolista se carac- 
terize ao mesmo tempo por uma rapida taxa de progresso 
tecnico e pela conservaeao, em uso, de um consideravel 
volume de equipamento tecno!Ogicamente obsoleto. E e 
exatamente isso o que ocorre nos Estados Unidos, hoje. Os 
membros do Departamento de Economia da McGraw-Hill 
empreenderam em 1958 um levantamento das proporeoes 
do material e equipamento obsoleto em funcionamento nas 
fabricas. Verificaram que custariam nada menos de 95 
bilhoes de dolares a subetituicao de todas as instalacoes 
antiquadas pelos novos equipamentos. Alguns dos deta- 
lhes revelados sao, na realidade, surpreendentes: 

Nossa pesquisa do estado das instalacoes e equipamento das em- 
prssas amerieanas, em termos da antiguidade e grau de obsolescencia, 
mostrou tambern que menos de um ter~ dessas instalacoes e moderno, 
no sentido realista de ser novo, isto e, a partir de 1950. Nao obstante, 
os anos de 1950-1958 compreendem um perlodo no qua! uma tecnologia 
em evolucao rapida tornou obsoletes os equipamentos antigos em muitos 
ramos da Industria. 
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19 Dexter M. Keezer e outros, New Forces in American Business, 
Nova York, 1958, pag. 23. Os autores, rnelhores como observadores do 
que como analistas do cenario economico, interpretam tais fatos como 
significando que ha uma tremenda necessidade de novos investimentos, 
e acreditam que de uma forma inexplicada essa necessidade e tradu- 
zivel em procura de investimento novo, ou seja, naqutlo que chamarnos 
de oportunidadcs de investimento. Evidentemente, estao interpretando, 
no caso, fatos monopolistas em tcrrnos da teoria competitiva. Para evitar 
oonfusao, devemos acrescentar que nao e apenas nas Industrias mono- 
polistas que se encontra equipamento obsoleto. A parte o fato de que, 
mesmo sob as mais perfeitas condicoes competltivas, o processo de 
adaptacao a um nivel superior de tecnica exige tempo, ha tambem a 
constderacao importante de que as Industrias competitivas numa eco- 
nomia monopolista provavelmente se caracterizam pelo excesso, pela 
capacidade ociosa cronica e pelas baixas taxas de lucro. Nessas condtcoes, o 
equipamento antigo e passive! de ser conseguido, com Ireqilencia, a 
precos muito abaixo do custo de producao, o que constitui uma pode- 
rosa barreira a compra de equipamento novo e mais eficiente. Alem 
disso, pequenas firrnas competitivas julgam, quase sempre, muito one- 
roso, ou mesmo impossivel, obter financiamento para investimento novo, 
Tudo isso explica por que, no capitalismo monopolista, a conservaeao 
em uso de equipamento comprovadamente obsoleto y<>de ser genera- 
lizada no pr6prio momento em que a economia esta estagnando por 
falta de possibtlidades de investimento suficientes. 
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Na verdade, algumas das tecnicas novas exigem pouco 
investimento em instalacoes e equipamento novos, e nao 
ha razao pela qual sua adoeao necessite ser determinada 
em fun~o do equipamento antigo, Um exemplo classico 
e o metodo de fabricacao do aco pela inj~ao de oxigenio. 
Pela inje<;ao de oxigenio nos fornos existentes ( e pela mo- 
dificacao de seu revestimento para aumentar-lhe a resis- 
tencia ao calor) o tempo de aquecimento pode ser drasti- 
camente reduzido e a capacidade dos fornos aumentada 
em 50 ro ou mais. A essencia da inovacao, no caso, e a 
Intensificacao da taxa de producao com as instalacoes e 
o equipamento existentes, resultado que, se alcancavel sem 
grandes investimentos, e naturalmente bem recebido tanto 

Um pouco da significa~ao dos graus de obsolescencia pode ser apre- 
endido polos seguintes fatos: em media, uma ferramenta para o trabalho 
de metais de 1958 tern uma eficiencia de mais 54% em relacao a Ferra- 
mcnta comprada em 1948. Uma eombinacao de novos vagoes de carga 
e modemo equipamento de carga para operacao em patios pode reduzir 
os custos de operacao em ate 50%. Novos instrumentos que dirigem 
automaticamente o fluxo dos processos quimicos ( ou outras materias- 
primas) reduzem com frequencia os custos em margem suficiente para 
repor seu custo em um ano. Tais poupancas raramente sao possiveis 
em fabrtcas antigas.19 
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20 Um dos grandes meritos de Steindl e ter percebido essa rcla9ao 
com clareza (Maturity and Stagnation in American Capitalism, pag. 
133), mas ele oometeu o erro de formula-la corno urna propostcao 
geral, apllcavel a tOdas as fases do capitalismo. Ela e valida no olig6- 
polio, como admitiu e ressaltou Paolo Sylos Labini em sua estimulante 
obra, Oligopoly and Technical Progress, Cambridge, Massachusetts, 1965, 
especialmente pags. 148-149. 

21 New Forces in American Business, pag. 34. Ate que ponto 
0 produto nevo pode ser lucrativo e bem ilustrado pela hist6ria do 
exito da Xerox Corporation. Num artigo dedicado a Xerox e seus 
produtos, Newsweek (9 de setembro de 1964) fala do "espantoso poten- 
cial de lucro do que equivale a um monop6lio nos copiadores eletros- 
taticos. Um modelo 914, por exemplo, custa pouco menos de 2.500 
dolares ao seu fabricante. Nao obstante, a Xerox aluga a maioria deles, 

pelo monopolista como por um concorrente. No que se 
relaciona com a adequacao dos dispendios de investimen- 
to para o sistema como um todo, porem, as inovacoes 
desse tipo sao um mal irremediavel. Diretamente, absor. 
vern pouco capital. E como necessarlamente aumentam a 
capacidade das instalacoes e equipamento existentes, de- 
sestimulam novos investimentos para atender a crescente 
procura. E para culminar, ao reduzir os custos, eles au- 
mentam os lucros e portanto o volume de excedente em 
busca de investimento. 

A argumentacao acima nos leva a uma conclusao de 
grande importancia : no capitalismo rnonopolista nao ha 
correlaeao necessaria, como ocorre no sistema competiti- 
vo, entre a taxa de progresso tecnol6gico e o volume de 
oportunidade de investirnento. 0 progresso tecnol6gico 
ten de a determinar a f orma que o investimento torn a a 
qualquer memento, e nao o seu volume.w 

Esta regra, porem, nao e rigida, sem exceeoes, Par- 
ticularmente no caso dos produtos novos, diferentemente 
das novas vers0es dos produtos existentes, pode haver 
uma corrida para entrar no mercado prirneiro, a fim de 
desfrutar, por algum tempo, uma posicao monopolista. 
Um "aspecto chave dos novos produtos", diz o levanta- 
mento de McGraw-Hill, "e que habitualmente encerram 
margens de lucro muito altas. Quando urna companhia e 
a primeira no ramo, pode fixar um preco relativamente 
elevado , . . e esperar um alto lucro muito mais alto, na 
maioria dos casos, do que nos produtos padrfies, para os 
quais os mercados sao intensivamente competldores. Ha, 
portanto, todos OS incentives para um aproveitamento ra- 
pido das vantagens dos novos produtos, com a constru- 
c;ao de novas instalac;oes".21 Nao devemos, porem, exa. 
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recuperando ate o custo de fabncacao pela depreciacao - e cada ma- 
quina alugada proporciona uma media de pelo menos 4.000 d6lares 
por ano. Se o cliente desejar compra-lo, o preco e de 29.500 d6lares. 
0 pr6prio Wilson [presidente da Xerox] observou: "Pergunto-me cons- 
tantemente quando vou acordar", A rnargem de Iucro indicada, de 
1.000% nas vendas, deve constituir um verdadeiro recorde. 

22 New Forces in American Business, pag. 62, nota. 

~· 
I '1 

I Ii I 

Na medida em que e valido o raclocinio, nao havers 
razao para distinguir-se entre produtos novos e processos 
novos: ambos tendem a ser adotados de forma controla- 
da e a determinar a forma que 0 investimento toma, e nao 
a sua magnitude. 0 novo produto substitui o antigo, tal 
como o novo processo toma o lugar do anterior; ha muito 
pouco da "destruieao criadora" que Schumpeter conside- 
rou a principal forc;a dinamica da economia capitalista. 

Outra razao para duvidarmos da capacidade de ab- 
sor~ao do excedente pela inovacao tecnol6gica esta nos 
processos de depreciacao das empresas gigantes. Entre 
os custos de produeao socialmente necessarios que devem 

1 • •• 
I 

0 investimento de capital tende a retardar-se, particularmente por- 
que as despesas exigidas para iniciar a producao de uma nova merca- 
doria siio habitualmente hem pequenas. Com freqiiencia as instalacoes 
existentes, ou parte delas, podem ser modificadas para a producao 
experimental de eertas quantldades de nOvo produto. E as despesas 
realmente pesadas exigidas para a construcao de uma Iabrica comple- 
tamente nova niio sao realizadas seniio um ano depots. Da mesma 
forma, as despesas para adocao de um n6vo processo nao siio habitual- 
mente feitas senao depois de haver um volume de producao relativa- 
mente grande que justlfique tais gastos. Especialmente em nossas in- 
dustrias pesadas, os novos processos tendem a ser adotados ( e, na 
verdade, criados) como a forma de aumentar a capaeidade a baixo 
custo. [Em outras palavras, simplesmente determinam a forma do inves- 
timento que, de qualquer modo, teria sido feito. ] Portanto, os dispendios 
de capital tanto para os produtos novos como para os processos novos 
tendem a ser retardados alern do tempo de desenvolvimento propria- 
mente cientifico, ate que as perspectivas de venda justiiiquem a cons- 
truciio de instalacdes em grande escala.22 

gerar a importancia desse ponto, pois o mesmo estudo, ao 
analisar a distancia entre a descoberta cientifica e a sua 
aplicaeao economica, indica a existencia tambem de fa- 
tores que funcionam na direcao oposta, inibindo os surtos 
de investimento associados com a introducao de novos 
produtos: 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 104 



ser deduzidos do produto social total a fim de calcularmos 
o volume do excedente, deve ser incluida, decerto, uma 
margem para o desgaste sofrido pelo estoque de capital, 
com o uso e o tempo. As proporcoes dessa margem, habi- 
tualmente chamada margem de depreciacao, s6 podem ser 
conhecidas numa economia onde nao exista qualquer mo- 
dificacao tecnol6gica. Nela, a vida titil dos varies tipos 
de instalacao e equipamento sera estabe]ecida pela ex- 
periencia repetida. Se houvesse tambem um sistema com- 
petitivo, as pressoes conhecidas da concorrencia foreariam 
os produtores a incluir nos seus calculos de custo a longo 
praza taxas contra a renda, que fossem suficientes para 
substituir o equipamento velho, a medida que se desgaste. 
Na realidade, numa economia caracterizada ao mesmo tem- 
po pela transformacao tecnol6gica e pelo monopolio, nao 
ha como conhecer qual sera a vida util de uma peca de 
equipamento de capital, nem ha pressoes competitivas que 
forcem as empresas gigantes a cuidadosas estimativas para 
orienta-las na formulacao de suas taxas de depreciacao. 
Ha, por outro lado, fortes incentivos para que as em- 
presas fixem margens de depreciacao tao elevadas quanto 
o permitam as autoridades tributarias, ja que todo o sag- 
mento da receita bruta que pode ser rotulado de deprecia- 
~ao esta isento dos impostos sobre OS lucros da empresa e, 
ao mesmo tempo, fica a disposicao sem onus da empress, 
para objetivos que desejar, da mesma forma que os lucros 
retidos. Muito naturalmente, os homens de neg6cios estao 
sempre pressionando no sentido de medidas legislativas e 
administrativas que liberalizem as regras governamentais 
que fixam as margens de depreciaeao, Nos ultimos anos, 
tiveram um exito notavel em conseguir esse objetivo. 

Isto, juntamente com o fato de que o estoque de ca- 
pital total depreciavel dos paises capitalistas adiantados 
chegou hoje a proporeoes enormes, significa que, no ca- 
pitalismo monopolista da atualidade, enormes ( e crescen- 
tes) somas de dinheiro fluem para os cofres das grandes 
companhias, na forma de margens de depreciacao. Em 
teoria, decerto, parte desse fluxo deve ser considerada 
como custo de produeao legitimo, e parte como lucro dis- 
farcado ; mas como ninguern sabe, e nao pode saber, onde 
acaba o primeiro e comeca o segundo, nao ha forma de es- 
tabe1ecer-se uma separacao quantitativa precisa. Somos 
quase forcados a aceitar a convencao predominante de que 
os lucros (e portanto tambern o excedente, em nosso sen- 
tido) devem ser consider ados livres de depreciacao, tal 
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23 Uma Ideia das ordcns de grandeza em causa nos e proporcio- 
nada por um recente estudo do Departamento do Comercio dos E. U. A. 
sobre OS lucros de p6s-guerra. As regras do Tesouro que govemam a 
deprectacao, com fmalidades tnbutarias, foram consideravelmente libe- 
ralizadas em 1962.. "Esta Ultima modificacao de processos, juntamente 
com a amorttzacao acelerada autorlzada na Segunda Guerra Mundial e 
novamente durante a crise da Guerra da Coreia, e as maiores margens 
de depreciaeao determinadas pela Lei da Receita Interna de 1954, 
proporcionarao lucres totais das companhias em 1962 de cerca de 6 a 7 
bilhoes de d6lares a menos do que teria ocorrido se tais modificacoes 
legais nao tivessem sido adotadas." Robert E. Graham, jr., Jacquelin 
Bauman, "Corporate Profits and National Output", Suroey of Current 
Business, novembro de 1962, pag. 19. Em termos percentuais, isto signi- 
fica que os lucros empresariais em 1962 foram cerca de 15% inferiores 
ao que teriarn sido se os processos de depreciaeao anteriores a Se- 
gunda Guerra Mundial ainda estivessem sendo adotados. Sohre o as- 
sunto, ver tambem o Apendice. 

como realmente aparecem nos livros das empresas e sao 
apresentados aos coletores de Impostos." 

0 que nao podemos aceitar, porem, e que as impli- 
cacoes desses fatos e relaeoes sejam mal interpretadas ou 
ignoradas. Em qualquer nivel de renda, as possibilidades 
totais de investimento devem ser suficientes para absorver 
nao so a parte do excedente que nao e consumida, mas 
tambem toda a soma de margens de depreciacao, Isto 
nao signifies que as direcces das empresas sejam obriga- 
das a investir as margens de depreciaeao que possam fi- 
xar: podem usa-las para qualquer finalidade. Mas isto 
significa realmente que, para o sistema como um todo, o 
investimento deve ser pelo menos tao grande quanto a de- 
preciacao, antes que possamos comeear a falar mesmo da 
absorcao do excedente. 

Devido as arraigadas conotacoes da palavra "depre- 
ciacao", e possivel cair-se na armadilha de super que a ne- 
cessidade de substituir o equipamento e instalacoes des- 
gastadas proporcionara automaticamente um escoadouro 
para as margens de depreciacao, deixando o excedente 
para cobrir as exigencias de "novo" investimento. Na rea- 
lidade, tal seria o caso apenas numa economia na qual os 
metodos de producao e os gostos dos consumidores per- 
manecessem inalterados e as oportunidades de investi- 
mento novo estivessem relacionadas, em sua totalidade, 
com uma populacao em crescimento e/ ou com uma renda 
per capita em crescimento. Na economia capitalista real, 
essas condicoes eatao longe de existir. As tecnicas de pro- 
duc;ao e os gostos dos consumidores modificam-se conti- 
nuamente (ou sao modificados), e nessas condieoes a dis- 
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tin!;aO entre investimento de "reposicao" e investimento 
"novo" torna-se sem sentido. 0 velho capital esta sempre 
se desgastando e o novo capital esta sempre sendo investi- 
do, mas nao ha relaeao necessaria entre os dois processes, 
Se uma maquina produtora de um artigo cujo consumo 
esta diminuindo se desgasta, nao sera substituida. Se o 
equipamento representative de um metodo obsoleto se des- 
gasta, sera substituido por equipamento que encerre um 
metodo ncvo - desde que se espere que a procura futura 
seia bastante grande para garantir a continuacao da pro- 
ducao, Do ponto-de-vista da administracao racional <las 
grandee companhias, todo investimento e um investimento 
novo a ser dirigido para este ou aquele canal rigorosa- 
mente de acordo com as perspectivas de lucros e nao se- 
gundo padr0es estabelecidos. S6 podemos dizer, a qual- 
quer momento, que ha um volume total definido de inves- 
timento que deve encontrar escoadouros, para que se man- 
tenha o nivel existente de producao e emprego, e que esse 
total e igual ao total da depreciacao mais o volume de ex- 
cedente criado naquele nivel de producao menos a parte 
do excedente que esta sendo consumida. 

Ora, o que desejamos ressaltar e apenas isto: quando 
o volume de depreciacao e muito grande, como no capita- 
lismo monopolista de hoje, e possivel que as empresas pos. 
sam financiar, apenas com esta fonte, todo o investimento 
que considerem lucrativo para as inovacoes (tanto em 
produtos novos como em processos novos) nao deixando 
possibilidades "inovacionais" para ajudar a absorver o 
excedente que busca investimento. Em outras palavras, 
o progresso tecnol6gico pouco mais pode fazer do que mo- 
delar os usos mais lucrativos para os fundos que as dire- 
~oes <las empresas criaram atraves de suas politicas de 
depreciaeao "generosas". Na medida em que assim e, o 
progresso tecnol6gico nao traz qualquer contribuicao para 
a solucao do problema de escoadouros para a parte "vi- 
sive!" do excedente que busca investimento: qualquer que 
seja o investimento necessario para materializar as ino- 
vacoes existentes, ele bem podera ser inferior ao que se 
faria necessario para absorver a mare crescente das mar- 
gens de depreciacao, 

Foge ao objetivo deste livro a tentativa de comprova- 
gao estatistica do que foi dito acima. E, nao obstante, a 
ideia de que 0 progresso tecnol6gico e em grande parte 
irrelevante ao problema das possibilidades de investimen- 
to provavelmente encontrara resistencia, embora seja ao 
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Sem pretender que tais dados constituam prova, acre- 
ditamos, nao obstante, que proporcionam uma vigorosa 

FONTES: para P & D, McGraw-Hill Publishing Co., Kt111 to Pro8f)eriw, Nova 
York, •· d.; Bmtims. Weck, 29 de abril de 1961; e McGraw-Hiil Press Release, 
26 de abril de 1963. Para I & E e D, Survey of Current Buaimu, artigos de 
resume anual sobre tontes e usos dos fundos empresariala. 

Margem de 
Deprccia~ao 

(DJ 
11,8 
13,5 
15,7 
17,7 
19,7 
20,3 
21,6 
23,l 
24,8 
26,2 

D como ,,.,,.centa· 
gem de 1 & E 

49,4 
60,2 
65,7 
59,2 
60,2 
76,9 
78,0 
75,0 
85,2 
81,9 

De•r>eaae <k Pee- Desptacu em In•· 
qui•"' " Dr.•"7wof.. tal~oea e Equiv<>· 

mmemo m<mto• 
(P & D) (I & E) 

3,5 23,9 
4,0 22,4 
4,8 24,2 
s.i 29,9 
7,3 32,7 
8,2 26,4 
9,0 27,7 

10,5 30,8 
11,0 29,6 
12,0 32,0 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Quadro 1 
Dados Financciros Selecionados para Empresas 

Nao-Fmanceiras, 1953-1962 
( Bilhdes de d6lares) 

mesmo tempo tao importante para a teoria geral do ca- 
pitalismo monopolista, que nos parece aconselhavel apre- 
sentar alguns dados sumarios, em defesa do que dissemos. 

A decada de 1953-1962 foi de um progresso tecnol6- 
gico rapido e provavelmente acelerado. 0 aumento es- 
petacular com os gastos de Pesquisa e Desenvolvimento, 
revelados na primeira coluna do Quadro 1, podem ser to- 
mados como uma mostra imperfeita do ritmo de progresso 
da tecnologia. Se isto tivesse provocado a abertura de 
grandes novas possibilidades de investimento, tal fato 
se teria, certamente, eomprovado nos dispendios em ins- 
talacoes e equipamentos (segunda coluna). Ao inves disso, 
porem, verificamos que todo o aumento em despesas em 
instalacoes e equipamento, para a decada como um todo, 
ocorreu entre 1953 e 1957. De 1957 a 1962, embora a 
pesquisa e desenvolvimento continuassem a se elevar, as 
despesas em instalacoes e equipamento flutuaram em me- 
dia em torno de 8% a menos do que o nivel de 1957. Alem 
disso, ocorreu uma elevacao continua no fluxo de margens 
de depreciaeao (terceira coluna) com um resultante au- 
mento na proporcao de despesas de instalacoes e equipa- 
mento, coberta pela depreciacao, de menos de 50 % em 
1953 para mais de 80% em 1962. 
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24 Se Incluirmos despesas de Pesquisa e Desenvolvimento pelas 
entidades niio-empresariais ( Governos, universidades, Iundacoes) que 
segundo a National Science Foundation foram de 12,4 bilhoes de d6- 
lares em 1959, o total de P & D elevou-se a cerca de 45% das des- 
pesas em instalacoes e equipamento naquele ano. National Science 
Foundation, Reviews of Data on Research and Development, NSF 61-9, 
Washington, fevereiro de 1961, pag. 1. 

comprovacao da opiniao de que e pequena a correlacao, se 
houve, entre Inovaeao e possibilidades de investimento, e 
que o capitalismo monopolista e cada vez mais capaz de 
atender as suas necessidades de investimento atraves das 
margens de depreciacao. 

Poder-se-ia argumentar ainda que, com as despesas 
de pesquisa e desenvolvimento em nivel de mais de um 
terc;o do investimento em instalacoes e equipamento, o 
movimento de P & D em si constitui um escoadouro do 
investimento altamente significativo.24 Tal ocorreria, in- 
dubitavelmente, se Pesquisa e Desenvolvimento fossem fi- 
nanciados com os lucros brutos ( depreciacao mais lucros 
Iiquidos) : se tal ocorresse, tais dispendios estariam em pe 
de igualdade com o investimento em instalacoes e equi- 
pamento. Na pratica, porem, as despesas de P & D sao 
tratadas como custos de producao, e recuperadas pela re- 
ceita de vendas antes de serem calculados os lucros bru, 
tos. :E 6bvio, portanto, que o movimento de P & D nao 
cria escoadouros para o investimento dos lucros brutes. 

Isto nao e dizer que elas sejam realmente custo de 
producao. E claro que nao. Do ponto-de-vista social, cons- 
tituem uma forma de utilizacao do excedente, comparavel, 
digamos, as despesas com a educacao. No sentido formal, 
a melhor analogia e com os custos de venda, cuja analise 
desenvolveremos no capitulo seguinte. (Na realidade, mui- 
to do que se coloca sob o r6tulo de P & D pouco mais e do 
que uma forma embelezada de tecnica de venda, de modo 
que a afinidade entre ambos e tanto substantiva quanto 
conceptual.) 

Finalmente, nossa conclusao e que o progresso tecno~ 
16gico, tal como o crescimento demografico, provavelmen- 
te nao fara uma contribuicao significativa para a solucao 
do problema da absorcao do excedente. 

3) Investimento no exterior. Para a compreensao 
do estado do mundo de hoje - em particular, sua divisao 
em areas economicamente desenvolvidas e areas subde- 
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25 A. K. Cairncross, Home and Foreign lnt-'estment, 1880-1913, 
Cambridge, Inglaterra, 1953, p{lg. 180. 

senvolvidas e a dialetica de sua interaeao - poucos as- 
pectos serao mais importantes do que o investimento no 
exterior. No momento, porem esse tipo de problema nao 
nos interessa: desejamos considerar o investimento no 
exterior apenas como um escoadouro para o excedente in- 
vestivel criado no setor das grandes empresas do sistema 
do capitalismo monopolista. E, sob esse aspecto, ele nao 
desernpenha um papel importante, nem isto seria de es- 
perar. Na verdade, exceto possivelmente para os breves 
periodos de exportaeoes de capital anormalmente altas dos 
paises adiantados, o investimento no exterior deve ser 
visto como um rnetodo de bombear o excedente das areas 
subdesenvolvidas, e nao como um canal pelo qua! o exce- 
dente seja dirigido para elas, 

0 caso classico e a Gra-Bretanha, no auge de seu 
poderio imperial. Talvez seja verdade que antes de 1870, 
quando a economia britanica estava ainda em sua fase 
competitiva, uma substancial exportacao liquida de capi- 
tal - e portanto uma retirada do excedente produzido in- 
ternamente pela Gra-Bretanha - tenha ocorrido. Mas 
nos anos entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial, .a renda 
britanica proporcionada pelos investimentos no alem-mar 
excedeu as exportacoes de capital. Segundo as esti- 
mativas de Cairncross, nos anos entre 1870-1913, a ex- 
portacao Iiquida de capital totalizou 2,4 bilhOes de libras, 
enquanto a renda recebida dos investimentos no exterior 
elevou-se a 4,1 bilhoes de libras: a exportacao de capital 
foi, assim, de apenas tres quintos da renda obtida.25 (Tais 
dados nao incluem, e claro, as enormes somas arrancadas 
do imperio na forma de salarios e pensoes destinados a 
burocracia colonial.) Com esse tributo, a Gra-Bretanha 
pOde manter a maior classe ociosa do mundo e custear 
uma estrutura militar que desempenhou o papel de um 
policial mundial. 

A experiencia americana nao foi essencialmente dife- 
rente. Em 1963, as grandes companhias norte-america- 
nas (quase todas gigantes) tinham investimentos estran- 
geiros diretos que se elevavam a 40,6 bilhoes de d6lares. 
Mas uma grande proporcao disto - provavelmente a rnaior 
parte .- foi adquirida sem qualquer saida de capital dos 
Estados Unidos. Um exemplo classico e descrito por Cleo- 
na Lewis: 
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26 Cleona Lewis, America's Stake in International Investment, 
Washington, 1938, pags. 300-301. 

21 "Alem dos recebimentos na forma de divtdendos, juro e lucros 
de filiais, as oompanhtas-maes nos Estados Unidos recebem de suas 
filiais estrangeiras quantias substanciais na forma de pagamentos de 
varies tlpos de servlcos administrativos OU pelo USO de patentes, copy- 
rights e propriedades intangiveis semelbantes. Em 1961, esse fluxo se 

Mesmo nos casos em que somas substanciais de capi- 
tal sao exportadas, a expansao subseqiiente ocorre, co- 
mumente, pelo reinvestimento dos lucros. E o fluxo de 
retorno do juro e dividendos (para niio falar nas remessas 
disfareadas na forma de pagamentos de services, etc.) 
cobre, sem demora, o investimento original muitas vezes 
- e ainda continua a despejar capital nos cofres da em- 
presa-mae nos Estados Unidos. Nao e de surpreender, 
portanto, que enquanto o capital de fato sai do pats anual- 
mente, o fluxo de retorno do rendimento do investimento 
sempre e, contudo, muito maior. As duas series que po- 
demos forrnar com as estatisticas governamentais oficiais 
para os anos de 1950 a 1963 sao mostradas no Quadro 2. 

Na interpretacao desses mimeros - que, devemos lem- 
brar, nao incluem as despesas de administraeao, royaJlties 
e varlas formas de remessas ocultas27 - e importante ter- 
mos presente que, segundo as mesmas fontes, o investi- 

Em muitos casos, os direitos de patente representam a maior parte 
da contrfbuicao de uma companhia no estabelecimento de uma subsi- 
diaria estrangeira ou filial. Assim, quando a Ford Motor Company do 
Canada foi fundada por um canadense, Cordon MacGregor, em 1904, 
51$ das ac;:oes foram entregues a compauhia de Detroit, em troca de 
todos os direitos e processos da Ford, no Canada, Nova Zclandia, Aus- 
tralia, India, Africa do Sul e Malasia Britdnica, perpetuamente. Os anos 
que se seguiram foram de grande ~xito, e, embora elevados dividendos 
tivessern sido pagos, os lucros reinvestidos foram tambern elevados. Em 
1912 um dividendo em ac;:0es elevou o total de ac;:oes da eompanhia de 
125.000 d6lares para 1 milhao, e, em outubro de 1915, um dlvidendo 
de ac;:oes de 600% Ioi aprovado, aumentando o volume de ac;:0es para 7 
milhOes de d6lares. Em fins de 1925, o capital e o excedente da com- 
panhia elevavam-se, no balancete, a mais de 31 milhoes de d6lares. 
Estimava-se que em 192·7 as eompras de ac;:0es teriam elevado a parti- 
cipacao americana na companhia a cerca de 85%. Enquanto isso, a 
companhia tinha pago cerca de 15 milhoes de d6lares em dividendos 
em dinhciro. Assim, o custo, para a economia americana, desse grande 
investimento no Canada fot apenas dos direitos de patente em jogo, 
mais um pouco menos do reinvestimento dos dividendos recebidos.26 
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aproxlmava de 0,4 bilhao de dolares anualmente, e continuava a ele- 
var-se mais rapidamente do que os totals rotulados de "renda", Samuel 
Pizer e Frederick Cutler, "Expansion in U. S. Investments Abroad", Sur- 
vey of Current Business, agosto de 1962, pag. 24. 

Evidentemente, nao existem dados sobre as quantias extraidas das 
subsldiarias estrangciras por meio de tais artificios como falso fatu- 
ramento, pre9os ficticios de importacoes e exportacoes da companhia-mae, 
e assim por diante. 

mento estrangeiro direto total ampliou-se de 11,8 bilhoes 
de d6lares, em 1950, para 40,6 bilhoes em 1963, um au- 
mento de 28,8 bilhoes de dolares, Parece, assim, que duran- 
te esse periodo as empresas americanas foram capazes 
de receber corno renda mais 12 bilh6es de dolares do que 
o total enviado como capital, ao mesmo tempo que ex- 
pandiam suas propriedades no exterior (pelo reinvesti- 
mento dos lucros ganhos ali, pelos ernprestimos levanta- 
dos entre bancos e investidores estrangeiros, etc.) num 
total de 28,8 bilh6es de dolares, 

A unica conclusao possivel e que o investimento no 
exterior, longe de ser um escadouro para o excedente cria- 
do internamente, e um recurso dos mais eficientes para 
a trans! erencia do excedente gerado no exterior para o 
pais investidor. Nessas circunstancias, e evidente que o 
investimento no exterior agrava, ao inves de ajudar a 
resolver, o problema de absorcao do excedente. 

FONTES: United States Department ot Commerce, S"rvc11 of Curr<>nt Bu- 
ains:a. novembro de 1964: e artigo de ant\lise anual, em a.gOsto de eada ano, a 
partir de 1954. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Totais 

Renda do lnveatimento 
Dire to 
1.294 
1.492 
1.419 
1.442 
1.725 
1.975 
2.120 
2.313 
2.198 
2.206 
2.355 
2.768 
3.050 
3.059 

29.416 

Sa(da Direta de Capital 
de ln11estim6'1tto Liquid<> 

621 
528 
850 
722 
664 
779 

1.859 
2.058 
1.094 
1.372 
1.694 
1.599 
1.654 
1.888 

17.382 

Quadro 2 
Salda e Rendimento de Investimentos, 1950-1963 

( MilhOes de d6lares) 
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Por mais que se procure, e impossivel evitar a con- 
clusao de que o capitalismo monopolista e um sistema au- 
tocontradit6rio, que tende a criar um excedente cada vez 
maier, embora nao consiga proporcionar o consumo e o 
investimento exigidos para a absorcao do excedente cres- 
cente e, portanto, para o funcionamento tranquilo do sis- 
tema. Como o excedente que nao pode ser absorvido nao 
sera produzido, segue-se que o estado normal da economia 
capitalista e a estagnacao. Com um dado estoque de ca- 
pital e um dado custo e estrutura de preco, o ritmo de 
operacao do sistema nao se pode elevar acima do ponto 
em que o volume de excedente produzido pode encontrar o 
emprego necessario. E isto significa a subutilizacao cro- 
nica dos recursos hurnanos e materiais disponiveis. Ou, 
colocando a questao em termos levemente diferentes, o 
sistema deve funcionar num ponto bastante baixo de seu 
esquema de lucratividade, para nao criar mais excedente 
do que pode absorver. Como ta! esquema esta sempre 
em ascensao, ha uma queda correspondente no ritmo de 
operaeao de "equilibrio". Entregue a si mesmo - ou 
seja, na ausencia de for~as neutralizantes que nao sao 
parte do que se possa chamar de "logics elementar" do 
sistema - o capitalismo monopolista se afundaria cada 
vez mais na depressao cronica, 

Mas as for~as neutralizantes existem. Se nao exis- 
tissem, o sistema ha muito teria caido por si. Torna-se, 
portanto, uma questao da maior importancia compreender 
a natureza e implicacoes dessas for~as, e a isto dedicare- 
mos os tres capltulos seguintes. Vamos limitar-nos, agora, 
a uma poucas observacoes preliminares. 

0 carater autocontradit6rio do capitalismo monopo- 
lista - sua incapacidade cronica de absorver 0 maximo 
de excedente capaz de ser produzido - impressiona o ci- 
dadao comum de forma caracteristica, Para ele, o pro- 
blema economico e exatamente 0 contrario do que dizem 
os livros didaticos : nao como utilizar da melhor forma os 
recursos escassos, mas como dispor dos produtos dos re- 
cursos superabundantes. E tal impressao existe a despei- 
to de sua posicao na sociedade ou sua riqueza. No caso 
de um trabalhador, o fato mais do que evidente do desem- 
prego lhe mostra que a oferta de trabalho e sempre maior 
do que a procura. No caso do agricultor, ele luta para 
manter-se a tona num mar de excedentes. No caso do 

5 
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28 J;: o que os franceses, com uma 16gica um pouco atenuada, 
chamarn de malthusianismo. 

° Featherbedding, o hdbito de exigir dos empregadores, nos con- 
tratos ooletivos de trabalho com os sindicatos, a contratacao de mais pes- 
soal para uma determinada operacao do que o realmente necessario 
para a sua realizacao satisfat6ria. (N. do T.) 

homem de neg6cios, suas vendas ficam sempre aquem do 
do que ele poderia produzir com lucro. Ha sempre excesso, 
e nao falta. 

Tai situaeao e peculiar ao capitalismo monopolista. 
A nocao mesma do "excesso" teria sido inconcebivel a 
todas as formas pre-capitalistaa da sociedade : e mesmo 
em sua fase competitiva ela descrevia uma perturbacao 
passageira, nao uma condicao normal. Numa sociedade 
socialista racionalmente ordenada, por mais ricamente do- 
tada que seja de recursos naturais e tecnologia e conhe- 
cimentos humanos, "o excesso" s6 poderia ser um indicio 
hem recebido, para desviar a atencao para uma area onde 
houvesse "falta", Somente no capitalismo monopolista o 
"excesso" surge como um problema geral, afetando a todos, 
em qualquer epoca. 

Desta fonte nasce toda uma serie de atitudes e inte- 
resses de importancia decisiva para o ca rater e f unciona- 
mento da sociedade capitalista monopolista. De um lado, 
ha um insistente espirito de restricao que impregna a 
estrutura institucional.28 0 featherbedding* sindical e um 
dos exemplos mais conhecidos de praticas universais na 
economia e no Governo : a reacao mais primitiva a um 
excesso de oferta e simplesmente a redueao. Durante a 
decada de 1930, quando "o excesso" adquiriu dimens6es 
de desastre universal, o restricionismo primitivo adquiriu, 
na Lei da Reeuperacao Industrial Nacional e na Admi- 
nistracao de Recuperacao Nacional, a dignidade e san«;ao 
de politica nacional oficial. 

Mas a grande redueao como remedio para o "excesso", 
mesmo se benefica a grupos ou individuos particulares, 
apenas agrava a situacao como um todo. Surgem por- 
tanto atitudes e politicas mais complexas, a principio 
lentas e experimentais, mas que crescem de objetivo e 
de impulse a medida que se desenvolve 0 capitalismo 
monopolista. Sua justifica«;ao racional deriva do fato de 
que 0 inverso de "excesso" na oferta e a "insuficiencia" 
na procura ; ao inves de reduzir a oferta, preferem esti- 
mular a procura. 
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29 Ver Kalecki, Theory of Economic Dynamics, pags. 62-63. 

0 estimulo da procura - a criacao e expansao dos 
mercados - torna-se, assim, em proporcoes maiores do 
que nunca a principal razao das politicas economicas e 
governamentais no capitalismo monopolista. Mas tal afir- 
macao, embora verdadeira, pode ser facilmente enganosa. 
Ha rnuitas formas concebiveis de estimular a procura. Se 
uma sociedade socialista, por exemplo, verifica que por um 
erro de planejamento estao sendo produzidos mais hens 
de consumo do que e possivel vender, dada a estrutura 
existente dos precos e rendas, o rernedio mais simples e 
mais direto seria, evidentemente, reduzir os precos." Isto 
reduziria o volume de excedente a disposicao das autori- 
dades de planificaeao e, correspondentemente, elevaria a 
capacidade aquisitiva dos consumidores. A abundancia imi- 
nente e ameaeadora poderia ser evitada rapidamente e 
sem problemas: todos ficariam em melhor situacao, e nao 
em pior, E evidente que tal medida nao e possivel numa 
sociedade capitalista monopolista, na qual a determinacao 
dos precos e a prerrogativa, ciosamente guardada, das 
empresas gigantes. Cada uma delas toma suas proprias 
decisees com o objetivo de maximizar seus lucros privados. 
Exceto durante curtos periodos de guerra total, quando 
as pressoes Inflacionarias ameacam toda a estrutura eco- 

. nomica e social, nao ha repartieao incumbida de controlar 
os preeos. Alem disso, qualquer tentativa de manter ou 
criar tal reparticao em epoca de paz resultou num fra- 
casso total (veja-se o fiasco do controle de precos depois 
<la Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos), ou 
na legalizacao ma! disfarcada das praticas de fixa(}ao mo- 
nopolista de preeos, nas Industrias "reguladas". A reali- 
dade Clara e que 0 processo de fixa<;aO de preeos e contro- 
lado pelos interesses mais poderosos existentes na socie- 
dade capitalista monopolista. Pensar que seria possivel 
regular tal processo no interesse publico seria ignorar as 
caracteristicas mesmas dessa sociedade, que fazem dela 
0 que e. 

Se o estimulo da procura pela reducao dos precos e 
impossivel dentro da estrutura do capitalismo monopolista, 
tal nao ocorre com outros metodos possfveis. Tomemos, 
por exemplo, a publicidade e as formas correlatas de pro- 
mocao de vendas, que serao analisadas demoradamente no 
capitulo seguinte. TOda empresa gigante e Jevada, pela 
l6gica da situacao, a dedicar uma atencao cada vez maior, 
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e recurses cada vez mais amplos, as campanhas de vendas, 
E a sociedade capitalista monopolista em geral tern todo 
o interesse em promover, e nao em restringir e controlar, 
esse metodo de criaeao de novos mercados e expansao 
dos ja existentes. 

Tal como a reducao de precos e promocao de vendas, 
outras formas de estimulo da procura sao, OU nao, compa, 
tiveis com os padr6es de interesses, a estrutura do poder, 
a rede da ideologia que constitui a essencia da sociedade 
capitalista monopolista, Os que sao compativeis serao 
estimulados e promovidos; os incompativeis serao igno- 
rados ou inibidos. A questao, para o capitalismo mono- 
polista, nao e a possibilidade de estimular a procura, mas 
a necessidade de faze-lo, sob pena de morte. 

A questao e corno estimular a procura. Sob tal as- 
pecto, como procuraremos mostrar, o sistema tern seus 
pr6prios mecanismos seletivos caracteristicos, de conse- 
qiiencias as mais profundas em todos os aspectos da vida 
na sociedade capitalista monopolista . 

" 
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1 0 Capital, Vol. II, Capitulo 6, 3. 

Em principio, jamais houve qualquer duvida sobre a 
exlstencia de formas de utilizaedo do excedente, alem do 
consumo e acumulaeao capitalistas. Essas formas alter- 

A lei geral e que todas as despesas de circulayiio, prooocadas apenas 
pelas modiflca¢es de [orma, niio acrescentam qualquer color els merca- 
dorias. Sao simplesmente despesas exigidas para a realizacao do valor, 
ou para a sua conversao de uma forma em outra. 0 capital investido 
nessas despesas (inclusive 0 trabalho empregado por ele) pertence as 
<lespesas mortas da producao capitalista. Devem ser cobertas pelo pro- 
duto excedento e sao, do ponto-de-vista de tO<la a classe capitalista, 
uma dedueao da mais-valia ou do produto excedente.I 

Ao analisar a utiliza~ao do excedente economico da \ 
sociedade - a diferenca entre a produeao social total e 
os custos socialmente necessarios dessa producao - a 
teoria economica concentrou tradicionalmente a atencao 
sobre o consumo capitalista e o investimento privado, 
assuntos tratados no capitulo precedents. Nao foram igno- 
rados, porem, outros modos de utilizacao. 0 Estado e a 
Igreja foram sempre reconhecidos como co-consumidores 
do excedente, e tanto os classicoa como Marx consideraram 
que, alem dos funcionarios publicos e do clero, havia uma 
categoria importante de trabalhadores "imprcdurivos", 
exemplificada pelos empregados domesticos, que recebiam 
uma grande parte, ou a totalidade, de suas rendas dos 
capitalistas e latifundiarios. Alem disso, Marx acrescen- 
tou as retiradas sobre 0 excedente 0 que ele chamou de 
despesas de circulacao : 

A ABSORQAO DO EXCEDENTE: 
A CAMP ANHA DE VENDAS 
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nativas, porem, foram tratadas geralmente como motivo 
de interesse secundario. Foram consideradas como envol- 
vendo uma redistribuicao dos dispendios de consumo da 
classe capitalista ou como reduzindo um pouco a taxa de 
acumulacao, e jamais como fator decisivo na determinaeao 
da forma pela qua} todo 0 Sistema economico f unciona e 
o carater da sociedade que se fundamenta nessa base 
economica. 

E facil compreender por que, no capitalismo compe- 
titivo, predominaram tais opinioes. A burguesia dominants 
dos seculos XVIII e XIX interessava-se em reduzir os 
impostos a um minimo, resultando disso que a proporcao 
do excedente consumido pela Igreja e pelo Estado era 
muito menor do que nos periodos feudais e podia-se es- 
perar, razoavelmente, que continuasse a declinar, A me- 
dida que a sociedade capitalista se tornava mais rica. Da 
mesma forma, as despesas de circulacao foram muito redu- 
zidas em comparacao com o periodo mercantil, quando o 
capital mercantil ainda predominava sobre o capital indus- 
trial, o que tambem parecia indicar um futuro no qual 
o consumo e a acumulacao capitalistas se apropriariam 
antecipadamente do produto excedente da sociedade em 
proporeoes cada vez maiores. 

A questao de saber se esses dois modos de utilizaeao 
seriam suficientes para absorver todo o excedente que a 
economia era capaz de produzir (questao que surgiu logo 
na literatura economica) foi debatida com entusiasmo por 
Malthus e Ricardo, e dominou os escritos de Sismondi e 
de uma longa linhagem de "subconsumistas" hereges. 0 
tema tambem surge, embora com menos destaque, nos 
escritos de Marx e seus seguidores. 0 que impediu os 
classicos e Marx de se preocuparem mais com o problema 
da adequacao dos modos de absorcao do excedente foi, 
talvez, sua profunda conviccao de que o dilema central do 
capitalismo estava resumido no que Marx chamou de "ten- 
dencia decrescente da taxa de lucro". Vistas desse angulo, 
as barreiras a expansao capitalista pareciam estar mais 
na escassez de excedente para manter o impulso de acumu- 
la~ao do que em qualquer Insuficiencia nos modos earac- 
teristicos da utilizacao do excedente. E sem duvida nas 
teorias dos economistas neoclassicos, voltadas como es- 
tavam para os mecanismos equilibradores do mercado, 
todo o problema das tendencias a longo prazo do capita- 
lismo praticamente desapareceu de vista, durante meio 
seculo OU mais. 
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2 :£ a capacidade de distinguir entre o primeiro e o segundo casos 
que constitui a diferenca essencial entre a cornpreensao do processo 
hist6rico e a acumulacao empirica dos "fatos" hist6ricos. 

A campanha de vendas surgiu muito antes da ultima 
fase do capitalismo, a fase monopolista, Diflcilmente um 
fenomeno no universo economico e social surge sem mani- 
festac;oes preliminares, como um deus ex machina: Habi- 
tualmente, as tendencias fazem um aparecimento experi- 
mental e permanecem fracas e pouco significativas por 
um periodo de tempo que pode ser maior ou menor. Al- 
gumas nao ultrapassam a fase de pequenos arbustos, sendo 
esmagadas ou neutralizadas pelos processos contrabalan- 
eadores. Outras, porem, transformam-se em arvores pode- 
rosas que acabam por adquirir destaque na paisagem 
social." Assim, a campanha de vendas e muito mais velha 
do que o capitalismo como ordem economica e social. 
Surge sob varias formas na antiguidade, torna-se bas- 
tante acentuada na Idade Media, e cresce em ambito e 
intensidade na era capitalista. Sua essencia e descrita, 
sucintamente, por Sombart: 

2 

Quando passamos da analise de um Sistema competi- 
tivo para o de um sistema monopolista, uma transtormacao 
radical no pensamento se faz necessaria. Com a substi- 
tui~o da lei da tendencia decrescente da taxa de lucro 
pela lei do excedente crescente, e sendo os modos normais 
de utilizacao do excedente incapazes de absorver um exce- 
dente em crescimento, a questao de outros modos de utili- 
zac;ao deste assumem importancia crucial. A existencia de 
tais modos, em volume cada vez maior, torna-se uma 
questao de vida OU morte para 0 sistema. E a medida 
que crescem em relacao ao consumo e acumulacao capi- 
talistas, dominam cada vez mais a composicao do produto 
social, a taxa de crescimento economico e a qualidade da 
pr6pria sociedade. 

Uma das formas alternativas de utilizacao recebe o 
nome de campanha de vendas. Conceptualmente, ela e iden- 
tica as despesas de circulacao mencionadas por Marx. Mas 
na epoca do capitalismo monopolista, passou a desem- 
penhar um papel, quantitativo e qualitativ.amente, muito 
alem de qualquer coisa sonhada por Marx. 

A CAMPANHA DE VENDAS 



a Der Burgeois: Zur Geistesgeschichte der Modemen Wirtschafts- 
menschen, Munique e Leipzig, 1913, pag. 74. 

Num Sistema economico no qua! a competicao e feroz 
e impiedosa, e no qual a escassez de rivais afasta a possi- 
bilidade de reducoes de preeo, a publicidade se torna, em 
proporcao sempre crescente, a arma principal da luta 
competitiva, Os objetivos e efeitos comerciais imediatos 
<la publicidade foram exaustivamente analisados na litera- 
tura economica e sao percebidos com facilidade. Em con- 
dii;oes de concorrencia atomfstico, quando a industria 

3 

Por mais amplo e variado que o arsenal <lesses "meios 
de compulsao interna" possam ter sido na antiguidade, foi 
somente no capitalismo monopolista em sua fase mais 
adiantada - nos Estados Unidos de hoje - que eles 
chegaram a dimensoes gigantescas. Essa expansao af etou 
profundamente o papel das campanhas de vendas no sis- 
tema capitalista como um todo: de uma caracterfstica 
pouco importante do Sistema, elas passaram a posicao de 
um de seus centros nervosos decisivos. Em seu impacto 
sobre a economia, <Sao superadas apenas pelo militarismo. 
Em todos os outros aspectos da existencia social, sua in- 
fluencia generalizada supera qualquer outra. 

0 tremendo crescimento das campanhas de vendas e a 
intensificacao espetacular de sua influencia nascem do 
fato de terem elas sofrido uma transformaeao qualitativa 
de profundas consequencias. A competieao dos precos de- 
sapareceu, em grande parte, como meio de atrair a pre- 
ferencia do publico, dando lugar a novos modos de pro- 
mo~ao de vendas: publicidade, variacao do aspecto dos 
produtos, de sua embalagem, a "obsolescencia planejada", 
as modificacces de modelos, vendas a credito, etc. 

Estimular o interesse, provocar a confianca, despertar o desejo de 
comprar - eis o auge dos esforcos do comerciante hem sucedido. Os 
meios pelos quais ta! meta c alcancada niio Iazem diferenca. Basta 
que seja alcancada pela oompulsao interna, e niio pela extema, que as 
outras partes da transacao entrem no ncg6cio nao contra a sua vontade, 
mas pela sua pr6prla decisao. A sp_gestiio deve ser o instrumento do 
comerciante. Quanto aos meios de compulsao interior, ha muitos.3 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 120 



compreende uma multidao de vendedores, cada um dos 
quais fornece apenas uma pequena frac;ao de uma producao 
homogenea, sao poucas as possibilidades de publicidade 
pela firma individual. Ela pode vender pelo preeo de mer- 
cado tudo o que produz; se expandir sua producao, urna 
pequena reducao de preco lhe permitira vender o incre- 
mento, e mesmo uma pequena elevacao do preco a afasta- 
ria dos negocios, levando os compradores a preferir os 
concorrentes que continuassem a oferecer o produto iden- 
tico a preco inalterado. Na verdade, mesmo nessas cir- 
cunstancias pode ainda haver a publicidade pelas associa- 
coes de produtores, instando com os consumidores a que 
aumentem suas compras de algum produto generico. Mas 
os apelos desse tipo ("Beba Mais Uisque", ou "Fume 
Mais Cigarros") jamais desempenhararn um grande pa- 
pel na hist6ria da publicidade. 

A situacao e bastante diferente quando o numero de 
vendedores e pequeno e cada qual representa uma grande 
proporcao da producao e das vendas de uma indiistria, 
Essas firmas relativamente grandes estao em condicoes 
de exercer poderosa influencia sobre o mercado existente 
para a sua producao, estabelecendo e mantendo uma acen- 
tuada diferenca entre setts produtos e os de seus concor- 
rentes. Tai diferenciacao e buscada principalmente pela 
publicidade, marcas registradas, nomes de produtos, em- 
balagem caracteristica e variacao de produto. Se hem 
sucedida, leva a uma situac;ao na qua! os produtos dife- 
renciados deixam de servir, na opiniao dos consumidores, 
como sucedaneos uns dos outros. Quanto mais expressivo 
for o esfOrc;o de diferenciacao, tanto mais estara o vende- 
dor do produto diferenciado na posic;ao de monopolista, E 
quanto mais forte a atracao do publico a sua marca especi- 
fica, tanto menos elastica se torna a procura com que 
pode contar e tanto mais capacitado estara ele para elevar 
seu preco sem sofrer uma consideravel perda de receita. 

Tudo isso se aplica, em primeiro lugar, aos bens de 
consumo, mas e de consideravel e crescente significado 
tambem na area dos hens de produeao. Basta olharmos 
qualquer das numerosas revistas gerais e especializadas, 
destinadas aos homens de neg6cios, para nos convencer, 
mos de que ate os compradores altamente inforrnados, tee- 
nicamente competentes, nao sao impermeaveis a publi- 
cidade. 

Tai como a publicidade e as politicas correlatas po- 
dem criar uma preferencia entre os compradores por um 
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' The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Massa- 
chusetts, 1931, pag. 119. 

G Tibor Scitovsky, Welfare and Competiti011, pag. 401, nota. 

Por mais ambiguas que sejam as series temporals 
estatisticas, no setor dos acontecimentos economicos e so- 
ciais, e fora de duvida que as despesas com publicidade, 
na economia americana, sofreram uma elevacao realmen- 
te espetacular. Ha um seculo, antes da onda da concen- 
tra~ao e trustificacao, que iniciou a fase monopolista do 
capitalismo, a publicidade tinha um papel muito pequeno 
no processo de distrlbulcao de produtos e de influenciar 
as atitudes e habltos do consumidor. A publicidade que 

4 

E, evidentemente, quanto mais intensas as necessida- 
des recem-criadas, tanto mais elevado pode ser o preco dos 
produtos e mais ampla a margem de lucro da firma que 
atende a elas. Assim, como Scitovsky observou, "o au- 
mento secular nas despesas de publicidade e um indicio 
do aurnento secular das margens de lucro e do declinio da 
concorrencia de precos."! 

A publicidade afeta a procura . . . alterando as pr6prias neccssidadcs. 
A dtstincao entre isso e a alteracao dos canais polos quais as neces- 
sidades existentes sao atendidas, embora obsoura na aphcacao pratica 
devido ao fato de que as duas frequentemente se confundem, e perfei- 
tamente clara analiticamente. Um anuncio que simplesmente rnostra o 
nome de uma determinada marca ccmercial, ou de um fabricante, pode 
nao transmitir informacao alguma. Nao obstante, se esse nome tomar- 
se rnais familiar aos compradores, estes serao levados a pedi-lo, em 
preferencia a outras marcas niio-anunciadas, desconhecidas. 0 mesmo 
ocorre com metodos de venda que jogam com as suscetibilidades do 
cornprador, que usam contra ele leis de psicologia que lhe sao pouco 
conhecidas, e contra as quais portanto nao se pode defender, que atemo- 
rizam ou lisonjeiam ou desarmam - tudo isso sem que ele tenha conhe- 
cimento. Nao sao informativas, siio mampulativas. Criam um n6vo 
esquema de necessidades pela redisposicao de seus motivos.s 

determinado produto,. tambem e poss1ve1 criar a procura 
de um produto novo, OU aparentemente novo, Nas pala- 
vras de E. H. Chamberlin, em seu trabalho pioneiro sobre 
o assunto: 
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6 Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1957, 
Washington, 1960, pag, 526. 

7 E. S. Turner,· The Shocking History of Advertising, Nova York, 
1953, pag. 36. 

s Citado por David M. Potter, People of Plenty, Chicago, 1954, 
pags, 170-171. 

9 Statistical Abstract of the United States: 1963, Washington, 
pag. 846. 

Assim sendo, a publicidade cresceu astronomicamente, 
sendo a sua expansao e exito promovidos continuamente 
pela crescente monopolizacao da economia e pela eficien- 
cia dos meios colocados a seu service - especialmente o 
radio e, agora, acima de tudo a televisao. Os gastos totais 
com os veiculos de publicidade, nos Estados Unidos, ele- 
varam-se a 10,3 bilhoes de d6lares em 1957 e a mais de 
12 bilhoes de dolares em 1962.9 Juntamente com as despe- 
sas sobre pesquisa de mercado, relaeoes publicas, planeja, 
mento comercial e servieos semelhantes, realizados pelas 

existia era realizada principalmente pelos varejistas, e 
mesmo eles nao procuravam promover marcas caracte- 
risticas ou artigos rotulados. Os fabricantes ainda nao 
haviam comecado a explorar a publicidade como meio de 
asaegurar a procura de seus produtos pelo consumidor. Na 
decada de 1890, porem, tanto o volume como o tom da pu- 
blicidade se modificaram. As despesas com ela, em 1890, 
elevaram-se a 360 milhoes de d6lares nos Estados Unidos, 
cerca de sete vezes mais do que em 1867. Em 1929, tal 
numero se havia multiplicado por quase 10, chegando a 
3.426 milhoes de dolares. 0 

Assim, a medida que o capitalismo monopolista che- 
gava a maturidade, a publicidade entrava na "fase de 
persuasao, distinta da fase de proclamacao ou repeticao"." 
Esta nova fase no trabalho do anunciante ja foi descrita, 
ainda em 1905, pelo Printer'» Ink: 

Estamos na era aurea das marcas registradas - uma epoca em que 
quase todos os fabricantes de um produto dtgno podem estabelecer as 
linhas de uma procura que nao s6 crescera com os anos, alem de qual- 
quer coisa que se tenha conhecido antes, como tambem se tomara, 
em certas proporcoes, um monopolio . . . Em tOda parte . . . ha oportu- 
nidades de assumir a Iideranca na publicidade - de substituir dezenas 
de produtos indefinidos, desconhecldos, marcas de fabrlcas niio difun- 
didas, uma roupa, um alimento com uma marca de fabrica~o padre- 
nizada, apoiado pela publicidade nacional quo em si passou a ser urna 
garantia de valor para o publico.8 
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10 Um caso extremo dessa "necessldade de sobrevfvencia" foi o 
de uma droga cbamada Contact lancada recentemeote nos Estados Uni- 
dos por uma das rnaiores firmas de produtos farmaceuticos do pals. 0 
orcamento publicitario dessa droga e calculado num "nivel espantoso de 
13 miJ.hoes de d6Jares, gastos provavelrnente numa das mais complexas 
campanhas de produtos farmaceuticos jamais planejada. A maior parte 
da verba destina-se a televisao", Para esse dispendio, a firma Iarma- 
ceutica "esta, ao que se diz, obtendo 16 milhoes de d6lares em vendas 
a varejo, expresses em precos de atacado", (New Yo1'k Times, 9 de [a- 
neiro de 1964). Admitindo-se uma bela margem de lucro, que natural- 
mente e acrescentada ao custo de venda e ao custo de producao, parece 
evidente que o ultimo diflcilrnente pode ser mais do que uma diminuta 
proporcao mesmo do preeo de atacado. E, quando se acrescenta a 
margem do varejista, a fraciio do preco para o consumidor deve ser 
praticamente invisivel, 

Como dissemos antes, o fenomeno de publicidade nao 
escapou a atencao da Economia academica. J a Alfred 
Marshall distinguia entre anuncios "construtivos" e "com- 
bativos" - elogiando os primeiros por serem destinados 
a "chamar a ateneao para as oportunidades de compra 

5 

agencias de publicidade e outras firmas especiallzadas, o 
total excede hoje, provavelmente, a 20 bilhoes de dolares. 
E isto nao inclui os custos da pesquisa de mercado, traba- 
Jho de publicidade, planejamento do produto, etc., realiza- 
dos dentro da propria empresa produtora. 

tsse dispendio realmente fantastico de recursos nao 
reflete uma irracionalidade frivola nas admirristracoes 
de empresas, ou alguma predileeao peculiar do povo ame- 
ricano pelos jingles comerciais, cartazes vistosos e Iornais 
e revistas inundados de an(mcios. 0 que ocorreu na rea- 
lidade e que a publicidade se transformou num instrumen- 
to indispensavel a um enorme setor do mundo das grandee 
empresas, Empregada de forma competitiva, ela se tornou 
parte integrante da politica de maximizacao do lucro das 
empresas, e serve ao mesmo tempo como uma forrnida- 
vel muralha na protecao de posicoes monopolistas. Embo- 
ra a publicidade inicialmente parecesse as administracoes 
das grandes empresas um custo deploravel, a ser contido 
na medida do possivel, antes que transcorresse muito tem- 
po ela se tornava, para muitas empresas, uma "necessida, 
de de sobrevivencia", ta! como disse, acertadamente, uma 
empresa especializada.'? 
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11 Industry and Trade, Londres, 1920, pag. 305. 
12 Economics of Welfare, 4.a ed., Londres, 1938, pag. 199. 

ou venda de que as pr6prias pessoas possam desejar apro- 
veitar-se", e condenando os segundos por serem princi- 
palmente instrumentos de persuasao e manipulacao." 
Posteriormente, Pigou foi ainda mais longe, dizendo que 
"o mal pode ser atacado pelo Estado, atraves da tribu- 
tac;lio, ou da proibieao, da publicidade competitiva - se 
esta puder ser distinguida da publicidade que nao e rigo- 
rosamente competitiva".12 E este metodo de encarar o 
problema - distinguindo entre os "hons" e os "maus" as- 
pectos da publicidade, defendendo um e investindo contra 
o outro - dominou a maioria das obras dos economistas 
profissionais, tornando-se, na realidade, uma caracterls, 
tica de um ramo destacado da Economia, a chamada Eco- 
nomia rlo hem-estar social. - 
-·~ trabalhos deases economistas, e, ainda mais, as 

volumosas publicacoes de um grande numero de cementa- 
ristas de problemas sociais que adotaram uma aborda- 
gem semelhante, trouxeram uma contribuicao signifies- 
tiva ao nosso conhecimento da publicidade. Com esta in- 
formacao, sera dificil pretender, seriamente, que a pu- 
blicidade desempenhe, em qualquer proporeao apreciavel, 
o que Marshall e Pigou consideraram como uma funcao 
"construtiva", ou leve ao que outros economistas conside, 
raram como um "mercado mais informado e mais perfeito". 
Na verdade, poucos duvidariam hoje da afirmacao de 
Louis Cheskin, veterano em tecnicas de comercializacao, 
de que "como os consumidores pouco sabem sobre a maio- 
ria dos produtos, procuram r6tulos, marcas e nomes", ou 
sua observaeao de que "um produto superior significa su- 
perior aos olhos dos consumidores. Nao significa neces- 
sariamente superior em termos de valor objetivo ou se- 
gundo padroes de laborat6rio". As preferencias do con- 
sumidor, em outras palavras, nao sao criadas colocando-o 
frente a uma escolha entre produtos realmente diferentes, 
mas pelo emprego de tecnicaa de sugestao e "lavagem de 
cerebro" cada vez mais refinadas e eomplexas : tambem 
isso se tornou um fato hem conhecido. Citando Cheskin 
novamente, "estudos realizados nos ultimos 12 anos mos- 
tram conclusivamente que as pessoas sao influenciadas 
pela publicidade sem terem consciencia dessa influencia. 
Uma pessoa e m~tivada a comprar alguma coiea por um 
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is Louis Cbeskin, Why People Buy, Nova York, 1959, pags, 65, 
54, 61. Evidentemente, condcnar a chamada publicidade subliminar 
como particularmente prejudicial, nao se justifica: toda a publicidade e, 
em essencia, subliminar. 

14 Analisamos mais adiante a fun9ao correlata, mas nao obstante 
independente, da publicidade, de enganar freqiientemente o consumidor, 
fazendo com que goste do que lhe dao, a despeito do preco e quali- 
dade, ou induzindo-o a comprar um produto que difere substancialmente 
<la descricao anunciada. 

16 lsto nfio se aplica a "nova" Economia do bern-estar social, que 
reflete, talvez mais do que qualquer outro setor da Economia, o eclipse 
da razao no pensamento burgues na era do capitalismo monopolista. 
Tomando como seu ponto de partida a "preferencia revelada" pelos 
consumidores, essa doutrina da moda se abstern de expressar quaisquer 
"[ulgamentos de valor". Assim, um de seus mais eminentes porta-vozes, 
Paul A. Samuelson, lava as miios em toda a questao: "Os defensores 
da publicidade alegam muitas vantagens economicas para ela. Infor- 
macao Util pode ser levada ao publico, cria-se o mercado para a pro- 

0 tipo de racioclnlo que procura pesar os aspectos 
"bons" e "maus" da publicidade levou a Economia do 
bem-estar social tradicional a uma condenacao quase una- 
nime da publicidade como responsavel por um desperdicio 
macico de recurses, um onus permanente na renda do 
consumidor e uma destruicao sistematica de sua liberdade 
de escolha entre alternativas autenticas.15 Nao obstante, 

6 

amincio, mas freqi.ientemente nao sabe a razao disso".13 
lgualmente convincentes sao os numerosos estudos mos- 
trando que a publicidade leva o consumidor a pagar precos 
acentuadamente maiores do que os cobrados por produtos 
materialmente identicos, que nao sao apoiados por tec- 
nicas publicitarias adequadas.ts 

Finalmente, o argumento por vezes apresentado em 
favor da publicidade, segundo o qual ela permite aos vei- 
culos f'inanciar a producao de programas musicais e lite- 
rarios de alta qualidade, assemelha-se ao argumento de 
se deitar fogo a casa para assar o leitao, Ha duvidas se- 
rias quanto ao valor dos programas artisticos apresentados 
pelos meios de comunicaeao em massa e servindo direta 
ou indiretamente como veiculos de publicidade; mas nao 
ha dtivida de que todos eles poderiam ser apresentados aos 
consumidores a um custo incomparavelmente menor do 
que estes sao obrigados a pagar atraves da publicidade 
comercial. 
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dueao em massa; e, como suproduto das despesas com a publicidade, 
temos uma imprensa privada, uma possibilidade de escolha entre muitas 
estaeoes de radio e televisao, e grossas revistas. :f: esse o argumento. 
Por outro lado, afirma-se que grande parte da publicidade e autoneutra- 
llzante e pouco acrescenta a informacao valida para 0 consumidor: que 
para cada minuto de musica sinfonica ha meia hora de novelas. A 
situa~ao seria mais dlscutivel se nao f6sse o fato surpreendente, reve- 
lado por uma pesquisa Gallup, de que muitas pessoas parecem gostar 
<la publicidade. Elas nlio aereditam em tudo o que ouvem, mas nao 
podem deixar de Jembrar disso, de qualquer mode", Economics, s.a ed., 
Nova York, 1961, pag. 138. 

16 Economics of Welfare, pag. 199. 
11 "Em Ultima analise, Clsse custos, que recaem sobre o eonsu- 

midor, devem ser considerados como cu.stos de venda - custos de modi- 
ficafiiO da sua procura, e nao como custos de producac - custos de 
sua satisfacao", Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 
pag. 123. 

tal posi~ao deixou de compreender, de modo coerente, as 
duas questoes que sao realmente mais importantes, Uma 
delas e a de que a publicidade, em todos os seus aspectos, 
nao pode ser tratada, coerentemente, como uma excres- 
cencia indesejavel do sistema economico, que podera ser 
eliminada se "nos" nos decidiasemos a isso. Produto mes- 
mo do capitalismo monopolista, subproduto inevitavel do 
declinio da competieao de precos, a publicidade consti. 
tui parte integrante do sistema, tal como a propria em- 
presa gigante. Como Pigou observou de passagem - sem 
desenvolver o tema - "ela poderia ser totalmente elimi- 
nada se as condicoes de competicao monopolista fossem 
destruidas".16 Evidentemente, porem, a superacao do ca- 
pitalismo - pois e 0 que significaria, hoje, a destruicao 
da competicao monopolista - nao se enquadra no ambito 
da Economia do bem-estar social, cuja preocupacao e eli- 
minar ou antes mitigar os resultados mais calamitosos do 
pr6prio sistema que necessarlamente produz e reproduz 
esses resultados calamitosos. 

A segunda fraqueza, ainda maior, da posicao da Eco- 
nomia do bem-estar social em relacao a publicidade vem 
da suposicao, explicita ou implicita, do pleno emprego dos 
recursos, subjacente a todo o seu raciocinio. Tendo a 

.Lei de Say como ponto de partida a publicidade ( e as 
campanhas de vendas em geral) sao consideradas como 
provocadoras de certas "deformaedes" na economia. Em 
primeiro lugar, ja que se admite que os custos da publici- 
dade e vendas recaem sobre o consumidor,17 afirrna-se que 
a proliferacao da publicidade provoca uma redistribuicao 
da renda: a renda dos consumidores e reduzida, enquan- 
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18 Dexter M. Keezer e outros, New Forces in American Business, 
p~g. 90. 

19 Paul Mazur, Tl11J Standards We Raise, Nova York, 1953, pag. 
3Z. Nao parece ter ocorrido ao Sr. Mazur que, na selecao de alimentos 

to a dos anunciantes e dos veiculos de publicidade e au- 
mentada na mesma proporeao. Alem disso, como a pu- 
blicidade confessadamente desvia as compras dos consumi- 
dores de uma mercadoria para outra, faz com que tomem 
suas declsoes de compra baseados em motivos irracionais, 
e os induz a gastar parte de sua renda em produtos indig- 
nos ou adulterados, e culpada pela falsifica~ao do resul- 
tado da livre escolha dos consumidores e assim de interfe- 
rir na maximizacao da satisfacao dos consumidores. Mas 
dentro desse esquema de referencias, nao se julga que 
a publicidade altere o volume total das compras do con- 
sumidor, sendo portanto pouco necessario atentar para 
ela numa analise dos principios f uncionais do sistema ca- 
pitalista como um todo. 

:e:sse tratamento obscurece sistematicarnente a f un4$iio 
central da publicidade e de tudo que se relaciona com ela, 
na economia do capitalismo monopolista - funcao com- 
preendida com muito mais clareza pelos homens de ne- 
g6cios e pelos analistas economicoa que se ocupam das 
realidades da economia americana. Assim, escreve o De- 
partamento de Economia da McGraw-Hill: "Na verdade, 
definida de forma geral, como e possivel fazer com acerto, 
para incluir tOda a gama de operacoes de comercializacao, 
desde o planejamento do produto, passando pela fixai;ao 
do preeo e publicidade, ate a venda final, a vendagem ou 
comercializacao nao e apenas um eimbolo da sociedade 
livre, mas constitui, em medida sempre crescente, uma 
necessidade pratica em nossa sociedade livre".18 E a sorte 
que desabaria sobre "nossa sociedade livre" na ausencia 
de toda essa gama de operacoes e delineada nas palavras 
sombrias de um destacado banqueiro de investimentos de 
Nova York: "as roupas seriam compradas pelo seu valor 
utilitario : a alimentacao seria comprada a base da eco- 
nomia e do valor nutritivo; os autom6veis seriam limi- 
tados aos elementos essenciais e conservados pelos mesmos 
proprietaries durante os 10 a 15 anos de sua vida util ; as 
casas seriam construidas e mantidas pelas suas caracte- 
risticas de abrigo, sem relacao com o estilo ou a vizi- 
nhanca, E o que aconteceria com um mercado que de- 
pende de novos modelos, novos estilos, novas ideias ?"19 
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e roupas, as consideracoes esteticas e o gosto poderiam ter seu papel, 
que as casas podem ser construidas, e bem construidas, sem rela9iio 
com o "esnlo" impcsto pela publicidade, mas com o respelto pela arte 
da arquitetura; que a vizinhanea pode nao ser "exclusiva" ou "Fechada", 
nem terrenos baldios ou Iavelas, mas areas residenciais bem planejadas 
tendo em vista a Iocalizacao. natural, a proximidade dos locals de tra- 
balho, parques, playgrounds e facilidades de transportes. 

20 A excecao mais notavel, e acreditamos a primeira, foi K. W. 
Rothschild. Ver seu pequeno trabalho, infelizmente pouoo notado, "A 
Note on Advertising", Economic Journal, abril de 1942. 

:E essa, na verdade, a essencia da questao. 0 que, 
realmente, aconteceria a um mercado contlnuamente as- 
solado pela procura insuficiente? E o que aconteceria a um 
sistema economico que sofra de subconsumo cronico, de 
subinvestimento e subemprsgo? Pois a importancia econo- 
mica da publicidade esta nao prirnordialmente no fato de 
causar uma redistribuieao das despesas dos consumidores 
entre diferentes mercadorias, mas em seu efeito sebre a 
magnitude da procura global efetiva e portanto sobre o 
nivel de renda e emprego. Isto foi prontamente percebi- 
do pelos professores de comercializacao e publicidade, bem l. 
como pelos jornalistas economicos, mas, com raras exce- \ 
c;oes, foi ignorado pelos teoricos da Economia.w 

Tai indiferenca se deve ao fato de niio reconhecerem 
eles que 0 capitalismo monopolista e caracterizado por 
uma tendencia a estagnaeao cronica, hem como a natureza 
complexa da forma pela qual a publicidade opera para 
contrabalanca-la, Embora seja essencial compreender que 
todo o esforc;o de publicidade constitui uma forma de 
utilizac;ao do excedente economico, o modo pelo qual ela 
e tratada na contabilidade comercial tende a obscurecer 
esse ponto basico, A dificuldade surge do fato de que as 
despesas de publicidade, sendo computadas como custos, 
parecem estar em pe de igualdade com os custos de pro- 
d uc;ao e certamente nao entram nos lucros. Mas como 
nao tern, evidentemente, relaeao com os custos necessaries 
de producao e distribuicao - por mais amplarnente que 
sejam definidos - s6 podem ser computados como parte 
do excedente total. 

Essa parcela do excedente e marcada por certas pe- 
culiaridades. Em primeiro lugar, e composta de dois 
elementos heterogeneos, 0 primeiro e a parte das despe. 
sas totais de publicidade e de outras despesas de venda 
custeadas por um aumento dos precos para o consumidor 
pago pelos trabalhadores produtivos. Seus salaries reais 
sao reduzidos nessa proporeao, e o excedente, que e a 
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21 0 teorema do orcarnento equilibrado e discutido com maiores 
detalhes mais adiante, pags. 148-149. 

diferenca entre a producao liquida total e os salaries reais 
totais dos trabalhadores produtivos, e aumentada de forma 
correspondente, 0 outro elemento e mais complicado : 
trata-se do restante das despesas de publicidade e venda 
que recaem sobre os proprios capitalistas e os trabalha- 
dores improdutivos, via maiores precos das mercadorias 
por eles compradas. tsse componente dos dispendtos em 
publicidade e campanha de vendas, nao sendo custeado 
pelos trabalhadores produtivos, nao constitui um aumento 
do excedente, mas provoca sua redistribuicao : certas pes- 
soas que dele vivem sao privadas de uma fracao de sua 
renda a fim de manter outras pessoas que vivem do ex- 
cedente, ou seja, os que obtem suas rendas dos salaries e 
lucros criados pela propria "industria" de vend.as. 

Uma caracteristica ainda mais significativa da par- 
cela do excedente total que alimenta as campanhas de ven- 
das e 0 que poderiamos chamar de sua natureza "auto- 
absorvente". Pois ao mesmo tempo em que parte deste 
excedente esta sendo extraida dos trabalhadores produtl- 
vos e uma quantia adicional esta sendo arraneada dos 
trabalhadores improdutivos, o total em causa e utilizado 
para a manutencao da campanha de vendas, Ao contra. 
rio do componente do excedente que toma a forma de lu- 
cros liquidos, a fr.a<;ao que toma a forrna de custo de 
venda nao exige urna contrapartida no consumo capitalista, 
nenhum escoadouro de investimento. Proporciona, por 
assim dizer, seus proprios elementos compensadores e 
escoadouros. (Ha apenas uma restricao a essa afirmacao : 
os lucros das azenciaa de publicidade e outras empresas 
dedicadas as campanhas de vendas evidentemente entram 
no fundo geral dos lucros e devem ser compensados pelo 
consumo ou investimento capitalista, ou por ambos.) 

0 · impacto direto das campanhas de vendas sobre a 
estrutura <la renda e da produeao da economia e, portan- 
to, semelhante ao dispendio governamental financiado 
pela arrecadaeao trlbutaria. 'tsse impacto, medido pelo 
que passou a ser charnado na Uteratura economica de 
"multiplicador do orcamento equilibrado", consiste em ex- 
pandir a renda ea prodm;aorotarpor um volume tao gran- 
de quanto a receita (e despesa) original!21 E sem duvida 
a expansao da renda total esta ligada ao maior emprego 
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de trabalhadores improdutivos nas agenclas de publicidade, 
nos velculos de anuncios, etc. 

Ate agora, voltamos nossa atencao para a relacao di- 
reta entre a publicidade e a cria~ao de renda e absorcao 
do excedente. Os efeitos indiretos talvez nao sejam menos 
importantes, e funcionam na mesma direcao. Em geral, 
sso de dois tipos: os que afetam a disponibilidade e a na- 
tureza das oportunidades de investimento e os que afetam 
a divisao da renda social total entre consumo e poupanca 
(aquilo que os keynesianos chamam de propensao ao con- 
sumo). 

Em relacao as oportunidades de investimento, a pu- 
blicidade desempenha um papel semelhante ao que foi tra, 
dicionalmente atribuido as inovacoes. Tornando possivel 
crier a procura de um produto, a publicidade estimula o 
investimento em instalacoes e equipamento, o que de 
outra forma nao ocorreria. E indiferente que o produto 
anunciado seja realmente novo ou nao : uma marca nova 
de um produto velho tambem tera a mesma utilidade. Ha, 
decerto, um desperdicio de recursos nesses casos; mas 
diante do desernprego e da capacidade ociosa, esses re- 
cursos teriam, de qualquer modo, continuado sem utiliza- 
~ao: a publicidade cria um acrescimo liquido ao investi- 
mento e a renda. 

Com relaeao a divisao da renda total entre consumo 
e poupanca, o efeito da publicidade e claro e, embora 
imensuravel, provavelmente sera muito grande, Quanto 
a isso, e essencial ter presente que o periodo capitalista 
monopolista testemunhou um grande crescimento da renda 
nacional e um crescirnento ainda maior do excedente eco- 
nomico. Tais fatos, tornados em coniunto com o progresso 
tecnol6gico com que se relacionaram tanto na qualidade 
de causa como de efeito, levaram a modificacoes impor- 
tantes na distribuicao ocupacional da forga de trabalho. 
A estratificacao dentro da classe trabalhadora, rigorosa- 
mente definida, aumentou, e muitas categorias de traba- 
lhadores especializados e burocratas obtem rendas e sta- 
tus social que eram, ate ha hem pouco tempo, desfrutados 
apenas pelos membros das classes medias. Ao mesmo 
tempo, a velha camada de "comedores do excedente" au- 
mentou, e novas camadas surgiram : burocratas das corn- 
panhias e governamentais, banqueiros e advogados, pu- 
blicitarios e peritos em relacoes publicas, corretores de 
titulos e de seguros, especuladores Imobiliarios e agentes 
funerarios, e assim por diante, numa sucessao aparente- 
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22 Certa publictdade - a dos bancos, associacoes de emprestimos 
e poupaneas, companhias de seguro de vida, etc. - funciona, e claro, 
na direcao oposta, mas quantitativarnente ela e pequena em comparacao 
corn os esforcos dos fornecedores de hens e servfcos, 

23 Vance Packard cita o dtretor de pesquisa e comerclallzacao do 
Chicago Tribune ( que se intitula "O Maior Jornal do Mundo") como 

A estrategia do publicitario e martelar na cabeca das 
pessoas a conveniencia indubitavel, e, na verdade, a ne- 
cessidade imperativa, de possuir o mais recente produto 
que surge no mercadc.v Para que essa estrategia funcio- 

7 

mente sem limite. Todos esses grupos, e decerto tam- 
bem o que C. Wright Mills chamou de ricos e muito ricos 
das grandes companhias, tern rendas bastante grandee 
para viver nao s6 confortavelmente, mas com variados 
graus de luxo. Uma grande proporcao deles poupa, habi- 
tualmente, parte de suas rendas, e, quando estas se ele- 
vam, enfrentam eles uma escolha entre consumir ou pou- 
par o incrernento. Por outro lado, tambem e verdade que 
esses grupos sao eminentemente favorecidos pelo credito 
e, tendo em vista a proliferacao das instituicoes de em- 
prestimo que caracteriza o capitalismo monopolista, tern 
facilidade em levantar emprestimos para comprar uma 
casa, um autom6vel, um barco, ou qualquer coisa que de- 
sejem. Nessas circunstancias, o volume do que frequente- 
mente se chama de dispendio discricionario - a soma da 
renda que poderia seF"poupada ou gasta-;-mais o credito 
a dispoeicao dos consumidores - e enorme, elevando-se a 
dezenas de bilhoes de d6lares por ano. A f un~ao da pu- 
blicidade, talvez a sua fun~ao dominante hoje, torna-se 
assim a de travar, em nome dos produtores e vendedores 
dos hens de consumo, uma guerra incessante contra a 
poupanca e em favor do consumo.22 E o principal meio 
de realizar tal tare fa e provocar modif icacoes na moda, 
criar novas necessidades, fixar novos padroes de status, 
impor novas normas de propriedade. 0 exito indiscutivel 
da publicidade, na realizacao <lesses objetivos, fortaleceu 
de muito seu papel como for~a contrabalaneadora da ten- 
dencia que tern o capitalismo monopolista a estagnar e ao 
mesmo tempo marcou-o como o principal arquiteto do 
famoso "Modo de Vida Americano". 
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tendo declarado que a "tradicao hoje nos aborrece. Ao inves de ser 
um elemento positivo, 6 um elemento negative para as pessoas que 
buscarn o mais novo - o novisslmo - sempre o mais novol" The Waste 
Makers, Nova York, 1960, pag. 165. Os livros de Packard, como muitos 
trabalhos dos cacadores de escandalos mais recentes, encerram informacao 
util e ao mesmo tempo mostram, nas palavras de Marx, "a fori;a e 11 
fraqueza do tipo de critica que sabe como julgar e condenar o presente, 
mas niio sabe como compreende-lo." 0 Capital, Volume I, Capitulo 
15, Paragrafo 8e. 

24 Rosser Reeves, Reality in Advertising, Nova York, 1961, pags. 
55-56. .¬ s te livro tern a fama de ser o guia mais sofisticado para o 
~xito na publicidade. 

~stes exemplos poderiam, certamente, ser multipli- 
cados infinitamente. Mas do nosso ponto-de-vista, o im- 

ne, porem, os produtores tern de lancar no mercado um 
fluxo constante de "novos" produtos, nao ousando nenhum 
deles atrasar-se por recear que seus clientes se voltem 
para os rivais em busca da novidade. 

Produtos realmente novos, ou diferentes, porem, nao 
sao faceis de criar, mesmo em nossa era de rapido pro- 
gresso cientifico e tecnol6gico. Assim, grande parte da 
novidade com que o consumidor e sistematicamente bom- 
bardeado e fraudulenta OU relacionada de forma trivial 
- e em muitos casos mesmo negativa - com a fun~ao e 
a utilidade do produto. Bons exemplos de novidade frau- 
dulenta sao adrniravelmente descritos por Rosser Reeves, 
chefe da agencia de publicidade Ted Bates, uma das maio- 
res dos Estados Unidos: 

Claude Hopkins, cujo genio para criar textos de publicidade o 
tomou imortal, conta a hist6ria de uma de suas grandes campanhas 
para uma cerve]a. Durante uma visita a fabrica, ele olhou com indi- 
ferenca e polidez para o processo maravilhoso do preparo do malte 
e lupulo, mas entusiasmou-se quando viu que as garrafas vazias eram 
esterilizadas com vapor vivo. Seu cliente protestou que t6da as cerve- 
[arias faziam o mesmo, Hopkins lhe explicou pacientemente que n1io 
era o que [aziam, mas o que anunc-iavam, que tinha importdncia. Pre- 
parou uma campanha elassica que proclamava: "Nossas garrafas sao 
lavaclas com vapor vivo!" George Washington Hill, o grande industrial 
do fumo, promoveu certa vez uma campanha de cigarros com a frase 
hoje famosa: "Sao torrados!" lsso oeorre com todos os outros cigarros, 
na verdade, mas nenhum fabricante fora bastante a.rguto para ver as 
possibilidades enormes desse simples detalhe. Hopkins conseguiu nova- 
mente um grande ~xito publicltarlo quando escreveu: "Elimine a peHcula 
que ha em seus dentes!" Isso e o que Faz, na verdade, qualquer pasta 
de dentes.24 
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2~ Dexter M. Keezer e colaboradores, New Forces in American 
Business, pag. 97. 

Vance Packard acrescenta a inforrnaeao de que "toda 
vez que os engenheiros na industria de aparelhos domesti- 
cos se reuniam em conferencias em fins da decada de 1950, 
freqiientemente lamentavam o fato de que se tivessem tor- 
nado pouco mais do que botoes a serem apertados pelo de- 
partamento de vendas", e cita a Associacao dos Consu- 
midores, para mostrar que "boa parte do que e chamado 
hoje de pesquisa de produto e, na realidade, uma despesa 
com promocao de vendas, empreendida para proporcionar 
o que se chama de uma Iucrativa "combinacao de produ- 

Hoje, a orientacao das companhias industriais se faz cada vez mais 
no sentido do mercado, distanciando-se da producao. Na verdade, esta 
modiflcacao foi tao longe em certos casos que a General Electric Com- 
pany, como um exemplo notavel, hoje se oonsidera como uma orga- 
niza9iio esseocialmeote dedicada a comercializacao, e nao uma organi- 
za9ao de producao. Essa concepcao atinge a pr6pria estrutura da com· 
panhia, ate o de fazer com que as necessidades da oomercializacao 
influam e determinem as dlsposicdes e agrupamento das mstalacces de 
produi;iio.25 

portante a ressaltar nao e a generalidade do fenomeno, 
mas o fato de que ele se confina exclusivamente a esfera 
da comercializaeao e nao alcanea o progresso de producao 
em si. 

:E totalmente diferente a situacao do segundo tipo 
de novidade. Temos, no caso, produtos realmente novos 
na apresentacao e aparencia, mas que servem essencial- 
mente as mesmas finalidades dos produtos antigos que 
pretendem substituir. As proporcoes da diferenea podem 
variar desde uma simples modificaeao na embalagem ate 
as enormes e caras modificacoes anuais nos modelos de 
carros. 0 que todas essas variacoes de produtos tern em 
comum e remontarem ao processo de producao : a cam- 
panha de vendas que costumava ser um simples adjutor 
da producao, ajudando o industrial a dispor lucrativa- 
mente de produtos destinados a satisfazer necessidades 
hem conhecidas do consumidor, invade cada vez mais a 
fabr'ica e a oficina, ditando o que deve ser produzido de 
acordo com criterios estabelecidos pelo departamento de 
vendas e seus consultores e conselheiros na industria da 
publicidade. A sttuacao e hem resumida pelo Departa, 
mento de Economia da McGraw-Hill: 
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26 The Waste Makers, pag. 14. 
21 Eric Hodgins, "The Strange State of American Research", For- 

tune, abril de 1955. Uma eonclusao semelhante e sugerida por D. 
Hamberg, "Invention· in the Industrial Research Laboratory", Journal of 
Political Economy, abril de 1963. 

28 Citado por Vance Packard, The Waste Makers, pag. 127. 

Mas para a economia como um todo, o efeito e sem 
duvida positivo. Numa sociedade com um grande estoque 
de hens de consumo duraveis, como os Estados Unidos, 
um componente importante da proeura total de hens e 
services repousa na necessidade de substituir parte desse 
estoque quando se desgasta ou e posta de lado. A obsoles- 
cencia prefabricada aumenta a taxa de desgaste, e fre- 
qiientes modificacoes de modelo aumentam a taxa de subs- 
tituicao. (Na pratica, como Masters assinala, os dois 
aspectos estao inseparavelmente ligados.) 0 resultado Ii- 
quido e uma intensificacao na taxa de procura de repo- 
sicrao, e um surto geral na renda e no emprego. Sob esse 
aspecto, como em outros, as campanhas de vendas cons- 
tituem um poderoso antidoto para a tendencia do capi- 

Quando a coneepcao do produto esta ligada as vendas, e nao a 
sua funcno, como oeorre cada vez mais, e quando a estrategia da 
comercializaeao se baseia em freqiientes modilicacdes de estilo, ha certos 
resultados quase inevitaveis: a tendencia ao uso de materiais inferiores, 
a abreviacao no tempo necessario ao born desenvolvimento do produto; 
o desprezo pela qualidade e pela inspecac adequada. Os efeitos dessa 
obsolescencia prefabricada e um aumento de pr~ disfarcado para 0 

consumidor, na forma de menor vida para o producao, e, com fre- 
qiil\ncia, de maiores gastos de consertos.28 

tos".26 E isso nao e tudo. Os pesquisadores da revista 
Fortune, cronista fiel dos costumes e virtudes do mundo 
dos grandes neg6cios, examinando os programas de pes- 
quisa e desenvolvimento das grandes empresas america- 
nas, verificou que este esforco multibilionario esta muito 
mais relacionado com a produeao de artigos vendaveis do 
que com a sua propalada missao de fazer progredir a cien- 
cia e a tecnologia. 27 

No que se relaciona com o consumidor, o efeito dessa 
transferencia no centro de gravidade economlco da pro- 
ducao para as vendas e totalmente negativa. Nas palavras 
de Dexter Masters, ex-diretor da Associacao dos Consu- 
midores, a maior e mais experimentada organizacao de- 
dicada a prova e avaliacao dos artigos de consumo: 
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29 Os metodos contabeis capitalistas consideram a renda e o juro 
como custos para as firmas individuais. Se os custos totais da producao 
social forem calculados pela soma dos custos dos produtores Individuals, 
a renda e o [uro serfio incluidos como custos e excluidos do excedente. 
Tanto a Economia classica como a marxista, porem, nao tiveram dificul- 
dades em ver, atraves dessa aparencia, a realidade de que a renda · e 
os juros siio componentes do excedente social, tail.to quanto os lucros. 

0 aparecimento de uma situacao na qual as vendas 
e esforcos de producao se combinam de tal modo que se 
tornam virtualmente inseparaveis encerra uma prof unda 
modificacao no que constituem os custos socialmente neces- 
sarios da producao, bem como na natureza do pr6prio pro- 
duto social. No modelo competitivo, dadas todas as su- 
poslcoes sobre as quais se baseia, somente os custos mi- 
nimos de producao (determinados pela tecnologia pre- 
dominante) combinados com os custos minimos da embala- 
gem, transporte e distribuicao ( determinados pelos costu- 
mes existentes) poderiam ser reconhecidos pelo mercado - 
e pela teoria econcmica - como custos socialmente neces- 
sarios para levar um produto ao seu comprador. 0 pro- 
duto em si, embora no capitalismo niio tenha sido fabrica- 
do pelo seu valor de uso, mas como uma mercadoria, pelo 
seu valor de troca, poderia ser legltimamente considerado 
como um obJeto de utilidade que atende a uma autentica 
necessidade humana. Na verdade, mesmo durante a fase 
competitiva do capitalismo, a que esse modelo se aplica 
aproximadamente, os custos socialmente necessaries exce- 
deram o que teriam sido num sistema de producao menos 
anarquico, mas nao houve nenhum problema real de custos 
de venda e certamente niio houve interpenetracao da pro- 
du~ao com as campanhas de vendas. Os custos socialmen- 
te necessaries podem ser definidos sem ambiguidade, e pelo 
menos em principio podem ser medidos, como os gastos in- 
dispensaveis a producao e entrega de um artigo util - dado 
o estado que tenham atingido as for~as produtivas e a 
correspondente produtividade do trabalho. E uma vez 
definidos os custos, o excedente social seria facilmente 
Identificavel como a diferenea entre o produto total e os 
custos.211 

. I 
8 

talismo monopolista de afundar-se num estado de depres. 
sao cronica. 
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30 Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enter- 
prise in Recent Times, Nova York, 1923, pag. 300. 

