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Resumo — Este artigo discute o metodo 

de Marx, empregado na elaborapao do seu 
conhecimento cienti'fico e filosofico sobre 

o capitalismo. 

Inicialmente, analisa a metodologia e o 

sistema teorico da economia poh'tica clas- 

sica. Procura demonstrar as suas limita- 

goes, com base em Marx, sem deixar de 

considerar os interessantes resultados que 

alcangou, na explicapao da produpao capi- 

tal ista. 

Depois, analisa os fundamentos meto- 

dologicos do marxism© e o debate cn'tico a 

seu respeito, concluindo com uma cn'tica 

pessoal sobre as ideias de Marx, em fun- 

pao do seu metodo. 

Abstract — This paper discusses the 

Marx's method in the search of scientific 

and philosofical knowledge on capitalism. 

Firstly, it deals with method and theoreti- 

cal systems of classical political economy. 

It attempts to explain both the limita- 
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tions and the important results achieved 

on the capitalistic productive process. 

Then, it analyses Marx's methodological 

foundations and the controversies derived 
from it. Finally, it shows a personal criti- 

cism view about Marx's ideas according 

to his dialethical method. 

Introdupao 

Este trabalho analisa o metodo utiliza- 

do por Marx, na apreensao do modo de 

produpao capitalista, na perspectiva histo- 

rica de sua existencia. Atraves do entendi- 

mento dos aspectos essencLais desse meto- 

do e do debate a seu respeito, pretende 

avaliar as possi'veis limitapoes que impoe 

as ideias de Marx, enquanto um saber que 

se apresenta simultaneamente cienti'fico e 

filosofico. 

(*) Este artigo 6 parte do Relatorio da pes- 
quisa Teoria Marxists do Valor e do Ca- 
pital — Uma Analise Cn'tica, desenvolvida 
com apoio do PNPE/IPEA. Nesta ver- 
sa©, cont6m modificapoes que foram in- 
troduzidas com base em crfticas e suges- 
toes recebidas de dois membros do Con- 
selho Editorial da REE, aos quais o autor 
agradece. 
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METODOLOGIA MARXISTA 

Inicialmente, aborda a concepgao me- 

todologica da economia poli'tica, nao so- 

mente procurando explicar as suas insufi- 

ciencias mas, tambem, visando realgar os 

aspectos relevantes dos seus conhecimen- 

tos cienti'ficos. 0 proprio Marx, embora 

julgando-os incompletos, deixou claro ha- 

ver sido um grande beneficiario deles na 

elaboragao do seu sistema teorico voltado 

a compreensao do capitalismo. 

Depois, faz uma primeira discussao so- 

bre os fundamentos metodologicos do 

marxismo. Atrav^s de um quadro geral, 

aprecia o seu conteudo Inspirado nos prin- 

ci'pios e leis do materialismo dialetico, 

bem como o seu procedimento abstrato- 

concreto na criagao dos conhecimentos 

cienti'ficos do materialismo historico. Va- 

lendo-se da analise de Marx sobre a mer- 

cadoria, procura verificar a aplicagao do 

seu metodo na explicagao das especificida- 

des historicas do capitalismo. 

No seu ultimo item, discute criticamen- 

te importantes questionamentos sobre o 

marxismo em fungao do seu conteudo 

metodologico. Analisa posigoes tanto de 

pensadores, para quern o marxismo e es- 

sencialmente uma ciencia, como de outros 

que o defendem como sendo apenas uma 

filosofia orientadora de uma pratica de 

vida social libertadora do homem, indo 

ate Lucio Colletti, na sua clara fundamen- 

tagao quanto a incompatibilidade entre 

ciencia e dialetica. 

Em todo o texto, o seu conteudo devi- 

do aos pensadores estudados e inevita- 

velmente marcado pelas nossas concep- 

goes a respeito de suas obras; no final, 

apresenta o nosso posicionamento cn'tico 

sobre o metodo de Marx e suas implica- 

goes ao conteudo cienti'fico-filosofico de 

suas ideias. 