Se esse fenomeno estava realmente tao generalizado 
em principios da decada de 1920 quanto a afirmacao de 
Veblen sugere e duvidoso. 0 que nao se discute e que, 
como descricao da situacao nas decadas de 1950 e 1960, 
ela e de extrema fidelidade. E suscita uma questao tao 
importante quanto dificil para qualquer teoria que tenha, 
entre seus conceitos fundamentais, os custos socialmente 
necessartos e o excedente, 

A questao e: quais sao os custos socialmente neces- 
sarios quando, nas palavras de Veblen, a distin<;ao entre 
o trabalho e os processos de vendas se apaga? Esta per- 
gunta nao surge da simples existeneia dos custos de venda. 
Enquanto a "Industria" de vendas e os departamentos de 
venda das empresas produtoras forem separados e nao in- 
fluirem sobre 0 departamento de produeao, tudo e sim- 
ples. N esse caso, os custos de venda, como a renda e o 
juro, podem ser facilmente identificados como uma forma 
de excedente a ser subtraido dos custos agregados a fim 
de chegarmos aos custos de producao que sejam na verda- 
de socialmente necessaries, Mas como devemos fazer 
quando OS CUStOS de venda sao literalmente indistinguiveis 
dos custos de producao, como por exemplo no caso da in- 
dustrta automobilistica? Ninguem duvida de que uma 
grande parte do trabalho real na produeao de um automo- 
vel - a proporcao dessa parte sera examinada agora - 
tern a finalidade nao de fazer um produto mais util, mas 
um produto mais vendavel, Mas o autom6vel, depois de 
planejado, e uma unidade produzida pelos esforcos com- 

Os produtores deram cada vez mais atencao a vendabilidade de I 
seu produto, de forma que muito do que se apresenta nos livros como 
custos de producao deveria ser lancado a conta de aparencias vendaveis. 
A distinefio entre tecnica de producao e tecnica de venda Ioi confun- 
dida, dessa forma, sendo hoje Iiidubitavel que o custo de producao de 
muitos artigos fabricados para o mercado e atribuivel, principalmente, 
a producao das aparencias vendaveis, ordtnsriamente meretrlcias.w 

A questao e bem dif erente no reino do oligopolio e do 
monop61io. Veblen, que foi o primeiro economista a re- 
conhecer e analisar muitos aspectos do capitalismo mo- 
nopolista, ataca o ponto critico numa fase relativamente 
inicial: 
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binados de todos os trabalhadores na oficina e na linha 
de montagem. Como distinguir os trabalhadores produ- 
tivos dos improdutivos? Como separar os custos de venda 
e os de produ~ao? 

A resposta e que eles nao podem ser distinguidos e 
separados a base de qualquer dado registrado na contabi- 
lidade das companhias automobilisticas. 0 tinico pro- 
cesso sensato consiste em comparar os custos reais dos 
autom6veis, tais como sao, inclusive todas as suas caracte- 
risticas destinadas a promover venda, com os custos pro- 
vaveis dos autom6veis planejados para executar as mes- 
mas funcdes, mas do modo mais seguro e eficiente. Os 
custos destes ultimos seriam, entao, os custos socialmente 
necessarios dos carros, e a diferenca entre eles e os custos 
reais dos autom6veis seria denominada de custos de ven- 
da. Generalizando esse exemplo, veremos que, em esca- 
la social, a identificaeao da parte do produto social que 
represents os custos de venda e que, portanto, deve ser 
inclulda no excedente envolve necessariamente uma com- 
paracao dos custos hipoteticos de um produto hipotetico 
com os custos reais de um produto real.· 

E salutar lembrar que comparacoes desse tipo, em- 
bora, por motivos 6bvios, nao realizadas em termos quan- 
titativos, eram em principio plenamente aeeitaveis a Eco- 
nomia Politica classica, Seus proponentes nao hesita- 
ram em contrastar a estrutura e custos da producao que 
seriam provaveis no regime de laissez-faire com a estru- 
tura e custos da produeao que se estavam realmente veri- 
ficando no sistema hibrido feudal-mercantilista-capitalis- 
ta, contra o qual travavam as suas batalhas ideologicas e 
politicas. Seu objetivo era confrontar a realidade com a 
razao e tirar as conclusoes necessarias para a a~ao cons- 
ciente, destinada a provocar a modif'icaeao desejada. E 
essa confrontacao envolvia, inevitavelmente, comparacoes 
do que havia com o que seria racional, 

A Econqmia Jl\W!erna ve, decerto, as coisas de forma 
diferente. Para ela, aquilo que e produzido e escolhido "Ii- 
vremente" pelos consumidores e a unica producao que in- 
teressa; todos os custos envolvidos no processo sao iden- 
ticos e, por def~o, necessarios, Desse ponto de partida, 
e apenas lOgico rejeitar C'Oino nao-cientifica qualquer dis- 
tin~ao entre producao util e imitil, entre trabalho produti- 
vo e improdutivo, entre custos socialmente necessaries e 
excedente. A Economia moderna celebrou sua paz com 
as coisas tal como realmente sao, nao tern batalhas ideo- 
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· 31 "The Costs of Automobile Model Changes Since 1949", Journal 
of Political Economy, outubro de 1962. Um resume, omitindo detalhes 
dos processos de estimativas, foi apresentado na reuniao anual de 1961, 
da Associacao Economica Americana, e publicado na American Economic 
Review, maio de 1962, pags. 259 e ss. Nossas citacoes sao extraidas 
desta Ultima versao. · 

Iogicas ou politicas a travar, njio deseja confrontos entre 
a realidade e a razao, 

Um dos resultados mais deploraveis dessa atitude e 
o fato de que as energias dos economistas e estatisticos 
foram desviadas dos assuntos em consideracao, embora 
sua elucidacao seia, evidentemente, de importancia deci- 
siva para a compreensao dos principios funcionais do ca- 
pitalismo monopolista. Na verdade, o necessario trabalho 
de pesquisa encontra formidaveis dificuldades conceptuais 
e praticas, Estabelecer especificacoes para um produto hi- 
potetico e estimar seu custo exige grande engenhosidade 
e born criterio ; as informacces sobre o custo da producao 
real freqiientemente estao envoltas em misterio e na me- 
lhor <las hip6teses so podem ser obtidas j untando-se de- 
talhes dispersos e incompletos. Nao obstante, ja se provou, 
sem duvida, que muito e possivel realizar nessa area, com 
um estudo brilhante e metodologicamente pioneiro dos 
custos das modificacoes dos modelos de autom6veis por 
Franklin lVL Fisher, Zvi Grilliches e Carl K.aysen.31 Um 
breve resumo desse estudo servira para definir mais pre- 
cisamente a natureza <las questoes que nos interessam, 
dar uma ideia das ordens de grandeza envolvidas e sugerir 
linhas ao longo das quais se fazem urgentemente neces- 
sarias pesquisas ulteriores. 

0 principal problema - a necessidade de comparar 
o custo e a qualidade da produeao real com o custo e a qua- 
lidade de uma producao hipotetica - e resolvido por Fi- 
sher, Grilliches e Kaysen tomando 1949 como seu ponto de 
partida e usando o modelo daquele ano como o padrao de 
qualidade e custo. Os autores ressaltam que o modelo de 
1949 foi escolhido como padrao nao devido a quaisquer 
meritos particulares, mas simplesmente porque aquele foi 
o ano mais afastado para o qua! eram conhecidos todos os 
dados necessaries. Conceptualmente, e claro que teria sido 
possivel adotar como padrao um modelo concebido e cons- 
truido mais racionalmente que o de 1949 - mais seguro, 
mais duravel, mais eficiente, mais economico, Talvez tal 
carro exista realmente em alguma parte do mundo, talvez 
f&se necessario ter um grupo de peritos para idealizar um 
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0 consumo adicional de gasolina provocado pelas mo- 
dificacoes de modelo foi calculado, em media, em cerca 
de 968 milhoes de dolares anuais durante o periodo de 

modelo assim. Do ponto-de-vista metodologico, qualquer 
modelo poderia substituir o de 1949, e tal substituicao 
resultaria, sem duvida, em estimativas muito mais eleva- 
das dos custos das modificaeoes do modelo. Mas, mesmo 
tomando o produto imperfeito de 1949 como medida, a in- 
vestiga~ao leva a uma estimativa dos custos que os pro- 
prios autores consideram como "espantosamente elevada". 

"Concentraram-se eles nos custos dos recursos que 
teriam sido poupados se carros com o tamanho, peso, po- 
tencia, transmissao, etc., do modelo de 1949 tivessem sido 
produzidos em todos os anos subsequentes. Como houve 
modificacoes tecnologicas na industria, [eles] estavam as- 
sim avaliando nao o dispendio de recursos que teria sido 
poupado se os pr6prios modelos de 1949 continuassem a 
ser produzidos, mas os dispendios de recursos que teriam 
sido poupados se os carros com as especiflcacoes de 1949 
continuassem sendo construidos com a tecnologia em evo- 
lu~ao, tal como calculada pelo custo de construeao real 
dos carros e pelos dados sobre seu comportamento". Tais 
calculos mostraram que o custo das modificacoes de mo- 
delo "foram de cerca de 700 d6lares para cada carro (mais 
de 25% do preeo de venda) ou cerca de 3,9 bilh6es de do- 
lares anuais, durante o periodo de 1956-1960". 

E isto esta longe de representar toda a historia, pois 
"ha outros custos de modificacoes de modelo que nao se 
esgotarn com a construeao do carro, mas sao gastos du- 
rante a sua vida". Entre estes estao os custos da obso- 
lescencia acelerada das pecas sobressalentes, os custos de 
manutencao mais elevados, oriundos de certas modifica- 
~oes no desenho e construeao do carro, e o consumo adi- 
cional de gasolina. Limitando-se a estimativa do ultimo 
<lesses itens, os autores verificaram o seguinte : 
enquanto a capacidade de tra~ao real, em milbas, da gasolina caiu de 
16,4 milhas por galiio em 1949 para 14,3 milhas por galiio dez anos 
depois, elevando-se entao a cerca de 15,3 em 1960 e 1961, a capacidade 
<la de gasolina do carro medio de 1949 se teria elevado a 18,0 milhas 
por galao em 1959 e 18,5 em 1961. Isto significa que o dono do carro 
medic de 1956-1960 estava pagando c~rca de 40 d61ares rnais para 
cada 16.000 milhas de percurso (cerca de 20$ dos seus custos totais 
de gasolina) do que teria sido o caso se os modelos de 1949 continuas- 
sem a ser produzidos. 
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1956-1960. E, alem disso, os autores calcularam que "como 
essas despesas adicionais continuam por toda a vida do 
carro ... mesmo que o modelo de 1962 e todos os modelos 
dos anos posteriores observassem um retorno as especifi- 
cacoes de 1949, o valor presente de 1961 (pelos precos de 
1960) do consumo adicional de gasolina pelos carros ja 
construidos ate 1961, descontado em cerca 'le 1070, seria 
de cerca de 7,1 bilhoes de dolares". 

Resumindo os custos das modificacces de modelo 
propriamente ditas e dos custos adicionais de gasolina pro- 
vocados pelas modificaeoes, os autores concluiram : "Cal- 
culamos assim os custos das modificacoes de modelo desde 
1949 em aproximadamente 5 bilhoes de d6lares por ano, 
durante o periodo de 1956-1960, com um valor presente 
dos futuros custos da gasoline de 7,1 bllhoes de d6lares. 
Tais numeros constituem subestimativas, devido aos itens 
nao incluidos". 

Todos esses calculos tom.am como certo que OS custos 
dos autom6veis incluem os enormes lucros monopolistas 
das grandes empresas fabricantes de carros ( entre os 
maiores lucros da econornia) e as margens dos revende- 
<lores, de 30 a 40 % do preco pago pelo comprador final. 
Se estes fossem omitidos dos custos, o custo real da pro- 
ducao de um autom6vel de 1949 construido corn a tecno- 
logia de 1956-1960 teria sido inferior a 700 dolares. Su- 
pondo, ainda, que um carro planejado racionalmente teria 
sido produzido a um custo de, digamos, menos 200 d6lares 
do que o modelo de 1949, e supondo ainda a existencia de 
um sistema de distribuicao economico e eficiente, teriamos 
de concluir que o preeo final para os consumidores de um 
autom6vel nao excederia a cerca de 700 ou 800 d6lares. 
A poupanca total de recursos seria, entao, bem superior 
a 11 bilhoes de dolares por ano. Por esse calculo, as modi- 
fica~oes de modelo nos automoveis em fins da decada de 
1950 estavam custando aos Estados Unidos cerca de 2,5% 
do seu Produto Nacional Bruto ! 

E uma surpresa constatar que um componente deci- 
sivo da campanha de vendas, como a publicidade, nao se ele- 
vou a mais de 14 d61ares para cada carro, cerca de 270 do 
custo das modificacdes do modelo. Embora os automo- 
veis sejam, indubitavelmente, um caso extremo, isto nao 
obstante pode ser tornado corno indicio do ambito e inten- 
sidade da interpenetracao das atividades de venda e pro- 
ducao, do vasto volume de custos e venda que nao surgem 
como tal, mas sao fundidos nos custos de producao, No 
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Isso nao equivale a dizer que um calculo em grande es- 
cala, desse tipo, poderia ser realizado de forma adequada 
no momento. Nenhum grupo de economistas, por mais 
imaginativos que sejam, e nenhum grupo de estatisticos, 
por mais enzenhosos, poderia ou se atreveria a tentar espe- 
cificar a estrutura de producao poseivel numa ordem eco- 
nomica mais racional. Esta seria, sem duvida, muito dife- 
rente da estrutura que nos e hoje familiar; mas, como 
ocorre frequentemente, e possivel ver claramente 0 que e 
irracional, sem ser necessariamente capaz de apresentar 
os detalhes de uma alternativa mais racional. Nao pre- 
cisamos ter uma ideia especifica de um autom6vel cons- 
truido racionalmente, um conjunto residencial bem pla- 
nejado, uma bela composicao musical, para reconhecer 
que as modificacoes de modelo incessantemente impostas, 
as favelas que nos cercam e o rock-and-roll que nos ator- 
doa exemplificam um padrao de utilizacao de recursos hu- 
manos e materiais que e contrario ao bem-estar humano. 
Nao precisamos ter um piano complexo para a cooperacao 
internacional e a coexistencia para perceber o horror e a 
desolacao da guerra. Ha uma afirmacao negativa que, 
apesar de sua negatividade, constitui uma das mais im- 
portantes percepcoes proporcionadas pela economia po- 
litica : uma producao cujo volume e composicao sao deter- 
minados pelas politicas de maximizaeao do lucro das em- 

9 

caso da industria de autom6veis (e sem duvida ha muitas 
outras semelhantes sob esse aspecto) , a maior p.arte das 
campanhas de vendas e realizada nao por trabalhadores 
improdutivos, como vendedores e publicitarios, mas por 
trabalhadores aparentemente produtivos: confeccionado- 
res de ferramentas e moldes, desenhistas, mecanicos e tra- 
balhadores da linha de montagem. 

0 que gostariamos de ressaltar, porem, e que o estudo 
de Fisher-Grilliches-Kaysen estabelece, definitivamente, a 
possibilidade, em principio, de uma comparacao significa- 
tiva entre uma producao real e outra hipotetica, e entre os 
custos da producao real e os que surgiriam numa producao 
mais racional. Se realizada na economia como um todo, tal 
comparacao nos proporcionaria uma estimativa do volume 
de excedente hoje oculto pela interpenetraeao das vendas 
e da producao. 
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32 0 fato de que os produtos planejados segundo os ditames da 
maxlmizacfio do Iucro podem ser, no sentido mais literal, inimigos da 
necessidade elementar de sobrevivencla e ilustrado por uma noticia no 
New York Times (3 de marco de 1964) segundo a qua! a Associacao 
Automobilistlca Americana considera os fabricantes de automoveis cul- 
pados de negligenciarem, grosseiramente, as consideracoes de segu- 
ranca, em favor da boa apresentacao. As recomendacoes de engenheiros 
competentes, disse Robert S. Kretschmar, cliretor nacional da Associacao 
e chefe de sua filial de Massachusetts, "foram superadas pelos estilistas 
das formas e pelo pessoal da comercializacao", E continua: "Os Iabri- 
cantes olham um carro como uma "mercadoria glamorosa", e nao como 
um mecanismo que deve ser o · mais seguro posslvel". Entre as deft- 
ciencias de seguranea foram relacionadas "a falta de freios infaliveis, 
nneumattcos defeituosos, mau desenho interior, mau desenho da direcao, 
construcao fragil". E nao obstante, a indU.stria automobilistica gasta 
rnilhoes de d6lares anualmente em pesquisa e desenvolvimentol 

aa "A divisao de financas, seguros e im6veis inclui estabelecimentos 
privados no setor das financas (bancos e companh.ias de capitalizacao, 
agenclas de credito alem dos bancos, companhias de holding; outras 
oompanhias de investimento; corretores e agentes de titulos e de con- 
tratos de mercadorias), seguros ( portadores de seguros, e agentes e 
corretores de seguros), e im6veis ( proprietaries, arrendatarios, arren- 
dantes, compradores, vended ores, agentes e incorporadores Imobiltarios ) ". 
U. S. Department of Commerce, Business Statistics 1963, suplemento do 
Survey of Current Business, pag. 235. 

Em pe de igualdade com a campanha de vendas - 
ou pelo menos a parte dela que e separavel da producao - 
como forma de utilizacao do excedente esta o desvio de 
um grands volume de recursos para o que e inscrito nos 
levantamentos da renda nacional sob a rubrica de "Fi- 
nanca, Seguro e Propriedade Imoblllaria"." Como nao 
ha novas questoes de principio em jogo, nao ha necessi- 
dade de demorada discussao dessas atividades e sua sig- 
nifica~iio economica. 0 que deve ser ressaltado, porem, e 
apenas a sua grandeza, 

10 

presas oligopolistas nao corresponde as necessidades hu- 
manas nem custa o minimo volume possivel de trabalho e 
sofrimento humano.P A estrutura concreta de uma pro- 
dueao social racional e as condicoes otimas de sua pro- 
du~ao so podem ser estabelecidas no decurso do tempo - 
por um processo de expariencia, sondagem e erro - numa 
sociedade socialista cuia atividade economics ja nao e 
determinada pelos lucros e vendas, e sim dirigida para a 
cria~ao da abundfmcia indispensavel ao bem-estar e ao de- 
senvolvimento completo do homem. 
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34 Statistical Abstract of the United States: 1962, pag. 317. 
BG O Capital, Vol. III; Capitulo 27. 

Em 1960, este setor da economia representava uma 
renda total de 42,3 bilhoes de dolares, igual a 10,2% da 
renda naclona] global daquele ano.34 Tal mimero foi 
quase igual a renda conjunta gerada na agricultura, mi- 
neracao e construcao, Parte da utiliza<;ao de recursos do 
setor de financas, seguros e im6veis poderia ser computada 
como custos necessaries da produeao social, o que ninguem 
negaria, Qualquer sociedade baseada na divisao do tra- 
balho e compra e venda de mercadorias exige alguma for- 
ma de sistema bancario, embora suas fun<;O<:ls pudessem 
ser muito mais simples e, portanto, seus custos muito me- 
nores do que hoje. Se todos os tipos de seguros fO.Ssem 
proporcionados automaticamente a todos, como parte de 
um sistema amplo de seguro social, toda a sequencia de 
agentes, vendedores, coletores, contadores, atuarios e enor- 
mes edificios onde possam trabalhar poderiam ser eli- 
minados. E quanto aos im6veis - que, em volume de d6. 
lares representam hem mais de metade da renda total 
do setor - (25,8 bilhoes em 1960) - um corpo de fun- 
cionarios supervisores e de atendimento e, evidentemente, 
necessario, mas todo o comercio parasitario de compra e 
venda e especulacao em im6veis, que e onde se ganha mais 
dinheiro no capitalismo, nao teria razao de existir numa 
ordem social racional. A maioria do que a nossa sociedade 
gasta em financiamento, seguros e im6veis e simplesmente 
uma forma de absorcao do excedente, caracteristica do 
capitalismo em geral e do capitalismo monopolista em par- 
ticular, em sua forma ampliada de hoje. Em grande 
parte, esta arraigada na natureza mesma do sistema das 
grandes empresas, cuja melhor descricao foi feita por 
Marx numa epoca em que a sociedade anonima estava 
apenas iniciando a sua ascensao: "Reproduz uma nova 
aristocracia financeira, uma nova variedade de parasitas, 
na forma de promotores, especuladores e diretores mera- 
mente nominais: todo um sistema de fraudes e enganos 
por meio da promoeao das companhias, emissao e espe- 
culaeao de a~oes".35 Nao obstante, todo o dispendio de 
recursos necessarios para manter esse gigantesco siste- 
ma de especulacao, fraude e engano, tal como as despesas 
com publicidade e modificacoes de modelo, figura, na con- 
tabilidade capitalista, como custos necessaries de pro. 
ducao. 
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Talvez assim deva ser. Assim como a publicidade, 
diferenciacao de produto, obsoletismo artificial, modifi- 
cagao de modelo e todos os outros recursos das campanhas 
de vendas na realidade promovem e aumentam as vendas 
e, com isso, atuam como estimulos indispensaveis ao nivel 
de renda e de emprego, assim tambem todo o aparato das 
"finaneas, seguros e im6veis" e eseencial ao funcionamento 
normal do sistema empresarial e constitui tambem um 
estimulo nao menos indispensavel ao nivel de renda e 
emprego. 0 volume prodigioso de recursos absorvido em 
todas essas atividades constitui, na verdade, os custos ne- 
cessarlos da produeao capitalista. 0 que deve ficar muito 
claro e que um Sistema econ6mico no qua) esses custos 
sao socialmente necessarios ha muito deixou de ser um 
sistema econ6mico socialmente necessario, 
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1 Na teoria marxista, o desemprego ( o "cxercito industrial de re- 
serva", ou a "populacao excedente relativa") era considerado oomo 
normal e come tendo um papel chave na regulamcnta~ao <la taxa de 
salario. Na ausencta de instalacocs c equipamento octoso, porem, o 
desempregado nfio poderia ser p()sto a trabalhar para produzir um 
excedente adlcional. 

Mostramos, no capitulo precedente, que a campanha 
de vendas absorve, direta e indiretamente, uma grande 
parte do excedente que de outro modo nao teria sido pro- 
duzido. 0 objetivo deste capitulo, e dos seguintes, e duplo : 
demonstrar, primeiro, que o Governo desempenha um pa- 
pel semelhante, mas em escala maior; e, segundo, que os 
usos que o Governo faz do excedente que absorve sao es- 
treitamente limitados pela natureza da sociedade capi, 
talista monopolista e que com o passar do tempo esse uso 
se torna cada vez mais irracional e destrutivo. 

Nas teorias mais antigas - e entre elas incluimos 
tanto a Economia marxista como a classica e a neoclassica 
- aceitava-se normalmente que a economia estivesse ope- 
rando suas instalacoes e equipamento em plena capacidade, 
de forma que qualquer coisa que o Governo pudesse tomar 
a producao total da sociedade se f~ria, necessariamente, a 
ex~sas de algum ou de todos os seus membros.1 Quando 
a tal aspeclo seacrescentava a suposicao de que OS sala- 
rios reais sao fixados a um minimo de subsistencia con- 
vencional e sao portanto, para todas as finalidades pra- 
ticas, irredutiveis, seguia-se que o peso do financiamento 
do Ooverno deveria recair sobre as classes que recebem 
excedente: parte do que elas consumiriam, de outro mode, 
ou acrescentariam ao seu estoque de capital vai para o 
Estado, atraves da tributacao para a manutencao de fun- 

A ABSORQ.AO DO EXCEDENTE: A 
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cionarios, policia, for<;as armadas, asststencta aos necessl- 
tados, etc. Era essa a essencia da teoria classica das fi- 
nancas publicas, e por motives 6bvios ela agira como um 
poderoso baluarte do principio de que o melhor Governo 
e o que menos governa. Os interesses dos ricos e podero- 
sos, parecia claro, eram melhor servidos pela limitacao 
do Governo, tanto quanto possivel, ao papel de policial - 
uma limitacao que era igualmente justificada, ostensiva- 
mente para o bem da sociedade como um todo, pela teoria 
dos mercados competitivos e auto-ajustaveis. 

No capitalismo monopolista, as coisas sao muito di- 
ferentes. Nele, a situa<;ao normal e de producao inferior 
a capacidade. 0 sistema simplesmente nao cria bastante 
"procura efetiva" (para usarmos a expressao keynesiana) 
para garantir a p]ena utilizaeao seja do trabalho ou da 
capacidade produtiva. Se esses recursos ociosos pude- 
rem ser postos em atividade, produzirao nao s6 os meios 
necessarios de subsistencia para os produtores, mas tam- 
bem volumes adicionais de excedente. Dai, se o Governo 
criar mais procura efetiva, podera aumentar seu controle 
sobre os hens e services sem interferir nas rendas de seus 
cidadaos. Essa cria<;ao da procura efetiva pode tomar 
a forma de compras governamentais diretas de hens e 
servicos, ou de "pagarnentos de transferencia" a grupos 
que podem, de alguma forma, justificar sua pretensao de 
tratamento especial (subvencoes a homens de neg6cios 
e agricultores, benef'icios aos desempregados, pensces aos 
velhos, etc.). 

Gracas, em grande parte, a obra de Keynes e seus 
seguidores, essas possibilidades cornecaram a ser compre, 
endidas, pela primeira vez, durante a depressao da decada 
de 1930. Contudo, por algurn tempo, acreditou-se de 
forma geral, mesmo entre os economistas, que o Gover- 
no so poderia criar uma procura adicional se gastasse mais 
do que retirava e compensasse a diferenea por formas de 
"financiamento do deficit" como a emissao de mais di- 
nheiro ou os emprestimos em bancos. A teoria sustentava 
que o incremento total da procura (governamental e pri- 
vada) seria um multiple do deficit governamental. A f6r- 
~a do estimulo do Governo era, ao que se acreditava, pro- 
porcional nao ao nivel do seu dispendio em si, mas a mag- 
nitude do deficit. Assim, nenhum volume de dispendio 
governamental poderia exercer um ef eito expansionista 
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2 Para tat resultado seria necessario, decerto, uma reducao dos 
impostos. 

sobre a procura total, se a ele correspondesse um volume 
equivalente de tributaeao. 

Hoje, tal opiniao e considerada, geralmente, como 
erronea. Quando ha trabalho desempregado e instalacoes 
nao-utilizadas, o Governo pode criar uma procura adicio- 
nal, ate com um orcamento equilibrado. Um simples exem- 
plo numerico ilustrara esse ponto, sem omitir qualquer 
dos fatores essenciais. Suponhamos que a procura total 
(= Produto Nacional Bruto, PNB) e representada pelo 
numero 100. Suponhamos que a parcela governamental 
desse numero e 10, ao qua! corresponds exatamente a tri- 
butacao 10. 0 Governo resolve, entao, aumentar suas 
compras de bens e services - digamos, para um exercito 
maior e para mais municoes - em outros 10, e recolher 
impastos adicionais no mesmo volume. 0 maier dispen- 
dio acrescentara 10 a procura total e (como ha trabalho 
e instalacces ociosas) tambem a produeao total. 0 reverso 
da moeda e um aumento da renda em 10, cujo equivalente 
podera ser arrecadado para o tesouro publico atraves da 
tributacao, sem afetar o nivel de dispendio privado. 0 
resultado liquldo e a expansao do PNB em 10, ou o total 
exato do aumento no orcamento equilibrado do Governo, 
Neste caso, o "multiplicador" e igual a 1: a maior tributa- 
c;ao elimina qualquer expansao secundaria da procura pri- 
vada. 

Suponhamos, agora, que uma nova expansao do dis- 
pendio governamental em 2 seja resolvida, mas que desta 
vez nenhum imposto adicional seja criado, representando, 
assim, o total, um deficit.2 A medida que o Governo paga 
esse novo dlspendio, a renda privada se eleva, parte dessa 
elevacso e gasta, e assim por diante. Como os aumentos 
do dispendio privado se tornam insignificantes depois de 
alguns ciclos, o volume do acrescimo total do dispendio 
privado pode ser calculado se a proporcao de cada aumen- 
to gasto for conhecida. Suponhamos, por exemplo, que 
esse acrescimo total seja de 3. Entao, a expansao geral 
da procura atribuivel ao deficit chega a 5 (2 do Governo, 
3 do setor privado). Nesse caso, portanto, o multiplica- 
dor e 2,5. 

Examinando agora a totalidade da economia, vemos · 
que, em comparacao com o estado inicial, o PNB elevou-se 
de 100 para 115, o dispendio privado de 90 para 93, o 
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3 Ver, por exemplo, Daniel Hamberg, Principles of a Growing 
Economy; Nova York, 1961, CapituJos 12 e 17. 

4 0 dado que iuteressa, no caso, e o dispendio governamental, 
inclusive as transferencias financeiras e nao apenas "compras govema- 
mentais de bens e services" que constituem o componente do Coverno 
no PNB, nas estatisticas oftclais. Como ja vimos, o Coverno cria procura 
efetiva transferindo capacidade aquisitiva a pessoas e Firmas comerciais, 
tanto quanto pelas compras cliretas de bens e services. Nas estimativas 
oficiais do PNB, porem, as transferencias financeiras siio excluidas do 
componente governamental e vfio aumentar os componentes pessoais 
e de ernpresas, Tal procedimento, estatisticamente necessario para evitar 
a dupla computacao, niio deve obscurecer a verdadeira magnitude do 
papel do Governo como criador de procura efetiva. 

0 que aconteceu realmente com o dispendio gover- 
namental durante o periodo do capitalismo monopolista ?4 

2 

dispendio governamental de 10 para 22, e o Governo apre- 
senta um deficit de 2. Evidentemente, tal situacao durara 
apenas enquanto o Governo continuar a aceitar o deficit. 
Suponhamos que se tome a decisao de equilibrar nova- 
mente o oreamento. Se a despesa fosse reduzida em 2, para 
eliminar o deficit, o multiplicador trabalharia inversa- 
mente e o PNB baixaria para 110. Se, ao inves disso, o 
dispendio fosse mantido e os impostos aumentados em 
2, o incremento privado seria cortado e o PNB se esta- 
bilizaria em 112. 

Estes exemplos muito simplif'icados poderiam ser de- 
talhados e aprimorados.s Os principios fundamentais, po- 
rem, nao seriam afetados, e podem ser resumidos como 
segue: 1) A influencia do Governo sobre o nivel da pro- [ 
cura efetiva e uma fun<;ao tanto do volume do deficit 
como do nivel absoluto de dispendio governamental. 2) 
Um deficit temporario tern efeitos temporaries. 3) Mesmo l 
um deficit persistente, a menos que continue cada vez 
maior, nao elevara cumulativamente a procura efetiva. 

Como o centre de nossa atencao e a economia dos Es- 
tados U nidos, e como a hist6ria fiscal americana nao se 
caracterizou por deficits persistentes e crescentes, pode- 
mos concentrar-nos nas variacoes do nivel do dispendlo 
governamental. Foi pelas modificacoes no dispendio total 
que o Governo exerceu sua maior influencia sobre a mag- 
nitude da procura efetiva e, portanto, sobre 0 processo de 
absor<;ao do excedente. 

149 A ADMINISTRACAO CIVIL 

't 

.. 
i 
'1 



n Os Estados Unidos niio sfio, de modo algum, um caso extremo 
em relacao ao papel do Coverno como criador de procura efetivs. Eis 
os dados mostrando a percentagem do dispendio governamental total 
em relacao ao PNB nos ultimos anos, para os paises capitalistas adian- 
tados: Reino Unido (1953), 35,7%; Belgica (1952), 31,2$; Alernanha 
Ocidental (1953), 30,8%; Canada (1953), 26,6%; Suecia (1952), 25,9%; 
Estados Unidos (1957), 25,5%. F. M. Bator, The Question of Gooem- 
ment Spending, Nova York, 1960, pag. 157. 

A tendencia do dispendio governamental, tanto em 
termos absolutos como percentualmente em relacao ao PNB, 
foi sempre ascendente, no nosso seculo. Ate 1929 a as- 
censao foi lenta - de 7,4 % do PNB em 1903 a 9,8 % em 
1929. A partir de 1929 foi muito mais acentuada, sendo 
hoje de bem mais de um quarto. A elevaeao nessa pro- 
porcao pode ser considerada como um indice aproximado 
da extensao em que cresceu o papel do Governo como cria- 
dor de procura efetiva e absorvedor de excedente, durante 
a era do capitalisrno monopolista." 

Essa tendencia a um dispendio governamental cada 
vez maior evidentemente nada nos informa sobre a opor- 

FONTES: Para rnoa e 1913, Paolo $yloa Lnbini, Oligopolv and Tcch,.ical 
PT01/TC88, Cambridge, Mass., 1962, pflg. 181. Para. outroa enca, Council or 
Economic Advisers, J96t Su1n1lem1mt to Economic Indicators, Washington, 19&2, 
pag. a. 

DG como po..centa- 
oem do PNB 

7,4 
7,7 
9,8 

19,2 
23,1 
27,3 
28,8 

Toto). do DispM1dio 
do Governo (DG) 

1,7 
3,1 

10,2 
17,5 
59,5 

131,6 
149,3 

PTodrtto Naci01tal 
Bruto (PNB) 

23,0 
40,0 

104,4 
91,1 

258,1 
482,l 
518,7 

1903 
1913 
1929 
1939 
1949 
1959 
1961 

Dispendio Covernameotal, 1903-1959 
(Bil hoes de cl6lares) 

Quadro 3 

As estatisticas oficiais para o dispendio governamental 
(estadual, municipal e federal) como para o PNB s6 co- 
meearam em 1929, e os dados existentes para anos an- 
teriores nao sao rigorosamente comparaveis nem exatos, 
Nao obstante, sabe-se o bastante para nao haver duvida 
sobre as ordens de grandeza em causa e, portanto, sobre 
a tendencia geral. 0 Quadro 3 apresenta dados para anos 
de paz selecionados, que remontam ao inicio do seculo. 
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tunidade, OU nao, dos acontecimentos que determinaram 
tal inclinaeao. ~sse julgamento .s6 pode ser feito quando 
se levam na devida conta as formas assumidas pelo ex- 
cedente absorvido pelo Governo - tema a que ainda nao 
chegamos. Ate la, devemos notar que a tendencia para 
uma absorcao governamental maier do excedente, tanto 
de forma absoluta como em ralacao a produeao total da 
sociedade, nao e peculiar ao capitalismo monopolista. E, 
evidentemente, uma caracteristica da maioria dos siste- 
mas econorrucos em expansao, Numa sociedade socia- 
lista racionalmente ordenada, com um potencial produtivo 
comparavel pelo Estado para a satisfaeao das necessida- 
des e desejos coletivos do povo certamente seriam maiores, 
e nao menores, do que o volume e a proporeao absorvidos 
pelo Governo nos Estados Unidos de hoje. 

Voltando ao nosso terna principal: os vastos e cres- 
centes volumes de excedentes absorvidos pelo Governo nas 
decadas recentes nao sao, repetimos, reducoes daquilo que 
estaria, de outro modo, a disposicao de empresas e indi- 
viduos para suas finalidades particulares. A estrutura 
da economia capitalista monopolista e tal que um volume 
continuamente crescente de excedente simplesmente nao 
poderia ser absorvido pelos canais privados: se nao hou- 
vesse outros escoadouros, ele nao seria produzido. 0 que 
o Governo absorve e um acrescimo e njio uma subtracao do 
excedente privado. E mais ainda: como um maior volume 
de dispendio governamental leva a economia mais para 
perto de sua capacidade de operacao, e como ate esse 
ponto o excedente cresce mais depressa que a procura 
efetiva como um todo, segue-se que tanto a parcela do 
Governo como as dos setor privado, no excedente, podem 
crescer simultaneamente, e, na realidade, o fazem. So- 
mente quando a absorcao governamental continua a ex- 
pandir-se mesmo depois de alcancada a plena utilizacao, 
como durante os ultimos anos da Segunda Guerra Mun- 
dial, e que o excedente privado sofre interferencia, 

Essas relacoes podem ser ilustradas pelo que aconte- 
ceu aos lucros das grandes empresas antes e depois de 
descontados OS impostos, nas ultimas decadas. Antes da 
Segunda Guerra Mundial, a tributaeao das rendas das 
grandes empresas era bastante baixa. Durante a guerra, 
as taxas foram acentuadamente elevadas, e novamente 
sofreram elevaeao na Guerra da Coreia, e permaneceram 
altas desde entao. Esta modif'icaeao no nivel da tributacao 
das empresas, porem, nao significou qualquer reducao nos 
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G Outro fator prejudicial que deve ser mencionado: o controle de 
preeos, A ma poslcao da decada de 1940 em comparacao com a de 
1920 ou 1950 c explicada de forma mais plauslvel pelos controles vi- 
gentes em epoca de guerra. £sse fator esteve tambem presente, em 
menores pro;>0rcoes, durante a Guerra da Coreia, e, portanto, afetou os 
dados da decada de 1950. E, ainda, a estagnaeao da decada de 1950 
refletiu-se, sem cluvida, numa queda da parcela do lucro, das grandes 
empresas, tanto antes como depois de deduzidos os impastos. 

FONTE: hving B. Kravis, "ReJntive Income Shares in Fact and Theory", 
Americ4n Economic Review. dezembro de 1959, uag. 931. Os dados poateriores a 
1929 siio oficialmente Cornecidos pelo Denartamento do Comllrcio dos E.U.A. 0$ 
dados para 1919-1929 sfio de Kuznets, adaptndos por Krnvis. 

0 Quadro 4 mostra claramente que o que prejudica a 
lucratividade pos-tributacao das grandes empresas, de for- 
ma absoluta e em relaeao ao resto da economia, nao ea alta 
tributacao, e certamente tambem nao a alta despesa gover- 
namental, mas a depressao." 0 que o Governo toma em im- 
postos e um acrescimo e niio uma subtracao do excedente 
privado, Alem disso, como o dispsndio governarnental em 
grande escala permite a economia funcionar com maior 
aproveitamento de sua capacidade total, o efeito liquido so- 
bre a magnitude do excedente privado e positivo e grande. 

I 
A classe dirigente americana, pelo menos o seu es- 

calao dorninante de diretores de grandes empresas, apren- 
deu tais li~oes atraves da rica experiencia de tres deca- 
das de depressao, guerra e guerra fria. E sua atitude 
para com a tributacao e os gastos governamentais sofreu 
uma modificacao fundamental. A antiga hostilidade a 
qualquer expansao das atividades governamentais nao de- 
sapareceu, e claro. No campo da ideologia, as atitudes 
profundamente arraigadas nunca desaparecem rapidamen- 
te. Alem disso, em certos segmentos da classe dominante 

6,7 
2,8 
6,0 
6,3 

1919-1928 
1929-1938 
1939-1948 
1949-1957 

A11tes dos 
inivoat·Os 

8,4 
4,3 

11,9 
12,8 

Dcvoia Ma 
impoatos 

lucres, depois de descontados os impostos. Pelo contrario, 
o volume de lucros, descontados os impostos, aumentou 
com a expansao da economia e conservou, aproximada- 
mente, a mesma proporcao, durante a decada de 1950, 
verificada na decada de 1920. 

Quadro 4 
Participacao dos Lucros das Grandes Empresas 

na Renda Nacional 
( Perccntagem ) 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 152 



153 

7 Como diz o Professor Boulding: "a estabilidade relativa dos lucres, 
descontados OS impostos, e prova de que 0 imp0sto sebre OS lucros das 
ernpresas e quase que totalmente transferido; o Covemo simplesmente 
usa a empresa como um coletor de imposto". K. E. Boulding, The Orga. 
nlzational Revolution, Nova York, 1953, pag. 277. 

s Um artlgo na Harvard Law Review comec;a assim: "A genese 
dl\ste trabalho e a observacao casual de um advogado de Washington, 
que Indagou: "Que utilidade ha em movermos um proeesso fiscal, quan- 
do podemos Fazer com que a lei seja emendada, com o mesmo dis- 
pendio de tempo e de dinheiro"? Provavelmente tal declaracao tera 
sido inexata, e sem duvida e exagerada, mas nao constitui surpresa 
para os advogados quc se ocupam diAriamente dos problemas tributarios 
identificar remendos na colcha da renda interna. Quer tais esforcos 
tomem a fonna de novas se~es, ou sejam chamados eufem\sticamente 
de "modfftcacees tecnicas", M hoje uma tendencta acelerada para um 
afastamento da uniformidade e um tratamento preferencial". 'William L. 
Cary, "Pressure Groups and the Revenue Code: A Requiem in Honor 
of the Departing Uniformity of the Tax Laws", Haroard Law Review, 
marc;o de 1955. 

especialmente os beneficiaries, de rendas e pequenos 
comerciantes - o 6dio ao coletor de impastos domina ce 
sentimentos sobre o papel do Governo. Mas o grande 
homem de neg6cios moderno, embora por vezes fale a lin- 
guagem tradicional, ja nao a leva 'tao a serio quanto seus 
ancestrais. Para ele, OS gastos governamentais representam 
uma procura e:fetiva maier, e ele sente que pode transfe- 
rir a maioria dos impostos para os consumidores, ou para 
OS trabalhadores.7 Alem disso - e tal ponto e de grande 
importancia para a compreensao das atitudes subjetivas 
dos grandes homens de neg6cios - as complicacoes do 
sistema tributario, especialmente criado para atender a 
todos os tipos de interesses especiais, abre oportunidades 
interminaveis de lucros especulativos e inesperados.8 Em 
suma, o setor decisivo da classe dominante americana esta 
em vias de tornar-se partidario convicto do carater be- 
nefico das despesas governamentais. 

E quanto aos trabalhadores e outros grupos de renda 
mais baixa? Como as grand es companhias transf erem 
seu onus fiscal, nao sera a maior absorcao do excedente 
pelo Governo, em ultima analise, arrancada do que Veblen 
charnou de a populacao subjacente? Essa pergunta ja 
foi respondida, pelo menos implicitamente. Se o que o 
Governo torna nao teria, de outra forma, sido produzido, 
nao se pode dizer que tenha sido arrancado de ninguem. 
As despesas e a tributacao governamental, que costuma- 
vam ser principalmente um mecanismo para a transferen- 
cia de renda, tornaram-se em grande parte em mecanis- 
mo de cria<;ao de renda, colocando em producao capital - 

A ADMINISTRAC.4.0 CIVIL 



Os principals fatos sobre a composieao variavel das 
despesas governamentais no periodo de seu mais rapido 
crescimento (desde 1929) sao bem conhecidos. 0 Quadro 
5, comparando 1929 com 1957, mostra as despesas gover- 
namentais, decompostas em tres principais componentes, 

3 

e trabalho ociosos. Isto nao e dizer que ninguem seja 
prejudicado no processo. Os que tern rendas relativa- 
mente fixas (os que vivem de rendimentos, os pensionis- 
tas, OS grupos de traba]hadores nao-organizadoe) ·sem 
duvida sofrem quando ~s impostos se elevam e sao pasaa- 
dos a frente pelo setor das companhias, Mas as perdas 
<lesses grupos sac de grandeza e de importancia secunda- 
rias, se comparadas aos ganhos daquela grande parte dos 
trabalhadores que devem seu emprego, direta ou indireta- 
mente, aos dispendios governamentais. Alem disso, a ca- 
pacidade de negociacao da classe operaria como um todo 
e, portanto, sua capacidade de defender ou melhorar seu 
padrao de vida sao, sem duvida, maiores na medida em 
que o nivel de desemprego e menor. Assim, dentro da 
estrutura do capitalismo monopolista, as classes de renda 
mais baixa, tomadas como um todo, melhoram com um 
dispendio governamental mais intenso e com impastos 
mais elevados. Isto explica por que, apesar das queixas 
de alguns tradicionalistas, jamais houve qualquer oposieao 
politica efetiva ao continuado aumento das despesas e da 
tributacao governamentais, caracteristico das ultimas de- 
cadas. Dada a incapacidade do capitalismo monopolista 
de proporcionar usos privados para o excedente que pode 
criar facilmente, nao pode haver duvida de que e do in- 
teresse de todas as classes - embora nao de todos os 
elementos que as constituem - que o Governo aumente 
constantemente suas despesas e seus impostos. 

Devemos, portanto, rejeitar de forrna decisiva a ideia, 
muito generalizada, de que interesses privados macicos se 
opdem a esta tendencia. Nao s6 a viabilidade do sistema 
como um todo depende da sua continuacao, mas tambem 
o bem-estar individual de uma grande maioria de seus 
membros. A grande questao, portanto, nao e saber se ha- 
vera maior despesa governamental, mas sobre 0 que se 
fara essa despesa. E, aqui, os interesses privados consti- 
tuem o fator de controle. 
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9 Tomamos o ano de 1957 como o mais recente a fim de usar 
as estimativas de Bator, 9ue sao aperfeicoarnentos dos dados oficiais 
do Departamento de Comercio. 

10 As "transferencias Iinanceiras" nao incluem ajudas do Coverno 
federal aos Govemos estaduais e rnunicipais, enquadradas como despesas 
pelos Governos estaduais e municipals. 

Durante o periodo que vai de 1929 a 1957, o dispen- 
dio governamental total aumentou aproximadamente de 
1 decimo para um quarto do PNB, representando a maio- 
ria dessa diferen<;a a absor<;ao de excedente que de outra 
forma nao teria sido produzido. Desse aurnento propor- 
cional da relacao entre o dispendio governamental e o 
PNB, quase nove decimos constituem transferencias fi- 
nanceiras e compras de defesa, e pouco mais de um deci- 
mo, compras nao-destinadas a defesa. Como devemos in- 
terpretar tais dados? 

Em primeiro lugar, a contribuicao direta do Gover- 
no para o funcionamento e bem-estar da sociedade esta 
quase que totalmente incluido nas compras nao-deetinadas 
a defesa. Temos, nesse item, a educacao publica, estradas, 
saude e higiene, conservacao e recreaeao, comercio e ha- 
bitacao, policia e bombeiros, tribunais e prisoes, Le- 
gislativos e Executives. E a despeito do enorme aumento 

FONTE: F. M. Bator, The Q·u•stion of Go11crnm•nt Spending, 1960, Qug,. 
dros 1 e 2. 

1929 1957 
Compras n5o-destinadas a defesa . . . . . . . . . . 7,5 9,2 
Transferenelas Financelras . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 5,9 
Compras para fins de defesa . . . . . . . . . . . . 0,7 10,3 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 25,4 

Quadro 5 

Dispendio Covernamental, 1929-1957 
( Percentagem do PNB) 

como percentagens do PNB.9 As "compras nao-destinadas 
a defesa" incluem as aquisicoes de bens e services para 
finalidades civis pelos Governos federal, estaduais e muni- 
cipais. As "transferencias financeiras" incluem beneficios 
aos desempregados, pensoes aos velhos, aos veteranos, etc.; 
juro sobre a divida governamental e subsidios menos sal- 
dos das empresas governamentais." As "compras para fins 
de defesa" incluem todas as compras (quase que exclusiva- 
mente do Governo federal) de hens e services com finalida- 
des militares, menos as vendas de equipamentos rnilitares. 
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11 A contribuicao seria maier, niio fosse o fato de estar o finan- 
ciamento do sistema de seguro social intimamente llgado ao tmposto 
regressive sobre as f&lhas de pagamento. Esta e apenas uma das muitas 
complicacces que niio podemos analisar numa breve analise. 

12 Devemos lembrar que tanto 1929 como 1957 foram anos de 
paz. A relacao entre as despesas defensivas e o PNB alcancou um 
maximo de 41% em 1943 e 1944. E, nesse nivel, houve uma consideravel 
interferencia no excedcnte prlvado, evidenciada pelo fato de que, des- 
contndos os impostos, os lucros das grandes empresas, como percentagem 
do PNB, declinaram acentuadamente durante os anos de guerra ( 7,5% 
em HJ41 e 3,9% em 1945 ). Mas mesmo os totais enormes de excedente 
absorvidos pelo Coverno durante a guerra foram produzidos, em sua 
maior \'arte, por uma utilizacao mais plena e racional dos recursos, e 
niio pea subtracao do exeedente prlvado ou das rendas reals dos traba- 
lhadores. Estas, na verdade, alcancaram durante a guerra um auge 
niio igualado ate meados da decade de 1950. Ver Paul M. Sweezy, "The 
Condition of the Working Class", Monthly Review, [ulho-agesto de 
1958, pags. 120-121. 

nas despesas com estradas, ligado ao aumento de mais de 
duas vezes o numero de autom6veis em uso desde 1929, 
foi muito reduzida a expansao medida em termos da mag- 
nitude da economia como um todo. A maior compra de 
hens e services nao-relacionados a defesa nao trouxe 
assim quase nenhuma contribuicao para resolver-se o pro- 
blema da absorcao do excedente. 

As transfersncias financeiras, por outro lado, cres- 
ceram significativamente, expandindo-se de menos de 2% 
para cerca de 6 % do PNB. Embora uma fracao apre- 
ciavel desse aumento (1270) represente um maior paga- 
mento de juros (principalmente aos bancos, empresas e 
pessoas de alta renda) , a sua maior parte e constituida 
das varias formas de pagamentos de seguro social (de- 
semprego, velhice, veteranos) que certamente melhoram 
o bem-estar de consideraveis grupos de cidadaos necessi- 
tados. E este o unico elemento substancial de verdade na 
afirmaeao comum de que desde 1929 os Estados Unidos se 
tornaram um "Estado do bern-estar social". Sob outros 
aspectos, as despesas que afetam o bem-estar do povo 
cresceram apenas no ritmo em que a economia como um 
todo cresceu tambem. Quanto a absorcao do excedente, o 
crescimento das transferencias financeiras deu, indubita- 
velmente, uma contribuicao significativa.O 

Foi sem duvida na area das compras defensivas que 
ocorreu maior expansao : de menos de 1 % do PNB a mais 
de 10%, representando cerca de dois tercos da expansao 
do dispendio governamental total em relacao ao PNB, 
desde a decada de 1920.12 A absorcao macica do exceden- 
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13 Para uma exposicao sucinta dessa posieao, ver J. K. Galbraith, 
"We Can Prosper without Arms Orders", The New York Times Magazine, 
22 de junho de 1952. 

14 Por exemplo, Sir Reginald Isaacs, presidente do Departamento 
de Planejamento Urbano e Regional da Universidade de Harvard, depois 
de pesquisas detalhadas para o Conselho Americano para Melhoria de 
Nossos Distritos Residenciais, eoncluiu (em 1958) que as despesas para 
a renovaeao urbana seriam de pouco menos de dois trilhoes de d6lares 
em 1970 e que "s6 a participacao federal necessaria nas despesas riva- 
lizara com as clespesas clc seguran9a nacional". Reginald R. Isaacs, 
Problems of United States Economic Development, Nova York, 1958, 
Vol. I, pag. 339. 

te em preparatives militares foi o fator chave da hist6- 
ria economica dos Estados Unidos, no pos-guerra. Cerca 
da seis ou sete milhoes de trabalhadores, ou mais de 9 o/o 
da forc;a de trabalho, dependem hoje, em seus empregos, 
do orcamento militar. Se as despesas militares fossem 
novamente reduzidas as proporcoes anteriores a Segunda 
Guerra Mundial, a economia norte-americana voltaria a 
um estado de depressao profunda, caracterizada por taxas 
de desemprego de 15% e mais, como ocorreu durante a 
decada de 1930. 

~sse fato e, naturalmente, negado por muitos, di- 
vidindo-se os que assim procedem em duas categorias prin- 
cipais. Primeiro, ha os que pretendem que, se os impostos 
fossem reduzidos simultaneamente com uma reducao nas 
despesas armamentistas, o dispendio privado aumentaria 
em proporeoes compensadoras. Grande parte do que dis- 
semos ate agora teve como objetivo mostrar por que o sis- 
tema nao f unciona e nao pode funcionar dessa form a, e nao 
ha necessidade de repetirmos aqui a nossa argumentacao. 
0 segundo grupo reconhece que o dispendio em arrnas esta 
agindo agora como um esimulo a economia (embora tenda 
geralmente a subestimar sua importancia) e que a elimi- 
nac;ao de tal despesa teria consequencias serias. Estas, ar- 
gumentam eles, podem ser evitadas substituindo-se 0 dis- 
pendio armamentista por outros tipos de despesas gover- 
namentais. Em lugar do Estado belicista, afirmam, pode- 
mos constituir um verdadeiro Estado do bem-estar social, 
e acabaremos por construi-lo.13 E eles nao tern dificulda- 
des em enumerar projetos uteis e necessarios que exigiriam 
despesas governamentais tao grandes, ou ate maiores, do 
que o atual orcamento militar.P 
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16 Marx escreveu sohrc a constituiefio democratica francesa ado- 
tada em 1848: "A contradicao mais ampla desta constttuiedo consiste 
no seguinte: as classes cuja escravidao social a constituicao deve per- 

Exceto em epocas de crise, o sistema politico normal 
do capitalismo, seja competitive ou monopolista, e a de- 
mocracia burguesa, Os votos sao a fonte nominal do poder 
politico, o dinheiro a fonte real: o aistema, em outras 
palavras, e demo~tico na fo~a e plut~ratico na ~- 
sencia. Isto e hoje tao reclSnhecido que nao nos parece 
necessario argumentar em def esa de ta! afirmacao. Bas- 
ta dizer que tOdas as atividades e func;oes politicas que 
possamos considerar como caracteriaticas essenciais do 
sistema - doutrinacao e propaganda destinadas ao publi- 
co votante, a organizacao e manutencao dos partidos po- 
liticos, a realizaeao de campanhas eleitorais - so podem 
ser realizadas por meio de dinheiro, de muito dinheiro, E 
como no capitalismo monopo!ista as grandes empresas sao 
a fonte do muito dinheiro, sao tambem as principals fon- 
tes do poder politico. 

E certo haver uma contradicao latente nesse siste- 
ma.16 Os leitores que nao sao donos de propriedades, e 
que constituem a esmagadora maioria, podem formar suas 

4 

0 argurnento de que as despesas nfio-relacionadas com 
a defesa sao tao efetivas quanto as despesas belicas na ma- 
nutencao da econornia, e que "nos" devemos, portanto, 
substituir umas pelas outras, e sem duvida bastante va- 
lido como afirmaeao do que seria des~. Se e tambem 
valido como afirmaeao do que seria possivel, dentro da 
estrutura da sociedade capitalista monopOJista, e proeJema 
div£rso, que os defensores da modificaeao das despesas 
frequentemente ignoram, E, niio obstante, tal ponto e de- 
cisivo para a questao, quando nos interessamos em co- 
nhecer como o sistema realmente funciona. 

Para responder a ta! questao e necessario levar-se em 
conta as modalidades do poder politico numa sociedade ca- 
pitalista monopolista, e mais especificamente em sua ver- 
sao americana. Como tal assunto 6 ample e nao pode ser 
tratado detalhadamente no presente estudo, teremos de 
Iimitar-nos a algumas observacces e sugestoes. 
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petuar, o prolctariado, os camponeses, a pequena burguesia, ficam de 
posse do poder politico, pelo sufragio universal. E retira da classe cujo 
antigo poder social sanciona, a burguesia, as garantias politicas dssse 
poder. Impde seu Coverno em condicocs dcmocratlcas quo a todo mo- 
mento ajudam a vit6ria das classes hostis, e pee em risco as pr6prias 
bases da sociedade burgucsa". Karl Marx, A Luta de Classe na Franr;a. 

proprias organizacoes de massa (aindicatos, partidos po- 
liticos), levantar os fundos necessarios atraves de men- 
salidades e com isso se transformar numa for~a politica 
ponderavel, Se conseguem conquistar o poder politico 
formal e em seguida procuram usa-lo de forma que amea- 
ce o poder economico e os prlvilegios da oligarquia en- 
dinheirada, o sistema enfrenta uma crise que s6 pode ser 
resolvida seguindo suas proprias regras se a oligarquia 
estiver pronta para render-se sem luta. Como, pelo que 
sabemos, nao ha caso na hist6ria de uma oligarquia pr i, 
vilegiada que se comportasse dessa forma, podemos eli- 
minar, com seguranca, ta! possibilidade. 0 que acontece 
e que a oligarquia, que controla diretamente ou atraves 
de agentes de confianca, todos os instrumentos de coacno 
(for!tas armadas, politica, tribunais, etc.) , abandona as 
formas democraticas e recorre a algum tipo de Governo 
autoritario direto. 'f:sse colapso da democracia burguesa 
e o recurse ao Governo autoritario tambem podem ocorrer 
por outros motives - como, por exemplo, uma prolongada 
incapacidade de formar uma maioria parlamentar estavel, 
ou uma resistencia bem sucedida de certos interesses as 
rsformas necessarlas ao funcionamento adequado da eco- 
nomia. A hist6ria das ultimas decadas e particularmente 
rica em exemplos de aubstituicao do Governo dernocrati- 
co pelo Governo autoritario nos patses capitalistas : Italia, 
em principios da decada de 1920, Alemanha em 1933, Es- 
panha em fins da decada de 1930, Franca em 1958 e 
muitos outros. 

Em geral, porem, as oligarquias endinheiradas pre- 
ferem o Governo democratico ao autoritario. A estabili- 
dade do sistema e fortalecida por peri6dicas ratificacoes 
populares do Governo oligarquico - e isso que as eleicoes 
parlamentares e presidenciais normalmente significam - 
e certos perigos muito reais que para a pr6pria oligar- 
quia tern as ditaduras pessoais ou militares sao assim 
evitados. Dai, nos palses capitalistas desenvolvidos, es- 
pecialmente os que tern uma longa hist6ria de Governo 
democratico, as oligarquias relutem em recorrer aos me- 
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todos autoritarios para enfrentar os movimentos de opo- 
si~ao ou resolver problemas dificeis, e ao inves disso 
criem metodos mais indiretos e sutis para realizar seus 
fins. Fazem-se concessoes para dirninuir a agressividade 
dos sindicatos e dos rnovimentos trabalhlstas politicos que 
professam objetivos radicais. Seus lideres siio comprados 
- com dinheiro, lisonjas e honras. Em consequencia, 
quando conquistam o poder, permanecem dentro dos li- 
mites do sistema, tentando simplesmente conseguir mais 
algumas concessoes aqui e ali, para manter a massa sa- 
tisfeita sem contudo jamais desafiar os verdadeiros bas- 
tioes do poder oligarquico na economia e nos ramos coer- 
civos do aparato estatal. Da mesma forma, a oligarquia 
altera a maquina de Governo nas proporcoes necessarias 
para impedir quaisquer impasses e engarrafamentos que 
possam provocar o colapso dos processos democraticos 
(por exemplo, 0 mimero dos partidos politicos e delibera- 
damente limitado para impedir que o Governo venha a 
correr riscos com coalizoes parlamentares Instaveis). Com 
esses metodos, e muitos outros, a democracia e posta a 
servico dos interesses da oligarquia, com muito maior efi- 
ciencia e de forma mais duradoura do que pelo Govemo 
autoritario. A possibilidade desse Governo jamais e eli- 
minada - na verdade, a maioria das constitutcoes demo- 
craticas faz provisoes especificas nesse sentido para as 
epocas de emergencia - mas evidentemente nao constitui 
a forma preferida para o funcionamento normal das so- 
ciedades capitalistas. 

0 sistema de Governo dos Estados Unidos e, sern 
duvida, o de uma democracia burguesa, no sentido dis- 
cutido acima. Pela teoria constitucional, o povo exerce 
um poder soberano; na pratica, uma oligarquia endinhei- 
rada, relativamente pequena, governa sern obstaculos. Mas 
as instituicoes democraticas niio sao apenas uma cortina 
de fumaca atras da qual se senta um punhado de indus- 
triais e banqueiros elaborando politicas e dando ordens. 
A realidade e mais complicada do que isso. 

Os Patriarcas da Independencia dos Estados Unidos 
tinham aguda consciencia da contradieao latente na forma 
democratica de Governo, o que tambem ocorreu com a 
maioria dos pensadores politicos em fins do seculo XVIII 
e no seculo XIX. Reconheciam a possibilidade que a maio- 
ria das pessoas que nao dispunham de propriedades, quan- 
do conquistasse o direito de voto, procuraria transformar 
sua soberania nominal em poder real e, portanto, coloca- 
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16 1400 Governments, Iivro de Robert C. Wood, do Massachu- 
setts Institute of Technology, refere-se em seu titulo as autoridades gover- 
namentais que, isoladamente, funcionam dentro da area metropolitana 
de Nova York. Cada uma dessas autoridades e o reposit6rio e repre, 
sentante dos chamados direitos adquiridos, nao ha uma autoridade geral 
para controlar e coordenar suas politicas. Falar de "planejamento" nes- 
sas circunstancias e, decerto, ridicule, 

ria em risco a seguranca da propriedade, que consideravam 
como a pr6pria base da sociedade civilizada. Imagina- 
ram, por isso, o famoso sistema de divisao de poderes, 
cuia finalidade era tornar o mais dificil possivel a sub- 
versao do sistema de relacoes de propriedade existente. 
Mais tarde, o capitalismo americano desenvolveu-se num 
contexto de lutas numerosas, e com frequencia acerbas, 
entre varies grupos e segmentos das classes endinheiradas 
- que jamais estiveram unidas, como na Europa, por 
uma luta comum contra o poderio feudal. Por esta e 
outras razoes, as instituicoes governamentais que sur- 
giram nos Estados Unidos inclinaram-se acentuadamente 
no sentido de proteger os direitos e privilegios das mino- 
rias: a minoria possuidora de propriedade como um todo, 
contra o povo, e os varios grupos de proprietarios uns 
contra os outros. Nao podemos detalhar aqui a hist6ria 
- como a separaeao dos poderes foi inscrita na consti- 
tuicao, como os direitos dos estados e a autonomia local 
tornaram-se fortalezas dos interesses criados, como os 
partidos politicos se transformaram em maquinas de con- 
seguir votos e proporcionar favores, sem programa ou dis- 
ciplina. 0 que nos interessa e o resultado, que ja estava 
com os contornos definidos antes do fim do seculo XIX. 
Os Estados Unidos tornaram-se uma especie de utopia 
para a soberania privada da propriedade e do cornercio. 
A estrutura mesma do Governo impedia a acao efetiva 
em muitas areas da economia ou da vida social (planeja- 
mento urbano, por exemplo, para citar uma necessidade 
que se tornou cada vez mais aguda nos ultimos anos) .16 
E mesmo quando isso nao ocorreu, o sistema de represen- 
tacao, juntamente com a ausencia de partidos politicos 
responsaveis, deu um efetivo poder de veto as coalizoes, 
temporarias ou permanentes, dos interesses criados. 0 
papel positivo do Governo tendeu a limitar-se rigorosa- 
mente a umas poucas funcoea que poderiam gozar da apro- 
vacao de substancialmente todos OS e}ementos das classes 
abastadas: a ampliaeao do territorio nacional e a protecao 
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17 A incapactdade de compreender lsso 6 uma das grandes fraquc- 
zas da maior parte das obras sobre hist6ria arnericana. Ha excecoes, 
porem. Ver, por exemplo, R. W. Van Alstyne, The Rising American 
Empire, Nova York, 1960, onde o carater decisivo das relacoes externas 
na conducao do <lesenvolvimento nacional, desde seus periodos iniciais, e a prcciado corretarnente. 

0 Expressoes caracteristicas do linguajar politico amcncano. Logroll e a colaboracdo mutua entre OS membros de uma assembleia legislativa 
para obter a aprovacao de leis de interesse local ou pessoal, especial- 
mente as relacionadas com verbas destinadas a beneficiar detenninados 
eleitorados. Pork barrel e a denonunacao geral das verbas manipuladas 
pelos legisladores, atraves do proccsso precedente, para obras publicas e 
outras, de Interesso especifico para seus distritos eleitorais e para as 
suas campanhas politicas. ( N. do T.) 

dos interesses dos homens de neg6cios americanos e dos 
investigadores no estrangeiro, atividades que durante toda 
a hist6ria americana foram a principal preocupacao do 
Governo federal ;17 aperfeic;oamento e protecao dos direi- 
tos de propriedade, internamente; dividir o dominio pu- 
blico entre os que dele pretendiam uma parcela com mais 
energia e insistencia ; proporcionar uma infra-estrutura 
minima para a operacao lucrativa da iniciativa privada; 
distribuieao de favores e subsidios de acordo com os prin- 
cipios bem conhecidos do logroll e do pork barrel;" Ate o 
periodo do New Deal, na decada de 1930, nao houve nem 
mesmo qualquer pretensao de que o bem-estar das classes 
inferiores constituisse uma responsabilidade do Coverno : 
a ideologia dominante sustentava que qualquer recurso ao 
Governo, para obtencao de rendas ou services, era desmo- 
ralizante para o individuo, contrario as leis da natureza 
e ruinoso para o sistema da iniciativa privada. 

Essa era a situacao que predominava na epoca do co- 
lapso do surto de prosperidade da decada de 1920. Ja 
vimos que somente um pequeno aumento na importancia 
relativa dos gastos governamentais foi observado desde 
a passagem do seculo ( causado principalmente pela aber- 
tura de estradas a fim de comportar o crescimento rapido 
do mirnero de autom6veis), e no capitulo 8 veremos por 
que tal pericdo foi, apesar disso e no todo, uma fase de 
prosperidade capitalista. Mas com o advento da Grande 
Depressao, a necessidade de que o Governo desempenhasse 
um papel maior tornou-se, subitarnente, intensa. Como foi 
atendida tal necessidade, no periodo liberal do New Deal? 
Para responder a tal pergunta, preparamos o Quadro 6, 
identicc ao Quadro 5 exceto pelo fato de comparar 1929 
com 1939, e nao com 1957 : 
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rs l!:ste nspecto, freqiientemente ignorado, do New Deal e foca- 
lizado com habllidade por A. H. Hansen, em seu Fiscal Policy and Bu-- 
siness Cycle, Nova York, 1941, Capitulo 4. 

As modificacoes ocorridas entre 1929 e 1939 estao 
em nitido contraste com as ocorridas entre 1929 e 1957. 
Embora a Segunda Guerra Mundial ja tivesse comecado 
antes do fim de 1939, e a participacao americana fosse 
uma possibiJidade clara, as compras destinadas a defesa 
ainda eram de importancia menor. Por outro lado, ambas 
as categorias de despesas civis - compras nao-destinadas 
a defesa e transferencias - aumentaram acentuadamente, 
em relacao ao PNB. Do aumento total nas despesas go- 
vernamentais relativas ao PNB durante a decada de 1930, 
mais de 60% foram para as aquisicoes nao-destinadas a 
defesa, e mais de 30 % para as transferencias, e menos 
de 10 re para as compras destinadas a defesa. 

Isto poderia parecer uma prova de que o problema 
da absorcao inadequada do excedente pode ser resolvido, 
como pretendem alguns liberais, pela maior despesa go- 
vernamental com objetivos de bem-estar. Na realidade, 
isto nao ocorre. Nao pretendemos, ao fazer esta afirmacao, 
colocar em duvida as metas de bem-estar que o aumento 
das despesas governamentais do New Deal pretendia al- 
cancar. E certo que uma grande parte dessas despesas 
tinha 0 carater de operacoes de salvamento de donos de 
propriedades ameacados pela depreasao, propriedades essas 
de varies tamanhos e tipos, 18 mas tambem Se fizeram, OU 
pelo menos se iniciaram, medidas de valor autentico para 
as classes pobres. Tal aspecto, porem, foge essencialmen- 
te ao nosso objetivo. 0 que estava errado no dispendio go- 
vernamental da decada de 1930 nao era a sua direcao, mas 
sua magnitude: nao foi bastante para aproximar-se sequer 
da neutralizacao das poderosas fori;as depressivas em fun. 
cionamento no setor privado da economia. Medidas em 

1929 1939 
Compras. n~o-de~tinad~s a defesa . . . . . . . . 7,5 13,3 
Transferencias Hnancelras . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 4,6 
Compras para fins de defesa . . . . . . . . . . . 0,7 1,4 
Totnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 19,3 

Quadro 6 

Dispendic Covernamental, 1929-1939 
( Pereentagem do PNB) 
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19 Mesmo medido em d6lares constantes (1957), o PNB s6 ores- 
ceu de 193,5 bilhdes em 1929 para 201,4 bilhoes em 1939, o que nao 
fot bastante para evitar uma pequena queda no PNB per capita real. 

20 American Capitalism, pag. 69 ( pag. 78 da edi~ao brasfleira, 
N. do T.) 

•• 

A resposta a tais perguntas e que, devido d estrutura 
de poder do capitalismo monopolista dos Estados Unidos, 
o aumento das despesas civis alcancara seus limites ex- 

5 

J 

dolares correntes, as despesas governamentais aumenta- 
ram de 10,2 bilhOes em 1929 para 17,5 bilhces em 1939, 
mais de 70 'fo. Ao mesmo tempo, porem, o PNB declinou 
de 104,4 bilhoes para 91,l bilhoes (queda de 12,7%) e 
a percentagem do desemprego entre a forc;a de trabalho 
elevou-se de 3,2o/o para 17,2%.rn 

Considerado como uma operaeao de resgate da eco- 
nomia dos Estados Unidos, como um todo, o New Deal, 
foi, assim, um fracasso evidente. Ate Galbraith, o profeta 
da prosperidade sem encomendas belicas, reconheceu que 
nao houve nem mesmo uma aproximaeao dessa meta du- 
rante a decada de 1930. "A Grande Depressao da decada 
de 1930", em suas palavras, "jamais chegou ao fim. Sim- 
plesmente desapareceu com a grande mobilisaeao da deca- 
da de 1940".20 

As despesas de guerra realizaram o que as despesas 
com o bem-estar social nao haviam conseguido. De 17,2o/o 
da forc;a de trabalho, o desemprego baixou para um mi- 
nimo de 1,2% em 1944. 0 reverso da moeda foi um au- 
mento nas despesas governamentais, de 17,5 bilhces para 
um maximo de 103,l bilhOes de d6lares em 1944. Isto nao 
quer dizer que na epoca de paz um aumento de despesas 
dessa grandeza fosse necessario para provocar o desapa- 
recimento virtual do desemprego. Se durante a guerra 
a despesa civil nao tivesse sido restringida de varias for- 
mas, o pleno emprego aproximado teria sido alcancado a 
um nivel consideravelmente menor de dispendio governa- 
mental. Mas um grande aumento em relacao ao nivel de 
1939 - provavelmente da ordem da duplicacao ou tripli- 
cac;ao - teria sido necessario, indubitavelmente. Por que 
nao ocorreu ele durante toda a decada da depressao ? Por 
que o New Deal nao conseguiu realizar o que a guerra 
mostrou ser tao facil de alcanc;ar? 
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tremos em 1939. As f6r~as que se opunham a maior ex- 
pansao eram demasiado fortes para ser superadas. 

Ao analisarrnos essas for<;as e os limites que impoem 
a expansao da despesa civil, e relevante assinalarmos, pri- 
rneiro, que as despesas eurgidas em niveis estaduais s 
municipais sao muito menos flexiveis do que no nivel 
federal. Os impostos sobre propriedades desempenham 
o papel dominante nas financas estaduais e municipais. 
Sao mais dificeis de ser transferidos para terceiros, ou 
sonegados, do que os impostos que constituem a maier par- 
te das receitas federais (impostos de renda sobre pessoas 
fisicas e j uridicas, impostos sobre folhas de pagamento, 
impostos de consumo, tarifas alfandegarias) , quando re- 
caem sobre a propriedade de pessoal, individual, nao po- 
dem ser absolutamente transferidos para terceiros. Alem 
disso, OS altos impostos sobre as propriedades nao abrem 
o caminho do enriquecimento rapido para a elite endinhei- 
rada, ao contrario do que ocorre com as altas taxas de 
imposto de renda, quando combinadas com baixos nlveis 
de tributacao s6bre a recuperacao do capital. Para os 
individuos e grupos ricos que dominam a politica local, 
mais despesas em niveis estaduais e municipais signifi- 
cam maiores impostos; e como os totais gastos por uma 
cidade ou Estado provavelmente serao pequenos, em re- 
la~ao a economia como um todo, nao ha razao para esperar 
uma elevaeao compensadora das rendas. As despesas es- 
tad uais e municipals mantem-se, portanto, proximas do 
minirno necessario para manter as varias funcoes e servi- 
cos indispensaveis, 0 que Hollingshead diz de Elmtown 
aplica-se as cidades americanas em geral: 

Os impostos onerosos ncompanham a propriedade de grnndes pro- 
porcoes, conseqiientemente, tais famllias [pertencentes a classe I, no 
alto da hierarquia socio-economica] tern interesse direto em manter bai- 
xas as avallacoes de seus bens e as taxas de impostos. E o conseguem 
eficientcmente, dentro da comunidade e do distrito, atraves do contrele 
das duas principais organizas:oes politicas, no nivel municipal e estadual, 
Os candidatos aos postos publicos, exceto o promotor e o juiz, geral- 
mente nao siio membros da classe I, mas isto nao significa que tenham 
liberdade em relacao aos controles por ela exercidos. 0 dinheiro, o 
talento [urldtco e o cargo politico siio instrumentos usados para traduzir 
os Interesses em poder politico efetivo. Sao usados paia implementar 
decisoes em processos que envolvem elevacao de impostos atraves de 
melhorias publicas, como novos edificios publicos, eseolas, estradas ou 
programas de bem-estar. :IJ:sses contreles exercidos por tras das cortinas 
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21 August B. Hollingshead, Elmtown's Youth: The Impact of Social 
Classes 011 Adolescents, Nova York, 1949, pag. 89. Professor de Socio· 
logia em Yale, Hollingshead e um dos princlpais estudiosos <las classes 
sociais na sociedade americana contemponinea. 

22 F. M. Bator, The Question of Government Spending, pag. 127. 

Assim sendo, e dificil surpreendermo-nos com a pe- 
quena modificaeao havida na importancia relativa das 
despesas estaduais e municipais durante as tres ultimas 
decadas, quando o papel do dispendio governamental como 
um todo sofreu uma transforrnacao tao radical. As des- 
pesas estaduais e municipais constituiram 7,4o/o do PNB, 
em 1929, e 8,7%, em 1957.22 E certo que a proporcao se 
elevou a cerca de 13%, no auge da Grande Depressao, e 
caiu a menos de 4%, durante a guerra, A explicacao em 
ambos os casos, porem, e clara : era impossivel reduzir as 
func;oe.s dos Governos estaduais e municipais dentro da 
queda precipitada do PNB que caracterizou a Grande De- 
pressao: e durante a guerra, os controles impediram que 
as despesas estaduais e municipais crescessem de acordo 
com o PNB. 0 importante e que, com a volta da "norma- 
lidade" depois da guerra, a percentagem voltou aproxi- 
madamente ao nivel da decada de 1920. 

Devido a estrutura do Governo e da politica ameri- 
cana, portanto, quaisquer outras variacoes no papel do 
Governo no funcionamento da economia serao, com toda a 
probabilidade, iniciadas em nivel federal. 0 que se segue 
deve, portanto, ser considerado como valido, principal- 
mente, para as forc;as que determinam o volume do dis- 
pendio federal. 

Nesse caso, como ja vimos, o volume dos impastos, 
embora nao deixando de influir, esta longe de constituir 
um fator decisivo na determinacao do total das despesas 
governamentais. Com a ociosidade dos recursos naturals 
- situacao normal do capitalismo monopolista - mais 
despesa significa maiores rendas das quais se podem pa- 
gar maiores impostos. Algumas pessoas serao prejudica- 
das, mas provavelmente poucas pertencerao a oligarquia 
abastada que detem o poder politico. A oligarquia como 
um todo tern a ganhar e, portanto, tern um forte incentivo 
em elevar o nivel das despesas governamentais. 

Se OS impastos nao sao 0 fator decisive, 0 que deter- 
mina os Ii mites da expansao das despesas civis? A res- 

resuJtam na formulacao de poHticas conservadoras e na eleigao de auto· 
ridades que agem como defensores dos interesses da classe 1.2L 
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23 A observacdo seguinte de uma carta escrita ao New York Times 
a 5 de ag6sto de 1962 par James MacGregor Burns, Professor de Ciencia 

posta e: OS interesses particulares dos individuos e grupos 
que constituem a oligarquia e as formas pelas quais esses 
interesses sao afetados pelos varies tipos de dispendio, 

Podemos postular que para cada item no orcamento 
ha um total minimo que conta com a aprovacao geral e 
que nao provoca nenhuma oposicao consideravel. Ao ser 
ultrapassado esse minimo a aprovacao para novos aumen- 
tos se reduz gradualmente, e a oposicao se intensifica ate 
que se alcance um equilibrio e se detenha a expansao. 
Partindo desse esquema, poderiamoa tentar determinar 
os pontos de equilibrio para os principais itens do orea- 
mento, esperando, desse modo, descobrir os limites do 
dispendio por item e, por acrescimo, o limite global. Tai 
processo, porem, seria erroneo : ignora a existencia do 
que poderiamos chamar de "efeito de interdependencia", 
que elimina a simples soma de limites individuais. 

l!:sse aspecto podera ser elucidado considerando-se si- 
multaneamente dois itens do oreamento, digamos habita- 
c;iio e saude. Poucas pessoas, hoje em dia, se op6em a um 
modesto programa publico de habitacoes, e e claro que 
todos sao a favor de uma verba pelo menos suficiente, 
no setor de saude, para controlar as doencas epidemicas. 
Mas alem de um determinado ponto, a oposieao comeca a 
intensificar-se, em ambos os casos, partindo a principio 
dos interesses imobiliarlos contra os programas de habi- 
tacoes e da classe dos medicos contra os programas publi- 
cos de assistencia medica. Mas OS interesses imobiliarios 
provavelmente nao tern raz6es especiais para se opor a 
assistencia medica, e os medicos nae tern interesses espe, 
ciais para se opor as habitacoes. Ainda assim, quando 
se colocam em oposicao a novos aumentos nas suas respec- 
tivas esferas, podem verificar sem demora que e de seu 
interesse comum unir for~as para se opor a ampliacao dos 
programas de habitacao e saude publica. A oposicao a 
eada item individual se intensifica, assim, mas depressa 
quando dois deles estao sendo considerados, e mais depres- 
sa ainda quando se trata de um aumento geral em todo o 
oreamento. Poderiamos dizer, figuradamente, que se um 
item e examinado, a oposicao cresce proporcionalmente 
ao volume do aumento; ao passo que se estiverem sendo 
examinados todos os itens a oposicao cresce proporcional- 
mente ao quadrado do aumento.P 
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Politica no Williams College, merece ser citacla, a prop6sito: "A dis- 
tancia entre o Presidente e o Congresso 6 hoje demasiado ampla para 
ser vencida pelas tecnicas habituals de pressao e negociacao, Os ele- 
mentos adversarios siio tiio fortes e interligndos que t!le niio pode pres- 
sionar a favor de urna politica como parece possivel ao observador dis- 
tante, sem ativar tada a maquina da opostcao", 

24 Esta regra niio se aplica aos aumentos nas despesas militares. 
Ver mais adiante, pags. 207-214. 

Na pratica, e claro, nao e possivel postular uma re- 
lac;ao quantitativa dessa simplicidade e, ainda menos, de- 
monstra-la. Basta termos presente que a resistencia da oli- 
garquia endinheirada, como um todo, a cada item de um 
aumento geral proposto nas despesas civis do Governo 
sera muito mais intensa do que se os mesmos itens esti- 
vessem sendo considerados isoladamente.24 Tai aspecto 
e de grande importancia para 0 nosso problems, pois 0 
que nos interessa e uma situa1tii.o em que se faz necessario 
um grande aumento no dispendio governamental total, 
algo que diflcilmente pode ser alcaneado a menos que mui- 
tos itens orcamentarios sejam aumentados ao mesmo 
tempo. 

No caso de quase todos os itens principais do orc;a- 
mento civil, surgern poderosos interesses que se opoem a 
expansao alem do minimo necessario. lsto ocorre sempre 
que um elemento significativo de competieao com a em- 
presa privada esta em jogo, mas tambem ocorre com 
outros itens onde ta] competicao e reduzida, OU totalmente 
inexistente. 

Ha muitas necessidades sociais prementes que o Go- 
verno so pode atender entrando numa forma de concor- 
rencia COm OS interesses privados. 0 desenvo}vimento dos 
vales fluviais, por exemplo, area na qual a iniciativa pri- 
vada jamais poderia esperar operar com eficiencia, e es- 
sencial para o controle das cheias, da conservacao de agua, 
recuperaeao dos solos desgastados, etc. Mas tambem p1·0- 
duz energia eletrica que concorre com a energia privada 
e com isso proporciona um criterio para medir a atuacao 
dos monopolies de energia privados. Por essa razao, o 
aproveitamento dos vales fluviais sofre acerba oposicao 
nae so das companhias de services publicos como tambem 
da totalidade da comunidade dos grandes neg6cios. A his- 
t6ria da Tennessee Valley Authority nos proporciona um 
testemunho eloqtiente da realidade dessa oposicao. A TV A 
teve sua origem na necessidade que o Ooverno experimen- 
tou de nitratos durante a Primeira Guerra Mundial. Uma 
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represa, instalacoes geradoras de energia hidreletrica e 
uma fabrica de nitrate foram construidas em Muscle 
Shoals, Alabama, para satisfazer a exigencias rigoro- 
samente militares. Durante a decada de 1920, o Senador 
Norris, do Estado de Nebrasca, liderou uma campanha 
para transformar Muscle Shoals num amplo esquema de 
desenvolvimento do vale, mas naquele periodo de pros- 
peridade capitalista nada resultou da ideia, e mesmo o 
investimento original acabou deteriorando em ociosidade. 
Foi somente durante OS "Cem Dias" depois da posse de 
Roosevelt em 1933 - um periodo de quase-panico para a 
oligarquia endinheirada - que os decididos esforcos de 
Norris foram coroados de exito. E OS oligarcas lamenta- 
ram, desde entao, o seu momento de fraqueza. Do ponto- 
de-vista deles, o mal da TV A foi o de ter sido um tre- 
mendo sucesso. Deu ao povo americano sua primeira 
visao do que seria possivel realizar com um planejamento 
inteligente sob a direcao governamental, equipada dos 
poderes necessaries a realizacao de um prograrna racio- 
nal. Para citar apenas uma de suas realizacdes, em fins 
da decada de 1950 uma moradia tipica da area da TV A 
pagava pela energia apenas metade do preco medic nacio- 
nal, embora consumisse um volume duas vezes superior. 
E, em escala rnundial, a TV A tornou-se um simbolo do 
New Deal, uma luz que mostrava o caminho do progresso 
democratico. Nessas circunstancias, a oligarquia nlio 
ousou destruir diretamente a TV A. Ao inves disso, orga, 
nizou uma campanha de longo alcance de crtticas impie- 
dosas e para criar embaracos para a TVA, reduzir-lhe as 
funcoes, forca-la a se conformar as normas da empresa 
capitalista. E esta campanha obteve consideravel suces- 
so: a TV A jamais pode realizar nada que se aproximasse 
de suas possibilidades. Nao obstante, sua popularidade 
entre o povo da area de sete estados na qua! opera pro- 
tegeu-a contra a aufocaeao ea deformaeao de seus objetivos 
originais. 0 maior exito da campanha contra a TV A, por- 
tanto, foi seu sucesso total em impedir que o principio de 
uma organizacao administrativa de um projeto de apro- 
veitamento de um vale fluvial para multiplas finalidades 
fosse aplicado a qualquer outro dos numerosos vales dos 
Estados Unidos, e nos quais tanto poderia contribuir para 
melhorar o bem-estar do povo. A necessidade de novas 
TV As e facilmente demonstravel a qualquer pessoa racio, 
nal ; durante a decada de 1930 e posteriormente, maio- 
res dispendios governamentais em projetos de desenvolvi- 
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25 A Iuz d~sses Iatos, ha algo de peculiarmente repulsive na forma 
pela qual a oligarquia cita, insistentemente, a 1V A como prova da 
dcdlcacao dos Estados Unidos aos objetivos progressistas nos paises 
subdesenvolvidos do mundo. 0 Secretario de Estado Rusk, procurando 
persuadir os Covernos latino-americanos a se unirom na destruicdo das 
realizaeoes historicas da Bevolucao Cubana, disse na reuniao de Ministros 
do Exterior, em Punta del Este, em janeiro de 1962: "Anos de pensa- 
mento, trabalho e debate foram necessaries para preparar a America 
para os passes necessaries da auto-ajuda e reforma social. Lembro-me 
bem da intensa resistencia, antes que Franklin D. Roosevelt pudesso 
conseguir o apoio a Tennessee Valley Authority, aquela imensa rede de 
rcpresas, usinas de energia, £{1bricas de adubos e agencias de extensfio 
agricola que provocou modtficacoes tao miraculosas em nosso Sul. Mas 
urna sucessiio de lideres progressistas, dispostos a provocar uma modi- 
ficaeao social dentro da estrutura do consentimento politico, realizou 
uma 'alianea para o progresso' dentro dos Estados Unidos". (New York 
Times, 26 de janeiro de 1962.) Se a 1V A provocou tais milagres, por 
que essa "sucessiio de lideres progressistas" jamais conseguiu criar algurna 
outra reparti9iio sernelhante? ( ~ interessante que o Secretario de Esta do, 
ncssa reuniao de paises da America do Norte, Central e do Sul, nao 
tivesse visto nada de inadcquado em referir-sc aos Estados Unidos sim- 
plesmente como "Amenca'") 

26 Para uma analise rnais detalhada da questiio da "renovaeao 
urbana" ver mats adiante, pags, 293-298. 

mento de rios poderiam ter proporcionado uma excelente 
solucao parcial ao problema da inadequada absorcao do 
excedente. Mas o que Marx chamou de as Furias do in- 
teresse privado haviam sido despertadas, e repeliram fa- 
cilmente qualquer nova penetracao no seu dominio sa- 
grado." 

0 programa de habitaeoes, que potencialmente cons- 
titui um vasto campo para as despesas com o bem-estar, 
e outra atividade que interfere no setor da iniciativa pri- 
vada. Um programa de casas a baixo preco realmente efi- 
ciente demandaria necesaariamente uma construcao in- 
tensiva em espacos livres, abundantes na rnaioria das ci- 
dades dos Estados Unidos. Mas e precisamente isto que 
contraria poderosos interesses imobiliarios urbanos. Todas 
as tentativas de lanear um ataque serio aos problemas con- 
j ugados de insuficiencia e inadequacao habitacional cho- 
caram-se contra a rocha dessa oposicao, Ao inves desse 
ataque, tivemos programas pomposos de "eliminacao dos 
cortices" ou "renovaeao urbana", que, indenizando de for- 
ma liberal os donos das casas derrubadas, lancam nas 
ruas, tlpicamente, um numero de pessoas superior ao que 
abrigam.26 Alem disso, o "projeto" fabuloso, tipico das 
construcoes publicas, nao constitui o tipo de ambiente no 
qual uma comunidade viavel pudesse deitar raizes e cres- 
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21 William H. Whyte, Jr., e outros, The Exploding Metropolis, 
Nova York, 1958, pag. 93. 

car. A "eliminacao dos corticos" e, na realidade, uma cria- 
c;ao de cortieos, tanto no local como fora dele ; e a "renova- 
c;ao urbana" e um sistema de assistencia aos donos de tar- 
ras nos decadentes "cinturdes cinzentos" que surgem ine- 
xoravelmente dos centros de nossas grandes cidades. Tao 
sombria foi, realmente, a experiencia americana com os 
programas de moradia, desde que eles se tornaram pela 
primeira vez uma questao politica, durante a decada de 
1930, que tais programas nao conseguem hoje nem um 
minimo de apoio popular. "Na decada de 1930", escreve 
Daniel Seligman, da revista Fortune, "os defensores dos 
programas de habitacao estavam possuidos de um fervor 
missionario. Novas moradias, pensavam eles, por si s6, 
eliminariam o crime e o vicio e as enfermidades. Mas 
as moradias nao conseguiram o que esperavam os seus 
proponentes. Hoje, os partidarios dessa medida buscam 
uma nova justificativa e seu fervor desapareceu ; o mo- 
vimento e atualmente tao fraco que a maioria dos grupos 
imobiliarios pouco se importa em continuar a ataca-lo"." 
Uma conspiracao deliberada para sabotar os programas de 
habitacao dificilmente teria maior exito: OS interesses pri- 
vados nao precisam opor-se mais a eles - o proprio pu- 
blico faz essa oposicao por eles. 

0 aproveitarnento dos vales e as habitacoes sao ape- 
nas dois exemplos das atividades governamentais que in- 
terferem no terreno dos interesses privados. Em todos 
esses casos, como os interesses privados dispoem do poder 
politico, os limites do dispendio governarnental sao res- 
tritos e nao guardam qualquer relacao com as necessidades 
sociais - por mais vergonhosamente evidentes que estas 
sejam. Mas nao e apenas quando ha coneorrencia com a 
empresa comercial que tais limites sao impostos: o mesmo 
ocorre em areas como educacao e saude, onde nao existe 
a concorrencia direta, OU esta e de importancia relativa- 
mente pequena. Tambem nesse caso a oposicao dos in- 
teresses privados a maiores gastos governamentais surge 
sem demora; e tambem nesses casos os volumes realmente 
gastos nenhuma relac;8.o tern com as necessidades sociais 
comprovadas. 

A razao disso nao e, de forma alguma, clara. Dizer 
que a maier parte dessas atividades governamentais nao- 
competitivas se enquadra na esfera dos Governos esta- 
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Em 1951 nossas universidades fonnaram 19.600 alunos em Cienctas 
Fisicns. Em 1960, npesar do substancial aumento de populacao durante 
os dez ultimos anos e apesnr do fato de que a procura de pessoas de 
talento nesse campo tenha aumentado tremendamente com nossos esforeos 
na dcfesa e no espaco, na pesquisa industrial e em todo o resto, em 
1960 0 numero caiu de 19.6-00 para 17.100. 

Em 1951 havia 22.500 estudantes de Ciencias Biol6gicas. Em 1000 
havia apenas 16.700. 

No campo da Engenbaria, as mntriculas se elevaram de 232.000 
para 269.000 no perlodo de 1951 a 1957. A partir de 1957 houve um 

duais e municipais nao constitui explicaeao. E verdade 
que nenhum aumento significativo nas despesas governa- 
mentais tern probabilidade de ser iniciado em nivel es- 
tadual ou municipal, mas isto foge essencialmente ao nosso 
objetivo. 0 Governo federal pode desempenhar um papel 
mais destacado nessas questoes, tanto diretamente como 
atraves de concessoes de ajuda as unidades estaduais e 
municipais; e na verdade assim vem fazendo nos ultimos 
anos, embora em escala muito modesta. 0 problems, no 
caso, e explicar por que, num periodo em que a saude da 
economia exigia com premencia um volume sempre cres- 
cente de gastos federais, uma proporcao tao reduzida dos 
aumentos foi destinada a satisfacao das necessidades de 
consumo das comunidades. Por que a oligarquia endinhei- 
rada se opoe, por exemplo, de forma tao coerente e efetiva, 
as propostas de maior ajuda federal a educaeao, apresen- 
tadas ao Congresso ano apes ano pelos Presidentes que em 
nada se assemelham a radicais? A necessidade - de mais 
escolas e salas de aulas, de mais professores e de melho- 
res salarios para eles, de mais bolsas de estudo, de padroes 
mais elevados em todos OS niveis - e evidente a qualquer 
cidadao que rnantem os olhos abertos, e foi provada re- 
petidamente em relat6rios do Governo, tratados eruditos 
e folhetos populates. 0 espectro de que a Uniao Sovie- 
tica ultrapasse os Estados Unidos tern sido mostrado ao 
pais com uma insistencia fanatica, desde que o primeiro 
Sputnik entrou em orbita, em 1957: a corrida entre os 
sistemas, e 0 que ouvimos dizer, sera finalmente ganha 
pelo lado que dispce nao da maior capacidade belica, mas 
da maior capacidade intelectual. E, apesar disso, o Pre- 
sidente Kennedy iniciou uma entrevista coletiva a 15 de 
janeiro de 1962, mais de quatro anos depois do Sputnik I, 
com estes dados sombrios: 
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28 New York Times, 16 de janeiro de 1962. 
29 0 que nao significa que isso Ihes proporcione boa educacao, 

Sob ta! asrecto, e sobre outros aspectos do carater classista do Sistema 
educaciooa america.oo, ver adiante, pags, 304 332. 

Como e isso possivel, estando em jogo o interesse na- 
cional no sentido mais simples e rude da expressao, que 
deveria ser facilmente compreensivel ate o mais estupido 
membro da oligarquia? Como e possivel que ate aumentos 
modestos na ajuda federal a educaeao sejam com tal fre- 
qiiencia recusados? 

A resposta, em resumo, e que o sistema educacional, 
tal como constituido no momento, e um elemento critico 
na constelacao de privilegios e prerrogativas do qual a 
oligarquia endinheirada e a principal beneficiaria. Isso 
e verdade num triplice sentido. 

Primeiro, o sistema educacional proporciona a oli- 
garquia a qualidade e quantidade de services educacionais 
que seus membros desejam para si e para seus filhos.29 
Nao ha fa! ta de escolas particulares car as para os filhos 
dos abastados. Nern sofrem as escolas dos bairros ele- 
gantes de falta de verbas, como ocorre com as escolas 
que servem as classes media inferior e operaria, nas 
cidades e no interior. 0 eistema educacional, em outras 
palavras, nao e um todo homogeneo, Consiste em duas 
partes, uma para a oligarquia e outra para o resto da po- 
pulaeao. A parte que serve a oligarquia e amplamente 
financiada. :E um privilegio e um indicio de posteao social 
frequenta-la. E o fato mesmo de servir apenas a urna 
pequena parte da populacao e precisamente a caracteris- 
tica mais preciosa e defendida com maior ciume. E por 
isso que qualquer tentativa de generalizar seus beneficios 
esta fadada a ser combatida com veemencia pela oligar, 
quia. Talvez seja esta tambem a razao mais basics da 
for~a da oposicso aos programas mais amplos de ajuda 
federal a educaeao. 

Segundo - a outra face da mesma rnoeda - aquela 
parte do Sistema educacional destinada a grande rnaioria 
dos jovens deve ser inferior e deve produzir material hu- 
mano adequado a trabalho inferior e as posicoee sociais a 
ele reservada. tste objetivo nao pode ser alcancado dire- 
tarnente. 0 igualitarismo da ideologia capitalists e uma 

decrescimo constante na matricula. No ano passado o numero estava 
reduzido a 240.000.28 
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de suas forc;as, e nao pode ser ignorado levianamente. En- 
sina-se aos jovens, desde a primeira infancia, e por todos 
os meios concebiveis, que todos tern uma oportunidade 
igual, e que as desigualdades tao evidentes sao resultado 
nao de instituicoes injustas, mas de dotes pessoais supe- 
riores ou inferiores. Seria um contra-senso, frente a essa 
teoria, criar, como nas sociedades europeias divididas em 
classes, dois sistemas educacionais distintos, um para a 
oligarquia e outro para as massas. 0 resultado desejado 
deve ser procurado indiretamente, proporcionando-se am- 
pla assistencia a parte do Sistema educativo que serve a 
oligarquia, e deixando financeiramente a rningua a parte 
que serve a classe media inferior e a classe operaria. lsto 
assegura a desigualdade da educaeao tao vitalmente neces. 
saria para garantir a desigualdade geral que e a essencia 
e o coracao do sistema como um todo. Nao sao necessa- 
rias disposicoes especiais, porem, para conseguir essa ali- 
mentaeao foreada de uma parte do sistema educacional, 
enquanto a outra passa fome. As escolas particulates 
estao sempre hem assistidas, e o sistema existente de con- 
trole e financiamento local para as escolas publicas resulta 
automaticamente num tratamento muito desigual a favor 
das escolas situadas nas areas elegantes, em contraste com 
as escolas publicas localizadas nas areas desfavorecidas. 
0 irnportante e impedir que esse delicado equilibrio seja 
prejudicado pela invasao federal macica, com o uso da tri- 
butaeao enorme e capacidade de dispendio do Gover- 
no nacional para colocar em pratica o velho ideal dos re- 
formadores, de uma oportunidade igual e excelente de edu- 
cac;ao para todos. Temos, no caso, uma segunda razao 
forte para que a oligarquia mantenha as despesas gover- 
namentais num minimo num setor que, segundo nos mos- 
tra a razao, poderia absorver, com beneficios, uma grande 
parcela do produto excedente da sociedade. 

0 terceiro sentido no qua! o sistema educacional ap6ia 
a estrutura de classes existente e um complemento dos 
dois outros. Toda sociedade de classes viavel deve dispor 
de um metodo pelo qua! o cerebro e o talento <las classes 
inferiores possam ser selecionados, usados e integrados 
nas classes superiores. Na sociedade ocidental feudal, 
a lgreja Cat6lica proporcionava o mecanismo necessario. 
0 capitalismo competitivo possibilitou aos jovens talento- 
sos e ativos das classes inferiores uma ascensao pela es- 
cada puramente economica ate a oligarquia. 0 capitalis- 
mo monopolista bloqueou com eficiencia este canal de mo- 
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30 "Quanto mais uma classe doruinante e capaz de assimilar OS 
homens mais destacados da classe dominada", escreveu Marx, "tanto 
mais s6lido e perigoso e o seu domlnio". 0 Capital, Vol. III, Capitulo 36. 

ar Para analise dos resultados obtidos pelo presente Sistema educa- 
clonal, ver mais adiante, pags. 316-332. 

bilidade ascendente: hoje, diflcilmente se pode iniciar um 
pequeno neg6cio e transforma-lo numa grande empresa. 
Um mecanismo substitutivo foi estruturado no sistema 
educacional. Atraves de universidades estaduais que co- 
bram baixas anuidades, de bolsas, emprestimos, etc., os 
jovens realmente capazes e ambiciosos (desejosos de exi- 
to, como o define a sociedade) podem subir, partindo da 
parte inferior do sistema educacional. Aceitos em escolas 
preparat6rias, colegios e universidades de melhor quali- 
dade, eles recebem o mesmo treinamento e condicionamen, 
to dos jovens da classe superior. Dali, a estrada leva, 
atraves do aparato das empresas, ou para as profissoea, 
ate a integracao na camada medic-superior, ou ocasional- 
mente ate as mais altas camadas da sociedade. 0 observa- 
dor superficial, tendo ouvido os slogans sobre oportunida- 
des iguais, pode ver aqui urna prova de que o sistema edu- 
cacional funciona para solapar a estratura de classes. Nada 
pode estar mais Ionge da verdade. 0 ideal de igualdade 
de oportunidade para todos s6 poderia ser realizado pela 
abolicao dos prfvilegios especiais das classes superiores, e 
nao colocando-os ao alcance de um grupo selecionado das 
classes inferiores. Isto simplesmente fortalece a estrutu- 
ra de classes, infundindo sangue novo nas classes superio- 
res e privando as classes inferiores de seus lideres natu, 
rais. 30 E sao esses os objetivos a que atendem as refer- 
mas educacionais da moda, inclusive os modestos aumen- 
tos na ajuda federal, que a oligarquia se dispfie a aceitar. 
Qualquer tentativa seria de atender as verdadeiras necessi- 
dades educacionais de uma sociedade moderna, tecno16gica 
e cientificamente adiantada, exiglria uma atitude total- 
mente diversa - inclusive uma utilizacao de recurses nu- 
ma escala que nenhuma oligarquia dominante, que preten- 
da preservar seus pr6prios privilegios limitados, jamais 
sonharia. 31 

Seria possivel percorrer a escala dos objetivos das des- 
pesas civis e mostrar corno, caso por caso, os interesses 
privados da oligarquia se colocam em posi~ao oposta a sa- 
tisfa~ao das necessidades sociais. A verdadeira coneorren- 
cia com a empresa privada nao pode ser tolerada, por mais 
incompetente e inadequada que seja; o solapamento dos pri; 
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sz 0 assunto e examinado com maiores detalhes no capitulo 8. 
ss Em 1957 as despesas totais do Coverno com bases e services 

para fins civis elevou-se a 40,4 bilhdes de d61ares. Desta importancia, 
13,6 bilhoes, OU 33,7$, foram destinados a educacao C 7,2 bilhoes OU 
17,8% para rodovias - os dois itens, em conjunto, representam mais da 
metade <las despesas governamentais clvls, Ver F. M. Bator, The Ques- 
tion of Government Spending, pags. 26-29. 

vilegios de classe ou da estabilidade da estrutura de classes 
devem ser evitados a qualquer custo. E quase todos os 
tipos de despesas civis implicam uma ou essas duas amea- 
cas. Ha apenas urna grande excecao a esta generalizacao 
nos Estados Unidos de hoje, sendo ela do tipo que prova 
a regra: o dispendio governamental em rodovias. 

Nao e necessario detalharmos, aqui, a importancia do 
autom6vel para a economia americana.32 Basta dizer que 
a principal atividade de muitas das maiores e mais Iucra- 
tivas grandes empresas e a produeao de veiculos a motor; 
a industrra de petr6leo, onde ha cerca de dez empresas 
com bens de mais de um bilhao de dolares, obtem a maio- 
ria dos seus lucros com a venda de gasolin.a usada nos vei- 
culos a motor; varias outras industriaa monopolistas im- 
portantes (borracha, aco, vidro) dependem, de forma de- 
cisiva, das vendas aos fabricantes ou consumidores de au- 
tom6veis. Mais de um quarto de milhao de pessoas traba- 
lham em services de consertos e atendimento de automo- 
veis, e numerosos outros neg6cios e empregos (transporte 
de caminhao, motels, etc.) devem sua existencia, direta 
ou indiretamente, ao veiculo motorizado. ~ste complexo de 
interesses privados que giram em t6rno de um so produto 
nao tern comparacao em nenhum outro setor da economia 
- ou em nenhuma outra parte do mundo. E todo o com- 
plexo, decerto, depende totalmente da exiatencia de fundos 
publicos para rodovias, Portanto, e natural que haja uma 
tremenda pressao no sentido da expansao continua dos gas- 
tos governamentais em rodovias. As contrapressoes dos 
interesses privados existem realmente - notadamente das 
ferrovias, atingidas duramente pelo crescimento do trans- 
porte rodoviario, embora elas nao cheguem a constituir um 
concorrente para o complexo automobilistico. As despesas 
governamentais em rodovias se tern elevado: as limitacoes 
impostas pelas finaneas locais foram superadas por uma 
assistencia federal cada vez maior. E hoje as rodovias s6 
perdem para a educacao, como objeto de despesas gover- 
namentais civis.sa 
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0 New Deal conseguiu elevar as despesas governa- 
mentais em mais de 70 % , mas isto nem mesmo se aproxi- 
mou do total necessario para colocar a economia num nivel 
de pleno emprego dos recurses humanos e materiais. A 
resistencia da oligarquia a maior expansao da despesa 

6 

Tal fato, em si, nao prova que os gastos com rodovias 
tenham ultrapassado qualquer concepcao racional da neces- 
sidade social. Prova, isto sim, e de forma dramatics e 
esmagadora, a terrivel confusao em que colocou a socieda- 
de americana o crescimento canceroso do complexo auto- 
mobilistico, crescimento que teria sido impossivel se os 
gastos governamentais com as rodovias necessarias se ti- 
vessem limitado e reduzido tal como a oligarquia limitou 
e reduziu as despesas com outros objetivos civis. As ci- 
dades f oram transformadas em pesadelos de congestao ; a 
atmosfera esta impregnada de elementos poluidos que pro- 
vocam doencas ; vastas areas de boa terra urbana e rural 
sao transformadas em faixas de concreto e campos de as- 
falto; comunidades e arredores pacificos sao violados pelo 
barulho dos carros e caminhces que trafegam; ferrovias, 
que podem transportar mercadorias e pas.sageiros com efi- 
ciencia e sem congestionamento, perdem clientes e, cor- 
respondentemente, elevam suas tarifas, num circulo vi- 
cioso que ameaea a propria existencia dos services su- 
burbanos de nossas maiores cidades; os sistemas urbanos 
de transito rapido estao ao mesmo tempo famintos e so- 
brecarregados, de forma que movimentar-se pelas areas 
centrais de Nova York, Chicago e dezenas de outras me- 
tropoles torna-se um tormento a que s6 se submete o ne- 
cessitado ou o tolo. E qual o remedio habitual para este 
terrivel estado de coisa? Mais rodovias, mais ruas, mais 
garagens, mais areas de estacionamento - maior quan- 
tidade do mesmo veneno que ja esta ameacando a propria 
vida de uma civiliza<;ao cada vez mais urbanizada. E tudo 
isso se torna possivel pelo dispendio generoso de fundos 
publicos, defendido e aprovado ansiosamente por uma oli- 
garquia da riqueza que combate acerbamente qualquer am- 
plia<;iio dos services publicos que beneficiariam a grande 
massa dos cidadaos americanos. Em nenhum outro setor 
a loucura do capitalismo monopolista americano se tor- 
nou mais evidente, ou mais desesperadamente incuravel, 
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3• Eis as percentagens do PNB no periodo 1946-1961: 
1946 - 8,9 1951 - 10,3 1956 - 9,9 
1947 - 4,9 1952 - 13,4 1957 - 10,0 
1948 - 4,5 1953 - 11,0 1958 - 10,1 
1949 - 5,2 1954 - 11,0 1959 - 9,6 
1950 - 5,0 1955 - 9,8 1960 - 9,0 

1961 - 9,4 
FONTE: Economic Report: of the President, janeiro de 1962, pait. 207. Os 

numeros divargem levemente dos citados antes, ext r afdos de Bator, para 195'1 e 
nnos anterlcrcs. 

civil intensificou-se e consolidou-se quando o desemprego 
ainda era de mais de 15% da for~ de trabalho. Em 1939 
comecava a tornar-se cada vez mais claro que a refonna 
liberal falhara tristemente na sua tentativa de salvar o 
capitalismo monopolista dos Estados Unidos de suas pro- 
prias tendencias autodestrutivas. Ao aproximar-se o fim 
do segundo mandato de Roosevelt, um sentimento profun- 
do de frustra~ao e inquietacao apossou-se do pais. 

Veio entao a guerra, e com ela a salvacao. As despe- 
sas governamentais elevaram-se e o desemprego baixou. 
Ao termino da guerra, e certo, as despesas com arma- 
mentos foram acentuadamente reduzidas, mas devido as 
necessidades da procura civil, acumuladas durante o pe- 
riodo do conflito (agravadas pela escassez de hens e pela 
acumulaeao macica de poupancas liquidas) , a tendencia 
negativa associada a essa redueao foi relativamente bran- 
da e rapida, dando lugar, sem demora, a um surto in- 
flacionario de reconversao, E o surto ainda era forte quan- 
do a Guerra Fria foi iniciada com vigor. As despesas 
militares atingiram seu ponto mais baixo no pos-guerra 
em 1947, passaram a subir em 1948, receberam um im- 
pulso tremendo com a Guerra da Coreia (1950-1953), cai- 
ram moderadamente durante os dois anos seguintes, e em 
1956 comeeara a lenta subida que continuou, com uma pe- 
quena interrupcao em 1960, no inicio da decada de 1960. 
Em relaeao ao PNB, as variacoes das despesas militares 
seguiram um padrao semelhante, exceto pelo fato de te- 
rem sido muito pequenas as variacoes entre 1955 e 1961.3t 

No capitulo 8 teremos mais a dizer sobre a atuai;ao 
da economia no perfodo de pos-guerra. No memento, basta 
assinalarmos que a diferenca entre a profunda estagnacao 
da decada de 1930 ea prosperidade relativa da decada de 
1950 e perfeitamente explicada pelas enorrnes despesas 
militares desta ultima, Em 1939, por exemplo, 17,2% 
da for~a de trabalho estavam desempregados e cerca de 
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35 Era esta a relacao entre as aquisi~oos de bens e services para 
a "defesa nacional" e o PNB. 

86 Evidentemente tal conclusao niio se enquadra na 16gica liberal 
hoje predomtnante. Um grupo de liberais, tendo esquecido turlo s6bre 
Keynes e jamais tendo compreendido a relacao entre o monop61io e o 
funcionamento da economia, afirma que se houvesse menos despesas 
militates haveria mais investimento e consumo privados. Nao explicam, 
porern, por que assirn nao ocorreu na decada de 1930, quando houve 
na verdade menor dispendio militar, nem explicam por que o desemprego 
cresceu durante as decadas de 1950 e 1960, quando a proporcao das 
despcsas rnilitares no PNB permaneceu geralmente estavel. Ate que 
possam oferecer uma explicacao raeional d&sses fenomenos - explicacao 
que s6 nos parece possivel dentro das linhas esbocadas neste Iivro - 
seus pronunciamentos sabre os provaveis efeitos <las reducoes das des- 
pesas militares nao merecem ser levados a scrio. Outro grupo de liberals, 
que pelo menos nao esqueceu totalmente a Grande Depressao, postula 
com igual facilidade uma substituiciio <las dcspesas militares pelas des- 
pesas com o bem-estar social. Mas esquecern de revelar a formula map;ica 
para a oonversfio da oligarquia a tal forrna de pensar, Devemos dizer 
<lesses ltberais o que Marx disse dos reformadores burgueses de sua 
epoca: "Todos eles desejam o impossivel, Ott seja, as oondicoes de exis- 
tencia burguesa sem as consequencias necessarias dessas condicoes", Karl 
Marx e Friedrich Engels, Selected Correspondence, Nova York, 1935, 
pag. is. 

1,4% do restante estavam ernpregados na producao de 
bens e services para fins militares." Cerca de 18'fo da 
for~a de trabalho, em outras palavras, estavam desempre- 
gados ou dependiarn, para seus empregos, das despesas 
rnilitares. Em 1961 (como 1939, ano de recuperacao de 
uma recessao ciclica) , os numeros comparaveis eram 6,7% 
de desempregados e 9,4 % de dependentes de despesas rnili- 
tares, um total de cerca de 16 % . Seria possivel desen- 
volver e aperfeicoar estes calculos, mas nao ha razao para 
pensarmos que isso afetaria a conclusao geral: a percen- 
tagem da for<;a de trabalho desempregada ou dependents 
do dispendio militar foi aproximadamente a mesma em 
1961 e em 1939. Segue-se, disso, que se o orcamento mi- 
litar fosse reduzido as proporcoes de 1939, tambem 0 
desemprego voltaria as proporcoes observadas em 1939.36 

Por que a oligarquia, que mantem tao curta a redea 
das despesas civis, tornou-se, nas duas ultimas decadas, 
tao liberal para com os gastos militares? 
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1 0 proprlo Marx compreendeu a importflncia decisiva da eslrutura 
internacional do capitalismo, mas o piano de 0 Capital e, talvez o quc e ainda mais imporlante, o fato de nao ter concluido o sen trabalho, 
deram origem a impressao gcneralizada de quo considerava 0 caratcr 
internaclonal do sisterna capitallsta como de significar;ao secundaria. Nao 
sc pode clizer o rncsmo de Lenin, e claro, mas ainda hoje ha muitos 
marxistas que parecern [ulgar que o capitalisrno, como sistema inter- 
nacional, pode ser considerado apenas como uma colecao de capitalismcs 
nacionais. Ha, portanto, .iustificar;ao para as criticas expressas por Oliver 
Cox em seu Capitalism as a System (Nova York, 1964, Capitulo 14), sen· 
do valiosa a sua reiterada insistencia em que o car:\ter internacional do 
capitalismo teve sempre um efeito decisivo sobre a natureza e funcio- 
namento das uniclades nacionais que o compoem. 

A questao formulada no fim do capitulo anterior pode 
ser apresentada com outras palavras: Por que a oligar- 
quia dos Estados Unidos precisa e mantern hoje uma ma- 
quina militar tao grande, se anteriormente podia satisfa- 
zer-se com uma estrutura muito menor? Para responder 
a tal pergunta precisamos considerar, primeiro, o papel 
das forc;as armadas na sociedade capitalista. 

Desde seus inicios na Idade Media, o capitalismo foi 
sempre um sistema internacional. E foi sempre um sis- 
tema hierarquico, com uma ou rnais metr6po1es lideres na 
cupula, colonias totalmente dependentes na base e muitos 
graus de superordenacao e subordinacao no meio. Tais 
caracteristicas sao de importancia decisiva para o funcio- 
namento do sistema como um todo e de seus componentes 
individuais, embora a irnportancia desse fato tenha sido 
ignorada ou negada insistentemente pelos economistas bur- 
gueses, e mesmo os marxistas a tenham subestimado com 
frequencia.' Em particular, seria totalmente impossivel 
compreender o papel das forc;as armadas na sociedade ca- 
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2 Nosso Angulo de visao tambern exclui outro aspccto da questiio 
que, num contexto difcrente, teria de ser considerado como de grande 
importilncia. A tecnologia <la guerra e a crganizacfio e nprovisionamento 
<las fOrcas armadas exerceram sempre - e nao apenas no regime capita- 
lista - urna influencia profunda sobre o desenvolvimento eoonemico. 
"Em geral, o exerclto e importante para o desenvolvimento economlco. 
Por exemplo, foi no exercito que OS antigos desenvolveram, inicialmente, 
um sistema complete de salarios. Da mesma forma, entre os romanos, 
o peculium castrense foi a primeira fonna legal pela qua! o direito de 
outros, alern dos pais de familia, a propriedade m6vel, teve reconhe- 
cimento. 0 mesmo ocorreu com o sistema de guildas, entre as corpo- 
rac(ies de f abri. Tambern nele e que ocorreu pela primeira vez o uso de 
maquinas em grande escala. Mesmo o valor especial dos metals e seu 
uso come moeda parecem ter-se baseado originalmente na ... sua signi- 
ficacao militar. A divisao do trabalho dentro de um ramo tambem foi 
realizade, primeiro, nos exercitos, Toda a hist6ria das formas de socie- 
dade burguesa esta aqui enccrrada, de forma notavel". Marx a Engels, 
25 de setcmbro de 1857. Selected Correspondence, pugs. 98-99. 

pitalista sem colocar o carater internacional do sistema 
no centro mesmo do enfoque analftico. 

A forc;a armada, no capitalismo, nao e usada apenas 
na esfera internacional. Em todo pais capitalista, e ernpre- 
gada para esbulhar, reprimir e controlar, de outras forrnas, 
a forc;a de trabalho interna. Mas em relacfio ao problema 
que nos interessa - a absorcao do excedente pela maqui- 
na militar nos Estados Unidos de hoje - este aspecto e 
de somenos importancia e pode ser pfisto de lado.2 Vamos 
concentrar-nos no uso internacional da forc;a armada. 

A hierarquia das nacoes que constituem o sistema ca- 
pitalista e caracterizada por um complexo de relacoes de 
exploracao. Os que estao na cupula exploram, em graus 
variados, todas as camadas inferiores, e os que estao em 
determinado nivel exploram os colocados em posicao in- 
ferior, ate chegarmos a camada mais baixa, que nao tern 
ninguem para explorar. Ao mesmo tempo, cada unida- 
de em cada nivel luta para ser a unica exploradora do 
maier numero possivel de unidades que estao abaixo dela. 
Ternes assirn uma rede de relacoes antagonieas, lancando 
exploradores contra explorados e exploradores rivais uns 
contra os outros. Ignorando as categorias juridicas po- 
demos chamar OS paises localizados na cupula, OU proximo 
dela, como "metr6poles", e todos os localizados na base, 
ou proximo dela, de "colonias". A esfera de exportacao 
de uma metr6pole, da qual os rivais estao excluidos de for- 
ma mais ou menos efetiva, e o seu "imperio", Alguns dos 
paises das camadas intermediarias podem juntar-se num 
imperio, e um deles pode mesmo, ocasionalmente, trazer 
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3 0 pensamento burgues comeeou, de forma natural, a considerar 
tal situacao como normal, e nao excepcional - conclusao que parecia 
ainda mais plausivel por ter sido este tambem 0 periodo em que a 
Crii-Bretanha avaneou industrialmente tanto em rclaeao aos seus prin- 
cipais rivais que pode esposar a doutrina do livre comercio e desmantelar, 
com segt11anca, grande parte do aparato de monop6lio e protecao com 
que todos cs tmperios mais velhos se haviam cercado. A Economia 
Politica passou a ver no imperialismo e na guerra nao os meios de 
enriquecimento do pals, opiniao essa defendida pelos mercantilistas, mas 
interferencias Injustificaveis do Estado na acumulacao de capital. A 
ideologia burguesa foi a ponto de proclamar, nas palavras de Schum- 

seu pr6prio imperio a essa uniao (por exemplo, Portugal 
e o imperio portugues como unidades subordinadas dentro 
do imperio britanico, mais amplo) : outros, nas camadas 
intermediarias, podem conseguir conservar uma indepen- 
dencia relativa, como ocorreu com os Estados Unidos du- 
rante aproxirnadamente seu prirneiro seculo e meio de 
nacao independente. 

:E claro que todas as nac;oes - exceto as dependentes 
e indefesas localizadas na base - tern necessidade de for- 
c;as armadas para rnanter e, se possivel, melhorar suas 
posieoes na hierarquia de exploracao, Quanto um deter- 
minado pais necessita depende de sua posieao na hie- 
rarquia e do tipo de relacoes nessa hierarquia como um 
todo, naquele momento determinado. As nacoes princi- 
pais terao sempre rnaiores exigencias, cuja magnitude va- 
ria1·a de acordo com a existencia, ou nao, de uma luta ati- 
va entre elas, para alcancar a principal posicao. As ne, 
cessidades das nacoes secundarias tambem variarao ao 
longo do tempo, em func;iio de diferentes aspectos, prin- 
cipalmente de sua capacidade de estabelecer uma alianca 
protetora com um ou mais dos contendores que lutam pela 
lideranca. 

E;ste esquema, extraido da historia capitalista, pode 
ser ilustrado, naturalmente, pela mesma fonte. Assim, 
OS seculos XVII e XVIII, que viram lutas quase continuas 
pelo Imperio e lideranca entre espanhois, holandeses, bri- 
tanicos e franceses - acabando num duelo limitado entre 
OS dois ultirnos - foram seculos altamente "militarizados". 
0 ano de 1815 marcou uma vit6ria britanica decisiva, 
seguida por mais de meio seculo de Pax Britannica. Com 
um lider indiscutido ocupando o alto e estabilizando todo 
o sistema atraves de sua propria forc;a e de um sistema 
flexivel de alianeas, a enfase s6bre o militarismo ea neces- 
sidade de fOrc;a armada declinou acentuadamente por todo 
o mundo capitalista." Os desafios alemao e [apones, ini- 
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peter, quc "o pacifisrno e a moralidade internacional modema sao ... 
produtos do capitalismo. . .. Na verdade, quanto mais basicamente capi- 
talistas forern a estrutura e a atitude de uma nac;ao, ranto mais 1?aci- 
fista e mais inclinada a pensar no custo da guerra ela sera", Capitalism, 
Socialism and Democracy, pag. 128. 

l!: importante comprccnder que ha cem anos havia um importante 
elemento de verdade nesta posicao, Em condicoes de ccmpeticfio e 
na suposicao impHcita do pleno emprego, era correto considerar as des- 
pesas governamentais ociosas como urn freio na acumulacao de capital, 
e, portanto, opor-se a elas. Ho]e, porem, tais ideias - enoontradas 
ocasionalmente no Wall Street Journal e em bastioes semelhantes do 
conservantismo fora de moda - sao anacronicas, Com homens e ma- 
quinas ociosos como a caracterlstica normal do capitalismo monopollsta, 
o pensarnento burgues avancado, profundamente ernbebido da doutrina 
keynesiana, sabe perfeitamente hem quo o dispendio governamental 
adicional, por rnais desnecessario que seja, eleva rendas e lucros. Alem 
disso, as empresas rnaiores e mais poderosas obtem a parte do leao nos 
contratos de armamentos e transferern os impostos adicionais que por 
acaso encerrem para seus clientes ( principalrnente o pr6prio Coverno.) 
Nessas condicoes, niio l1a certamente mais razao para que a ideologia 
burguesa se [acte de seu pacifismo e sua propensao a contar os custos 
do militarismo. 

4 Ver o excelente estudo de R. W. Van Alstyne, The Rising Ame- 
rican Empire. Van Alstyne demonstra que "o concelto de um imperio 
amerlcano e as principais linhas de seu crescimento futuro estavam corn- 
pletos em 1800' ( pag. 100). 

ciados respectivamente com a unificacao do Reich sob a 
hegemonia prussiana e a Restauracao Meiji, perturbaram 
sem duvida esse equilibrio relative e levaram diretamente 
a uma nova onda de militarismo, que culminou na Pri- 
meira e na Segunda Guerra Mundial. 

Partindo dessa exposicao como introducao te6rica, po- 
demos apresentar um esboc;o do desenvolvimento da neces- 
sidade de for~a militar que tern o capitalismo americano. 
Os Estados Unidos eram expansionistas e imperialistas 
rnuito antes de alcancarem a sua independencia, mas os 
prirneiros lideres nacionais nao tinham ilusoes de poder 
desafiar, com exito, as potencias imperialistas mais an- 
tigas, na luta por um papel de lideranca na cupula.' Ado- 
taram, por isso, uma politica de aliancas e negociacoes 
destinada a tirar o maximo proveito das necessidades e 
conflitos dos lideres. A pr6pria independencia foi possi- 
bilitada por uma alianca com a Franca contra a Gra-Bre- 
tanha; e Napoleao concordou com a compra da Luisiana, 
que do ponto-de-vista americano era extremamente van- 
tajosa, porque ele esperava fortalecer, desse modo, a re- 
sistencia dos Estados Unidos ao domlnio britanico do 
Atlantico. Depois de 1815, durante o periodo de incon- 
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r; Em grnnde parte devido a sua pr6pria hist6ria como ex-coldnia, 
que teve de Iutar pela sua Independencla, o expansionismo dos Estados 
Unidos raramente tomou a forma de colonialismo. :E:sse pals foi, por- 
tanto, o ploneiro no desenvolvimento, especialmente na America Latina, 
do formas de dominlo e exploracao que comuroente recebern hoje o 
nome de neocolonialismo. Essa longa experiencia facilitou de muito o 
processo de t.ransformar ex-colonias da Gra-Bretanha e outras potencias 
imperialistas mais antigas em neocoleruas dos Estados Unidos. 

testavel Iideranca britanica, os Estados Unidos desempe, 
nharam, no conj unto, o papel de aliado dos britanicos, sem- 
pre extraindo, porem, 0 maximo proveito de seu apoio. 
Com isso, durante o seculo XIX, Washington construiu 
um grande imperio, embora de importancia aecundaria, e 
formulou pretensoes de um imperio ainda maior (especial- 
mente na Doutrina Monroe) sem experimentar, jamais, 
a necessidade de uma maquina militar correspondentemen- 
te grande. 

Tendo alcancado a situacao de uma potencia rica na 
epoca em que alemaes e japoneses estavam prontos a 
lanear suas reivindicacoes de lideranca, os Estados Unidos 
foram forcados a estabelecer causa comum com outras 
potencias ricas, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. 
lsto, porem, nao lhes irnpedirarn de defender suas pre- 
tensoes pr6prias de lideranca. Na verdade, durante todo 
o periodo de 1914 a 1945, a for~a relativa dos Estados 
Unidos cresceu mais ou menos continuamente a expensas 
de aliados e inimigos, simultaneamente. E ao termino da 
Segunda Guerra Mundial, eles surgiram como lider indis- 
cutivel, com uma posi~ao tao dominante no mundo capi- 
talista quanto o fora a da Gra-Bretanha depois de 1815. 

Isto apenas bastaria para explicar por que as neces- 
sidades militares dos Estados Unidos, que cresceram enor- 
memente durante as duas guerras, permaneceram enormes, 
se medidas pelos padroes dos tempos de paz, depois da 
Segunda Guerra Mundial. 0 lider indiscutivel deve man- 
ter uma clara superioridade militar, seja atraves de suas 
proprias fOr~as armadas, seja pela manipulacao de alian- 
~as, ou de ambas. Os Estados Unidos escolheram os dois 
processos. Ao mesmo tempo, a medida que os velhos im- 
perios coloniais se decompunham cada vez mais - por 
varias razoes que nao podemos analisar aqui - OS Estados 
Unidos usaram seu poderio militar e financeiro para atrair 
grandes parcelas <lesses imperios para o seu pr6prio im- 
perio neocolonial." Dessa forma, surgiu, um grande impe- 
rio americano mundial, e o seu controle e policiamento au- 
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FONTE: Stati•tical Abotr¢cl of th• IJ.,.ited Statoo, 1002, p6gs. 7, 911.912. Pua 
o Vielnl do Sul. The World Alma.tac. IU62, p6g. 387. 

(mil/16<•) 
Po1mlafllo 

183,3 
196,5 

17,9 
55,5 

161,3 
35,3 
2,5 
8,3 

660,6 

A,.ta 
(Mil/iaTtt de mi· 
lha1 owadrada•) 

3.682 
7.680 
3.852 
1.693 

735 
52 

722 
51 

18.467 

Estados Unidos e possessoes . 
Dezenove poises latino-americanos ..••.... 
Canada . 
Quatro paises do Oriente Pr6xiroo e Medio .. 
Qu~tro paises do Sul e Su~este da Asia . 
Do~s pa!ses do. Leste da .Asia . 
Dois parses afncanos . 
Um pals europeu . 

Totais . 

6 Exlstem, decerto, diferencas leg!timas de opiniiio quanto a in- 
clusao deste ou daquele pais como parte do irnperio americauo. Ofere- 
cemos a seguinte relacao, feita em bases conservadoras: os pr6prios 
Estados Unidos c umas poucas possessoes coloniais ( notadamontc Piirto 
Rico e as ilhas do Pacifico); todos os paises latino-americanos, exceto 
Cuba; Canada; quatro paises no Oriente Pr6ximo e Medic {Turquia, 
Jordania, Arabia Saudita e Ira); quatro paises no Sul e Sudeste <la Asia 
( Paqutstao, Taililndia, Filipinas e Vietnii do Sul); dois paises no Leste 
da Asia ( Coreia do Sul e Formosa); dots paises na Africa (Liberia e 
Llbia); e um pals na Europa (Grecla). Dentro desse quadro o imperio 
americano, em 1960, tinha as seguintes dimensoes: 

Para explicar por que as necessidades militares dos 
Estados Unidos aumentaram rapidamente durante o pe- 
riodo de pos-guerra, temos de ir alem de uma teoria ba- 
seada na experiencia capitalista do passado, e levar em 
consideracao um novo fenomeno historico, ou seja, a 
ascensao de um sistema socialista mundial como rival e 

2 

mentaram, grandemente, as necessidades militares dos 
Estados Unidos." 

E facil, assim, explicar o fato de terem permanecido 
elevadas as necessidades militares dos Estados Unidos, 
depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Gra-Bretanha 
teve experiencia semelhante no seculo XIX, sem experi- 
mentar uma necessidade sempre crescente de for~a militar. 
Na verdade, a experiencia britanica parece confirmar a 
opiniao de que a pr6pria existencia de um lider indis- 
cutivel teria o efeito de estabilizar as necessidadea de todas 
as unidades da hierarquia capitalista, inclusive as do pr6- 
prio lider. 
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7 Ver o famoso artigo "Tho Sources of Soviet Conduct", de X 
[Kennan], Foreign Affairs, julho de 1947. :£ste artigo foi escrito na 
epoca mesrna em que o Presidente Truman fomeotava o medo histerlco 
a Uniao Sovietica, para eonsegulr a aprovacao, pelo Congresso, da Dou- 
trina Truman. 

Uma exeelente exposicao do Professor Neal D. Houghton, do Depar- 
tamento de Coverno da Universidnde do Arizona, mcrece ser citada aqui. 
Referindo-se a "suposicao de que a Russia pretende 'atacar' OS Estados 
Unidos e o Ocidente", escreve elc: "Entre todas as pessoas que basea- 

alternativa ao sisterna capitalista mundial. Por que o 
aparecimento de um rival socialista provocou crescentes 
necessidades militares de parte da principal nacao capi- 
talista? 

Os criadores oficiais e nao-oficiais da opiniao publica 
- dos Presidentes e Secretaries de Estado aos editoria- 
listas de jornais de pequenas cidades - tern uma (mica 
resposta: os Estados Unidos devem estar preparados para 
protegerem o "mundo livre" contra a ameaca da agressao 
sovietica (ou chinesa). A realidade e seriedade da ameaca 
sao tomadas como certas ou "provadas" por duas linhas 
de argumentacao. Uma serie de acoes cornunistas, su- 
postas ou reais, remontando ao periodo imediatamente 
anterior a Segunda Guerra Mundial (notadamente a guer- 
ra com a Fmlandia) e vindo ate as guerrilhas do Vietna 
do Sul, sao indicadas como exemplos claros da agressivi- 
dade comunista. Alem disso, uma explicacao teorica desse 
comportamento supostamente agressivo e dada na forma 
de um silogismo: os Estados totalitarios sao agressivos, 
como por exemplo a Alemanha nazista e o Japao imperial; 
a Uniao Sovietica e um Estado totalitario ; logo, a Uniao 
Sovietica tern que ser agressiva. 

0 tema da agressividade sovietica tern sido repetido 
de forma tao freqiiente e gritante durante 0 ultimo quarto 
de seculo que e hoje aceito pela maioria dos americanos 
corno um fato - tao certo quanto a noite se segue ao 
dia. E ainda assim, por mais paradoxal que pareca, nao 
conhecemos nenhum analista serio da sociedade e da poli- 
tica sovieticas que realmente acredite nisso. Ate o formu- 
lador ideol6gico da famosa doutrina da "contencao", 
George F. Kennan, entao chefe do planejamento politico 
do Departamento de Estado, rejeitava liminarrnente a 
ideia de que a URSS fosse uma potencia agressiva, no 
sentido em que o era a Alemanha de Hitler.7 E entre os 
varies colunistas, historiadores, cientistas politicos que sus- 
tentaram a tese de que a politica sovietica foi sempre 
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ram nossas politlcas defensivas e de guerra fria nesse medo psieotico, 
nenhuma jamais se deu ao trabalho de iustificar ta! medo ra.cionalmente. 
Ningu(:m procurou explicar, logicamente, por que a Russia teria tais in- 
ten~s. . .. Por outro lado, todos os pesquisadores racionais do assunto, 
de meu conhecimento, chegaram a conviceao de que nem o povo russo 
nem os lideres sovieticos tam, ou jamais tiveram, tal desejo ou Intencao". 
Neal D. Houghton, "The Challenge to International Leadership in Re- 
cent American Foreign Policy", Socioi Science, junho de 1961, pag. 174. 

B Vero monumental trabalho de D. F. Fleming, The Cold War and 
Its Origin.~, 1917-1960, 2 vols., Nova York e Londres, 1961. Esse estudo, 
muito bem documcntado, foi chamado de "uma das grandes obras de 
nossa epoca" por Frederick L. Schuman, uma das principals autoridades 
americanas em relacoes intcrnacionais. (The Nation, 13 de janeiro de 
1963.) 

9 The Washington Post, 5 de rnareo de 1963. 
10 Citado cm Fleming, The Cold War and Its Origins, Vol. 2, pag. 

1096. 

E William S. Schlamm, ex-diretor da revista Fortune, 
que defende os ultimatos nucleares como metodo de afastar 
os russos da Europa oriental, e mais enfatico, afirmando 
que "o comunismo viceja na paz, deeeia a paz, triunfa 
na paz".10 

Qualquer discussao geral deste assunto teria, decerto, 
de analisar as diferencas basicas entre o nazismo ( ou ou- 
tras form as de f ascismo) e o socialismo, para mostrar 
que, longe de serem semelhantes, elas sao polos opostos. 
0 militarismo e a conquista sao totalmente estranhos a 
teoria marxista, e uma sociedade socialista nao encerra 

essencialmente defensiva estao muitos dos lideres destaca- 
dos da vida intelectual americana. Na verdade, seria dificil 
indicar uma tese que tenha sido investigada de forma mais 
completa, ou defendida com maior base.8 Alem disso, os 
politicos mais ponderados, homens como Chester Bowles 
e o Senador Fulbright, empenham-se freqiientemente em 
ressaltar que a ameaca sovietica - de cuja existencia 
nao duvidam - nao e militar, mas econornica, politica e 
ideol6gica. Mesmo os mais beligerantes - ou talvez espe- 
cialmente eles - em suas atitudes para com a URSS nao 
acreditam no carater agressivo da politica sovietica. Como 
escreveu Walter Lippmann: 

Um grupo belicoso compoe-se de pessoas quc conspiram c pro- 
movem agita~Cies para provocar uma guerra na qua! o pals pode obtcr, 
na opiniao dos sens parudarios, lucros e glorias. Scria dificiJ encontrar 
um americano que julgue haver muito lucro e gl6ria em qualquer grande 
guerra, hoje. 0 grupo bclicista consiste em pessoas que supocm que os 
russos niio irao a gucrra, nao importa o que fizerem os americanos.? 
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A necessidade que a oligarquia americana tern de uma 
enorme maquina militar deve ser buscada em outros as- 
pectos que nao a ameaea inexistente de uma agressao so- 
vietica. Quando admitirrnos isso e libertarmos nossas 
mentes da linguagem e confusao provocadas pelas defer- 
macoes ideologicas e propagandisticas da oligarquia, ve- 
remos logo o que estarnos procurando: o mesmo odio impla- 
cavel do socialismo, a mesma disposieao de destrui-lo, que 
dominou as principais nacoes do mundo capitalista, desde 
que os bolchevistas tomaram o poder, em novembro de 
1917. 0 objetivo central foi sempre o mesmo: impedir a 
expansao do socialisrno, comprimi-lo na menor area pos- 
sivel, e em ultima analise elimina-lo da face da terra. 
0 que se modificou com a mudanea das condicoes foram 
OS metodos e estrategias usados para alcancar esses obie- 
ti vos que perrnanecem os mesmos. 

Quando o regime sovietico era jovem e fraco, parecia 
haver uma possibilidade real no financiamento e abaste- 
cimento de seus adversaries contra-revolucionarios e na 
invasao de seu territ6rio. Quando tais esforcos fracas- 
saram - devido, em grande parte, A resistencia dos tra- 
balhadores dos paises capitalistas, cansados de guerras, 
um cordon stmitaire de Estados clientes reacionarios foi 
formado nas fronteiras ocidentais da URSS, e foi neces- 
sario aceitar um periodo de impasse constrangido. Uma 
decada depois surgiu a politica de criacao das maquinas 
militares alema e japonesa, para leva-las a um ataque 
final contra a Uniao Sovietica, Essa estrategia foi um 
tiro pela culatra - tao violento, na realidade, que obrigou 
as potencias ocidentais a uma alianca com o pals que dese. 
j avam vitimar. Quando a fumaca dos campos de batalha 
se espalhou, a Uniao Sovietica ainda continuava firme - 

3 

qualquer classe ou grupo que, como os gr.andes capitalistas 
dos paises imperialistas, tenha a ganhar com uma politica 
de subjugar outras nacoes e povos. Tal analise, porem, 
estaria deslocada aqui, e de qualquer modo apenas refor- 
caria a conclusao ja evidente para as pessoas bem infor- 
madas: a politica externa sovietica e essencialmente de- 
fensiva e nao apresenta qualquer semelhanca com as 
politicas belicosas agressivas da Alernanha nazista e seus 
aliados do Eixo. 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 188 



11 Fleming o demonstra de forma concluslva, ibid., Vol. I, pags. 
441-2. 

e o cordon sanitaire havia sido substituido por um cin- 
turao protetor de paises socialistas que chegavam ate o 
corac;ao da Europa. Assim, comecando num punhado de 
cidades industriais da Russia tzarista, o poderio socialista 
difundiu-se a ponto de abarcar a imensa regiao que vai 
do Elba ao Pacifico. Os centros tradicionais do capita- 
lismo na Europa e Asia estavam entao em ruinas ou se 
arrastavam, apenas capazes de evitar o colapso economico. 
Alem disso, a maioria dos paises coloniais e semicoloniais 
:fermentava, com as forc;as socialistas apresentando, pela 
primeira vez, um ser io desafio aos regimes ha muito esta- 
belecidos. Evidenternente, o capitalismo mundial enfren- 
tava urna crise sem precedente. 

Em meio a essa crise, os Estados Unidos se desta- 
caram e assumiram a plena lideranca de uma grande 
contra-ofensiva capitalista. A ideia tomou forma na ima- 
ginac;ao do Presidente Truman pelo menos ja no outono 
de 1945,11 mas a opiniao publica americana ainda nao 
estava preparada para ela. Foi necessario mais de um ano 
de propaganda anticomunista intensiva - na qual se des- 
taca o famoso discurso da "Cortina de Ferro", pronun, 
ciado por Winston Churchill em Fulton, Missouri, a 5 de 
mareo de 1946 - antes que Truman e seus conselheiros 
julgassem que o povo e seus representantes no Congresso 
estavam prontos a subscrever uma cruzada anti-socialista 
mundial. 

A 24 de fevereiro de 1947 os ingleses, lutando para 
superar uma aguda crise economica, anunciaram a reti- 
rada do apoio ao Governo direitista que ocupava o poder 
na Grecia e que lutava pela sobrevivencia contra um 
movimento revolucionario de guerrilhas. A imediata rea- 
c;ao dos Estados Unidos foi a Doutrina Truman, que na 
realidade proclamava um protetorado americano sobre a 
Grecia e a Turquia, e anunciava que "a politica dos Esta- 
dos Unidos deve ser de apoio aos povos livres que resistern 
as tentativas de dominio pelas minorias armadas OU pela 
pressao externa". Nas palavras de Fleming: 

Nenhum pronunciamento poderia ter sido mais total. Onde quer 
que surgtsse uma revolucao comunista, os Estados Unidos a sufocariam. 
Onde quer que a Uniao Sovietica procurasse avancar, em qualquer 
ponto de sua vasta circunferencia, os Estados Unidos resistiriam. Os 
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12 Ibtd., pag. 446. 

Estados Unidos se transformariam no policial anticomunista e anti-russo 
do mundo.12 

Por mais ampla que fosse, a Doutrina Truman nao 
definia o ambito total da nova politica global de Wash- 
ington. Expressava o que podemos chamar de lado nega- 
tivo dessa politica - a determinacao de impedir qual- 
quer novo a vanco do socialismo. 0 lado positivo, com- 
preendendo uma serle de metas de longo alcance, foi 
exposto de modo conciso e claro em dois grandes dis- 
cursos do Secretario de Estado Dean Acheson, em marco 
de 1950, varies meses antes da deflagraeao da Guerra 
da Coreia, 

No primeiro discurso, Acheson definiu o objetivo da 
politica dos Estados Unidos como o estabelecimento de 
"situaeoes de for<;a". Ora, situacoes de for<;a poderiam 
simplesmente ser pontos fortes para a defesa do etatus 
quo. Ou poderiam ser areas basicas das quais se partisse 
para conquistar novo terreno. E Acheson explicou rapi- 
damente o que pretendia dizer. A 16 de marco, em Ber- 
keley, California, disse que, para a coexistencia dos dois 
sistemas, certos pontos de dissensao teriam, mais cedo ou 
mais tarde, de ser solucionados. Relacionou sete deles, 
que podem ser resumidos como segue: 

Primeiro: os tratados de paz alemao, austriaco e Ia- 
pones devem deixar "livres" esses paises - em outras 
palavras, deixa-los capitalistas, aliados dos Estados Uni- 
dos contra a U niao Sovietica. 

Segundo: "Processos de representacao normals" de- 
vem ser introduzidos em "todo o grupo de paises que 
estamos habituados a considerar como area satelite" - 
em outras palavras, a Uniao Sovietiea deve por-se de 
lade, enquanto os Estados Unidos organizam contra-revo- 
lu<;oes na Europa oriental. 

Terceiro : "Os lideres sovieticos poderiam abandonar 
sua politica de obstrucao nas Naeoes Unidas" - em outras 
palavras, a Uniao Sovietica deve aquiescer, nas Nacoes 
Unidas, em ser um instrumento da politica americana. 

Quarto: A Uniao Sovietica deve aceitar "disposicoes 
realistas e efetivas para o controle da energia atomica e as 
limitacces dos armamentos em geral" - em outras pala- 
vras, a Uniao Sovietica deve colocar seu trabalho no campo 
da energia atdmica sob o controls de um organismo domi- 
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18 The Daily Compass, 24 de marco de 1950. 

A concretizacao dessa politica global de anticomu- 
nismo exigia, entre outras coisas, o seguinte: 

1) A mais rapid a reabilitaeao e o maior fortaleci- 
mento dos centros tradicionais do poderio capitalista e sua 
integraeao numa alianca militar dominada pelos Estados 
Unidos. :£sse objetivo foi realizado pelo Plano Marshall, 
anunciado em junho de 1947, exatamente tres meses de- 
pois da Doutrina Truman; e, atraves da Organizacao do 
Tratado do Atlantico Norte, negociada durante o ano se- 
guinte e assinada em abril de 1949. Uma modificacao de 
politica semelhante ocorreu sem demora no J apao, culmi- 
nando com a assinatura de um tratado de paz em sepa- 

4 

0 Professor Frederick L. Schuman, do Williams Col- 
lege, comentou imediatamente os "sete pontos" com as 
seguintes palavras: "Por uma coincidencia, eles compre- 
endem os 'cinco pontos' apresentados por James Burnham 
em The Coming Defeat of Communism, dedicado a ideia 
de que "s6 ha um objetivo possivel para a politica externa 
dos Estados Unidos: a destruieao do poderio comunista".13 
Esta vem sendo, na realidade, a estrela de orientacao da 
politica dos Estados Unidos desde 1917, e continua a ser 
hoje. 

nado pelos americanos e sujeitar seu aparelho militar A 
Inspecao externa. 

Quinto: A Uniao Sovietica deve "desistir da agressao 
indireta, atraves de fronteiras nacionais, e cooperar nos 
esforeos para impedi-la" - em outras palavras, ja que 
a "agressao indireta" e 0 pseudonimo habitual para revo- 
lu~o social, a Uniao Sovietica nao s6 deve concordar com 
as medidas eontra-revolucionarias dos Estados Unidos, 
como ainda ajuda-las e acumpliciar-se com elas. 

Sexto: A Uniao Sovietica e seus aliados (enquanto 
tiver algum) deve perrnitir aos representantes americanos 
oficiais o direito de percorrer seus paises. 

Setirno : Os lideres sovieticos devem cessar suas crl- 
ticas aos Estados Unidos e seus aliados. 
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Resumindo: a necessidade que a oligarquia america- 
na tern de uma grande e crescente maquina militar e 0 
corolario 16gico de sua intencao de conter, reprimir e fi- 
nalmente destruir o sistema socialista mundial que e seu 
rival. 

rado, em 1951. As condicoes subjacentes para o renasci- 
mento do capitalismo na Europa ocidental e Japao eram 
muito mais favoraveis do que pareciam. 0 capital fixo 
e a mao-de-obra qualificada eram abundantes; faziam-se 
necessarias grandes injecoea de capital funcional, que OS 
Estados Unidos podiam proporcionar. Solucionando esses 
problem as, podemos dizer que w ashington obteve seu unico 
exito s61ido e em escala realmente ampla na politica ex- 
terna do perfodo de pos-guerra. 

2) A formaeao de uma rede de pactos e bases mili- 
tares em torno do perimetro da totalidade do bloco socia- 
lista. Essa operaeao comecou com a OTAN e se vem rea- 
lizando desde entao. A rede inclui no momento, alem da 
OTAN, a Organizaeao do Tratado do Sudeste da Asia 
(OT ASE), a Organizaeao do Tratado Central ( conhecida 
originalmente como Pacto de Bagda) e tratados bilaterais 
OU acordos de "assistencta mutua" com dezenas de paises 
em toda parte : Espanha, Turquia, Paquistao, Filipinas, 
Formosa, Japao e muitos outros. Em 1959, os Estados 
Unidos tinham, segundo Fleming, um total de 275 grandes 
bases em 31 paises e mais de 1.400 bases no exterior, 
contando todos os locais onde estavam estacionados sol- 
dados americanos e locais destinados a ocupacao de emer, 
gencia. Essas bases custavam aproximadamente 4 bilhoes 
de d6lares e eram ocupadas por aproximadamente um 
milhao de soldados americanos. 

3) Acima de tudo, a politica dos Estados Unidos 
exigia armas de todos os tipos e classes e homens para 
maneja-las, para emprestar musculos e nervos a esse esque- 
leto mundial de alianeas, estabelecendo assim as "posicoes 
de forc;a" a partir das quais era possivel sufocar a expansao 
do socialismo e exercer pressao suficiente para que, no 
devido tempo, ele Se visse forcado a uma retirada. Fra- 
cassando tais objetivos, a estrutura militar seria suficien- 
temente forte para travar e veneer uma guerra contra a 
Uniao Sovietica, abrindo assim caminho para a liquidaeao 
final do socialismo por meios exclusivamente militares. 
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Nao podemos deixar o problema da necessidade de 
forc;a militar sem indagarmos as causas da hostilidade ca- 
pitalista a existencia de um sistema socialista mundial 
rival. Se, como pensam algumas pessoas, essa hostilidade 
se baseia principalmente em preconceitos e receios irra- 
cionais, como a crenea laboriosamente cultivada na agres- 
sividade sovietica, entao seria de se julgar que existe pelo 
menos uma possibilidade de que, com o tempo, passem 
a predominar opinioes mais racionais. Nesse caso, a coe- 
xistencia pacif lea e o desarmamento poderiam ser consi- 
derados nao como slogans de propaganda na luta entre 
dois sistemas, mas como rnetas alcancaveis. Por outro 
lado, se os preconceitos e receios sao, como freqtiente- 
mente acontece, simples mascaras de interesses profunda- 
mente arraigados, entao teriamos de avaliar as perspec- 
tivas de modo diverso. 

Em primeiro lugar, devemos analisar um argumento 
muito comum que pretende provar que a difusao do so- 
cialismo constitui uma ameaea mortal a existencia do sis- 
tema capitalista. Afirma-se com freqiiencia que o capita- 
lismo nao pode existir sem o comercio exterior e que qual- 
quer progresso do socialismo significa urna limitacao da 
area de comercio capitalista. Portanto, continua o argu- 
mento, para os principals paises capitalistas, mesmo quan- 
do nao sao ameacados por poderosos movimentos socialis- 
tas internos, a luta contra 0 socialismo e, literalmente, 
urna luta pela sobrevivencia. Colocado nesses termos, o 
raciocinio formulado pelos interesses capitalistas envolve 
um non sequitur. E certo que o capitalismo e inconcebivel 
sem o comercio exterior, mas nao e verdade que os paisea 
socialistas se oponham ao comercio com os paises capita- 
listas, ou sejam incapazes dele. Assim, a difusiio do so- 
cialismo, por si s6, niio significa qualquer reducao da 
area de comercio aberta aos paises capitalistas, Podemos 
ir ainda mais adiante. Os economistas burgueses jarnais 
se cansam de repetir que quanto mais industrialmente de- 
senvolvido e um pals, tanto maior o seu potencial como 
parte de um comercio, Como os paises subdesenvolvidos 
se industrializam mais rapidamente sob 0 socialismo do 
que sob o capitalismo, os principais paises capitalistas, de 
acordo com este argumento, deveriam receber bem a di- 
fusiio do socialismo nas areas subdesenvolvidas do mundo 

5 
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H A expressao "ernpresa multinacional" parece ter sido criada por 
David E. Lilienthal, diretor da Tennessee Valley Authority, no Covsmo 
Roosevelt, e da Comissao de Energia At6mica, no Ooverno Truman, 
e atualmente presidente da Development and Resources Corporation, que 
e apoiada e controlada pela casa bancaria internacional de Lazard 
Freres, Um trabalho apresentado por Lilienthal ao Carnegie Jnstitute of 
Technology em abril de 1960, e publicado posteriorrnente pcla Deve- 
lopment and Resources Corporation, tern como titulo "The Mu1tination 
Corporation". A expressso foi usada posteriormente pelo Business Week 
num estudo especial, "Multination Companies", em seu numero de 20 de 
abril de 1963. 

15 Notice of Special Stockholders' Meeting (7 de outubro de 
1959); Fann 10-K for the Fiscal Year Ended December 31, 1962 

capitalista. 0 fato de que ao inves disso eles resistam por 
todos os meios deve ser explicado por outras razoes. 

0 problema e, na realidade, muito mais complexo e 
s6 pode ser formulado com proveito em termos totalmen- 
te diversos. Os Governos capitalistas em geral nao CO- 
merciam entre si: a maior parte das transaeoes comerciais 
no mundo capitalista e realizada pelas empresas privadas, 
principalmente pelas grandes empresas, Interessam-se nao 
pelo comercio como tal, mas pelos lucros: a razao pela 
qua] se opoem, juntamente com os Governos que contro- 
lam, a difusao do socialismo nao e a de reduzir este, ne- 
cessariamente, as possibilidades de importacao ou expor- 
tai;ao (embora isso possa de fato ocorrer), mas pelo fato 
de que o socialismo necessariamente lhes reduz as opor- 
tunidades de lucrar com transacoes com e dentro da area 
recem-socializada. E quando levamos em consideraeao o 
fato de que para as empresas, nos principais paises ca- 
pitalistas, as taxas de lucro das transacoes com e dentro 
dos paises menos desenvolvidos e subdesenvolvidos sao 
geralmente mais altas do que as taxas de lucro interno, a 
razao para a veemencia <la oposicao a difusao do socia- 
lismo precisamente nessas areas sera compreendida. 

Usamos, conscientemente, a expressao geral "transa- 
c;oes com e dentro", ao inves da frase mais limitada, "com- 
prar de e vender a". As relacoes e interesses interna- 
cionais da empresa gigante tipioa sao diversos e extrema- 
mente complexes, ultrapassando a simples exportacao ou 
importacao. A rnelhor forrna, talvez, de deixar isso claro 
e resurnir 0 ambito e carater mundial da companhia que e, fora de duvida, a principal "empresa multinacional" dos 
Estados Unidos: a Standard Oil de Nova Jersey.'! Os 
fates e mimeros que se seguem sao extraidos de publica- 
<;6es oficiais da companhia. 16 
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2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

34 
39 
27 

100 
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(apresentada a Comissao de Titulos e Valdres, de acordo corn o artigo 
13 <la Lei de Titulos de 1934) e o Annual Beport de 1962. 

Embora dois tercos do capital da Jersey estivessem 
localizados na America do Norte, somente um ter~o de 
seus lucros veio daquela regiao, Ou, em outras palavras, 
os investimentos da Jersey no exterior foram de metade 
de seus investimentos internos, mas seus lucros no ex- 
terior foram duas vezes maiores do que OS internos. A 
taxa de lucro indicada no exterior e, assim, quatro vezes 
superior a taxa interna. 

0 fato de que as operacoes daquela companhia sao 
realmente mundiais pode ser percebido se lembrarmos que 
em 1962 ela vendeu seus produtos em mais de cem paises, 
e possuia 50% ou mais das a~6es de 175 substdiarias em 
52 paises. Eis a lista do mimero dessas subsidiarias, pelo 
pais de organizaeao, como nos mostra o Quadro 6 : 
Estados Unidos . . . . . . . . . . 77 Suica . 
Canada . . . . . . • . . . . . . . . . 37 Uruguai . 
Cra-Bretanha . . . . . . . . . . . . 24 Venezuela . 
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Argelia . 
Franca . . . . . . . . . . . . . . • . . 12 Dantzig . 
Baamas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Republica Dominicana . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Egito . 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 El Salvador . 
Colombla . . . . . . . . . . . . . . . 5 Finlandia . 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hungria . 
Australia . . . . . . . . . . . . . • . . 4 India . 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Indonesia . 
Chile • . . . . . . . • . . . . . • . . . 4 Quenia . 
Alemanha . . . . . . . . . . . . . . 4 Luxemburgo . 
Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . 4 Madagascar . 

Ca.pital 
67 
20 
13 

100 

Estados Unidos e Canada . 
America Latina . 
Hemisferio Oriental . 

Total . 

Em termos de valor do capital em dolares, a Stan- 
dard de Nova Jersey e a maior empresa industrial dos 
Estados Unidos, pois esse total se elevava, em fim de 1962, 
a 11.488 milhoes de d6lares. As receitas globais foram, 
no mesmo ano, de 10.567 milhoes de d6lares, e a renda Ii- 
quida (lucro) de 841 milhOes. Sornente quando tais nu- 
meros sao decompostos geograficamente, porem, e que 
a importancia decisiva das operacoes no exterior se torna 
clara. Ao fim de 1958, a distribuicao percentual do capi- 
tal e lucros, pelas regioes, era a seguinte: 
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Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Nova Zelandia . . . . . . . . . . . l 
Paraguai . . . . . . . . . . • . • • • l 
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Republics do Congo . . . . . l 
Singapura . . . . . . . . . . . . . . 1 
Africa do Sul . . . . . . . . . . . . 1 
Esp.~ha . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Surma . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tunisia ... .. .... .. .. .. . 1 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . 3 
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
[apao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Antilhas Holandcsas . . . . . . 3 
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Belglca . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bermudas . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Iraque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Malasia . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Marrocos . . . . . . . . . . . . . . . 2 

RecapituJando por regioes, verificarnos que a Jersey 
tinha 114 subsidiarias nos Estados Unidos e Canada, 77 
na Europa, 43 na America Latina, 14 na Asia, 9 na Africa 
e 18 em outras rsgioes, 

A tremenda variedade e ambito das operacoes estran- 
geiras da Jersey poderia levar a suposicao de que duran- 
te todos esses anos a companhia tenha sido um grande e 
constante exportador de capital. Nada estaria mais Jonge 
da verdade. A parte uma pequena exportacao inicial de 
capital, ha muitos anos, a expansao dos hens da compa- 
nhia no exterior foi financiada com os lucros de suas ope- 
ra~oes locais. Alem disso, tao grandes foram esses lucros 
que, depois de atendidas tOdas as necessidades de expansao 
exterior, restaram ainda enorrnes somas para remessa a 
cornpanhia originaria nos Estados Unidos. Nao sao di- 
vulgados dados separados sobre os volumes de tais remes- 
sas, mas teremos uma ideia das ordens de grandeza exa- 
minando os dados seguintes de 1962, ano em que, corno 
ja dissernos, os lucros totals foram de 841 rnilhOes de do- 
lares. Dessa soma, 538 milhoes foram pagos como divi- 
dendos aos acionistas, em sua grande maioria residentes 
nos Estados Unidos. Os restantes 303 milhoes de d6lares 
foram acrescentados aos investimentos da companhia, no 
pais e no exterior. Em outro ponto, o mesmo Relat6rio 
Anual que registra tais dados declara que os lucros das 
operaeoes nos Estados Unidos, em 1962, foram de 309 
milhoes de dolares, Tal numero, pelo que se pode ver, e 
inferior em 229 milhoes de d6lares ao volume de dividen, 
dos pages, Em outras palavras, aproximadamente 40% 
dos dividendos pages aos acionistas, mais qualquer investi- 
mento novo feito nos Estados Unidos durante aquele ano, 
foram financiados pelos lucros das operacoes estrangei- 
ras. Numa palavra: a Standard Oil de Nova Jersey e um 
grande e constante importador de capital. 
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10 U. S. Department of Commerce, Office of Business Economics, 
U. S. Business Investments in Foreign Countries: A Supplement to the 
Survey of Current Business, Washington, 1960, pag. l. 

11 "Multinational Companies", Business Week, 20 de abril de 1963. 
E: interessante observar que nos Estados Unidos a imprensa <ledicada 
a assuntos econemicos esta, com freqiiencia, muito a frcnte dos eeono- 
rnistas profissionais, reconheoendo e tentando mesmo analisar os fatos 
mais recentes da economia capitalista. 

18 Ibid. 

A esta altura, porem, devemos fazer uma pausa e in- 
dagar se a Standard Oil de Nova Jersey e realmente um 
tipo ideal que nos ajuda a perceber a essencia da reali- 
dade capitalista, ou se pelo contrario nao sera um caso 
excepcional, que devemos ignorar e nao tomar como ob- 
jeto de nossa atencao. 

Ate a Segunda Guerra Mundial teria sido correto tra- 
ta-la como uma forma de excecao - muito importante, 
sem duvida, exercendo uma influencia tremenda, por vezes 
ate decisiva, na politica internacional dos Estados Unidos. 
Nao obstante, o ambito e magnitude multinacionais de 
suas operacoes nao s6 estavam muito a frente de todas as 
outras como tambem eram pouquissimas as companhias 
que se desenvolveram centre das mesmas Jinhas. Muitas 
empresas dos Estados Unidos tinham, e claro, grandes 
interesses no comercio de importacao e exportacao, e va- 
rias dispunham de filiais ou subsidiarias no exterior. Sob 
nenhum aspecto, porem, a situacao de 1946 diferia muito 
da situac;ao observada em 1929. Na verdade, os investi- 
mentos estrangeiros feitos diretamente pelas empresas 
americanas cairam de 7,5 bilhoes de d6lares para 7,2 bi- 
lhdes, ou em 4%, entre essas duas datas." A maioria das 
empresas gigantes que dominavam a economia americana 
nesses anos eram, nas palavras do Business Week, "orien- 
tadas internamente, com operacees internacionais", e nao, 
como a Standard Oil, "empresas de orientaeao realmente 
mundial"." 

Na decada e meia seguinte ocorreu uma grande trans- 
formacao. Citando novamente o Business Week, "em in- 
dustria ap6s industria, as companhias dos Estados Uni- 
dos verificaram que seus ganhos no exterior estavam su- 
bindo e que 0 lucro sobre 0 investimento no exterior era 
freqiientemente muito mais elevado do que os ganhos nos 
Estados Unidos. Quando os ganhos no exterior comeca- 
ram a subir, as margens de lucro nas operacoes internas 
comecaram a diminuir. . .. Foi essa combinacao que for- 
cou o desenvolvimento da companhia multinational".18 Em 
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tll Survey of Current Business, agosto de 1964, pag. 10. 
20 Fred Cutler e Samuel Pizer, Foreign Operations of U. S. In- 

dustry: Capital Spending, Sales and Financing", Survey of Current Bu- 
siness, outubro de 1963, pag. 19. 

E claro que seria preferivel comparar as vendas e 
exportacoes internas e externas das companhias que tern 
f iliais ou subsidiarias no exterior; e seria melhor ainda 
se pudessemos indicar os lucros obtidos por elas nas ope- 
ra~oes externas e internas, respectivamente. Se tais dados 
existissem, poderiamos formar uma imagem muito clara 
do grau de participacao das atividades no exterior nas 
empresas gigantes dos Estados Unidos. Mas mesmo os 

FONTES: Vendas externaa, Fred Culler e Samuel Pizer, "Foreign Open•· 
tlons ot U. S. Jndustrv", Snruey of C1trre-nt flurfn.~••· outubro de 1963; vendas 
internoa e cxportacOcs, Economic lttd.icatcw•. nUmeroe correntea. 

E<1;porta~iio de Mer- 
Venda• dae Pai<J.i• V •mdo1 Tota.ii cadoriaa ( Ezez,.,,;.,. 

Eatranqeinu /tttcrna.a Alimento1) 

1957 18,3 341 16,8 
1958 n. e, 314 13,8 
1959 21,l 356 13,7 
1960 23,6 365 16,6 
1961 25,6 368 16,9 
1962 28,1 400 17,3 
n. e. = nao eristente. 

consequencia, os investimentos feitos diretamente pelas 
companhias americanas no exterior subiram - de 7,2 bi- 
lhfies em 1946 para 40,6 bilhoes de d61ares em 1963, um 
aumento de mais de cinco vezes nos anos decorridos desde 
a Segunda Guerra Mundial.P Paralelamente a esse cresci- 
mento dos investimentos no exterior, ocorreu um aumento 
nas vendas e lucros das filiais e subsidiarias no exterior. 
Na manufatura (excluindo petr61eo e mineracao) as ven- 
das dessas filiais elevaram-se a 18,3 bilhOes de d61ares em 
1957 (o primeiro ano para o qua! existem dados) e a 28,l 
bilhoes de d61ares em 1962, aumento esse de 54% num 
espaco de seis anos.w 

E possivel ter-se uma ideia da crescente importancia 
relativa dessas operacoes externas das empresas ameri- 
canas, pelo exame do Quadro 7, que encerra dados sobre 
as vendas das filiais estrangeiras, das vendas totais in- 
ternas e das exportacoes de mercadorias nao-agricolas, 

Quadro 7 

Crescimento das Vendas de Manufaturas no Estrangeiro e Internamente 
e Exportaeoes de Mercadorias, 1957~1962· 

( Bilhoes de d6lares) 
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!?L "For New Opportunities: Now, the Word Is 'Go Abroad'", U. S. 
News & World Report, 1.0 de [unho de 1964. Para colber material 
para a reportagem, "membros da equipe internacional da U. S. News 
& World Report conversaram com dezenas de Iirmas americanas no 
exterior. Foi colhido tambem material em empresas dos E.U.A. que 
transacionam ativamente no setor externo". 

dados Incluidos no Quadro 7 constituern testernunho elo- 
qiiente do rapido crescimento dessa participacao. Nos 
seis anos a partir de 1957, as vendas das filiais estran- 
geiras cresceram em 54%, ao passo que as vendas internas 
de manufaturas aumentaram de apenas 17%, e as expor- 
tacoes nao-agricolas nao sofreram praticamente modifica- 
r,;ao alguma. 

1l:sses os dados sobre os anos recentes. Se exami- 
narmos o future, veremos que as empresas amertcanas, 
longe de considerarem sua expansao no exterior como con- 
cluida, confiam muito, para sua prosperidade futura, na 
continuacao da penetracao nas economias de outros paises. 
"A America como 'terra da oportunidade' esta deixando 
de existir aos olhos de muitos homens de neg6cios estadu- 
nidenses", diz uma Reportagem Especial do U. S. News 
& World Report, 21 que afirma ainda: 

ll:sses homens de neg6cios estao considerando, cada vez mais, que 
os mercados no exterior - e nao os dos Estados Unidos - oferecem o 
roaior potencial para o crescimento future, Cresce a Impressao de que 
o mcrcado dos E.U.A., embora enorme, esta relaUvamente "saturado", 

ll; no exterior que os homens de neg6cios veem o grande e Inoxplo- 
rado mercado, com ceotenas de milhoes de clientes esperaodo - e cada 
vez mais capazes de comprar - todos os tipos de hens e services. 

Para alcanear esse mercado, as firmas americanas estao construindo 
e ampliando Iabrlcas em todo o mundo. Desde 1958 rnais de 2.100 
companhias americanas iniciaram opcracocs novas s6 na Europa oci- 
dental ... 

Todos os tios de neg6cios - de carros a alimentos iofantis - pre- 
vcem um futuro brilhante para os mercados fora dos Estados Unidos, 

Diz L. E. Spencer, presidente da Goodyear Tire & Rubber Com- 
pany do Canada: "Os mercados exteriores se ampliarao varias v8zes 
mais depressa do que os mercados americanos nos pr6ximos dez anos". 

Declara C. C. Smith, vice-presidente da Internacional Business Ma- 
chines' World Trade Corporation: "A taxa de aurnento de nosso movi- 
mento no exterior e maier do que nos Estados Unidos em t6das as 
principais categorias de produtos. Esperamos que, com o tempo, o seu 
volume supere o dos Estados Unidos". 

Eis o comentario de um funciondrio da Colgate-Palmolive Com- 
pany: "Estamos num mercado saturado, aqui nos Estados Unidos, onde 
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22 Standard c Poor, Standard Corporate Descriptions, 24 de junho 
de 1961. 

Assim, e evidente, tanto pelo que ocorreu no passado 
como pelos planos e esperancas relacionados com o futuro, 
que as empresas americanas se lancaram irrevogavelmen. 
te pela estrada ha muito trilhada, pioneiramente, pela 
Standard Oil. Esta e ainda o modelo de uma empresa 
multinacional, mas deixou de constituir excecao. Mostra- 
nos, simplesmente, de forma mais desenvolvida, aquilo 
que os outros gigantes ja tornaram ou estiio em processo 
de se tornarem. 

A hist6ria recente da Standard Oil de Nova Jersey 
nos proporciona ainda um exernplo didatico da razao pela 
qual as empresas multinacionais sao profundamente hos- 
tis a difusao do socialismo. Antes da Revolucao Cubana, 
a Jersey transacionava ativamente em Cuba, de varias 
formas. Dispunha de instalacoes de refinaria na ilha e 
operava um ample sistema de distribuieao, com proprie- 
dades avaliadas em 62.269.000 dolares.22 Alem disso, a 

3. Os mercados estrangeiros podem habitualmente ser melhor explo- 
rados por uma operacao local, ao inves de cxportaeocs dos Estados 
Unidos. Uma fabrica no exterior pode cvitar as tarifas e outras bar- 
reiras erguidas contra as exportacoes amcricanas ... 

os novos produtos sao a (mica resposta ao crescimento. No exterior, ha 
milhoes de pessoas, cada ano, que alcancam a fose de seu descnvol- 
vimento cultural, social e econernico na qua! compram sabonete, pasta 
de dentes e outras coisas que vendemos". 

A previsao seguinte e Ieita por Fred J. Berch, presidente da General 
Electric Corporation: "A despeito dos altos e baixos econcrnicos OU 

pollticos, os mercados de expansiio mais rapida estarfio no exterior nos 
pr6ximos 25 anos". 

Contra tal pano-de-fundo, o levantamento das firmas americanas 
no exterior revelou principalmente: 

1. As vendas estrangeiras das companhias dos E.U.A. estiio aumen- 
tando muito mais depressa do que suas vendas no pais de origem. Com 
freqtiencia, OS lucros perccntuals Sao tres OU quatro vezes maiores. 

2. As taxas de Iucro no exterior Sito geralmente mais elevadas do 
que em atividades semelhantes nos Estados Unidos. Muitas firmas in- 
formam um lucro peroentual "duas vezes mais elevado do que na 
America". A maioria delas cita baixos salaries no exterior - e menor 
concorrencla. 
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subsidiaria cubana da Jersey comprava o seu petr6leo cru 
da Creole Petroleum, subsidiaria venezuelana da Jersey, 
aos altos precos mantidos pelo cartel petrolifero interna- 
cional. Portanto, a companhia colhia lucros em dois paises 
e em tres operacoes separadas - venda e refino do petr6- 
leo cru e venda dos produtos acabados. Em consequencia 
da Revolueao, as propriedades da companhia em Cuba 
foram nacionalizadas sem indenizacao e a Creole perdeu 
seu mercado cubano. Mais de 60 milhces de d6lares em 
hens e todas as tres fontes de lucro corrente foram per- 
didos de um s6 golpe - e sem envolver, de forma alguma, 
exportacoes dos Estados Unidos, ou importaeoes para esse 
pais. 

Pode-se argumentar que, se a Jersey e o Governo dos 
Estados Unidos tivessem adotado politicas diferentes para 
com Cuba, o regime revolucionario teria experimentado 
satisfaeao em continuar a comprar o petr6leo da Vene- 
zuela, que no final das contas e a fonte de abastecimento 
mais proxima e mais racional. Isso e certo, indubitavel, 
mente - mas com uma restri<;lio importante, 0 regime 
revolucionarlo poderia ter continuado a comprar petr6leo 
da Venezuela, mas nao continuaria a pagar os precos e 
a cumprir as condicoes de pagamento impostas pela Stan- 
dard Oil. E como podia voltar-se para a Uniao Sovietica 
como fonte alternativa de abastecimento, ja nao estaria 
obrigado a submeter-se as condicoes do cartel. Assim, para 
permanecer no mercado cubano, a Jersey teria pelo menos 
de reduzir seus precos e oferecer melhores condicces de 
credito. lsto nao s6 teria significado menores lucros nas 
vendas a Cuba como tambem ameacaria toda a estrutura 
dos precos do cartel. Jersey e Washington resolveram, 
ao inves disso, combater a Revolucao Cubana. 

0 que esta em jogo no conflito entre os Estados Uni- 
dos e Cuba nao e o comercio, e isso se confirma pelas re- 
la~oes de Cuba com outros paises capitalistas, Muito de- 
pois da socializaeao da economia cubana, o Governo de 
Havana promovia vigorosamente seu comercio com a Gra- 
Bretanha, Franca, Espanha, Canada, Japao - em suma, 
com qualquer pais disposto a realizar transacces. :E ver- 
dade, sem duvida, que a capacidade de exportar e im, 
portar de Cuba foi seriamente reduzida pela desorgani- 
.za~ao e outras dificuldades dos primeiros anos de trans- 
formacao para o socialisrno, mas nao parece haver razao 
para duvidar da afirmacao dos cubanos, de que dentro de 
poucos anos a ilha sera um cliente comercial muito melhor 
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do que sob o velho regime neocolonial. Nern ha razao para 
duvidar de que os Estados Unidos poderiam conseguir 
uma grande parcela do comercio cubano, se 0 bloqueio 
fosse cancelado e restabelecidas as relacoes normais entre 
os dois paises. 

Mas nao e isso o que realmente interessa as gigan- 
tescas empresas multinacionais que dominarn a politica 
americana. 0 que elas querem e o conirole numopolistti das 
fontes estrangeiras de abastecimento e dos mercados es- 
trangeiros, para que possam comprar e vender em condi- 
~6es privilegiadas, transferir encomendas de uma sub- 
sldiaria para outra, favorecer este OU aquele pais, depen- 
dendo de quern tiver politicas tributarias, trabalhistas e 
outras mais vantajosas - em outras palavras, desejam 
transacionar dentro de suas pr6prias condicoes e onde 
preferirem. E para isso necessitam nae de clientes co- 
merciais, mas de "aliados" e clientes prontos a ajustar 
suas leis e politicas as exigencias das grandes empresas 
americanas. 

Pelo que dissemos, podemos ver que o crime de Cuba 
foi afirmar, por atos e palavras, seu direito soberano de 
dispor dos pr6prios recurses nos interseses de seu povo. 
Isto significava a redueao e, na luta que se seguiu, a re- 
vogacao final de direitos e privilegios que as gigantescas 
empresas multinacionais haviam desfrutado em Cuba. Foi 
por isso, e nlio pela perda de comercio, e ainda menos por 
qua)quer medo irracional OU preconceito, que as grandes 
empresas e seu Governo em Washington reagiram tao 
violentamente a Revolucao Cubana. 

Pode-se pensar que, sendo Cuba um pais tao pequeno, 
a violencia da rea~ao foi desproporcional ao dano sofri- 
<10. Mas afirma-lo seria nao perceber a essencia da questao. 
0 que torna Cuba tao importante e precisamente o fato 
de ser tao pequena, alem de estar localizada tao pr6xima 
dos Estados Unidos. Se Cuba pode abandonar o "mundo 
livre" e juntar-se ao campo socialista com impunidade, 
entao qualquer pais pode faze-lo tambem, E, se Cuba 
prosperar sob o novo regime, todos os outros paises sub- 
desenvolvidos e explorados do mundo serao tentados a 
seguir-lhe o exemplo, 0 que esta em jogo em Cuba nao e 
simplesmente a explorabilidade de um pequeno pais, mas 
a propria existencia do "mundo livre", ou seja, de todo 
o sistema de exploracao, 

Foi esse fato que ditou a politica cubana dos Es- 
tados Unidos. A estrategia consiste em prejudicar e mu- 
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za "Muitas criticas a ajuda cxterna", segundo D. A. Fitzgerald, 
alta autoridade na sucessao de reparticoes govemamentais dos Estados 
Unidos encarregadas da ajuda externa de 1948 a 1961, "se devem ao 
fato de eonsiderar o critico que o objetivo era promover o crescimento 
economico, o que niio ocorria absolutamente. . .. A ajuda depende do 
objetivo principal, e 8ste, em metade das ocasioes, e solucionar uma crise 
politica a Curto prazo - e 0 descnvolvimento economico, Se ocorrer, e 
apenas um resultado incidental". Enrrevista ao U. S. News & Wo,rld 
Report, 25 de fevereiro de 1963, pags. 49-50. 

Nao e esta, e claro, a iinica forma pela qual o "mun- 
do livre" e defendido. Os Estados Unidos nao puderam 
compreender a natureza da revolucao que derrubou o re- 
gime de Batista em Cuba, antes que fosse muito tarde 
para impedir que os revolucionarios consolidassem seu 
poder, Todas as precaucoes estao sendo tomadas para que 
o mesmo erro nao se repita. Todos os revolucionarios sao 
automaticarnente suspeitos; nenhum regime e demasiado 
reacionarlo para merecer o apoio total dos Estados Unidos. 

tsse apoio toma, em parte, a forma da chamada aju- 
da economica - na realidade, doacoes a oligarquias cor- 
ruptas destinadas a lhes assegurar a lealdade a Washing- 
ton, e nao aos Interesses de seus paises.23 E em parte toma 
a forrna de ajuda militar, que e predominantemente de 
dois tipos. 

Primeiro, ha a participacao direta das forc;as arma- 
das dos Estados Unidos no territ6rio do Estado beneficia- 

6 

tilar a economia cubana de todas as formas possiveis, com 
um triplice objetivo. Primeiro, esperava-se que o povo 
cubano mais cedo ou mais tarde se desiludisse de sua li- 
deranca revolucionaria, preparando assim o cenario para 
0 exito de uma contra-revolucao. Segundo, OS povos dos 
paises subdesenvolvidos devem aprender que a revolueao 
nao compensa. E, terceiro, o onus de apoiar a economia 
cubana, lancado ao resto do campo socialista, especialmen- 
te a Uniao Sovietica como o membro economicamente mais 
adiantado desse campo, deve ser intensificado ao maximo, 
de forma que esses outros paises socialistas sejam indu- 
zidos a usar sua influencia para conter quaisquer novas 
revolucoes que possam representar novos onus para as 
suas economias ja muito desgastadas. 
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24 0 Vietna do Sul tambem mostra que nos paises subdesenvol- 
vidos de hoje os regimes rcacionerlos, por mais generosamente equipados 
que sejam, e "aconselhados" pelos Estados Unidos, niio podem veneer 
guerras contra revolucionarios dedicados e experimentados. Nao e llste 
o lugar para avaliarmos as implica~6es desse importante fato, Assina- 
lamos apenas nossa conviccao de que sua significa~o se tornara cada vez 
maior com o passar do tempo, e que retrospectivamente a luta no Vietnii 
do Sul sera considerada corno um dos pontos decisivos da hist6ria da 
segunda metade do seculo xx. 

do: estacionamento de tropas nas bases controladas pelos 
Estados Unidos (como dissemos acima, ha cerca de 275 
bases principais e 1.400 bases menores ocupadas pelas 
for~s americanas, ou para elas preparadas) ; desloca- 
mento de "emergencia" de soldados em qualquer ponto do 
territ6rio nacional do pais beneficiado, por decisao dos 
dois Governos (Libano no verao de 1958, Tailandia na pri- 
mavera de 1962, Republics Dominicana na primavera de 
1965); e varies tipos de miss6es consultivas e de treina- 
mento, acreditadas junto as forc;as armadas dos clientes 
(em 1957, um total de 40 missoes do Exercito, Marinha e 
Forc;a Aerea estava acreditado na America Latina, co- 
brindo to dos os paises com exceeao do Mexico.) Como o 
Vietna do Sul mostra, as missoes de treinamento podem 
ser transformadas, de forma rapida e quase impercep- 
tivel, em forc;as de combate contra-revolucionarias." 

A segunda forma de ajuda militar e o fornecimen- 
to de material e apoio financeiro as forc;as armadas dos Es- 
tados clientes. Embora as dezenas de pactos de assistencia 
militar firmados pelos Estados Unidos com paises subde- 
senvolvidos de todo o mundo sejam destinados, ostensiva- 
mente, a enfrentar a "ameaca" de agressao pela Uniao 
Sovietica ou China, nenhum planificador militar serio 
imagina que este seja seu objetivo real. Tal ameaca, se 
realmente existisse, s6 poderia ser enfrentada pelos pro- 
prios Estados Unidos, e uma tentativa de coordenar a 
estrategia militar com um grande numero de aliados fra- 
cos seria um elemento de enfraquecimento, e nao de for- 
talecirnento. A finalidade real dessa aiuda militar e cla- 
ramente revelada por Lieuwen em seu estudo pioneiro do 
papel dos militares na America Latina: 

Essa politica [militar] ... niio se destina a enfrentar a ameaca militar 
do comunismo, mas antes conquistar a amizade da America Latina, 
conseguir sua cooperacao e apoio nas Naeoes Unidas e na Organizacao 
dos Estados Americanos. A alianca militar do Rio, os Pactos de Defesa 
e Asslstencla Multilaterais, as doacoes de armas, a ajuda reernbolsavel, 
o trabalho da Junta Interamericana de Dcfesa e das missoes rnilitares 
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25 Edwin C. Lieuwen, AffllS and Politics in Latin American, Nova 
York, 1960, pag. 226. 

20 Citado por Lieuwen, ibid., pags. 237-238. 
27 "The Burden of U. S. Aid", Pakistan Today, New Series, No. 1, 

outono de 1961. 

Essa difusao mundial de pequenas maquinas mili- 
tares fieis a Washington nao reduz, de forma alguma, a 
neceseidade de uma grande maquina militar nos pr6prios 
Estados Unidos. A. medida que cresce a onda de protesto 
revolucionario nos paises explorados do "mundo livre", 
somente pela crescente e maciea intervencao das for~as 
armadas americanas a velha ordem pode ser mantida 
por mais algum tempo. A. medida que se processa a trans- 

A longo prazo, o pior aspecto da ajuda militar esta na modfficacao 
completa que provoca no equilfbno das £6rc;as sociais e politicas em 
favor do conservantismo e dos interesses estabelecidos. A semcnte difun- 
dida pela ajuda militar produziu uma safra terrlvel de oficiais militares, 
com raizes socials nas camadas mais conservadoras de nossa sociedadc, 
que aprenderam a se considerarem os juizes do nosso povo. £ uma 
f6rc;a esmagadora, sem qualquer f/lrc;a neutralizante para cont~-la.21 

Para sermos mais claros, o prop6sito da ajuda mili- 
tar dos Estados Unidos aos paises subdesenvolvidos e 
mante-Ios dentro do imperio americano, se ja dele fazem 
parte, e conquista-los, no caso contrario - e de qualquer 
modo impedir que ocorram quaisquer novas defeccoes 
do "mundo livre". As consequencias para os paises em 
questao sao tragicas. Disse o estadista colombiano Eduar- 
do Santos: "O que estamos fazendo e criar exercitos que 
nada representam na escala internacional, mas que sao 
monstros devoradores para a vida interna de cada pais. 
Cada pais esta sendo ocupado pelo seu proprio exercito"." 
0 mesmo aspecto e bem ressaltado num excelente estudo 
das relacoes entre os Estados Unidos e o Paquistao publi- 
cado por um grupo de estudantes paquistanenses em 
Londres: 

- tudo isso niio tem grande significa9ao militar. Destinam-se, acima 
de tudo, a aproxirnar os oficiais das for9as armadas latino-americanns, 
que exercem grande inlluencia no cenario poHtico da maioria daquelas 
republicas, dos Estados Unidos, na esperanea de que excluam a in- 
fluencia sovietlca, proporclonem aos Estados Unidos seu apoio, man- 
tenham a estabilidade politica, assegurem o acesso permancnte as ma- 
tertas-pnmns e concedam direitos ao uso de bases.25 
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28 New York Times, 23 de abril de 1962. 