1. Problemas Metodologicos da Eco- 

nomia Poli'tica — Visao com Base 

em Marx 

A tentativa de explicagao da existencia 

do homem vivendo e produzindo as suas 

condigoes de vida nas sociedades capitalis- 

tas, segundo um ja bem elaborado sistema 

teorico global de analise, foi um feito 

pioneiro dos fisiocratas na segunda meta- 

de do seculo 18. Ainda nesse mesmo secu- 

lo e na primeira metade do seguinte, me- 

Ihores resultados foram alcangados, nesse 

sentido, com os desenvolvimentos conse- 

guidos pelos economistas classicos ingle- 

ses. 

Nesse alvorecer do moderno pensamen- 

to economico, pelo menos dois dos seus 

aspectos principais sao imediatamente des- 

tacados: a) o carter anistorico e nao 

dialetico do seu metodo e b) o elevado 

m'vel de adesao do seu saber teorico, em 

relagao ao modo de ser das relagoes de 

produgao capitalistas^. 

Nao se quer com isto dizer que os 

economistas, que nessa fase alicergavam as 
bases da ciencia economica, fossem coni- 

ventes com a ideologia burguesa domi- 

nante e, portanto, destitui'dos de um 

maior elan cienti'fico. Pelo contrario, em 

face do estagio em que se encontravam as 

ciencias sociais, e o proprio estagio de 

desenvolvimento do capitalismo, foram 

destacadamente importantes os resultados 

alcangados pela economia poli'tica na ex- 

plicagao cienti'fica desse processo social de 

produgao. Nao e por acaso que Quesnay, 

Smith e Ricardo ainda hoje sao igualmen- 

te bem referidos pelo que produziram 

cientificamente, tanto pelo pensamento 

economico de orientagao marxista como 

pelo nao-marxista, em seus diversos seg- 

mentos. 

(1) Marx, em que pese as suas severas restri- 
goes a ciencia economica de sua 6poca, 
deixou claro a sua atribuigao de um sta- 
tus superior & economia poli'tica classica, 
"(. .) economia cienti'fica, aquela que 
desde W. Petty investiga os nexos causais 
das condigoes burguesas de produgao 
(. .], contrariamente a (. .] economia 
vulgar {, .] que se preocupa em .] 
oferecer uma explicagao plausfvel para os 
fenomenos mais salientes, que sirva ao uso 
dicirio da burguesia [. .] " (MARX. O Ca- 
pital.] Livro I, Vol. I, p. 90). 
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O proprio Marx concordava que a rea- 

lidade socio-economica, tal como se apre- 

sentou aos fisiocratas e, sobretudo, aos 

economistas classicos ingleses, induzia a 

falsas concep<poes a seu respeito. Nao teria 

sido tarefa facil aos pensadores da epoca 

descobrir que so na aparencia as atitudes 

do indivi'duo, orientadas a produgao de 

mercadorias, independiam de qualquer po- 

sigao das condipoes sociais de produpao. 

Como bem observava Marx, em epocas 

anteriores, nas apoes dos indivi'duos, volta- 

das a produpao das condipoes de suas vi- 

das, era patente a dependencia de cada um 

em relapao ao grupo social maior a que 

pertencia. Assim havia ocorrido na fami'- 

lia, na tribo, nas comunidades nascidas do 

choque e fusao de tribos e, logicamente, 

nas demais formapdes sociais pre-mercan- 

tis. Contrariamente, na sociedade mercan- 

til, que na sua forma capitalista reflete 

um complexo processo de inter-relapoes 

sociais generalizadas entre as pessoas no 

fazer suas condipoes de existencia, a vin- 

culapao do indivi'duo e obscurecida por- 

que, af, essa dependencia social 

aparece como simples meio para o 

indivi'duo alcangar os seus fins particu- 

lares, como uma necessidade exterior'' 

(MARX. O Metodo na Economia 

Polftica, 1974, p. 12). 