Nao esta Sulzberger na realidade dizendo que os Es- 
tados Unidos, como a Gra-Bretanha do seculo XIX, neces- 
sitam de uma maquina militar mundial para policiar um 
imperio mundial? Mas, como sabemos, os Estados Unidos 
tambem necessitam de uma maquina militar global para 

ferencia do poderio para as armas nucleares e os misseis 
intercontinentais, ate a alegacao de que o sistema global 
de bases visa a protecao contra a agressao russa e esque- 
cida. "Pouco a pouco", escreve Cyrus L. Sulzberger, co- 
lunista de politica externa do New York Times, "a exigen- 
cia de bases na periferia da area da OTAN diminui. Os 
misseis de alcance medic e longo, mais os misseis lancados 
do mar, estao modificando a enfase da forc;a de contra- 
ataque. Mas ainda nao chegou o memento em que possa, 
mos prever o desaparecimento de toda a necessidade de 
bases americanas no exterior; pelo contrario", Segue-se 
uma reveladora analogia com a politica britanica depois 
das Guerras Napolednicas, embora a expressao clara "im- 
perio" so seja usada em referenda aquele periodo passado: 

Hoje, Washington ressalta o preparo para travar gucrras limitadas, 
se necessario. Estas exigem mobilidade, capacidade de transferir homens 
e abastecimentos de urna regiao para outra, usando pontos de partida 
no exterior. Tambem necessitam do que se chama de "estoquc ante- 
cipado" em portos estrategicamente importantes. 

Um estudo desse problema esta sendo realizado no Pentagono. 
Depois das Cuerras Napoleonicas, a Marinha brltanlca realizou esse 
estudo para verificar as neccssidadcs que tinha Londres para a dcfesa 
de seu vasto imperio de alem-mar, Mais tarde, a Marinha dos Estados 
Unidos realizou uma analise semelhante sobre como operar de Iorma 
mundial, 

A atencao da atual pesquisa de Washington se concentra mais nos 
aspcctos da gucrra limitada do que na guerra total ... 

Da mesma forma, a administraciio ve a possibilidado de que pos- 
samos enfrentar guerras limitadas em outras frentes, conflitos semelhantes 
ao do Vietna do Sul, no qua) niio somos beligerantes, mas do qua! 
participamos cada vez rnais. Por exemplo, se o Ira fosse submetido a 
uma pressao russa, a ajuda inicial a ele poderia ser "limitada", e nao 
"total". A fim de estarem preparados para tais atos, os Estados Unidos 
devem manter um m'.unero suficiente de bases no exterior para pcrmitir 
a acumulacao de estoques destinados a reacao rapida, por outros meios 
que nao os do holocausto.28 
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J a dissemos o bastante sobre a neceseidade que a oli- 
garquia dos Estados Unidos tern de uma estrutura mili- 
tar. Vamos examinar agora o efeito que a satisfacao dessa 
necessidade tern sobre os interesses privados dos membros 
da oligarquia, e sobre a estabilidade e coesao da estrutura 
de classes do pais. 

Argumentamos, com detalhes, no capitulo anterior que 
a maior parte das atividades governamentais destinadas 
a satisfazer as necessidades coletivas envolvem a com- 
petieao com os interesses privados, ou prejudicam a posi- 
~ao da classe e os privilegios da oligarquia, e que por esses 
motivos provocarn uma imediata oposicao, que se fortalece 
rapidamente na proporeao em que tais atividades se am- 
pliam. 0 resultado e que surgem obstaculos muito antes 

7 

realizar sua luta incessante contra o avanco do socialis- 
mo. E a verdade e que o policiamento desse imperio e a 
luta contra o socialismo se estao tornando rapidarnente 
a mesma coisa, se ja nao o forem. Isto porque a ameaca 
ao imperio vem de movimentos revolucionarios que, como 
a Revolucao Americana ha 200 anos, sao provocados por 
um prof undo anseio de independencia nacional, e alimen- 
tados por uma crescente e premente necessidade de desen- 
volvimento economico, que a experiencia mostrou ser im, 
possivel de alcancar, nos paises subdesenvolvidos de hoie, 
senao a base da iniciativa publica e do planejamento geral 
- em suma, somente se suas revolucoes nacionalistas fo- 
rem tambem revolucoes socialistas. 

A. medida que essas duas grandes transformacoes so- 
cio-politicas se fundem num processo unico, tambem a 
luta contra elas se torna unica, Para OS Estados Unidos, 
defender hoje o seu imperio significa combater o socia- 
lismo, nao s6 no imperio, mas em qualquer parte onde 
exista; isto porque o socialism 0, pela sua natureza mesma, 
e um movimento internacional que ganha for~a em toda 
parte quando um exito e obtido em algum ponto do mun- 
do. Portanto, todas as revolucces devem ser cornbatidas, 
tOda fonte que lhes de ajuda moral ou material deve ser 
enfraquecida e, se possivel, destruida. :!!: esse duplo com- 
promisso mundial com o status quo politico e social que 
define e determina as necessidades militares da oligarquia 
americana. 
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29 Em 1960, segundo uma subcomtssao da Comissao das For9as 
Armadas da Camara dos Representantes, 720 dos maiores Iornecedores de 
material beltco do pals empregavam l.426 oficiais reformados que ha- 
viarn sido eompradores, 251 dos quais ex-generals e almirantes. Citado 
por Oliver C. Cox, Capitalism. and American Leadership, Nova York, 
1002, pag. us. 

que as metas socialmente racionais e deseiaveis sejam al- 
cancadas. E o que ocorre com as atividades governamen- 
tais na esfera militar? 

Inicialmente, e evidente que a construcao de urna gi- 
gantesca estrutura militar nao cria nem encerra uma 
concorrencia com a iniciativa privada. Nao ha estruturas 
militares privadas que tenham interesse em manter o Go- 
verno fora de seu cam po de ati vi dad es; e os gastos mili- 
tares desempenham o papel de um clients ideal para a ini- 
ciativa privada, gastando bilhOes de d6lares anualmente, 
em condicoes as mais favoraveis para os vendedores. Como 
grande parte do equiparnento de capital necessario nao 
tern outros usos, seu custo e habitualmente incluido no 
preco do produto final. A tarefa de produzir armas e, 
portanto, praticarnente isenta de riscos, mas, apesar disso, 
a taxa de Jucro permitida inclui uma generosa margem 
para um fator de risco ficticio, E o fato de que os com- 
pradores militares freqiientemente obtenham empregos lu- 
crativos corn os fabricantes de armas, depois de reformados 
do service ativo, nao contribui para que sejam rigorosos 
em suas transacces com os fornecedores.29 

Os resultados desse sistema foram bem ilustrados num 
depoimento perante a Subcomissao de Investigacoes do Se- 
nado que examinou a lucratividade da Boeing Company, 
um dos maiores f abricantes de avioes do pais: 

0 Sr. Nunnally [contador) declarou que os contratos governamentais 
da Boeing para trabalho nos bombardeiros Bornarc, B-52 c B-54, no 
aviao-tanque KC-135 e outros projetos haviam totalizado 11.818.900.000 
d6lares desde 1951. Declarou que os custos da companhia nesse trabalho 
haviam sido de 10.911.200.000 dolares, deixando um lucro bruto de ... 
907.700.000 d61ares. 

Disse ele que a comparacao dos lucros, ano a ano, com o investi- 
mento liquido da companhia (capital liquido mais todo o capital tomado 
de emprestirno) mostrava percentagens de lucro que iam de 108,6'.i, em 
1953, a 36%, em 1951 e 1960. 

0 Sr. Nunnally disse que os lucros da Boeing, medidos pelo capital 
Iiquido da companhia, eram em media de 74,38%, antes do pagamento 
dos impostos, c 35,68%, depois dos tributes Sohre OS seus contratos 
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30 New York Times, 23 de maio de 1962. 0 Sr. Nunnally tambem 
declarou que nao havia qualquer dissensao entre ele e a campanhia no 
tocante a exatidao dos numeros, acrescentando o reporter do New York 
Times que a Boeing fez objecao que a taxa de lucro devia scr calcu- 
lada sobre o volume de vendas. 

0 maior e mais promissor fator de disciplina cultural - mas pro- 
missor como corretivo das excentricidades iconoclastas - dominado pelo 
prindpio economico 6 a politica nacional. ... Os interesses economicos 
imp0em uma politica nacional agressiva e os homens de neg6cios a diri- 
gem. Tai politica e belicosa e ao mesmo tempo patri6tica. 0 valor 
cultural direto de uma politica eeonomlca belicosa e Inequivoco, Procura 
um estado de esplrito conservador da parte do povo. Durante a guerra, 

Os dados gerais sobre a Iucratividade da produeao de 
armas jamais forarn computados, pelo que sabemos, sendo 
possivel que a Boeing goze de uma posic;ao especialmente 
favorecida. Como quer que seja, porem, nao ha duvida de 
que os fornecimentos militares sao considerados universal- 
mente como um born neg6cio: todas as empresas, grandes 
e pequenas, procuram conseguir as maiores parcelas desse 
abastecimento. Os interesses privados da oligarquia, Ionge 
de provocarem oposieao aos gastos militares, estimulam a 
sua constants expansao, 

Os Interesses de classe da oligarquia funcionam na 
mesma direcao. Enquanto os gastos governamentais maci- 
~os em educacao e bem-estar tendem a solapar a sua posi- 
c;ao privilegiada, ocorre o oposto com os gastos militares. 
A razao e que a militarizacao estimula todas as for<;as rea- 
clonarias e irracionais da sociedade, e inibe, ou mata, tudo 
o que e progressista e humano. Cria-se um respeito cego 
pela autoridade; as atitudes de docilidade e conformismo 
sao pregadas e impostas ; a discordancia e tratada como 
falta de patriotismo ou mesmo traic;ao. Nessa atmosfera, 
a oligarquia sente que sua posicao material e autoridade 
moral estao seguras. Veblen, mais do que qualquer outro 
cientista social, compreendeu a importancia desta func;ao 
social do militarismo: 

govemamentais, e 19,05%, depois de descontados OS impostos sobre suas 
transaedes governamentais e com outras empresas, 

Afirmou que ta! lucro era "quase o dobro" do lucro medio liquido 
de 10,73% de tedas as industrias de manufatura nos Estados Unidcs, 
computado pelas repartlcoes govemamentais destinadas a regulamentacao 
dessas atividades, em eomparacao com o capital Iiquido nos mesmos 
anos.30 
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a1 Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise, p{tgs. 391- 
393. 

•• 

Essas generalizaeoes, baseadas presumivelmente, pelo 
menos em parte, nas observacoes feitas por Veblen durante 
a Guerra Hispano-Americana, foram confirmadas, de for- 
ma mais do que convincente, pelos acontecimentos das 
duas ultimas decadas, quando aquilo que o Presidente Ei- 
senhower, em seu pungente discurso de transmissao do 
cargo, cbamou de complexo militar-industrial intensifi- 
cava seu predominio sobre a vida americana. As liber- 
dades civis decairam realmente, e a discordancia em re- 
lacao a politica mundial do imperialismo e anti-socialismo 
passou a ser identificada com o comunismo e, dai, com 
a trai<;ao a naeao. 

Seria erroneo deixar a impressao de que somente a 
oligarquia foi favoravel ao aumento crescente nas despesas 
militares durante esses anos. Supondo-se a permanencia 
do capitalismo monopolista, com a sua comprovada inca- 
pacidade de usar racionalmente, para finalidades pacificas 

"I 

e dentro da organizacao militar em qualquer memento, os direitos civis 
estao suspenses: e quanto mais guerra e mais armamentos, tanto maior 
a suspensao. 0 treinamento militar e um preparo para a precedencia 
cerimonial, o comando arbitrario e a obediencia indiscutlvel. . . Quanto 
mais coerentc e mais geral essc trcinamento, tanto rnais eficientemente os 
membros da comunidade seriio treinados nos habitos de subordinacao e 
afastados da crescente propensao de nao levar a serio a autoridade pes- 
soal, que (: a principal fraqueza da democracia. Isto se aplica principal- 
mente, e de forma rnais decisiva, aos soldados, e claro, mas tambem 
so aplica, e apenas em proporcoes menores, ao resto da populaeao. 
Aprendem a pensar em termos guerreiros de postos, autoridade e subor- 
dinacao, e Se tornam progressivamente mais pacientes quanto as inter- 
ferencias em seus direitos civis. . .. 0 costume com um esquema de 
vida guerreiro, predat6rio, e 0 mais forte Iator disciplinar que pode ser 
usado para neutralizar a vulganzacao da vida moderoa provocada pela 
industria pacifica c o progrcsso da maquina, e para reabilitar o senti- 
mento de status e digntdade diferenclal, ora em desapareclmento. A 
guerra, com R importancia que d{L a subordinacao C a precedencia C a 
insistencia nas grada9oes de <lignidade e honra pr6prias a uma organi- 
za<;iio militante, foi sempre uma escola eficiente nos metodos barbaros 
de pensamento.v! 
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32 Um noticiario tipico: "o projeto de lei das verbas militares, o 
maior na hist6ria americana em tempo de paz, foi aprovado [pelo Senado] 
por 88 a O". New York Times, 14 de junho de 1962. 

aa "Spendthrifts for Defense", The Nation, 25 de ag6sto de 1962, 
pag. 63. 

Somente trcs senadores me acompanharam na votacao a favor da 
emcnda que teria eliminado essa verba, No debate no Seoado, haviamos 
argumentado de forma convincente contra o dispendio de rnais de meio 
bilbiio de d6lares nesses Itens. Nao obstante, cerca de 95% dos sena- 
dores que votaram naquele dia rejeitaram a l6gica da argomentacao, 

e humanas, o seu enorme potencial produtivo, teremos de 
decidir se e preferivel o desemprego em massa e o deses- 
pero caracteristicos da Grande Depressao ou a relativa 
seguranea de emprego e bem-estar material proporciona- 
dos pelos enormes orcamentos militares das decadas de 
1940 e 1950. Como a maioria dos americanos, inclusive 
os trabalhadores, ainda acredita, sem duvida, na perma- 
nencia do sistema, e apenas natural que deva preferir a 
situaeao que e pessoalmente mais vantajosa. E, para 
racionalizar essa preferencia, aceitaram a ideologia ofi- 
cial do anticomunismo, que parece j ustificar a expansao 
ilimitada da estrutura militar como essencial a sobrevi- 
vencia nacional. 

Contra esse pano-de-f undo e facil compreender por 
que houve tao reduzida oposicao politica, nos ultimos anos, 
a ampliaeao dos orcamentos militares. Num Congresso 
caracterizado normalmente pela luta acerba entre grupos 
de influencia e pressao, surge logo uma majestosa unani- 
midade, quando e feito um pedido de mais bilh6es para 
as forc;as armadas, competindo os congressistas, entre 
si, pela honra de proper os maiores aumentos. 32 

Os representantes do povo, em seu entusiasmo, de- 
dicam mesmo pouca ateneao a explicacao rigorosamente 
militar de como o dinheiro e empregado. "Minha experien- 
cia no Senado", diz William Proxmire, Senador democrata 
pelo Wisconsin, "mostrou-me a dolorosa incapacidade de 
nossa democracia para resistir ao impulso das despesas 
excessivas e do desperdicio que acompanham nossa enor- 
me organizacao rnilitar".33 E nos apresenta uma ilustra- 
~ao concreta, ou seja, a reacao do Senado a veemente so- 
licitaeao do Secretario de Defesa McNamara contra maio- 
res despesas corn os bombardeiros B-52 e B-58 do que as 
ja solicitadas pelo Presidente: 
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a• Jbid., pag. 64. 
U5 Ibid. 
ac lbtd., pags. 65-66. 

•ti 

Seria dificil uma condenaeao mais devastadora da 
totalidade da ordem social. Nern sao as raz6es tao mis- 
teriosas quanto o Senador Rusk parece pensar. A Guer- 
ra Fria, explicou em 1949 o conhecido economista de Har- 
vard, Sumner Slichter, "aumenta a procura de mercado- 
rias, aiuda a manter um elevado nivel de emprego, acele- 
ra o progresso tecnico e ajuda, assim, o pals a elevar seus 

Ha alguma coisa no preparo para a destruicao que toma os bomens 
monos cautelosos no dtspendio do dinbeiro do que seriam se estivesscm 
construindo. Nao sei por que assim ocorre, mas tenho observado, num 
periodo de quase trinta anos, no Senado, que ha, na compra de armas, 
com as quats destrulr, matar, eliminar cidades e desmantelar grandes 
sistemas de transporte, alguma coisa que leva os homens a nao darem 
ao custo em d61ares a mcsma importdncia quo lbe atribuern quando se 
trata de habita(;'OOS adequadas e o devido cuidado de saude para os 
seres humanos.86 

·'l I 

Nao e de surpreender que o Senador Proxmire con- 
clua que "como uma racionalizacao das despesas federais, 
a defesa nacional tern poucos itens semelhantes. Progra- 
mas que nao mereceriam um segundo exame do Congres- 
so sao aprovados tranquilamente se estiverem ligados a 
verbas para as for~as armadas".s4 Essas opinioes de Prox- 
mire, considerado como um dos mais liberais membros 
do Senado, poderiam ser tidas como exageradas. Tal nao 
aconteceria, porem, com o Senador Richard B. Russell, da 
Georgia, sulista conservador, Presidente da Comissao das 
Fdrcas Armadas do Senado e freqlientemente classificado 
como o homem mais poderoso do Congresso. Eis o que 
disse ele, numa conversa no plenario do Senado com o Se- 
nador Proxmire: 

rejeitaram o conselho do Presidente, do Secretario da Defesa e seus 
auxiliares, e aprovaram as verbas maiores. Tratava-se de uma soma 
maior que a empregada, naquele ano, pelo Coverno federal, em pes- 
quisas medlcas, mais do que a empregada pelos programas federais de 
habitacao, mais do que os orcamentos previstos para o Service Florestal, 
o Service de Parqucs Nacionais e o Service de Pesca e Caca em con- 
junto.34 
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37 Esta cita!;aO e as duas seguintes Foram extraidas do vigoroso 
livro de Fred J. Cook, Juggernaut: The Warfare State, publicado inicial- 
mente como edicfio especial de The Nation, 20 de outubro de 1961, 
pag. 300. 

as Este fenomeno e analisado no capitulo seguinte. 

U.S. News & World Report ainda dizia a mesma coi- 
sa em 1954. Depois das noticias de que os Estados Uni- 
dos haviam feito explodir a primeira bomba de hidroge- 
nio do mundo, comentou ela : "O que a bomba H significa 
para os negocios. Um longo periodo . . . de grandes pe- 
didos. Nos proximos anos, os efeitos da nova bomba con- 
tinuarao crescendo. Como disse um comentarista: - A 
bomba H laneou pela janela qualquer ideia de depressao". 

0 capitalismo monopolista parecia ter encontrado fi- 
nalmente, com isso, a resposta a questao do "em que": 
em que poderia o Governo gastar o suficiente para impe- 
dir que o sistema af undasse na estagnaeao? Em arm as, 
mais armas e ainda mais arrnas. 

Mas a situacao parece nao se ter desenvolvido dessa 
forma. A Guerra Fria intensificou-se; o orcamento mili- 
tar, depois de uma reducao ao termino da Guerra da Co- 
reia, retomou sua tendencia ascendente. Mas uma estag- 
nac;ao mutilante ocorreu, ainda assim." 

Por que o orcamento militar nao se expandiu ainda 
mais? Se 50 bilbOes de d6lares nao bastam, por que entao 
nao conceder 60 bilhoes ? 0 Congresso, sabemos, mostrou-se 
pronto a aprovar quaisquer verbas militares que sejam 
pedidas, e mais do que as somas solicitadas. Por que o 

padrfies de vida, . . . Portanto, podemos agradecer aos 
russos por ajudarem a fazer com que o capitalismo nos 
Estados Unidos funcione melhor do que nunca".37 Poucos 
meses depois, a revista U. S. News & World Report, diri- 
gida pelo ultraconservador David Lawrence, apresentou 
a mesma ideia com uma ingenuidade brutal: 

Os planificadores govemamcntais julgam ter encontrado a f6rmula 
magica para um periodo de facilidades quase interminavel. ... A Guerra 
Fria e o catnltsador, a Guerra Fria e uma bomba automatica. Acione-se 
um botao, e temos o clamor publico em favor de maier dispendio em 
armas. Acione-se outra, o clamor cessa. A conftanca e a csperteza de 
Truman baseiam-se nessa "Formula Truman". Disscram no Presidente 
que a era Trttrnan de bans tempos pode prolongar-se muito alern de 
1952. As exigenctas da Guerra Fria, se exploradas integralmente, sao 
quase ilimitadas. 

213 MILITARISMO E IMPERIALISMO 



As limitacoes a eficiencia dos gastos em armas, como 
instrumento de contrOle economico, nascem da natureza 
dos novos armamentos criados pela ciencia e tecnologia 
modernas. Estas limitacoes .sao de dois tipos: o primeiro 
economico e 0 segundo militar. 

A limitacao economics esta simplesmente no fato de 
que a nova tecnologia da guerra reduziu o poder que ti- 
nham os gastos em armamentos de estimular a economia. 

E um lugar-comum dizer que a guerra se esta tor- 
nando cada vez mais uma questao de ciencia e tecnologia, 
e cada vez menos uma questao de massas de homens e 
armas. Foguetes e misseis estao substituindo os bombar- 
deiros e tornando inuteis os avioes de caca ; frotas enor- 
mes de navios de superficie ficam obsoletas; os exercitos 
mactcos estao sendo substituidoa por soldados altamente 
especializados munidos de um coniunto de armas fantas- 
ticamente destrutivas. Em consequencia dessas modifi- 
cacoes, houve uma acentuada modificacao no carater dos 
hens e services adquiridos pelos investimentos militares. 
Uma proporeao muito maior destes destina-se agora a 
pesquisa e desenvolvimento, engenharia, supervisao e ma- 
nuteneao ; uma proporcao muito menor e destinada ao 
tipo de equipamentos militares produzidos em rnassa (ar- 
tilharia, tanques, avioes, caminhoes, jipes, navios) que 
tiveram um papel decisivo em duas guerras mundiais. Tal 
modif'icacao na composicao da procura rnilitar signif'ica 
que um determinado volume de despesas militares da em- 
prego a um menor mimero de pessoas hoje do que no pas- 
sado. Nessas circunstancias, ate aumentos muito grandes 
da despesa militar, embora extremamente Iucrativos para 
as grandes companhias, terao um efeito relativamente pe- 

8 

Presidente nao engrenou suas solicltacoes as exigencias 
de uma economia pr6spera? Por que se permitiu que as 
taxas de crescimento sofressem queda, as margens de 
lucro se reduzissem, o desemprego aumentasse? Evidente- 
mente, ate o volume das despesas militares nao constitui 
uma variavel perfeitamente livre, atraves de cuja mani- 
pulacao os lideres da oligarquia possam manter a pressao 
de vapor adequada na maquina economica, Tambem neste 
caso ha obstaculos e contradieoes em atividade. 
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39 "O orcamento militar", escreve o diretor da revista Scientific 
American, "esta perdenclo sua potencia como paliativo econl\mico. Oculta 
com exito cada vez menor a transforrnacao subjacentc de nosso sistema 
econ&mico. 0 progresso na tecnologta da guerra, como em todos os 
outros ramos da tecnologia, esta reduzindo inexoravelmente a folha de 
pagamento. Com a mtniatunzacao da violencia na passagem das born- 
bas A para as bombas H, dos a\liOes pilotados para os rnisseis, as 
despesas em armas comecararn a proporcionar um estimulo econOmico 
decrescente". Gerard Piel, "Can Our Economy Stand Disarmament?', 
The Atlantic, setembro de 1962, pag. 40. 

Desde pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o poderio militar 
dos Estados Unidos vem crescendo constantemente. Por todo csse mesmo 
periodo, a seguranc;a nacional dos Estados Unidos vem climinuindo 
rnpida e inexoravelmcnte. 

queno no investimento e emprego.39 Pela natureza presente 
da procura militar, seria totalmente impossivel alcancar 
um nivel de pleno emprego pelos simples aumentos no orca- 
mento militar: um estrangulamento de talentos cientificos 
e de engenharia especialisados poderia constituir um obs- 
taculo insuperavel para a maior expansao, muito antes 
que os efeitos indiretos do maior dispendio tivessem al- 
cancado os desempregados - os metalurgicos de Pitts- 
burgh, os mineiros do carvao de Kentucky e Virginia Oci- 
dental, os egressos das escolas nos cortices e guetos das 
grandes cidades por todo o pais. Ironicamente, as enor- 
mes despesas militares de hoje podem ate estar contribuin- 
do sistematicamente para um aumento do desemprego : 
muitas das novas tecnologias que sao subprodutos da pes- 
quisa e desenvolvimento militar tambem sao aplicaveis a 
producao civil, onde muito provavelmsnte terao o efeito 
de e!evar a produtividade e reduzir a procura de mao-de- 
obra. 

A segunda limitacao no uso do dispendio em armas 
como estimulante economico nasce da logica da pr6pria 
situacao militar, A acumulaeao de arrnas modernas de 
destruieao total, numa corrida armamentista entre duas 
potencias de forca igual, nao s6 nao tern uma finalidade 
militar racional - 0 que talvez nao importasse muito - 
mas na realidade reduz as possibilidades que o pals possa 
sobreviver a uma guerra em escala total. Segue-se que a 
expansao permanente do oreamento militar e, no mais 
rigoroso sentido, irracional: contradiz a finalidade mesma 
a que a estrutura militar deve servir. A situacao e hem 
apresentada num artigo de Jerome B. Wiesner e Herbert 
F. York: 
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-to Jerome B. Wiesner e Herbert F. York, "National Security and 
the Nuclear-Test Ban", Scientific American, outubro de 1964, pag. 8. 

41 Ver o artigo "Our Defense Needs: The Long View", por Ros- 
well Gilpatric, Subsecretario cla Defesa de 1960 a 1964, em Foreign 
Affairs, abril de 1964. 

A importancia dessa afirrnaeao esta menos no que diz 
- outros disseram a mesma coisa, muitas vezes - do que 
na identidade dos que a fizeram. Wiesner foi o principal 
consultor cientifico da administracao Kennedy e York 
teve o mesmo pesto na administracao Eisenhower. 0 
fato de que ambos tenham colocado seus nomes num ar- 
tigo que afirma, sem ambiguidade, que a corrida arma- 
mentista e autodestruidora s6 pode significar que essa 
verdade ja foi digerida e absorvida pelos lideres respon- 
saveis da oligarquia dos Estados Unidos e que esses li- 
deres estao prontos a dirigir a opiniao publica no sentido 
de favorecer medidas concretas de limitacao das armas. 

Algumas medidas cautelosas ja foram tomadas. 0 
tratado de proscricao parcial de provas nucleares e uma 
delas, embora a sua significa~ao seja, em grande parte, 
simb61ica. Mais importante e a estabilizacao <las despesas 
com armas no primeiro orcamento da administraeao John- 
son, e a manifestacao, atraves de porta-vozes autorizados, 
da esperanca de que uma reducao no dispendio com armas 
de 24%, em comparacao com o nivel de 1964, seja possivel 
em 1970.41 Tendo em vista a 16gica prernente da situaeao, 
tal como exposta por Wiesner e York, ha poucas razoes 
para duvidarmos da boa-fe <lesses progn6sticos. :ll:les in- 
dicarn o fim da ilusao de que a prosperidade perpetua 
pode ser assegurada atraves da expansso ilimitada do or- 
eamentc militar. 

Do ponto-de-vista sovietico, o quadro e semelhante, mas muito 
pior. 0 poderio militar da URSS vem aumentando constantemente 
desde que ela se tornou potencia atemica em 1949. A seguranca nacional 
sovietica, porem, vem decrescendo contlnuamente. 

Ambos os !ados da corrida armamentista enfrentam, portanto, o 
dilema de urn crescente poderio militar e uma decresoente seguran~ 
nacional. Em nossa opiniao proiissional, esse dilema nae tem soluyiio 
tecnica. Se as grandes potencies continuarem a procurar solucoes na 
area da ciencia e tecnologia apenas, o resultado sera o agravamento da 
situaello. 0 desenvolvimento fncilmente previsivel da corrida armamen- 
tista e uma espiral decrescente que terminani no abandono.s? 
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Nao significam mais do que isso, porem, Em particular, 
nao significam que a Guerra Fria esteja chegando ao fim, 
que o capitalismo rnonopolista americano tenha resolvido 
aceitar a coexistencia pacifica, que havera qualquer dimi- 
nuic;ao na intensidade da luta rnundial contra o socialismo, 
ou que um desarmamento autentico esteja agora a vista. 
Os verdadeiros campos de batalha entre o capitalismo e 
o socialismo vem sendo, ha anos, a Asia, Africa e America 
Latina - a Coreia, o Vietna, a Argelia, Cuba, o Congo. 
Os Estados Unidos foram envolvidos, direta e militar- 
mente, na maioria dessas batalhas, e ha muitas razoes 
para supormos que os lideres da oligarquia americana es- 
peram continuar sendo envolvidos em escala crescente, no 
futuro. :E esta a significacao clara da enfase crescente, 
dentro <la estrutura rnilitar americana, nas armas con- 
vencionais, no preparo para a chamada "contra-insurrei- 
~o", e de "forc;as especiais", no tipo de planejamento mi- 
litar e deslocamento de tropas e municoes focalizado na 
citac;ao anterior de Cyrus Sulzberger. 

Tais atividades continuarao e serao intensificadas. 
Levarao sem duvida a uma longa aerie de catastrofes, 
crises e choques de um tipo que ja conhecemos demasia- 
damente bem. Nao parece provavel, porem, que possam 
constituir um substitutivo para a corrida armamentista 
nuclear, com objeto de despesas militares. A fatidica per- 
gunta, "em que ?", para a qual o capitalismo monopolista 
nao pode encontrar resposta no setor do dispendio civil, 
penetrou subversivamente na pr6pria estrutura militar. E 
pelos indicios de que dispomos presentemente, a resposta 
tambem nao sera encontrada ali, 
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1 Celso Furtado, Desenvolvtmento e Subclesenvolvlmento, Fundo 
de Cultura, Rio de Janeiro, pag. 19. 

"Nao basta construir", escreve Celso Furtado, "um 
modelo abstrato e elaborar a explicacao de seu funciona- 
mento. lgualmente importante e a verificacao da eficacia 
explicativa desse modelo em confronto com urna realidade 
historica" .1 Assim, de acordo com nosso modelo, o cresci- 
mento do monop6lio gera forte tendencia ao crescimento do 
excedente sem que, ao mesmo tempo, se proporcione um 
mecanismo adequado para sua absorcao. Mas excedente 
nao-abeorvido e tambem excedente nao-produzido : cons- 
titui, simplesmente, excedente em potencial, nao deixan- 
do vestigio nas estatisticas de lucros e investimentos, e 
sim nas estatisticas de desemprego e capacidade ociosa. 
Se, como parecem concordar muitos economistas e histo- 
riadores, o crescimento do monop6lio nos Estados Unidos 
data aproximadamente do fim da Guerra de Sucessao, po- 
deremos demonstrar a ef icacia do nosso modslo atraves da 
explicaeao da hist6ria economica do seculo passado. 

Ora, mesmo uma boa teoria de analise de uma socie- 
dade provavelments njio encontrara confirmaeao direta 
e cabal nos fatos historicos. As forc;as e tendencias teo- 
ricamente identificadas nao operam no vazio, podendo ser 
compensadas ou neutralizadas, em periodos mais curtos ou 
mais longos, por outras forcas ou tendencias nao-computa- 
das inicialmente. Ninguem supoe, por exemplo, que o voo 
de um aviao refute a lei da gravidade. Essencial, entretan- 
to, e identificar as forcas de acao contraria, a fim de 
que o curso real dos acontecimentos surja como resultado 
16gico e consistente da interacao de forc;as favoraveis e 
contrarias, Dizer simplesmente que as forc;as identificadas 
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2 Ao chamar esses estimulos de "externos", nao pretendemos dizer 
que sejam externos no sentido rigorosc do termo, e sirn que sao exter- 
nos aqueles aspectos da realidade que tentaramos abarcar em nosso 
modelo te6rioo. Do ponto-de-vista da presente analise, permanecem 
eles externos, visto que nao estamos tentando explicar suas causas, mas 
apcnas lcvando em conta seus efeitos. 

Se os efeitos depressivos do crescimento do monop6lio 
tivessem funcionado sem controle, a economia dos Estados 
Unidos teria entrado num periodo de estagnacao muito 
antes do fim do seculo XIX, e seria improvavel a sobre- 
vivencia do capitalismo na segunda metade do seculo XX. 
Que estimulos externos poderosos barraram, entao, esses 
efeitos depressivos e possibilitaram o rapido crescimento 
economico durante as ultimas decadas do seculo XIX e, com 
significativas interrupeoes, durante os primeiros dois ter- 
cos destes seculos ?2 Em nossa opiniao, esses estimulos sao 
de dois tipos: 1) inovaeoes que marcam epoca : 2) guerras 
e suas repercussoes. 

1) Denominamos de "invencdes que marcam epoca" 
aquelas que abalam toda a estrutura da economia, criando, 
alem do capital que absorvem diretarnente, vastos merca- 
dos para investimentos. A fim de que mereca esta desig- 
nacao, e precise que a inovacao afete aprofundamente tanto 
a localizacao da atividade economica quanto a composicso 
do produto. Embora haja espaeo para muita argumen- 
ta~ao - e necessidade de estudo - em torno do impacto 
dos inventos na hist6ria do capitalismo, sustentariarnos 
que apenas tres, na verdade, satisfazem ao criterio de 
marcar epoca: a rnaquina a vapor, a estrada de ferro e 
o autom6vel. Cada urn produziu alteracao radical na 
geografia economica com conseqliente repercussao nas mi- 
gracdes internas e na formaeao de cornunidades inteira- 
mente novas; cada um deles exigiu ou, pelo menos, tornou 
poesivel, a producao de muitos bens a services novos; cada 
um deles, direta ou indiretarnente, ampliou o mercado 
para urna serie de produtos industriais. 

Parece claro que tanto a maquina a vapor quanto o 
autom6vel abriram oportunidades de investimento a muito 
mais capital do que eles proprios puderam absorver. A 

2 

pela teoria estiio em atividade, mas sao negadas por for~as 
con tr arias nao-especificadas, seria conf essar a inutilidade 
da formulacao te6rica. 
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a Simon Kuznets, Capital in the American Economij: Its Formation 
a11cl Financing, Princeton, 1961, pag. 198. 

'indastria de producao de maquinas a vapor nunca pesou 
grandemente na economia global, mas, sem a maquina 
a vapor, a grande transformacao da vida economica a que 
damos o nome de revolucao industrial teria sido impos- 
sivel. Imensa parcela do capital de investimento dos ul- 
timos anos do seculo XVIII e dos primeiros do seculo XIX 
deve ser atribuida, portanto, a maquina a vapor. A in- 
dustrta automobilistica tambem teve um efeito indireto 
muito maior do que o direto sobre a procura de capital. 
0 processo de suburbanizacao, com todas as suas conse- 
qi.ientes implicacces na construeao de residencias, lojas 
comerciais e rodovias, tern sido continuamente impulsio- 
nado pelo autom6vel. A industria de petr6leo, com mais 
capital de investimento que qualquer outra industria ame- 
ricana, e, em grande parte, criac;ao do autom6vel; e varias 
outras Industrias importantes (borracha, vidro) tambem 
dependem dele, Muitas "industriaa" de services cresce- 
ram tarnbem com o autom6vel, como postos de gasolina, 
oficinas de conserto, moteis e estancias de veraneio. 0 
montante de capital absorvido por todos estes mercados 
indubitavelmente excede em muito o investimento na pro, 
pria Industria automobilistica. 

A estrada de ferro, contudo, ocupa um lugar singular 
na hist6ria do eapitalismo. Durante a segunda metade 
do seculo XIX e primeiros anos do seculo XX, a constru- 
c;ao da rede ferroviaria absorveu diretamente enormes 
quantidades de capital. Dados censitarios sobre o cres- 
cimento dos ativos das firmas de decada para decada su- 
gerem que, de 1850 a 1900, os investimentos nas estra- 
das de ferro excederam os investimentos em todas as in- 
dustrlas manufatureiras juntas; esta Impressao e con- 
firmada pelos ultimos calculos de Kuznets.3 De 1880 a 
1900, a dietribuieao porcentual da forma~ao llquida de 
capital fixo privado entre os quatro principais setores 
da economia segundo Kuznets foi a seguinte: 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 
Mineracao . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 
Industria manufatureira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,4 
Industrias reguladas pelo poder publico • . • . . . 50,l 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 
Kuznets nao fornece uma estimativa em separado para 

as estradas de ferro. Mas ja que estas eram, por larga 
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4 Tarnbem em outros aspcctos a estrada de ferro dcsempenhou um 
papel decisivo no desenvolvimento capitalista. Com ela, a unidade tipica 
de empreendlmcnto no sistema do capitalismo monopolista, a empresa 
gigante, assumiu sua forma caracteristica, De acordo com os dados 
apresentados num relat6rio de 1874 de acionistas da Estrada de Ferro 
na Pensllvdnia ( na Biblioteca da Universidade de Harvard), esta com· 
panhia, entao, como agora, a maier estrada de ferro do pals, tinha um 
ativo de aproximadamente 400 milhoes de dolares, e tambem em outros 
aspectos correspondia estritamente ao modelo da grande empresa apre- 
sentado anteriormente no capitulo 2. Empresas scmclhantes somente 
surgiriam, de modo universal na industria, na decada de 1890. Porem, 
naquele tempo, ja se haviam desenvolvido plenaroente as institui~oes 
financeiras apropriadas e as formas legats para o seu aparecimento. 

margem, naquele tempo, as maiores industrlas reguladas 
por estatuto publico, podemos afirmar que durante as ul- 
timas duas decadas do seculo XIX, periodo em que real- 
mente se deu o processo de formacao de monopolies, apro- 
ximadamente 40 a 50% da forrnacao de capital privado 
surgiu nas estradas de ferro. Esta concentraeao de inves- 
timentos numa unica industria nunca teve paralelo em 
qualquer tempo, antes ou depois. Se acrescentarmos os 
efeitos indiretos da estrada de ferro na atividade econe- 
mica e, consequentemente, no investimento de capital - 
comparavel, sem dtivida, em alcance e magnitude, aos efei- 
tos indiretos da maquina a vapor e do autom6vel - vere- 
mos que somente este invento dominou literalmente meio 
seculo de desenvolvimento capitalista.4 

Outras inovacoes, alem dessas tres, tiveram natural- 
mente efeitos economicos de longo alcance, mas acredita- 
mos que em relacao ao problema considerado - adequaeao 
na absorcao do excedente - nenhuma se aproxima de uma 
posicao semelhante. A eletricidade seria provavelmente 
o principal competidor, porem os efeitos que se lhe podem 
atribuir no tocante aos investimentos forarn bem menores 
que os da estrada de ferro e do autom6vel, apesar de ser 
rnais antiga do que ·eles. A eletricidade, fonte de energia 
mais eficiente e flexivel que o vapor, apresenta, entretan- 
to, identica composieao no que se refere aos custos de dis- 
tribuicso. Dai a razao principal por que a eletricidade nao 
propiciou na geografia economica alteracoes radicais e 
cumulativas como a estrada de ferro e o autorn6vel. E 
bem verdade que, atraves dos anos, a eletricidade exigiu 
o investimento de grandes quantidades de capital em usi- 
nas geradoras e, neste sentido, abriu novas oportunidades 
de investimento. Contudo, numa de suas mais importan- 
tes utilizacoes, como fonte de iluminacao, a eletricidade 
substituiu 0 gas que, se crescesse proporcionalmente a 
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5 Ver pags. 97-109, acima. 

populaeao e a renda, teria exigido um fluxo continuo e 
substancial de investimentos. Em suma, parece que mes- 
mo uma conquista tecnol6gica tao importante como a ele- 
tricidade deve ter tido efeitos relativamente reduzidos no 
processo de absorcao do excedente. E isto se aplica com 
muito rnais verossimilhanca aos tipos de inventos que 
saem atualmente de nossos laborat6rios cientificos e in- 
dustriais, conforme demonstramos anteriormente." Em 1·e- 
lacao ao processo de absorcao do excedente - embora 
nao neceasariamente em relaeao a outros aspectos como o 
aumento potencial do padrao de vida ou a produtivida- 
de crescente do trabalho - o que da propriamente signi- 
ficacao a um invento e a amplitude com que abala toda a 
estrutura da vida economica. Com referencia a este ponto, 
a maquina a vapor, a estrada de ferro e o autom6vel 
ocuparn, por si sos, uma categoria a parte. 

2) Antes da Primeira Guerra Mundial, o habito dos 
economistas de considerar as guerras como meras per- 
turbacoes sem significacao especial para o curso da his- 
t6ria bem que pode ser, em grande parte, justificado. Afi- 
nal de contas, durante a maior parte do seculo XIX (ap6s 
as Guerras Napolednicas) , os conflitos que envolveram os 
principais paises capitalistas foram poucos e, com a (mica 
excecao da Guerra Civil Americana, de breve duraeao e 
impacto economico relativamente reduzido. :E, pois, per- 
feitamente plausivel que a hist6ria economica do capita- 
lismo, durante este periodo, nao teria sido grandemente 
diferente se tais guerras nunca tivessem ocorrido. (E 
verdade que nao se pode dizer o mesmo <las guerras co- 
loniais, cuja irnportancia, entretanto, reside nao em seu 
impacto economico imediato, e sim nos imperios que delas 
resultaram. Quanto a isto, talvez seja mais correto falar 
da importancia economics do imperialismo do que 
da guerra.) 

A experiencia do seculo XX tern sido, curiosamente, 
o oposto exato do seculo XIX. t:ste Ultimo comecou com 
uma decada e meia de guerra, finda a qual predominou urn 
desenvolvimento pacifico. 0 seculo atual comecou com uma 
decada e rneia de (relativa) paz, e desde entao o mundo 
inteiro tern estado continuamente sob a influencia de guer- 
ras devastadoras ou de suas consequencias, Sem dtivida, 
tratar a hist6ria economica do seculo XX como se as 
guerras fossem meras perturbaeoes num processo de de- 
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senvolvimento que, de outro modo, teria prosseguido pa- 
cificamente, seria alhear-se de forcas que desempenha- 
ram um papel essencial no delineamento dos contornos 
da realidade. Ninguem em seu perfeito juizo afirmaria 
que, sem as guerras, a hist6ria economica do seculo xx 
teria sido o que de fato foi. Dai a razao de termos que in- 
corporar as guerras ao nosso esquema de explicacao, in- 
cluindo-as, ao !ado dos inventos que marcaram epoca, entre 
os principais estimulos externos. 

Do ponto-de-vista de suas consequencias economicas, 
as guerras podem ser divididas em duas fases: a fase 
de combate e a fase do pos-guerra, Arnbas acarretam um 
abalo na econoroia: quanto mais radical e total for a guer- 
ra, tanto maior sera a duraeao de seus efeitos. :E por esta 
razao que grandes guerras coJno as de 1914-1918 e 1939- 
1945 assernelham-se, economicamente, aos inventos que 
marcam epoca. 

Durante a fase de combate, a procura militar natu- 
ralmente cresce muito ; os recursos sao transferidos para 
os setores da economia a ela ligados, e a procura civil e 
reduzida atraves de uma forma combinada de aumentos 
de preeos e racionamento. No caso de hens duraveis para 
uso civil (tanto hens de producao quanto hens de consu- 
mo), a producao pode mesmo ser paralisada completamen- 
te, extraindo-se mais "services" dos estoques existentes 
(turnos multiples, formacao de pools para utilizacao de 
autom6veis, duplicaeao da capacidade habitacional, pre- 
servaeao do equiparnento industrial mesmo depois da epo- 
ca em que normalmente seria jogado no ferro velho, etc.). 
As fabricas existentes modificam-se para a producao de 
guerra, canalizando-se da mesma forma para ela a maier 
parte dos novos investimentos. Reduz-se a construcao 
civil ao indispensavel aos operarios da industria de guerra 
e ao pessoal militar. Em resumo, nao s6 a produeao total 
cresce nos limites estabelecidos pelos recursos disponiveis, 
mas tambem toda a estrutura da vida economica e dras- 
ticamente alterada. 

~sses fatos estabelecem o piano de agao para a fase 
do pos-guerra, A fase de guerra e por natureza tern- 
poraria ; e, com certeza, apos o fim das hostilidades, se- 
guir-se-a uma volta a algo parecido ao estado de coisss 
preexistente. Esta volta, entretanto, implica mais do que 
um simples volver ao ponto de partida. Durante a fase 
de combate, os estoques existentes de capitais particula- 
res e de hens de consumo duraveis vinham sendo usados 
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a Ha muita Iiteratura cconornica que nega isto, grande parte dela 
inspirada no conhecido artigo de M. A. Adelman, "The Measurement 

com intensidade maior que a normal; os acrescimos feitos 
eram de valor insignificante, e mesmo a substituicao de 
artigos estragados pelo uso, em grande escala, deacon- 
tin ua. Com excecao dos fornecimentos militares e da ca- 
pacidade de produzi-los, a riqueza reproduzivel da socie, 
dade tendia a retrair-se, enquanto o crescimento popula- 
cional acentuava as deficiencias e a escassez. Esta e a 
origem do acumulo generalizado da procura que existe no 
fim das guerras de maiores proporcoes. Ate certo ponto, 
este acumulo da procura pode ser suprido pela transfer- 
macao da utilizac;;ao militar das fabricas em utilizac;;ao 
civil. Mas grande parte do investimento anterior na pro- 
duc;;ao de material de guerra e especializado demais OU im- 
propriamente localizado para utilizaeao civil. Tera que 
ser considerado, portanto, · inutilizado. Criam-se, desse 
modo, mercados para investimentos que poderao absorver, 
por muitos anos, quantidades imensas de excedentes. 

~ste esboco das fases de combate e do pos-guerra po- 
deria ser alongado e aperfeicoado. Os efeitos especificos 
de diferentes medidas de politica tributaria, monetaria, de 
controle de precos, racionamento, etc., poderiam ser ana- 
lisados, Poderia tambem ser investigado o carater do 
intervalo entre as duas fases. Os efeitos suplementares 
da destruicao durante as operacoes de guerra nas zonas 
de combate poderiam ser avaliados, e assim por diante. 
No entanto, de acordo com nosso objetivo, que e somente 
considerar as linhas gerais do processo hist6rico, basta 
saber que estas duas fases existem e que, cada uma a seu 
tempo, exercem determinada influencia na absorcao do 
excedente - uma, atraves da enorme procura da maquina 
militar, e a outra, atraves do acumulo da procura civil 
criada durante a fase de combate. 

A questao a que procuraremos dar agora uma respos- 
ta pode ser forrnulada da seguinte maneira: a tendencia 
do capitalismo monopolista em gerar mais excedente do 
que consegue absorver pode ser neutralizada, ou mesmo 
inteiramente dominada, pelos principais estimulos exter- 
nos, mas far-se-a sentir de modo caracteristico sempre que 
estes estimulos enfraquecam OU desaparecam. 0 cresci- 
mento dos monopolies data aproximadamente de 1870 e 
tern prosseguido desde entao, se hem que numa marcha ir- 
regular." Podemos, portanto, afirmar que a tendencia de 

' I i ii 
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(Concentration in American Industry, Relat6rio da Subcomissao 
sobre Lei Antitruste e Monop6lio da Comissao de Justi~a do Senado 
dos Estados Unidos, 85.° Congresso, 1. a Sessao, 1957, Quadro 1.) De- 
poimentos mais recentes perante a mesma Comissao trouxeram nova 

1954 
23 
30 
34 
37 

1947 
17 
23 
27 
30 

50 maiores empresas 
100 maiores empresas 
150 maiores empresas 
200 maiores empresas 

of Industrial Concentration", Reoiew of Economics and Statistics, novem- 
bro de 1951. 0 certo e que talvez tenha havido pouca mudanea na 
taxa media de concentracao industrial, definida como a partilha de um 
mercado controlado pelas quatro ( ou oito) maiores empresas vendedoras. 
E, todavia, um fraco indice do poder de monop6lio, pois omite com- 
pletamente o processo de aquisieao de experiencia, cuja impcrtancia 
realcamos no capitulo 2: quatro companhias dominando um mercado 
hoje em dia sabem como maximizar seus lucros com muito mais eficiencia 
do que o fariam quatro companhias dominando o mesmo mercado em 
1900. Em segundo lugar, essa taxa de concentracao industrial aplica-se 
somente a mercados singularmente considerados e, por isso, nao fornece 
indicio algum sobre em que medlda a empresa gigante se expandiu ate 
tornar-se um fator dominante em muitos mercados. Para ilustrar este 
ponto, suponhamos uma eoonomia compreendendo quatro Industrias, cada 
uma delas contendo quatro empresas vendedoras, Num primciro periodo 
ha um total de dezesseis empresas, quatro para cada mercado. Num 
scgundo periodo, depois de uma serie de [usoes, havera quatro em- 
presas vendedoras em cada mercado, mas apenas quatro grandes com- 
panhias ao todo: cada uma estara representada agora em todos os quatro 
mercados. Parece 6bvio que isto representa um grnnde aumento do 
poder de monop6Lio, apesar da estabilidade das taxas de concentraeao 
Industrial. Precisarnos somente acrescentar que, neste sentido global, a 
coucentracao tern aumentado claramente. Em 1957, por exemplo, uma 
Comissao do Seoado americano apresentou as seguintcs pcrcentagens dos 
valeres totals declarados pelas maiores companhias industrials, cornpa- 
rando os Indices de 1954 com os de 1947: 

criar excedentes em demasia tern estado em ac;ao ha mais 
ou menos oito ou nove decadas e que sua forc;a vem aumen. 
tando constantemente. Em que medida, no entanto, tern 
sido compensada pelos principais estimulos externos e em 
que medida subiu a superficie e dominou o curso dos aeon- 
tecimentos? 

Antes de mais nada, nao ha evidencia de que o pro- 
blema da absoreao do excedente se estava tornando mais 
diffcil antes de 1900. Nao existem dados seguros sobre 
desemprego ou taxas de lucro, mas a taxa de acumulacao 
de capital, de acordo com Kuznets, foi mais alta nos anos 
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confirmacao dessa tendencia, Gardiner C. Means declarou em I.0 de 
julho de 1964 que as 100 maiores empresas industrials controlavam 58% 
dos terrenos, im6veis e equipamentos utilizados para £ins industriais em 
1962, em comparaeao com os 44$ de 1929. Se o ativo mobtlizavel, como 
estoques e contas a receber, fosse incluido, as 100 maiores firmas con- 
trolariam 49$ em 1962, em comparacdo com 40$ em 1929. (New York 
Times, 2 de julho de 1944.) 

7 Os dados de Kuznets para a taxa percentual de crescimento anual 
da riqueza reproduzivel para as tres decadas siio os seguintes: 1869-1879, 
4,1; 1879-1889, 4,9; 1889-1899, 4,9. Simon Kuznets, National Product 
Sinco 1869, Nova York, 1941, Quadros IV (p, 228). Steindl, partindo 
<lesses numeros, calculou a taxa de crescimento do capital privado como 
segue: 1869-1879, 3,9%; 1879-1889, 4,8%; e 1889-1899, 4,5%. J. Steindl, 
Maturity and Stagnaticn in American Capitalism, pag. 160. 

.. , 

das decadas de 1880 e 1890 do que nos anos da decada de 
1870.7 "Por que o violento processo e formacao de monopo- 
lios impulsionado neste periodo nao se revelou atraves do 
au men to das dificuldades de absoreao do excedente? 

Parece-nos clara a resposta. Era a epoca da estrada de 
ferro, que absorveu cerca da metade de todos OS inves- 
tirnentos privados durante as ultimas decadas do seculo 
XIX e abriu novos mercados para quantidades ainda maio- 
res. Assim, e bastante plausivel que a tendencia a for- 
ma~ao em demasia de excedentes fosse encoberta pelo pro- 
cesso de implantacao das estradas de ferro. 

Mas isso levanta outro problema: quando comeca o 
fim da epoca da estrada de ferro? Neste ponto, O COS- 
tume de falar em termos de decadas e seculos, se bem que 
quase sempre conveniente, poderia induzir-nos a uma con- 
fusao. Seria 6timo, se pudessemos limitar nossa aten~ao 
aos valores medics por decada e estipular o fim da epcca 
da estrada de ferro em 1900. Entretanto, o exame dos 
dados ano a ano indica claramente uma conclusao diferen- 
te: houve de fato uma diminuicao de velocidade dos inves- 
timentos em estradas de ferro durante os anos da decada 
de 1890, especialmente durante a longa depressao de 1892 
a 1896, porern um firme restabelecimento ocorreu a passa- 
gem do seculo, 0 verdadeiro ponto critico vem com a 
crise de 1907, apressando a brusca queda dos investimentos 
em estradas de ferro, que dai por diante perrnaneceram 
num nivel muito rnais baixo. 0 Quadro 8 compara os 
periodos 1900-1907 e 1908-1915 em relacao ao crescimento 
das mais importantes aplicacoes de capital em estradas de 
ferro: 
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8 Os pontos-dc-vista estagnacionistas de Hansen ostao, cm grande 
parte, contidos em dois volumes reunindo ensaios e artigos: Full Reco- 
ven1 or Stagnation?, Nova York, 1938, e Fiscal Policy and Business 
Cycles, Nova York, 1941; os pontos-de-vista de Steindl estao em sua obra 
Maturity and Stagnation in American Capitalism. 

" ano civil 
b ano fiscal, tenninando a 30 de junho 

FONTE: Hiat01'ical Statiatics of the U?tited State•: Colonial Time1 to 1957. 
2.• Edi~io, Waabln11ton, 1961, pAgs. 428-430. 

Tambem e possivel admitir, ernbora nao tenhamos 
meio para prova-lo estatlsticamente, que a nova configu- 
rac;ao da geografia economica e a nova composieao do pro- 
duto nacional provocadas pelas ferrovias se tenham tor- 
nado bastante estabilizadas por volta de 1907. Em outras 
palavras, o grande impacto que comecara antes mesmo da 
Guerra Civil tinha em grande parte cessado. Se estiver- 
mos certos, foi em 1907 que o maior estimulo externo da 
historia capitalista perdeu sua tremenda forc;a. 

A esta altura, temos uma oportunidade ideal para 
testar nossa teoria. 0 impulse produzido por um invento 
que marcou epoca se tinha esgotado. 0 invento de vulto 
que se seguira, o automovel, acabava de aparecer no ce- 
nario economico e ate aqusle momento exercia pouca ou 
nenhuma influencia, globalmente, na economia. Ainda 
decorreria boa parte de uma decada antes que os Estados 
Unidos entrassem numa guerra importante. Se nossa teoria 
for valida, deverao aparecer sinais inconfundiveis de estag- 
na~ao durante o periodo 1907-1915. 

tstes sinais de fato existem, embora a maioria dos 
economistas dos tempos mais recentes parecam te-los igno- 
rado. No "grande debate" sobre estagnacac travado nos 
anos de 1930, nao nos lembramos de ter deparado com 
qualquer analise do periodo 1907-1915. Isto e surpreen- 
dente, visto que os argumentos dos "estagnacionistas" 
como Hansen e Steindl teriam ganho mais apoio, Se eles 
conseguissem apontar os sintomas de estagnacao antes 
da Primeira Guerra Mundial.8 E o argumento contrario, 

Variayao 
1900-1907 1908-1915 Percentual 

5,1 2,8 -45,l Linba ferrea construida, em milhnss 
umero de locomotivas postas ern 

servi1;ob . 
Numero de vagoes de carga pestos 

cm services . 

Quadro 8 
Crescimento do Capital Aplicado em Estradas de Ferro: Medias Anuais 

( Milharcs de unidades ) 
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-40,5 

-49,4 

1,4 

43,8 

2,3 

87,0 



9 J. A. Schumpeter, Business Cycles, Nova York, 1939, volume 11, 
pag. 1036. 

Nos cinco primeiros ciclos, as fases de expansao sao 
maiores ou aproxirnadamente iguais as de contracao, en- 
quanto nos ultimos da-se a relal(ao oposta. A duraeao 
media das fases de expansao e de contraeao aproximada- 
mente se inverteu: nos cinco primeiros, a media de duracao 
da fase de expansao e de 23,2 meses e a da fase de con- 
tra~ao, 17,8 meses; nos dois ultimos, a media de duracao 
da fase de expansao e de 15,5, a da fase de contracao, 23,5. 

0 conhecido estudo de Thorp, Business Annals, narra 
hist6ria semelhante. Thorp inclui seis dos dezoito anos 
compreendidos no periodo 1890 a 1907 na categoria de 

•I 

Quadro 9 

11,1111 
Esquema dos Ciclos Economicos, 1890-1914 

Ciclos Completes Duraciio em Meses 
NV.~o 
do ciclo Fund1> Apiec Fundo E.,vnmdo Co-ntTacao 

1 Maio 1891 Jan. 1893 I:: 1894 20 17 
2 Jun. 1894 Dez. 1895 1897 ia 18 
3 Jun. 1897 Jun. 1899 Dez. 1900 24 18 
4 Dez. 1900 Set. 1902 Ag. 1904 21 23 
5 Ag. 1904 Maio 1907 Jun. 1908 33 13 

Media dos Ciclos 1 a 5 23,2 17,8 
6 Jun. 1908 Jan. 1910 Jan. 1912 19 24 
7 Jan. 1912 Jan. 1913 Dez. 1914 12 23 

Media dos Ciclos 6 a 7 15,5 23,5 
FONTE: R. A. Gordon, B"ntte•" Fluctuo.tiono, Nova York, 1962, pag. 216. 

defendido por Schumpeter, de que uma depressao, mesmo 
tao drastica quanto a dos anos 30, nada prova sobre as 
tendencias a longo prazo, teria sido antecipadamente re- 
batido. 9 

Os indicios de estagnacao nos anos que vao de 1907 
a 1915 sao de varies tipos, e um estudo mais detalhado 
do periodo produsiria, sem duvida, ainda outros, 0 que 
se segue deve ser considerado apenas como introducao a 
uma analise mais completa. 

Em prirneiro lugar, OS dados sobre a periodicidade 
dos ciclos economicos coletados pelo National Bureau of 
Economic Research revelam uma alteraeao impressionante 
na configuracao do ciclo depois de 1907. Isso e mostrado 
no quadro 9 que se refere aos sete ciclos completes calcu- 
lados pelo Bureau, de 1890 a 1914. 
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10 W. L. Thorp, Business Annals, Nova York, 1926, p{lgs. 136-142. 
11 J. A. Schumpeter, Business Cycles, Volume 1, pag. 427. 
l2 benominado por Schumpeter de "ciclo de Kondratieff', em ho- 

menagem ao economista russo que foi o primeiro a pretender ter desco- 
berto um ciclo de mais ou menos cinlli.ienta anos de duracao na hist6ria 
do capitalismo do seculo XIX e prlncipios do seculo XX. As provas da 
oxlstencia deste ciclo sempre nos pareceram fracos e Inconvincentes. 
Alem do rnais, o tratamento arnbiguo dado por Schumpeter ao periodc 
1908-1914 em nada contribui para contrabalancar esta impressao. 

13 W. C. Schluter, The Pre-War Business Cycle, 1907 to 1914, 
Nova York, 1923. 

"prosperidade", enquanto outros cinco sao inlcuidos na 
categoria com restricoes, Dos sete anos compreendidos 
entre 1908 e 1914, nenhum foi incluido na categoria de 
"prosperidade" e somente tres sao incluidos com restri- 
~oes.10 Interessante e que Schumpeter citou expressamente 
estes dados dos Annals de Thorp, cuja exatidao e utilidade 
tinha em alto conceito, afirmando que expressavam bern 
a diferenea entre dois "subperiodos" que estava analisando, 
1898-1907 e 1909-1914. Relegou, todavia, tudo isso a uma 
nota de pe de pagina, e a passagem no texto que descreve 
o periodo esta expressa em termos completamente dife, 
rentes, muito pouco relacionados com as categorias de 
'I'horp.P :E facil compreender o motivo disso, ja que no 
esquema de ciclo hist6rico de Schumpeter os anos de 1898 
a 1914 correspondem presumivelmente a ascensao de um 
longo ciclo12 e o fato evidente do periodo que vai de 1908 a 
1914 ter sido de progressiva estagnacao nao era o que 
mais desejava realcar. 

Em segundo lugar, o estudo mais detalhado feito ate 
agora do ciclo economico que antecedeu imediatamente a 
Primeira Guerra Mundial comeca com o reconhecimento 
das caracterfsticas especiais do periodo 1907-1914, par- 
tindo, em seguida, para sua explicacao.P Citemos um tre- 
cho do prefacio : 

Esta pesquisa tenta determinar as causas que produziram as depres- 
socs economicas de 1910-1911 e 1913 nos Estados Unidos. Tal pesquisa, 
ontretanto, envolve tambem a discussao sobre a prematura ocorrencia 
dessas depressoes relacionadas com o fluxo e refluxo normal das con- 
dii;oes econemlcas no exterior. Deve ser lembrado que depois do reflo- 
rescimento de 1909 tudo ia em bom andameoto, e prenunciava-se uma 
csperani;osa era de prosperidade. A marcha progressiva dos oeg6cios 
continuava ininterruptameote na Alemanha, Inglaterra e Franca - onde 
ocorreu apenas uma reacao branda em razao de mas colheitas - enquanto, 
inesperadamente, desencadeava-se nos Estados Unidos a depressao de 
1910-1911. 
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l4 H. U. Faulkner, The Decline of Laissez Faire, 1897-1917, Nova 
York, 1951. 

A esta altura, a explicacao oferecida para este defi- 
ciente rendimento econ6mico - a queda de 1907 tinha 
sido realmente "mais fundamental do que se supusera" 
- representa simplesmente urna fuga a questao. Mas a 
advertencia de Faulkner de que a atividade econemica 
dos anos 1907 a 1914 foi de fato deficiente pode ser consi- 
derada como reflexo do nivel de conhecimento entre os 
historiadores economicos em geral. 

Reservamos por fim o que nos parece o indicio mais 
impressionante da crescente estagnacao dos anos 1907- 
1914. Por razoes que siio familiares ao Jeitor, desemprego 
e capacidade ociosa de produeao sao os sinais mais se- 
guros de absoreao inadequada do excedente. Nao exis- 
tem dados sobre a capacidade ociosa de producao para o 
perlodo anterior a Primeira Guerra Mundial, mas ha 
estatisticas aproveitaveis sobre desernprego a partir de 

Deve-se recordar tarnbem que, quando suoedeu a depressao de 
1913 nos Estados Unidos, as condtcdes econllmicas mundiais aproxi- 
mavam-se da conclusao de um ciclo de prosperidade, e, que, mesmo 
assirn, enquanto os neg6cios na Europa estavam ainda prosperando, o 
pals mergulhava numa situa9ao de depressao. 

A "explicacao" de Schluter para estes fatos, em ter- 
mos <la inflexibilidade do mecanismo bancario e crediticio 
dos Estados Unidos, nao atinge, nem de leve, o problerna 
real do desnivel na procura, mas, nem por isso, suas des- 
cobertas concretas sao menos significativas. 

Os autores de hist6rias economicas gerais tendem a 
considerar o periodo 1907-1914 do mesmo modo, embora 
nao acrescentando rnuita coisa a nossa demonstraeao, visto 
que, muito provavelmente, basearam-se grosso modo nos 
Annals de Thorp e na monografia de Schluter como fontes. 
Urn exemplo e a conhecida hist6ria de Faulkner sobre o 
periodo que precedeu a entrada dos Estados Unidos na 
guerra : 

A ascensao de 1909 foi de breve duracao. Seguiu-se a depressao 
de 1910-1911, uma segunda elevaeao em 1912 e urna recaida em 1913. 
A queda de 1907 tornou-se evidenternente mais fundamental do que 
se supusera. Daquele ano em diante, e ate que a America do Norte 
sentisse o impacto <la prosperidadc oriunda da guerra em 1915, a his- 
t6ria econdmica arnericana caracterizar-se-ia, em larga medida, por breves 
surtos de prosperidade e de recessos.t+ 
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rn Historical Statistics of the United States: Colonial TirMs to 
1957, pag. 73. Para fontes e explicacao, ver notas a Serie D 46-47, 
pag. 68. 

10 Ver Philip Eden, "For More Adequate Measurement of Unem- 
ployment", Current Economic Comment (Bureau of Economics and 
Business Research. Universitv of Illinois), novembro de 1959. 

0 graf ico mostra detalhadamente a brusca desconti- 
n uidade entre 1907 e 1908. Nao considerando o caso bas- 

Quadro 10 

Desemprego, 1900 a 1963 
( Pereentazem da Fou;a de Trabalho Civil) 

1900 5,0 1916 4,8 1932 23,6 1948 3,4 
1901 2,4 1917 4,8 1933 24,9 1949 5,5 
1902 2,7 1918 1,4 1934 21,7 1950 5,0 
1903 2,6 1919 2,3 1935 20,l 1951 3,0 
1904 4,8 1920 4,0 1936 16,9 1952 2,7 
1905 3,1 1921 11,9 1937 14,3 1953 2,5 
1906 0,8 1922 7,6 1938 19,0 1954 5,0 
1907 1,8 1923 3,2 1939 ) 7,2 1955 4,0 
1908 8,5 1924 5,5 1940 14,6 1956 3,8 
1909 5,2 1925 4,0 1941 9,9 1957 4,3 
1910 5,9 1926 1,9 1942 4,7 1958 6,8 
1911 6,2 1927 4,1 1943 1,9 1959 5,5 
1912 5,2 1928 4,4 1944 1,2 1960 5,6 
1913 4,4 1929 3,2 1945 1,9 1961 6,7 
1914 8,0 1930 8,7 1946 3,9 1962 5,6 
1915 9,7 1931 15,9 1947 3,6 1963 5,7 

F'ONTE: Porn o pertodo 1900-1957, Hist<Wical Statistic• of the United States: 
Colonial Tim•• to 1957. pag. 73; para o perlodo 1958-1963, Council of Economic 
Advisers, Economie Isuiicator«, nClmeros correntes, 

1900.H Com "aproveitaveis" nao queremos dizer que dao 
uma irnagem exata do total absoluto de desemprego em 
qualquer tempo determinado ou durante um periodo de 
anos. Em nossa opiniao, OS metodos oficiais de calculo 
do desemprego subestimam seriamente o montante real; 
e como as estimativas para os anos anteriores tem sido 
feitas comparativamente, eles tambem devem estar aquem 
do total verdadeiro.16 Isto, contudo, ni<l invafida sua 
utilidade na comparacao de um ano ou periodo com outro. 
E como, muito mais que o nivel absoluto, sao as ten- 
dencias e flutuaeoes do desemprego que nos interessam 
aqui, acreditamos que os numeros podem ser utilizados 
com razoavel seguranca. 0 Quadro 10 fornece as estatis- 
ticas de 1900 a 1963, e o Grafico 3 apresenta os mesmos 
dados em forma linear. Teremos oportunidade de comen- 
tar no seu devido tempo os anos mais recentes. 
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3 
A guerra veio, entretanto, no momenta exato e o qua- 

dro mudou da estagnacao para a prosperidade. Ap6s o 
armisticio em novembro de 1918, houve breve e suave 
"crise de recuperacao" que se estendeu da primavera de 
1919 ate o surto de prosperidade do pos-guerra, Os pre- 
cos ja tinham subido consideravelmente durante a guerra, 

tante especial de 1920-1921, esta e a maior alta registrada 
em qualquer ano anterior a Grande Depressao, sendo ate 
Iigeiramente maior que a elevaeao media anual durante 
o periodo 1929-1932. 0 que distingue o caso de 1907-1908 
do de 1920-1921, aproximando-o a 1929 e anos subse- 
quentes, e que, em seguida ao repentino aumento,' a taxa 
nao retorna rapidamente ao nivel anterior, e sim perma- 
nece muito mais alta por uma serie de anos, A taxa media 
para os oito anos do periodo 1900-1907 e 2,9 % ; para os 
anos 1908-1915 e 6,6%. Alem disso, de 1900 ate 1907, a 
taxa nunca se elevou a mais de 5%, enquanto de 1908 a 
1915 apenas uma vez foi inferior a 5 % . Finalmente, 
quando a economia dava todos os sinais de prosseguir em 
direeao a uma seria depressao, o desemprego subiu a 8% 
em 1914 e quase 10 % em 1915. 

Tudo constitui forte evidencia de que os anos poste- 
riores a 1907 foram caracterizados por dificuldades cres- 
centes na absorcao do excedente, inclusive pelo tipo de 
"estagnacao rastejante" com que nos familiarizartamos 
nos ultimos anos da decada de 1950 e nos primeiros de 
1960. Se houver qualquer outra interpretacao <lesses fatos, 
estaremos prontos a considerar seus meritos. Mas ate la, 
sentlr-nos-emos justificados em concluir que se a Pri- 
meira Guerra Mundial nao tivesse ocorrido a decada 1910- 
1920 ficaria na hist6ria dos Estados Unidos como um 
periodo de extraordinaria depressao. Nao estamos que- 
rendo afirmar que a Grande Depressao teria ocorrido uma 
decada e meia antes. Por volta de 1915, a era do auto- 
m6vel ja estava em pleno andamento e o grande impacto 
que provocou nos padroes de vida e nos habitos de con- 
sumo provavelmente teria originado um surto de prospe- 
ridade mesmo se a guerra nao tivesse chegado. Mas, antes 
disso, o pais teria recebido urna boa li~ao de quao pro- 
fundas e penetrantes sao as forcas da pressao em ativi- 
dade numa econornia capitalista monopolista; e certamente 
a Grande Depressao, quando viesse, nao causaria tama- 
nho choque. 
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e a primeira fase do impulse de prosperidade do pos- 
guerra rapidamente evoluiu para uma mania de especu- 
Iacao. A bomba estourou em 1922 com os indices de preeos 
do comercio atacadista precipitando-se de 154,4 em 1921 
para 97,6 em 1922 (1926=100). Mas a depressao que 
se seguiu foi tao breve quanto aguda: o surto de prospe- 
ridade do pos-guerra nao morreu, foi apenas interrom- 
pido. 0 acumulo da procura, especialmente na construcao 
civil e outros tipos de construcao, era ainda grande e 
continuou sendo um dos traces dominantes do quadro eco- 
nomico durante alguns anos seguintes. Nesse interim, a 
primeira grande onda do surto automobilistico, datada 
aproximadamente de 1915 e que se espraiara ininterrup- 
tamente durante a guerra, estava atingindo um crescendo 
e produzia todos os seus variados efeitos secundarios e 
indiretos: suburbanizacao, construeao de rodovias, indus- 
trias derivadas, etc. A producao de autom6vel somente 
subiu acima do nivel de 1923 (3,6 milhOes de unidades) 
em 1929 quando atingiu 4,5 milhoes, mas o impacto do 
autom6vel sera indicado muito mais corretamente pela 
taxa de crescimento do numero de carros em circulacao ; 
e esta permaneceu elevada atraves de toda a decada. 0 
Grafico 4 mostra o movimento de vendas industriais e 
emplacamentos de carros - o que nos da uma ideia muito 
aproxirnada do volume de carros produzidos e em circu- 
lac;ao - para os anos de 1911 a 1962. 0 aumento de dez 
vezes no mimero de emplacamentos entre 1915 e 1929 (de 
2,3 milhoes para 23,l milhoes) da uma nocao do impacto 
do autom6vel nesses anos. Nao e de surpreender, pois, 
que quando o Irnpeto do pos-guerra diminuiu - por volta 
de 1925, ano em que a construcao alcancou seu maximo 
- o impulse do surto automobilistico foi bastante pode- 
roso para continuar mantendo a prosperidade por muitos 
anos ainda. 

Um exame das estatisticas de desemprego mostra que 
de fato se estava processando regularmente a absorcao 
do excedente ( Quadro 10 e Graflco 3). A media para a 
decada toda fora de 5%, mas o colapso deflacionario de 
1921 deteve-a, Para os sete anos de 1923 a 1929, a media 
foi de 3,9%, mais ou menos igual a dos anos 1900-1907 
e, decerto, baixa em rela~ao a qualquer padrao hist6rico 
relevante. 

E mais uma vez ficamos sabendo que por baixo da 
aparencia de prosperidade da decada de 1920 - a tao 
celebrada "Nova Era" - germinavam ativamente as se- 
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17 Donald Streever, Capacity Utilization and Business Investment, 
University of Illinois Bulletin, Volume 57, n.? 55, mareo de 1960, pag. 64. 

rs Para a exphcacao desta sucessao de fatos, ver pags. 88-94. 

Podemos perceber a queda uniforme na utilizacao da 
capacidade produtiva - ou, no reverso da medalha, o 
crescimento da capacidade de produeao ociosa - ap6s 
1925. A taxa de investimento de capital atingira na se- 
gunda metade da decada um nivel insustentavelmente ele- 
vado: a absorcao do excedente prosseguia firmemente na- 
quele tempo, mas a custa do colapso desastroso dos anos 
seguintes.18 A queda precipitada na taxa de utilizaefio 
da capacidade, de 1929 a 1930 (de 83 para 66), refletiu 
tanto a conclusao de muitos projetos iniciados em 1928 
e nos primeiros tres quartos de 1929 quanto a baixa brusca 
e generalizada de precos propiciada pelo drastico corte no 

F-ONTE: Donald Streever, Capa.citv Utilization and Bu•ine.. Investment, 
University or Illinois Bulletin, Volume 67, n.• 55, mareo de 1960, pag. 64. 

1920 .......... 94 1925 . ......... 91 
1921 .......... 65 1926 . ......... 89 
1922 .......... 80 1927 . ......... 83 
1923 . . . . . . . . . . 94 1928 .......... 82 
1924 .......... 84 1929 . ......... 83 

mentes do desastre. Uma taxa de investimento apenas 
suficiente para manter uma razoavel aproximacao das 
condicoes de pleno emprego era, no entanto, considers- 
velmente mais alta do que seria necessario a fim de sus- 
tentar a taxa de crescimento economico. Como resultado 
disso, a capacidade produtiva excedente acurnulou-se rapi, 
damente depois de 1923. Partindo dos dados apresentados 
por Donald Streever num interessante estudo da corre- 
lacao entre a utilizacao da capacidade de produeao e os 
investimentos, podemos deduzir o Indice de utiliza~ao da 
capacidade de producao para a decada de 1920.17 Streever 
construiu um Indice de capacidade de producao da industria 
e da mineracao para os anos 1920-1955, e, ao lado dele, 
colocou o indice da Federal Reserve Board sobre producao 
industrial. Se dividirmos o indice da FRB pelo da capa- 
cidade produtiva, teremos, grosso modo, uma medida da 
utillzacao da capacidade de producao. 0 Quadro 11 apre- 
senta os resultados para os anos da decada de 1920. 

Quadro 11 

Utilizac;ao da Capacidade Produtiva, 1920-1929 
( Percentagens) 
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10 E. G. Nourse e associados, American's CopacitrJ to Produce, 
Washington, 1934. 

20 Ver suas obras F11U Recovery or Stagnation? e Fiscal Policy and 
Dusiness Cycles, ambas, anteriormente, na nota 8. 

Corn o inicio da Grande Depressao, entramos num 
periodo que os economistas burgueses, quase que por una- 
nimidade, consideram como um brusco desvio do caminho 
historico normal e natural do pais. Duas importantes 
tentativas de explicacao foram feitas por economistas 
americanos, arnbas durante a decada de 1930. Hansen 
formulou o que Schumpeter npropriadamente intitulou de 
"a teoria da oportunidade para investimentos em definha- 
mento", citando como fatores decisivos uma taxa rnais 
baixa de crescirnento populacional, uma tendencia a pou- 
par capital das mais recentes invencoes e o alegado desa- 
parecimento das fronteiras antes da virada do seculo." 
0 grande merito dessa teoria foi tentar relacionar as con- 
dic;i5es de depressiio da decada de 1930 aos processos his- 
toricos objetivos, tendo atraido consideravel numero de 
adeptos, especialmente entre os jovens economistas que 
estavam predispostos pelas ideias keynesianas a procurar 
as causas da depressiio nos fatores que influenciavam o 
volume de investirnento. 

Em oposicao a esta teoria, o proprio Schumpeter 
argumentou, convincentemente, parece-nos, que nenhum 
dos fatores aalientados por Hansen - mesmo admitindo 
sua realidade e relevancia, o que Schumpeter de maneira 
al gum a pretendeu f azer - poderia, separadamente ou 

4 

volume de novos projetos depois da quebra da bolsa de 
valores no outono de 1929. 

Os calculos de Streever que refletem com seguranca 
o que estava acontecendo durante este periodo foram cor. 
roborados pelo renomado estudo da Brookings Institution, 
America's Capacity to Produce, publicado em 1934.19 
Neste primeiro estudo serio da capacidade produtiva em- 
preendido por economistas americanos, os pesquisadores 
da Brookings Institution concluiram que a industria ame- 
ricana estava com a producao media a 83% da sua capa- 
cidade em 1929, uma estimativa que coincide precisamente 
corn o valor obtido por Streever, utilizando um metodo 
inteiramente diferente. 
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21 J. A. Schumpeter, Business Cydes, Volume II, Capitulo 15, 
especialmente se~iio C ("The Disappointing ] uglar"), 

combinando-se com os outros, ser responsavel por uma 
experiencia tao repentina e sem precedente como a Grande 
Depressao. Por seu lado, Schumpeter formulou uma teoria 
completamente diferente, composta em sua essencia de 
duas partes. Atribuia a dureza do colapso a coincidencia 
dos pontos mais baixos das curvas, ou pontos de retracao, 
nas tres especies de ciclos que acreditava serem caracte- 
risticas da economia capitalista, acrescida de varios aeon- 
tecimentos hist6ricos sem paralelo, cuias origens remon- 
tavam, segundo ele, a guerra (superexpansao da agricul- 
tura dos Estados Unidos, fraqueza do sistema bancario e 
crediticio, a crise financeira internacional de 1931, etc.). 
A segunda parte de sua teoria, que e realmente a funda- 
mental, procura explicar a debilidade e a nao-consecueao 
da fase de recuperacao apos 1933 por um fator politico, 
a alegada tendenciosidade anticapitalista do New Deal, 
nao apenas pela sua Iegislacao, mas, acima de tudo, pela 
intenc;ao com que se aplicou esta legislacao." 

A teoria de Schumpeter sobre a decada de 1930, se 
bem que naturalmente hem recebida pelos conservadores 
e reacionarios ( economistas e outros) , causou pouca im, 
pressao na geracao de economistas que atingira a maiori- 
dade desde 192.9. Pode-se ate dizer que foi um dos alunos 
e mais ardentes admiradores de Schumpeter quern deu a 
teoria o seu coup de gr6'ce. 0 ensaio de Arthur Smithies, 
"The American Economy in the Thirties", lido na reu- 
niao de janeiro de 1946 da Associacao Americana de Im- 
prensa (e, ironicamente, imediatamente apos uma analise, 
feita pelo pr6prio Schumpeter, da decada de 1920), e uma 
exibieao inexoravel da inutilidade de qualquer esforco para 
explicar satisfatoriamente a Grande Depressao como efeito 
secundario de politica supostamente radical. 

Logo depois veio o surto de prosperidade do pos- 
guerra e a Comemoracao Americana. Os economistas ame- 
ricanos suspiraram aliviados e prontamente relegaram a 
decada de 1930 ao limbo dos pesadelos esquecidos. 0 
influente tratado de Josef Steindl, Maturity and Stagna- 
tion in A1nerican CapitaJlism (1952), que almejava resol- 
ver um problema que qualquer analista serio consideraria 
um permanente desafio ao seu senso de responsabilidade 
cientifica foi virtualmente ignorado e ate hoje nao re- 
cebeu sequer uma frac;ao da atencao que merece. Pode-se 
dizer sem medo de obiecao que os economistas dos Estados 
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Unidos, de resto os economistas burgueses em geral, nao 
tinham absolutamente teoria alguma que deslindasse um 
fenomeno que, tanto quanto qualquer outro que se queira 
indicar, determinou o curso inteiro da hist6ria durante a 
segunda terc;a parte do. seculo XX. 

Diante desse pano-de-fundo parece-nos claro que o 
merito principal de nossa teoria e explicar a Grande De- 
pressao, de saida e com muito logica, nao como a Grande 
Excecao, e sim como a consequencia normal do funciona- 
rnento do Sistema economico americano. As tendencias a 
estagnacao inerentes ao capitalismo monopolista ja haviam 
comecado a dominar o cenario economico nos anos poste- 
riores a 1907. A guerra e o surto automobilistico enco- 
briram-nas, mas s6 por algum tempo. Durante a decada de 
1930, elas subiram de novo a superficie e deixaram sua 
rnarca indelevel numa decada inteira da hist6ria econo- 
mica. Pela primeira vez, tivemos uma visao cristalina do 
sistema operando com um minimo de estimulos externos 
num periodo extenso de tempo, desnudando para todos o 
que Marx chamou de sua "lei de movimento". 0 que os 
economistas persistem em considerar como um desvio cons- 
tituiu, de fato, a concretizacao pratica da norma te6rica 
em cuja direeao o sistema esta sempre tendendo. 

Naturalmente, nenhuma teoria geral como a formu- 
lada neste livro pode ocupar-se de todos os detalhes do 
processo hist6rico. Nada houve de "inevitavel" quanto a 
intensidade da queda depois de 1929. Neste ponto, os fa- 
tores realcados por Schumpeter - excluido seu esquema 
dos tres ciclos, que nos parece carente de fundamento 
racional - desempenharam, seguramente, um papel im- 
portante como fizeram outros "acidentes", tal coma, por 
exemplo, a quase inacreditavel inepcia da politica adotada 
pela oligarquia dos Estados Unidos sob a lideranca de 
Herbert Hoover e do Partido Republicano. Inevitavel nas 
condicoes da epoca foi que a economia mergulharia, rapids 
ou lentamente, num estado de estagnacao profunda, na 
qual s6 podia fazer debeis esforcos para sair - ate de 
ndvo ser impulsionada por um estimulo externo suficien- 
temente poderoso, agora a Segunda Guerra Mundial. 

A fim de evitar alguma interpretacao erronea, deve-se 
salientar que nos argumentos precedentes nao se pretendeu 
afirmar que a for~a do surto atomobilistico terminara por 
volta de 1929. Outra onda desse processo, como mostra 
a linha superior do Orafico 4, viria ainda e estaria des- 
tinada a representar um grands papel ap6s a Segunda 
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Percebe-se que a taxa de utilizaeao mais alta alcan- 
cada durante a decada de 1930 (83 %, em 1937) estava 
s6 um pouco acima da mais baixa da decada de 1920 (82%, 

FONTE: Donald Streever, C11pa.cit11 Utiliz4titrt& and B1ui1te,. 1'tv•atmenl. 
University of Illinois Bulletin. Volume 67, n.e 65, marto de 1960, pag. 64. 

1930 .......... 66 1935 . ......... 68 1931 .......... 53 1936 . ......... 80 1932 .......... 42 1937 . ......... 83 1933 .......... 52 1938 . ......... 60 1934 .......... 58 1939 . ......... 72 

Quadro ]2 
Utilizacao da Capacidade Produtiva, 1930-1939 

( Percentagem) 

Guerra Mundial. Mas, mesmo o vigoroso impulse do surto 
automobilistico durante a decada de 1920 foi, como dis- 
semos, incapaz de manter "a linha ascendente de investi- 
mento capitalista naquele periodo. E quando se desenca- 
deou a depressao foi com fori;;a tao esmagadora que deteve 
por uma decada inteira o subseqtiente surto automobilis- 
tico. Na verdade, o numero de carros em circulacao de- 
cai u de 1929 ate 1933, e mais tres anos foram necessaries 
para o nivel de 1929 ser ultrapassado. Dai por diante, 
ate o fim da decada, o aumento foi pouco mais da metade 
do que tinha sido dez anos antes, num periodo comparavel. 
Somente depois do serio desgaste do estoque de carros du- 
rante a guerra e com o impulse geral para a prosperidade 
do pos-guerra, o surto automobilistico, com todas as suas 
variadas ramificacoes, p6de mais uma vez tornar-se um 
importante estimulo. 

A medida da extensao em prof undidade da estagnacao 
da decada de 1930 - ou, visto por outro angulo, 0 quanto 
falhou completamente o processo de absorcao do excedente 
- pode ser julgada por varios indicios, Em primeiro 
lugar, naturalmente, houve um volume sem precedente de 
desemprego (Quadro 10 e Graf'ico 3). Considere-se, por 
exemplo, que a media de 6,6 % em relacao a de trabalho 
nos chamados anos de semi-estagnaeao (de 1908 a 1915) 
sobe avassaladoramente para 18,2 % na decada de estag- 
naeao madura - 1930 a 1939. 

0 indice de utilizaeao da capacidade produtiva dedu- 
zido dos calculos de Streever confirma o mesmo fato. 0 
Quadro 12 abaixo e a continuacao do Quadro 11; agora, 
os dados sao para a decada de 1930. 
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em 1928). As medias nao sao menos impressionantes: 
84,5 % para a decada de 1920, caindo para 63,4 % para a 
decada de 1930. 

Mesmo esses numeros, por mais impressionantes que 
sej am, nao conseguem exprimir o verdadeiro abismo de 
estagnacao da decada de 1930. Os numeros nos dizem 
que em 1939, ao final da decada, aproximadamente um 
q uinto da for~ de trabalho do pais e mais de um quarto 
de sua capacidade produtiva estavam ociosos. Dai, che- 
gar-se-ia a conclusao de que 0 produto nacional nao teria 
podido sequer aumentar muito mais do que, digamos, um 
terc;o, mesmo se trabalhadores adicionais fossern introdu- 
zidos na forc;a de trabalho e se o equipamento de capital 
trabalhasse com intensidade maior do que a normal. E, 
nao obstante tudo isso, nos poucos anos seguintes, sob o 
impacto da guerra e com as restric;oes inerentes ao mer- 
cado capitalista temporariamente removidas, a produeao 
industrial duplicou, sendo que o Produto Nacional Bruto 
real cresceu rnais de dois tercos, Deve-se acrescentar que 
esses aumentos ocorriam durante um periodo em que vir- 
tualmente niio se realizava investimento liquido algum e 
mais de 11 milhoes de homens nos grupos de idade mais 
produtiva estavam sendo mobilizados para as for<;as arma- 
das. Conquanto, naturalmente, nem a capacidade de traba- 
lho nem o equipamento pudessem continuar indef'inidamen- 
te a ser acionados no auge de intensidade da guerra, 
ainda, assim julgamos que a tremenda expansao da produ- 
c;ao, entre 1939 e 1944, prova categcricamente que a esti- 
mativa oficial do desemprego e os calculos sobre utilizaeao 
da capacidade produtiva, deduzidos por metodos estatis- 
ticos amplarnente aceitos, subestimam a extensao da sub- 
utilizaeao de recursos humanos e materiais numa economia 
capitalista monopolista. A tendenciosidade e natural: a 
ciencia social burguesa nao esta interessada em dar enf ase 
as deficiencias do sistema da iniciativa privada nem em 
revelar, mesmo atraves de alusao, quanto funcionaria me- 
lhor uma economia socialista racionalmente organizada e 
planificada. A incidencia do desemprego e da capacidade 
ociosa de producao nao pode ser negada, mas pode ser, e 
vem sendo, minimizada. 

No capitulo 4, indicamos que urn impulso economico, 
assim que iniciado, gera urn rapido aumento do excedente, 
tanto em termos absolutos como em proporcao a producao 
total. Logo que a parte desse excedente em crescirnento 
que e aplicada em investimentos ultrapassa a disponibi- 
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22 Ver pagina 94. 

A parcela dos lucros aplicada em novos investimentos, 
finalmente, tornou-se de novo positiva, em 1937; mas, sem 
estimulos externos atuantes, os mercados para investimen- 

FONTE: JBGt Supplement to Economic Indicators, Washington, 1962. 

Lucro1, 
Lucro1 Porc.mtual· 

das Gr..-ndes Ltu:t'OB mante """ Re- 
Empre•a• Ap61 N lio-diatri• la~do a R""do 

oa Jmpostos Dividendos buldo• Na.cional 
8.2-59 5.813 2.446 9,4 
2.480 5.490 -3.010 3,3 

-1.278 4.088 -5.366 -2,1 
--3.402 2.565 -5.967 -8,0 
-370 2.056 -2.426 -0,1 

972 2.587 -1.615 1,9 
2.194 2.863 -669 3,8 
4.331 4.548 -217 6,7 
4.733 4.685 48 6,4 
2.271 3.187 -916 3,4 

Renda 
NacUm.al 
87.814 
75.729 
59.708 
42.546 
40.159 
48.959 
57.057 
64.911 
73.618 
67.581 

Lucros e Renda Nacional, 1929-1938 
( Milhoes de d6lares) 

Quadro 13 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

' ~I 

lidade dos mercados para investimento, tanto a expansao 
quanto o proprio aumento do excedente terminam. E um 
ponto critico como esse "pode ser atingido muito tempo 
antes que ocorra a completa utilizaeao da capacidade pro- 
dutiva ou o pleno emprego".22 Estamos agora numa posic;ao 
que nos permite encarar o ciclo economico da decada de 
1930 como uma ilustracao perfeita dessa proposicao. 0 
Quadro 13 apresenta dados relativos a renda nacional, 
lucros das empresas calculados com base nos impostos, divi- 
dendos, lucros nao-distrlbuidos e lucros (ou perdas) per- 
centualmente em relaeao a renda nacional, para os anos 
de 1929 a 1938. (A utilizac;ao inevitavel de estatisticas 
anuais - nao ha analises trimestrais antes de 1946 - 
deforma um pouco a imagem exata, mas as linhas prtn- 
cipais permanecem bastante claras.) Declinando a renda, 
os lucros caem (ou as perdas crescem) muito mais de- 
pressa, e vice-versa. Por outro lado, os dividendos sao 
muito mais estaveis que a renda ou os Jucros. Pot conse- 
guinte, anualmente, de 1930 ate 1936, todo o sistema de 
empresas capitalista descapitalizou-se a fim de pagar seus 
acionistas. 
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A interpretacao do periodo do pos-guerra nao apre- 
senta maiores problemas para nossa teoria; tan to o papel 
do surto de prosperidade que se seguiu a guerra quanto 
o do orcamento militar consideravelmente aumentado a 
fim de sustentar um nivel relativamente alto de emprego 
e renda tern sido suficientemente realcados. Mas seria 
errado deixar a impressao de que eeses foram OS UDiCOS 
esteios poderosos da economia neste periodo : de imper- 
tancia igual foi uma segunda grande onda do surto auto- 
rnobilistico e da suburbanizacao, alentada por um tremen- 
do crescimento dos emprestimos sob hipotecas e do ere- 
dito ao consumidor. 

Neste ponto, surge uma questao importante e inte- 
ressante: por que ocorreu justamente naquela epoca a se. 
gunda onda do surto automobilistico? Por que nao, em 
1937, prolongando a recuperacao da decada de 1930 e 
transforrnando-a numa arremetida para a prosperidade? 
Afinal de contas, nao se tratava de novas invencoes ou 
conquistas tecnol6gicas, e, presumlvelmente, tanto antes 
da guerra quanto depois, o povo "precisava" de mais auto- 
m6veis e moradias em suburbios. 

A resposta e que, em 1937, o povo nao tinha poder 
aquisitivo e credito para obter esses hens. E s6 veio a 
te-los em 1945. Durante a guerra, os consumidores acer- 
taram suas dividas e acumularam grandee quantidades de 
poupancas liquidas. Quando de novo se viram livres para 
obter emprestimos e gastar, tinham as condicoes para isso 
e trataram de transformar sua "necessidade" de automo- 
veis e casas nos suburbios em procura efetiva. Uma vez 
iniciado, o surto automobllistico constituiu seu pr6prio 
impulso. Temos aqui um caso classico de quantidade trans- 
f ormando-se em qualidade. Se pouca gente comprar carros 

5 

tos eram praticamente inexistentes. Essa incapacidade 
para encontrar novos mercados para um excedente em 
expansao motivou a paralisacso e precipitou a brusca re- 
cessao da segunda metade de 1937. E tudo isso ocorria 
numa epoca em que 14% da forc;a de trabalho e 20% da 
capacidade de produeao estavam ainda ociosos. Que evi- 
dencia maior poderia haver de que o capitalista sem esti- 
mulos externos e impotente para superar uma situac;ao 
de estagnaeao ? 
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23 Urna indica~iio de quantas pessoas participaram dcsse processo e dada pelas estatisticas populacionais das areas que o Bureau do Censo 
denomina de Areas Metropolitanas Tlpicas para Efeitos Estatisticos. 
Entre 1950 e 1960 (estatisticas de 1940 para comparacao nao existem), 
a populaeao morando nestas areas, porem fora do centro das cidades, 
aumentou em cerca de 36,8 milhoes, pouco menos de 50%. Isto repre- 
sentou quase um ter~o mais que o aumento total da populacao nacional 
para a decade. 

24 De todos os numerosos fatores que reforcaram o segundo surto 
automobilis!ico c de suburbanizacao, um, que teria de ser pormenoriza- 
damente analisado, merece ao menos men9iio nesta nota: a serie de 
inlciattvas do Coverno federal, Iavorecendo, e mesmo subsidiando, a 
aquislcao de casas particulares. 

25 0 indice <la capacidade produtiva de utilizaeiio e construido 
tomando-se como numerador o Indice da producao industrial, fornecido 
pela Federal Reserve Board e, como denominador, o indice da capaci- 
dade de producao industrial calculado pela McGraw-Hill. De tedas as 
estimativas sobre capacidade de producao empregadas por economistas e 
estatisticos, as do Departamento Economico da McGraw-Hill parecem- 

'I 

e mudar-se para os suburbios tudo se resumira nisso. Mas 
se muita gente o fizer, uma aerie de coisas, que de outra 
forma nao 0 seria, tornar-se-a util OU necessaria - cen- 
tros comerciais, por exemplo, entre as coisas uteis, escolas, 
entre as necessarias.w Um efeito de avalancha e gerado 
e continua a funcionar ate atingir o fim do declive, isto 
e, ate que a migra~ao interna diminua e as novas oportu- 
nidades surgidas sejam satisfeitas. Na epoce, em que foi 
escrito este trecho, cerca de 20 anos depois da guerra, 
ainda era impossivel prever quando todo o movimento 
perderia o seu impulso.24 

Nao ha, portanto, misterio algum acerca da situa~ao 
da economia dos Estados Unidos no periodo de pos-guerra. 
Com o surto de prosperidade do pos-guerra acionando uma 
grande elevacao no padrao de vida de dezenas de milhoes 
de pessoas e com os gastos de arrnamento crescendo perto 
de cinco vezes mais - de 11,4 bilhoes de d6lares em 1947 
para 55,2 bilh6es de d6lares em 1963 - pode-se afirmar 
segurarnente que nunca, desde o apogeu da epoca do surto 
ferroviario, a economia arnericana esteve sujeita, em tem- 
po de paz, a tao poderosos estimulos. 0 que e realmente 
notavel e que, apesar da for~a e continuidade desses esti- 
mulos, ja comecaram a aparecer, tao prematuramente, os 
sintomas familiares de absorcao inadequada do excedente 
- desemprego e subutilizacao da capacidade produtiva, e 
que, excluidas as flutuacoes ciclicas, esses sintomas estao 
gradualmente crescendo e se tornando cada vez rnais gra- 
ves. Em sua essencia, o Quadro 14 indica exatamente 
isso.25 
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nos scr as \micas quo niio excluom ou subcstimam sistematlcamente o 
aspecto talvez mais importante do crescimento da capacidade prcdutlva 
desdo n guerra: a cresccnte eficiencia, em d61:ues, dis instala~ e da 
maquinaria industriais causada pelos avaneos no tocante a tecnologta e 
nos metodos de organizn1:iio das empresas. As estimativas da McGraw. 
Hill provem de questlonarlos dlretamente enviados aos produtorcs, 
processo q_ue tern suas dificuJdades e deCiciencias, mas que evita a 
tendencia a subestimacso comum a todos os metodos que cquiparam a 
capacidade produtiva ao valor em d6Jares dos hens de capital, qual- 
quer que seja a sua dcfinic;ao. 

Vale notar que as estimativas da Federal Reserve Board sabre a 
capacidade de 11 materins principais, baseadas em dados de engenharia, 
tarnbem evltarn a tipica tendenciosidade n subestlmaeao dos calculos 
Ieitos pelo metodo do valor dos bens de capital. A queda da taxa 
media ponderada da utilizacao da capacidade produliva na industria- 
lizac;iio dcsses produtos na decada de 1950 esta bastnnte de acordo com 
as estirnativas du McGraw-Hill para a industria, globalmeate conslderada, 
o que aumenta o valor destas Ultimas. Para discussso d&ses t6picos, 
ver Measures of Productioe Capacity, Dcpoimentos Perantc a Suboo- 
missao de Estatlsticas Economicas da Comissao Mista de Economia, 87.0 

Congresso, 1.3 Sossfio, em 14, 22, 23 e 24 de maio de 1962. 

E necessario acrescentar ainda que a situa~ao de de~ 
semprego no fim do periodo abrangido pela tabela foi 
realmente pior do que as estatisticas indicam. Entre 1960 

FONTES: Ver nota 26 para a exl)llc~o do lndice da capacldade produtlva. 
Ju estlmativae a6bre a capacldade J>l'OduLiva para o perlodo 1950-1961, baaeadN 
nos D•P<>lmenlol di.Ados naquela nota, p61r. 11, 11<> da McGraw-Hill; para os anoe 
1962 • 1963, oe dadoe toram obtldoe at.aves doe notlclarloe da McOraw-Hill d. 
26 de abriJ de 1069 e 24 de abril de 1964. 0 lndice da produ~lo industrial. 
ealeulado pela Federal R..,erve Board, e a percenlagem de d..,empr6110 em rela~lo 
a fOrta de trabalho do Council of Economic Advisers. atravfs doe nllmeroe eor- 
rentes do EeO?U>mic Ifldicatora. 

Perc"111ag..,,. de v .. 
Utilizacdo d.i Ccip<>- eempr8110 em Re/4- 
cida.da P1'od11ti11<> cdo a F'~ca de 

(IUO=IOO) Trobo.lko 
1950 ................ 100 5,0 1951 ................. 103 3,0 
1952 ................ 99 2,7 
1953 ................ 98 2,5 
1954 ................ 87 5,0 1955 ................ 92 4,0 
1956 ................ 89 3,8 1957 ................ 85 4,3 
1958 ................ 76 6,8 1959 ................ 81 5,5 1960 ................ 81 5,6 1961 ................ 80 6,7 196'2 ................ 83 5,6 
1963 ................ 83 5,7 

Quadro 14 

Ulilix.ac;iio da Capacidade Produtiva e Desemprego, 1950-1963 
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Assim, "pode-se notar que a tendencia na taxa de hiato de desemprego 
tern sido de aumento constante desde 1956 .... Na verdade, nossa analise 
sugere que a situaeao do desemprego se tern agravado continuamente" 
( pag. 388). Resultado secundario da obra de Strand e Dernburg e a 
descoberta de que "a for~ de trabalho em potencial, em 1975, sera 
pelo menos de 4 milhi5es mais do que a projetada atualmente pelo 
Bureau of Labor Statistics, sendo bem possivel que chegue a ser cinco 
milboes mais alta" ( pags, 378-379). 

2a Mesmo este processo subestima o montante real do desemprego, 
ja que havia em 1960 muita gente, nao oficialmente incluida na f<>rQa 
de trabalho, que se empregaria se houvesse disponibilidade de empregos, 
Num estudo muito interessante e valioso das vartacoes nas taxas de 
participacao da for1;a de trabalho ("Cyclical Variation in Civilian Labor 
Force Participation", The RevietlJ of Economics and Statistics, novembro 
de 1964). Kenneth Strand e Thomas Dernburg calculam o desemprego 
como uma percentagem do que eles chamam a "fllrca de trabalho em 
pleno emprego", Isto e, 0 numero de pessoas que estariam trabalhando 
ou procurnndo trabalho se a taxa de desemprdgo alcaneasse 3% ("alto 
pleno emprego") ou 4% ( "baixo pleno emprego"). Denominaram esta 
percentagem a "taxa do hiato de desemprego". Utilizando o criterio de 
alto pleno emprego, deduziram as seguintes taxas de hiato de desemprego, 
refcrentes a novembro de cada ano de 1953 ate 1963 ( pags, 388, 390): 

1953 5,7 1956 4,8 1959 7,8 1962 10,3 
1954 7,6 1957 6,9 1960 8,5 1963 10,4 
1955 4,9 1958 8,6 1961 10,0 

e 1963, ocorreu um declinio de 1 ro na taxa de partici- 
pa~ao <la for~a de trabalho, o que significa que houve a 
saida de cerca de 1,3 milhoes de trabalhadores <la for~a 
de trabalho alem das perdas normais atraves de morte e 
aposentadoria. A principal razao para estas retiradas e 
que, quando os empregos escasseiam, muitos perdem o 
animo e desistem de procurar trabalho. Se incluirmos o 
numero dessas retiradas no calculo oficial de desemprego, 
a fim de ter uma ideia mais precisa da situacao, encon- 
traremos que, em 1963, o desemprego constituiu 7,1 % da 
for~a de trabalho e nao 5,670.26 

Resta apenas observar que 1963 foi o terceiro ano 
· de um impulso de expansao. Uma economia na qual o 

desemprego cresce, mesmo durante a fase de expansao 
do ciclo economico, certamente esta em extrema dificul- 
dade. E com os gastos militares tendo, aparentemente, 
alcancado um ponto maximo, a taxa de automacao em 
crescimento, um grande mimero de jovens (produto do 
surto de natalidade da decada de 1940) afluindo ao mer- 
cado de trabalho, o futuro da economia dos Estados Unidos 
nao parece ser brilhante. Progressos que, em uma socie- 
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dade racionalizada, tornariam possivel um grande avaneo 
em direeao a abundancia para todos, sob o capitalismo 
monopolista constituem ameaca para a subsistencia de 
uma proporcao cada vez maior da massa trabalhadora. 
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1 Primeira ediQiio, em dais volumes, Nova York, 1942; ediQlio 
de vigesimo aniversario, Nova York e Evanston, 1962. 

0 problema racial nos Estados Unidos nao foi criado 
pelo capitalismo monopolista. Constitui uma heranca do 
sistema de escravidao do Velho Sul. Entretanto, a natu- 
reza do problema sofreu uma transformacao durante o 
perfodo do capitalismo monopolista. Num mundo em que 
as racas de cdr estao sacudindo os grilhoes da opress~o, 
e evidente para qualquer pessoa que o futuro dos Estados 
Unidos sera profundamente, e talvez decisivamente, in- 
fluenciado pelo ulterior desenvolvimento das relacoes in- 
ter-raciais dentro do pais, 

0 estudo mais bem elaborado e mais acatado sobre o 
problems racial dos Estados Unidos e, sern diivida, An 
American Dilemma, de Gunnar Myrdal, e por isso propor- 
ciona um ponto de partida apropriado para nossa analise.' 

A dinamica das relacoes raciais nos Estados Unidos, 
segundo Myrdal, deve ser procurada na tensao entre o pre- 
conceito branco e o que ele denomina de Credo Americano. 
0 preconceito implica discriminacao, segrega~ao e um 
status soeio-econemico em geral inferior para os negros. 0 
Credo expressa a devocao do povo inteiro aos ideais de 
liberdade e igualdade. Preconceito, discriminacao e infe- 
rioridade interagem; quanto maior o preconceito, tanto 
maior a discriminacao ; quanto maior a discriminacao, tan- 
to maier a inferioridade; quanto rnaior a inferioridade, 
tanto rnaior o preconceito; e assirn por diante, num circulo 
vicioso. Mas pode funcionar de outro rnodo tambem. 
Quaisquer medidas para promover a concretizaeao do 
Credo reduziriam a inferioridade, dirninuiriam o precon- 
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Myrdal e Rose, portanto, acreditam que o problema 
racial nos Estados Unidos esta a caminho de cornpleta so- 
Iuciio dentro da estrutura da ordem social atual. Mas esta 
acontecendo isso mesmo? A crescente militancia do movi- 
mento de libertaeao negra, a continua violencia dos ra- 
cistas do Sul, os levantes dos moradores isolados nos gue- 

ceito e neutralizariam a discriminacao, o que seria tambem 
urn processo cumulativo. Embora movirnentos com uma 
dinsmica pr6pria em qualquer directiio sejam teoricamente 
possiveis, Myrdal acreditava que, na pratica e a longo 
alcance, o Credo dominaria. Partindo desse julgamento, 
deduziu a existencia de uma tendencia subjacente a me- 
lhoria das relacoes raciais. Myrdal argumentou tambem 
que, por uma serie de razoes, as guerras tinham um efeito 
favoravel ao status do negro. Escrevendo na primeira fase 
da Segunda Guerra Mundial, Myrdal encontrou urna dupla 
razao de otimismo. No seu prefacio a primeira edicao, 
escrevia - e ele pr6prio punha em grifo esta afirmacao 
- que "nunca houvera desde a Reconsiruciio uio grandes 
razoee para antever mudan~as de tal modo fundamentais 
nas relacoee raciais americamas, mudancas cue im;plicarcio 
uma eooludio em dire~iio aos ideais omericomos", 

Vinte anos depois, escrevendo um prefacio adicional 
a edictao de vigesimo aniversario, Myrdal citou esta pas- 
sagern e acrescentou: "Um estudioso que tenha errado 
freqiientemente em seus progn6sticos devera ser perdoado 
ao apontar um caso em que estava certo", Arnold Rose, 
seu colaborador intimo nesse estudo, contribuindo com um 
p6s-escrito a edictiio de aniversario, assume um ponto-de- 
vista identico quanto aos prognosticos e previsoes nele 
contidos em relacao a aceleraeao da tendencia a melhoria 
dessas relacoes raciais no future. De acordo com Rose: 

Nao havia duvida de que, por volta de 1962, os contatos raciais 
cstavam progredtndc rapidamente para a igualdado e a dessegregaeao. 
Em retrospocto, a mudanca dos vinte anos precedentes aparecia corno 
urna das mais rapidas da hist6ria das relacoes humanas .... A mudanca 
foi tao rapida e tanto o racismo quanto o sistema do castas ta.o debili- 
tados que me arrisco a prever o fim de teda segregacso e discrimi- 
nacao Formals dentro de uma decada, o ocaso da segregai;ao e da discri- 
minacao sera informal, de modo que serao uma simples sombra dentro 
de duas decadas , . . as forcas da dinamica social que engendraram a 
destgualdade serao, segundo preve]o, praticamente eliminadas em tres 
decades. 
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2 ll:ste assunto esta muito hem tratado em Eric Williams, Capi- 
talism and SlaverrJ, Chapel Hill, 1944, Capitulo l; e em Oliver C. Cox, 
Caste, Class, and Race, Nova York, 1948, Capitulo 16. 

0 preconceito racial, tal como existe hoje no mundo, 
e quase exclusivamente uma atitude de brancos e teve sua 
origem na necessidade dos conquistadores europeus, a par- 
tir do seculo XVI, de racionalizar e justificar t.anto a 
pilhagem e a escravizacao quanto a exploraeao continuada 
de suas vitimas decor em todo o globo.2 Quando o sistema 
de escravidao foi introduzido no Sul dos Estados Unidos, 
o preconceito racial naturalrnente veio junto, e, com ele, a 
justificac;ao ideol6gica do sistema, elaborada la t.alvez com 
maior cuidado e sutileza que em qualquer outro lugar no 
mundo. Desde os tempos coloniais, tanto o Sul como o 
Norte dos Estados Unidos estiveram sistematica e con- 
tlnuamente sujeitos a uma cerrada propaganda, fomen- 
tando as ideias de superioridade dos brancos e inferiori- 
dade dos negros. 

Naturalmente, sempre foi facil apresentar razoes evi- 
dentes com o fito de "provar" a tese da superioridade dos 
brancos e da inferioridade dos negros, Tendo sido escra- 
vizados e privados de qualquer oportunidade de partici- 
pa~ao nas conquistas do modo de vida civllizado, os nezros 
encontravam-se, visivel e inegavelmente, inferiorizados 
consoante os padroes de julgamento das sociedades civi, 
lizadas. 0 argumento de que essa inferioridade de facto 
existia, no entanto, em razao de caracteristicas raciais 

2 

tos das cidades da parte norte e ocidental dos Estados 
Unidos, a crescente preocupaeao de todo o pais com o seu 
"dilema" - sao estes apenas sintomas de progresso, como 
querem presumir Myrdal e Rose? Ou sao, na verdade, 
indicios vergonhosos de um conflito que esta crescendo 
em proporcoes e virulencias, precisamente porque nao ha 
progresso? 

Qualquer tentativa para responder seriamente a estas 
questoes deve afastar-se do idealismo hist6rico de Myrdal 
e procurar relacionar o problerna das relacces raciais nos 
Estados Unidos com a estrutura basica do capitalismo 
monopolista da sociedade americana. 
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a l!:ste t6pico e elucidado par Harold R. Isaacs, ao demonstrnr 
convincentemente que "o aviltamento sistematico e o autodesprezo do 
negro , . . comecaram com ou siio justificados pela imagem que a crianea 
negra adquire dos africanos nus, nao-civilizados". (The New World 
of Negro Americans, Nova York, 1963, l)<~g. 161.) Isto tera grande 
Influencia na expllcaeiio do enorme significado psicol6gico para os negros 
americanos da emergencia das naeoes e liderancas independentes da 
Africa e sua plena accitacso na nssembleia das na~5cs. 

inatas convencia apenas aqueles que nele queriam acre- 
ditar. E nao somente brancos aceitaram est.e argumento; 
muitos negros sofreram uma lavagem cerebral a fim de 
acreditarem na realidade de sua propria e inerente infe- 
rioridade, e esta autodepreciaeao foi um dos baluartes 
mais irnportantes do sistema racial.3 Deve ser notado que 
o sistema de escravatura, embora fomentando freqtiente- 
mente a ideia da inferioridade dos negros, nao implica 
necessariamente 6dio dos brancos para com os negros como 
tais. Contanto que o negro soubesse conservar-se no seu 
"lugar", era tolerado e ate estimado pelos brancos, Os 
brancos odiavam, sim, o negro que acreditava e agia se- 
gundo o principio de que todos os homens foram criados 
iguais, 

A Guerra de Secessao nao foi travada pela classe do- 
minante do Norte dos Estados Unidos a fim de libertar 
os escravos, como muitos erronearnente acreditam. Foi 
travada para conter as ambicoes da oligarquia escravo- 
crata do Sul dos Estados Unidos que desejava emancipar- 
se de uma relacao essencialmente colonial com o capital 
do Norte. A abolieao da escravatura foi produto secun- 
darlo da luta, nao o seu objetivo, e o capitalismo do Norte 
nao tinha intencao, apesar da tregua do periodo da Recons- 
truc;ao, de libertar o negro de modo significativo. Tendo 
dominado os fazendeiros sulistas, ficou satisfeito de terem 
eles retomado seu papel de exploradores do trabalho ne- 
gro, podendo entao tambem, por sua vez, explora-los, 0 
compromisso manifesto da decada de 1870 foi o tacito re- 
conhecimento de que o estatuto colonial do Sul fora aceito 
por ambos os lados, com a oligarquia sulista explorando 
o negro e pagando, em troca, tributo ao capital do Norte 
pelo privilegio dessa exploracao. 

Nessas circunstancias, novos metodos de controle so- 
bre o trabalho do negro foram necessarios para substituir 
a escravatura, concretizados em diversas formas de tra- 
balho assalariado, por parceria e arrendamento. Quando 
os negros, aproveitando-se de sua liberdade legal, tentaram 
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4 Ver Rayford W. Logan, The Negro in American Life and Thought, 
the Nadir, 1877-1901, Nova York, 1954. Estas duas Ultimas decadas 
do seculo XIX foram, nas palavras de Harold Isaacs, "os anos culminantes 
da supremacia branca ocidental no rnundo todo", The New World of 
Negro Americans, pag. 119. 

organizar junto com os brancos pobres o movimento po- 
pulista, os fazendeiros retrucaram com a violencia e com 
o sistema de discriminacao racial atraves da segregacao 
legalizada (Jim Crow). Por volta do fim do seculo, a 
opressao e a exploraeao eram provavelmente tao ruins 
como tinham sido antes, sob a escravatura. A propagan- 
da racista era, pelo menos, tao violenta quanto antes - e 
ate mais ativa, no Norte, porque o racismo nao tinha mais 
os estigrnas morais da escravidao franca.4 

Antes da Primeira Guerra Mundial, os negros dos 
Estados Unidos constituiam esmagadoramente um cam- 
pesinato sulista. Comeearam a mudar-se do Velho Sul 
em grandes quantidades por volta de 1880, mas, em 1910, 
o censo mostrava que aproximadamente 80% da popula- 
c;ao negra ainda estavam nos antigos Estados Confedera- 
dos e que 90% dela viviam em areas rurais. Antes de 
1914, os negros desempenharam apenas um papel secun- 
dario na economia global do Norte. 1 

No decorrer do seculo XIX um singular sistema se 
tinha formado para suprir a enorrne procura de trabalho 
gerada por uma economia em ritmo acelerado de expansao 
e industrialisacao. Os niveis mais baixos da escala econo- 
mica foram ocupados por Ievas sucessivas de imigrantes, 
na sua maior parte originados da Europa, mas vindos 
tambem da .Asia, Mexico e Canada. Obrigados, como for.as- 
teiros, a tomar seus lugares no fim da escala socio-econo- 
mica, os filhos e netos dos imigrantes "mais antigos", para 
fazer face a carencia de trabalhadores semi-especializados, 
especializados e para cargos burocraticos, tiveram entao 
oportunidade de ascender socialmente. De resto, o sistema 
de educacao publics desempenhou um papel chave na pre- 
paracao deles para esses empregos mais hem remunerados 
e de status mais elevado. Cabe observar que o tipo de 
diacriminaeao atraves do preconcito de inferioridade, tao 
enfatizado por Myrdal, se dava tambem no caso dos novos 
imigrantes. A reacao dos americanos natos era quase 
sempre hostil e, as vezes, violenta ao extremo. Anne Bra- 
den, corajosa batalhadora pelos direitos dos negros em 
nossos dias, assim descreveu o que veio a ser conhecido 
por "Segunda-Feira Sangrenta" em sua cidade natal: 
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G Anne Braden, The Wall Between, Nova York, 1958, pag. 9. 
6 Ver pag. 231, acima. 

Preconceito e hostilidade contra imigrantes, eclodin- 
do, vez por outra, em massacres organizados em grande 
escala, sem duvida retardaram grandemente a mobilidade 
vertical dos grupos de nacionalidade estrangeira. Duas 
causas, uma economica e outra psico-social, impediram que 
essas atitudes pudessem destruir inteiramente tal mobili- 
dade ascendente. Por um lado, havia a procura em ritmo 
crescente de trabalho qualificado, que so podia ser supri- 
do por pessoas de nivel educacional superior. Por outro 
lado, a chegada continua de novos grupos de imigrantes 
para ocupar os guetos desocupados pelos grupos mais an- 
tigos permitiu aos americanos natos (e aos imigrantes 
mais antigos assim que se tornaram assimilados) conti- 
nuarem a desafogar seus sentimentos de superioridade, 
hostilidade e agressao, Alemaes e irlandeses, vitimas 
iniciais dos ataques, foram substituidos por italianos e po- 
loneses: as atitudes e formas de comportamento permane- 
ceram em essencia as mesmas. 

A Primeira Guerra Mundial veio assinalar o fim des- 
se sistema de abastecimento do mercado de trabalho dos 
Estados Unidos. A imigracao europeia foi de repente re- 
duzida a uma simples gota; logo depois, a procura de tra- 
balho de todos os tipos cresceu muito. Parte do problems 
foi resolvido colocando-se os desempregados no mercado 
de trabalho. Como ja observamos, o indice de desempre- 
go, em 1915, representando 9,7 da for~a de trabalho, era 
extremarnente alto. A taxa foi reduzida para 1,4 em 
1918.6 Mas niio foi o bastante; tambem houve necessidade 
de se utilizar em larga escala da reserva de fOri;a de tra- 
balho excedente que, desde algum tempo, se formava nas 
areas rurais, especialmente no Sul. 

As migracoes, quase sempre, siio motivadas tanto por 
fori;as de atracao como de repulsao, e a grande migra- 
i;ao das areas rurais para as urbanas ocorrida durante a 

Em Louisville, no Estado de Kentucky, na segunda-feira, dia 6 de 
agosto de 1855, turbas entraram nos setores <la cidade ocupados por 
imigrantes alemaes e irlandeses, incendiando lojas o casas e, quando 
seus ocupantes tentavam escapar, abrindo fogo e matando-os. Ate mu- 
lheres com criancas ao colo Ioram abatidas ao fugirem <las casas em 
chamas, As turbas eram incitadas pelos gritos de pacatas donas de 
casa e suas Iilhas, que desejavam "a morte de todo alemao, de todo 
irlandes e de todos os seus descendentes'f.s 
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7 Os numeros de trabalhadores assalariados na agricultura, se- 
gundo os censos, de 1870 a 1930, foram os segulntes (em milhares): 

1870 . . . . . . . . 6.850 1910 . . . . . . . . 11.592 
1880 . .. . . . . . 8.585 1920 . .. . . . . . 11.449 
1890 . . .. . . . . 9.938 1930 . .. . .. .. 10.472 
1900 .. . . . . . . 10.912 

HMtorfoal Satiatica of the Uttit•d. State», Colonial Times to 1957, pag. 72, 

Primeira Guerra Mundial nao constituiu excecao, As 
forc;as de repulsao foram proporcionadas pela produtivi, 
dade crescente na agricultura em razao da mecanizacao, 
dos metodos de cultivo mais intensivos, etc. Como con- 
sequencia, a procura de trabalho agricola atrasou-se em re- 
la<;ao a producao agricola em constante aumento, alcan- 
cando, finalmente, um ponto maximo em 1910, a partir 
do qua! veio caindo, nao so em relacao a producao como 
tambem em numeros absolutos.7 Com a queda na pro- 
cura de trabalho agricola, o grande numero de filhos e 
filhas dos agricultores procurou naturalmente oportunida- 
de de ganhar a vida na cidade. 0 grave desemprego que 
predominou nos anos seguintes a 1907, sem duvida, dete- 
ve a mudanea de muitos, embora uma migrac;ao substan- 
cial ja estivesse ocorrendo naquele tempo. No entanto, 
o tremendo aumento da procura de trabalho nas cidades 
durante a guerra nao s6 eliminou esse empecilho, mas 
tambem converteu-se numa poderosa forc;a de atragao. 
Todas as condicoes para uma migracao macica estavam 
agora preenchidas. Os Estados Unidos, tendo sempre con- 
tado com a imigracao do exterior, agora descobriam, re- 
pentinamente, como soi acontecer, que poderiam progredir 
utilizando seu pr6prio excedente de forc;a de trabalho ru- 
ral, exatamente como fizera a Europa desde o principio 
da revolueao industrial. 

Depois da guerra, nao houve necessidade de volta 
ao antigo sistema. A intensificacao da revolueao na agri- 
cultura e o atingimento de altos indices de crescimento 
populacional nas areas rurais puseram em disponibilidade 
uma Corrente continua de mao-de-obra nao-especializada 
para as cidades. Nessas circunstancias, as restrieoes le- 
gais a imigra<;ao constituiram uma seqiiencia normal dos 
fatos. A oposieao a imigracao ja comecara a se manifes, 
tar por volta de 1880, mas antes da guerra nunca pre- 
valecera sobre 0 interesse dos poderosos capitalistas que 
desejavam adquirir um amplo suprimento de mao-de-obra 
barata. Uma vez assegurado aquele suprimento por fon- 
tes internas, os proprios capitalistas [untaram-se a opo- 

,, 
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s A fonte dessas estatisticas para os anos de decada de 1940 e o 
Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957, pags. 

47 
59 

242 
216 
480 
769 
381 

1.260 
1.170 

1870 a 1879 
1880 a 1889 
1890 a 1899 
1900 a 1909 
1910 a 1919 
1920 a 1929 
1930 a 1939 
1940 a 1949 
1950 a 1959 

3 
Do nosso ponto-de-vista, o fato essencial e que a subs- 

titui~ao do suprimento externo pelo interno na procura de 
mao-de-obra nao-eepecializada significou a extensao do 
processo de urbanizacao ao negro. 0 Quadro 15 apresen- 
ta a emigracao liquida, entre os censos, de negros do Sul, 
durante 0 periodo posterior a Guerra Civil.8 

Quadro 15 
Emigrai;iio de Negros dos Onzo Antigos 

Estados Confederados, 1870-1960 
(em milhares ) 

si~ao contra a imigraeao temerosos, sobretudo, de que os 
imigrantes operarfos contaminassem os Estados Unidos 
com o virus revolucionario que ja derrubara o sistema ca- 
pitalista na Russia e parecia ameacar o resto da Europa. 
A imigraeao nao terminou completamente, mas o sistema 
de quotas adotado em 1924 virtualmente estancou o aflu- 
xo migrat6rio dos paises da Europa ocidental e meridio- 
nal, que ate entao se tinham constituido nas fontes prin- 
cipais de mao-de-obra nao-especializada. Dai por diante, 
a maier parte dos imigrantes constituir-se-ia em pessoas 
com alto status ocupacional e dignas de confianca para a 
defesa cerrada do status quo em sua nova patria. Irorri- 
camente, um efeito importante dessa mudanca radical no 
carater da corrente migrat6ria foi a reducao da necessi- 
dade de pessoal de nivel educacional mais alto proveniente 
das fileiras de trabalhadores semi-especializados ou nao- 
especializados do pais, Depois de 1924, o migrante interno 
da zona rural para as cidades passou a encontrar maior re- 
sistencia a ascensao socio-economica do que a que encon- 
trara seu congenere europeu, no periodo anterior a guerra. 
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46-47. Conforme. esta ali explicado, na pag. 39, silo dados induzidos 
das estatisticas de recenseameoto. Nao existem estatisticas da decada 
de 1950 para efeitos de estrita comparacao. Chegamos a uma estima- 
tlva, reduzindo os dados censitarios dos anos de 1950 (Statistical Abstract 
of the United States, 1962, pag. 40) pela mesrna percentagem utilizada 
pelos pesquisadores do Historical Stattstics na reducao dos dados coast- 
tarios dos anos de 1940. 

A emigracao negra dos estados sulistas comecou antes 
do fim do seculo XIX, mas desenvolveu-se, realmente, em 
proporcoes de massa somente a partir da decada da guer- 
ra. Houve uma queda na taxa de afluxo durante a de- 
cada de 1930, mas nem mesmo o grave desemprego da, 
quele periodo conseguiu frear o movimento em direcao ao 
Norte. A maior leva de emigraeao veio com a Segunda 
Guerra Mundial e desde entao tern continuado sem grandes 
alteracoes. 

Quase todos os emigrantes do Sul estabeleceram-se 
nas cidades do Norte e Oeste dos Estados Unidos. Mas 
esta nao foi a (mica movimentacao dos negros. Dentro 
do pr6prio Sul, tern havido continua migracao do campo 
para a cidade. Em meio seculo, pois, entre 1910 e 1960, 
os negros transformaram-se de uma classe camponesa re- 
gional numa parcela substancial da classe trabalhadora 
urbana. A proporcao rural-urbana de 3 para 1, em 1910,, 
quase exatamente se inverteu: hoje tres quartos da popu- 
lacao negra moram em cidades. 

Naturalmente, era inevitavel que os negros entrassem 
na economia urbana no nivel mais baixo da escala socio- 
economica, Eram mais pobres, menos instruidos e rnenos 
especializados ao chegarem. Foram duplamente oprimidos 
tanto pelo preconceito e pela discriminacao raciais his- 
t6ricas quanto pelo preconceito e pela discriminacao com 
que era acolhido todo grupo de recem-chegados pobres. 
Faremos aqui as seguintes perguntas : Como se fixaram 
os negros desde sua mudanca para as eidades? Seguindo 
as pegadas dos primeiros grupos de imigrantes, consegui- 
ram eles elevar-se socio-economicamente e escapar de seus 
guetos de origem? 

Ao responder a estas perguntas, devemos tomar cui- 
dado em nao confundir os efeitos do movimento do 
campo para a cidade, processo que tern sido continue ha 
mais de meio seculo, com o que aconteceu posteriormente 
a chegada na cidade. A mudanca do campo para a cidade 

CAPJTALISMO MONOPOLISTA 256 



Hoje de manha, ouvimos do Professor Ginzberg que os negros rea- 
Iizaram um avanco na decada de 1950. 0 Senador Javits, em seu exce- 
lente livro, Discrimination, U. S. A., tambem fala da melhoria do status 
economlco do negro, Ate a Secretaria do Trabalho refere-se a vantagens 
profissionais que tem sldo obtidas pelos negros nos Ultimos vinte anos, 
Tudo isso e verdade, mas julgo que pode ser demonstrado, com base em 
dados estatisticos censitarios, que grande parte dessa melhoria no statw 
ocupacional obtida pelos negros desde 1940 e produto de sua passagem 
das fonnas de assalariado agricola e parceria no Sul para as areas indus- 
trials do Norte. 

significa, sem duvida, em media, um nivel de vida mais 
alto para os negros : se assim nao fosse, a migracao teria 
cessado ha muito tempo atras. Em outras palavras, o nivel 
socio-economico mais baixo da escala industrial-urbana e mais alto que o nivel mais baixo da regiao agricola do 
Sul dos Estados Unidos. E quando os negros se mudaram 
para as cidades, deram, na verdade, um passo a frente. 
Nao e, entretanto, isto o que nos interessa basicamente. 
Tambem os camponeses europeus pobres deram um passo 
a frente ao deixarem suas patrias e se mudarem para os 
Estados Unidos : a prova disto esta em que este afluxo 
continuou ate ser interrompido pela guerra e pela legis- 
lacao. 0 fato que mais nos interessa e que esses emi- 
grantes, ao chegarem, comecaram imediatamente a se mo- 
ver verticalmente na nova escala social, deixando os seus 
lugares iniciais para serem ocupados por novos grupos de 
emigrantes. 0 que queremos saber e se os negros seguiram 
essa mesrna trajet6ria ascendendo verticalmente na nova 
escala depois que se mudaram para as cidades. 

Uns poucos, naturalmente, o conseguiram e discuti- 
remos o papel e a significacao dessa minoria quando che- 
garrnos ao topico da "politica de concessoes minimas", 
Mas para a grande massa de negros a resposta e um "nao" 
enfatico e claro. A opiniao geral que afirma justamente 
o contrario, quando apresenta alguma base fatual, confun- 
de a mobilidade vertical de uma para outra escala socio- 
econemica com a mobilidade vertical dentro da nova es- 
cala socio-economica. ~ste ponto importante foi explicado 
a Comissao do Senado americano, presidida pelo Senador 
Clark, por Hermann P. Miller, assistente especial do Dire- 
tor do Bureau do Censo e uma das principais autoridades 
do pais em distribuicao de renda: 
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9 Equal Employment Opportunity, "Hearings Before the Subcom- 
mittee on Employment and Manpower of the Committee on Labor and 
Public Welfare", Senado dos Estados Unidos, 88.° Cong., i.a Sess. em S. 
773, S. 1210, S. 1211 e S. 1937; 24, 25, 26, 29 e 31 de [ulho, 2 e 20 
de ag&sto de 1963, pag. 375. 0 Senador Joseph S. Clark da Pensilvania e o Presidente desta Subcomlssao. 

10 lbid., pag. 323. As estatisticas governamentais habitualmente 
fazem distinc;iio entre brancos e nao-brancos, em vez de entre brancos 
e negros, Ja que os negros constituem mais de 90% dos niio-brancos, e justo que, atendendo a rnuitas finalidades, cmpreguemos dois tennos 
um pelo outro como fez Miller em seu depoimento perante a Comissao 
presidida pelo Senador Clark. 

E: preciso que se entenda que a situacao dos negros 
nao se origina apenas do fato incontestavel de que, em 
media, tern menos instrucao e se concentram em ocupacoes 
nao-especializadas ou semi-especializadas. Mesmo quan- 
do tern nivel igual de escolarizacao que os brancos, seu 
status ocupacional e mais baixo. Mesmo quando executarn 
tipos identicos de trabalho, recebem menor remuneraeao. 
Em rela~.ao a esses aspectos, por sinal, a desvantagem re- 

•1 

Embora, relativamente, o status ocupacional das pessoas de cor niio 
tenha sofrido grandes alteracoes desde 1940, na maior parte dos estados, 
0 desnivel quanto a renda entre brancos e pessoas de cor estreitou-se 
durante a Segunda Guerra Mundial. Na ultirna decada, entretanto, nao 
houve rnudanea nos niveis de renda entre os dois grupos. Em 1947, a 
renda salarial media para OS trabalhadores de cor era de 54% da rece- 
bida pelos brancos. Em 1962, a proporeao era quase identica (55%). 
Em vista dessa estabilidade do desnivel salarial durante o periodo po~- 
terior a guerra. . . a reducao durante os anos da guerra nao pode ser 
considerada como parte de urn processo em continuidade, e, sim, como 
um Ienomeno intirnamente relacionado a carencia de mao-de-obra nao- 
especializada provocada pela guerra, as medidas Iegtslanvas do Coverno, 
como a Comlssao de Trabalho de Guerra visando a elevacao, em geral, 
das rendas dos trabalhadores de mais baixa remuneracao, enfim, a uma 
economia que funcionava a· todo vapor.I? 

No que se relaciona a renda, a situacao e um tanto 
mais complicada, mas nem por isso mais f'avoravel a 
teoria de que os negros estejam melhorando seu status. 
Como explicou Miller em seu relat6rio preparado para a 
Comissao presidida por Clark: 

Se olharmos as estatisticas dos estados do Norte e do Centro, veri- 
ficaremos que o status ocupaeional do negro relativamente ao do branco 
niio progrediu aprectavelmente desde 1940.9 
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11 lbid., pags. 324-325. 

Os negros, portanto, nso melhoraram seu status ocupa- 
cional relativamente aos brancos desde 1940, nem tam- 
pouco seu status de renda desde o fim da guerra. Alem 

lativa do negro e maior quanto mais alto se sobe na esca- 
la de ocupaeao e renda. 

Uma pessoa nao-branca que nao foi alem do curso primario tern 
muito pouca possibilidade de vir a ser algo mais que trabalhador bracal, 
carregador ou operario de Iabrica, Perto de 8 em cada 10 pessoas niio- 
brancos com escolarizacao ate o nlvel primario trabalhavam como em- 
pregados bracais, servicais ou operarios de f:\bricas por ocasiao do Ultimo 
censo. Entre os brancos com identico nivel de eseolaridade, somente 
5 em cada 10 trabalhavam nesses empregos de baixa rernuneraeao, 

As pessoas nao-brancas com curso secundario complete apresenta- 
vam-se oportuoidades um tanto maiores de obtencao de omprego hem 
remunerado; porem, assim mesmo, essas oportunidades nao eram tiio 
boas. Cerca de 6 em cada 10 pessoas nao-brancas com curse secun- 
dario completo eram trabalbadores bracais, servicais ou operarios de 
fabrica, cm comparaeao com apenas 3 em cada 10 brancos com o 
mesmo nivel de instrucao. 

As pcssoas nao-brancas com Iormacao universitaria parecem ter a 
possibilidade de encontrar empregos de nivel mais clevado e em numero 
relativamente grande. Cerca de tres em cada quatro trabalhavam em 
profissoes liberais ou atividades - aproximadarnente a mesma proporcfio 
dos braneos corn Forrnaeao universitaria, Mas, mesmo al, ha uma grande 
diferenca. As pesso-as de cor estao concentradas nas profissces de remu- 
neracao mais baixa. 

As pessoas nao-brancas ganham meoos que as brancas com o mesmo 
numero de anos de escolaridade, pelo rnenos -. por duas razoes: a) tra- 
balharn em empregos de rcmuneracao mais baixa; b) recebem menor 
rernuneracao mcsmo quando realizam igual tipo de trabalho. 0 irnpacto 
combinado <lesses dois Fatores e demonstrado pelas . . . cstatistlcas sobre 
oxpectatlvas de rendas salariais durante toda a existencia de brancos 
e nao-brancos por anos de escolarizacao completes. Esta tabela mostra 
que o desnlvel relativo de ordenados entre pessoas brancas e niic-brancas 
aumenta com o aprimoramento do grau de instrucao. Esta expectativa 
de rendas salariais das pessoas nao-brancas de nivel primario e de cerca 
de 64% do total da dos branoos. Entre os de nivel superior, os nao- 
brancos tem somente 47% do total dos brancos, 0 fato e que 0 nao- 
branco com 4 anos, em media, de faculdade pode ter a expectativa de 
ganhar menos durante tOda a vida de que o branco que nao tenha ido 
alem do curso primario.t! 
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A dcsvantagem do negro e particularmente grave no que se refere 
aos tipos de empregos mais bem remunerados e mais cobicados. Entre 
trabalhadores bracais, a taxa de desemprego de pessoas nao-brancas e 
cerca de um ter~o maier, e, nas ocupacoes especializadas, acima de 
duas vezes maior. 

Hoje, o desemprego atinge mais duramente os jovens trabalhadores. 
Em maio deste ano . . . a taxa de desemprego para rapazes nao-brancos 
era aproximadarnentc de 25%, porem de 17% para rapazes brancos. Para 
mo9as, a diferenca era ate maier - 33% cm comparacao com 18%. 

rnaior: 8% contra 3%. 

A taxa global de dcsemprsgo para pessoas nao-brancas c hoje em 
dia acima de duas vezes mais alta que a dos brancos - em maio [1963], 
10,3% para os nfio-brancos em comparacao com 5,0% para os brancos. 
Entre homens casados com encargos familiares, a diferenca e ainda 

sujeitos os negros, Algumas delas foram esbocadas num 
relat6rio elaborado pelo Subsecretario do Trabalho, John 
F. Henning para a Comissao presidida pelo Senador 
Clark: 

FONTE: Peru 1940, 1950 e 1960, U. S. CcnMtB of Po:P-ttW.tion, 1900. United 
Statca St,m»t.GTlf: General Social and Bconomic Ch.{ltTa.Ct·eristica, Washington, •· d. 
Pnra 1962, Jlfan:vower Report of the Prcrident, Washington, 1963, pag. 43. 

Pe.-ccntag- de nilo- 
bra.ttcos om rela~do 

1"ot"l Branco» Ni!o·Brancoa a. bran.co.I'\ 

13,3 13,0 14,5 112 
4,6 4,1 7,9 176 
5,4 4,9 8,5 157 
5,6 4,9 11.0 225 

1940 
1950 
1960 
1962 

Desemprego de Brancos e Nao-Brancos, 1940-1962 

( Percentagem da for9a de trabalho) 

Quadro 16 

do mais, em outros aspectos fundamentals, sua situa!ifaO 
tern nltidamente deteriorado. Referimo-nos, particular- 
mente, a situa~ao de desemprego e ao grau de proliferacao 
dos guetos, 

0 Quadro 16 apresenta taxas de desemprego para 
brancos e nao-brancos, de maneira descontinua, de 1940 
a 1962. Vemos ai o agravamento dramatico da situaeao 
do negro. A queda nas estatlsticas globals de desempre- 
go revela certas incapacidades caracteristicas a que estao 
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12 Nation's Manpower Revolution, "Hearings Before the Subcom- 
mittee on Employment and Manpower of the Committee on Labor and 
Public Welfare", Senado dos Estados Unidos, 88.0 Cong., i.a Sess., 
"Relating to the Training and Utilization of the Manopower Resources 
of the Nation", 2.• parte, 4 a 7 de junho, 1963, pitg. 403. 

is Where Shall We Live? Relatorio da Comissao de Baca e Habi- 
tacao, Berkeley, 1958, pag. 3. 

14 M. S. Handler, "Segregation Rise in U. S. Reported", New York 
Times, 26 de novembro de 1964. 

Quanto a proliferacao de guetos de negros nas cidades 
de todo o pais, a evidencia e concludente. Ap6s exausti- 
va investigacao, a Comissao de Raca e Habitacao rslata- 
va: "Em 1950, as barreiras da segregaeao na maier parte 
das cidades estavam mais cerradas do que dez anos antes 
. . . Os indicios sao de que, em geral, existe uma separa- 
~ao crescente dos grupos raciais, as pessoas nao-brancaa 
acumulando-se nas areas centrais urbanas, abandonadas 
pelos brancos, e estes ultimos contlnuamente mudando-se 
para as novas subdivisoes suburbanas das quais sao ter- 
minantemente excluidas as minorias".13 Um estudo esta- 
tistico baseado nos censos de 1940, 1950 e 1960 de Karl E. 
e Alma F. Taeuber informou, nas palavras de um reporter 
do New York Times, que, "com algumas notaveis excecoes, 
a segregacao racial, tense de ter desaparecido, recrudes- 
ceu nos Estados Unidos't.> 

Isto tambem nao e uma tendencia recente. Lieber- 
son demonstrou com base num minucioso processamento 
estatistico de dados do censo para dez grandes cidades, 
que, sempre, desde 1910, quando se deu a migracao em 
grande escala de negros para as areas urbanas, o alcan- 
ce dessa segrega~ao residencial vinha aumentando firrne- 
mente, enquanto declinava para os grupos imigrantes es- 
trangeiros, 

Resumindo as pesquisas s6bre os padrdes habitacionais dos negros 
e dos imigrantes europeus (de 1910 a 1950), podemos observar que, 
embora, num primeiro momenta, certos grupos especificos de irnigrantes 
tenham stdo um pouoo menos segregados pelos negros que pelos brancos 
americanos netos, nas cidades, as estatisticas em geral indicarn que os 
negros e os grupos de imigrantes se movimentaram em direcoes opostas, • 
isto e, a diminuleao <la segrega~ao para os imigrantes europeus corres- 

As minorias nao-brancas estfio ainda sujeitas a uma parcela despro- 
porcional do desemprsgo estrutural ou a longo prazo. Se hem que cons- 
tituam apenas 11% da fOr~a de trabalho, perfazem 25% de todos os tra- 
balhadores desempregados ha 6 meses ou mais.12 

CAPITALISMO E RELACOES RACIAIS 261 



15 Stanley Lieberson, Ethnic Patterns in American Citie.r, Nova 
York, 1963, p{ig. 132. 

re "A populacao negra", diz a Comissao de Baca e Habitacao, 
"apesar de residir h6. seculos na America, tern, atualmcntc, caracteris- 
ticas tipicas de um f.(rupo de imigrantes incompletamente assimtlados". 
Where Shall We Live?, pags. 8-9. 

4 
Como sempre acontece em ciencia social, a resposta 

a uma pergunta conduz a outra. Que for~as sociais e 
mecanismos institucionais forcaram os negros a desem- 
penhar o papel de imigrantes permanentes, entrando no 
nivel mais baixo da escala economica urbana e ai perma- 
necendo decada apos decada ?1G 

Ha, parece-nos, tres fatores principais envolvidos na 
resposta a esta pergunta tao importante. Em primeiro 
lugar, ha um formidavel volume de interesses privados 
que se beneficiam, no sentido mais direto e imediato do 
termo, com a existencia permanente de um subproletaria- 
do segregado. Em segundo, as pressoes psico-sociais ge- 
radas por uma sociedade capitalista monopolista intensi- 
ficam, ao inves de aliviar, os preconceitos raciais existen- 
tes e, conseqiientemente, tambem intensificam a discri- 
minacao e a segregacao. E, em terceiro, com o desenvolvi- 
mento do capitalismo monopolista, a procura de trabalho 
nao-especializado e semi-especializado diminui tanto re- 
Jativa quanto absolutamente, tendencia que afeta muito 
mais os negros que qualquer outro grupo e acentua sua 
inferioridade economica e social. Todos esses fatdres in- 

pondia a aumento da segregacso para os negros. Em termos de gran- 
deza absoluta, os negros estao num grau de segregacao muito mais 
elevado do que os grupos de imigrantcs. A distin9iio entre antigos e 
novos [entre "antigos" e "novos" grupos de imigrantes] que Foi tiio 
expressiva na primeira analise nao tern significa91io particular alguma 
no que se refere a segregacao dos negros. Tanto os nntigos quanta os 
novos imigrantes, em media, estao, de rnaneira idi')ntica, altarnente segre- 
gados dos negros.U• 

Com base nos dados apresentados, que podem natu- 
ralmente ser ampliados a firn de se tornarem mais amplos 
em seus detalhes, parece ser inevitavel concluir que, desde 
sua mudanea para as cidades, os negros foram impedidos 
de melhorar sua posicao socio-economtca : nao tern conse- 
guido seguir o exemplo dos primeiros grupos de imigran- 
tes, galgando novos niveis na escala ocupacional e evadin- 
do-se dos guetos. 
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17 "Desenvolveu-se um sistema de empregos de braneos e ernpre- 
gos de negros, E este e o mais renitente problema com que se defronta 
o sulista negro no mercado de trabalho". Leslie W. Dunbar, Diretor 
Executive do Conselho Regional Sulista, em depoimento perante a Co- 
missao presidida pelo Senador Clark. Equal Employment Opportunity, 
rag. 457. 

18 Entrc as pessoas de cor, o preconoeito racial, na medida em 
que existe, e uma reacao defensiva a agressso dos braneos e, por tsso, 
tern um significado inteirarnente diferente. Pode servir para unir e incitar 
as pessoas de cor em suas lutas pela Iiberdade e igualdade, mas uma 
vez atingidos esses obteuvos rapidamente perde sua raison d'4tre. Como 
observou Oliver Cox: "Hoje, os meios de comunicacao estao tao avan- 

teragem mutuamente, com tendencia a empurrar OS ne- 
gros sempre ainda mais para baixo na estrutura social, 
isolando-os nos guetos. 

Consideremos, primeiramente, os interesses privados 
que se beneficiam com ~xistencia de um subproletariado 
negro. a) Os empregad~Iucram com as divisoes na for~a 
de trabalho que lhes permitem jogar um grupo contra 
o outro, enfraquecendo, desse modo, a todos. Historica- 
mente, por exemplo, parcela ponderavel da migra~ao ne- 
gra foi diretamente utilizada para recrutamento de fura- 
dores de greves. b) Os proprietaries de im6veis nos guetos 
podem cobrar em excesso e superlotar as residencias den- 
tro daquelas areas. c) Os grupos de renda na faixa media 
e superior beneficiam-se, tendo a sua disposicao um gran- 
de suprimento de trabalho domestico barato. d) Muitos 
pequenos neg6cios marginals, especialmente no setor de 
servicos, s6 podem funcionar lucrativamente graeas a dis- 
ponibilidade de trabalho bar a to. e) Oe trabalhadores bran- 
cos, por sua vez, beneficiam-se porque estao protegidos 
da competicao com o negro no tocante aos empregos mais 
hem remunerados e cobieados. Dai a habitual distinc;ao, 
especialmente no Sul, entre empregos de "brancos" e de 
"negros", a exclusao dos negros dos programas de apren- 
dizagem, a recusa de muitos sindicatos em admitir negros, 
etc.17 Em todos €sses grupos que considerados em conjun- 
to constituem a vasta maioria da populacao branca, aque- 
las forc;as reconditas que Marx chamou de "as mais vio- 
lentas, mesquinhas e malignas paixoes do coracao humano, 
as Furias do interesse privado", foram acionadas para 
conservar o negro "em seu Jugar". 

Em relacao ao preconceito racial, ja se indicou que 
essa atitude caracterisca do branco foi criada e culti- 
vada como racionalizacao e [ustificacao para a escravatu- 
ra e exploraeao dos trabalhadores de cor.18 Com o tempo, 
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cados que nenhuma pessoa de c6r, mesmo bastante ingenua, poderia 
tor a pretensiio de colocar distdncia cultural entre ela e os broncos 
eomparavel aquela que os europeus da revolucao comercial e industrial 
conseguiram impor atraves do isolamento de foto das pessoas de cor 
no mundo todo. E uma situacac desse tipo e decisiva para qualquer 
desenvolvimento futuro daquola crenea complaxa de superioridade bio- 
16gica e do preconceito de cer conseqi.iente que os europeus conscguiram 
ntingir. Podemos, portanto, concluir que o preconceito racial nao e s6 
um traeo cultural desenvolvido entre europeus, mas tambem que ne- 
nhuma outrn raca pode ter a pretensao de reproduzir o mesmo fenli- 
meno, Como a descoberta do mundo, parece evidente que essa fa- 
canha racial s6 p0de ocorrer uma vez", Caste, Class, and Race, pags. 
348-349. Por outro fulgulo da questao, ja que as racas de cor poderao 
e, sem duvida, conseguirao atingir a igualdade cultural e tecnol6gica 
com os brancos, o preconceito racial dos brancos modemos nfio e s6 
singular, mas tambem um Ienorneno hist6rico transit6rio. Necessarlo e 
acreseentar, todavia, que sua completa eliminacao da consciencia dos 
brancos, mesmo num mundo predominantemente nao-explorador ( isto 
e, socialista), podera levar decadas ao inves de meses ou anos. 

19 A Importancia decisiva da hierarquia de status no delineamento 
da consciencia individual contribui muito para a explicaeao da ilusao, 
tii.o generalizada nos Estados Unidos, de quc nao existem classes no 
pals, ou, como a mesma ideia e frequentemente expressa, que todo 
mundo Faz parte da classe media. 

entretanto, o preconceito racial e os padroes de comporta- 
mento discriminat6rios que o acompanham vieram pre- 
encher tarnbem outros objetivos. Desenvolvendo-se o ca- 
pitalismo, particularmente na sua fase monopolista, a es- 
trutura social tornava-se mais complexa e diferenciada. 
Dentro da estrutura de classes basica, que, em sua essen- 
cia, permanecia inalterada, ocorria a proliferacao de estra- 
tificaeoes sociais e novos grupos de status, em grande 
parte determinados pela diversificacao de emprego e ren- 
da. :Esses grupos, como se depreende das pr6prias pala- 
vras "stratum" e "status", relacionam-se em escaloes mais 
altos ou mais baixos; e a estrutura social, como um todo, 
constitui uma hierarquia irregular e instavel. Em tal 
estrutura social, os individuos tendem a se ver, e a se de- 
finir, em termos de "hierarquia do status". Tendem igual- 
mente a ser motivados por aspiracoes a ascensao social e 
temores de descenso.19 Essas aspiracoes e temores sao 
naturalmente exagerados, intensificados e habilmente e's- 
picacados pelo sistema de vendas das grandes empresas 
que neles encontram os recursos principais para a mani- 
pulaeao "das fun<;oes de utilidade" do publico consumidor. 

0 resultado claro disso tudo e que cada grupo de sta- 
tus tern a necessidade psicologicamente enraizada de com- 
pensar os sentimentos de inferioridade e inveja para com 
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20 Nesse nivel de desenvolvimento, o precooceito racial esta longe 
da possibilidadc de ser captado P,Or lovantamentos de opiniao publica e 
demais artificios de "sociometria ', que permanecem presos a superficie 
dos Fenomenos individuais c sociais. Cnsualmente, temos aqui outro 
motivo para acreditar que a erradicacao do preconceito racial dos brancos 
scra, mesmo numa sociedade racional, um pro0esso dificil e prolongado. 

aqueles que estao acima, na escala social, pelos sentimen- 
tos de superioridade e desprezo em relacao aqueles que se 
acham abaixo. Sucede, pois, que um grupo especial de pa- 
rias no fundo da estratificacao social, funciona como uma 
especie de para-raios para as frustracoes e hostilidades de 
todos os grupos em posicao mais elevada. Pode-se dizer 
ate que a pr6pria existencia do grupo de parias e uma 
especie de harmonizador e estabilizador da estrutura 
social - tanto mais que esses parias desempenham seu 
papel passiva e resignadamente. Tai sociedade torna-se 
com o tempo tao completamente saturada com o precon- 
ceito racial que este mergulha no nivel do subconsciente, 
convertendo-se numa parte da "natureza humana" de seus 
membros.P? A satisfac;ao que os brancos obtem de sua su- 
perioridade socio-economica tern sua contrapartida no 
alarme, raiva e mesmo panico a perspectiva de que os ne- 
gros possam atingir a igualdade, Sendo o status uma me- 
dida relativa, os brancos inevitavelmente interpretam a 
mobilidade vertical dos negros como equivalente mobili, 
dade descendente para eles, itsse complexo de atitudes, 
produto da estratificacao e da consciencia de status de 
uma sociedade capitalista monopolista, constitui parte im- 
portante da explicacao por que os brancos nao s6 recusam 
ajudar a ascensao dos negros, mas ate resistem acerba- 
mente a seus esforcos a fim de obte-la, (Quan do falamos 
de brancos, seus preconceitos e atitudes dessa maneira 
indistinta, naturalmente, nao nos queremos referir a todos 
os brancos. Sempre, desde John Brown, e mesmo muito 
antes de John Brown, tern havido brancos que se livraram 
da doenea do preconceito racial, lutando ao lado dos mili- 
tantes negros para o fim do carcomido sistema de explora- 
c;ao e desigualdade, confiantes na formacao de uma socie- 
dade na qual relacoes de solidariedade e fraternidade subs- 
tituirao as relacoes de superioridade e inferioridade. Alern 
do que, achamos que o numero de tais brancos ira aumen- 
tando continuamente nos pr6ximos anos. Mas, nos dias 
atuais, seu numero nao e grande, e, num estudo que visa 
somente a esboear os contornos mais largos do cenaric 
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ai Automation and Technologicol Change, "Hearings Before the 
Subcommittee on Economic Stabilization of the Joint Committee on the 
Economic Report", 84.° Cong., I." Sess, correspondente a Secao 5 (a) 
do P. L. 304, 79.° Cong., 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28 de outubro, 
1955, pag. 264. 

22 'Nation's Manpawer Revolution, parte 1, 20, 21, 22 e 25 de 
maio, 1963, pag. 57. 

social, seria um grande erro atribuir-lhe um papel de- 
cisivo.) 

0 terceiro fator que afeta desfavoravelments a po- 
si<;ao relativa dos negros esta ligado as mudaneas tee- 
nologicas e seu impacto na procura de diferentes tipos e 
niveis de trabalho. Em 1955, James P. Mitchell, entao 
Secretario do 'I'rabalho, perante uma Comissao do Con- 
gresso, comprovou que OS trabalhadores nao-especializados 
proporcionalmente a for<;a de trabalho diminuiram de 36 % 
em 1910 para 20% em 1950.21 Em 1963, outro Secretario 
do Trabalho, Willard Wirtz, declarou a Oomissao presidi- 
da pelo Senador Clark que a percentagem de trabalhadores 
nao-especializados caira em 5 % por volta de 1962.22 Tra- 
duzido em numeros absolutos, isto significa que 0 mimero 
de trabalhadores nao-especializados fora caindo, entre 
1910 e 1950, gradualmente, de pouco mais para menos de 
13 milhoes e, entao, apenas doze anos mais tarde, brusca- 
mente para menos de 4 milhoes. Estes numeros lancam 
uma luz nitida sobre a rapida deterioracao da situacao de 
ernprego dos negros desde a Segunda Guerra Mundial. 0 
que aconteceu e que ate mais ou menos uma decada e meia 
atras, com 0 numero de empregos nao-especializados per- 
manecendo estavel, os negros tinham a possibilidade de 
conservar seus empregos no quadro geral do mercado de 
trabalho, simplesmente substituindo os trabalhadores 
brancos que se moviam ascendentemente na escala ocupa- 
cional. Isto explica por que, como expressa o Quadro 16, 
a taxa de desemprego dos negros foi apenas um pouco 
mais alta que a taxa dos brancos no fim da Grande Depres- 
sao. A partir de 1950, todavia, com OS empregos nao-es- 
pecializaclos desaparecendo numa velocidade incrivel, os 
negros nao-habilitados para outros tipos de trabalho foram 
sendo de modo geral cada vez mais preteridos no mercado 
de trabalho. Dai a subida da taxa de desemprego entre 
negros para mais do que o dobro da taxa entre os brancos, 
ja nos primeiros anos da decada de 1960. Em outras pa- 
lavras, constituindo a mao-de-obra menos qualificada, os 
negros, alem de serem afetados de maneira desigual na 
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23 Sob o socinlismo, niio ht\ por que associar progrcsso tecnol6gico, 
qualquer que seja seu tipo ou ritmo de mudanea, com desemprego, 
Numa sociedadc socialista, o progresso tecnol6gico possibilita assim a 
reducao continua no numero de anos, semanas e horas de trabalho, mas 
e inconcebivel que esta reducao assuma a forma completamente irracio- 
nal do desemprego capitalista. 

TOdas as forc;as aqui discutidas - Interesses eco- 
nomicos estabelecidos, necessidades paico-sociais, avan- 
cos tecnol6gicos - estao profundamente enraizadas no 
capitalismo monopolista e, em conjunto, sao suficiente. 
mente fortes para explicar a impossibilidade de ascensao 
dos negros na sociedade americana. Tao solidificadas e 
poderosas sao essas forc;as que, na verdade, e espantoso 
que nao tenha piorado drasticarnente a situac;ao dos ne- 
gros. E a explicaeao para a nao-ocorrencia desse agrava- 
mento, da mesma forrna que a explicacao para o aumen- 
to da renda real e do poder de consumo dos negros, em 
termos absolutos e mais ou menos em consonancia com o 
resto da populacao, s6 pode ser dada pela existencia de 
forc;as de ac;ao contraria. 

Uma dessas forc;as de ac;ao contraria ja analisamos: 
o deslocamento dos negros da atividade agricola no Sul 
para a economia urbana. Afinal, algurna instrueao era 

5 

obtencao de empregos nao-especlalizados ( e, em maior 
ambito, na obtencao de empregos semi-especializados}, sao 
eliminados pela mecanizaeao, pela automaeao e pela ci- 
bernetica. E como essa revolucao tecnol6gica ainda nao 
completou sua trajet6ria - na verdade, muitos especia- 
listas acham que esta ainda nos prirneiros estagios - a 
situacao de emprego dos negros provavelmente prosse- 
guira deteriorando-se. Sem duvida, o progresso tecnol6gico 
nao e, como creem muitos, a caiLSa do desemprego : este 
papel e desempenhado exclusivamente, como tentamos de- 
monstrar nos capitulos anteriores, pelo mecanismo espe- 
cifico do capitalismo monopolista.23 Mas, dentro dessa 
estrutura so£!al atual, as conquistas tecnol6gicas, em vir- 
tudede seii impacto seletivo sobre as oportunidades de em- 
prego, podem ser perfeitamente consideradas uma causa, 
e sem duvida a causa mais impcrtante, do crescimento re- 
lativo do desemprsgo dos negros, em comparacao com os 
brancos. 
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24 Se os dados permitissem a comparacao eotre as reodas recebidas, 
no servico publico, por brancos e nao-branccs, a situacao Soria menos 

De 1940 a 1962, o total de servidores publicos au- 
mentou em pouco rnais do dobro, enquanto o aumento re- 
gistrado para os servidores publicos nao-brancos (dos 
quais os negros constituem mais de 90%, como ja foi ob- 
servado) foi de aproximadarnente cinco vezes. Assim, o 
mimero de pessoas de cor em services publicos cresceu de 
5,6% do total de servidores para 12,lo/o. Como, em mea- 
dos de 1961, os nao-brancos constituiam ll,5o/o da for~a 
de trabalho, deduz-se que os negros agora estao mais que 
proporcionalmente representados no service publlco.> 

Total de servidores publicos ..... 
Scrvidores niio-brancos , .. , . , •... 
Percentagern de nao-brancos em re- 

la9iio no total de servidores pu- 
blicos .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. 5,6 9,7 10,7 11,4 12,l 
FONTE: United Ststes Department. of Labor, Th• Eco•11»>1i<l Situatio11 oJ 

Negroes fa tltc Unitc<t suae«, Boletlm S·3, revisto em 1962, pag. 8. 

1962 
8.647 
1.046 

Nfio-Branoos em Empregos Publicos, 1940-1962 
(Os numeros referem-se a abril de cada ano, em milharcs ) 

194.0 1956 1960 1961 
3.845 6.919 8.014 8.150 

214 670 855 932 

Quadro 17 

melhor que nenhuma; uma casa, mesmo infestada de rates, 
fornecia mais abrigo que uma choupana em ruinas na 
Estrada do Tabaco; constar dos registros assistenciais de 
uma grande cidade significava maior renda, tanto mo- 
netaria como real, que na lavoura de subsistencia. E a 
medida que a renda per capita do pals se elevava, igual- 
mente subia a dos grupos de renda mais baixa, mesmo a 
dos inativos sob assistencia permanente. Como observa- 
mos anteriormente, foi este deslocamento do campo para 
a cidade que induziu muitos observadores a acreditar nurn 
real progresso dos negros, em grande escala, nas ultimas 
duas decadas, De fato, foi muito mais um aspecto da 
mudanca estrutural na economia do que uma mudanca na 
posi~ao dos negros dentro da economia. 

Numa area restrita, entretanto, a do ernprego pu- 
blico, os negros conseguiram uma verdadeira vit6ria. E 
este foi, inquestionavelmente, 0 fator decisivo para impe- 
dir uma queda catastr6fica em sua posieao relativamente 
a economia global. 0 Quadro 17 fornece os dados essen- 
ciais quanto a esta ocorrencia (estao incluidos ai todos 
os niveis do Governo). 
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favoravel para os negros, visto que estao rnacicamente concentrados nas 
categorias salarlais mais baixas. Porem, tambern aqui, parece ter havido 
melhoria. Um estudo empreendido pela Civil Service Commission de- 
monstrou quo, entre junho de 1962 c junho de 1963, a colocacfio de 
negros nos empregos do Coverno federal aumentou em cerca de 3% e 
que "a rnaior parte do aumento percentual nas rendas tinha sido em 
relacao aos cmpregos de rnelhor remuneracao", New York Times, 4 de 
mareo de 1964. 

Duas for9as, Intirnamente relacionadas, foram res- 
ponsaveis por essa relativa melhoria da situaeao dos ne, 
gros no service publico. A primeira, e, fora de duvida, a 
mais importante, e a penetracao e militancia crescentes 
do pr6prio movimento de libertacao do negro. A segunda 
prende-se a necessidade de evitar tanto quanto possivel 
o estigma do racismo, que passou a preocupar a oligar- 
quia americana, disposta a consolidar um imperio mun- 
dial que inclua povos de todas as racas. A hist6ria ensi- 
na-nos que, ee os negros americanos tivessem aceitado 
passivamente a continuacao de sua situacao degradante, 
a oligarquia nao teria feito concessao alguma. Mas, desa- 
fiada pela luta militante dos negros, a oligarquia foi for- 
cada pela 16gica de sua posieao interna e externa a fazer 
concessoes, com o duplo obietivo de pacificar os negros in- 
ternamente e projetar no exterior uma imagem dos Es- 
tados Unidos como uma sociedade liberal que procura su- 
perar uma heranca daninha do passado. 

Atuando atraves do Governo federal, dos Governos 
estaduais e locais no Norte e no Oeste, a oligarquia tern 
feito tambern outras concessoes a luta dos negros. A se- 
gregaeao nas fOrc;as armadas vem sendo abolida; da mes- 
ma forma, vem sendo decretada a regulamentacao da le- 
gislacao sobre OS direitos civis proibindo a discriminaeao 
em recintos publicos, na fixac;ao de residencias, no setor 
educacional e nos empregos. Excluida a abolic;ao da se- 
gregac;ao nas forc;as armadas, entretanto, essas concessoes 
tern tido pouco efeito. Estudiosos atribuem tal fracasso 
na maioria das vezes a ma-fe: nunca houve qualquer in- 
tenc;ao, dizem, em conceder realmente aos negros qualquer 
uma de suas exigencias essenciais a igualdade. Nao e 
esta, porem, a interpretacao correta da situacao. Nao 
resta a menor duvida de que existem legisladores e ad- 
ministradores brancos aos quais essas c11iticas severas 
se aplicam perfeitamente, mas isto nao se verifica em re- 
lac;iio a mais alta lideranea economica e politica da oligar- 
quia - os gerentes das grandee empresas e seus s6cios nos 
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0 fato de que a posicao social e economica relativa 
dos negros tenha mudado pouco nos iiltimos anos e de que, 

6 

mais altos escaloes do Governo, :Estes homens nao sao 
guiados em suas atitudes e formas de comportamento 
politico por preconceitos de ordem pessoal e, sim, por 
sua concepcao de interesses de classe. Se hem que possarn, 
de vez em quando, confundir sua propria ideologia ou in- 
terpretar ma! os interesses de sua classe a curto e longo 
prazos, parece 6bvio que, com relaeao ao problema racial 
dos Estados Unidos, chegaram, talvez tardiamente, a com- 
preender que a propria existencia de seu sistema esta em 
risco. Ou encontra uma solucao a fim de assegurar a 
lealdade, ou pelo menos a neutralidade, dos negros, ou, 
entao, a revolucao mundial adquirira mais cedo ou mais 
tarde um cavalo de Troia ja pronto e potencialrnente forte 
dentro dos propiibs 'tnlluartes da mais potente fortaleza 
do capitalismo monopolista. Quando homens como Ken- 
nedy, Johnson e Warren advogam medidas como a Lei 
dos Direitos Civis de 1964, seria leviano acusa-los de es- 
tarem efetuando manobras politicas baratas. :(;;Jes sabem 
que estao em apuros e procuram de qualquer maneira uma' 
said a. 

Por que, en tao, resultados tao mesquinhos? A res- 

~ 

posta esta simplesmente em que a oligarquia nao tern o 
poder de contornar e controlar as relacoes raciais da 
mesma forma que ~ tern o poder de planejar o desen- 
volvimento da economia. Em assuntos da alcada adminis- 
trativa do Governo, medidas podem ser executadas eficaz- 
mente. Foi possivel, assim, abolir a segregacao nas for- 
caa armadas e aumentar significativamente o mimero de 
negros em funeoes governamentais. Mas, quando se trata 
de estender o processo de abolicao da segregacao a ques- 
toes como escolha de moradia, educacao e empregos nas 
empresas particulares, entram em jogo todas as forc;as 
economicas e psico-soclais profundamente enraizadas, que 
ja analisamos anteriormente. 0 capitalismo, com sua 
exaltacao da ambicao e do privilegio, criou o problema 
racial e fe-lo a coisa hedionda que e hoje em dia. Tambem e este mesmo sisterna que resiste e impede qualquer es- 
fori;o no sentido de uma solucao. 
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!!a E. Franklin Frazier, Black Bourgeoisie: The Rise of a New 
Middle Class in the United States, Glencoe, Illinois, 1957. 

em alguns aspectos, tenha mesmo se deteriorado, a des- 
peito de todos os esforcos politicos, faz com que a oligar- 
quia se veja na contingencia de tramar, no mais curto 
espaeo de tempo, estrategias a fim de dividir e enfraque- 
cer o movimento negro de protesto e evitar, dessa forma, 
que ele possa desenvolver completamente seu potencial 
revolucionario. Essas estrateglas podem ser apropriada- 
mente agrupadas sob o titulo de "tokenism" (isto e, "a 
politica de concessoes minimas a fim de captar a confian- 
ca e garantir o poder"). 

Para a compreensao da natureza real dessa politica 
e necessario considerar certos fatos que se desenvolveram 
dentro da comunidade negra desde que se desencadeou 
a grande migra~ao das zonas agricolas do Sul. A medi, 
da que os negros saiam de uma economia em sua maior 
parte de subsistencia para uma economia monetaria ; e 
que, em consequencia disso, seus niveis medics de renda 
e instrucao subiam, era natural que crescessem, tambem, 
paralelamente suas despesas em hens e services. Os hens 
lhes eram fornecidos, em sua maior parte, pelos estabele- 
cimentos comerciais de brancos ; mas a seg1·ega~ao, de 
jwre no Sul e de facto no Norte, causou uma procura em 
rapida expansao para certos tipos de services que os 
brancos nao queriam OU nao podiam fornecer OU que 
os negros podiam fornecer melhor. Dentre esses, os 
services mais importantes eram os de prof essores, mi- 
nistros do culto protestants, doutores, dentistas, advo- 
gados, barbeiros e cabeleireiros, empreiteiros, corretores 
de determinados tipos de seguros e services de imprensa 
para atender as necessidadea especiais -da comunidade 
negra segregada. Profissionais liberais e proprietarios 
de empresas que fornecem esses services constituem o 
nucleo do que Franklin Frazier chama de burguesia ne- 
gra.26 As fileiras dessa burguesia negra tern aumentado 
pelo crescimento do mimero de negros empregados em 
niveis medics e mais elevados do mercado de trabalho e 
pela rapida expansao do mimero de negros no setor de 
esportes e no de diversfies, 0 crescimento da burguesia 
negra vem-se acentuando particularmente desde a Se- 
gunda Guerra Mundial. Entre 1950 e 1960, a proporcao 
de familias nao-brancas com renda acirna de 10.000 do- 
lares (ao dolar de 1959) aumentou de 1 % para 4,7%, taxa 
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ac Todos llsses dados sao de Herman P. Miller, Trends in the 
focome of Families and Persons in the United: States: 1947 to 1960, 
Bureau of the Census, Technical Paper n.? 8, Washington, 1963, Quadro 
9, pugs. 168-189. A medida de desigualdade utilizada por Miller e o 
chamado coeficiente de Cini que aumentou para as familias nao-brancas 
de 0,402 cm 1950 para 0,414 em 1960, enquanto para as familias 
brancas dirninula de 0,372 para 0,357. 

Excluida a direcao da mudanca, o grau maior de desigualdade 
quanta a renda para as pcssoas nfio-brancas indicado por essas estatis- 
ticas nao deve ser interpretado no sentido de que ha, de fato, um grau 
maior de igualdade de condicdes materials entre brancos do que entre 
negros. Nos escaloes superiores da estrutura social, renda significa me- 
nos que proprtcdade, e, conquaoto nao conhecamos dados s&bre hens 
de raiz dos negros, parece fora de duvida que a disparidade entre 
negros e brancos a ~ste respeito e incomensuravelmente maior do que 
em relacao a renda. 

de crescimento cerca de tres vezes mais alta que a das 
familias brancas. Durante os mesmos anos, a distrtbuicao 
total de renda tornou-se mais desigual entre as familias 
negras, ao passo que entre as familias brancas se dava o 
contrario. 26 

A suposieao oculta sob "a politica de concessoes" nem 
sempre expressa, mas claramente deduzivel na pratica, e 
de que a burguesia negra constitui elemento decisivo na 
comunidade dos negros, Compreende a elite intelectual e 
politica, as pessoas instruidas e com capacidade e expe- 
riencia de lideranea. Tern ja um esteio material na ordem 
social vigente, mas sua lealdade e duvidosa por causa das 
restricoes especiais que se lhe impuseram somente em 
rasao de sua cor. Se esta lealdade for assegurada, a ca- 
pacidade revolucionaria em potencial do movimento negro 
de protesto podera ser neutralizada. Ao mesmo tempo, 
dar-se-ia ao mundo uma prova palpavel - atraves da 
colocacao de negros leais em postos proeminentes - de q,ue 
os Estados Unidos nao adotam uma politica tipo Africa 
de Sul de apartheid, mas que, pelo contrario, lutam con- 
tra ela e empenham-se em obter iguais oportunidades para 
seus cidadaos negros. 0 problema e, portanto, conseguir 
a Jealdade da burguesia negra, 

Com essa finalidade, a diretriz politica de assegurar 
de fato 0 cumprimento das disposicoes legais quanto a 
igualdade para os negros devera prosseguir. Sabemos 
que a igualdade estipulada em lei nao garante a igualdade 
de fato: o direito de freqiientar os melhores hoteis e res- 
taurantes, por exemplo, pouco significa para as massas 
negras. Mas e de grande importancia para o negro ahas- 
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A mesma coisa, alias, vem sucedendo, como ja ob- 
servamos, na esfera governamental, onde os negros nao 
so estao sendo admitidos em maior mirnero nos niveis de 
melhor remuneracao como ocupando cargos executives em 
niveis ministeriais ou proximos a esses niveis, pestos no 
Judiciario federal e varies lugares semelhantes. Ao se- 
rem introduzidos, assim, na estrutura do poder econo- 
mico e politico, os negros tornam-se tambem, ate certo 
ponto, aceitos nas zonas residenciais suburbanas de classe 

Em face da revolucao dos direitos civis, a tudustria e o comerclo 
tem reformulado sua politica de emprego, contratando negros para escri- 
t6rios e outros setores ocupacionais que rarameute ocupavam antes. 

Muitas companhias de ambito nacional com sede em Nova York 
tem proclamado novas politicas de njio-discrimlnaeao ou, pelo menos, 
reafirmado as antigas. Os encarregados de administracao do pessoal 
estfio reformulando seus metodos de scle9ao, consultando os lideres ne- 
gros sdbre como enoontrar e atrair os trabalhadores negros mais hem 
qualificados. 

Numa ampla base naclonal, cerca de 80 eotre as maiores companhias 
do pais, associadas ao Plano de Progresso da Comissao Presidencial sobre 
Igualdade de Oportunidads, anunciararn aumentos substanciais na admis- 
sao de negros para seus quadros de assalariados. . .. 

As Ultimas estatisticas das 80 companhlas que entregaram relat6rios 
no ano passado . . . revelaram que as pes.50as nao-brancas obtiveram 
2.241 dos 31.698 empregos disponlveis. . .. Isto reprcsentou um au- 
mento de 8,9!1 em relacao ao numero total de empregos ocupados por 
nao-brancos naquelas companhras.st 

21 New York Times, 12 de novembro de 1963. 

tado; assim como a continuacao de qualquer tipo de res- 
tricao baseada somente na cor e odiosa para todos OS 
negros. A lealdade da burguesia negra nunca podera tam- 
bern ser garantida enquanto persistirem vestigios do sis- 
tema de segregacao legalizada. Por este motivo, podemos 
seguramente prever que, por mais longa e sangrenta que 
seja a luta, o Sul sera transformado a imagem do Norte. 

Em segundo lugar, devera, ainda, ser proporcionada a burguesia negra maior acesso as instituicoes dominantes 
da sociedade: grandes empresas, 6rgaos de decisao poll- 
tica do Governo, universidades, bairros residenciais afas- 
tados do centro das cidades. Neste ponto, a oligarquia 
revela...se precavida e versatil. Uma pesquisa do New 
York Times verificou que: 
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Embora o sistema esteja corrompido, e, nao obstante, maravilho- 
sarnente complexo, da mesma Iorma que o Nautilus, dividido em varios 
oompartimentos, e belo em sua complexldade. A escolha dos elcmentos 
para servir a oligarquia comeca no bereo, o potencial para esta escolha 
e Criado pelo proprio Sistema. Constitui parte do que nos cnsinaram 
ser born. Ensinararn-nos a achar alguns milhares de d61ares a mais 
por ano a suprema aspiracao. Ensinaram-nos, a nos negros, e a muitos 
outros gruPos rninoritarios, a desejar participar dos valores tipicos da 
sociedade, mas nao nos ensinaram a olhar para nos mesmos e a desen- 
volver o senso de orgulho ou prestlgio deotro do nosso pr6prio grupo; 
em troca, ensinararn a todos n6s a aspirar a tornarmo-nos americanos 
rlpicos. Aos negros, especialmente, a tomarem-se brancos... Um jeito 
de se tornar branco e ganhar alto salario, um titulo ou uma posicao de 
prestigto. 0 que nao e simples, mas e um dos encantos tentadores do 
sistcma, E como este, existern outros tantos meios camuflados de res- 

media e superior - contanto que, naturalmente, possuam 
rendas e padrao de vida compativeis com os de seus vi- 
zinhos. 

Bern poucos negros foram afetados por essas medi, 
das atenuantes dos obstaculos que separam as racas nos 
niveis socio-economicos superiores - alias, e da propria 
essencia da politica de concessoea que devem ser bem pou- 
cos mesmo. Mas isto nao retira a importancia do fenome- 
no. A simples existencia da possibilidade de mobilidade 
vertical e horizontal ja pode ter um impacto psicologico 
profundo. 

Em terceiro lugar, a estrategia da politica de conces- 
soes exige que nao so a lideranca venha da burguesia ne- 
gra, mas tambem que se mantenha dependente dos favores 
e auxilios financeiros da oligarquia branca. As organiza- 
c;oes criadas para implantacao dos direitos civis - a As- 
sociacao N acional para o Progresso das Pessoas de Oor, a 
Liga Urbana e o Congresso de Igualdade Racial foram fun- 
dados numa base birracial, sendo a maior parte de seus 
fundos de origem branca; por isso, nao constituem qual, 
quer ameaca em potencial. Mas e sempre necessario pres- 
tar atencao ao surgimento de lideres novos e possrvelmen- 
te independentes. Onde isso ocorra, duas taticas tipicas 
devem ser utilizadas para enfrentar esses arrivistas. A 
primeira e adrniti-los a service da oligarquia, atraves 
da bajulacao, oferta de empregos ou outros favores ma- 
terias. Noel Day, jovem lider negro de Boston, que con- 
correu para as eleicoes do Congresso em 1964, comenta 
esta tatica : 
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28 "Symposium: New Politics", Studies on the Left, verfio de 1964, 
pags. 44-45. 

20 New York Times, 21 de outubro de 1963. 

Se falhar esse metodo de arregimentacao, a mano- 
bra tatica consistira em tentar destruir o lider potencial- 
mente independente, estigmatizando-o de comunista, sub- 
versivo, agitador e sujeitando-o a perseguicoes de ordem 
economica e policial. 

A referenda no artigo de Noel Day ao desenvolvi- 
mento de um programa para os jovens saidos das escolas 
indica um quarto aspecto dessa "politica de concessces'": 
dar maiores oportunidades aos jovens negros de todas 
as classes que, em razao de sorte, esforc;o no trabalho, ou 
aptid6es especiais, tern a possibilidade de, superando os 
obstaculos do seu meio, subir de nivel educacional. Para 
um negro "qualificado" nao ha, hoje em dia nos Estados 
Unidos, aparentemente, limite ao que possa aspirar. Um 
artigo do New York Times informava: 

0 Dr. Robert F. Goheen, reitor <la Princeton University, disse ontem 
quo n compeucao entre faculdades e universidades por estudantcs negros 
cnpncitados era "muito mais intensa" quo a tradicional disputa pelos joga- 
dores de rugby. . .. Disse ainda o Dr. Goheen: "Certamente, o numero 
de pcssoas de cor qualificadas r1ue tarnbern tenham ticlo oportunidade 
de instrucao adcquada e muito pequeno. Achamos que nos todos es- 
tames estendendo as maos para os mesmos rapazes e m~s relativamente 
pouco numerosos".29 

tril(Oes e controle, alguns dos quais ja estao ate debilitando a energta 
do movimento de Iibertacao. A ret6rica oficial tern mudado - como 
replica aos movimentos e pressoes de que estamos dando provas numa 
tentativa de arregimentacao de massas similar a do movimento operario. 
A reagfio nos meios economicos americanos, por exemplo, e fantastica. 
Os programas de integra9ao de algumas das maiores companhias sno 
rftpidos e praticos - o First National Bank of Boston, que ha dois 
meses arras tinha cerca de 50 empregados negros, agora tem mais de 
mil. Cedcu as exigencias da CORE, em apenas duos semanas. Dois 
meses depois, um dos seus funcionanos mais graduados veio ao meu 
escritorio e dissc: agora estamos realmcnte preocupados com o descn- 
volvimento de um programa de aproveitarnento dos jovens quo sacm 
das escolas. 0 que, na verdade, ele queria dizer e que cles sao tao 
versateis, tao flexiveis, a ponto de ir alem <las exigencias do movimento 
de integra9ito racial, ministrando a reforrna como antldoto a revolucao, 
a fim de manter o equillbrio dos interessos econemicos americanos.28 
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Seria um grande erro subestimar a pericia e a tena- 
cidade da oligarquia americana face ao que julga ser - 
e, no caso das relacoes raciais, e um julgamento certo - 
uma ameaea a sua existencia. Seria um erro ainda mais 
grave subestimar a eficiencia, real e em potencial, da es- 
trategia e da "politica de concessoes". Contudo, ainda 
acreditamos que a longo prazo as condicoes concretas das 
massas negras serao o fator decisivo. Se alguma melho. 
ria, por mais modesta e lenta que for, puder ser registra- 
da nos pr6ximos anos, uma "politica de concessces" bem 
arquitetada podera ser suficiente para impedir os negros 
de se converterem em "inimigos no interior dos pr6prios 
redutos" do capitalismo monopolista. Mas, se as tenden- 
cias do passado recente continuarem, se os avancos forem 
neutralizados pelos recuos, se o paradoxo da pobreza e 
da degradacao em meio a abundancia em potencial for 
cada vez mais evidente, entao sera apenas questao de 

7 

Mediante lentes de aumento, podemos ver aqui o me- 
canismo da "politica de concessces". Com as principais 
instituicdes de ensino superior do pais disputando-se o 
recrutamento de estudantes negros qualificados - e com 
as grandes empresas e o Governo federal ansiosos para 
apanha-los depois de forrnados - as perspectivas abertas 
para os que tiveram mais sorte sao realmente fascinantes. 
Mas, como o Reitor Goheen frisou, o seu mimero e muito 
reduzido e tendera a continuar reduzido, enquanto a gran- 
de maioria dos negros permanecer ancorada no fundo da 
escala sccio-economlca. 

0 fato de que a grande massa de negros nao obtenha 
vantagens dessa "politica de concessoes" nao quer dizer 
que nao esta sendo afetada por ela. Um de seus objetivos 
e, na medida que tenha sucesso, uma de suas consequen. 
cias, e desviar os jovens mais capazes do contato com 
sua pr6pria gente, privando, desse modo, o movimento 
de libertacao de seus melhores elementos de lideranca. E 
mesmo aqueles que nenhum auxilio recebem dessa poli- 
tica, e nem sequer esperanca tern de consegui-lo, acomo- 
dam-se, caso cheguem a acreditar que existe algurna pos- 
sibilidade de que seus filhos, ou talvez seus netos, consi- 
gam sair dessa situacao degradada. 
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tempo ate que os negros americanos, impelidos pelas ne- 
cessidades de sua pr6pria condicao humana e inspirados 
nas lutas e facanhas de seus irmaos dos paises subde- 
senvolvidos, venham a adquirir sua pr6pria consciencia 
revolucionaria, 

Se estiver correta essa apreciaeao da situacao, uma 
questao de grande importancia sera saber se o tipo de 
reformas posslveis dentro da estrutura do sistema vi- 
gente - o tipo preconizado, quer pelas organizacoes da 
campanha pr6-direitos civis, quer por seus patrocinadores 
brancos - estara apto a conceder beneficios concretos as 
massas negras. 

A resposta parece-nos claramente negativa ; quern se 
beneficia principalmente com reformas <lesses tipo e a 
burguesia negra. Alem disso, os efeitos objetivos de tais 
reformas, apesar das intencoes de seus patrocinadores, 
sao o de apenas complementar a "politica de concessoes". 

Deve-se cogitar que isso nao se aplica a proibicao da 
discriminacao nos empregos, que, sem duvida, ajudou a 
franquear muitas novas oportunidades aos negros durante 
a guerra. Nao se pode, entretanto, esperar o mesmo efei, 
to num periodo de desemprego macico e crescente. Ai, 
mesmo se a cor nao fosse o motivo, os negros continua- 
riam a ser discriminados por causa de suas qualificaeoes 
inferiores. Somente se beneficiariam aqueles que possuis- 
sem talentos especiais ou instru~ao adequada, e estes ja fo- 
ram isolados das massas segregadas. 