Mas, como resultado legado a posteri- 

dade, o que se conclui ao analisar a 

evolupao do pensamento economico e 

que nao ha como descartar as limitapoes 

da economia polftica classica. Por exem- 

plo, nao se pode negar que ela procedeu a 

uma apreensao acn'tica da realidade so- 
cio-economica do capitalism© como tam- 

bem que concebeu a forma de organiza- 

pao social sobre a qual se desenvolve a 

produpao para a troca, analisando-a ape- 

nas na sua aparencia, desligada das suas 

determinapoes historicas, chegando ate a 

exalta-la como expressao irrepreensfvel da 

racionalidade do homem agindo indivi- 

dualmente. Nesse mesmo nfvel de insufi- 

ciencia, enquadra-se a sua dedupao de 

que esse comportamento socio-economico 

racional seria uma indiscutfvel manifesta- 

pao da naturalidade humana na busca dos 

melhores beneffcios economicos indivi- 

duais. Foi a base desses elementos que a 

economia polftica, sobretudo atraves de 

Adam Smith, defendeu a ideia de que a 

produpao mercantil, mesmo na sua versao 

capitalista, deveria ter plena acatapao so- 

cial, uma vez pautar-se pelos mais eleva- 

dos princfpios da virtude humana, sobre- 

tudo no campo economico. Bastava ver 

que nela o interesse individual se confun- 

dia com o da sociedade em seu todo. 

(i ponto pacffico no ambito das cien- 

cias sociais, e nao apenas entre os econo- 

mistas, que a economia polftica conseguiu 

avanpar bastante no entendimento da so- 

ciedade mercantil capitalista. Organizou 

de forma sistematica aspectos essenciais 

do processo de produpao nessa sociedade, 

tais como: divisao social do trabalho, tro- 

ca, valor-trabalho, prepo, dinheiro e capi- 

tal. Esse conhecimento, se metodologica- 

mente bem concebido e utilizado, teria 

conduzido a apreensao do modo historica- 

mente especffico como af se estabelece- 

ram os vfnculos do indivi'duo com o orga- 

nismo social no qual se Integra e, o mais 

importante, do capital como uma relapao 

social que a isto comanda. No entanto, 

essa nova ciencia, em face de suas concep- 
poes anistorica e acn'tica do capitalismo, 

que a levou a supor a racionalidade natu- 

ral do homem ao agir como produtor de 

suas condipoes de vida, limitou de safda o 

alcance de suas conclusoes. As leis econo- 

micas que sobre tais bases elaborou, nao 

podiam deixar de portar o vfcio genetico 

de serem atemporais e caracterizadoras da 

produpao burguesa como eterna. Portanto, 

bastante distanciadas de uma competente 

explicapao das razoes de ser das relapoes 

de produpao capitalistas. Por isso dizia 

Marx: 

"Os economistas nos exp/icam como se 

produz nestas relagoes dadas, mas nao 

nos exp/icam como se produzem estas 

retacoes, isto e, o movimento historico 

que as engendra" (MARX. Miseria da 
Filosofia, 1982, p. 102). 
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Nao se pode desconhecer essas limita- 

poes da economia pohtica e menos ainda 

os seus meritos. Atualmente e do mais 

amplo reconhecimento que foi a superior 

qualidade cientffica, para o seu tempo, 

dos trabalhos da fisiocracia e da economia 

poh'tica classica inglesa, a grande responsa- 

vel pelo assentamento das promissoras ba- 

ses teoncas do que hoje se conhece como 

ciencia economica. 

O proprio Marx reconheceu as valiosas 

contribuipoes cienti'ficas da fisiocracia 

(MARX. Teorias da Mais-Va/ia. 1980, Vol. 

I, cap. 2, p. 19-46). Para ele, Quesnay, um 

dos mais ilustres fisiocratas, elaborou toda 

uma sistematizapao teorica do processo de 

produpao capitalista atraves do seu famo- 
so Quadro Econdmico dos Fisiocratas. As 

suas conclusoes a partir da analise desse 

"Quadro" sobre as fontes geradoras da 

riqueza, o capital produtivo e sua circula- 

qao e reprodugao, o excedente economi- 

co, as classes I componentes da populapao e 

suas participapoes na riqueza gerada cons- 

tituem criacoes teoricas que ultrapassam, 

em muito, as conceppSes economicas mer- 

cantilistas predominantes na sua epoca^ 

Embora fizesse a apologia da livre con- 

correncia, Quesnay nao deixou de propor, 

tambem, a regulapao de alguns aspectos 

da vida economica pelo Governo como 

indispensavel aos melhores resultados pro- 

dutivos e ao bem-estar social geral. Curio- 

samente, mesmo convencido de que a or- 

ganizapao da produpao na forma capitalis- 

ta deveria estender-se a todas as atividades 

agn'colas, pois so assim poder-se-ia maxi- 

mizar o excedente economico global que 

so essas atividades tinham a primazia de 

gerar, achava que tal excedente deveria ser 

apropriado pelos proprietaries das terras, 

negando a possibilidade de obtenpao de 

lucro pelos empreendedores capitalistas. 