Tampouco podem os moradores dos guetos esperar 
conseguir vantagens atraves das medidas antidiscrimina- 
t6rias no setor habitacional. A unica especie de politi- 
ca habitacional que lhes conviria seria a construcao em 
grande escala de moradias com aluguel baixo para aqueles 
que precisassem e no lugar que precisassem. Contudo, 
nas condicoes existentes, nao ha probabilidade de que pos- 
sa ser executado um plano desse tipo. Tentativas de cons- 
truir moradias de baixo aluguel em areas marginais e 
de ocupa-las numa base birracial necessitam, para serem 
exequiveis, do refor~o das chamadas "cotas de boa von- 
tade" - em outras palavras, requerem que se restrin- 
ja a ocupacao negra, beneficiando, portanto, somente al- 
guns pOUCOS negros, Quanto ao combate a discriminacao 
na venda de im6veis, realizado atraves da anulacao, quer 
por intermedio de lei, quer por medida judiciaria, das 
clausulas restritivas, certamente auxilia os negros mais 
abastados a penetrar nos bairros anteriormente habitados 
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ao Ver A. James Gregor, "Black Nationalism: A Preliminary Ana- 
lysis of Negro Radicalism", Science & Society, outono de 1963, p~lgs. 
427-431. Gregor aprcsenta tambem indicacoes valiosas s6bre a pouca 
importancia para as massas negras dos programas habitacionais antidis- 
criminat6rios. 

somente por brancos. Entretanto, no que toca aos negros 
situados em faixas de renda mais baixa, o maxirno que 
se pode dizer e que essas medidas facilitam a expansao 
do pr6prio gueto atraves do que tern sido chamado "serie 
de invaeao-sucessao". Somente, neste sentido estritamen- 
te limitado, as medidas antidiscriminat6rias ajudam os 
negros em niveis de renda mais baixos: afinal, eles tern 
que morar em algum lugar. Nada fazem, porem, para 
elevar seu status ou promover sua integracao racial nos 
escaloes mais baixos da estrutura social. 

Com as devidas modificacoes, a mesma hist6ria se 
repete quanto a integracao nas escolas. Nos lugares em 
que existem contatos raciais, a integracao nas escolas se- 
gue naturalmente e nao resta a menor duvida que e 0 
ideal para todos. Mas isto afeta poucos negros, em sua 
maior parte do grupo situado em niveis de renda mais 
altos. 0 problema real e o das esco!as nos guetos. Pode- 
se conseguir algurn resultado nas escolas frequentadas por 
moradores dos guetos, colocando-as na orla do gueto e 
alongando os distritos escolares de tal forma que incluam 
tanto as areas habitadas por brancos quanto as habitadas 
por negros, Mas isto nao resolve o problema das escolas 
do gueto em si. E aqui entram em jogo todas aquelas 
forc;as da tradicao, da inercia, do preconceito e do privi- 
legio a fim de bloquear ou fazer abortar as tentativas de 
reforms, Medidas como conduzir de onibus certo numero 
de criancas negras das areas do gueto para as escolas 
brancas localizadas em outro lugar apenas fogem a ques, 
tao, alem de trazerem problemas de ordem psicol6gica para 
as criancas, aumentando-lhes o sentimento de inseguran- 
ca e de desconfianca para consigo mesmas.w 

Nao ha realmente misterio no motivo por que as re- 
formas que permanecam dentro dos limites do sistema 
nao trazem esperanea de melhoria significativa as mas- 
sas negras. 0 sistema tern dois polos: num deles, riqueza, 
privilegio e poder; noutro, pobreza, privacoes e impoten- 
cia. Sempre foi assim, embora, nos primeiros tempos, 
grupos inteiros pudessem elevar-se socialmente, pois a 
expansao do pais abria-lhes caminho para cima, na escala 
social e havia outros prontos a ocupar seus lugares. Hoje, 
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os negros estao no fim da escala social e nao ha nem es- 
paco acima, nem alguem pronto para ocupar seus luga- 
res. Desse modo, apenas individuos podem ascender, nao 
o grupo como ta) : reformas aj udam a minoria nao a mai- 
oria. Para a maioria, em sintese, apenas a completa mu- 
danea no sistema - a abolicao dos dois polos e sua subs- 
tituii;ao por uma sociedade em que riqueza e poder sejam 
divididos entre todos - pode transformar concretamente 
sua condicao. 

Alguns dirao que, mesmo se isto for verdade, nao 
quer dizer que as massas negras se tornarao, necessaria- 
mente, conscientes das causas de sua degradacao, ainda 
que consigam atingir uma autoconsciencia revolucionaria, 
Nao poderao ser cegados pelas mistificacoes da ideologia 
burguesa e paralisados por uma lideranca oriunda da eli- 
te a service da oligarquia? Afinal, sempre existiram clas- 
ses e racas oprimidas, mas alcancar a autoconsciencia re- 
volucionaria e um fato hist6rico raro, Por que esperaria- 
mos que os negros fizessem justamente aquilo que tao 
poucos fizeram antes deles ? 

Ha, cremos, duas razoes igualmente fortes para isso. 
Primeiro, os negros americanos vivem numa socie- 

dade que dominou a tecnologia e aumentou a produtivida- 
de do trabalho fora do alcance de qualquer medida irnagi, 
navel ate ha poucos anos. E hem verdade que tudo foi feito 
em busca de lucros e meios mais perfeitos de destruicao, 
mas o potencial de abundancia e liberdade humanos existe 
e nao pode ser ocultado. A pobreza e a opressao nao sao 
mais necessarias, e um sistema que as perpetua s6 pode 
parecer, as suas vitimas, ainda mais claramente, como um 
anacronismo barbaro. 

Segundo, a onda da revolucao mundial contra a ex- 
ploracao, que em nossa epoca e simplesmente a face in- 
ternacional do capitalismo monopolista, se eata tornando 
demasiado forte para ser detida ou invertida. A ascensao 
das nacdes africanas independentes ja ajudou a transfer- 
mar a imagem que o negro arnericano tinha de si mesmo. 
A medida que os africanos - e asiaticos e latino-america- 
nos - fazem progredir as euas revolucces de indepen- 
dencia nacional para o igualitarismo socialista, a cons- 
ciencia do negro americano se transforma - pelo seu co- 
nhecimento e experiencia e pelo exemplo de todos os pai- 
ses do mundo que estao lutando contra, e vencendo cada 
vez mais, o mesmo sistema inumano de opressao capi- 
talista-imperialista. 
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As massas negras nao pod em ter esperaneas de i nte- 
gra~ao na sociedade americana, tal como esta constitui- 
da hoje. Mas podem ter esperanca de ser um dos agentes 
hist6ricos de sua derrubada, para colocar em seu lugar 
outra sociedade na qual partilharao niio dos direitos civis, 
que na melhor das hip6teses sao um conceito burgues es- 
treito, mas de plenos direitos humanos. 
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0 objetivo da analise precedente nao foi apenas con- 
tribuir para a compreensiio dos principios praticos da eco- 
nomia americana contemporanea, mas tambem conhecer as 
forc;as que moldam as vidas, formam o espirito e determi- 
nam o desenvolvimento das pessoas em nossa sociedade. Ha 
uma premente necessidade de tal conhecimento, hoje. A 
desorientacao, apatia e, freqiientemente, o desespero, per- 
seguindo os americanos em todos os setores da vida, as- 
sumiram em nossa epoca as dimensoes de uma crise pro- 
f unda, que afeta todos os aspectos da vida nacional, tin- 
gindo-lhes as esferas socio-politica e individual - a exis- 
tencia cotidiana do homem comum. Uma pesada e estran- 
guladora sensacao do vazio e inutilidade da vida impreg- 
na o clima moral e intelectual dos Esta dos U nidos. Co- 
missoes de alto nivel recebem a tarefa de descobrir e es- 
pecificar as "metas nacionais", enquanto o desanimo in- 
vade as letras impressas (ficc;ao e nao-tlccao, igualmen- 
te), que surgem diariamente no mercado literario. 0 mal- 
estar priva o trabalho de sentido e objetivo; transforma 
o lazer numa preguica sem alegria, debilitante; atinge 
fatalmente o sistema educacional e as condicoes de desen, 
volvimento sadio dos jovens; transforma a religiao e a 
igreja em veiculos comercializados de uma fuga a solidao ; 
e destr6i a base mes ma da sociedade burguesa, a f amilia. 

Alguns criticos podem obietar que tais fenomenos 
nada tern de novo, que caracterizaram sempre o capitalis- 
mo ou talvez mesmo a sociedade humana em geral. Outros 
podem sentir que representam subprodutos Inevitaveis da 
moderna civilizacao industrial, atributos inevitaveis da 
"sociedade da abundancia", custos inevitaveis do progres- 
so economico. Uma coisa devemos deixar claro desde o 
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1 A escassez se deve em grande parte a relutancia que tern os 
orgiios que preparam relatorios e levantam cstatisticas em revelar rnuitos 
processes que refletem negativamente a ordem social existente; a ambi- 
giiidade de tantos problemas conceptuais e te6rioos series s6 poderia 
aproximar-se de uma solucao adequada se a "ciencia do comportamento" 
dedicasse suas energias as quest5es importantes, ao inves de ocupar-se 
<las trlvialidades que dominaro, de fonna tao destacada, ~sse setor. 

1mc10: nao estamos insistindo em que a situa~iio que ana- 
lisamos seja nova, nem que constitua uma deterioraeao, 
em comparacao com o estado de coisas existente ha 20 ou 
50 anos. Nossa forte impressao - partilhada por observa- 
dores ponderados, das mais diversas inclinacoes - e que 
a crise jamais foi tao aguda e generalizada, que a situacao 
agravou-se recentemente, passando de mal a pior. Mas 
temos consciencia de que nos movimentamos, no caso, numa 
area em que as medidas precisas, ou mesmo aproximadas, 
e as provas, sao dificeis de ser obtidas. Talvez seja util 
indicar rapidamente as razfies dessa dificuldade. 

A informacao estatistica sobre fatos sociais e escas- 
sa, ou ambigua.1 Veia-se, por exemplo, um indice de 
enfermidade social, como o numero de suicidios. A. parte 
a precariedade dos dados em questao, e evidente que 0 va- 
lor destes depende de como as mortes em questao sao in- 
formadas. Assim, numa epoca em que a autodestruicao 
era considerada como uma seria mancha na reputacao da 
familia, muitos suicidios foram registrados como morte 
provocada por ataque cardiaco, ou outras causas naturais. 
A medida que se modificou a atitude social para com o 
suicidio e a relutancia em admiti-lo diminuiu, maior nu- 
mero deles foi informado e registrado como tal. Essa 
modificacao nas inforrnacoes tende a dar uma impressao 
de agravamento da situaeao, quando na realidade isso nao 
ocorreu. Afirma-se, ainda, que a incidencia do suicidio 
entre os negros nos Estados Unidos e acentuadamente in- 
ferior a incidencia entre os brancos. Na medida, porem, 
em que as autoridades em geral, mas principalmente nos 
estados do Sul, consideram o negro como pouco digno de 
sua atencao e, portanto, pouco se empenham em conhecer 
a causa de sua morte, as estatisticas sobre suicidios entre 
negros sofrem da tendenciosidade oposta: subestimam, em 
proporeoes desconhecidas, 0 mimero de suicidios entre eles. 

Outro exemplo : a quastao de saber se a delinquencia 
juvenil apresenta um problema mais serio do que no pas- 
sado. A resposta definitiva dependeria, em primeiro lu- 
gar, da definieao oficial de delinquencia juvenil, e de suas 
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2 Consideracao semelhante torna imposslvel comparar a incidencia 
da delinquencia juvcnil por classes. Aquilo que no caso de um rapaz 
OU IDO~ de classe media OU Superior e considerado COIDO ato de exube- 
rlmcia ou "exibicionismo" seria no caso de urn jovem da classe operaria 
ou negro reputado como uma manifestacao de delinqiiencia. 

a Diga-se, de passagem, que mesmo as informacoes relaclonadas 
oom esta area sao dificientes, no que tange ao "divorcio do pobre", ou 
seja, o simples abandono do Jar. 

modificacoes no curso do tempo. Se a definicao tiver 
sofrido limitaeoes, se muitos atos antes considerados como 
de delinquencia passaram a ser considerados como "cri- 
mes menores", entao evidentemente as estatisticas recen- 
tes nao sao comparaveis com as de um periodo anterior." 
A resposta depende, ainda, <las proporcdes em que os re- 
cursos das reparticoes encarregadas de fazer cumprir a 
lei, hem como sua diligencia e vigilancia, se tiverem mo- 
dificado. Sera uma maior ou menor proporcao de "delin- 
quentes" presos e processados pela policia e tribunais ju- 
venis do que, digamos, ha 50 anos? E a parte o aspecto 
quantitativo da questao, ha outro, qualitativo: modifica- 
ram-se muito a natureza e motivacao do ato delinqtiente? 
Ha, evidentemente, muita diferenca se o ato delinqiiente 
sonsiste em assassinato, estupro, uso de drogas, etc., ou 
pequenos furtos, dirigir sem habilitacao, beber em idade 
proibida. Sohre t6das essas questoes importantes ha fal- 
ta de informacao geral e fidedigna, e as conclusoes esta- 
tisticamente confirmaveis sao, portanto, impossiveis. 

Vamos apresentar mais um exemplo. Ha evidencias 
incontroversas de que, a partir da Segunda Guerra Mun- 
dia, a proporcao de casamentos que terminam em diver- 
cio (ou na separacao legal e/ou real) tern aumentado cada 
vez mais," As conclusoes a serem extraidas desse fato 
sao, porem, ambiguas. Acreditamos que ele reflete nao 
apenas a tendencia evidente de uma desintegraeao pro- 
gressiva e um colapso da familia burguesa, mas tambem 
a crescente solidao e miseria das pessoas ; mas nao ha corno 
provar a validade dessa opiniao. Na realidade, a conclu- 
sao oposta poderia justificar-se: a de que a proporcao 
crescente de casamentos desfeitos indica uma melhoria, e 
nao uma deterioracao, da condicao humana. As pessoas 
ganharam mais liberdade, e ao inves de ficarem sufoca- 
das nas garras de casamentos infelizes, sao hoje mais 
capazes de reorganizar a sua vida, segundo as neeessida- 
des reais. Ha muita forc;a neste raciocinio, que apenas 
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aparentemente guarda incompatibilidade com a nossa opi- 
niao, estando certamente mais proximo da verdade do que 
a imagem convencional da "feliz vida da familia" ame- 
ricana tipica, que deve proporcionar a moldura ideal para 
o florescimento da individualidade, moralidade e ordem. 
De qualquer modo, o argumento em questao e bastante 
convincente para tornar impossivel o emprego das proper- 
c;oes entre div6rcios e casamentos como indice valido da 
felicidade e bem-estar do povo. 

Em face de tais obstaculos, resolvemos abster-nos, 
aqui, de comparacdes intertemporais relacionadas com al- 
gumas areas muito importantes. Chegamos com relutan- 
cia a tal decisao, por estarmos convencidos da indispen, 
sabilidade de vermos os fenornenos sob a perspectiva his- 
t6rica; alem disso, e nossa opiniao que as Impressoes que 
temos, embora estatlticamente impossiveis de ser pro- 
vadas, estao substancialmente corretas. Nao obstante, a 
fim de manter a discussao em pontos substantivos, limi- 
tar-nos-emos a um esboco das condicoes que existem no 
presente, deixando em aberto a questao de serern dife- 
rentes, melhores ou piores do que as condicoes existentes 
em periodos anteriores. 

Essa abstencao de comparacoes histcricas e desne- 
cessaria e, na realidade, seria totalrnente inadmissivel em 
relaeao a certos aspectos mensuraveis da realidade social. 
Assim, podernos dar, certamente, uma expressao quantita- 
tiva ao fato decisivo de que nossa sociedade e muito mais 
rica hoje do que em qualquer mornento anterior. A pro- 
dutividade ea producao e renda per capita sao muito mais 
altas do que nunca; e, apesar disso, a distancia entre o que 
e e 0 que poderia ser jamais foi tao gritante quanto hoje. 
Quanto a isso, ate os maiores puristas no campo do pro- 
duto nacional e da mensuracao da renda nao poderiam 
senao formular perguntas sobre 0 volume exato pelo qua} 
a producao e a renda se elevaram, ou as proporcoes pre- 
cisas nas quais a realizacao ficou aquem do potencial. E 
tais duvidas sobre as grandezas especfficas, por mais le- 
gitimas que sejam, nao afetam a natureza de nosso argu- 
mento nem tem influencia sobre sua vitalidade. Com efeito, 
a descoberta de importancia decisiva e a de que o capita- 
lismo monopolista, apesar de toda a produtividade e ri- 
queza que criou, fracassou totalmente em fundar as bases 
de uma sociedade capaz de promover o desenvolvimento 
saudavel e feliz de seus membros. 
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i Monthly Review, julho-agosto de 1962. 

Quando preparavamos um esboco deste capitulo para 
publicacao, em 1962,4 pareceu importante dedicarmos con- 
sideravel espaco para provar a falsidade da opiniao, entao 
em moda, de que a pobreza estava desaparecendo do ce- 
nario americano. Um ano depois, isto ja teria sido desne- 
cessario. A publicacao, tambem em 1962, do livro de 
Michael Harrington, The Other America, voltou com 
exito 0 foco da publicidade para 0 problema da pobreza, 
e desde entao o volume de materia impressa sobre o as- 
sunto, tanto em livro como nos meios de divulgaeao em 
massa, foi fenomenal. Finalmente, com a declaracao de 
uma "guerra a pobreza" feita pelo Presidente Johnson em 
janeiro de 1964 na sua Mensagem sobre o Estado da Uniao, 
o mundo foi oficialmente informado nao s6 que a pobreza 
existe nos Estados Unidos, mas tambem que e um dos 
problemas politicos mais cruciais do pais, Para nossos 
objetivos presentes, basta, hoje, registrar algumas das esta- 
tisticas, Iacilmente encontraveis, que demonstram o fra- 
casso do capitalismo monopolista em termos exclusiva- 
mente economicos. Antes de faze-lo, porem, sera iitil in- 
dagar como essa pobreza, que ha alguns anos havia sido 
considerada como praticamente coisa do passado, subita- 
mente passou a ocupar o centro do cenario politico. 

A explicacao, ao que nos parece, tern duas partes. 
Primeiro, como Marx assinalou em 0 CapitOJl e como a 
experiencia do seculo de desenvolvimento capitalista sub- 
seqilente confirmou repetidamente, o capitalismo, em toda 
parte, cria riqueza num polo e pobreza no outro. Esta lei 
do desenvolvimento capitalista, que e igualmente aplicavel 
as metr6poles mais avancadas e as colonias mais atra- 
sadas, jamais foi, e claro, admitida pelos economistas 
burgueses, que difundiram, ao inves dela, a justificativa 
de que a tendencia ao nivelamento e inerente ao capita- 
lismo. 

E aqui que entra em causa a segunda parte da expli, 
cacao. Na raiz da pobreza capitalista encontramos sempre 
o desemprego e o subemprego - o que Marx chamou de 
exercito industrial de reserva - que priva diretamente 
suas vitimas da renda e solapa a seguranca ea capacidade 
de negociacoes daqueles que competem com os desempre- 
gados pelos empregos escassos. Ora, durante a Segunda 
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Guerra, o desernprego foi realmente eliminado por al- 
guns anos, Enquanto mais de dez milhoes de homens dos 
grupos etarios mais produtivos eram mobilizados para 
as forc;as armadas, a producao total era ampliada em dois 
tercos ou mais. Nessas circunstancias, toda pessoa fisica- 
mente capaz, a despeito de cor, idade ou sexo, podia con- 
seguir um emprego ; horas extraordinarias tornaram-se a 
regra, e nao a exceeao. Com varios membros de cada 
familia empregados, as rendas familiares nos grupos mais 
baixos foi eliminada durante a guerra, e claro, mas a me- 
Ihoria dos padroes de vida das pessoas pobres em todo o 
pals foi quase que dramatica. E essas condicoes favo- 
ravels para os desprivilegiados e destituidos de vantagens 
continuararn, embora de forma menos intensa, dur.ante o 
surto posterior a guerra e a fase de prosperidade de prin- 
cipios da decada de 1950, baseada na Guerra da Coreia e 
nos enormes orcarnentos militares que a acompanharam e 
seguiram, Por mais de uma decada a pobreza nos Estados 
Unidos sofreu um retrocesso e foi mantida sob controle, 
enquanto a economia como um todo se expandia com as 
exigencias extraordinarlas da guerra, fria ou quente. 

Os ide6logos burgueses, usando os antolhos proper- 
cionados pela teoria economica ortodoxa, naturalmente 
interpretaram erroneamente esses fatos. Finalmente, exul, 
taram eles, o capitalismo se comportava como haviam 
esperado. 0 passado foi esquecido, especialmente o pas- 
sado da Grande Depressao , as li~oes de mais de um seculo 
foram ignoradas ; o futuro foi considerado como uma ex- 
trapolacao dos anos totalmente excepcionais que cercaram 
a maier guerra da hist6ria. Dai a Comemoracao Ameri- 
cana, com a sua afirmacao complacente de que a pobreza 
na mais abundante das sociedades seria, dentro em pouco, 
apenas uma recordacao desagradavel, 

Mas a lei do movimento, basica ao capitalismo, e que 
havia sido suspensa temporariamente, retomou seu im- 
pulse. 0 desemprego elevou-se contlnuamente e o carater 
das novas tecnologias do periodo de pos-guerra acentuou 
agudamente as desvantagens dos trabalhadores nao-espe- 
cializados e semi-especialisados. Os que estavam na base da 
escala economica, e que haviam sido em termos relativos 
OS principais beneficiaries do pleno emprego da epoca de 
guerra, viram-se duplamente atingidos. 

Em fins da decada de 1950, a verdadeira situacao ja 
nao podia ser disfarcada : era impossivel continuar acre- 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 286 



ditando na existencia de uma tendencia de melhoria que, 
com o tempo, resultaria na liquidacao automatica da po- 
breza. Nao s6 a pobreza continuava existindo, coma ocor- 
rera sempre, mas havia tambem provas de todos os }ados, 
especialmente nos centros decadentes das grandes cidades, 
de que ela se estava difundindo e agravando. A abun- 
dancia comecou a surgir sob sua verdadeira face - nao 
a cura da pobreza, mas sua irma siamesa. 

Uma nova opiniao sobre a pobreza, e portanto uma 
nova atitude para com ela, tornou-se inevitavel, De uma 
perturbacao passageira, tornou-se novarnente e de subito, 
como ocorrera antes da guerra, um problema. 0 primeiro 
fruto dessa modificacao foi a nova literatura sobre a po- 
breza, o segundo o seu reaparecimento no cenario politico. 
A "guerra a pobreza" de Johnson e, na verdade, apenas 
uma variacao de um tema familiar. Herbert Hoover, na 
campanha de 1928 corno candidato republicano a Presi- 
dencia, declarou que "dentro em pouco, com a ajuda de 
Deus, estaremos proximos do dia em que a pobreza sera 
banida deste pais". E seu sucessor, Franklin D. Roosevelt, 
comprometeu-se a modificar uma situacao na qua) "um 
terc;o de uma naeao" estava ma! abrigado, ma! vestido e 
ma! alimentado. 

Sabemos agora que nem Deus, nem Franklin D. Roo- 
sevelt, conseguiram modificar a situacao, havendo poucas 
razoes para se super que Lyndon Johnson possa sair-se 
melhor. Enquanto isso, porem, podemos indagar quais as 
dimensoes do problema que a sua "guerra a pobreza" 
pretende enfrentar. 

Para responder a tal pergunta, devemos, decerto, de- 
finir primeiro o que e a pobreza. Os te6ricos burgueses 
costumam entregar os pontos, a esta altura. A pobreza, 
dizem eles, e uma questao relativa, e todos podem defini-la 
como desejarem. Muitos vao a ponto de dizer que como 
o americano mais pobre - digamos, um desempregado 
que viva da assistencia publica no Mississipi - indubita- 
velmente dispoe de maior renda do que um trabalhador 
ou campones media em muitos paises subdesenvolvidos, 
nao ha realmente pobreza nos Estados Unidos. Para um 
marxista, porem, esses julgamentos subjetivos sao, na me- 
lhor das hip6teses, destituidos de sentido, e, na pior, um 
eno deliberado. 'I'oda sociedade tern seus padroes para 
medir a pobreza, embora estes nao sejam quantificaveis 
com precisao, sao ainda assim fatos reais, objetivos. 0 
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G 0 Capital, Vol. I, Parte 2, Capitulo 4, paragrafo 3. 
G Statistical Abstract of the United States, 1963, pag. 359. 
7 Herman P. Miller, Rich Man, Poor Man, Nova York, 1964, 

pag. 1. 

que esta em jogo aqui e, essencialmente, o conceito do 
minimo de subsistencia convencional, que tern um papel tao 
importante na teoria de salaries e mais-valia de Marx. 
Ao contrario dos economistas classicos, Marx nao consi- 
derava o minimo de subsistencia como fisiologicamente 
deterrninado. As "necessidades naturais do trabalhador, 
como alimentacao, roupa, combustive! e habitacao, variam 
de acordo com o clima e outras condicoes fisicas do seu 
pals", escreveu ele. "Por outro lado, o numero e as pro- 
porcoes das chamadas exigencies Indispensaveis . . . sao, 
em si, o produto de uma evolueao hist6rica e dependem, 
portanto, em grande parte, do grau de civilizaeao do pais"." 
0 minimo necessario a subsistencia varia historicamente, 
mas em qualquer momento e lugar pode ser identificado 
e medido aproximadamente. Segue-se disso, logicamente, 
a defini~ao da pobreza como situa~ao na qual vivem os 
membros de uma sociedade quando suas rendas sao insu- 
ficientes para cobrir o que e, para tal sociedade e tal 
epoca, o nivel minimo de aubsistencie. 

E, evidentemente, um raciocinio semelhante - em- 
bora nao tenha sido, e claro, deduzido de Marx - que 
esta subjacente ao trabalho do Bureau de Estatisticas 
'I'rabalhistas dos E. U. A., ao definir orcamentos "modes- 
tos, mas adequados", para as familias operarias, Se igua, 
larmos esses orcamentos com o minimo de subsistencia 
convencional, poderernos dizer que todos aqueles cujas 
rendas estiverem abaixo dos niveis assim delimitados vi- 
vem na pobreza. 

Por esse criterio, que grau de pobreza havia nos Es- 
tados Unidos em 1959, ano a que se aplicam os dados do 
ultimo censo? 

Naquele ano, um nivel de vida "modesto, mas adequa, 
do" custava a uma familia entre 5.370 d61ares (Houston) 
e 6.567 dolares (Chicago) em vinte grandes cidades ame- 
ricanas." Ao mesmo tempo, 20 % das familias no pals ti- 
nham rendas entre 2.800 e 4.800 dolares, e outros 20% 
ainda tin ham rendas entre 4.800 e 6.500 d6lares. 7 

Como poderemos evitar a conclusao de que, pelos pa- 
droes do. pr6pria sociedade capitalista americoma, aproxi, 
madamente rnetade do povo vive na pobreza? 

CAPlTALISMO MONOPOLISTA 288 



s Computado segundo o U. S. Department of Commerce, Bureau 
of the Census, 1960 CenS11s of Housing: Advance Reports Housing Cha- 
racteristics, abril de 1961. 

D "Casas em decadencia necessitam mais consertos do que seria 
de esperar se fOssem conservadas com regularidade. Uma casa nessas 
condicoes tern um ou mais defeitos de natureza intermediaria, que pre- 
cisam ser reparados para que a unidade continue a proporcionar abrigo 
seguro e adequado . . . . .. Casa semidestrufda nao proporciona abrigo 
seguro e adequado". iua; pag. 2. 

10 Chester Rapkin, "Some Effects of Economic Growth on tho 
Character of Cities", American Economic Review, maio de 1956, pAg. 
295. 

Voltemo-nos, agora, para outra f aceta da realidade 
americana contemporanea, Qual a situacao da habitacao 
nos Estados Unidos, onde a producao de aco, concreto, 
aluminio, vidro e outros materials de construeao e muito 
maier do que em qualquer outra parte do mundo? 

No Censo de Habitaeao de 1960, das 53 milhoes de 
unidades domiciliares ocupadas, 8,8 milhces (16,6%) sao 
classificadas como nao tendo instalacoea sanitarias, ba- 
nheiros OU agua corrente.8 Cerca de dois tereos dessas 
habitacoes incluem-se entre as que o Censo classifica como 
"em decadencia" OU "semidestruidas" .9 0 numero me- 
dio de pessoas que vive numa unidade habitacional foi 
calculado em 2,9. Como a media e o valor acima do qual 
esta metade das observacces e abaixo do qual tambem 
esta a metade das observacces, e como as moradias dos 
pobres abrigam, tipicamente, maior mimero de pessoas 
que as casas de pessoas mais abastadas, dificilmente pode- 
remos considerar tal numero como adequado a uma esti- 
mativa do mimero de pessoas que vive em habitacoes abai- 
xo dos padroes. Mesmo usando esse dado, chegamos a 
25,5 milhoes de pessoas. A magnitude do problema cer- 
tamente nao e exagerada por um especialista no assunto 
que afirmou que "uma em cada dez farnilias americanas 
ocupa uma habitaeao semidestruida : uma proporcao ain- 
da maior de unidades carece de lnatalacoes sanitarias nor- 
mais" .10 

Isto, quanto a populacao como um todo. As condi- 
c;0es de vida dos nao-brancos sao muito piores. Das 5,1 
rnilhdes de unidades residenciais habitadas por eles, cerca 
de 2,3 milh6es ( 45%) carecem de instalacoes sanitarias 
e banheiro ou agua corrente; e a proporcao de unidades 

3 

A QUALIDADE DA SOCIEDADE CAPITALISTA 289 



11 William H. Whyte, Jr., e outros, The Exploding Metropolis, 
pag. 93. 

12 Beuel Hemdahl, Urban Renewal, Nova York, 1959, pag. 46. 
13 Cambridge Civic Association, Civic Bulletin, novembro de 1958. 

Na realidade, a opiniao de que as condicoes sao pio- 
res nas cidades maiores parece ser pouco mais do que um 
reflexo da velha nogao romantica de que a cidade grande 
e a fonte de todos os males scciais. Segundo um estudo 
mais sistematico que o de Fortune, "em termos amplos e 
gerais, podemos. . . afirmar que ha uma configuracao de 
decadencia predominante em praticamente todas as cida- 
des. . .. Nao ha correlaeao com o volume da populacao. 
Em suma, o problema nao se limita, claramente, aos cen- 
tros metropolitanos. TOdas as cidades, grandes e peque- 
nas, suburbios, partes centrais e independentes estao en- 
volvidos por ele".12 

Assim por exemplo, em 1950, em Robbins, Illinois, 
com uma populaeao de 4.766 pessoas, 85,6ro de todas as 
unidades residenciais estavam em decadencia, careciam 
de agua corrente, instalacoes sanitarias, banheiro : na area 
metropolitana de Indianapolis, habitada por 551.777 pes- 
soas, o dado correspondente era de 31 %. Em Cambridge, 
Massachusetts ( populaeao em 1960, 120. 7 40 pessoas), ve- 
rificou-se em 1958 que "57 % das casas de Cambridge, no 
momento, estao abaixo dos padroes ; 22% das casas estao 
realmente fora de qualquer possibilidade de recuperacao".'" 

em decadencia e/ou semidestruidas e acentuadamente maior 
do que para a totalidade do pais, Como o mimero de pes- 
soas por unidade habitacional e muito maior entre os 
nao-brancos, podemos supor, com seguranca, que pelo me- 
nos metade da populacao de cor nao dispoe de habitacao 
adequada. 

0 problema surge sob uma luz ainda mais sombria, 
quando a atencao e focalizada nao nos agregados nacio- 
nais, mas nas cidades. Escrevendo em 1957, os diretores 
de Fortune declaravam: 

0 problema dos cortices em nossas grandes cidades se esta agra- 
vando. Hoje, cerca de 17 milhoes de amcricanos vivem cm moradias 
que estao fora de qualquer possibtlidade de reabilitacao - decadentes, 
sujas, infestadas de ratos, sem aquecimsnto ou iluminacao ou encana- 
mentos decentes. 0 problema afeta a tMas as nossas metropoles, mas 
e mais grave nas maiores, mais ricas e mais industrializadas.tt 
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14 Fred J. Cook e Gene Gleason, "TI1e Shame of New York", The 
Nation, 31 de outubro de 1959. 

15 The New York Times, 30 de novembro de 1958. 
16 "Urban Ruin - Or Urban Renewal?", The New York Tfnws 

Magazine, 9 de novembro de 1958. 

As datas das citacoes acima - de dez a quinze anos 
depois da guerra - desmentem a opiniao generalizada de 

Talvez nos sejarn necessarias menos estatisticas e ao inves delas 
umas visitas aos locals, ao estilo antlgo: visitas aos cortices, subidas 
pelas escadas mal-oheirosas ate os quartos superlotados e sujos, visitas 
as areas comerciais em decadencia, tendo o cuidado de examinar alem 
das fachadas dos primeiros andares ate as [anelas empoeiradas dos anda- 
res superiores desertos; uma visita aos galpoes oleosos e sombrios das 
fabricas construidas antes que se Falasse em linha de montagem. A 
sujeira, a miseria e o perigo estiio sempre presentes - faceis de ver e, 
quando vistas, imposslveis de esquecer.16 

Mas, como observou Edward J. Logue, Administrador 
de Desenvolvimento de New Haven, Connecticut: 

Cerca de 400.000 das 2.250.000 unidades habitactcnais [de Nova 
York) sfio cortices. Cerca de 282.000 delas estao aquem dos padroes 
habitacionais do Bureau do Censo dos E. U. A., pois ]hes faltam insta- 
Iacoes sanitartas ou banheiros, s6 dispoem de agua frta, ou nfio contam 
com {1gua corrcnte, ou entfio estao em rnau estado de deterioracao flsica. 
Outras 118.000, embora atendendo aos baixos padroes estruturais do 
Bureau do Censo, estfio de ta! modo superlotadas, violando, assim, os 
padroes de saude, higiene e ocupacao, que podem scr incluidas entre 
os cortices" .1° 

Num espirito mais estatistico, o New York Times afir, 
mava em 1958: 

Na verdade, nos grandes centros metropolitanos essa 
praga cancerosa e mais espetacular e seu impacto sobre 
a vida das pessoas e particularmente notavel. 

Nova York e uma cidade esparramada, um monstro voraz, Cobre 
mais de 800 km2; esta superlotada com uma populacao de cerca do 
oito milhoos de pessoas. Pelo menos um milbao, ou seja um oitavo 
de sua populacao total, vive numa miseria suporlotada, seis a dez 
pessoas num quarto, em cortices tao infestados de ratos que em media 
cem pessoas anualmente siio gravemente feridas por eles, e &te ano 
duas chegaram a morrer em oonseqiiencia de mordidas de ratos. Simbo- 
licamente, talvez haja em Nova York mais ratos do que pessoas - urna 
estimativa de cilrca de nave milhfies dillcs.14 
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11 Charles Grutzner, The New York Times, 30 de novembro de 
1958. 

"A verdade", observa o Sr. Logue, no artigo ja cita- 
do, "e que tOdas as realizacoes feitas com os 20 ou 30 mi- 
lh6es de d6lares de fundos federais limitados entregues 
a Nova York an ualmente nao conseguiram nem mesmo 
manter a situacao existente, na luta contra a difusao dos 
cortices". 

:E da maior importancia compreender as razoes desse 
estado de coisas. Certos crtticos liberais do status quo 
atribuem a culpa a consciencia insuficiente do povo quanto 
a situa~ao predominante, resultando disso verbas gover- 
namentais demasiado pequenas para o chamado "setor 
publico", Outros atribuem a culpa a confusao ca6tica 
das atribuicoea das autoridades locais, a quase total imu- 
nidade em que os Governos municipais se encontram em 
relacao ao verdadeiro controle democratico, a corrupcao 
e ambicao que disso resultam entre os funcionarios muni- 
cipais, e a not6ria sensibilidade dos legisladores, em todos 
os niveis, as pressoes de determinados grupos. Ha verda- 

concluiu, ou colocou em andamento, 13 projetos com ajuda federal. 
Representaram eles a eliminacao de 227 acres de cortices e a substi- 
tuil)iio de 20.437 unidades domiciliares em mas condieoes por 21.820 
novas unidades, alem de embelezamentos como o Coliseu e a Praca 
Lincoln, centres culturais. 0 aumeoto liquido de 1.383 apartamcntos e 
pequeno, frente a escassez de habnacoes. 0 programa global abran- 
geria um total de 906 acres de cortices, durante a proxima decada, e 
proporcionaria 65.000 novos apartamentos. . . . .t!:sse ambicioso programa 
. . . s6 eliminaria cerca de um oitavo da area de cortices existente, sem 
deter necessariamente a Iormacao de novos corticos.t? 

que ocorreu, durante o periodo de "abundancia" do pos- 
guerra, uma melhoria importante do problema da habi- 
tacao. Ocorreu o inverso: apesar dos esforcos que por 
acaso tenham sido feitos pelos Governos - federal, esta. 
taduais e municipais - para enfrentar a situacao da habi- 
ta~ao, njio ,s6 eles deixaram de atingir as raizes do proble- 
ma como na realidade agravaram o que ja era uma crise 
nacional rigorosa. Em consequencia, a situacao passou de 
mal a pior: os cortices e a decadencia, ao inves de se con- 
trairem, difundiram-se. Nova York, o exemplo mais conhe- 
cido, nos anos de 1950-1958, 
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ts Tais assuntos siio mais amplarnente examinados nos capitulos 
6 e 7. 

10 E principalmente para ajudar a arcar com os prejulzos sofrt- 
dos polos Governos municipals, nessas transaedcs, quc as ajudas federals 
ontram em cena, havendo, portanto, tambem certo grau de contrele 
federal. 

de em todas essas criticas, mas apesar disso elas apenas 
arranham a superficie do problema. Para comeear, ha 
provsvelmente urn mimero muito maior de homens e 
mulheres competentes, altruistas e dedicados, trabalhan- 
do no planejamento urbane e no problems de habitaeao 
do que na maicria de outros campos da iniciativa pu- 
blica e privada. Se o suborno e a corrupcao solapam 
continuamente seus esforcos e os levam a resultados opos- 
tos aos pretendidos, tal f enomeno deve ser explicado, e nao 
aceito simplesmente e atribuido a "natureza humana" dos 
legisladores e administradores. Alem disso, e erroneo ar- 
gumentar que o apoio inadequado ao setor piiblico, como 
um todo, constitua uma das causas principals da tragica 
condicao das habitacoes. A estrutura militar, que per- 
tence ao setor publico, sem duvida nao foi tratada como um 
enteado indesejavel ; a parte tal fato, porem nao e certo 
que os recursos colocados a disposicao do Governo tenham 
sido distribuidos de forma a promover o bem-estar ptibli, 
co." Um forte argumento a favor dessa tese e que o dis- 
pendio governamental em rodovias - parte tambem do 
setor publico - foi excessivo, e nao insuficiente. 

Assim, a chave do enigma deve ser procurada em 
outros aspectos. Como primeiro passo, talvez seja util 
examinar o processo pelo qua! os chamados projetos de re- 
novacao urbana sao postos em pratica. Simplificando, 
mas sem omitir nenhum dos elos importantes na cadeia, 
podemos descrever 0 processo, rapidamente, da forma que 
se segue: o Governo municipal designa uma area dentro 
de seus limites como necessitando de reconstrucao. Uma 
Reparticao Publica Local (RPL) - cuia natureza exata 
varia de estado para estado e, em certas proporcoes, den- 
tro dos pr6prios estados - adquire a terra e os edificios 
localizados na area designada, usando 0 direito de domi- 
nio soberano e pagando precos baseados nos valores esti- 
mados, que por sua vez sao determinados pela situaeao da 
area. As edificacoes existentes sao demolidas, a terra 
e vendida aos Incorporadores que se comprometem a re- 
construir a area.19 O carater do projeto de reconstrucao 
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e gera]mente estabelecido entre a RPL e OS incorporadores, 
e certas condicoes especiais, alem das regulamentaeoes 
existentes, podem ser fixadas para os segundos. As auto- 
ridades piiblicas encarregadas da habitacao, as reparticoes 
do Governo municipal, hospitais, etc., podem fazer parte 
do projeto. Em geral, porem, tanto a inteneao como o efei- 
to da legislac;ao sobre renovacao urbana - federal, esta, 
dual e local - e acabar com as areas em deterioracao, ou 
indesejaveis por outros motivos, fazendo delas hens va- 
Iiosos nas maos de pr6speros empresarios privados. 

Os que sao versados na "economia do suborno" per- 
ceberao facilmente as possibilidades de corrupcao desse 
esquema. Primeiro, como tlpicamente todo o mapa de 
uma cidade e pontilhado de areas mais ou menos amplas 
de cortices e quarteiroes decadentes, ha sempre uma ampla 
possibilidade de escolhas quando chega o momento de de- 
terminar a pr6xima area a ser remodelada, Evidentemen- 
te, as autoridades responsaveis estao em condicoes de 
permitir que a decisao seia influenciada por muitas con- 
sideracoes de peso. Uma destas poderia ser, por exem- 
plo, a preferencia das autoridades municipais pelo decoro 
e apareneia, 0 que levaria a dar alta prioridade a limpeza 
de areas que ofendem a sensibilidade da elite do poder da 
cidade e os seus visitantes nacionais e estrangeiros - sem 
encerrar, necessariamente, os piores cortices da cidade. 
Tais areas encontram-se habitualmente pr6ximas aos me- 
lhores pontos, e os incorporadores provavelmente estarao 
interessados nelas - sua renovaeao, portanto, parece a 
mais atraente, nao s6 por motivos de relacoes publicas e 
de politica, mas tambem porque sera relativamente pouco 
onerosa para o tesouro municipal. Ou a iniciativa pode 
vir diretamente dos interesses imobiliarios. Uma area 
pode aparecer, por varias raz6es (proximidades de vi- 
zinhanca "boa", ambiente natural, facilidade de transpor- 
tes) , a uma firma construtora como um born local para 
novas habitacoes, e sua oferta pode convencer as autori, 
dades da premencia de ser ela designada como area de 
renovacao de cortices. :E claro que, ao fazerem tais esco- 
Ihas, os encarregados desse setor sao submetidos a fortes 
pressoes, para Ievar em conta nao apenas as necessidades 
habitacionais dos mal abrigados, mas tambem outros in- 
teresses de tipo totalmente diferente. 

Consideracoes semelhantes aplicam-se ao segundo pas- 
so, a selecao da firrna a qual sera concedido o contrato. 
Apesar da enfase dada as concorrencias secretas, como 
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principio regulamentador, ha provas esmagadoras de que 
a func;ao desse principio e antes a de obscurecer, e nao 
definir, os motivos da escolha feita na pratica, As Ii- 
gac;6es politicas com as administracoes municipais envol- 
vidas por maquinas politicas, o suberno direto, a "inter- 
ferencia" de autoridades importantes nas varias tran- 
sac;6es - estas praticas, e outras igualmente desagrada- 
veis, sao noticiadas diariamente pela imprensa como tendo 
um papel importante na concessao de contratos ambicio- 
nados. Podemos imaginar facilmente quantas oportu. 
nidades ha para a corrupcao e o nepotismo quando, alem 
dos d6lares e centavos que aparecem realmente nas pro- 
postas, a situac;ao de credito, a reputacao e outras carac- 
terlsticas vagamente definidas das firrnas podem ser - 
e na verdade devem provavelmente ser - levadas em con- 
ta ao serem feitas as concess6es finais. Se considerarmos, 
alem do mais, que os lucros do concessionario dependem, 
em grande parte, dos termos especificos do contrato que 
tern de ser negociados com os funcionarios responsaveis, 
nfio e de surpreender que a honestidade e a responsabili- 
dade civica nao se incluam entre as principais virtudes 
dos que se ocupam dos programas de renovacao urbana, 
Pois tambem eles - Iembrando uma observaeao de Oscar 
Wilde - podem resistir a tudo, menos a tentaeao. 

Os projetos de renovaeao urbana envolvem tipicamen- 
te a transferencia de casa para centenas ou milhares de 
familias, habitualmente pobres e com frequencia grupos 
constituidos total ou predominantemente de negros (dai 
a identificacao amarga, entre os negros, dos programas de 
"renovaeao urbana" com "remocao de negros"). 0 que 
acontece com eles? 

Legalmente, as reparticoes publicas locais sao respon, 
saveis pe!os services de redistribuicao e devem encontrar 
habitaeoes alternativas, que sejam "decentes, seguras e 
higienicas". Mas na pratica, apesar dos esforcos bem 
intencionados de muitos planejadores urbanos profissio- 
nais e grupos de ac;ao comunal, os habitantes removidos 
ficam, com demasiada frequencia, entregues a pr6pria 
sorte. Vagam, entao, em busca de outra moradia, vao re- 
sidir com outros, amontoam familias inteiras num unico 
quarto de pensao ou em apartamentos subdivididos, e as- 
sim transferem para outras partes da cidade as condicoes 
de cortico das quais foram removidos, E, nesse processo, 
as amizades e laces pessoais que, no ambiente antigo, ali- 
viavam as dificuldades da vida e proporcionavam um mi- 

A QUALIDADE DA SOCIEDADE CAPJTALISTA 295 



20 Edward Higbee, The Squeeze: Cities Without Space, Nova 
York, 1960, pag. 83. 

21 Chester Hartman, "The Housing of Relocated Families", Journal 
of American lnstitt1te of Planners, novernbro de 1964. Devemos acres- 
centar que a unica coisa realmente nova sobre a renovacao urbana e 
o nome. "Por rnais diferentes que possam ser as razoes", escreveu Frie- 
drich Engels, ha quase um seculo, "o resultado e, em toda parte, o 
rnesmo: desaparecem as piores ruelas e becos, sendo tal fato acompanhado 
de uma generosa autoglortficacso pela burguesia. por esse exito tre- 
mendo - mas as mesmas ruelas e becos voltam a surgir noutro ponto, 
e com frequencla na vlzinhanea imediata". The Housing Question, em 
Marx e Engels, Selected Works in Two Volumes, Vol. 1, Moscou, 1950, pag. 5so. 

Chegamos agora ao ato final do drama da renovacao 
urbana. Derrubados os edificios da area a ser remodela- 
da e dispersos os seus moradores, o feliz empreiteiro ini, 
cia seu projeto, cuja finalidade e, naturalrnente, obter o 
maior Jucro possivel sobre o investimento. Os planejadores 
urbanos que trabalham para as autoridades publicas locais 
podem ter conseguido fixar certas restricoes no contrato, 

nimo de conf orto e seguranca em epocas adversas sao 
destruidos. "Tai como o programa funciona hoje", con- 
clui um estudo geral do problema, publicado em 1960, "o 
verdadeiro indigente nao e auxiliado pela renovaeao ur- 
bana, e muitos se tornam ainda mais miseraveis pelo fato 
de serem arrancados de suas vizinhancas familiares e le- 
vados a outros bairros, onde nao dispoem de liga~oes ou 
amizade" - e onde, podemos acrescentar, tern habitual- 
mente de pagar mais por menos espa~o.20 A situacao nao 
melhorou muito desde 1960. Um levantamento detalha- 
do dos estudos de redistribuicao, publicado em fins de 1964, 
concluia, entre outras coisas: 

Alem dos rompimentos pessoais provocados pela redistribuicfto for- 
cada, a grande maioria das familias deslocadas area com maiores custos 
de habitaeao, quase sempre de proporcoes elevadas e sem relagao com 
a melhoria das casas ou a capacidade finanoeira da familia. E evi- 
dente, ainda, que os mais provaveis beneficiaries da redtstribukao siio 
as familias que dispoem de recursos financeiros e pessoais adequados, 
que provavelmente melhorariam suas condic;;5es de habitacao voluntaria- 
mente, dentro de pouco tempo. Os que disp0em de menos recurses 
para a mobilidade e para enfrentar as modlficacdes sfio mais afetados, 
negativamente, pela redlstribuicao. Tambem e provdvel que OS rela- 
t6rios das autoridades publicas locais sobre a redistribuicao subestimem 
o impacto adverso do processo.st 
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22 Higbee, The Squeeze, pag. 86. Devemos notar, de passagem, 
que os subsidios goveroamentais mencionados incluem niio s6 as ajudas 
federals, mas tambem as despesas com novas escolas, estradas, parques, 
etc., quc as autoridades municipals proporcionam, a expensas publicas, 
aos novos residentes das areas remodeladas. 

23 "In Defense of the City", discurso perante a Academia de 
Ciencta Politics, na Reuniiio da Primavera, sebre "The Urban Problems", 
29 de abril de 1960. The Academy of Political Science, Columbia Uni- 
versity, 1960, pag. 10. 

Quais as possibilidades de melhoria da situacao, nos 
pr6xiroos anos? Infelizmente, muito poucas, realmente. 
Nao que haja falta de conhecimento do que se deva fazer, 
ou qualquer deficiencia de meios para faze-lo. Quanto a 
isso, o relat6rio da Comissao das Metas Nacionais, nomea- 
da pelo Presidente Eisenhower durante o seu segundo 
mandate, e explicito : 

Muitos ... projetos de renovacao urbana parecem ... constituir apenas 
grupos de edificios de apartamentos para a classe superior. Mesmo 
quando esses projetos niio foram objeto de escandalo OU de suspeita de 
negociatas, ha serias duvidas sobre a eonveniencia de eliminar OS cortices 
para substitui-los por habitacocs luxuosas. 0 padrao dos edificios oomo 
torres gigantescas em areas desertas e uma arquitetura de classe, do 
tipo mais chocante.23 

esperando impedir os piores abusos do comercio imobilia- 
rio privado. Mas nao tern esperanea de conseguir muito 
mais do que isso. Nao se obtem lucros contruindo casas 
seguras de baixo aluguel ( ou baixo preeo) para familias 
de pequenas rendas. Os lucros s6 sao possiveis pela cons- 
trueao e arrendamento, ou venda, de luxuosos edificios de 
apartamentos, arranha-ceus de uso comercial, ou casas 
particulares para moradores de classe media e superior. 
Assim, "a eliminaeao dos cortices, dentro das regras atuais, 
deve ser classificada adequadamente como rediatribuicao 
ou transferencia de cortices. Nao constitui uma autentica 
renovacao urbana. Ao inves de constituirem programas 
de elevacao social, como por vezes se pretende, os grandes 
projetos de reforma das areas residenciais sao chamados 
de invasao de terras ajudadas por subsidies governamen- 
cional do pais - OU seja, proporcionar abrigo decente a 
tais e pelo privilegio do dominio eminente".22 Nada disso 
tern qualquer relaeao com a solucao do problema habita, 
terc;a parte da populacao dos Estados Unidos que nao 
goza desse privilegio. Ocorre exatamente o inverso. Como 
disse, acertadamente, James Marston Fitch: 
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24 Catherine Bauer Wurster, "Framework for an Urban Society", 
Coals for Americans: The Report of the President's Commission 011 
National Goals, Nova York, 1960, pags. 234-235. Ao preparar seu memo- 
rando, a Sr.a Wurster teve a colaboraciio de um grupo de destncadas 
autoridades no assunto, 

Isto significa, e claro, que o ritmo de construeao in- 
dicado nao sera atingido. Em nenhum momento na his- 
t6ria do capitalismo os grupos de baixa renda proporcio- 
naram mercado para casas novas, e a hist6ria dos anos 
de pos-guerra provou que isso ocorre tambem na era de 
"abundancia", tal como ocorrera nos perlodos anteriores 
de "escassez". E nao ha a menor perspectiva de que as 
construcoes publicas adquiram proporcoes serias enquan- 
to o poder politico continuar concentrado nas maos de uma 
oligarquia do dinheiro. 0 que se mostra como remodela- 
<_;ao urbana, como ja vimos, esta mais relacionado com a 
construcao de habitacoes para os ricos do que para os 
pobres. 0 que se pode esperar na decada de 1960 e uma 
continuacao das tendencias dos anos anteriores a Grande 
Comemoracao Americana: um numero cada vez maior 
de residencias suntuosas para a classe superior; melhores 
casas para a classe media; e nenhuma melhoria, na reali- 
dade, em amplas areas onde a decadencia e os corticos se 
estao generalizando, para a maioria dos desprivilegiados. 

Houve uma epoca em que se podia argumentar que a 
sociedade nao dispunha dos recursos para resolver o pro- 
blema habitacional, que as privacoes dos muitos em be- 
neficio dos poucos era o preco da civilizacao e do progres- 
so. E;sse argumento perdeu, ha muito, o seu vigor. Como 
diz a Sr.a Wurster no trecho citado acima, o fornecimen- 

Serao necessarias cerca de mais dez milhoes de casas nos Estados 
Unidos em 1970, e devera haver mais dez milhoes para substituir as 
residencias que estao muito abaixo dos padroes e o grande numero de 
casas perdido normalmente por outras razoes .... Dois milhoes de rcsi- 
dencias por ano representam 40% mais do que o numero regtstrado em 
1950 e mais de 60% alem da media anual da decada. Mas esse volume, 
e ainda a recuperaeao e a manutcncao, estito perfcitamente dentro <la 
capacidade prevista da industria de construcoes. ll:sse ritmo de cons- 
trucao nao pode ser obtido se o mercado para novas casas continuar 
Iimitado aos 30 ou 40% da populaeao que se situarn nas altas camadas 
(menos no desenvolvimento de alta densidade), com um pequeno volume 
de construcdes publicas ( 2,5% das novas construcoes em 1959) na 
base.24 
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Dois fates que afetarn profundamente a qualidade da 
sociedade americana de hoje devem ser examinados, agora. 
Um deles e a difusao espetacular dos bairros de perife- 
ria, e o outro e o nao menos dramatico congestionamento, 
e em certas areas mesmo um colapso iminente, do sistema 
de transportes do pais. Tais fatos estao, e claro, intima- 
mente relacionados com o problema de habitaeao ; na rea- 
lidade, a difusiio da decadencia e dos cortices, e o cres- 
cimento daqueles bairros, sao as duas faces da mesma 
moeda. A medida que rua ap6s rua e bairro apes bairro 
vao sendo atacados pela deterioracao das casas, pelo ex- 
cesso de populacao e pela dilapidacao, seus habitantes re- 
lativamente abastados se mudam para outros lugares. E 
como o valor da terra nos melhores bairros das cidades 
e elevado, e os apartamentos e residencias para uma 
s6 f am ilia sao, da mesma forma, caros, estando na verdade 
ao alcance apenas dos verdadeiramente rices, as familias 
de classe media, com filhos que necessitam de espaco, dei- 
xam as cidades. Em consequencia, houve, desde a guerra, 
uma imig:i:ac;ao interna maciea, envolvendo a construcao 
de quase 15 milhoes de residencias para familias indivi- 
duais - principalmente nas zonas suburbanas. Essa tre- 
menda expansao de tais subtirbios provavelmente contri- 
buiu mais do que qualquer outro fator para a criac;ao da 

4 

to das casas necessarias esta hoje "perfeitamente dentro 
da capacidade prevista da industria de construcao", 0 
que se exige, hoje, e "apenas" a vontade de usar tal ca- 
pacidade no interesse dos pobres, e nao no interesse dos 
ricos. Inutil continuar [alaauio sobre a sociedade da abun- 
dancia, o Estado do bern-estar social, as guerras contra 
a pobreza, etc.; imitil continuar a legisla~iio hip6crita 
para favorecer os especuladores imobiliarios e os operado- 
res em terras; imiteis novas investigacoes para provar o 
que ja foi provado cem vezes - que e necessario, agora, 
um planejamento autentico e uma a<;ao resoluta para rea- 
brigar a maioria do povo americano. Tal planejamento 
e tal ar;ao, porem, jamais serao empreendidos por um 
Governo controlado e exercido em favor dos ricos, como 
ocorre, necessariamente, com todo Governo capitalista. 
Exigir tais coisas desse Governo e exigir que ele deixe de 
ser capitalista. 
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!!G Higbee, The Squeeze, pag. 100. 
26 lbid., pag. 40. 

imagem do bem-estar americano nos anos que ee segui- 
ram a Segunda Guerra Mundial. As casas suburbanas, 
com suas cozinhas eletricas e suas maquinas de lavar, seus 
varies banheiros, salas para despejo, para estar e para 
televisao, jardins e quintais, e garagem de dois carros, 
tornaram-se o simbolo e a mostra do modo de vida ame- 
ricano abastado. As exposieoes no exterior, destinadas a 
impressionar os estrangeiros com as realiza~oes dos Esta- 
dos Unidos, apresentam invariavelmente um fac-simile 
dessa "casa" como sua piece de resistance. 

Seria um grande erro, porem, acreditar que todos os 
suburbios conslstem em casas luxuosas desse tipo. Em- 
bora "niio haja duvida de que 0 exodo para OS suburbios 
e um processo de separaeao, pelo qua] a classe media de 
melhor salario flutua isoladamente, procurando onde gas- 
tar menos em bem-estar publico e mais com seus pr6prios 
caprichos",25 ha tremendas diferencas qualitativas entre 
os subiirbios e dentro dos subtirbios. Alguns deles, surgi- 
dos nas duas ultimas decadas, ou que tiveram uma gran- 
de expansao e relativamente proxirnos das grandes cida- 
des, consistem no todo ou em parte de casas comcdas, bem 
construldas, situadas em amplos terrenos e proporeionan, 
do aos seus moradores instalaeoes de moradia de um tipo 
que recentemente s6 era acessivel as altas camadas da 
classe dominants. Essas residencias se aglomeram em 
bairros "fechados", gozam de hons servlcos piiblicos, es- 
colas espacosas e hem equipadas, instalacaes de recreio, 
etc. Essa concentracao de casas caras dos rices provoca 
o que poderiamos ehamar de "processo de separaeao se- 
cundazio" num isolarnento esplendido em relacao ao resto 
da classe media que habita a maior parte dos suburbios. 

As residenciaa desse segundo grupo social, que cons- 
tituem a grande maioria dais construeoes suburbanas, sao 
em sua maior parte casas mal construidas, erguidas em 
lotes de tamanho minimo, com uma previsao de vida muito 
pequena e, conseqiientemente, com alto custo de manuten- 
.;ao. 0 fato, amplamente divulgado, de que uma proper- 
<;iio consideravel dessas casas e da propriedade de seus 
ocupantes nao deve ser levado demasiado a serio. Como 
Higbee assinala, a "propriedade" de uma casa e hoje "um 
tenue veu de modestia ocultando um emprestimo claro a 
longo prazo".26 E os juros do emprestimo, o pagamento 

I I 
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27 Ver Glen H. Beyer, Howing: A Factual Analysis, Nova Yorlc, 
1958, pag. 163. 

de altos impostos imobiliarios (acentuadamente regressi- 
vos) , de contas pelos services pub Ii cos e pelos trabalhos 
constantes de manutencao por bombeiros, rnarceneiros, 
eletricistas, etc., consomem uma parcela ponderavel da 
renda do "proprietario".27 Como os consertos sao fre- 
qiientemente adiados e negligenciados com a decadencia 
que se manifesta ainda cedo, as subdivisoes e desenvolvi- 
mento dos suburbios, arnontoados em pequenas areas e 
dotados de um minimo de services cornunais, deterioram- 
se rapidamente e evidenciam acentuada tendencia para 
se transformarem numa variedade suburbana de cortices 
e favelas. 

Ainda assim, no que se relaciona com a moradia no 
sentido mais limitado, a transferencia mesmo para um 
dos bairros rnenos desejaveis representa um progresso sig- 
nificativo para o bem-estar fisico das familias da c!asse 
media (particularmente as mulheres e crianeas) que antes 
viviam sufocadas em residencias urbanas pequenas, aba- 
fadas e congestionadas. Um pouco de ar fresco, umas 
arvores e varias dezenas de metros quadrados de espaco 
suplementar, corn a possibilidade de que as crlancas brin- 
quern ao ar livre, tudo isso constitui uma melhoria em re- 
lac;ao a existencia confinada em comunidades urbanas con- 
gestionadas. Nao obstante, antes que esse saldo parcial 
favoravel para os suburbios possa ser afirmado, e neces- 
sario exarninar uma caracteristica da vida suburbana que 
afeta principalmente o membro da familia que ganha a 
sua manutencao. Trata-se da aguda crise de transportes 
q ue se agra va cad a vez mais. 

0 papel desempenhado pela evolucao das facilidades 
de transporte na modelacao da vida americana foi decisi- 
vo e, ao mesmo tempo, paradoxal. Ate a Primeira Guerra 
Mundial, a povoacao de areas fora da cidade, por pessoas 
que trabalhavam nos centros urbanos, estava mais ou 
menos circunscrita pela estrutura da rede ferroviaria. Com 
as ferrovias limitadas a proporcionar services de estacao 
para estacao, e s6 acessiveis com facilidade de distan- 
cias relativamente curtas de ambos os lados da linha, essas 
areas necessarlamente permaneceram limitadas. Somen- 
te com a difusao macica do autom6vel, na decada de 1920, 
as localidades remotas puderam ser transformadas em 
locais de grandes concentracoes suburbanas. E a prolife- 
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ra~ao irregular, mas incessante, do autom6vel foi a prin- 
cipal forga promotora da expansao espetacular dos subur- 
bios e da transformacao, igualmente dramatica, da propria 
cidade. Como pudemos ver no capitulo 8, o numero de 
carros de passageiros emplacados nos Estados Unidos ele, 
vou-se de 8 milhdes para 23 milhoes, durante a decada de 
prosperidade iniciada em 1920, aumentou Jigeiramente 
(pouco mais de 4 milhOes) na decada da depressao que 
precedeu a deflagracao da Segunda Guerra Mundial, pu- 
lando entao para 40 milh6es em 1950 e mais de 65 milhdes 
em 1962. 

0 impacto economico geral desse f en6meno foi exami- 
nado no capitulo 8. 0 que devemos ressaltar aqui e seu 
ef eito imediato sob re as condieoes de trans po rte e de vida, 
tanto nas cidades como nos suburbios, E sob tal aspecto 
que a dialetica do processo e mais notavel. "Negando" 
radicalmente a lentidao das carruagens puxadas a cavalo, 
bem como a rigidez do trem preso aos trilhos, o automo- 
vel possibilitou a expansao enorme da area residencial das 
cidades. 0 transporte motorizado direto, ou a combinaeao 
do transporte automobilistico e ferroviario, permitiu as 
pessoas se mudarem para locais dentro de um raio de ate 
80 quil6metros distante do local de trabalho, resultando 
disso que em poucas decadas algumas das partes mais po- 
pulosas e economicamente adiantadas do pals se transfer- 
maram em enormes areas de residencia suburbana e ur, 
bana. 

A "negacao da negacao" nao tardou muito. Exatamen- 
te como ocorre quando alguem segue o exemplo de um ho- 
rnem na multidao, que sobe numa cadeira para ver melhor, 
resultando disso que ninguem pode ver mais do que via 
antes, mas toda a multidao deixa de ficar de pe, firmemen- 
te, no chao, para subir numa cadeira oscilante, assim tam- 
bern a proliferaeao do autom6vel esta anulando, inteira, 
mente, em muitas partes do pals, a vantagem inicial des- 
frutada pelos que primeiro possuiram carros. A sequen- 
cia dos fatos assume o carater de um destino inevitavel, 
A medida que a cidade infetada pelos carros, fumaca e 
barulho se torna cada vez mais inabitavel, aumenta o nu- 
mero de pessoas que se transfere para pequenas cidades, 
e, com ele, tambem 0 mimero de autom6veis que usam para 
se dirigirem diariamente ao trabalho. As estradas se 
congestionam ate o ponto de estrangulamento, o problema 
do estacionamento cresce ate se tornar insoluvel, e o au- 
tom6ve1 se transforma no oposto do que deveria ser ori- 
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aa Jean Gottmann, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Sea- 
board of the United States, Nova York, 1961, pag. 679. 

211 Victor Gruen, citado por Jane Jacobs, The Death and Life of 
Great American Cities, Nova York, 1961, pag. 351. 

so Cottmann, Megalopolis, pag. 658, nota. 

ginalmente: de um meio de transporte rapido num obs- 
taculo insuperavel ao transito. 

Assim, para o novo habitante do suburbio, que foi 
originalmente levado a abandonar a cidade atraido pela 
possibilidade de transporte rapido e cemodo, ir para 0 
trabalho e voltar para casa passa a ser um processo cada 
vez mais demorado, tedioso e enervante. E "quando as 
taxas de estacionarnento e os pedagios para o transito 
pelas rodovias, pontes e tuneis sao somados as despesas 
pessoais com os automoveis, o total gasto pelos americanos 
no transporte a motor se eleva a uma parte substancial e 
crescente de suas rendas pessoais".28 Nern e o autom6vel 
uma fonte de prazer, como ocorria antigarnente. Com a 
expansao dos suburbios, distancias cada vez mais longas 
precisam ser percorridas para se chegar a qualquer lugar 
que valha a pena visitar. Os melhores carros do mundo 
nao tern aonde ir; as rodovias mais espetaculares do mun- 
do nao levam a parte alguma, 

A progressao rapida do autom6vel no sentido da au- 
tofrustracao envolve muito mais do que o pr6prio auto- 
m6vel. No processo, vem desfechando golpes mortais em 
varias direcoes. Forca a destinacao de um volume sem- 
pre crescente de recursos para a construcao de novas es- 
tradas, sendo todo esse gigantesco esforco superado con- 
tinuamente pela expansao, cada vez mais forte, do trafego. 
Necessita de um espaco crescente para estacionamento, 
resultando disso que "quanto mais espaco e destinado aos 
carros nas cidades, tanto maier se torna a necessidade do 
uso de carros, e, dai, ainda de maior espaeo para eles".29 
Afasta um numero crescente de trens suburbanos das 
ferrovias, levando assim a um service de passageiros cada 
vez pier, o que por sua vez aumenta o numero de carros 
nas rodovias. E isto solapa, da mesma forma ( e com o 
mesmo efeito), os sistemas de tranaito rapido que porven- 
tura existam ( ou tenham existido) nas cidades, de modo 
que "muitos peritos siio de opiniao que e demasiado tarde 
para salvar o transporte publico na America''.30 

0 resultado, para quern vive na cidade e no subtir- 
bio, e realmente dramatico. 0 autom6vel - concebido, 
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ai Fairfield Osborn, num Prefacio ao livro de Edward Higbee, The 
Squeeze: Cities Without Space. 

82 Quanto a isso, a defesa do capitalismo e o ataque ao socia- 
llsmo deram uma volta de 180 graus. Nao faz muito tempo, cientistas 
sociais e econornistas destacados argwnentavam que um sisterna eeono- 
rnico socialista baseado na propriedade publica dos mcios de producao 
e em um planejamento economico geral poderia ser desejavel por mo- 
tivos culturais e eticos, mas seria totalmente inexequivel economicamente: 
destituido das institui~iies da proprledade privada, dos beneficios do 
motive do lucro, e sem a orientaeao do mercado competitive, essa orga- 
nizaeao econdmica cairia necessariamente num estado de caos. Como 
Isso e diferente da hist6ria que lemos hoje em dial 

"N em s6 de pao ... " A maioria daqueles que nao acei- 
tam sem analise a estrutura e os valores da sociedade ca- 
pitalista monopolista, dos que refletem sobre a sua razao 
de ser e buscam defende-la contra a critica socialista, tern 
baseado sua argumentaeao, ultimamente, na suposta capa- 
cidade superior dessa sociedade em satisfazer as necessi- 
dades espirituais e culturais de seus membros.32 Trata-se, 
sem duvida, de um argumento de peso, que exige exame 
cuidadoso. Felizmente, a tarefa e muito facilitada pelo 

5 

nascido e criado na cidade, e tendo, por sua vez, dado ori- 
gem ao suburbio - esta hoje devorando igualmente seus 
genitores e rebentos. Tendo surgido como um precursor 
de uma nova liberdade - a liberdade de movimento - 
esta reduzindo a mobilidade dentro das cidades e tornan- 
do a vida nos suburbios uma experiencia traumatica para 
todos os que necessitam usar transportes para ir e voltar 
do trabalho. Como ocorre com grande parte do progresso 
tecnol6gico sob o capitalismo, os frutos do autom6vel se 
estao revelando como o oposto de suas potencialidades imen- 
sas. Ao inves de tornar o pals onde foi inventado e ado- 
tado em massa um local mais agradavel para se viver, o 
autom6vel levou observadores ponderados a afirmarem: 
"Podernos dizer, com razao, que nosso pais, sob muitos 
aspectos, se esta tornando cada vez menos habitavel. 0 
sentido dessa palavra pode ser definido com simplicidade. 
Indica um local de residencia que e pratico para as fina- 
lidades do trabalho e do lazer simultaneamente, que e 
saudavel e, finalmente, que contribui para uma sensacao 
de f elicidade". 81 
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33 Soviet Commitment to Education, U. S. Department of Health, 
Education and Welfare, Bulletin 1959 N.0 16, Washington, 1959, pag. 
116. Este documento sera mencionado como Relat6rio Dethrick. 

34 Relat6rio Dethrick, pag. 116. 
36 Goals for Americam, pag. 81. 
3S "Varlas vozes influentes nos tern advertido que as classes so- 

clais que porventura tenham cxistido nos Estados Unidos estfio agora 
desaparecendo, na reahdade. Dizem-nos que o povo de nosso pals 
alcancou uma igualdade sem paralelo". Vance Packard, The Status 
Seekers, Nova York, 1959, piig. 4. "A organtzacao de um mercado capaz 

fato, notado pela Primeira Missao Educacional Oficial 
dos Estados Unidos a Uniao Sovietica, de que "o sistema 
educacional de qualquer pOVO OU pais e uma das facetas 
mais esclarecedoras de uma cultura".33 Tendo isso em 
mente, dedicamos o restante deste capitulo ao exame da 
educaeao nos Estados Unidos de hoje. 

Qual o estado do sistema educacional americano? 
Suas finalidades e metas oficiais foram enunciadas fre- 
qilentemente. Segundo o Relat6rio Dethrick, "nosso sis- 
tema destina-se a dar aos jovens o conhecimento capaz de 
ajuda-los a se destacar nos melhores campos de iniciati, 
va como individuos livres. Buscamos, em toda crianca, a 
chama criadora e procuramos ensinar aos nossos [ovens 
como pensar independentemente e como trabalhar para 
desenvolver seus talentos para uma util vida feliz dentro 
de um modo de vida que podem escolher por si mesmos".M 
E o Dr. John W. Gardner, Presidente da Carnegie Cor- 
poration of New York e da Fundacao Carnegie para o 
Progresso do Ensino, que, como "um dos mais respeitados 
lideres educacionais do pais", recebeu da Comissao Presi- 
dencial para as Metas Nacionais a missao de preparar um 
relat6rio sobre a educaeao, proclama que "uma sociedade 
como a nossa, dedicada ao valor do individuo, empenhada 
na cria~ao de homens e mulheres livres, racionais e res- 
ponsaveis, tern razoes especiais para dar valor a educacso. 
Nossas conviccoes mais profundas nos impelem a estimu- 
lar a realizacao individual. Desejamos que cada pessoa 
realize a promessa que representa. Deseiamos que cada 
qual seia digno de uma sociedade livre, e capaz de fortale, 
ce-la".35 Na verdade, grande parte do que se fala atual- 
mente sobre 0 "capitalismo popular", sobre 0 aparecimen- 
to de uma sociedade sem classes nos Estados Unidos, ba- 
seia-se na opiniao de que o sistema educacional america, 
no, proporcionando a todos os cidadaos cada vez maior 
igualdade de oportunidade de receber uma boa educacao, 
esta eliminando as antigas barreiras de classe.36 
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de absorver a producao inesgotavel da m:iquina aboliu as classes e 
reduziu grandemente as difcrencas entre indiv!duos e grupos". August 
Heckscher, Goals for Americans, pag. 131. 

87 A. S. Trace, Jr., What Ivan Knows That: Johnny Doesn't, Nova 
York, 1961, pag, 5. 

88 John W. Gardner, Prefacio, em James B. Conant, The American 
High Schooi Today, Nova York, 1959, pag. 11. 

39 Relat6rio Dcthrick, pag. 31. 

V arias af'irmacoes importantes estiio envolvidas nis- 
so: comecemos com os aspectos puramente materials, eco- 
nomicos, da questao. 0 Professor Trace esta certo, ao que 
nos parece, ao ressaltar que "a escola com o edificio mais 
novo, a biblioteca mais espacosa, o ginasio mais moderno, 
as salas mais hem iluminadas, com o menor mimero de 
alunos, o equipamento mais brilhante, as melhores refei- 
«6es, ainda pode ser uma escola em que muito pouco se 
aprenda".37 Nao obstante, e importante saber que volume 
e proporcoes de recursos disponiveis uma sociedade coloca 
a disposicao de seu sistema educacional, e ate que ponto 
esses recursos proporcionam oportunidades educacionais 
iguais para todos. 

Em 1960 as despesas nacionais totais, publicas e pri- 
vadas, na educacao em todos os niveis elevaram-se a apro- 
ximadamente 23,1 bilh6es de d6lares. 1l:sse numero deve 
ser examinado em relacao com outras grandezas. Em pri- 
meiro lugar, naquele ano o dispendio total em educacao 
constituiu 5,5% da Renda Nacional. Ora, o Dr. Gardner 
esta indubitavelmente certo ao dizer que "mesmo se sou- 
bessemos exatamente em que pe esta a educacao sovietica, 
a informacao ainda assim seria de rslevancia limitada. Ji: 
impossivel avaliar um sistema educacional a parte da so- 
ciedade que reflete ea qual serve".38 Nao obstante, e bas- 
tante significativo que o custo total da educacao na Uniao 
Sovietica em fins da decada de 1950 foi calculado, por fen, 
tes autorizadas, como sendo entre 10 e 15o/o da Renda 
Nacional.39 E com uma renda per capita que na melhor 
das hip6teses e de metade da renda dos Estados Unidos, 
esse empenho na educaeao representa um onus muito maier 
para o povo sovietico. 

Mas o que talvez nos de uma nocao ainda mais clara 
do peso relativo atribuido pela sociedade americana a 
educacao seja a justaposieao do apoio que ela recebe com 
os recursos distribuidos a outros objetivos. Assim, em 
1960, a organizacao militar custou mais de duas vezes a 

f I • 
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40 Helene T. Lesansky, "Salaries of City Public School Teachers, 
1957-1959", United States Department of Labor, Bureau of Labor Sta- 
tistics, Monthly Labor Review, marco de 1961, pags. 259 e ss. 

41 Esses dados se referem aos professores urbanos; o nivel salarial 
dos professores rurais e muito inferior. 

totalidade do esforc;o educacional nacional. Um total apro- 
ximadamente igual ao distribuido a organizacao militar 
foi destinado a compra de services de instituic;oes finan- 
ceiras, corretores, agentes imobiliarios, conselheiros de 
investimentos, etc.; e a aquisieao, manuteneao e operacao 
dos autom6veis elevaram-se a mais de 37 bilhOes de do- 
lares - nao incluindo cerca de 10 bilhoes de d6lares gas- 
tos em construcao de estradas. As despesas com publi- 
cidade foram, ao mesmo tempo, quase tres vezes maiores 
do que todos os oreamentos de nossas instituicoes de en- 
sino superior, tomadas em conjunto. 

0 Escrit6rio de Educacao dos Estados Unidos informa 
que as escolas estao acomodando cerca de 1, 7 milhoes de 
alunos acima de sua capacidade normal, resultando disso 
muitas salas de aula ficarem seriamente superlotadas, sen- 
do impossivel evitar as operacdes de muitos turnos de 
aula. Alem disso, cerca de dois milhoes de criancas fre- 
quentam escolas em condicoes insatisfatcrias. Numa epo- 
ca em que estados e municipios estao gastando menos de 
3 bilhoes de dolares por ano em construcao de escolas, cal- 
cula-se que nada menos de 6 bilhoes de d6lares serao neces- 
sarios anualmente, durante a decada de 1960, para elimi- 
nar as deficlencias existentes e acompanhar o ritmo do 
aumento das matriculas. 

Tudo isso e bastante serio, mas seus efeitos sobre o 
sistema educacional .sao insignificantes, comparadas com 
as consequencias dos salaries espantosamente baixos que 
nossa sociedade concede aos homens e mulheres aos quais 
confia a educaeao de sua juventude. Em 1957 o salario 
anual medio de professores de tempo integral em escolas 
publicas urbanas foi de 4.324 d6lares. Como a taxa me- 
dia de salario aumentou, segundo se informa, de 425 d6- 
lares entre 1957 e 1959,•0 e como e provavel que um au- 
mento semelhante tenha ocorrido nos dois anos seguintes, 
acreditamos que, em 1961, o salario medic se tenha eleva. 
do para cerca de 5.000 d6lares.41 Assim, mesmo depois 
do "salto a frente" pos-Sputnik, ocorrido nos salarios dos 
professores, metade destes ainda recebia menos do que se 
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42 Ralph Lazarus, We Can Have Better Schools, Committee for 
Economic Development, Nova York, 1960, pag. 14. Devcmos notar 
que varies outros estados como Idaho, Havai, Oklahoma, Utah e Florida 
nfio estao muito acima do miseravel padrao do extreme Sul, onde o 
Mississipi se coloca em Ultimo lugar com um dispendlo anual de 174 
d6lares por aluno. 

43 Intematos que fornecem eosino, moradia e alimentacao custam 
aproximadamente 2.500 dolarcs por ano Ietivo, nfio incluindo as des- 
pesas de roupa, dinheiro mtudo e transportes. 

poderia considerar como salario de subsistencia - menos 
um terco, na melhor das hip6teses. 

As informacoes agregadas sobre as instalacoes esco- 
lares e os salaries dos professores ocultam, e claro, dife- 
rencas regionals e sociais. Toman do 80 o/o da despesa 
media, inadequada, por aluno de escola ptiblica primaria 
e secundaria (341 d6lares em 1958) como referencia, a 
Comissao do Desenvolvimento Economico verificou que 
"onze estados estiio abaixo desse minimo de 80% em 1957- 
58 - a maioria deles muito abaixo. Sao eles os Estados 
de Mississipi, Alabama, Arkansas, Tennessee, Kentucky, 
Carolina do Sul, Carolina do Norte, Georgia, Virginia Oci- 
dental, Virginia, Maine. Os onze estados tinham 22o/o da 
matricula em escolas publicas do pais" .42 · 

A diferenciacao social dentro do sistema educacional 
talvez seja ainda mais notavel do que a diferenciacao re- 
gional, e contradiz claramente tudo o que se afirma sobre 
a ausencia de classes em nossa sociedade e sobre a igual, 
dade de oportunidades que, supostamente, proporciona a 
todos. A oligarquia endinheirada, no alto da piramide 
social, nao manda, em sua maioria, os filhos as escolas 
publicas, mas a lnstitutcces privadas e fechadas. A lista 
dessas escolas particulares, como a lista das f amilias ricas 
que as freqiientam, e relativamente pequena: 0 mimero 
total de alunos nelas matriculados e de cerca de 60.000 a 
70.000. Suas Instalacoes sao de primeira qualidade, o 
pessoal e cuidadosamente selecionado e relativamente hem 
remunerado - o dispendio medic por aluno e calculado 
hem acima de 1.000 d6lares por ano43 - e seus formandos 
(particularmente os rapazes) habitualmente continuam 
a estudar num dos principals estabelecimentos particula- 
res de ensino superior. A func;iio social deasas escolas e 
universidades e da maior importancia, Como disse Mills: 
"Se tivessemos de escolher uma chave para a unidade na- 
clonal das classes sociais superiores na America de hoje, 
a melhor delas seriam as escolas internas realmente f e- 
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H C. Wright Mills, A Elite do Poller. 
45 Kenneth B. Clark, Prefacio a Patricia Cayo Sexton, Education 

and Income: Inequalities of Opportunities in Our Public Schools, Nova 
York, 1961, pag IX. 

46 Ibid., pag. XVII. 

0 contraste cntre o dinheiro disponlvel para as escolas de um 
bairro rioo e as escolas de uma cidade grande perturba as n09iies 
que temos do sentido de Igualdade de oportunidade. As tarefas peda- 
g6gicas enfrentadas pelos professeres nas escolas dos cortices siio muito 
mais dificeis do que as tarefas de seus colegas nos bairros ricos, Nao 
obstante, as despesas por aluno nas escolas dssses bairros e bastante 
alta, 1.000 d6lares por ano. As despesas numa escola grande da cidade 
sao da metade desse total. Um contraste ainda mais significativo e 
proporcionado pelo examc das instalaeoes escolares e <las proporcoes do 
quadro de professores. No bairro, ha quase sempre uma espa90sa escola 
moderna, com ate 70 profissionais para 1.000 alunos, no cortico da 

chadas para mocas e as escolas preparat6rias para rapa- 
zes".44 

Mas para a burguesia em geral, a grande camada da 
classe media que, por uma razao qualquer, nao deseja OU 
nao pode mandar seus rebentos as escolas particulares, o 
"processo de separacao" se faz dentro do pr6prio sistema 
de escolas piiblicas. Na palavra de um destacado edu- 
cador, "ha provas concretas que demonstram, fora de 
qualquer diivida razoavel, que nosso sistema de instruc;iio 
publica rejeitou seu papel de facilitar a mobilidade social 
e se tornou, na verdade, um instrumento de distincao de 
classe social e economica, na sociedade americana"." Na 
verdade, como a Professors Sexton mostra em seu nota- 
vel livro, "nas escolas da America moderna ainda verifi- 
camos que as criancas vindas das "cabanas de madeira", 
OU, mudando de epoca e local, dos "corticos urbanos", nao 
podem competir com as criancas vindas da elite. Isto 
ocorre nao necessariamente por qualquer deficiencia de 
talento ou capacidade, mas porque a sociedade, sendo do- 
minada pelas elites, deu aos filhos destas uma vantagem 
inicial e, seguindo a tendencia, como sempre, as escolas 
ampliaram a vantagem, proporcionando-lhes services edu- 
cacionais superiores de todos os tipos concebiveis".46 

Examinemos uns poucos ingredientes desse complexo 
educacional, limitando nossa atencao exclusivamente aos 
aspectos econcmicos do problema. No que tange as des- 
pesas totais, sera melhor reproduzirmos 0 trecho relevan- 
te de um recente estudo fidedigno : 
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47 James Bryant Conant, Slums and Suburbs: A Commentary on 
Schools in Metropolitan Areas, Nova York, 1961, pag. 3. 

Outras desigualdades nao sao menos significativas. 
Relatando suas investigacoes "numa das maiores cidades 
dos Estados Unidos e, por muitos padrfies, a mais pros- 
pera", a Professora Sexton apresenta um volume consi- 
deravel de informacoes esclarecedoras. No grupo inferior 
de rendas, cerca da metade das escolas nao tern instalacoes 
adequadas aos es tu dos cientificos; somente 2 o/o das esco- 
las dos niveis de renda superiores sofrem dessa deficien- 
cia. Qualquer que seja o nivel geral de qualificacao e com- 
petsncia dos professores americanos - e voltaremos a 
tal assunto - os professores aprendizes e substitutos nae 
sao, evidentemente, os mais bem qualificados e mais expe- 
rimentados. E e precisamente nas escolas do grupo de 
renda inferior, onde a necessidade de professdres bem 
treinados e maior, que encontramos uma percentagem de 
classes ensinadas por professores substitutos de emer- 
gencia mais de tres vezes maior do que nas escolas fre- 
qiientadas por alunos dos grupos de renda superior. Da 
mesma forrna, a assistencla medica na escola e feita de 
forma desigual, Embora a febre reumatica, infeccoes da 
garganta, difteria, sejam consideravelrnente mais freqiien- 
tes entre as crianeas nos grupos de baixa renda do 
que entre as familias abastadas, os alunos daquele grupo 
recebem uma assistencia medica acentuadarnente inferior 
a prestada aos que freqiientam escolas do grupo de ren- 
das rnais elevadas. Segundo a Professora Sexton: 

0 que talvoz constitua o exemplo mais flagrante de desigualdade 
da distribui9ao dos services eseolares ... encontra-se no programa de 
refei9iies gratuitas. . . . No grupo de renda mais baixa, entre criancas 
que provavelmente terao maier necessidade de refeii;oes equilibradas, 
substancials, a hora do almeco, e que mais provavelmente estarao subali- 
mcntadas e doentes, quase metade ( 42%) freqiienta escola onde as re- 
fei9i)es e 0 leite gratuito nfio siio servidos. Alem de nao gozarem dos 
almocos gratuitos onde tal necessidade e evidente, as crianeas que fre- 
qiientam escolas sem refeit6rios tambem nao podem gozar das van- 
tagens de participarem do programa de refeicdes pagas. As criancas 
<las escolas do grupo de rendas mais elevadas, onde ha habitualmentc 

I I I 

cidade, encontramos uma escola superlotada, quase sempre em mau 
estado de conservacao, pouco atraente, com 40 profissionais ou menos, 
para 1.000 alunos.rt 
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48 Sexton, Education and Income, pags. 134-135. 
49 Martin Mayer, The Schools, Nova York, 1961, pags. 323-324. 

Essa exposicao refere-se as escolas primarias. Quanto 
as escolas secundarias, que tern um papel mais importante 
na deterrninaeao da vida futura do adolescente, a situacao 
e mais complexa e mesmo mais dramatica. Como as es- 
colas secundarias sao, em geral, muito maiores do que as 
primarias, e recebem alunos de areas geograficas muito 
mais amplas, tendem a incluir uma amostragem mais re- 
presentativa da comunidade. Isso e menos certo em rela- 
c;ao as cidades, onde ha necessidade de mais de uma esco- 
la secundaria. N esse caso, a diferenciacao e discriminacao 
e semelhante ao que predomina nas escolas primarias. 
Nesses lugares, "os bairros. . . siio seletivos por classe 
social, e toda cidade tem suas areas - ou pelo menos seus 
bairros - onde dois tereos ou mais das criancas estao em 
idade escolar. . .. 'I'odas as cidades maiores tambern man- 
tem escolas secundarias distritais em bairros pobres, onde 
apenas um punhado de rapazes jamais considerou a possi, 
bilidade de uma educaeao superior, e onde as opcoes aca- 
demioas sao rigorosamente limitadas"." As diferencas 
exclusivamente materials entre as escolas secundarias que 
servem aos grupos de renda superior e inferior nao sao 
menos notaveis do que no caso das escolas primarias. 
Podem ser observadas na qualidade e seguranca dos edi- 
ficios, na disponibilidade de varias instalacces, na selecao 
de professores, hem como na distribuicao de bolsas e pre- 
mios de todos os tipos. 

Nos distritos escolares menores, que mantem apenas 
uma escola secundaria para atender as necessidades de 
toda uma cidade, e possivelmente tambem de suas vizi- 
nhancas suburbanas ou rurais, o processo discriminatorio 
se desdobra dentro da propria escola. "De certa forma", 
escreve a Professora Sexton, "as escolas secundarias re- 
velam o funcionamento do sistema de classes sociais me- 
lhor do que as escolas primarias. . .. TOdas as criancas, 
no primario, sejam quais forem as suas origens e aspira- 

refeicao completa, podem compra-los pelo mesmo pre~ que lhes cus- 
taria tal refeicao em casa, Alem disso, essas criancas recebem refeicdes 
eompletas, hem equllibradas, poupam-lhes o tempo e o Incemodo de 
ir a casa para almocar, . .. Nas areas de baixa renda, cujos membros 
freqiienternonte trabalharn e nao estao em cusa a hora de almo~, as 
eriancas podem ate ficar sem qualquer "almoco".48 
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50 Sexton, Education and Income, pag. 152. 
Gl Ibid. 
52 Elmtown's Youth: The Impact of Social Classes on Adolacents. 

parece razoavel supor que se a professOra reconhecer estar o aluno 
proparando mal suas li~ocs, ou deixando de faze-lo, ela !he preste 
assistdncia fora da classe, nem sempre, porem, o que parece razoavel 
e o quc ocorre: pelo contrario, os alunos que encontrarn dificul- 
dades niio reoebem assistencta fora da sala de aula. Por exemplo, 27$ 
da classe II encontravam, numa epoca ou noutra, diftculdades em seus 
trabalhos escolares e 92% cla classe V; as outras classes estavam distri- 

r,;oes, estudam as mesmas materlas e curnprem o mesmo 
currtculo, Somente no nivel secundario e que comecam 
a trilhar caminhos separados, N as escolas secundanas, 
OS alunos sao dispostos, muito metodicamente, em varias 
categorias - como cartas no Correio - segundo a ideia 
que a escola faz do caminho que trilharao na vida"." Em 
consequencia dessa separacao, os alunos sao encaminhados 
a um dos tres curriculos tipicos: preparat6rio para a uni- 
versidade, geral e profissional. "A colocaeao num <lesses 
curriculos pode determinar toda a vida futura do aluno. 
Se ele ffn· colocado, por exemplo, num curriculc geral ou 
profissional (em idades que vao de 12 a 14 anos), tera 
grande dificuldade em ser aprovado numa universidade, 
e acompanhar-lhe os curses, caso adrnitido. Suas oportu- 
nidades, portanto, de ingressar em atividades prof issio- 
nais, ou altamente especializadas, serao igualmente limi- 
tadas" .G1 

A rela~o entre a classe social na qual o aluno nasce 
e o curriculo no qual e enquadrado pelos administradores, 
conselhetros e professores da escola e exaustivamente ex- 
plorada no estudo clasaico de Arthur B. Hollingshead, so- 
bre "Elmtown", que ele considerara como "comunidade 
tipica do Centro-Oste"." Os resultados dessa pesquisa 
nao deixam margem a duvida de que os alunos da classe 
superior tern uma oportunidade incomparavelmente maior 
de ser admitidos, e obter exito, no curriculo da escola pre- 
parat6ria do que os alunos vindos de familiaa de baixa 
renda. A. parte o fato de que o primeiro grupo e, em ge- 
ral, melhor tratado em casa e, portanto, mais capaz de 
atender as exigenclas escolares, todos os privilegios e fa- 
vores possiveis facilitam a Carreira do rapaz OU mot,;a de 
"boa familia". Hollingshead cita varlos casos dsese tra- 
tamento discriminat6rio. Assim, 
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53 Ibid. Pela classiflcacao de Hollingshead, a classe I e a classe 
socialmcnte mais elevada, e a classe V, a mais baixa, 

54 Ibid., pag. 181. Ver tambem a analise significativa da "Dis- 
ciplina", pags. 185-192. 

11r. Ibid, pag. 173. 