(2) Analises mais aprofundadas sobre as teo- 
rizagoes de Quesnay encontram-se em 
KUNTZ, 1982; SCHUMPETER, 1964 e 
NAPOLEONI, s.d., p. 22-39. 

Essa contradipao da fisiocracia e vista 

por Marx como uma interpretapao aparen- 

te da reprodupao burguesa do sistema feu- 

dal e do comando da propriedade fundia- 

ria sobre o desenvolvimento do processo 

de produgao. O proprietcirio da terra esta- 

ria sendo ai' visto como o verdadeiro capi- 

talista e o feudalismo reproduzido e eluci- 

dado segundo a imagem da produgao bur- 

guesa. Tal concepgao teorica aparente te- 

ria decorrido do fato de a fisiocracia ter 

se originado na Franga, predominantemen- 

te agn'cola, e nao na Inglaterra, onde a 

supremacia era da industria, do comercio 

e da atividade man'tima^). 

Adam Smith, nao obstante ser justa- 

mente bem referido como um dos econo- 

mistas que mais contribui'ram na explica- 

gao teorica do processo de produgao nas 

economias capitalistas, foi um grande be- 

neficiario da fisiocracia^. Desenvolveu a 
concepgao de que a riqueza produzida e, 

logicamente, o excedente economico, tern 

suas origens na esfera da produgao, sendo 

a sua fonte geradora e responsavel pelo 

seu crescimento no tempo o trabalho e 

sua produtividade, e nao a terra e a sua 

fertilidade^. 

Em que pesem algumas de suas imper- 

feigoes, foram notaveis os resultados al- 

cangados por Smith, nas suas seguintes 

(3) Marx, referindo-se a essa contradigao, dizij 
"Daf ser uma das conseqiiencias do pensa-' 
mento fisiocrditico transmutar-se seu pr6- 
prio panegfrico ostensivo da propriedade 
fundiciria na negagao economica dela e na 
afirmagao da produgao capitalista" 
(MARX. Teorias da Mais-Va/ia, Op. cit., p. 
27). 

(4) Idem, Ibidem, p. 48-40, estudando os tra- 
balhos do economista escoces, chega a di- 
zer: "A. Smith estci muito contaminado 
pelas id^ias fisiocr^ticas, e freqiientes vezes 
atrav6s de sua obra encontram-se extratos 
inteiros pertencentes aos fisiocratas e que 
de todo contrariam as teses por ele pes- 
soalmente formuladas" 

(5) Essa e uma das grandes proposigoes con- 
tidas em SMITH, 1983. 
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contribuipoes: a) uma teoria do valor, que 

nao se limita apenas a acatar os prepos 

vigentes no mercado para expressar os va- 

lores monetarios do produto, do exceden- 

te economico e das diversas formas de 

rendimento, mas que se fundamenta no 

trabalho como a fonte objetiva geradora 

do valor e determinante dos prepos natu- 

rals das mercadorias^; b) uma teoria da 

distribuipao da renda, onde procura apre- 

ender nao apenas os salaries e a renda da 

terra, mas tambem o lucro; c) um esbopo 

de teoria das apoes do capital produtivo, 

expandindo a capacidade de produpao da 

sociedade, pelas inversoes em maquinas, 

equipamentos, instalapoes etc, que ao de- 

senvolverem a divisao e a especializapao 

do trabalho, elevariam a sua produtividade 

e d) com base na sua conceppao do capi- 

tal, algumas considerapoes teoricas sobre a 

tendencia a queda da taxa de lucro no 

bojo do process© de acumulapao. 

Diferentemente dos fisiocratas, Smith 

teve como objeto de investigapao o pro- 

cess© capitalista de produpao da Inglaterra 

que, embora em fase historicamente nas- 

cente em meados do seculo 18, como o 

da Franpa de igual epoca analisado por 

aqueles pensadores, ja era bem mais com- 

plex©. All, os capitals industrial e mercan- 

til efetivamente ja exerciam um maior co- 

mando do process© produtivo global. Nes- 

sa economia, ja praticamente desfeudaliza- 

da, inevitavelmente a conceppao smithiana 
da eficiencia do capitalism© so tenderia mes- 

mo a nao se fundamentar naquelas causas e 

origens da riqueza, bastante favoraveis a 

classe proprietaria das terras, teorizadas 

por Quesnay. 