Tais fatos, e claro, siio bem conhecidos das pessoas 
que tern experiencia pratica com o sistema educacional. 
Mas, longe de despertar indignacao, sao habitualmente 
aceitos como prova do "6bvio" - que os alunos da classe 
superior sao mais inteligentes e academicamente mais ta- 
lentosos do que os seus colegas de classes sociais inferio- 
res. Maso que tal fato prova e algo totalmente diferente: 
que a classe dominants no capitalismo monopolista conse- 
guiu, como a classe dominante anterior, convencer os do- 
rninados de que a riqueza e os privilegios de uns poucos 
sao baseados numa superioridade natural e inata, Como 

0 mais significativo, talvez, e que mesmo em rela~ao 
a disciplina e As notas dos trabalhos escolares - opera- 
~i5es nas quais seria de esperar a maior imparcialidade - 
tanto administradores como professores tendem a aplicar 
padroes que variam segundo a posiyiio de classe dos alu- 
nos. "Acredita-se de forma generalizada nas classes IV e 
V", informa Hollingshead, "e em menores proporcoes na 
classe II, que as notas recebidas pelo aluno siio determi- 
nadas pela posiyao dos pais na estrutura social, e nao pela 
sua capacidade ou diligencia. Esta conviceao nao e des- 
tituida de base, como ocorre geralmente quando encontra- 
mos uma conviccao persistente, ilustrada por varies exem- 
plos, durante varies anos, de praticas discutiveis em re- 
layiio as notas dadas aos filhos de familias deatacadas'U" 
Hollingshead conclui: 

:£ claro que, em media, quanto mats elevada a poslciw do adoles- 
ccnte nas classes sociais, tanto mclhores ns suns possibilidadcs de obter 
notas mnis altos. lnversamonte, quanto rnais baixn a poSi!;iiO na estrutura 
de prestlglo, tonto mais probabilidade ten\ o adolescente de receber 
notas baixas. Na verdade, um fator diferencial real no ambiente do- 
mesttco pode condicionar as reacocs da crianca a situa!;iio escolar, em 
cada classe social, mas isto niio invalida a rola!;iiO cntro classc e nota.GIS 

buldas entro esscs dois extremes. Inversamente, 63% da classe II reee- 
biam assistencia fora da sala de aula, mas apenas 8% da classe V tinham 
igual tratamento.113 
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06 Sexton, Education and Income, pi1g. 51. 
r,; Irving Adler, What We Want of Our Schools: Plain Talk on 

Education from Theory to Budgets, Nova York, 1957, pags. 71-72. 
r.s Mayer, The Schools, pag. 107. 

Poderiamos citar muitas afirmacoes semelhantes, fei- 
tas por autoridades dos Estados Unidos, Gra-Bretanha e 
outros paises, Na verdade, o consenso esrnagador e, hoje, 
de que "nao ha duvida sobre a 'tendenciosidade de classe' 
revelada pelos testes de Inteligencia, desde Binet ate a 
atualidade, e em ambos os extremos da escala"." 

Demonstrada, dessa forma, a. tendenciosidade de classe 
dos testes de QI e outros semelhantes, ainda assirn seus 
partidarios os defendem por motivos pragmaticos. Admi- 
tindo a incapacidade dos testes de estabelecer qualquer 
coisa relacionada com as capacidades inatas, insistem em 
sua utilidade para a previsao da carreira academica fu- 

esta conviccao contraria frontalmente o mais louvado de 
todos os artigos do Credo Americano - o de que todos os 
homens sao criados iguais - e necessario apresenta-la 
cuidadosamente disfarcada. Tai tarefa foi entregue, por 
assim dizer, ao sistema de escolas publicas, que a aceitou 
com prazer e a colocou em pratica com eficiencia, E para 
tal finalidade nenhuma arma foi utilizada de forma mais 
geral e eficiente do que o chamado teste de QI. "Assim 
corno o direito de governar foi dado aos reis por Deus", 
escreve a Professora Sexton, "tambem o direito de go- 
vernar e dado as classes superiores pela 'natureza', e em 
consequencia do que presurnern ser seu QI superior"." 

Na verdade, porem, esses testes nao medern a capa- 
cidade inata. Nas palavras de urn estudioso do problema: 

0 tesre de inteligeocia tipico inclui questoes que exigcm o uso de 
mformacoes. Certas perguntas cxigem raciocinio aritmetico, outras o 
conhecimento das relac;oes cspaciais. Muitas das questces p0cm a prova 
o vocabulario da crianca. Os testes impressos, que a crianea deve ler, 
inevltavelmente medem sua capacidade de leitura. £ evidente que o 
uso de Informacoes, o raciocinlo aritmetico, o conhecimento das relacoes 
espaciais, a extensao do vocabulario e a habilidade na leitura sao pro- 
dutos do aprendizado. Todo teste de inteligencia, portanto, mede quanto 
aprendeu a crianea. Mas quanto uma crianca aprende dcpende ern 
parte da oportunidade que teve de aprender. . .. Um fato importante 
s6bre as criancas . . . e que seus ambientes niio slio os mesmos. Nern 
t6das tiveram as mesmas experlenclas, e nem t6das tiveram as mesmas 
oportunidades de aprender.57 
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50 Uma negativa total <la validade e utilidade dos testes de QI 
tambem pode levar a uma incompreensiio de sua Iuncao potencial numa 
sociedade socialista raciooal. Nessa sociedade, onde as oportunldades 
socio-economicas de aprender se tomam pelo meoos aproximadamente 
iguais, as investigacoes da capacidade inata por mcio de testes do tipo 
de QI podem ser realizadas com proveito, Tats estimatlvas podem entao, 
mas somente cntao, tornar-se instrumeotos Uteis, facilitnndo uma orga- 
nizacao mais adequada do processo educacional e proporcionando a 
cada crianca uma melhor oportunidade de seguir suas propensfies e 
interesses naturals. 

tura do aluno. 'I'rata-se, sem duvida, de um argumento 
convincente, que merece ser tratado a serio. Na verdade, 
e]e se aproxima muito mais da esseneia da questao do que 
as alegaeoes dos reformadores escolares liberais que bus- 
cam elevar mesmo os indices mais baixos revelados pelos 
testes, atraves de uma pedagogia habilidosa, ou, ainda, as 
exigencias mais radicais de outros, para a completa eli- 
mina~ao dos testes. Medindo, como fazem, o pano-de-fun- 
do socio-economico, e nao os dotes naturais, e servindo, 
como tambem servem, para prever maiores ou menores 
possibilidades de realizacao da parte do estudante, os in- 
dices mostrados pelos testes adquirem uma significacao 
que transcende, de muito, o campo do sistema educacional. 
Constituem, na verdade, um testemunho eloqiiente do grau 
de desigualdade socio-economica e de discriminacao numa 
sociedade profundamente dividida em classes. Queixar- 
se da "injustica" dos testes, exigir medidas paliativas den- 
tro do sisterna educacional para melhorar seu resultado, 
ou exigir a suspensao total dos testes, e como buscar me- 
lhorar OU destruir uma maquina fotografica porque eJa 
registra fotos de uma realidade desagradavel, De fato, o 
que o QI e indices semelhantes retratam nao e a realidade 
constituida de diferentes capacidades, dons e potencialida- 
des humanas naturais e inatas. Ter denunciado como 
uma falacia essa pretensao de Binet, Terman e outros, e 
sem duvida uma contribuicao importante do moderno mo- 
vimento "contra os testes de QI". Ir alem disso, porern, 
e negar que o teste reflete mais ou menos adequadamente 
a realidade das capacidades e dons humanos, e das oportu- 
nidades dentro da ordem socio-economica predominante, 
equivale a substituir uma falacia por outra, a nao atingir 
a essencia do problema, e, inevitavelmente, leva a um 
melhorismo superficial como forrna de tratar uma situacao 
humana cujas raizes sao tao profundas quanto as do pro, 
prio sistema capitalista.59 
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60 Robert M. Hutchins, The Higher Leaming in Am£rica, New 
Haven. Ver especialmente o Prefacio na edi1tiio em brocbwa. 

61 Adler, What We Want of Our Schools, pag. 91. 
62 Eric Linklater, Laxdale Hall, citado por Albert Lynd, Quackery 

in the Public Schools, Nova York, 1953, pag, 10. 

E importante compreender que tal situa~o nao afeta 
apenas as criancas de baixo indice de QI das classes des- 
privilegiadas, mas tambem o jovem das proprias camadas 
superiores. Esta relacionada com a qualidade da educacao 
que escolas e universidades ministram a toda a juventude 
americana, tanto privilegiada como nao. A insistencia 
imperativa, justificada e necessaria, sobre a duplamente 
tragica condicao dos que sao discriminados nao deve pro- 
mover, por implicacao, a no~ao de que a educaeao recebi- 
da pelas classes euperiores e boa. 

Nada poderia estar mais longe da verdade. Se o ob- 
jeto de um sistema educacional - parafraseando a exce, 
lente exposieao de Robert Maynard Hutchins - for aju- 
dar as pessoas a desenvolver suas maiores capacidades, a 
se tornar tao inteligentes quanta lhes for possivel, 00 e se 
"a (mica forma de desenvolver a capacidade de uma crian- 
~a ate OS limites maximos for lutar constantemente para 
desenvolver-lhe os poderes alem dos limites de sua capaci- 
dade presente",61 entao as escolas dos Estados Unidos rea- 
lizam hoje o oposto dessa tarefa. Pode-se constatar isto 
em todos os niveis do sistema educacional - primario, 
secundario, preparatorio, universitario - e "a unica coisa 
que impede nosso sistema educacional de desfazer-se no 
p6 e cinzas das mentes que o criaram e a virtude teimo- 
sa dos professores individualmente".62 As provas disso 
sao tao esmagadoras que a dificuldade esta nao em reu- 
ni-las, mas em limitar a sua exposi~ao ao mlnimo indispen- 
savel. • 

No que se relaciona com o nivel primario, um rela- 
t6rio recentemente publicado informa que 35% de toda 
a juventude americana estao seriamente atrasados em 
leitura, enquanto outros 40 % nao leem tao hem quanto 
poderiarn. A situa~ao seguinte e considerada corno ti- 
pica nas escolas primarias dos Estados Unidos. A cartilha 
para o pre-primarlo contern apenas 15 palavras diferen- 
tes. A segunda cartilha preparat6ria conta com mais 26 
palavras, sendo seguida da cartilha primaria com 80 pala- 
vras novas e um livro de leitura com mais 114 vocabulos. 
Assim, o principiante hem sucedido conhece 235 palavras 
diferentes e um menino de nove anos, ao fim do terceiro 
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63 Ver Charles C. Walcutt, organizador, Tomorrow's Illiterates: 
Tile State of Reading Instruction Today, Boston, 1961. 

64 What Ivan Knows that Johnny Doesn't, passim; para as infer- 
ma~oes apresentadas acima, ver particularmente as pugs. 30-51. 

ano, "sabe", ou antes, reconhece, 1.342 palavras. Estas sao 
combinadas repetidamente, para formar os textos, o que 
representa uma interminavel e mon6tona repetieao, afas- 
tando o interesse da crianca e seu deseio de novas leituras.63 
Na verdade, certo vocabulario adicional e adquirido por 
alguns alunos em determinadas escolas, na idade de nove 
anos; mas o padrao predominante na instrucao primaria 
e 0 que descrevemos. 

Para que nao se imagine ser o padrao ditado pela 
"ordem natural das coisas", e mantido em poaicao de in- 
ferioridade pelas capacidades inatas das criancas em ge- 
ral, e esclarecedor examinarmos as praticas comparaveis 
nas escolas da Uniao Sovietica. Isso e facilitado pelo es- 
tudo de Trace.0i Repetimos: enquanto uma crianca ame- 
ricana ao termino do terceiro ano esta famillarizada com 
menos de 1.500 palavras, o livro de leitura no terceiro ano 
sovietico, o Rodnaya Rech (Lingua Patria) usa aproxima- 
damente 8.000 palavras; e enquanto um Jivro de leitura 
americano do quarto ano compreende 532 palavras nao 
ensinadas nos livros anteriores, o volume sovietico corres- 
pondente tern um vocabulario de aproximadamente 10.000 
palavras, isto e, acrescenta cerca de dois mil vocabulos 
aos ja empregados no livro anterior. 

0 quadro continua o rnesmo, se passarmos do voca- 
bulario - a mais simples medida de realizacao na leitu- 
ra - para o conteudo daquilo que dao a ler aos alunos do 
curso primario. Nos Estados Unidos, "as selecoes dos 
livros de leitura das escolas primarias, nos tres primeiros 
anos, se relacionam principalmente com meninos e meni- 
nas modelos, que participam de episodios triviais, envol- 
vendo pais e maes, babas, tias visitantes, av6s que sao fa- 
zendeiros, carteiros, policiais da esquina, merceeiros e 
outras pessoas reunidas numa comunidade hipotetica e 
esterilizada", E os autores dos livros, limitados a uma 
linguagem de indigencia intelectual, sao os proprios com- 
piladores ou "escritores infantis sem imaginacao, ou des- 
conhecidos, que sabem tudo sobre as regras de controle 
de vocabulario", Os livros sovieticos do mesmo tipo, por 
sua vez, consistem em proporcoes preponderantes de tre, 
chos (prosa e verso) de autores russos destacados, como 
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as Ibid., pags. 21, 28 e 29. 

Tolst6i, Turguenev, Pushkin, Korolenko, Nekrasov, Gor- 
ki e outros. Resumindo, diz Trace: "Gostaria muito de 
poder dizer que ha, entre os livros de leitura primarios 
americanos, uma serie com selecoes que fossem, mesmo 
remotamente, comparaveis, em dificuldade, em qualida- 
de literaria e em valor informativo, as selecoes incluidas 
no Rodnaya Rech, mas nlio sei de nenhuma colecao desse 
tipo. 0 que de melhor se pode dizer dos livros de leitura 
basicos e que uns sao inferiores a outros, mas nao muito, 
pois sao todos ruins". Assim, longe de tornar a crianea 
tao inteligente quanto poderia ser, longe de lutar constan- 
temente para lhe desenvolver a capacidade alem dos seus 
limites presentes, o que nossas escolas primarias fazetn 
e comprimlr o intelecto da crianca numa "idealizacao su- 
persimplificada, exclusivamente de classe media, quase 
sempre sem relacao com a vida real",66 - ou, nas palavras 
brutais, mas adequadas, de Mortimer Smith, "diminuir a 
mente infantil". 

Isso quanto as escolss primarlas. Ao ascendermos, 
na escala, a niveis mais elevados, a .situa<;lio talvez se tor- 
ne um pouco mais complexa, mas de forma alguma e me- 
lhor. E certo que urna <las grandes realizacoes do capita- 
lismo avancado foi reduzir, de muito, o trabalho infantil, 
se nlio elimina-lo totalmente, e ainda fazer com que prati- 
camente todas as criancas de menos de 14 anos, e mais 
de 90 % dos adolescentes no grupo etario de 14 a 17 anos, 
estejarn matriculados nas escolas. A possibilidade de uma 
cobertura escolar quase coriipleta indica, por assim dizer, 
as potencialidades de educacao existentes, e proporciona 
uma demonstracao concreta do que se poderia fazer numa 
sociedade racionalmente ordenada. Tal como esta a situa- 
gao, porem, essas estatisticas tendem a dar uma impressao 
muito enganosa. Sugerem que a realizacao educacional 
pode ser medida em termos quantitativos; que o numero 
de alunos matriculados, o numero de anos de estudo e o 
numero de horas de instrucao por semanas proporcionam 
Indices significativos da magnitude das realizacoes do es- 
for~o educacional. 

Nao obstante, quando se trata do que e importante, 
da qualidade da educacao, o trecho seguinte resume, pro- 
vavelmente tao hem quanto qualquer outra exposieao, a 
situaeao existente: 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 318 



66 H. G. Rickover, Education and FTeedom, Nova York, 1959, 
pag. 145. 

67 Council for Basic Education, Bulletin, dezembro de 1960, 
pag. s. 

Como esperar que o aluno secundario domine uma lingua estran- 
geira se e)e jamais aprendeu, na escola primaria, OS rudimentos da estru- 
tura de sua pr6pria lingua? Como pode compreender a historia, se 
nao tern senso da progressao cronol6gica dos fatos, ou saber o que esta 
acontecendo em outros paises, se niio tern sense de significac;lio geo- 
grafica, ou locallzacao? Como podera compreender a Matematica Su- 
perior, ou a nova Fisica, se a Arttmetica foi ensinada principalmente pcla 
sua utilidade social, como algo comodo para se fazer um tr&co ou pre- 
encher a declaracao de renda? Acima de tudo, como pode ele compre- 

Tal constatacao e corroborada por tantos levantamen- 
tos e estudos diferentes e independentes que sua exatidao 
nao pode ser posta em duvida, Assim, em 1960, o Pro- 
jeto Talento, um vasto programa nacional de testes en- 
volvendo 450.000 estudantes, rnostrou que 99% de todos 
os estudantes eecundarios nao conseguem escrever uma 
composicao de cinco minutos sem corneter erros de ingles. 
William A. Gorham, supervisor do teste, concluiu que os 
resultados sao "um triste comentario sebre os produtos 
de nossas escolas secundarias"." Nern se limita essa si- 
tua~ao ao Ingles. Nas palavras do Conselho de Educaeao 
Basica : 

Ha uma especie de Lei de Gresham em funcionamento na educa- 
i;iio americana. Os niveis estao caindo em t<Xla a linha. Uma nota 
media de 85% hoje equivale a nota media de aprovacao de 60% ha 
uma geracao - indice da queda geral das exigencias estatais para o 
diploma secundario. As escolas secundarias dcvem, cm proporcoes cres- 
ccntes, onsinar as materias elementares, porque as eseolas primarias nfio 
o fazem. As universiclades devem ministrar cursos complemcntares da 
cscola secundaria - por vezes ate <la escola primaria - porque os 
calouros nao sabem ortografia, escrever certo ou se expresser, ou ... 
porque muitos deles sao, matematlcamente, analfabetos. A cada ano, 
temos prazer em saber que um numero maior de crianeas americanas 
freqiienta a escola por mais tempo e alcanea niveis educacionais mais 
elevados. Mas, simultflneamente, os niveis mais elevados se tornam mais 
baixos, de forma que acabamos ondc havlamos comecado ha cem anos 
- com uma educacao elementar e vocacional para a maiona e um 
curso preparat6rio dos estudos superiores para uma rninoria de estu- 
dantes. 06 
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68 Idem, Idem, janeiro de 1960, pag. 8. 
so Hutchins, The Higher Learning in America, pag. XIII. 
70 Thorstein Veblen, The Higher Leaming in Am£rica: A Me- 

morandum on the Conduct of Universities by BuSiness Men, Nova York, 
1918. 

71 James Bryant Conant, The American High School Today: A 
First Report to the Interested Citizens, Nova York, 1959, pag. 6. 

72 Fred M. Hechinger, The Big Red Schoolhouse, Carden City, 
Nova York, 1962, pag. 17. 

Ao mesmo tempo, os curriculos das escolas secunda, 
rias estao cheios de cursos de fotografia, trabalhos em 
madeira, adaptaeao a vida familiar, relacoes sociais, re- 
la!t6es sentimentais, datilografia, orat6ria, cursos de moto- 
rista e vendas a varejo, etc. Como Hutchins disse com 

'\ um vigor caracteristico, "os padroes educacionais arneri- 
canos entraram em colapso. . . e o espe~!Dlismo, o vocacio- 
nalismo e a trivi~de dominaram o cenario".60 - 

---iiiscutir detalhadamente o tipo de educacao proper- 
cionado nos colegios e universidade.s americanos nos afas- 
taria demasiado de nosso tema. 0 que Thorstein Veblen 
observou ha cerca de 45 anos aplica-se, com renovado 
vigor, ao presente: "Nao obstante o que possa ter sido 
valido para uma epoca anterior, quando a universidade 
americana crescia e florescia, e fora de duvida que os 
cursos que hoje tomaram o lugar dos colegios nao podem 
ser considerados como Instituieces de estudos superiores"." 
Tambem o reconhece o ex-presidents de Harvard, Conant, 
ao declarar que "o diploma universitario perdeu ha muito 
qualquer sentido como marca de realizaeao intelectual ou 
conclusao de um curso de prepare academico formal"."! 
A verdade e que as universidades se transformaram, com 
demasiada freqnencia, em simples extensoes dos cursos se- 
cundarios, em parte procurando reparar as mais gritantes 
deflciencias da educacao primaria e secundaria, e, em par- 
te, proporcionando aos seus clientes mais quatro anos 
da mesma coisa. Em certas proporcdes isso se deve, in- 
dubita velmente, e como o observou o redator de educaeao 
do New York Times, ao fato de que "ate as politicas edu- 
cacionais e o poder das universidades estao, em ultima 
analise, a meres das escolas primarias e secundarias". 72 

Mais significativo, porem, e 0 fato de que as for!taS de- 

ender e deleitar-se com bons livros, ou expressar-se com simplicidade e 
clareza ao escrever, se jamais aprendeu a ler adequadamente, ou a 
escrever?GS 
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7:1 Nevitt Stanford, The American College: A Psychological and 
Social Interpretation of the Higher Leamlr.ig, Nova York, 1962, pag. 10. 

74 "Sern o menor cxagero, posso dizer que, como professor de 
estudantes no Ultimo ano de Ingles, nao ha qualquer suposieao que eu 
possa fazer sobre o conhecimento ou as habilidades ja adquiridas. Nao 
posso supor que um \inico livro tenha sido lido por algum aluno de 
minha turma; nao posso supor o conhecimento da mais simples hist6ria 
ou mito bibllco, ou conto de fadas, ou texto de literatura infantil". 
William Riley Parker, Professor de Ingles, na Universidade de Indiana, 
citado no Council for Basic Education, Bulleun, dezembro de 1961, 
pag. 10. 

terminantes da qualidade do sistema educacional funcio- 
nam tao ativamente em nivel superior quanto nos niveis 
inferiores da estrutura. Em consequencia, para citarmos 
um recente e monumental estudo da instrueao superior 
americana, "um exame mais detalhado das pessoas de edu- 
cacao universitaria nos Estados Unidos basta para afastar 
qualquer nocao de que nossas instituicoes de ensino supe- 
rior estao realizando uma boa tarefa de educaeao liberal"." 

Isto nao deve ser motivo de espanto. Na maioria dos 
cursos superiores do pais, tanto bons como maus, a pri- 
meira metade do curriculo - habitualmente menciona- 
da como a divisao inferior, ou o programa de estudos gerais - e dedicada ao que, dentro de qualquer padrao razoavel, 
deveria constituir materia de escola secundaria, ou mes- 
mo prirnaria. Como se pode prever, tal esforc;o esta quase 
inevitavelmente fadado ao fracasso . .E um trabalho de Si- 
sifo procurar desfazer em dois anos letivos os habitos de 
raciocinio, a atitude para com o trabalho intelectual e o 
modo de estudo adquirido no curso de 12 anos de instru- 
c;ao primaria e secundaria. Isso e o que ocorre na realida- 
de, como se pode ver em toda parte. No que se relaciona 
com o Ingles, uma grande proporcao dos que se formam 
nos cursos secundarios continuam nao s6 ignorando o con- 
tetido, tendencia e sentido da literatura inglesa e ameri- 
cana (para nao falarmos da literatura mundial) como 
tambem incapazes de escrever de forma estiJistica e orto- 
graficamente aceitavel." E a situacao e particularmente 
notavel, e fatal, numa area que certamente deve ser con- 
siderada como a espinha dorsal de toda a educacao huma- 
nista: a Historia. Um curso intensivo de um ano, "co- 
brindo" todo o espaco de tempo desde o homem pre-histo- 
rico ate a mais recente eleicao presidencial, e superposto 
ao esparso conhecimento hist6rico que possa ter sido ad- 
quirido nos cursos miscelaneos ministrados, sob o nome 
de "Estudos Socials", nas escolas prtmarias e secunda- 
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rias. Considerando que esses cursos panoramicos de His- 
t6ria da Civilizacao Ocidental, ou qualquer titulo seme- 
melhante que possam ter, sao ministrados habitualmente 
por professores de reduzida qualificacao, inexperientes, 
assistentes e instrutores inexperientes - quern, na verdade, 
estaria realmente bem qualificado para uma tarefa d~sse 
tipo? - e se baseiam em manuais inevitavelmente medio- 
cres e compendios volumosos compreendendo umas poucas 
paginas de cada um dos "grandes" autores, de Socrates 
a Toynbee, bem podemos perguntar se seria possivel ima- 
ginar uma forma melhor para destruir no aluno qualquer 
interesse pela historia e qualquer capacidade de reflexao 
hist6rica? E o quadro nao e melhorado lancando-se na 
caixa de descarga dos "estudos gerais" alguns cursos ele- 
mentares que proporcionam uma ignorancia ilustrada em 
Ciencias Sociais ou Naturais. 0 que uma "educacao" 
desse tipo transmite aos que a recebem e uma pretensao 
de conhecimento e compreensao que na realidade nao exis- 
te, pretensao que rapidamente se transforma numa bar- 
reira efetiva ao aprendizado tornando-se, com isso, mais 
destruidora do que a propria ignorancia. 

A transicao da divisao inferior para a superior, nos 
cursos superiores, envolve certa distancia. 0 programa 
destinado a compensar a inadequacao da educacao pre- 
uni versitaria deve ser concluido nos dois primeiros anos; 
a func;iio dos dois anos seguintes e mais diversificada. Uma 
consideravel proporcao de futuros formados pelas univer- 
sidades - provavelmente um terc;o - continua a cursar 
a divisao superior sem qualquer objetivo profissional es- 
pecifico. Vindo, em sua maioria, de familias da classe 
superior e media, "demasiado velhos para brincar e de- 
masiado jovens para trabalhar", os rapazes desse grupo 
buscam o diploma universitario como uma marca indispen. 
savel de status social e como requisito preliminar para 
qualquer tipo de ernprego burocratico no mundo comer- 
cial, enquanto para as mo~as a freqiiencia da universi- 
dade e o melhor caminho para um casamento conveniente. 
Sem interessar-se por qualquer campo particular de es- 
pecializacao, a maioria desses alunos tende a escolher o 
que, na opiniao predominante na universidade, seja "uma 
barbada", e a limitar seus esforcos ao minimo exigido 
para conseguir uma aprovaeao digna de um cavalheiro 
nos exames finais. Entremeado de varias atividades es- 
portivas e sociais, esse programa da divisao superior con- 
siste em varies cursos cujo conteudo e banido da cabeca 
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i5 Hutchins, The Hieher Learning in America, pag. XIII. 
76 Citado em Councfi for Basic Education, Bulletin, Ievereiro de 

1900, pag. s. 
77 Mortimer Smith, The Diminished Mind: A Study of Planned 

Mediocrity in Our Public Schools, Chicago, 1954, pag. 87. 

do estudante tao logo ele conclui os exames finais, e que 
pouquissima leitura (frequentemente, apenas os livros di- 
daticos) pouco acrescenta ao que ja foi adquirido. Isso e 
valido -para os melhores cursos universitarios do pais; 
o que se aprende na grande maioria das faculdades e acen- 
tuadamente inferior. E a to dos eles se aplica a observa- 
~ao de Hutchins: "Uma das coisas mais faceis do mundo 
e reunir uma lista de cursos engracados, ministrados nos 
coleglos e universidades dos Estados Unidos. Refletem 
eles a falta total de finalidade coerente, racional nessas 
ins ti tui~oes". 70 

Talvez se pudesse argumentar que no caso desse ter- 
~o da populacao, constituido de "cavalheiros", nada disso 
tern maior importancia - os alunos interessam-se ape- 
nas pelo diploma. Mas a situacao torna-se realmente dra- 
matica quando examinarnos outro terco, aproximadamente 
dos universitarios : os que cursam a universidade para 
iniciar-se nas dificeis carreiras do magisterio, e/ou ad- 
ministracao educacional, nas escolas primarias e secun- 
darias. Que tipo de educacao nossos educadores recebem? 
Uma dura resposta foi dada por Lawrence A. Kimpton, 
durante seu mandato de reitor da Universidade de Chica- 
go: "As escolas de educacao que preparam professores 
e criam os curriculos das escolas secundarias sao em ge- 
ral um conjunto bastante ineficiente, com frequencia di- 
vorciado do corpo principal da universidade e com padroes 
dubios e um conteudo fragil".76 Outro observador resu- 
me seus detalhados estudos sobre a educacao de nossos 
professores dizendo que "ha indicios crescentes de que 
as inetituicoes de treinamento de professores - que nas 
palavras do Relat6rio Harvard 'ensinaram tudo, exceto o 
indispensavel, o amor ao conhecimento' - nos estao for- 
necendo professores que sao os cidadaos de menor cultura 
que temos"." Tai constatacao e corroborada por uma 
serie de testes e levantamentos que classificam OS diferen- 
tes departamentos universitarios de acordo com a inteli- 
g.encia geral dos alunos que os escolhem como especiali- 
za~o. Todos esses estudos mostram que a educacao esta 
em ultimo Jugar. "Uma explicacao 6bvia para essa clas- 
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78 Carl Bereiter e Mervin B. Freedman, "Fields of Study and the 
People in Them", em Nevitt Sanford, The American College, pag. 564. 

79 Mortimer Smith, The Diminished Mind, pig. 93. 
so Edgar W. Knight, "The Obligation of Professional Education 

to the Schools", School and Society, 6 de outubro de 1951 ( citado por 
Smith, The Diminished Mind, pags. 91-92, onde tambem encontramos 
a Informacao de que o autor fol, ate a sua morte, em 1953, professor 
de Hist6ria Educacional na Universidade da Carolina do Norte.) 

sifica<;ao e que ela reflete uma dificuldade variada das 
materias, tal como habitualmente lecionadas em nivel ini- 
cial. A ordem foi considerada, na realidade, como subs- 
tancialmente correlacionada com a reputaeao de dificul- 
dade que tais campos desfrutam entre os calouros".78 Nern 
poderia ser de outro modo: o curriculo de um aspirante 
a professor ou administrador escolar esta cheio de toda 
uma escala de cursos de vacuidade, trivilidade e tedio in- 
telectuais que sao proverbiais. A instrucao nessas ma- 
terias cultiva a ignorancia pretensiosa, "como o curso de 
verao num colegio de professores que examina a literatu, 
ra mundial desde a antiguidade ate o seculo XX - tudo 
isso em 30 dias".79 E a preocupaeao de como ensinar co- 
loca todo o interesse no que ensinar em segundo plano. A 
necessidade de freqilentar esses cursos variados, "oficinas" 
e seminaries, a fim de obter um certificado, garante as es- 
colas de educacao um publico obrigatorio, e "nesse fato, 
criticos amistosos veem tendencias para o que seria ime- 
diatamente classificado de banditismo crasso e vulgar 
em atividades menos humanisticas"." 

A natureza e qualidade da educacao para educadores 
podem ser avaliadas tendo-se uma ideia da base em que os 
mais elevados diplomas em educacao sao conferidos. Assim, 
a principal escola de professores nos Estados Unidos, o 
Teachers' College da Universidade de Columbia, conce- 
cedeu doutorados de Educacao a candidatos que apresen- 
taram dissertacfies sobre os _ seguintes assuntos: 

Sele<;ao Cooperativa de Mobiliario Escolar para Ser- 
vir desde o Jardim. de lnfancia ate o Proqramui do Tereeiro 
Ano, nas Escolas Publicas de Garden. City. 

Guia para Promover o "Carrvping" Escolar, com Re- 
f erencia Especial a Bronxville. 

Sugestifo Meiodoloqica para F'ormuuir Uma Imaaem. 
Conjunta Ideal da. Emfermaria Profissional. 

Uma Hist6ria das Competicoes de Remo nos Colegios 
e Universidades dos Estados Unidos da America. 

I I 
I 
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81 Council for Basic Education, Bulletin, janeiro, marco c novem- 
bro de 1960; maio e dezembro de 1961. 0 impacto cultural dos Estados 
Unidos sllbre o "mundo livre" c sugerido pela observacfio seguinte. 
"Vimos um despacho da UKI, nao-destituido de importi\ncia e vindo 
do Japao, pals que ... recebeu um volume bastante generoso de orien- 
ta~ao americana. Ao que tudo indica, os [aponeses aprenderam hem a 
sua li~ao, pois a noticia dizia que o Professor-Assistente Tosie Otsuka, 
da Universidade Shimane, recebeu seu grau de doutor com uma tese 
sobre o tema A Lavagem de Prates", Ibid., marco de 1961. 

s2 lbid., fevereiro de 1960, pag. 5. 

Na Universidade Estadual de Michigan, as disserta- 
~oes apresentadas em atendimento as exigencias para 0 
mais alto diploma em educacao incluem os seguintes as- 
suntos: 

Avaliafiio de Treze Tipos de Capacetes de Futebol a 
Base de Certas Medidas de Impacto. 

lnvestigafiio dos Varios Metodos Usados na Aualia- 
fM dos Capacetes de Futeboi. 

Estudo das Di/ erenfas de Personalidade Ent're wm 
G1-upo de Mulheres que Participaram das Aulas de Cos- 
tura num Programa de Educa,yiio de Adultos e um Grupo 
de Suas Amigas e Vizinhas Qite Nao Participaram de 
Qualquer Atividade de Educafiio de Adultos. 

A Universidade de Dacota do Norte conferiu seu mais 
alto grau em Educacao a uma tese intitulada Aspectos 
Principaie Seleeumados do Primeiro Ano de Ensino de 
Daiiloqrafia. E a finalidade suprema de um estudo de 
doutorado na Universidade de Indiana foi "determinar 
que influencia o uso do riso e do sorriso pelo professor e 
alunos pode ter sobre a eficiencia do ensino".81 

:E possivel objetar-se que tais casos constituem exce, 
~6es deploraveis. lnfelizmente, tal alega~ao nao tern base. 
Em primeiro lugar, a relacao totalmente insensata dos 
cursos oferecidos, e das dissertacoes aceitas, pelas Escolas 
de Educacao, poderia ser facilmente multiplicada. Ainda 
mais importante, porem, e 0 fato de que, com frequencia, 
precisarnente o que Ricardo chamou de "caso extremo", 
OU 0 que em linguagem COIDUID e chamado de "exagero", e 
que lanea maior luz sabre um fenomeno em investigaeao, 
0 caso extreme, o exagero, chama atern;ao para as condi- 
~oes subjacentes que poderiam, de outro modo, paesar des- 
percebidas. E o que acontece aqui: elas nos permitem ver 
a escola de educaeao como realmente e, "o cortico inte- 
lectual da universidade e um alvo legitimo para as anedo- 
tas dos professores".82 
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83 Revelando algo menos do que uma razoavel coerencia, esses 
mesmos estabelecirnentos educacionais da elite mantem escolas superiores 
de cornercio. Apesar do fato de seus curriculos, nos ultimos anos, terem 
sido modernizados pela inclusiio de curses de Teoria Economica, Esta- 
tistica, "Ciencia Administrativa", etc., sua razao de ser dentro da estru- 
tura de uma universidade dificilmente sera mais duvidosa do que a 
existencia de curses comerciais de niveis inferiores nos estabelecimeutos 
de ensino superior. 

Nao e necessario dizer muito sobre a instrucao rece- 
bida na divisao superior dos cursos universitarios pelos 
quase 15% dos alunos que escolhem o setor de "nego- 
cios e comercio". Proporcionando ensino sobre contabili- 
dade, comercializacao, publicidade, datilografia e assun- 
tos semelhantes, trata-se, rigorosamente, de urn curso vo- 
cacional, que niio tern liga~ao com a educacao humanista 
e que, na opiniao de muitos, nao cabe no curriculo de um 
colegio de profissoes liberais. E, na realidade, mantido 
principalmente pelas instituiedes estaduais e municipais, 
enquanto as instituieoes privadas de maior reputaeao se . 
orgulham em nao condescenderem com programas desse 
tipo.83 Esses departamentos de ensino comercial das fa- 
culdades podem, ou nao, servir de degraus para o emprego 
no comercio - ha duvidas conaideraveis quanto a isso, 
rnesmo entre os horn ens de neg6cios - mas nenhum esf or~o 
de imaginacao podera sustentar que a informaeao e os co- 
nhecimentos por eles transmitidos ampliam OS horizontes 
ou estimulam a capacidade intelectual dos seus alunos. 

0 sexto restante, aproximadarnente, dos alunos univer- 
sitarios passa seus anos de calouros e de veteranos ocupa- 
dos com materias pre-profissionais de varies tipos. Para 
muitos, o treinamento terrnina com o grau de doutor em 
Engenharia, Ciencias Aplicadas, Agronomia, etc. Outros 
continuarn estudos graduados nas escolas profissionais 
(Direito, Medicina, etc.) ou nas escolas superiores de 
artes e ciencias onde, em sua maioria, preparam-se para 
serem professores e pesquisadores em colegios e univer- 
sidades, ou para assumirem cargos de pesquisadores ou ad- 
ministradores nas reparticoes governamentais, nas fun- 
da~oes privadas, e nos laboratcrios industriais. Qualquer 
que seja a meta de seus estudos nos anos iniciais e finais, 
a instrucao recebida por essa parcela do corpo discente e 
considerada pelos peritos nos varies campos como indo de 
born a excelente, segundo a instituieao em questao. Todos 
concordam, em geral, que e esse 0 melhor aspecto da edu- 
ca~ao americana. 

J 
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84 P. E. Jacob, Changing Values in College, Nova York, 1957, 
citado por Nevitt Sanford, The Americari College, pag. 13. 

E, apesar disso, s6 podemos ter reservas quanto a 
qualidade da educacao recebida mesmo por esse grupo pri- 
vilegiado. Ha uma tendencia crescente para a especializa. 
'tiio precoce, que se apossa cada vez mais do tempo e da 
energia do estudante. Pilherias sobre especialistas que 
sabem cada vez mais sobre assuntos cada vez mais Iimita, 
tados sao freqilentes, e as queixas sobre o crescente abis- 
mo que separa as ciencias das humanidades slio demasia- 
damente bem fundadas. Como e inevitavel dentro da es- 
trutura geral do capitalismo rnonopolista, ate os melho- 
res produtos do sistema educacional tendem a ser "barba- 
ros da ciencia" e "imbecis com QI elevado". Isso nao e 
dizer que o sistema educacional americano nlio produza 
pessoas ponderadas e realmente educadas, Seu numero 
porem e desalentadorarnente pequeno, e elas alcancam 0 
nivel de excelencia intelectual nao devido ao sistema edu- 
cacional, mas a despeito dele, nao em consequencia do 
clima cultural e intelectual predominante, mas de uma 
acerba luta contra ele. 0 fato de obterem exito testemu- 
nha que, mesmo nas mais adversas condicoes, a luta da hu- 
manidade pelo conhecimento nfio pode ser totalmente su- 
focada. Sua existencia nas presentes condicoes nos mos- 
tra o que um born sistema educacional poderia realizar 
numa sociedade boa. 

Em suma, a situacao da educacao e desanimadora 
para o pais como um todo. Dos que completam os 12 anos 
de instrueao piiblica, poucos saem mais do que semi-alfa, 
betizados e semi-educados - para nao falarmos da gran- 
de proporcao dos que abandonam as escolas sem concluir 
o curso secundario. A situal(aO nao difere significativa- 
mente no caso dos alunos mais afortunados, capazes de 
chegar ate os estudos superiores. Na melhor das hipote- 
ses, uma pequena minoria de estudantes universitarios re- 
cebe o que se pode considerar como educacao humanista 
realmente racional e rigorosa, havendo "muitos indicios 
de que as faculdades raramente conseguem promover mo- 
difica11oes importantes nas atitudes ou valores e que o 
principal efeito dos quatro anos de universidade e tornar 
os alunos mais parecidos uns com os outros".84 E Hutchins 
indaga, com base em rica experiencia e amplo estudo: "Por 
que os que saem formados das grandes universidades siio 
indistinguiveis, ate na gramatica, da massa da populacao 
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85 Freedom, Education and the Fund: Essays ancl Addresses, 1946- 
1956, Nova York, 1956, p<\g. 76. 

sa Ibid., p:lg. 16. 

que jamais gozou de suas vantagens? Sua gramatica tal- 
vez seja explicavel pelas deficiencias das escolas america- 
nas, cujas marcas indeleveis sao evidenciadas pelos nossos 
concidadaos ate o dia de sua morte. Mas o que dizer do 
interesse intelectual, da disposicao e capacidade de ra- 
cionar, da independencia de pensamento e carater ... ?"Sr. 

Nenhum dos traces essenciais de uma pessoa educada 
sao adquiridos pela esmagadora maioria mesmo <la re- 
duzida elite de formados pelas universidades que conse- 
guem alcanear os pincaros da ascensao unlversitaria e aca- 
bam sendo doutorados (e finalmente com graus de pro- 
fessor) em setores academicos conceituados. Na verdacie, 
ha grandee possibilidades de que as tensoes e cansaco do 
trabalho intenso, associados as realizacces nas areas exatas 
da Maternatica, Ciencia e Tecnologia, privem ate os produ- 
tos academicamente mais distlnguidos de nossa educacao 
universitaria de oportunidades de desenvolver as quali- 
dades fundamentais que Hutchins acertadamente associa 
com a educaeao. Em todo o nosso sistema educacional, de 
alto a baixo, ha pouco lugar para a formacao e cultivo do 
intelecto, para o aparecimento e florescimento do indivi- 
duo capaz de uma abordagem inteligente, critica, do mun- 
do circundante, que foi ensinado e aprendeu a pensar no 
presente como hist6ria. E a grande maioria, os que re- 
cebem apenas uma educacao secundaria superficial ou 
conseguem obter um diploma univeraitario qualquer, in- 
gressam na vida pratiea incapazes de pensar com clareza, 
sabendo cada vez menos sQ.bre um numero cada vez maior 
de assuntos, e destituidos de todo o respeito pelo intelecto 
e pelo conhecimento e sabedoria acumulados da humani- 
dade. 

A onda de preocupacao com o sistema educacional, 
desencadeada pelo laneamento, pela Uniao Sovietica, do 
seu Sputnik no outono de 1957, e em si um aspecto da si- 
tual(ao social que a situacao educacional reflete com fide- 
lidade. Com umas poucas excecoes notaveis, os que Ingres, 
saram na parada de criticos da educacao americana sao 
os menos preocupados com sua "degradacao intelectual 
e moral" - para usarmos uma expressao de Hutchins.w 
Sua preocupaeao nao e com a destruicao macica e cruel das 
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87 Hutchins, The Higher Leaming in America, pag. X. 
88 A exploracao dos frutos da atual "revolucao cientifico-indus- 

trial", tanto na industria coma na estrutura militar, nao parece depender 
da melhoria da aifabetizaciio e dos conbecimentos da totalidadc da 
£Orea de trabalho, mas antes da dispcnibilidade de um numcro relati- 
vamente menor de cientistas e engenheiros altamentc preparados, e de 
uma pequena camada de mecsnicos e capatazes qualificados. A.5 exi- 
g~ncias de habilitaciio do trabalhador comum podem, na realidade, estar 
declinando, a medida que sua tarefa se toma cada vez rnais rotinizada e 
reduzida as operacoes mais simples. Ver a esclarecedora analise do 
problerna em fames R. Bright, A11tomation and Management, Boston, 
1958, pags. 116 c ss. 

89 Sexton, Education and Income, pag. 60. 

capacidades e potencialidades humanas que o sistema edu- 
cional reflete e ajuda a perpetuar ao mesmo tempo. Ha 
apenas 25 anos, quando a situacao educacional nao era 
muito melhor do que hoje, "o Governo e o mundo econo- 
mico eram grandemente indiferentes para com a educa- 
~ao. Nao a financiavam, porque nao viam razao para 
lSSO. Seu iinico interesse . . . era impedir que OS profes- 
sores despertassem nos alunos qualquer desejo de trans- 
formacao social"." O que hoje complementa o interesse 
na preservacao do status quo e a crescente consciencia 
de exigencias urgentes dos monstros militares e economi- 
cos que dominam a sociedade americana. Tais exigencias 
nao sao de uma educaeao mais racional e humanista do 
povo - na verdade, militam contra ela. 0 que se exige 
e um fornecimento adequado de pessoal tecnico devida- 
mente qualificado e um mimero satisfat6rio de cientistas 
de primeira classe. Para conseguir as duas coisas nao e 
necessario educar as massas; um trelnamento adequado 
da minoria mais promissora, de elevado QI, e tudo o que 
se precisa organizar.88 

Dessa fomia, a enfase do atual impulso de elevar os 
padrfies educacionais nas escolas e universidades se cen- 
traliza primordialmente na charnada crianca "dotada". 
Embora "esse programa esteja prestando servicos quase 
exclusivamente aos grupos de renda superior"," nossos 
estadistas educacionais nao hesitam em recomenda-lo como 
o caminho mais promissor de uma "reforma" educacional. 
Assim, os destacados autores do relat6rio do Fundo dos 
Irmaos Rockefeller sobre a educaeao falam de "nosso" 
compromisso com a "dignidade do individuo", com seu 
"desenvolvimento intelectual, moral e espiritual", com a 
"igualdade de oportunidade para todos" - para termi- 
nar lamentando que "nossa sociedade tenha dado pouca 
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90 Rockefeller Brothers Fund, Inc., The Pursuit of Excellence: 
Education. and the Future uf America, Garden City, Nova York, 1958, 
Capitulos 1 e 2. A Ultima Irase encontra-se na pag. 16. 

91 Conant, The American High School Today, pag. 3. 
92 Nao estamos sugerindo que uma escolha rigorosa e ate progra. 

mas para as chamadas criancas bem dotadas nao possam ser indicados 
cm certas circunstancias, Assim, uma sociedade pobre, que esteja saindo 
do estado de atraso, pode ser incapaz de proporcionar uma educacao 
em massa de alta qualidade. Mas, sem duvtda, se a Uniao Sovietica 
pode manter economicamente "a educacao em massa em nlvel de exoe- 
lencia muito pr6ximo ao da escola secundaria superior europeia, e esco- 
Jarmente muito acima do nivel da escola secundaria preparatoria ameri- 
cana" (Rickover, Education and Freedom, pag. 177), os Estados Uni- 
dos poderiam manter, em terrnos materials, um sistema cducacional ainda 
mais ambicioso sem recorrcr ao racionamento educacional, 

aten<;ii.o ao individuo de talento ou potencialidades excep- 
cionais". Essa deficiencia deve ser reparada agora pela 
"busca da excelencia", e, para os que julgam que tal "bus- 
ca" venha a erguer uma barreira insuperavel a educacao 
do homem com um, o relat6rio acrescenta: "Nossa concep- 
9ao de excelencie deve abarcar muitos tipos de realiza- 
9ao e1n varios nioeis . . . Ha excelencia na ati vidade in- 
telectual abstrata, na arte, na musica, nas atividades ad- 
ministrativas, no artesanato, nas relacoes humanas, no 
trabalho tecnico"." Poderia haver uma formula melhor 
para fazer com que o cavador de buracos continue a "bus- 
car a excelencia" ao cavar buracos, ao mesmo tempo que 
confere privilegios novos aos poucos que ja sao privile- 
giados? 

Depoe a favor do Presidente Conant, que realizou um 
inquerito ample sobre o estado do sistema educacional, ter 
admitido francamente que seu interesse esta nos 15 a 
20% de todos os estudantes secundarios aos quais classi- 
fica de "academicarnente talentosos". Tendo estabeleci- 
do que "a percentagem de jovens que se estao preparando 
para ser medicos, advogados, engenheiros, cientistas, eru- 
ditos e professores de materias academicas e aproximada- 
mente a mesma nos Estados Unidos e na Europa. . . ou 
cerca de 6% de um grupo etario",91 ele dedica toda a sua 
atencao e solicitude a esta elite. Os "acadernicamente ta- 
lentosos", na sua opiniao, deveriam ter uma oportunida, 
de: devemos exigir mais deles, seu programa de materias 
academicas deveria ser intensificado e ampliado, eles de- 
veriam aprender mais linguas estrangeiras e deveriam 
ser induzidos a se empenhar mais a fundo na escola".92 
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93 Conant, Slums and Suburbs, pig. 34. 

Nao e 0 fato de que "esaes jovens", bern como OS mais 
afortunados que conseguem emprego, continuam analfa- 
betos e ignorantes que constitui a "principal preocupacao" 
de Conant - masque possam levar ao enfraquecimento da 
resistencia ao comunismo, sua possivel transrormacao em 
"dinarnite social". 

Repetimos que cabe a Conant o credito de ter apre- 
sentado claramente, e sem enfeites, o verdadeiro interesse 
que tern a classe dominante na situaeao da educacao. Seu 
realismo brutal lanca, sem duvida, muito mais luz sobre 
as condicoes predominantes do que toda a verborragia so- 
bre a "dignidade do individuo" e a "elevacao espiritual 

Os restantes 80 a 85 % sao tratados por Conant de 
modo bastante diferente. Sua receita para a plebe e uma 
"seqiiencia sensata de cursos que levem ao desenvolvimen- 
to de conhecimentos comerciaveis". Tais cursos devem ser 
planejados com a ajuda de "comites consultivos cornpostos 
de representantes da administracao e da forca de traba- 
lho", e ernbora os estudantes matriculados tambem devam 
receber aulas sobre linguas, estudos sociais, etc., nao se 
deveria dar destaque indevido, em seus curriculos, as ma- 
teriaa academicas. Na realidade, no que se relaciona com 
esses alunos, 0 Sistema educacional existente e conside- 
rado, no todo, como satisfat6rio. A preocupacao de Co- 
nant em rela~o a esses rapazes e mocas, cujos anos de 
escola secundaria sao passados em cursos de estenografia, 
datilografia, uso de maquinas de escritcrio, economia do- 
mestlca, comercio em geral, varejo e assistencia automo- 
bilistica, nao e motivada pelo fato de nao estarem ele:s 
recebendo nenhuma educacao, realmente, mas que uma 
grande proporcao de tais [ovens - negros, em sua maio- 
ria - nao encontra emprego depois de se afastar da escola 
secundaria, ou depois de concluido o seu curso. 

No momenta em que escrevo, em junho de 1961, a taxa naciona) 
de desemprsgo e de um pouco mais de 7% para todos OS grupOS etarios, 
mas o desemprsgc entre os [ovens de mcnos de 21 anos e de cerca de 
17%, ou mais de duns vezes a taxa nacional para todos os trabalhndores. 
~sscs jovens sao a minha principal preocupacao, especialmente quando 
se agrupam, em grandes numeros, nos limites dos grandes cortices ur- 
banes, 0 que podem palavras como "liberdade" e "tgualdade de opor- 
tunidade" significar para esscs jovcns? Com que zelo e dedicacso pode- 
mos esperar que 6lcs resistam a inccssante prcssao do comunismo?93 
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94 Citado em Council for Basic Education, Bulletin, janeiro de 
1960, pag. 3. 

dos homens livres". E, ainda assim, constitui um teste, 
munho esmagador da bancarrota cultural de nossa socie- 
dade o fato de que o ex-presidente de uma das maiores 
universidades americanas considere, sem qualquer ceri- 
monia, 80 a 85% do pais como "ineducaveis" - declaran- 
do com igual facilidade que "um sentimento de desagra- 
davel cansaco se apossa de mim" quando se sugere que 
preclsamos dizer o que devemos entender por educacao. 
Conant, de sua parte, esta "pronto a definir a educacao 
como o que se faz nas escolas e faculdades".94 Se isto nao 
representa um total e irrestrito repudio a toda a tradicao 
humanista da humanidade, entao 0 que sera? 
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1 Max Weber fol a ponto de louvar a Introduean da contabilidade 
de partidas dobradas, uma consequencia classica do principio do quid 
pro quo, como um verdadeiro marco na hist6ria social. 

E da essencia do capitalismo que tanto os hens como 
o trabalho sejam geralmente comprados e vendidos no 
mercado, Nessa sociedade, as relacoes entre as pessoas 
sao dominadas pelo prineipio da troca de equivalentes, do 
quid pro quo, nao s6 em assuntos economicos, mas tambem 
em todos os outros aspectos da vida. 

0 principle da troca equivalente, porem, nao e, nem 
jamais foi, praticado universalmente na sociedade capi- 
talista. Como Marx mostrou de forma tao convincente nos 
ultimos capitulos do primeiro volume de 0 Capital, a 
acumulaeao primitiva de capital se faz atraves da violen- 
cia e do saque, e os mesmos metodos continuam sendo dia- 
riamente usados em t6das as colonias e semicol6nias de- 
pendentes do capitalismo. Nao obstante, a influencia 
ideologica do quid pro quo tornou-se absoluta. Em suas 
relaeees entre si, e naquilo que ensinam aos que sao do- 
minados por e)es, OS capitalistas defendem integra]mente 
o principio do quid pro quo como guia de a<;iio e como pa. 
drao de moral. 

Essa atitude refletia um importante passo a frente 
no desenvolvimento das for<;as produtivas e na evolucao 
da consciencia humana. Somente a base da troca equiva- 
lente era possivel conseguir a utilizacao mais racional dos 
recursos humanos e materiais que foi a realizacao central 
do capitalismo.' Ao mesmo tempo, jamais devemos es- 
quecer que a racionalidade do quid pro quo e especifica- 
mente uma racionalidade capitalista, que a certa fase do 
desenvolvimento se torna incompativel com as fori;as pro- 
dutivas e relacoes de producao subjacentes. Ignorar isso 
e tratar o quid pro quo como uma maxima universal de 
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2 Marx ressaltou, cm sua Critica ao Programa de Gota, quc o 
principio da troca equivalente deve sobreviver numa sociedade sociallsta 
por um periodo consideravel, como guia para a distributcao e utilizacao 
eficientes dos recurses humanos c materials. Pela mesrna razfio, porem, 
a evolucao do socialismo para o comunismo exige urna luta incessante 
ccntra o principio, tendo em vista a sua substituicao final pelo ideal: 
"De cada qual segundo sua capacidade, a cada qua! segundo suns ne- 
cessidades". Numa sociedade comunista plenamente desenvolvida, na 
qual a producao social seja organtzada como numa enorme empresa 
economiea, e na qua) a escassez seria superada em grande parte, a 
troca equivalente ja niio serviria como o principio organiza<lor da ativi- 
dade economica, nao mais do que no presente a transferencia de uma 
cadeira, do quarto de dormir para a sala de estar, nao torna nccessario 
que se debite ao segundo e se credite ao primeiro o valor do m6vel. 
lsso evidentemente nao significa que a sociedade comunista do future 
possa dlspensar 0 calculo racional; indica, porem, que a natureza <la 
racionalidade do calculo economico sofre uma modificacao profunda, 
que por sua vez e apenas uma manifcstaeao de urna transformacao 
completa <las necessidades humanas e das relacoes entre os homens 
na sociedade. 

conduta racional e, em si, um aspecto da ideologia burgue- 
sa, ta! como a afirmaeao, aparentemente radical, de que 
sob o socialismo a troca de equivaleutes pode ser ime- 
diatamente eliminada revela uma visao utopica da nature- 
za dos problemas economicos enfrentados por uma so- 
ciedade socialista. 2 

Mas, mesmo durante o periodo de vida do pr6prio 
capitalismo, o quid pro quo se decompoe como principio 
racional de organizacao economica e social. A empresa 
gigante retira da esfera do mercado grandes parcelas da 
atividade economica, sujeitando-as a administracao cien- 
tificamente planejada. Essa modificacao representa 'um 
aumento continue na racionalidade das partes do sistema, 
mas nao e acompanhada de qualquer racionalizacao do todo. 
Pelo contrario, tendo as mercadorias os seus precos fixa- 
dos nao segundo os custos de producao, mas de modo a 
proporcionar 0 maximo lucro possivel, 0 principio do quid 
pro quo se transforma no oposto de um elemento promo- 
tor da organizacao economica racional, tornando-se, ao 
inves disso, uma formula para manter a escassez em meio 
da abundancia potencial. Os recursos humanos materials 
permanecem ociosos porque nao ha no mercado nenhum 
quid para ser trocado pelo quo da producao potencial. E 
isso ocorre mesmo que o custo real dessa producao seja 
zero. No mais adiantado pais capitalista, uma grande 
parte da populacao vive em tremenda pobreza, enquanto 
nos paises subdesenvolvldos .centenas de milhfies de pes- 
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a Em todo este capitulo, usarnos as palavras elementar e elemen- 
taridade para caracterizar uma sociedade como que governada por for~as 
naturais, como o vento e a mare, as quais os homens podem procurar 
ajustar-se, mas sobre as quais nao tern controle. 

soas sofrem de molestias e fome porque nao ha mecanis- 
mo para realizar uma troca do que poderiam prod uzir pelo 
que necessitam tao desesperadamente, A insistencia na 
inviolabilidade da troca equivalente quando o que deve ser 
trocado nada custa, a rigorosa "economizacao" dos re- 
cursos quando uma grande proporcao deles e desperdica- 
da - constituem, claramente, a negativa mesma da ra- 
cionalidade que o conceito do valor e o principio do quid 
pro quo expressavam originalmente, 

A obsolescencia dessas categorias centrais do pensa- 
mento burgues e apenas um sintoma da natureza profun- 
damente contraditoria do capitalismo monopolista, do con- 
flito cada vez mais agudo entre a racionalizaeao em rit- 
mo rapido dos processos reais de producao e a inalterada 
elementaridade do sistema como um todo.3 tsse conflito 
afeta todos os aspectos da sociedade. Embora a racio, 
nalidade tenha conquistado varias areas novas da conscien- 
cia, a incapacidade que teve o pensamento burgues de com- 
preender o desenvolvimento da sociedade como um todo 
continuou essencialmente inalterada, fiel espelho da con- 
tinuada elementaridade e irracionalidade da pr6pria or- 
dem capitalista. 

A realidade social e, portanto, concebida em termos 
superados, confusos e fetichistas. Incapazes de justificar 
uma ordem social irracional e inurnana, e incapazes de res- 
ponder as perguntas cada vez mais prementes que ela 
suscita, a ideologia burguesa se apega a conceitos ana- 
cronicos e rnoribundos. Sua bancarrota se manifesta nao 
tanto na criac;lio de novos fetiches e meias verdades quanto 
na defesa teimosa de velhos fetiches e meias verdades que 
agora se transformaram em mentiras gritantes. E quanto 
mais esses antigos fetiches e essas meias verdades perdem 
o conteudo de exatidao que outrora possuiam, tanto mais 
insistentemente sao repetidos, corno os slogans publicita- 
rios, na consciencia popular. 

Pretender que a economia dos Estados Unidos e um 
sistema de "livre iniciativa" e um exemplo disso. Em 
epoca alguma foi a iniciativa realmente livre, no sentido 
de que qualquer pessoa desejosa de iniciar um negocio 
pr6prio tenha possibilidades disso. Ainda assim, o con- 
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ceito transmitia um importante aspecto da verdade, assi- 
nalando a diferenca entre a liberdade relativa do capita- 
lismo competitive, de um lado, e as restrieoes impostas 
pelo sistema de guildas e o Estado mercantilista, de outro. 
Tendo perdido ha muito essa limitada pretensao a ser 
verdadeira, e referindo-se - como hoje se refere - a Ji_ 
berdade das empresae gigantes de exercer, sem serem mo- 
lestadas, seus vastos poderes de monop6lio, a "livre inicia- 
tiva" transformou-se numa palavra magica destituida de 
qualquer validade descritiva ou explicativa, 

De natureza semelhante e a repeticao .incansavel . de 
que o regime politico nos Estados Unidos de hoje e uma 
democracia. Nos Estados Unidos, como em todos os outros 
paises capitalistas, as massas sem bens jamais estiveram 
em sltuaeao de determinar as condieoes de suas vidas, ou 
a politica do Governo do pais. Nao obstante, enquanto a 
democracia significou a derrubada do despotismo monar- 
quico e a subida ao poder de uma burguesia relativamen- 
te numerosa, a expressao focalizou a atencao sabre uma 
modificacao na vida da sociedade. Mas o que resta desta 
verdade numa sociedade na qual uma pequena oligarquia, 
baseada num enorme poderio economico e no total centre- 
le do aparato politico e cultural da sociedade, toma todas 
as decieoes politicas importantes ? Evidentemente, a pre- 
tensao de que tal sociedade e democratlca serve para ocul- 
tar, e nao para revelar, a verdade. 

Ou vejamos, entao, a religiao, que ainda tern gran- 
de importancia na ideologia dominante. Que a percepcao 
religiosa do mundo e, e sempre foi, uma falsa conscien- 
cia, e tese que nao precisamos desenvolver, 0 mesmo ocor, 
rendo com a tese de que o cristianismo e outras crencas 
organizadas serviram para racionalizar e justificar a con- 
quista, exploracao e desumanidade. E, nao obstante, nao 
ha duvida de que no passado a consciencia religiosa com- 
partilhou da verdade, estimulando o desenvolvimento do 
conhecimento e das artes da civilizaeao. Foi a lgreja Cat6- 
lica Romana que agiu como guardia da lingua, erudicao e 
pensamento hist6rico nos mais sombrios seculos da Idade 
Media europeia: ea ciencia moderna adquiriu forma numa 
luta de seculos entre a fe e a razao. Como e diferente o 
papel da religiao hoje ! Quanto mais claramente ela su- 
cumbiu ao racionalismo e quanto mais evidentemente dei- 
xou de exercer influencia sobre o pensamento e os atos 
das pessoas, tanto mais barulhento tornou-se o esfor~o 
propagandistico, para impor tal ingrediente da ideologia 
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dominante. 0 slogan "Cristo Salva", em numerosos car- 
tazes de beira de estrada, as atividades publicitarias em 
massa das igrejas dos bairros, as exortaeoes cartelizadas 
para ingressar numa das instituieoes eclesiasticas que 
existem em toda parte, as mensagens espirttuais despeia- 
das em milhoes de lares pelos [ornals e pelas ondas aereas 
- tudo isso pouco tern a ver com a fe e a moral do povo, e 
ainda menos com sua percepeao da realidade. 0 que se 
esta pondo a venda no mercado religioso sao receitas para 
adquirir a "capacidade de pensamento positive", ou al- 
cancar a "paz de espirito" - em pe de igualdade com as 
bebidas e as pilulas tranquilizantes, cruzeiros oceanicos 
e recantos de veraneio. 

A ideologia burguesa ja nao constitui uma perspec- 
tiva mundial, uma Weltanschauung, que procura por or- 
dem no caos existente e descobrir um sentido na vida. 
Transformou-se numa especie de caixa de ferramentas e 
truques para alcanear a meta central da politica burguesa. 
E essa meta - que em sua juventude a burguesia defi- 
niu em termos de progresso material e liberdade individual - e cada vez mais expltcitamente limitada a uma coisa 
apenas : a preservacao do status quo, ou antes, o "mundo 
livre", com todos os seus males, absurdos e irracionalida. 
des evidentes. 

E impossivel, naturalmente, apresentar uma defesa 
racional desse status quo, e na verdade a tentativa quase ja nao e feita, hoje em dia. Ao inves de tornar a forma 
de uma demonstracao da racionalidade e oportunidade do 
capitalismo monopolista, a sua defesa se centraliza, cada 
vez mais, no repudio ao socialismo, que e a rinica alterna- 
tiva real ao capitalismo monopolista, e a dem'.mcia da re- 
volucao, que e 0 unico meio possivel de chegar ao socialis- 
mo. Todo aquele que luta por uma sociedade melhor, mais 
humana, mais racional, e acusado de ser anticientifico, 
utopico e subversivo ; da mesma forma, a ordem social 
existente e apresentada nao s6 como a (mica possivel, mas 
como a (mica concebivel. 

A contradicao entre a crescente racionalidade dos 
metodos de produeao da sociedade e as organizacdes que 
os encerram, de um lado, e a inalterada elementaridade e 
irracionalidade no funcionamento e percepcao do todo, de 
outro lado, cria aquele deserto ideol6gico que e a caracte- 
ristica do capitalismo monopolista. Mas devemos insistir 
em que isto nao e, como pretendem fazer-nos crer al- 
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" 0 Capital, vol. I, Capitulo 14, paragrafo 4. 

Adam Smith viu na divisao do trabalho a chave para 
a riqueza das nacoes, e ele estava, sem dtivida, certo. 
Muitos, antes e depois dele, viram um aspecto mais som- 
brio, e tarnbem estavam certos. Nas palavras de Marx, "u 
divisao do trabalho influi nao .s6 na economia, mas cm 
todas as outras esferas da sociedade, e lanca em toda parto 
a base daquele crescente sistema de especializar e separar 
os homens, do desenvolvimento, no homem, de uma unicu 
faculdade, a expensas de todas as outras, que levou A. ' 
Ferguson, o mestre de Adam Smith, a exclamar: - Faze. 
mos uma na<;ao de hilotas, e n/io temos cidadiios liores", • 

Os grandes criticos sociais do seculo XIX, de Owen 
e Fourier ate Marx e Engels, foram todos movidos por 
um sentimento de ultraje, frente ao efeito profundamente 
desumanizador da divisao capitalista do trabalho. E por 
mais que diferissem as suas visoes da sociedade boa, todos 
tinham uma coisa em com um: era necessario criar con- 
dic;oes para estimular 0 desenvolvimento de seres huma- 
nos completos, "cidadaos livres", na posse de todas as suns 
faculdades e capazes de compreender sua potencialidade 
total. Alguns pensavam em terrnos romanticos, nurn re. 
torno a urna Idade de Ouro supostamente perdida. Outros. 
dos quais Marx e Engels eram, de longe, os mais influen- 
tes, viam a solueao no desenvolvimento maximo, atraves 
do progresso cientifico e tecnol6gico, da produtividade do 
trabalho humano. Como disse Marx num trecho bem co- 
nhecido da Criiica do Proqroana. de Gota, somente 
quando a subordinacao escravizante do individuo a divisiio do tra- 
balho, e com ela a antitese entre o trabalho fisico e o mental, liver 

2 

guns apologistas do status quo, "o fim da ideologia". 'i:, 
antes, o deslocamento da ideologia do capitalismo nascen- 
te pela ideologia da erise geral e do declinio da ordem ca- 
pitalista mundial. Nao e por acaso ou acidente que seu 
principal pilar e o anticomunismo, nem se deve isso a uma 
coniugacao transit6ria das for~as politicas, tal como tam- 
bem nao e por acaso que o principal conteudo das diretri- 
zes econdmicas e politicas do capitalismo moderno sejam 
os armamentos e a Guerra Fria. Essas politicas s6 podem 
ser contra; nao lhes resta nada para ser a favor. 
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A industria modcrna jamais considera ou trata a forma cxistente 
<lo um processo de producfio como final. A base tecnica da industria 
c, portanto, revolucionaria, enquanto todos os modos anteriores de pro- 
cluciio foram essencialmente conservadores. Por meio das maquinas, pro- 
cessos quimtcos e outros metodos, leva a transformaeoes oontinuas nao 
s6 na base tecnica de produciio, mas tambem na funcao do trabalhador 
u nas combinacoes socials do processo de trabalho. Ao mesmo tempo, 
portanto, revoluciona a divisao do trabalho dentro da sociedade e trans- 
fore incessantemente massas de capital e trabalhadores de um ramo 

Marx julgou que esee alto grau de produtividade do 
trabalho s6 poderia ser alcancado num "estagio superior 
da sociedade comunista". Podemos ver, agora, que tal 
suposieao foi ilusoria, que, do ponto-de-vista da elevacao 
da produtividade do trabalho, o capitalismo tinha um po- 
tencial muito maior do que Marx ou mesmo qualquer dos 
cientistas sociais burgueses da epoca imaginaram. A em- 
presa gigante revelou-se um instrumento de eficiencia sem 
precedente na promocao da ciencia e tecnologia, e em sua 
colocacao a service da producao de mercadorias. Nos 
Estados Unidos de hoje, ja existem os meios de superar 
a pobreza, de proporcionar a todos as coisas necessariaa 
a vida e ao conforto, de dar a todos uma educacao real- 
mente completa e tempo livre para que se desenvolvam 
plenamente as possibilidades de cada um - numa palavra, 
para fugir ao embrutecedor sistema de especializacao e 
isolamento, do qual Marx falou. 

Na verdade, nada disso aconteceu. Os homens con- 
tinuam especializando-se e isolando-se, aprisionados nas 
estreitas celas preparadas para e!es pela divisao do traba, 
lho, sufocadas as suas faculdades e reduzidas as suas men- 
tes. E uma ameaca a sua seguranca e paz de espirito, que 
ja era grande na epoca de Marx, cresceu em proporcao di- 
reta com a crescente incidencia e acelerada velocidade 
da transformaeao tecnologica sob o capitalismo monopo- 
llsta. 

dcsaparecido, quando o trabalho ja nao fOr apenas um meio de vida, 
mas se tiver transformado na principal necessidade da vida; quando as 
fllr9as produtivas tambem tiverem crescido com o desenvolvimento geral 
do Individuo, e todas as fontes da riqueza cooperativa correrem com 
nbundancia - somente entilo sen\ possivel traosceader completamente 
n limitada perspectiva do direito burgues e somente entiio a sociedade 
scr{i capaz de inscrever em sua bandeira: de cada um segundo a sua 
capacidade, a cada um segundo suas necessidadesl 
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5 0 Capital, Volume I, Capitulo 13, para~rafo 9. 

Para atualizar tal descrieao, basta acrescentar que a 
escala da industria se tornou incomparavelmente maior 
durante 0 ultimo seculo, que com 0 advento da automacao 
e da cibernetica suas bases tecnicas tomaram-se muito 
mais revolucionarias, e que a supressao de determinadas ta- 
refas subdivididas jamais se processou em tantas areas da 
Industria e com tal velocidade. Se niio fOsse a expansao 
dos empregos no chamado setor dos services da economia 
(inclusive o governamental), a sorte do operario que tern 
de vender sua capacidade de trabalhar para ganhar a 
vida seria, na realidade, desesperada. 

Embora o crescimento do setor de servicos tenha com- 
pensado parcialmente os efeitos perniciosos que a tee- 
nologia moderna teve sabre os ernpregos, acrescentou, jun- 
tamente com fates correlatos, uma nova dimensao a desu- 
manizaeao do processo de trabalho sob o capitalismo. Nao 
ha necessidade de repetirmos aqui o que ja foi muito ressal- 
tado nos capitulos anteriores, ou seja, que uma grande e 
crescente parte do produto da sociedade capitalista mo- 
nopolista e, julgando-se pelas necessidades realmente hu- 
manas, imitil, ruinosa ou positivamente destrutiva. A ilus- 
tracao mais clara disso sao as dezenas de bilhoes de d6la- 
res de mercadorias e services consumidos anualmente por 
uma maquina militar cujo unico objetivo e impedir que 
os povos do mundo solucionem seus problemas da (mica 
forma pela qual podem ser solucionados, ou seja, atra- 
ves do socialismo revolucionario. Mas nao sao apenas 
os que manejam e abastecem a maquina militar que estao 
empenhados numa empresa anti-humana. 0 mesmo se 

de producao para outro. A lndustria em grande escala, pela sua pr6pria 
natureza, imp5e modihcacoes no trabalho, variabilidade de funcocs e 
mobilidade universal do trabalho. Por outro lado, em sua fonna capi- 
talista, rcproduz a velha divisao do tra balho com suas particularidades 
ossificadas. Vimos coma essa contradicao insuperavel rouba a situas:ao 
do trabalhador toda a paz, permanencia e seguran!.)a; como ameaea cons- 
tantemente, porque toma os instrumentos do trabalho, arrancar das suas 
maos os meios de subststencia, e, suprimindo a parte da tarefa subdi- 
viclida que lhe coube, torna-lo superfluo. Vimos, tarnbern, como esta 
contradicao se desenvolve atraves de sacrificios Incessantes <la classe 
trabalhadora, pela dissipaeao mais indiferente da forca de trabalho, e 
pelas devastaeoes causadas pela anarquia social.v 
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a Crowing Up Abrord, Nova York, 1960, pag. 17. 

Interrogado se gostava de seu trabalho, um dos per- 
sonagens de John Updike respondeu: "Ora, nao seria tra- 
balho, se eu gostasse dele". Apenas uma reduzida minoria 
de trabalhadores especialmente afortunados, ou privile- 
giados, discordaria disso. Nao ha nada de inerentemente 
interessante em relaeao com a maioria das tarefas estrel- 
tamente subdivididas que os operarios sao obrigados a 
executar; e estando a finalidade do trabalho, na melhor 
das hip6teses, obscurecida, e na pior delas sendo humana- 
mente degradante, o trabalhador nao pode encontrar sa, 
tisfac;ao naquilo que os seus esforcos realizam. No que 
se relaciona com 0 trabalho, a sua tinica justificativa e 0 
pagamento. 

3 

pode dizer, em graus variados, de muitos milboes de outros 
trabalhadores que produzem e criaro a procura de bens e 
services de que ninguem precisa. E tao interdependentes 
sao os varies setores e ramos da economia que quase todos 
estac envolvidos, de uma forma ou de outra, nessas ati- 
vidades anti-humanas : o agricultor que fornece alimentos 
para os soldados que Iutam contra o povo do Vietna, os 
fabricantes de ferramentas e moldes que produzem a com- 
plicada maquinaria necessaria a um novo modelo de auto- 
m6vel, os fabricantes de papel e tinta e aparelhos de TV 
cujos produtos sao usados para controlar e envenenar a 
mente das pessoas, e assim por diante. 

Escreve Paul Goodman: "Ha um pleno emprego tupro- 
ximado (com excecoes altamente significativas), mas pas- 
sararn a ser menores os empregos necessaries e indubita- 
velmente uteis, que exigem energia e se valem de algu- 
mas das melhores capacidades do trabalhador, e que pos- 
sam ser ocupados sem prejuizo da honra e da dignidade 
pessoais"." Goodman esta certo, sem duvida, ao acentuar 
que este "simples fato objetivo" e importante na explica- 
c;ao dos problemas dos jovens nessa sociedade. Mas e mais 
do que isto: e importante para explicar a alienacao do 
trabalho, o cinismo, a corrupeao que impregna tOda a es- 
trutura do capitalismo monopolista e que ninguem, com 
um senso de historia, podera deixar de reconhecer como 
caracteristicas de uma sociedade em plena decadencia. 

341 0 SISTEMA IRRACIONAL 



0 pagamento e a chave das satisfacces que porventu- 
ra sao permitidas aos trabalhadores em nossa sociedade: 
o auto-respeito, o status, o reconhecimento pelos compa- 
panheiros, dependem principalmente <la posse de objetos 
materials. A casa do operario, o modelo de seu autom6vel, 
as roupas de sua mulher - tudo isso assume uma grande 
significa~o como indice de exito ou fracasso. E nao obs- 
tante, dentro da estrutura social existente, esses objetos 
de consumo perdem, cada vez mais, sua capacidade de sa- 
tisfazer. Forcas semelhantes as que destroem a identi- 
ficacao do trabalhador com seu trabalho levam a erosao 
de sua auto-identif'icacao como consumidor. Sendo as mer- 
cadorias procuradas pelas suas qualidades de indices de 
status, o impulse de substituir os modelos mais antigos e 
baratos por outros mais novos e mais caros deixa de ter 
relacao com a utilidade das mercadorias, tornando-se um 
meio de subir na escala social. 

Dessa forma, o consumo se torna uma especie de ex- 
tensao e continuacao do processo de ganhar a vida. Assim 
como o trabalhador esta sempre sob pressao de avancar, a 
expensas de seus colegas de oficina ou escrit6rio, tambem 
o consumidor procura as mesmas metas, a expensas de 
seus vizinhos, depois do trabalho. Nern o trabalhador nem 
o consumidor jamais se sentem realmente satisfeitos: estao 
sempre a procura de um novo emprego, sempre desejando 
rnudar-se para urn bairro melhor. 0 trabalho e o consu- 
mo partilham, assim, da mesma ambiguidade : embora 
atendendo as necessidades basicas da sobrevivencia, per- 
dem cada vez mais seu conteudo e sentido interiores. 

Nao e melhor a situacao quando examinamos outro 
aspecto da vida nao-profissional do trabalhador - o uso 
que faz dos momentos de 6cio. 0 lazer e tradicionalmente 
considerado como sendo destinado ao objetivo da "recrea- 
(ti'io", ou seja, a renovacao e refocalizacao das energias 
mentais e psiquicas, desviando-a do interesse obrigat6rio 
do trabalho para atividades realmente interessantes. Ago- 
ra, porem, a funcao do lazer sofreu uma modificaeao. 
Como observou Erich Fromm, o lazer tornar-se sinonimo 
de tempo gasto na passividade, na ociosidade. Ja nao sig- 
nifica fazer a pessoa o que deseja, em distincao ao que 
deve fazer no trabalho ; em proporcoes cada vez maiores, 
significa simplesmente nao fazer nada. E a razao para 
nao fazer nada e, em parte, haver muito pouca coisa que 
seja humanamente interessante para fazer; mas talvez 
seja, ainda mais, porque o vazio e a inutilidade da vida 
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7 Essa comunidade de interesses cria lacos de pseudo-solidanedade 
nao s6 dentro das classes sociais, mas tambem atraves das Jinhas de 
classe, e, dessa Iorma, realiza uma irnportante funi;ao Ideologicn. Como 
torcedores do time de baseball ou h6quei de Detroit, o presidente da 
General Motors e o Iaxineiro de uma fabrica da CM unem-se como 
iguais. 

numa sociedade capitalista sufocam o desejo de qualquer 
coisa. 

Essa propensao a nao fazer nada teve um papel de- 
cisivo na determinacao dos tipos de entretenimento pro- 
porcionados para preencher as horas de lazer - durante 
as noites, nos fins de semana e feriados, durante as ferias. 
0 principio basico e que qualquer coisa apresentada - 
leituras, cinema, programas de radio e TV - nao deve 
fazer exigencias indevidas aos recurses intelectuais e emo- 
cionais do publico : a finalidade e proporcionar "distra- 
c;ao", "relaxamento", "hons momentos" - em suma, uma 
diversao absorvida passivamente. Ate a forma e organi- 
zaeao do material sao afetadas. 0 espetaculo e continue, 
podemos entrar no cinema a qualquer momenta; o livro 
pode ser lido do comeco para 0 fim, OU do fim para 0 CO- 
meco ; perder alguns capitulos de um seriado nao importa ; 
e possivel mudar a TV de canal em canal, sem perda de 
coerencia ou amplitude. 

Outras formas de "matar o tempo" - que expressao 
reveladora ! - tambem nao fazem maiores exigencias. Ser 
um fa do esporte nao envolve participacao em qualquer 
atividade nem a aquisieao de alguma habilidade. Ha jogos 
para todas as estacoes, nao sendo nem mesmo necessario 
comparecer pessoalmente, ja que as empresas gigantes 
consideram uma forma lucrativa de publicidade o patro- 
cinio de transmissoes, pelo radio e TV, de jogos. Com- 
plicados registros estatisticos sao preparados e publicados 
regularmente em livros e revistas especializadas, perrni- 
tindo a fas que jamais disputararn uma partida na vida 
discutir os varies times e jogadores com toda a seguranea 
de especialistas no assunto. Interessar-se pelos diferentes 
esportes, segundo as estacoes do ano que Jhes sao apro- 
priadas, e algo que as pessoas tern em comum. Como os 
bons e maus aspectos, em grande parte imaginaries, das 
diferentes marcas e modelos de automoveis, a for~a e as 
fraquezas dos times e jogadores tornam-se motive de con- 
versas que a trivialidade inerente do assunto transforrna 
em rnero "bate-papo", 7 
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Talvez nada seja mais slntomatico do papel desem- 
penhado pelo lazer na vida cotidiana do que essa degenera- 
c;ao da conversacao em simples bate-papo, Como a amiza- 
de, a conversacao pressupoe a existencia de finalidades, 
interesses e atividades comuns. A amizade implica uma 
dedicacao emocional; a conversacao exige um esforc;o in- 
telectual. Quando essas condicoes preliminares nao exis- 
tem - quando as pessoas existem em conjunto, mas niio 
estao relacionadas entre si de qualquer forma fundamental 
- tanto a amizade como a conversaeao se atrofiam. Quan- 
do as pessoas nada tern a dizer, o "bate-papo" torna-se a 
ordem da dia. Quando a palavra "amigo" se apaga e chega 
a designar alguem que encontramos por acaso, aplica-se 
entao a numerosos conhecidos, ea ninguem em particular. 
As reunifies sociais sao motivadas menos por um desejo 
de· encontrar outras pessoas do que pelo medo de estar 
s6. A falta de relacionamento entre tais pessoas, nessas 
reunioes, e dissolvida, com frequencia e caracteristicamen, 
te, no alcool, 

A satisfac;iio derivada desse tipo de convivio e passa- 
geira, e a "ressaca" e inevitavel. Embora sufocado em sua 
solidao, o individuo nao consegue supera-la, como obser- 
vou David Riesman, tornando-se uma particula na mul- 
tidao. A miseria da solidao e o horror da companhia de 
terceiros produzem uma atitude de ambivalencia entre o 
envolvimento e o alheamento. Ao deixar uma festa com 
a sensacao de que bem poderia ter ficado em casa, o indi- 
viduo vai a outra reuniao, pensando que ja poderia bem 
ter ido para la. Assim, e levado a um redemoinho ininter- 
rupto de atividades socials - de diferentes niveis e esca- 
las, e Claro, dependendo da classe, status e renda - OU 
concluindo, como disse Arthur Miller, que se o individuo 
tern de ficar s6 sera melhor ficar completamente so, trans- 
formar-se em recluso, passando horas ;nterminaveis a 
"trabalhar em casa", a cortar a grama, a ocupar-se em 

qualquer coisa no quintal. Resmungando e falando so- 
zinho, liga o radio, ouve um pouco de ncticias ou um 
anuncio cantado, liga a TV e ve o fim de um filme de mo- 
cinho, deixa ambos de lado e da uma olhadela, distraido, 
no jornal, cheio de noticias de crimes e escandalos - em 
suma, passa incessantemente de uma forma de nada fazer 
para outra de nao fazer nada, ansiando e temendo, du- 
rante todo o tempo, o inicio da semana de trabalho, quando 
comeeara a ansiar e temer o pr6ximo fim de semana. 
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Com a crescente especializacao e racionalizacao dos 
processos da economia capitalista, 0 calculo impregnou 
todos os aspectos da vida. 0 individuo e comprrmido, desde 
o inicio mesmo, num dos moldes pre-fabrtcados - depen- 
dendo da classe social e camada a que pertence ele, ou 
antes a sua familia - e o resultado normal e um produto 
humano padronizado, racionalizado, sistematicamente con- 
trolado por meio de levantamentos estatisticos realizados 
por numerosos departamentos especializados, desde a es- 
cola maternal. As reacoes desse "produto" tornam-se cada 
vez mais automaticas e previsiveis. Espera-se que as 
recepcionistas e aeromocas, os vendedores e os atendentes 
nos postos de gasolina sorriam - a despeito de seu estado 

4 

N essas condicoes, a sensacao provocada pelo lazer esta 
lntimamente relacionada com a sensacao experimentada 
no trabalho - um aborrecimento desgastante e debilitan- 
te. Devemos acrescentar, apenas, que o .aborrecimento vi- 
vido nas horas e dias de tempo livre pode ser ainda mais 
opressivo que o suportado durante a semana de trabalho. 
No caso do trabalho, ele e natural, constituindo um aspec- 
to da sombria necessidade de ganhar o pao com o suor do 
rosto. Toda a historia humana ensinou as pessoas a acei- 
tar como certo que o sofrimento fisico e a tensao psiquica 
sao o preco da sobrevivencia. E enquanto a escassez do- 
minar a condicao humana, este calculo, por cruel que in- 
dubitavelmente seja, a luz da ociosidade e do luxo desfru- 
tados pelos poucos privilegiados, parecia coerente e con- 
vincente aos que nada tern. Para eles, toda reducao no 
dia de trabalho, tOda redueao na semana de trabalho, eram 
passos preciosos na direeao da liberdade. 

Hoje, devemos perguntar o que resta daquela convic- 
c;ao, daquele progresso no sentido da Jiberdade, quando a 
tortura do trabalho compra um periodo maior de ausencia 
de trabalho, que por sua vez e despojado de toda a ale- 
gria, que se transforma numa extensao do pr6prio traba- 
lho, no vazio, tedio e torpor do moderno lazer? Que ra- 
cionalidade resta em suportar-se a autonegacao, a repres- 
sao, a compulsao do trabalho, quando o que se segue, ao 
termino do dia util, e da semana util, e o esteril deserto 
do tedio que constitui o tempo livre na nossa sociedade? 
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de espirito, de sua situacao fisica, de sua atitude para com 
a pessoa atendida. Uma permanente atitude de simpatia 
e necessaria, no trato com trabalhadores e empregados, 
fornecedores e clientes - igualmente a despeito do con- 
teudo e sentido dessas relaeoes em si. Da mesma forma, 
uma pessoa, uma paisagem, uma composicao musical, sao 
julgadas belas nao pelas suas caracteristicas especificas, 
mas pelo seu exito no mercado, sua relacao com a ultima 
moda, o custo, a novidade, a sua capacidade de proporcio- 
nar "diversao" e "relaxamento". 

Na ausencia de uma identificacao espontanea com as 
pessoas e as coisas, o fingimento, a estranha homenagem 
prestada a crencas e ideais obsoletos, tornou-se generaliza- 
do. Como o cao de Pavlov, reagindo ao som de uma cam- 
painha, apressamo-nos a fingir atencao em determinadas 
ocasioes: manifestamos um falso interesse poi· um livro 
ou uma conversaeao ; revelamos falsa preoeupacao com 
acontecimentos politicos, internos ou externos; expressa- 
mos uma falsa alegria em datas fixas, como o Natal, os 
nascimentos, os aniversar ios. 

:f:sse mecanismo para disfarcar a falta de relaciona- 
mento e de interesse emocional parece funcionar, proper- 
cionar um fluxo mais ou menos suave de coexistencia hu. 
mana. Garante uma delicadeza superficial nas relacoes 
entre as pessoas : impfie a manutencao de certas normas 
de comportamento; mantem igrejas, organizacfes filan- 
tr6picas e clubes em funcionamento; e proporciona a base 
para grande parte da atividade cultural da sociedade. Suas 
limitacoes, porem, tornam-se cada vez mais evidentes, e 
tendem, em proporcoes cada vez maiores, a reduzir-lhe a 
eficiencia. 

A medida que o fingimento penetra em todos os recan- 
tos da sociedade, mais dificil se torna aceita-la pelo seu 
valor aparente. Quando as pessoas chegam a- reconhecer 
que 0 que enfrentam e fingimento, 0 conteudo daquilo que 
se finge passa a ser irrelevante e o que e experimentado 
se torna simplesmente o ato de fingimento em si. A. medi- 
da que aquele a quern se dirige o sorriso tern consciencia 
da artificialidade, inainceridade, obrigal(iiO mesmo, do sor- 
riso, este deixa de significar cordialidade, benevolencia e 
calor humanos. E respondido com outro sorriso igualmen, 
te artificial, insincero, obrigat6rio, cancelando-se as duas 
expressoes faciais e deixando em seu lugar a indiferenea 
mutua que deveriam disfarear. 
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8 Quando 0 fingimento e abandonado ostensivamente e se procura 
transmitir uma imagem fiel da realidade, ate a linguagem da arte e esque- 
cida. A realidade e pintada com tOda a nudez, sem mediaeao da in1agi- 
nac;lio artistica que, como todas as formas de espontaneidade, toma-se 
cada vez mais inalcancavel. Isso se pode perceber claramente, por 
exemplo, nos escritos de Henry Miller, nas pecas de Tennessee Williams 
e Edward Albee, e em grande parte da pintura e musica modemas. 

Aproximadamente da mesma forma, quando se torna 
claro a um artista que a recepcao dada a sua obra pouca 
relacao tern com o seu talento e visao, e ao inves disso sim. 
plesmente reflete a necessidade compulsiva das pessoas 
em fingir a atitude que possa estar em moda, sua criativi- 
dade mesma se transforma num fingimento. Procura pro- 
vocar a preferencia fingida do publico, resultando disso que 
um fingimento anula o outro: o artista nada tern a comu- 
nicar ao seu publico, enquanto este nao traz inspirac;iio 
para o artista. £sse rompimento do laeo entre a arte e a 
sociedade priva a primeira da possibilidade de valer-se 
de seu proprio meio de dizer a verdade e rouba a socieda- 
de um de seus poucos meios pelos quais, em toda a hist6ria, 
pode apreender a verdade.8 

Mas onde o mecanismo do fingimento tende a des- 
montar-se totalmente e deixar de cumprir a func;ao de 
possibilitar a manutencao de contatos humanos basicos e 
no terreno das relacoes entre os sexos. Nesse caso, o fingi- 
mento e ainda menos capaz de servir como substitutivo da 
espontaneidade, pois esta, e a capacidade de dedicacao emo- 
cional, nao sao simples componentes da relaeao - consti, 
tuem a sua essencia mesma. Nesse caso o fingimento, mes- 
mo sem ser percebido como tal, nao pode ocultar o recalque 
de impulsos libidinosos e a incapacidade de experimentar 
a satisfac;ao sensual. Todos os esforcos para manter as 
aparencias de afeic;ao, de participaeao, de benc;ao fami- 
liar, nao conseguem, inevitavelmente, ocultar o que Marx 
considerou como a alienacao do homem em func;ao de si 
mesmo, e o que Freud chamou mais tarde de "mutilacao 
afetiva" do individuo. 

0 fenfrmeno nao e, evidentemente, de origem recente. 
A repressao marcou sempre a explicacao do homem pelo 
homem. Sufocando a luta pela liberdade, dominando a 
aversao a labuta e a abnegacao, destruindo 0 sentimento 
de compaixao e solidariedade para com o pr6ximo, o re- 
calque comprimiu o homem em moldes que o tornam posai- 
vel de explorar e ser explorado. Como disse Freud, "e im- 
possivel ignorar as proporeoes em que a civilizacao e cons- 
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9 Sigmund Freud, Civilization and It.s Discontents, Londres, 1955, 
pag. 63. 

tituida de renuncia a satisfaeao dos instintos, o grau em 
que a existencia da civilizaeao pressup6e a nao-satisfacao 
(supressao, recalque, ou qualquer outra coisa ?) de pode- 
rosas necessidades dos instintos".9 

Durante muitos seculos, as forc;as do recalque extrai- 
ram grands parte de seu poder forrnidavel de duas fontes 
que permaneceram relativamente invarlaveis. Uma foi 
a crescente escassez que era - nas condicoes do tempo, 
acertadamente - considerada como uma realidade inevi- 
tavel da natureza. A incidencia do onus impasto por essa 
escassez ficava, e claro, sujeita ao debate e a critica: as 
iniusticas a ela associadas davam origem ao protesto po- 
pular quase permanente; podiarn ser e de f ato eram apre- 
sentados argumentos convincentes para mostrar que numa 
ordem social diferente os piores efeitos da escassez pode- 
riam ser amenizados. Mas a existsncia da escassez nao 
podia ser negada, e esse reconhecimento necessariamente 
implicava a consciencia da inevitabilidade do trabalho du- 
rante toda a vida e de padroes minimos de sobrevivencia 
para a grande maioria da humanidade. 

A outra fonte de combustive! para o motor de recal- 
que esta intimamente relacionada com a primeira : a cren- 
ca indubitavel do povo nos principios basicos subjacentes 
aos tabus e proibicoes, as regras e regulamentos que gover- 
nam o comportarnento dos homens na sociedade. :tl:sses 
principios, elaborados pelo aparato cultural e religioso da 
sociedade, transmitidos de uma gerac;ao para a seguinte, 
interiorizados e parecendo um aspecto imutavel da "na- 
tureza humana", coagulados numa consciencia, um supe- 
rego, sempre vigilante e punindo rigorosamente os viola- 
dores de seus preceitos com amargos sentimentos de culpa. 
A sociedade adquiriu, assim, o que se poderia charnar de 
uma for~a policial psiquica que mantem, eficientemente, 
a "lei e a ordem" espiritual. 

0 que distingue nossa epoca de todes as epocas ante- 
riores e o fato de que hoje, nos paises capitalistas adianta, 
dos, o mecanismo de recalque realizou sua missao histori- 
ca. A disciplina de trabalho e a abnegacao por ela imposta 
possibilitaram a acumulacao macica de capital e com ela 
a construcao de um aparato industrial de grande capaci- 
dade de producao, 0 aperfeicoarnento da automaeao e da 
cibernetica nas duas ultimas decadas indica o fim da longa, 
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longa era na qual a inevitabilidade da escassez constituiu 
.a realidade central da existencia humana. Nao pode ha- 
ver diivida de que a aceitacao continua de tal inevitabili- 
dade, em condicoes como as predominantes nos Estados 
Unidos de hoje, e, por excelencia, uma falsa consciencia. 
Serve, atualmente, apenas para manter e apoiar uma or- 
dern social opressiva, e sua influencia sobre a mente das 
pessoas reflete apenas o predorninio anacronico de uma 
Ideologia superada. 

Os mesrnos processos hist6ricos que tornaram obje- 
tivamente possivel eliminar a escassez contribuiram mui- 
to para enfraquecer a f orr;a policial psiquica da sociedade. 
0 avaneo e a difusao da racionalidade resultantes do pro- 
gresso espetacular da ciencia e tecnologia - e que por 
sua vez provocava esse progresso - solaparam fatalmente 
a fe em rnuitos dos principios morais basicos que orientam 
a conduta do homern. Tornados obsoletes pelas modifies- 
r;oes profundas da realidade economica e minados pela 
critica racional em todas as suas formas, esses principioe 
ja nao podem aguentar o peso da estrutura repressiva que, 
tradicionalmente, tinham de manter. 

Essa erosiio progressiva das bases economicas e ideo. 
16gicas do recalque levou, nos paises capitalistas adian- 
tados, a consequencias complexas e contradit6rias, hem 
como importantes. De um lado, as manif estacoes mais 
imediatas e evidentes do recalque se reduziram e desapa- 
receram de forma acentuada; as relacoes sexuais dentro 
e fora do casamento sao mais livres; a disponibilidade e 
USO generalizado de metodos anticoncepcionais baratos 
muito contribuiram para libertar as mulheres da escravi- 
dao domestioa ; e a educacao dos filhos e, sob certos as- 
pectos, mais sensata e sensivel. 

Por outro lado, o enfraquecimento do mecanimo de 
recalque levou a consequencias negativas nao menos acen- 
tuadas. 0 velho c6digo moral, imposto em grande parte 
pela consciencia do individuo, esta num declinio evidente 
e acelerado. Mas o capitalismo monopolista mostrou-se 
completamente incapaz de criar uma nova moral para 
guiar a conduta dos homens numa era de abundancia po- 
tencial. Em consequencia, o onus da proteeao da socie- 
dade contra o comportamento destruidor coube, em pro- 
porcoes crescentes, as pressoes exteriores ao individuo - 
recompensas e punicoes economicas, e, acirna de tudo, a 
policia e aos tribunais. Que essas pressoes externas foram 
incapazes de substituir o c6digo moral efetivo se torna 
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10 0 New York Times de 11 de outubro de 1962 cita J. Edgar 
Hoover, diretor do Bureau Federal de Investiga9ao (FIB), ao afirmar 
que os crimes mais do que duplicaram a partir de 1946 e aumentaram 
cinco vdzes mais rapidnmcntc do quo a populacao, entre 1957 e 1962. 

11 New York Times, 17 de marco de 1965. 

Urna das grandes revelacoes de Freud foi a de que 
a civilizacao nao se baseia apenas no recalque dos im- 
pulsos libidinosos, mas tambem, e de forma nao menos 
importante, na sua canalizacao, em volume significativo, 
para finalidades criadoras - processo a que deu o nome 
de sublimacao. Quando a necessidade de repressao e o 
mecanismo de repressao se rompem, parece claro que a 
civilieacao s6 pode florescer se os canais de sublimacao 
forem constantemente ampliados e aprofund.ados, somen- 
te se as pessoas puderem encontrar escoadouros sempre 
novos para as suas energias latentes, e que tambem cons- 
tituam fontes autenticas de satiafacao. Mas, no capitalis- 
mo rnonopolista, e exatamente o contrario que ocorre: 

5 

evidente de mil formas, grandes e pequenas, Os indices 
de criminalidade, por exemplo, elevaram-se muito mais 
rapidamente do que OS indices demograficos.'? Mas 0 que 
talvez seja ainda mais sintomatico (e aterrorizador) e a 
proporcao sempre crescente em que a violencia satura a 
pr6pria atmosfera do mais adiantado pais capitalista. Os 
rnoradores das cidades, informa o New York Times (20 
de rnaio de 1963), "receiam transitar pelos seus parques, 
rnesrno durante o dia". E os departamentos de policia em 
Nova Yorke em outros lugares publicam folhetos especiais, 
aconselhando os cidadaos, entre outras coisas, a s6 pas- 
sar pelas ruas iluminadas, fechar com duas voltas da 
chave todas as portas a noite, Jamais abrir a porta sem 
que o visitante se identifique. "Ate em Filadelfia, cidade 
do arnor fraternal", diz o ex-Prefeito daquela cidade, Ri- 
chardson Dilworth, "eu nao pensaria em sair a noite a 
nao ser de taxi, e corn as portas trancadas".'! 

ll: esse o destino inevitavel de uma sociedade sem fe 
e sem moral - e sem a capacidade de proporcionar aos 
seus membros formas de usar suas energias para fins hu- 
rnanamente interessantes e dignos. 
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a totalidade do processo vital de sublimacao esta em peri- 
go de colapso. Como interpretar de outro modo a perda de 
significacao do trabalho, a insipidez estultificante do la- 
zer, a degeneraeao do que recebe o nome de cultura, o fe- 
necimento da atividade politica como Juta sebre o cami, 
nho a ser percorrido pela sociedade? 

N essas circunstancias, e facil compreender por que a 
sexualidade voltou ao primeiro piano como meio cada 
vez mais predominante de satisfac,;ao dos impulsos libi- 
dinosos. Na ideologia oficial, o ressurgimento da sexuali- 
dade toma a forma de insistencia em que a felicidade se 
encontra entre as quatro paredes de cada um, nos bracos 
da esposa e na companhia da familia. ~sse ressurgimen- 
to nao e menos evidente na cultura nacional e no apelo 
incessante das campanhas de vendas a sexualidade como 
a mola de todo o prazer - a ser obtido pela compra de 
um autom6ve1 ou um de sabao, pela realiza<,;ao de uma via- 
gem, a compra de uma roupa nova ou uma j6ia. 

Mas essa "reprimitivizacao" nao funciona. Ha uma 
assimetria essencial no progresso em causa: os tabus e as 
sublimaeoes eram essenciais A contencao e reorientacso 
das energias libidinosas, mas o enfraquecimento dos tabus 
e a obstrueao dos canais de sublimaeao nao levam automa- 
ticamente a reorientacao dos impulses libidinosos no sen- 
tido de suas f inalidades biologicas originais. Pelo con- 
trario, o efeito e simplesmente levar mais longe a destrui- 
c,;ao da capacidade psiquica de satisfac,;ao direta das ne- 
cessidades libidinosas. As aparentes possibilidades su- 
geridas com tamanha liberalidade pela renovada enf ase 
na sexualidade continuam essencialmente inatingiveis : o 
homem anestesiado sofre uma especie de castractiio psi- 
quica, uma incapacidade de experimentar a catarse psi- 
quica atraves da atividade sexual. Embora grande parte 
do que era proibido antes seja permitido hoie, o que e per- 
mitido hoje deixou de ser o mesmo que costumava ser 
proibido. Cedendo aos ataques do racionalismo, as proi- 
bic,;oes e injunc,;oes antigas cairam em desuso, mas nao 
antes de terem esvaziado de seu conteudo emocional as 
atividades que deviam impedir e assim priva-las de seu 
sentido e capacidade de satisfac;ao. A semelhanca com 
o que vem acontecendo no terreno economico e notavel : 
a racionalizacao do modo de funcionamento das unidades 
economicas e humanas dessa sociedade capitalista proces- 
sa-se em harmonia com o desaparecimento de qualquer fi- 
nalidade significativa. A "atrofia da vida sexual" de 

351 0 SISTEMA IRRACIONAL 



que falou Freud nao e a atrofia da atividade sexual: e a 
atrofia do conteudo e significado psiquieos dessa ativi- 
dade. 

Como ocorre freqiientemente, as aparencias sao en- 
ganosas : assim como os impulsos de Don Juan e Messali- 
na sao hoje considerados nao como indicio de uma exube- 
rante joie de »iore, mas de um fracasso constante em 
conseguir a satisfac;ao sexual e uma conseqiiente bus- 
ca incansavel de companheiros que lhes pudessem aju- 
dar a atingir o que para eles era inalcancavel, assirn a 
obsessao de nossa sociedade com a sexualidade deve ser 
considerada nao como reflexo de um aumento geral da 
satisfacao sexual, mas como um indicio claro de um mau 
funcionamento sexual. tste pode tomar a forma de uma 
deficieneia <la capacidade tecnica para a atividade sexual. 
:E importante, porem, compreender que nao toma neces- 
sariamente essa forma e pode expressar-se, igualmente 
hem, na ausencia, ou redueao significativa, <la capacidade 
de experimentar uma descarga psiquica atraves da ativi- 
dade sexual. Como Freud mostrou, originalmente, e Wi- 
lhelm Reich desenvolveu e ressaltou posteriormente, esses 
dois aspectos estao longe de ser identicos : a potencia tee- 
nica pode coexistir, e freqiientemente coexiste, com a im- 
potencia psiquica, orgastica, que por sua vez da origem 
a todas as formas de perturbacoes neuroticas. 

A consequencia mais importante do mau funciona, 
mento sexual e a desordem que provoca no "mundo inte- 
rior" que deve conciliar o homem com a aridez e opressi- 
vidade do mundo exterior. Ao lnves de aiuda-lo a superar 
sua incapacidade de relacionamento humano, de amor e 
solidariedade, a sexualidade e transformada numa fonte 
de tensao e frustraeao para o homem e a mulher. Encon- 
tramos, mais uma vez, o paradoxo da racionalidade parcial 
avaneando juntamente com a irracionaljdade total. 0 
conhecimento solapa os velhos tabus e inibicoes, reduz a 
ignorancia e o medo, torna possivel um aumento no volume 
da atividade sexual. Ao mesmo tempo, aumenta a distan, 
cia entre a satisfacao <las exigencias sexuais e o prazer 
obtido com a atividade sexual, e o sofrirnento provocado 
pela inadequacao pstquica se torna mais debilitante e mais 
dificil de suportar. "O aumento do conhecimento da vida 
sexual afetou as mulheres para pior, e nao para melhor", 
escreve o Dr. Dingwall, estudioso britanico da sociedade 
americana. "Pois quanto mais ela sabia, tanto mais ela 
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12 Eric John Dingwall, The American Woman: A Historical Study, 
Londres, 1956, pag. 220. 

13 lbid., pag. 222, 

suspeitava de que estava sendo enganada".12 E prossegue 
para chegar a conclusao inevitavel de que "a falta de sa- 
tisfa<;ao sexual plena esta na essencia do descontentamento 
manifestado por tantas m ulheres americanas", e q ue isto 
tern "suas repercussoes em todos os setores da vida" .13 

0 setor da vida mais imediatamente afetado e, natu- 
ralmente, o das relacoes conjugais. Pslquicamente preju- 
dicadas pelo seu mau funcionamento sexual, as duas par- 
tes do casamento tendem a mergulhar num estado de mi- 
seria emocional que as impede, imediatamente, de dar-se 
mutuamente o que precisam, e de compreender as causas 
de seus problemas. Marido e mulher se sentem "engana, 
dos" e tendem a culpar-se um ao outro. 0 que Freud 
chamou de "superestimaeao primitiva do objeto sexual" 
cede ao seu menoscabo agressivo. 0 que foi admirado 
antes transforma-se numa fonte de irritacao e aborreci- 
mento, resultando disso brigas e recriminacoes sobre as- 
suntos totalmente sem relacao com o verdadeiro proble, 
ma. A hostilidade evidenciada nessas ocasioes provoca 
sentimentos de culpa e remorso ; tais sentimentos levam 
as reconciliacoes, que por sua vez reiniciam novamente 
todo o circulo vicioso. 

0 fato de poder o homem obter certo relaxamento 
somatico da tensao atraves das relacfies sexuais, embora 
tal possibilidade seja muito mais limitada para a mulher, 
tende a reforcar nesta a sensaeao de estar sendo explora- 
da e malbaratada, Isto, por sua vez, tende a dar origem 
a uma exigencia constante de que o marido pelo menos 
corresponda as suas obrigacoes em outras areas da vida 
matrimonial. ~le, por sua vez, sofrendo de uma irritante 
incerteza de ser a sua inadequacao excepcional, na verdade, 
a responsavel pela infelicidade de sua mulher, sucumbe 
a pressao. Redobra seus esforcos para sustentar hem toda 
a familia, procura ser o mais util possivel em casa, con- 
trai dividas para satisfazer os caprichoe da mulher. Co- 
loca-a num pedestal e faz tudo o que puder para acalma- 
la, dando-lhe uma assistencia permanente - apenas para 
descobrir, no final das contas, que todos os seus esforcos 
Sao inuteis, que nada do que possa dar satisfaz OS desejos 
da mulher, e que ao inves de lhe conquistar a afeic;ao sim- 
plesmente perde o seu respeito. 
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14 Citndo de Family Service 1-Iiglilights, publicacao da Assoclacao, 
no New York Times, 12 de novembro Cle 1961. Aproximadamente a 
mesrna epoca, o Professor Judson T. Landis, da Universidade da Cali- 
f6mia, expressava a opiniao de que a detertoraeao da vida familiar na 
Cnli£6mia, sob muitos aspectos um Estado modslo, havia alcancado "pro- 
porcoes atemorlzadoras", em que "50 casamentos ( 55 em Sao Francisco), 
em cada 100 fracassam". San Francisco Chronicle, 2 de novembro de 
1961. 

Ha muitas formas pelas quais as pessoas procuram 
fugir dessa sorte, as diferencas dependendo de fatores 
tais como a situaeao economica e social, a tormacao reli- 
giosa e etnica, e traces peculiares da personalidade. A 
nocao, grandemente ilusoria, de que um.a mudanca de com- 
panheiro constituira um remedio eficiente leva, em certas 
camadas da sociedade, a uma proliferacao de relaeoes ex- 
traconi ugais e em frequencia cada vez maior, a desinte- 
gra<;oes de familias atraves do divorcio, separacao, ou 
abandono, 0 numero sempre crescente de div6rcio levou 
a Associacao Americana de Assistencia a Familia a decla- 
rar que "a desintegraeao da familia e 0 problema social 
n.? 1 da America"." 

Quando, por motivos economicos ou religiosos, evita- 
se o div6rcio e marido e mulher permanecem [untos, a 
atmosfera na famllia e, freqiientemente, a de frieza OU 
indisfarcada hostilidade. Pessoas que dispoem de pouca 
ou nenhuma liberdade de movimento por motivos econo- 
micos, dominadas pela inevitavel necessidade de ganhar 
a vida e manter os filhos, resignam-se ao seu destino. Como 
sua incapacidade de viver s6 tern correspoudencia na im- 
possibilidade objetiva de modificar a propria vida, so- 
frem sua infelicidade ate o amargo fim e acabam seus 
dias sem jamais descobrir e desenvolver suas habilidades 
e sua potencialidade criadora. Para muitos, o alcool e 
0 unico console; para outros, 0 suicidio representa uma 
fuga desespsrada. 

Aqueles economieamente mais afortunados esperam 
encontrar alivio nas modifieacoes das circunstancias ex- 
ternas. Levados poi· outra nocao ilus6ria, a de que a ca- 
tarse emocional que !hes foge pode ser, de alguma forma, 
capturada num ambiente diferente, mudam-se para casas 
novas, cercam-se de objetos caros, realizam freqiientes vi- 
sitas ao exterior. Procurando contlnuamsnte alguma for- 
ma nova de superar sua fome emocional, sao os prot6tipos 
do consumidor americano, proverbialmente inquieto, sem- 
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15 ~. essencialmentc, a mesma busca inutil de um Iogo-fatuo - 
apenas na direcao oposta - 9ue leva os chamados beatniks a tentar a 
plenitude emocional pela renuncia ao modo de vida "quadrado", com 
suas comodldades e amenidades, e a sua substituieao por um modo de 
vida caractcrizado pela cxcentricidade, promiscuidade e droga. 

pre sensivel a novas modas e manias, a novos produtos e 
modelos - e a novos tranquilizantes e analgesicos." 

Uma atitude diferente e evidenciada pelos membros 
das classes profissionais, os trabalhadores nas industrias 
de entretenimento e comunicacao em massa, professcres 
e alunos de faculdades e universidades. Devido a sua for- 
macao educacional e a natureza de suas ocupacoes, tais 
pessoas sao especialmente sensiveis a contradicao entre 0 
relaxamento de recalque e os crescentes obstaculos que a 
sociedade monopolista capitalista impoe a satisfacao dos 
impulses emocionais. Sua reacao a crise toma frequen- 
temente a forma de um esforc;o fanatico para encontrar 
uma solucao no piano individual, atraves do que talvez se 
possa ehamar de uma dose de "re-sublimacao". Empreen- 
dida deliberadamente, essa tentativa tern todas as marcas 
de uma terapia ocupacional. Praticar a pintura ou a de- 
coracao de interiores; transformar-se num conhecedor de 
obietos de arte raros; colecionar discos fonograficos (li- 
mitados, freqilentemente, a um determinado pais ou perio- 
do hist6rico) - sao essas as expressi5es caracteristicas 
desse impulso "cultural". Sua artificialidade e, habitual- 
mente, hem clara. Os livros quase sempre permanecem 
sem ser abertos, para enfeitar prateleiras hem desenha- 
das ; o uso constante do fon6grafo tecnicamente soberbo 
sugere nao tanto 0 amor a musica, mas 0 medo do si- 
lencio; o exame dos catalogos dos antiquaries e dos ne- 
gociantes de artes ou a escolha de um novo desenho para 
redecorar a sala de estar proporcionam apenas uma fuga 
temporaria a necessidade de estar s6 com os pr6prios pen- 
samentos e sentimentos. As fontes de prazer e satisfac;iio 
imaginadas ,gao tao estereis quanto as outras, as quais 
deveriam substituir. 

Onde o impacto da busca de satisfacoes substitutivas 
e experimentado com maior forc;a, e onde tambem e mais 
importante, e no terreno das relacoes entre pais e filhos. 
A conviccao de que as dificuldades entre marido e mulher 
serao minoradas pela sua responsabilidade e afeic;ao con- 
j unta pelos filhos e universal. Nao obstante, na pratica, 
o nascimento dos filhos, longe de resolver todos os proble- 
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16 "Dezenas de casos atualmente perante as autoridades encarre- 
gadas <la delinqiiencia juvenil em todo o norte da Calif6rnia indicam 

mas, habitualmente os complica e torna mais delicados. Em- 
bora ter filho seja uma questao de realizacao e orgulho, 
as responsabilidades e obrigaeoes que eles impoem limi- 
tam a liberdade dos pais e aumentam as tensoes ja for- 
midaveis sob as quais vivem. E, se ocorre um rompimen- 
to do casamento, a presenca de filhos torna a separacao 
emocionalmente mais traumatica e economicamente mais 
dificil. 

Esses fatos desagrada veis desaparecem do modelo 
comumente apresentado como sendo o da vida de familia 
nos Estados Unidos de boje. Ali, as criancas sao coloca- 
das num pedestal ainda mais alto do que o ocupado pela 
mulher. Recebem, constantemente, demasiada atencao e 
favores, e uma grande e crescente proporcao da renda fa- 
miliar e dedicada a satisfac;ao de seus desejos. Nao obs- 
tante, esse endeusamento da crianca, ressaltado como e 
pela ideologia dominante e explorada pelas perenes cam- 
panhas de vendas, longe de demonstrar que 0 pais e um 
paraiso das criancas, demonstra antes a natureza proble- 
matica da posic;ao da crianca na sociedade, e das relac;6es 
entre pais e filhos. Emocionalmente famintos e privados 
de dar-se mutuamente o que necessitam, divididos entre 
o amor natural, e socialmente aprovado, pelos filhos, e o 
desejo por vezes irresistivel de considera-los pelo menos 
parcialmente responsaveis pela impossibilidade de romper 
a miseria limitadora de suas proprias vidas, os pais nao 
estao em eituacao de satisfazer as necessidades emocionais 
dos filhos ou de chegar a relacoes saudaveis com eles. 

Essa ambivalencia aumenta a tensao que domina a 
atmosfera dentro da familia, tenslio que pode expressar-se 
em conflitos tempestuosos ou numa hostilidade silenciosa 
ou numa falsa "comunldade". A crianea, sempre sensivel 
ao meio, e inevitavelmente afetada nas profundezas de seu 
ser. A falta de relacionarnento dos pais modela-lhe a pro- 
pria personalidade ; a "mutilacao afettva" de uma geraeao 
transforma-se numa caracteristica "herdada" na gerac;iio · 
seguinte, cuia vida aleiia e destr6i. 

Numa pequena minoria de casos - mas que infeliz- 
rnente esta aumentando - a frustraeao dos pais toma a 
forma de agressividade incontrolada, rompendo todas as 
infbicces e resultando numa inimaginavel brutalidade para 
com os filhos.16 Mais freqtienternente, expressa-se na Ji- 
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os abusos que os pais estao cometendo em relaeao aos filhos. Somente 
em Sao Francisco, os casos de crueldade para com criancas triplicaram 
nos dois ulttmos anos, e a partir de 1.0 de janeiro o padrao da violencia 
dos pais parece estar-se acelerando num ritmo cada vez maior", San 
Francisco Chronicle, 5 de abril de 1961. 

beralidade que constitui, habitualmente, apenas um leve 
disfarce para a falta de interesse e preocupacao pelo de- 
senvolvimento dos filhos. Estimulados a passar horas em 
frente dos aparelhos de TV, ou a fazer o que lhes agradar, 
a principal exigencia feita pelos pais aos filhos e de dei, 
xa-los em paz. Sempre no carninho, sempre entregues aos 
cuidados de alguma outra pessoa, as criancas sentem-se 
indesejadas, uma simples fonte de preocupaeao e despesa. 

Na maioria dos casos, porem, a incapacidade que tern 
os pais de experimentar uma afeic;ao espontanea pelos 
filhos, chocando-se com as normas ideol6gicas e as exi- 
gencias da consciencia, cria penosae sensacoes de culpa 
que os pais procuram minorar dando aos filhos os simbo- 
los do amor e da afeic;ao. Que essa solicitude e falsa, que 
nao emana de um calor e empatia genuinos pela crianca 
se pode sentir em todos os nivels especialmente pela pr6- 
pria crianea, o mais eficiente de todos os detectores de 
mentiras. 

A experiencia diaria da crianca, portanto, e estar 
cercada de aparencias. Registrando tudo o que ocorre 
nesse meio, ref'letindo-o desde os seus primeiros dias, a 
crianca e muito influenciada pela atitude que os pais man- 
tern entre si, tanto quanto pela atitude que tern para com 
ela, Mesmo quando recebe todas as manifestac;0es exte- 
riores de amor, ela nao deixa de ser profundamente afeta- 
da pela falta de relacionamento dos adultos entre si : nas 
circunstancias mais favoraveis, o mundo da crianca nao 
pode ser insulado da temperatura congelante do mundo 
dos adultos. A vida sem finalidade dos pais, suas tensoes, 
frustracces e aborrecimentos nao podem deixar de mar- 
car as caracteristicas e desenvolvimento da crianea, Assim, 
os pais modelam os filhos a sua pr6pria semelhanca ; tal 
como perderam a fe na sociedade, deixaram de acreditar 
em sua ideologia, tornaram-se hostis ao seu trabalho e 
uns aos outros, tambem os filhos perdem a f e nos pais e 
percebem a hipocrisia de seus preceitos e admoestaeoes. 
Encontram-se todos juntos numa selva onde nao ha amor 
em confianca, nenhum objetivo e nenhum ideal pelo qua] 
valha a pena lutar. 
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11 Growing Up Absurd, Nova York, 1960, pag. 14 e pag. XVI. 

Esse estado de coisas nao pode ser modificado pelo 
simples desejo, OU por um passe de magica. Declaracoes 
de que os Estados Unidos necessitam de um "renascimen- 
to espiritual", ou um esclarecimento das "metas nacio- 
nais" sao tao slntomaticos da condicao patolcgica a que 
deveriam opor-se como de uma profunda incapacidade de 
compreender a sua natureza e origem. Quando um autor 
sensivel e observador como Paul Goodman afirma, since- 
ramente, que "nossa sociedade nao pode manter as duas 
atitudes: aceitar um sistema conformista e ign6bil e ter 
homens habilitados e de espirito para fazer funcionar o 
sistema", mas apenas para concluir que "se dez mil pessoas 
em todas as camadas da vida se colocarem de pe e falarem 
e insistirem, teremos nosso pais de volta", percebemos 
entao a medida do fracasso, mesmo entre nossos melhores 
crtticos sociais, em enfrentar o carater real e as verda- 
deiras dimensoes da crise de nosso tempo." 

Com efeito, per tras do vazio, da degradacao e do so- 
frimento que envenenam a existencia humana nessa so- 
ciedade estao a irracionalidade profunda e a bancarrota 
moral do capitalismo monopolista. Nenhum protesto indig- 
no, nenhuma reforma dentro da estrutura do capitalismo 
monopolista podem deter a decadencia do todo. Essa de- 
cadencia torna cada vez mais problematica a racionalidade 
ate do progresso mais espetacular no conhecimento cien- 
tifico e nas habilidades tecnicas e organicas. Os aperf ei, 
ecamentos nos meios de comunicacao em massa simples- 
mente apressam a degeneracao da cultura popular. A 
maior perfeicao na manufatura de armas de destruieao 
nao torna racional a sua fabricaeao, A irracionalidade do 
fim nega todos os aperfeicoamentos dos meios. A propria 
racionalidade se torna irracional. Chegamos a um ponto 
em que somente a verdadeira racionalidade esta em a~ao 
para derrubar o que se tornou um sistema irreparavel- 
mente irracional. 

Ocorrera ta! a~ao em volume e intensidade suficientes 
para realizar essa finalidade? 0 futuro dos Estados Uni- 
dos e do capitalismo monopolista evidentemente depende 
da resposta. E tambem, embora mais indiretamente, o 
futuro da pr6pria humanidade, durante um longo tempo 
a vir. 

6 
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18 Ver a analiso das dimensi5es da pobreza nos Estados Unidos 
de hojc as pags. 285-288. 

UI Tal e, certamente, o objetivo da chamada guerra a pobreza 
promovida pe)a Adrninistracao Johnson. 

20 0 fato de que talvez estejamos entrando numa fase como essa e sugendo pelos resultados atingidos pelo chamado Midtown Manhattan 

A resposta da ortodoxia marxista tradicional - de 
que o proletariado industrial deve finalmente erguer-se 
na revolucao contra seus opressores capitallstas - ja nao 
e convincente. Os trabalhadores industriais sao uma mi- 
noria decrescente na classe operaria americana, e seu 
nucleo organizado nas industrias basicas foi, em grande 
parte, integrado no sistema vigente, como consumidores 
e como rnembros ideologicamente condicionados dessa so- 
ciedade. Nao sao, como ocorria na epoca de Marx, as vi- 
timas especiais do sistema, embora sofram com a sua ele- 
mentaridade e irracionalidade, juntamente com todas as 
outras classes e camadas - mais do que algumas e menos 
do que outras. 

0 sisterna tern, e claro, suas vitimas especiais. Sao 
os desernpregados e os inempregaveis, os trabalhadores 
agr icolas migratories, os moradores dos guetos das gran- 
des cidades, os que abandonam as escolas, os velhos que 
vivem de magras pensoes - numa palavra, os parias, os 
que pela sua limitada capacidade aquisitiva siio incapazes 
de desfrutar os prazeres do consumo. Mas esses grupos, 
apesar de seu mimero irnpressionante,18 siio demasiado 
heterogeneos, dernasiado esparsos e fragmentados para 
constituirem uma fori;a coerente na sociedade. E a oligar- 
quia sabe como, atraves de doacoes e esmolas, mante-los 
divididos e impedir que se tornem um Zumpen-proletariado 
de famintos desesperados.19 

Se limitarrnos nossa atencao a dinamica interna do 
capitalismo monopolista adiantado, sera dificil evitar a 
conclusao de que a perspectiva de uma ai;ao revolucionaria 
efetiva para derrubar o sistema e pequena. Visto desse 
angulo, o curso de evolucao mais provavel parece ser uma 
continuacao do atual processo de decadencia, com a con- 
tradicao entre as compulsoes do sistema e as necessidades 
primordiais da natureza humana, que se tornara cada vez 
mais insuportavel. 0 resultado logieo seria a dif usao de 
severos desequilibrios psiquicos, que prejudicam e aca- 
barao levando ao colapso final da capacidade do sistema 
de funcionar ate sagundo os seus pr6prios termos.20 
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Sttuly, de longe a mais eompleta pesquisa realtzada ate agora s8bre a 
saude mental de uma amostra grande de populaeao. Baseado em oito 
anos de pesquisa em uma area relativamente abastada e totalmente 
branca na cidade de Nova York e referindo-se exclusivamente a adultos 
entre as idades de 20 e 59 anos ~ste estudo revelou que apcnas 18,5% 
da amostra podiam ser considerados como hons, isto c, livres de sintomas 
significativos. Os niveis suave e moderado da Iormacao dos sintomas 
reprcsentaram 36,3% e 21,8$ da amostra, respectivamente. Os niveis 
acentuado, grave e de incapacidade foram de 13,2%, 7,5% e 2,7%, respecti- 
vamente. Assim, mais de quatro quintos <la amostra foram considerados 
como sofrendo de alguma forma identlficavel de perturbacao mental, e 
quase um quarto estava do "lado descquilibrado <la escala de conti- 
nuidade da saude mental". Leo Srole e outros, Mental Health in the 
Metropolis: The Midtown Manhattan Stiidy, Nova York, Toronto e 
Londres, 1962, pag. 342. 

Mas como ressaltamos no capitulo 7, o capitalismo 
monopolista adiantado nao existe isoladamente e qualquer 
especulacao quanto ao seu futuro que leve em conta ape- 
nas suas leis e tendencias internas certamente sera en- 
ganosa. Os Estados Unidos dominam e exploram, em 
diferentes medidas, todos os outros paises e territ6rios do 
charnado "mundo livre" e encontram graus igualmente 
variados de resistencia. A rnais alta forma dessa resis- 
tencia e a guerra revolucionaria que visa a retirada do 
sistema capitalista mundial e ao inicio de reconstrucao 
social e economica em bases socialistas. Tal guerra ja- 
mais esteve ausente, desde a Segunda Guerra Mundial, e 
os povos revolucionarios conseguiram uma serie de vit6- 
rias hist6ricas no Vietna, China, Coreia, Cuba e Argelia. 
Tais vitorias, tomadas em conjunto com a crescente inca- 
pacidade 6bvia dos paises subdesenvolvidos de resolver 
seus problemas dentro da estrutura do sistema capitalis- 
ta mundial, lancaram as sementes da revolucao pelos con- 
tinentes da Asia, Africa e America Latina. Algumas des- 
sas sementes florescerao rapidamente, outras mais deva- 
gar, e outras talvez s6 brotem depois de um demorado pe- 
rlodo de gerrninacao. 0 que parece claro, de qualquer 
modo, e que foram lancadas, e nao poderao ser extirpadas, 
de forma alguma. J a nao e simples ret6rica falar da re- 
volucao mundial: a expressao descreve o que ja e uma 
realidade e se tornara, sem diivida, a caracteristica cada 
vez mais dorninante da epoca historica em que vivemos. 

As implicacoes que tal fato tern para o futuro do ca- 
pitalismo monopolista estao apenas comeeando a eviden- 
ciar-se. A classe dominante dos Estados Unidos compre- 
ende, instintivamente e pela experiencia, que todo progres. 
so da revolucao mundial e uma derrota - economica, po- 
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litica e moral - para ela mesma. Esta disposta a resistir 
a qualquer avanco por todos os meios ao seu alcance e con- 
ta com sua enorme superioridade na tecnologia da guerra 
para a vit6ria. Mas a verdade e que nesta luta nao pode 
haver vit6rias reais para os contra-revolucionarios. Sub- 
jacentes aos movimentos revolucionarios ha problemas eco- 
nomicos, sociais e demograficos bastante reais; e e da na- 
tureza mesma da contra-revolueao impedir que esses pro- 
blemas sejam atacados racionalmente, e muito menos re- 
solvidos. A contra-revolucao pode veneer, e na verdade 
ja venceu, muitas batalhas, mas a guerra continua e se 
estende, inexoravelmente, a novos povos e novas regioes. 
E, a medida que ela se estende, aumenta o envolvimento 
dos Estados Unidos. 

Ninguem pode prever todas as consequencias que tera 
para os Estados Unidos essa crescente participacao na 
causa da contra-revolueao mundial, mas igualmente nao e 
possivel duvidar de que ela afetara profundamente o curso 
interno e externo dos acontecimentos. A longo prazo, seu 
principal impacto se fara, provavelmente, sobre a juven- 
tude do pais. A necessidade de pessoal militar certamente 
se Intensificara: podera, dentro em pouco, ser normal 
para os jovens americanos passar varies anos de sua vida, 
se tiverem sorte de sobreviver, lutando nas selvas e mon- 
tanhas da Asia, Africa e America Latina. A tensao psi- 
quica e o sofrimento fisico experimentados por eles e suas 
familias acrescentarao uma nova tensao a agonia infligi- 
da por uma ordem social anti-humana. Sera o efeito disso 
simplesmente o de apressar o processo de decadencia ja 
tao adiantado? Despertara o choque, talvez, um numero 
cada vez maior de pessoas para as necessidades urgentes 
de transrormacao basica? Ou, como acreditam algumas 
pessoas, a inutilidade cada vez mais evidente de sua causa 
levara a classe dominante americana a irracionalidade su- 
prema de desencadear um holocausto nuclear? 

0 fato de ninguem saber as respostas a essas per- 
guntas e um indicio encorajador para o futuro. Significa 
que toda as opcoes nao estao esgotadas, que as medidas 
que visem a modificar o curso dos acontecimentos tern pos- 
sibilidades de exito. Ha mesmo indicios, especialmente no 
movimento de liberdade dos negros no Sul, nos levantes 
dos guetos urbanos, e no crescente protesto da comunida- 
de academics contra a guerra no Vietna, de que parcelas 
significativas do povo americano estlio prontas, ou esta- 
rao dentro em pouco, a participar numa luta ativa contra 
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o que para elas se tornou uma ordem social intoleravel. 
Se assim for, quern pode fixar limites ao mimero de pes- 
soas, que virao a participar de tal luta no futuro? 

Mesmo que assim nao seja, mesmo que os atuais mo- 
vimentos de protesto fracassem, nao haveria razao para 
afastarmos permanentemente a possibilidade de um ver- 
dadeiro movimento revolucionario nos Estados Unidos. 
A medida que a revolueao mundial se difunde e a medida 
que os paises socialistas mostram, pelo exemplo, a pos- 
sibilidade de usar o controle das fori;as da natureza para 
criar uma sociedade racional que atende as necessidades 
humanas dos seres humanos, mais e mais americanos pas- 
sarao a duvidar da necessidade daquilo que hoje tern como 
certo. E quando isso acontecer em escala maciea, os bas- 
tides mais poderosos do presente sistema irracional des- 
moronarao e o problema de criar de novo se impora entao 
como uma necessidade premente. Isto nao acontecera 
em cinco ou dez anos, talvez nao em cinqiienta ou cem: 
sao poucos oe grandes dramas historicos que se desenro- 
lam em tao pouco tempo. Mas menos ainda e o mimero 
dos dramas que, uma vez iniciados e avancados, modifi- 
cam sua natureza ou sua direi;ao, ate que todas as suas 
potencialidades se tenham revelado. 0 drama de nossa 
epoca e a revolueao mundial; ela jamais podera chegar a 
um fim enquanto nao tiver cornpreendido a totalidade do 
mundo. 

Enquanto isso, o que nos, nos Estados Unidos, neces- 
sitamos e de perspectiva hist6rica, de coragem para en- 
frentar os fatos, e de fe na humanidade e seu futuro. Ten- 
do isto, reconheceremos nossa obrigai;ao moral de nos 
dedicarmos a luta contra um Sistema maJigno e irracio- 
nal, que nao SO mutila, oprirne e desonra OS que nele vi- 
vem, mas tambem ameaca de morte e destruicao centenas 
de milhoes de outras pessoas em todo o mundo. 
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0 problema de calcular o volume do excedente eco- 
nomico produzido pela economia americana e complicado 
pela falta de dados estatisticos que possam ser usados di- 
retamente para tal finalidade. Tornou-se necessario re- 
correr, principalmente, a cifras levantadas para a renda 
nacional pelo Departamento do Comercio dos Estados Uni- 
dos. Muitas delas sao apenas aproximacoes imperfeitas - 
por exemplo, as estimativas da renda das firmas indivi- 
duais OU limitadas. Mais serias sao as difereneas entre 
as categorias empregadas na renda nacional e as implici- 
tas no conceito de excedente economico. Tais diferenc;as 
exigiram varies ajustes nos dados existentes. 

0 metodo empregado nesses calculos do excedente 
economico teve de passar dos elementos mais comumen- 
te identificados do excedente para os incluidos com menos 
freqtiencia, embora nao tenha sido exeqUivel seguir tal 
processo integralmente. Assim, o primeiro passo foi in- 
corporar ao excedente economico os elementos da renda 
da propriedade encerrados nos levantamentos da renda 
nacional. Varios desses elementos tiveram de sofrer ajus- 
tes para se aproximarem dos conceitos empregados aqui ; 
as explicacdes serao dadas mais adiante. 

0 volume dos varios tipos do que podemos chamar 
de despesas desnecessarias realizadas no processo econo- 
mico foi calculado em seguida. Do ponto-de-vista das fir- 
mas, muitas dessas despesas parecem necessarias, mas, 
do ponto-de-vista da economia, constituem formas de des- 
perdicio. Foram, portanto, incorpor.adas ao excedente eco- 
nomico. 

A terceira categoria principal de excedente para a 
qual fizemos estimativas foi a parte absorvida pelo Go- 
verno. Todas as despesas governarnentais foram inclui- 
das no excedente economico. Assim, o criterio adotado 

JOSEPH D. PHILLIPS 

AP:ENDICE 

ESTIMATIVA DO EXCEDENTE ECONOMICO 



1 A Conferencta do Progresso Economico calculou a perda de 
produ~iio para os anos de 1953-1960, provocada por essa Ionte, e01 
262 btlhoes de d61ares de 1959. Jobs and Growth, Washington, 1961. 

2 Todos os quadros estao no final do Apendice, 
9 Jesse V. Burkhead, "Changes in the Functional Distribution of 

Income', Journal of the American Statistical Association, junho de 1953, 
pllgs. 192-219. 

0 problema geral, no caso, e tratar a renda das fir- 
mas individuais e limitadas como Jucro ou como renda do 
trabalho, ou como uma mistura de ambas, Pelo menos um 
estudo tratou-a totalmente como renda do trabalho.3 Tai 
procedimento parece injustificado para nossa finalidade. 

A. Renda dos Firmas lndividuais e Limitadas 

Os lucros das grandes empresas foram computados 
depois de deduzidos os impostos de renda e deixada uma 
margem para o ajuste da avaliac;ao de estoques. (Ver Qua- 
dro 1.2) 0 ajuste relativo As margens de depreciacao ex- 
cessivas foi feito depois de ter sido a renda do Jucro das 
firmas individuals e limitadas somada aos lucros das gran, 
des empresas para obter ... se os lucros totais. 

1. RENDA DA PROPRIEDADE 

nao foi o da necessidade, ou utilidade, da despesa gover- 
namental, 

Os totais dessas tres principais categorias de exce- 
dente economico - renda de propriedade, desperdicio no 
processo economico e despesa governamental - foram 
entao somadoe para obtermos os nossos totais gerais. De- 
vemos notar, porem, que esses totais ainda nao incluem 
todos os elementos do excedente. Alguns nao puderarn 
ser calculados anualmente, a falta de dados adequados. 
Um <lesses elementos e a permeacao do processo produti- 
vo pelas campanhas de venda, mas alguns dados para 
anos recentes mostram a sua ordem de grandeza. Outro 
elemento que poderia ser razoavelmente incorporado ao 
excedente, mas foi omitido, aqui, e a producao que se 
deixa de fazer devido a existencia do desempregc.' 
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• Edward C. Budd, "Treatment of Distributive Shares", em A Cri- 
tique of the United States Income and Product AccOtlnts: Sttulies in 
Income and Wealth, Vol. 22, pags. 356-357. As estimativas de Budd 
para a renda de propriedade das ernpresas individuais e limitadas, em 
1952, elevou-se a 26,7% da renda total de tais empresas, 

Os dados obtidos das receitas tributarias do censo mostram 
que um numero consideravel de firrnas individuais e limi- 
tadas emprega varios trabalhadores e obtem lucros con- 
sideraveis. Por outro lado, seria irnproprio considerar 
toda a renda dessas empresas como renda de lucro, ja 

.que para chegar-se ao total de renda dessas firmas nenhum 
desconto e feito dos salaries dos proprietarios, que em 
muitos casos sao OS unicos trabalhadores de suas empresas. 

Uma das soluefes sugeridas para esse problema e 
calcular o elemento de renda de trabalho nesta categoria 
de renda multiplicando os ganhos medics dos empregados 
pelo mimero de proprietarioa ativos das empresas indi- 
viduais e limitadas, tomando-se separadamente ambos os 
dados para cada principal divisao industrial. A diferenca 
entre esta estimativa da renda de trabalho dos proprieta- 
rios e a renda total das empresas individuais e limitadas 
e en tao classificada como rend a da propriedade. 4 

Outra abordagem do problema f oi sugerida por De- 
nison, argumentando que 
a melhor forma de abordar tal questao [a proporcao da renda das fir- 
mas individuais e limttadas que representa um pagamento do fator de 
trabalho] talvez seja supor que o pagamento total do trabalho, inclusive o 
trabalho de empregados, proprietarlos e parentes, compreende a mesma 
proporcao ( csrca de tres quartos) da renda total criada pelas firmas 
individuais e limitadas que nas grandes empresas onde o problema e 
minimo. 

Essa suposicao . . . daria em 1952 urna renda media aos proprie- 
tarioSde firrnas individuais e limitadas nao-agrieolas de cerca de dois 
tercos da que foi paga, em media, aos empregados na economia mer- 
cantil como um todo. Significaria, ainda, que no conjunto pouco mais 
de metade da renda dos proprietaries nao-agrlcolas representa um rendi- 
mento do trabalho. Se essas proporcoes parecerem baixas, sera born 
lembrar que a rnaioria dos proprietaries nao-agrloolas esta em firmas 
cuja rcnda total liquida por proprietario esta muito abaixo dos :rendi- 
mentos m6dios dos empregados, e que a maior parte da renda total 
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I 
11 Edward F. Denison, "Income Types and the Size Distribution", 

American Economic Review, maio de 1954, pag. 256. 
6 United States Department of Commerce, U. S. Income and 

Output, Washington, 1958, pag. 15. 

Contudo, continuam argumentando que para certos 
prop6sitos as margens de depreciaeao foram inadequadas: 

Os lucros sao evidentemcnte dificeis de medir com precisiio. As 
dlficuldades ligadas ao estabelecimento de uma margcm adcquada para 
depreciacao devem ser mencionadas especlficamente. As taxas <le Iucro 
[lucro como percentagem da renda originada das grandes empresas] 
relacionadas aqui siio baseadas em calculos que empregam conceitos de 
depreciacao usados na receita tributaria das empresas, Nao silo neces- 
sariamente OS mais adequados a analise econemica. Refletem, por exemplo, 
modificacfes nas leis tributnrias, como as determinacdes especiais de 
arnortizacao baixadas em 1950 e a legallzacao de formulas alternativas 
que permitiram a deprectacao acelerada, segundo o C6digo de Reccita 
de 1954. As taxas de lucro ajustadas para eliminar os efeitos dessas 
modificacdes poderiam ser maiores um ou dais pontos percentuais para 
1957 [de cerca de 201i> a cerca de 21 ou 221), e mostrariam um movi- 
mento um pouco diferente nos ultimos anos. - A tendencla global ao 
declinio, desde 1951, porem, pennancceria e ncnlmma modlflcacno na 
sua Interpretacao seria necessaria. 6 

B. Marqens de Depreciaaio Excessiuas 
Um dos ajustes necessarios nos dados sobre OS lucros 

na renda nacional nasce das margens de depreciaeao ex- 
cessivas. Os autores de U. S. Income and Output: reconhe- 
cem tal possibilidade : 

Esta solucao foi adotada aqui. A percentagem da 
renda oriunda das grandes empresas e destinada aos em- 
pregados, cada ano, foi considerada como a medida do 
componente de trabalho na rends originada <las firmas 
individuais e limitadas. Do restante, foi subtraido o juro 
Iiquido originado nessas empresas, para obter ... se as nossas 
estimativas dos lucros das firmas individuais e limitadas. 
(Ver Quadro 2.) E esses lucros foram somados aos das 
grandes empresas para obter-se os totais dos lucros co- 
merciais antes do ajuste para as margens de depreciaeao 
excessivas. 

do proprietano e proporcionada pelas firmas maiores, onde a renda 
da propriedade pode predomtnar.e 
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1 Ibid., pllg. 16. 
8 Robert Eisner, "Depreciation Allowances, Replacement Require- 

ments and Growth", American Economic Review, dezembro de 1952, 
pag. 831. 

Eisner tambem assinala que "e perfeitamente possi- 
vel, apesar dos precos inflacionados, substituir hens velhos 

1} 0 aumento nos prccos pode nfio ser suficiente para eliminar 
o excesso <la taxa de deprcciacao sabre as exigencias de reposicao 
provocadas pelo crescimento no volume real de investimento. 

2) As proporcocs do aumento nos precos necessarias para cancelar 
os efeitos do crescimento no volume real do investimento e uma funi;:iio 
da taxa de crescimento do investimento (em termos monetarios, que e 
produto do crescimento real e da modtlicacao nos precos), da duracao 
dos hens, e do perlodo de arnortizacao. Exemplos ilustrativos revelam 
que somente quando OS pre90s aumentam um pouco rnais rapidamente 
do que o investimento real as exigencies de rcposieao se aproximam da 
magnitude da taxa de depreciaeao. 

Podemos concluir que o fenomeno do crescimento coloca em terreno 
inseguro os que argurnentam que as margens de depreciacso sao insu- 
ficientes pnra atender as exig~ncias de reposicao. Na medida em que 
estas possom oferecer um criteria para as proporcoes da margem de 
depreciacao, a hip6tese contraria parece ser a verdadeira. Talvez as 
margens niio sejam demasiado altas e os lucros liquidos, bem como a 
renda liquida e o investimento Hquido, sejam subestimados pelas pra- 
ticas oontabeis convencionaisl E talvez nossa analise tradicional da 
distrtbuicao da "renda" esqueca, consequentemente, um componente 
substancial do produto social, que existe nas empresas sob a forma de 
margens de depreciacac generosas.s 

tste ultimo ponto baseia-se no argumento de que 0 
custo de reposieao de equipamentos e estrutura em pe- 
riodos de inflacao e maior do que as margens reals de de- 
preciacao que se relacionam com o custo original desses 
bens. Eisner desafiou ta! argumento: 

0 fato de que a depreciacao tributaria se baseia nos precos de 
custo originais introduz um elemento adicional que demanda consideracao, 
especialmente em problernas relaciooados com comparacoes a longo prazo. 
Para muitos objetivos de analise economica, seria preferivel valorizar a 
depreciacao em termos do custo corrente di! reposicao. De modo geral, 
essa modificacao de metodo elevaria a deprccicao e reduziria os lucres 
relativarnente mais no periodo de p6s-guerra do que durante a decada 
de 1920.7 

ESTIMA TIVA DO EXCEDENTE ECONoMICO 367 



D lbid., pag. 820. 
io Robert Eisner, "Depreciation Under the New Tax Law", Harvard 

Business Review, [aneiro-Feverelro de 1955, pags, 66-74. 

por outros novos, cujo custo por unidade de capacidade 
produtiva, OU de produeao, e inferior ao dos bens mais 
baratos, mas menos eficientes, que sao substituidos", Alem 
disso, nota ele que a relevancia basics das exigencias de 
reposieao para a analise das margens de depreciaeao pode 
ser posta em duvida. "Muitos contadores insistirao em 
que a contabilidade da depreciacao e apenas um recurso 
para distribuir o custo original, sendo totalmente desllga- 
da das exigencias de reposicao"." 

Eisner argumenta ainda, em outro trabalho, que as 
modificacoes feitas no C6digo de Receita Interna de 1954, 
que preve explicitamente : a) o metodo do "saldo decres- 
cente" de escriturar a depreciacao, a uma taxa ate duas 
vezes superior a do metodo simples anterior e b) 0 metodo 
da "soma dos algarismos dos anos" nao pode deixar de 
ter Um efeito tremendo sobre OS pagamentos de tributoa 
das grandes empresas atraves de seu efeito sobre o compu- 
to de seus lucros. Essas formulas alternativas permi- 
tiram uma depreciacao acelerada.P Calculou ele, aproxi- 
madamente, que em 1960 o Tesouro estaria perdendo cer- 
ca de 3 bilhoes de dolares por ano em conseqiiencia das 
modificaeoes feitas na lei em 1954, supondo-se que as al- 
teracoes nas incidencias tributarias nao tivessem efeito 
sobre 0 volume do produto nacional bruto. ~sse dado im- 
plica uma estimativa de cerca de 6 bilhOes de d6lares em 
depreciacao excessiva para 1960. Significa tambem que, 
em conseqtiencia apenas das modificacoes de 1954, os lu- 
cros das grandes empresas em 1960 seriam maiores em 
cerca de 6 bilhdes de dolares do que OS lucros declarados. 

A veracidade e modestia de suas previsdes, afirmou 
Eisner em 1959, foram confirmadas pelas estimativas e 
relat6rios das margens de depreciacao das grandes em- 
presas realmente fixadas pelos Departamentos do Tesou- 
ro e do Comercio, e pela equipe da Comissao Economica 
Conjunta. Os relat6rios do Departamento do Tesouro in- 
dicaram que os descontos para depreciacao total e a amor, 
tizacao acelerada das grandee empresas se elevaram de 
12 bilhOes de dolares em 1953 para 17,6 bilhoes em 1956. 
As estimativas do Departamento do Comercio mostraram 
uma depreciaeao e uma amortizaeao que se elevaram de 
11,8 bilhoes de dolares em 1953 para 19,7 bilhoes em 1957, 
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11 Robert Eisner, "Effects of Depreciation Allowances for Taxes 
Purposes", Tux Revision Com.pendium, House Committee on Ways and 
Means, Washington, 1959, Vol. 2, pag. 784. 

12 Solomon Fabricant, Capital Consumption and Adjustment, Nova 
York, 1938, pag. 34; Evsey D. Domar, Essay tn the Theory of Economic 
Growth, Nova York, 1957, pag. 158, nota. Domar assinala ser possivel 
que o tempo de durabilidade media esteja caindo no curso do tempo 
devido a crescente Importdncia do equipamento em comparacao com as 
estruturas entre os hens depreclaveis das [irrnas, 

e a equipe da Comissao Economica Conjunta calculou um 
novo aumento para 21,3 bilhOes em 1958. Somando os des- 
contos de depreciaeao das firmas individuais e limitadas 
a tal importancia, a elevacao nas deducoes de deprecia- 
(faO entre 1953 e 1958 passou a representar, pelo que se 
calculou, uma perda anual para o Tesouro, em 1958, de 
mais de 5 bilhoes de d6lares em receitas trlbutarias. Isto 
"inclui os efeitos diretos da taxa de crescimento dos acres- 
cimos de capital bruto, a parte os resultados das modifi- 
ca~6es nos metodos de depreciacao", mas a parte da perda 
"que pode ser atribuida especificamente a modificacao nos 
metodos de depreciacao e indubitavelmente superior aos 
2,5 bilhoes de d6lares" que Eisner previu para 1958, a 
base de um suposto crescimento de 4 % na taxa dos acres- 
cimos de capital bruto.v Assim, em 1958, a margem de 
depreciaeao excessiva ja se havia aproximado dos 6 bi- 
lhoes de d6lares e aumentaria rapidamente a partir de 
en tao. 

Tais estimativas indicam o volume das depreciacoes 
excessivas de apenas uma fonte, as modificacoes feitas 
em 1954 no C6digo de Receita Interna. Ha motivo para 
concluir-se que existe uma tradicional tendencia das em- 
presas americanas a exagerarem as despesas com depre- 
claeao. Tendo em vista a estimativa de Fabricant, de 
que a durabilidade media do equipamento de capital nos 
Estados Unidos e de cerca de 30 anos, o que foi confirma, 
do pelas estimativas orais que Domar obteve do Departa, 
mento do Comercio, parece que antes mesmo das modifi- 
ca~oes de 1954 o C6digo de Receita Interna permitia uma 
depreciacao numa taxa mais rapida do que a pratica jus- 
tificava, com relacao a reposicao.> Para muitos tipos de 
equipamento o Codigo permitia depreciacao a base de 
perlodos de durabilidade de menos de 30 anos. 

Uma tentativa para calcular a "depreciacao real nos 
E.U.A." foi feita pelo economista sovietico M. Golanskii: 
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13 "Methods Employed to Recalculate the National Income of the 
U. S. A.", Problems of Economics, marco de 1960, traduzido de Miro- 
oaia Economika i Meghdmuirodnye OtMcheniia, N.0 11, 1959. 

Golanskii chega Ais estimati vas de depreciacao (em 
milhoes de d6lares) que sao comparadas com os totais do 
Departamento do Comercio para os'mesmos anos, como nos 
mostra o quadro da pagina seguinte. 

Nao e possivel aplicar o metodo de calculo de Golans- 
kii aos outros anos, ja que algumas das formas pelas quais 
calcula o produto material final, particularmente as re- 
lacionadas com impostos indiretos, nao sao plenamente 
explicadas. Expressamos, porem, suas estimativas de de- 

As estatisticas americanas superestimam, de muito, o custo da repo- 
si~o para o desgaste do capital fixo, Alem da depreciacao, este item 
[margens do consume de capital] incluiu o custo de reposlcao de perdas 
acidentais do capital e investimentos fixos, que sao tratados como des- 
pesas correntes. Nern e possivel usar OS dados oficiais sobre depreciacao, 
A depreciacao representa a soma de dinheiro necessaria para renovar o 
valor do desgaste do capital fixo. Significa o capital fixo que realmente 
participa do processo material da producao. Mas as estatisticas ameri- 
canas, ignorando a distincao entre as esferas produtivas e improdutivas, 
incluem na deprecicao do capital fixo o desgaste de residencias e outras 
construcoes e propriedades que nao participam da producao. 

Alem disso, 0 fundo de reposicao do capital fixo e grandemente 
exagerado pela superestimncfio das taxas de depreciacao. 

Evidentemente, os dados encerr::mdo tais deformaQ(ies amplas nao 
podem servir como indicacao correta da depreciacao de hens fixos ... 
[seu uso] leva a subestimacao da renda nacional em muitos bilhdes 
de d61ares. 

A falta de estatisticas adequadas torna impossivel eliminarmos do 
total oficial de depreciacao os elementos indicados de mais-valia. Uma 
estimativa aproximada do verdadeiro valor da depreciacao do capital fixo 
na esfera da producao material, porem, pode Ser feita a base dos dados 
sobre depreciacao nas Industrias de transformaeao dos Estados Unidos. 
A parcela da dopreciaeao no valor do produto final da industria de 
transformacao e por n6s tomada experimentalmente como sendo igual 
a parcela de deprectacao no produto final de tlldas as esferas da pro- 
ducao material. A menor percentagem ( 4%) da deprcciacao no valor 
do produto final da Industria de transformacao dos Estados Unidos foi 
registrada em 1947. Essa percentagem, que reflete com mais exatidao o 
desgaste real do capital fixo, e por n6s tomada como indicativa da 
parccla de depreciacao no valor do produto material final nos Estados 
Unidos para todo o periodo em estudo.P 
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H National Income, edi9ao de 1954, pags, 162-163; Survey of 
Current Busfaess, julho de 1957, pags. 8-9. Foram essas as Fontes usadas 
por Golanskii, que usamos, portanto, como dados comparatives, embora 
as estimativas de depreclacao tenham sido, posteriormente, revistas. 

15 Essays in the Theory of Economic Growth, pag. 160. Domar 
cita as estimativas do investimento sovietico de Norman Kaplan ( Sov!et 
Capital Formcdion. and Industrialization: A Rand Corporation Study, 
Santa Monica, California, 1952) para mostrar que o D/I sovietioo em 
precos correntes foi em media entre 12% e 25% durante o periodo de 
1930-1950, mas considera a variacao como nfio sendo muito expressiva, 
devido a acentuada inflacao. Demar desenvolve, por isso, sua pr6pria 
estimativa do D/I sovietico a base da estimativa de Kaplan sobre a taxa 
de creseimento real do investimento soviettco e sua pr6pria estimatlva 
da durabilidade media dos bens de investimento sovieticos. 

preciacao como percentagens do investimento privado bru- 
to no equipamento duravel de producao e na construcao 
nao-residencial, para os anos correspondentes. As per- 
centagens oscilam entre 25% e 26,8%. Correspondem, 
assim, bastante de perto as estimativas de Domar, de 28% 
para o D/l sovitetico ( a razao entre a depreciacao e o 
investimento bruto).16 Se tomarmos 26% do investirnento 
privado bruto em equipamento duravel de produeao e 
em construeao nao-reaidencial de 1929 a 1963 como base 
de nossa estimativa da depreciacao, teremos um total de 
204.350 milhoes de dolares em depreciacao para este pe- 
riodo de 35 anos. 

Outra estimativa foi conseguida, expressando-se o 
total dos calculos de depreciacao de Golanskii para 1929, 
1947, 1950 e 1955 como uma percentagem do total corres- 
pondente das estimativas revistas do Departamento do 
Comercio, para tais anos, depois de descontentar-se ~ 
depreciaeao de residencias ocupadas pelo proprietario e a 
depreciacao institucional. Isto equivaleu a 48,2%, o que 
resultou numa estimativa de 257.655 milhdes de d6lares 
em depreciaeao para o periodo de 1929-1963, quando apli- 
cada ao total de depreciacao do Departamento do Comer- 
cio, ajustado, como dissemos acima, para o mesmo pe- 
rlodo. 

A maior dessas duas estimativas foi adotada como o 
total da depreeiacao das ernpresas para o periodo de 1929- 

7.698 d61. 
12.150 d61. 
18.042 d61. 
28.110 d61. 

2.838 d61. 
6.532 d61. 
7.831 d61. 

10.425 d61. 

1929 
1947 
1950 
1955 

Departamento de 
Comercio.14 Colanskt! Ano 
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16 tsse t'.1ltimo ajuste foi Ieito subtraindo-se da serie do Departa- 
mento do Comercio a estimativa de Eisner da depreciacao excessiva 
tornada possivcl, cm cada um <lesses anos, pelo uso da "soma dos 
algansmos do ano", em lugar do metodo de depreciacao "direto". Os 
volumes subtraidos apareceram em Joint Committee on the Economic 
Report, Federal Tax Policy for Economic Grou-'th and Stability, Wash- 
ington, 1955, Coluna 6, Quadro 4, pag. 520. Eisner indicou mais tarde 
que essas estimativas haviam sido modestas. Tax Revis-ton Compendium, 
pig. 794. 

C. Alugueis, Juros e Outros Rendimenios do: 
Propriedade 

Outra categoria relacionada nos levantamentos da ren- 
da nacional, habitualmente classificada como renda de 
propriedade, e a renda de alugueis das pessoas. Nos ul- 
timos anos, como na decada de 1930, mais de metade desse 
tipo de renda, tal como aparece nos Ievantamentos da 
renda nacional, consistiu em renda Iiquida atribuida as 
moradias ocupadas pelos proprietaries. Nao parece apro- 
priado incluir esse elemento no excedente economico, e ele 
foi, portanto, subtraido da renda de alugueis das pessoas 
para obter-se a renda de alugueis ajustada, que foi incor- 
porada as estimativas do excedente economico. 

0 juro constitui outro elemento da renda da proprie- 
dade. Em nossos calculos, o juro liquido, e nao a renda 
pessoal do juro, foi incluido no excedente economico. A 
renda pessoal de juro, tal como aparece nos levantamentos 
da renda nacional, combina o juro liquido (que exclui os 
pagamentos de juros pelo Governo) e os pagamentos de 
juros pelo Governo. Como todos os gasros governamentais 
sao mais tarde incorporados as nossas estimativas do ex- 
cedente economico, o juro liquido pago pelo Governo e ex- 

1963. £sse total foi distribuido pelos anos de acordo com 
um indice que refletiu a distribuicao, por anos, da serie 
de depreciacoes do Departamento do Comercio, ajustadas 
para eliminar a depreciacao de residencias ocupadas pelos 
proprietaries e a depreciacao institucional e reduzir a in- 
fluencia das modificacces no C6digo de Receita Interna 
Sohre OS dados para 1954 e anos subsequentes." 

As estimativas de depreciacao conseguidas desse modo 
foram, entao, subtraidas da receita agregada Iiquida das 
firmas comerciais, para obter nossas estimativas dos lucros 
empresariais antes de descontados os impostos, (Ver Qua- 
dro 1.) 

CAPITALISMO MONOPOLISTA 372 



11 Harold Barger, Distribution's Place fa the American Economy 
Since 1869, pags. 57-60. Suas percentagens nao incluem fretes entre 
o produtor e seu distribuidor inicial, mas os custos de transporte entre o 
distribuidor inicial, os distribuidores subseqiientcs e os consumidores. 0 
dado para 1929 foi de 36,6%; para 1939 foi de 37,3% e para 1948, 
37,4%. 

:E essencial deixarmos certa margem para os elemen- 
tos do excedente economico que tomam a forma de desper- 
dicio no processo economico, e o Quadro 5 inclui estimati- 
vas para alguns deles. Em geral, a maior parte desse des- 
perdicio esta associada ao processo de venda da produeao, 
que inclui muitas despesas como publicidade, pesquisa de 
mercado, verbas de representacao, manutencao de mimeros 
excessivos de escoadouros de venda e os salarlos e grati- 
ficacoes dos vendedores. lntimamente relacionadas com 
esse aspecto estac as despesas com atividades como rela- 
c;oes publicas e pressoes, aluguel e manutencao de escri- 
torios suntuosos, e Iitigios comerciais. 

Conseguimos estimativas dos custos de distrlbuicao 
a partir de 1929. Para tanto, aplicamos a estimativa de 
Barger do valor acrescido pela distribuicao (percentagem 
do valor a varejo de todas as mercadorias assim negocia- 
das) em 1929 as vendas a varejo para os anos de 1929 a 
1934, e a sua estimativa de 1939 aos anos de 1935 a 1945, 
e sua estimativa para 1948 as vendas para os anos de 
1946 a 1963.17 Como os lucros, tanto das grandes empresas 
como das pequenas, e o juro Iiquido do comercio ja forarn 
incorporados as nossas estimativas do excedente, uma par- 
cela proporcional destes foi subtraida de nossas estimati- 
vas do valor acrescido pela distribuicao. A parte dos custos 
de distribuicao restantes, considerada como excedente, foi 

2. DESPERDfCIO NO PROCESSO ECONOMICO 

cluido do nosso componente de [uro, para evitar a dupla 
contagem. 

0 outro elemento <la renda que deve ser considerado 
aqui e a remuneraeao dos altos funcionarios das grandes 
empresas, Uma parte significativa desta renda representa 
uma parcela dos lucros, embora nao seja explicitamente 
tratada como tal. Em nossas estimativas, metade da re- 
muneracao total dos altos funcionarios das grandes em- 
presas em cada ano foi incluida no excedente economico 
desse ano. Essas estimativas estao no Quadro 3. 
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18 Ate na economic mais racionalmente dingida hnveria, e claro, 
certos custos oriundos da necessidade de acordos financeiros entre em- 
presas e dos services de advogados que prestam assistencia [uridica as 
pessoas ou ajudarn a solucionar controversias entre unidades economicas. 
Esses custos, porem, ainda assim seriam oobertos pelo excedcnte eoo- 
n&mico. 

Somente estimativas muito imperfeitas do volume do 
excedente economico consumido pela penetracao da earn- 

4. PENETRAQAO DO PROCESSO PRODUTIVO PELA 
CAMPANHA DE VENDAS 

As estimativas de absorcao do excedente pelo Gover- 
no baseiam-se na despesa governamental total. Dessas 
foram subtraidas as doacoes aos Governos estaduais e mu- 
nicipais (porque de outro modo seriam registradas duas 
vezes - como despesas federais e como despesas esta- 
duais e municipais). Essas estimativas constam do Qua- 
dro 4. 

As estimativas finais estao no Quadro 5. Tais cal- 
culos do excedente total, quando expressos como percen- 
tagens do produto nacional bruto, foram mais elevados 
nos ultimos anos do _que nos periodos anteriores ou imedia- 
tamente posteriores a Segunda Guerra Mundial. 

3. ABSORQAO DO EXCEDENTE PELO GOvERNO 

obtida arbitrariamente pelo acrescimo ao excedente de 
35% dos custos residuals para cada ano. A publicidade 
comercial das empresas, excluidas as chamadas grandes, 
tambem foi incluida no excedente economico. 

Alem da parte do excedente economico consumida 
na distribuicao, uma parcela consideravel e consumida nos 
custos associados com financiamento, seguro, im6veis e 
services juridicos as industrlas.t" Os lucros, rendas e juro 
liquido surgidos nessas Industrias ja foram incluidos em 
nossas medidas do excedente economico, 0 maior dos 
elementos restantes e a concessao de premios a empre- 
gados, que foi tambem considerado parte do excedente eco, 
nomico. Nao fizemos qualquer tentativa de incorporar a 
parte da renda das empresas individuais e limitadas, que 
tratamos como um pagarnento do trabalho aos seus pro- 
prietarios. 
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19 John B. Stewart, "Problems in Review: Planned Obsolescence", 
Harvard Business Review, setembro-outubro de 1959, pag. 14. 

panha de vendas no processo produtivo podem ser feitas. 
Tratamos, no caso, de custos como as despesas de modifi- 
cac;ao de modelos de carros e outros bens de consumo du- 
ravels, que nao representam nenhuma modificacao funda- 
mental na qualidade ou utilidade, sendo os custos destina- 
dos a proporcionar uma variacao e diferenciacao de pro- 
duto superfluas, e de outras despesas semelhantes. Que 
tais f enomenos constituem uma caracterlstica significa- 
tiva da economia americana e fato reconhecido por muitos 
dirigentes de empresas, Um levantamento realizado pela 
Harvard Business Review entre os seus assinantes revelou 
que das 3.100 respostas a um questionario indagando se 
a "obsolescencia planejada" era considerada um proble- 
ma, cerca de dois tercos foram afirrnativas.t" 

Depoimentos perante a Comissao Kefauver, durante 
sua investigacao dos acerdos de preco na industrla automo- 
bilistica, indicaram que uma "parte significativa das des- 
pesas gerais da industria de autom6veis vem da enfose na 
aparencia, e nao da competicao de preeos". Theodore 0. 
Yntema, Vice-Presidente da Ford Motor Company, cal- 
culou que as despesas normais da sua companhia com as 
modificacdes de modelos em todas as linhas de veiculos 
custariam 350 milhoes de d6lares por ano, embora em 1957 
tais custos se tivessem elevado a 440 milhoes de d6lares. 
Ji:sses numeros, cobrindo desenho, engenharia, compra de 
ferramentas comerciais especiais, nao incluem qualquer 
margem para despesas de instalacoes ou custos de reela- 
boracao para a modificacao do modelo. Frederick Don- 
ner, da General Motors, declarou que as modificacoes 
nos desenhos de carros e caminhi5es em sua firma custa- 
ram "aproximadamente 500 milhoes de d6lares por ano". 
0 representante da Chrysler afirmou que gastavam em me- 
dia mais de 200 milhOes de d6lares por ano para levar 
novos modelos ao mercado. Os tres principals fabricantes 
de autom6veis estavam, assim, gastando em conjunto cer- 
ca de 1 bilhao de d6lares por ano para lancar seus novos 
modelos. 

As proporcoes nas quais se elevaram os custos da apa- 
rencia dos carros sao indicadas por um grafico apresentado 
pela Ford Motor Company, mostrando a modificacao na 
sua amortizacao de ferramentas, engenharia, e custos de 
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aparencia, de 1948 a .1957. Tais custos, depois de se man- 
terem estaveis de 1948 a 1951, duplicaram entre 1951 e 
1953, e em 1957 foram 6,5 vezes o nivel de 1948. A rela- 
~ao entre os custos de modificaeao de modelos e as vendas 
foi de cerca de 2,5 vezes maior em 1957 do que em 1948. 

Outra indicacao do aumento nos custos de aparencia 
esta nos custos de amortizacao de ferramentas comerciais 
especiais. Incluem elas as ferramentas e moldes encomen- 
dados para a produeao de determinadas linhas, e sao amor- 
tizados como custos de producao de modelo para o qual 
foram adquiridos. 0 total desse item do custo para os tres 
principais fabricantes de carros elevou-se de cerca de 182 
rnilhOes em 1950 para 762 milhoes de d6lares em 1957. 
Parte desse aumento foi provocada pela inflacao, mas a 
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20 Todos os dados acima sao de Administered Prices: Automobiles, 
Relat6rio da Subcomissao sebre Antitruste e Monop6Uo da Comissao do 
Judici:irio, Senado dos Estados Unidos ( 1958}. Para uma analise dos 
custos que tem para a economia como um todo as modlftcacoos de 
modelos de carros, ver o capitulo 5, pags. 139-14.2. 

principal parte foi resultado de uma complexidade maior 
e modificaeces mais freqtientes dos modelos. A dependen- 
cia entre esses custos e as modificacoes de aparencia foi 
indicada por Yntema, quando declarou que 725"0 dos custos 
de ferramentas especiais da linha Ford de 1955, que usou 
como exemplo, eram para compcnentes da carroceria e da 
frente do carro, mas suscetiveis de envelhecimento esti- 
Iistico. As ferramentas para confeccao de chassis repre- 
sentaram 12 % dos custos, e as ferramentas para motor 
representaram os restantes 16 % . E dessas ferramentas de 
1955 somente 3,5%, pelo custo, estavam ainda em uso nos 
modelos de 1958.20 

As informacoes sobre a penetraeao das campanhas 
de vendas no processo produtivo de outras Industrias sao 
mais dificeis de conseguir. A enfase nas modificacoes 
estilisticas para convencer os compradores de que seus mo- 
delos antigos sao obsoletes e caracteristica da maioria das 
outras Industrias de hens de consumo duraveis, refletin- 
do-se nas frequentes, por vezes anuais, modificacoes de 
modelos. Tais modif icac;6es, po rem, sao em geral menos 
caras em sua concepeao e realizaeao e producao do que 
na industria automobilistica. Como o custo de modif'ica- 
<;3.o de modelos nesta ultima equivale a mais de 1 bilhiio 
de d6Iares por ano, uma estimativa imperfeita de 500 mi- 
lhoes de d6Iares por ano, para os custos de modificacoes 
de modelo em todas as outras industrias de hens de con- 
sumo duraveis, que em coniunto representam cerca de 
uma vez e rneia as despesas dos consumidores, em compa- 
rac;ao com os automoveis, parece razoavel, 

Essas estimativas nao incluem qualquer margem para 
os custos do trabalho, material e outros, existentes no 
acrescimo dos cromados, enfeites e frioleiras semelhantes 
em cada unidade, depois de feita a modificacao no modelo, 
Nern incluem qualquer margem para os custos provocados 
pela excessiva variacao e diferenciaeao do produto. Tais 
custos poderiam ser de duas ou tres vezes o custo da mo- 
dificacao do modelo. Nao e improvavel que OS varlos 
custos associados a penetracao das campanhas de vendas 
no processo de produeao representem 10 a 20 o/o daquilo 
que os consumidores gastam em hens duraveis, 
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Nas Industrias de bens de consurno nao-duraveis, 
os custos de producao adicionais ligados as modificacoes 
no estilo sao geralrnente rnuito rnenores em relaeao aos 
outros custos de producao, ou as vendas, do que nos bens 
de consumo duraveis. As generalizadas variacao e diferen- 
ciaeao do produto encontradas tambem nessas Industrias 
sao manifestacoes do "efeito de interpretacao" no proces- 
so de producao. Parece razoavel super que esses fatdres 
representarn nada menos de 5 % dos gastos dos consumi- 
dores nos produtos dessas Industrias. 

Assim, o total dos custos oriundos da penetracao das 
carnpanhas de vendas no processo de producao devem equi- 
valer aproximadamente a 109"0 das despesas do consumi- 
dor com mercadorias. 
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Quadro 1 

Elementos de Lucro no Excedente Economico 
( MilhOes de d6lares) 

,,; 0 
"' "' •OI 
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<~(I) .a .!!! C'$ a -~ '"' "' a,.£ .... o ee o- <C) 
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'"O "' ~<~ '"O ~ "O .... '"O '"O '"O "''"O~ 
i:I 0 .~ (/) ·a+ Q) '6( "O ·- 0 .... ., o+ .~I "' t 0. .s::; 0 ""O·;::: .... "' 8 o O" V> .... 
t.00 ::: s ;,;:: ~ -- ~o EB~ g i::;;- _,...... 

'"O -., 
"'(') ~5 (!) - v~ 0"0 > c .B ~ 

"O <I)"' "'0 15~ :0 "O i:I "O "' .... '@ "' "' 0 :E :E ., 5? .. 0 8 "O d <I) 0 Q) i:I ee p:; "' 
C) 

l:;"O 0 .§ ::: <I) w ...l 3 p:; ~ ~ 
i:.:i 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1929 8.731 5.449 14.180 6.627 20.807 3.556 17.251 
1930 5.740 3.512 9.252 6.660 15.912 3.578 12.334 
1931 1.136 1.148 2.284 6.493 8.777 3.482 5.295 
1932 -2.355 -822 --3.177 5.995 -2.818 3.217 --399 
1933 -2.513 -797 -3.310 5.612 -2.302 3.011 -709 
1934 347 911 1.258 5.531 6.789 2.967 3.822 
1935 1.967 2.129 4.096 5.593 9.689 3.004 6.685 
1936 3.593 2.957 6.550 5.616 12.166 3.018 9.148 
1937 4.702 3.591 8.2.93 5.811 14.104 3.121 10.983 
1938 3.234 2.635 5.869 5.836 11.705 3.136 8.569 
1939 4.248 3.181 7.429 6.004 13.433 3.225 10.208 
1940 6.286 4.553 10.839 6.170 17.009 3.313 13.696 
1941 6.901 7.036 13.937 6.872 20.809 3.688 17.121 
1942 8.263 10.010 18.273 7.878 26.151 4.226 21.925 
1943 9.707 11.608 21.315 8.485 29.800 4.557 25.243 
1944 10.084 11.726 21.810 9.334 31.144 5.014 26.130 
1945 7.724 10.909 18.633 9.695 28.328 5.205 23.123 
1946 8.177 11.183 19.260 7.468 26.728 4.012 22.716 
1947 12.343 12.696 25.039 9.314 34.353 4.999 29.354 
1948 18.365 15.767 34.132 11.186 45.318 6.007 39.311 
1949 17.851 13.699 31.550 13.016 44.566 6.987 37.579 
1950 17.798 16.017 33.815 14.210 48.025 7.627 40.398 
1951 18.507 17.682 36.189 16.208 52.397 8.702 43.695 
1952 18.213 16.058 34.271 18.077 52.348 9.703 42.645 
1953 17.092 14.793 31.885 20.020 51.905 10.749 41.156 
1954 16.523 13.600 30.123 21.888 52.011 11.426 40.585 
1955 21.299 16.251 37.550 24.290 61.840 12.022 49.818 
1956 20.763 15.512 36.275 26.447 62.722 12.589 50.133 
1957 20.747 14.948 35.695 28.972 64.667 13.296 51.371 
1958 18.509 14.291 32.800 30.422 63.222 13.539 49.683 
1959 24.004 16.882 40.686 32.131 72.817 13.922 58.895 
1960 22.201 15.452 37.653 33.577 71.230 14.J.64 57.066 
1961 21.868 15.506 37.374 34.740 72.114 14.356 57.758 
1962 25.261 16.334 41.595 38.366 79.961 15.872 64.089 
1963 26.277 16.652 42.929 40.009 82.938 16.380 66.558 
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Quadro 2 
Estimativa do Componente de Lucro nas Firmas Individuals e de 

Responsabilidade Lirnitada 
( Milhoes de d61ares) 
~~ "' .. .!!I "'O"'O ~ "' ~~ ~ "' .. 

~ .. e s::i "' "'O 
<4) "' t:J;~ 
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"'!::: 

., ..J 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1929 23.941 74,6 17.860 6.081 632 5.449 
1930 20.052 78,7 15.781 4.271 759 3.512 
1931 15.912 87,9 13.987 1.925 777 1.148 
1932 10.838 101,0 10.946 -108 714 -822 
1933 10.564 101,6 10.733 -169 628 -797 
1934 12.515 88,3 11.051 1.464 553 911 
1935 16.330 83,8 13.685 2.645 516 2.129 
1936 17.155 80,0 13.724 3.431 474 2.957 
1937 20.175 79,9 16.120 4.055 464 3.591 
1938 18.359 83,0 15.238 3.121 486 2.635 
1939 19.285 80,9 15.602 3.683 502 3.181 
1940 21.230 76,2 16.177 5.053 500 4.553 
1941 27.632 72,7 20.088 7.544 508 7.036 
1942 37.005 71,7 26.533 10.472 462 10.010 
1943 43.045 72,2 31.078 11.967 359 11.608 
1944 45.938 73,8 33.902 12·.036 310 11.726 
1945 48.629 77,0 31.444 11.185 276 10.909 
1946 56.963 79,9 45.513 11.450 267 11.183 
1947 57.978 77;5 44.933 13.045 349 12.696 
1948 64.253 74,8 48.061 16.192 425 15.767 
1949 58.863 75,9 44.677 14.186 487 13.699 
1950 62.684 73,6 46.135 16.549 532 16.017 
1951 70.238 73,9 51.906 18.332 6.50 17.682 
1952 71.933 76,7 55.173 16.7«0 702 16.058 
1953 71.859 78,4 56.337 15.522 729 14.793 
1954 71.353 79,9 57.011 14.342 742 13.600 
1955 74.722 77,2 57.685 17.037 786 16.251 
1956 79.020 79,2 62.584 16.436 924 15.512 
1957 81.091 80,2 65.035 16.056 1.108 14.948 
1958 82.992 81,4 67.555 15.437 1.146 14.291 
1959 86.360 79,0 68.224 18.136 1.254 16.882 
1960 88.013 80,9 71.203 16.810 1.358 15.452 
1961 81.228 81,3 74.168 17.060 1.554 15.506 
1962 95.725 81,0 77.537 18.188 1.854 16.334 
1963 99.106 81,0 80.276 18.830 2.178 16.6.52 
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Quadro 3 
Outras Formas de Renda da Propriedade 

(Milhoos de d61ares) 
OS"' "' "' .. Cl .,,~ .. r~ "O ~ OS 
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" "O 8..g Ci 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
1929 17.251 2.703 6.445 1.668 28.067 
1930 12.334 2.352 5.985 1.570 22.241 
1931 5.295 1.721 5.839 1.349 14.204 
1932 -399 1.190 5.434 1.066 7.291 
1933 -709 876 5.042 977 6.096 
1934 3.822 801 4.869 1.086 10.578 
1935 6.685 766 4.751 1.172 13.374 
1936 9.148 792 4.741 1.356 16.037 
1937 10.983 924 4.708 1.404 18.019 
1938 8.569 1.200 4.636 1.295 15.700 
1939 10.208 1.309 4.604 1.348 17.460 
1940 13.696 1.410 4.490 1.475 21.071 
1941 17.121 1.773 4.544 1.736 25.174 
1942 21.925 2.490 4.291 1.845 30.551 
1943 25.243 2.722 3.658 1.872 33.495 
1944 26.130 2.734 3.342 1.880 34.086 
1945 23.123 2.750 3.185 2.059 31.117 
1946 22.716 3.580 3.113 2.571 31.980 
1947 29.354 4.055 3.792 3.013 40.214 
1948 39.311 4.535 4.179 3.366 51.391 
1949 37.579 4.974 4.773 3.371 50.697 
1950 40.398 5.250 5.469 3.803 54.920 
1951 43.695 5.435 6.272 4.061 59.463 
1952 42.645 5.724 7.084 4.169 59.622 
1953 41.156 5.610 8.196 4.338 59.300 
1954 40.585 5.583 9.145 4.503 59.796 
1955 49.818 5.279 10.381 5.178 70.656 
1956 50.133 5.249 11.716 5.5003 72.598 
1957 51.371 5.511 13.427 5.90e>n 76.209 
1958 49.683 5.221 14.827 6.2003 75.931 
1959 58.895 5.181 16.384 e.roo- 87.160 
1960 57.066 5.329 18.050 1.oooa 87.445 
1961 57.758 5.239 20.100 7.3ooa 90.397 
1962 64.089 5.232 22.084 r.aoo- 99.205 
1963 66.558 5.368 24.392 8.3003 104.618 
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Quadro 4 
Absorcao do Excedente pelo Coverno 

( Milh0es de d6lares) ., 
"' ., 

Cl) 0 
(ij ·; c: .g "! .... ~ ::l ., 
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Cl) ~ ::l 

"' < 0 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1929 2.645 7.699 10.344 117 10.227 1930 2.766 8.381 11.147 125 11.022 1931 4.183 8.448 12.631 313 12.318 1932 3.188 7.553 10.741 134 10.607 1933 3.986 7.192 11.178 502 10.676 1934 6.394 8.069 14.463 1.633 12.830 1935 6.527 8.519 15.046 1.706 13.340 1936 8.501 8.105 16.606 724 15.882 1937 7.225 8.366 15.591 764 14.827 1938 8.451 8.916 17.367 778 16.589 1939 8.955 9.555 18.510 988 17.522 1940 10.089 9.2'35 19.324 857 18.467 1941 20.539 9.021 • 29.560 807 28.753 1942 56.141 8.779 64.920 888 64.032 1943 85.972 8.369 94.341 942 93.399 1944 95.585 8.434 104.019 947 103.072 1945 84.826 8.987 93.813 870 92.943 1946 37.104 11.098 48.202 l.108 47.094 1947 31.135 14.414 45.549 1.738 43.811 1948 35.414 17.567 52.981 1.986 50.995 1949 41.599 2-0.156 61.755 2.228 59.527 1950 41.027 22.428 63.455 2.339 61.116 1951 58.045 23.790 81.835 2.478 79.357 1952 71.613 25.447 97.060 2.635 94.425 1953 77.715 27.136 104.851 2.811 102.040 1954 69.570 30.053 99.623 2.882 96.741 1955 68.915 32.713 101.628 3.050 98.578 1956 71.844 35.715 107.559 3.257 104.302 1957 79.721 39.638 119.359 4.086 115.273 1958 87.921 44.108 ]32.029 5.445 126.584 1959 91.417 46.957 138.374 6.727 131.647 1960 93.064 49.984 143.048 6.301 136.747 1961 102.602 54.413 157.015 7.241 149.774 1962 110.424 57.341 167.765 8.000 159.765 1963 115.176 61.966 177.142 9.134 168.008 



Ouadro 5 
Excedente Economico Total e seus Principals Componentes 

( Milh5es de d61ares) 
Excedente para 
premios a em- 

pregados 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) 
1929 28.067 5.714 1.799 2.989 124 10.227 48.920 46,9 
1930 22.241 5.050 1.277 2.808 131 11.022 42.529 46,7 
1931 14.204 4.477 1.118 2.527 123 12.318 34.776 45,6 
1932 7.291 3.572 797 2.145 126 10.607 24.538 41,9 
1933 6.096 3.177 638 1.939 118 10.676 22.644 40,4 
1934 10.578 3.473 797 2.031 116 12.830 29.825 45,9 
1935 13.374 3.988 828 2.111 121 13.340 33.762 46,6 
1936 16.037 4.488 932 2.313 126 15.882 39.778 48,1 
1937 18.019 4.982 1.015 2.524 135 14.827 41.502 45,7 
1938 15.700 4.636 933 2.460 138 16.589 40.456 47,5 
1939 17.460 4.946 970 2.522 142 17.522 43.562 47,8 
1940 21.071 5.288 1.023 2.599 144 18.467 48.592 48,3 
1941 25.174 5.991 1.095 2.752 151 28.753 63.916 50,8 
1942 30.551 6.028 1.056 2.864 150 64.032 104.681 65,8 
1943 33.495 6.547 1.223 3.013 149 93.399 137,826 71,6 
1944 34.086 7.423 1.335 3.166 159 103.072 149.241 70,6 
1945 31.117 8.507 1.351 3.436 169 92.943 137.523 64,4 
1946 31.980 11.012 1.616 4.307 184 47.094 96.193 45,7 
1947 40,214 13.097 2.037 4.722 209 43.811 104.090 44,4 
1948 51.391 14.458 2.295 5.295 228 50.995 124.662 48,l 
1949 50.697 15.059 2.486 5.554 242 59.527 133.565 51,7 
1950 54.920 16.050 2.739 6.159 265 61.116 141.249 49,6 
1951 59.463 17.928 3.064 6.747 294 79.357 166.863 50,7 
1952 59.622 19.049 3.454 7.344 325 94.425 184.219 53,l 
1953 59.300 20.088 3.787 7.991 358 102.040 193.564 53,0 
1954 59.796 20.280 4.026 8.720 386 96.741 189.949 52,3 
1955 70.656 21.635 4.530 9.535 421 98.578 205.355 51,7 
1956 72.598 22.391 4.918 10.393 459 104.302 215.061 51,3 
1957 76.209 23.946 5.432 11.134 496 115.273 232.490 52,5 
1958 75.931 24.191 5.597 11.905 542 126.584 244.750 55,l 
1959 87.160 25.608 6.191 13.006 601 131.647 264.213 54,7 
1960 87.445 2-6.636 6.578 13.948 670 136.747 272.024 54,1 
1961 90.397 26.469 6.779 14.972 730 149.774 289.121 55,7 
1962 99.205 28.380 7.2003 15.835 809 159.765 311.194 56,0 
1963 104.618 29.749 7.7ooa 16.780 870 168.008 327.725 56,l 
• Estimada. 
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