Convencido de que a divisao, a especia 

lizapao, a qualificapao e a eficiencia pro- 

dutiva do trabalho evolufam num contex- 

to socio-economico capitalista de livre 

concorrencia, de modo a harmonizar os 

(6) Sao inumeros os trabalhos voltados a in- 
terpretagao da obra de Smith no campo 
da economia poh'tica. Ver os contidos em 
MARX. Teorias da Mais-Vatia. Op. cit.; 
NAPOLEONI, s.d. e DOBB, 1977. 

interesses privados das pessoas agindo in- 

dividualmente com os seus interesses cole- 

tivos. Smith defendeu ardorosamente o li- 

beralismo economico. Suas teorizapoes so- 

bre as receitas e despesas publicas propu- 

nham a limitapao da atuapao do Estado 

ao que hoje se chama de suas funpoes 

classicas, nao intervencionistas nem regula- 

doras das atividades economicas^ 

David Ricardo foi o economista classi- 

co que mais avanpou na elaborapao de um 

competente sistema de analise do processo 

de produpao capitalista^. Para esse seu 

sucesso, muito contribuiu o ja considera- 

vel acumulo de conhecimentos teoricos 

desenvolvidos pela fisiocracia e, particular- 

mente, por Adam Smith, alem do fato de 

ter tido como objeto de investigapao um 

capitalism© ja bem mais desenvolvido e 

com significativo peso no capital indus- 

trial como o da Inglaterra das primeiras 

decadas do seculo 19. 

Ricardo era convicto quanto a qualida- 

de absolutamente superior do capitalismo 

como forma de organizapao do processo 

social de produpao. Para ele, esse sistema 

destacava-se tanto pela eficiencia na gera- 

pao de riqueza, como pela ilimitada capa- 

cidade de expansao e desenvolvimento, a 

base da evolupao das forpas produtivas. 

Difi'cil e concluir, categoricamente, se tais 

afirmapoes eram justificadas pelas suas in- 

teressantes criapoes cienti'ficas ou se de- 

corriam de uma conceppao a priori, ense- 

jada pela experiencia capitalista industrial 

inglesa por ele vivenciada^. 

No "Prefacio Original" de sua obra 

maior, Ricardo afirma que o objetivo da 

(7) As posipoes de Smith sobre as finanpas 
do Governo encontram-se em SMITH, 
1983, Livro Quinto. 

(8) An^lises mais completas sobre o pensa- 
mento economico de Ricardo encontram- 
se em MARX. Teorias da Mais-Vatia, 
1983, vol. II; PASINETTI, 1979, cap. I; 
NAPOLEONI, s.d., cap. Ill eDOBB, 1977 

Caps. 3 e 4. 

(9) Marx assim reporta-se ao assunto: "Com 
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economia poh'tica e a determinapao das 

leis que regem a distribui^ao do produto 

gerado, como renda fundiaria aos proprie- 

tarios da terra, lucro aos donos do capital 

e salarios aos trabalhadores. 

"O principal prob/ema da economia 

poh'tica consiste em determinar as leis 

que regem esta distribuigao; e embora 

esta ciencia tenha feito grandes avangos 

com os esc rit os de Turgot, S to art. 

Smith, Say, Sismondi e outros, e/es 

proporcionam muito poucos dados sa- 

tis fa tori os sobre a evolugao natural da 

renda, lucros e salarios" (RICARDO, 

1978, p. 25). 

Essa sua posicao parece suportar a ideia 

de que a sua .convicgao, quanto a capaci- 

dade do capitalismo de desenvolver a pro- 

dupao de riqueza, fora adquirida em seus 

estudos voltados a elaboragao do seu "En- 

saio" de 1815^^, e dos seus Princf- 

pi os, de 1817. 

Para Ricardo, seria proprio da logica 

do funcionamento da produpao capitalista 

acionar o desenvolvimento das forpas pro- 

dutivas e, ao mesmo tempo, dele nutrir-se. 

O processo socio-economico sempre gera- 

va as condipoes de plena suficiencia de 

razao para o seu tempo, Ricardo considera 
o modo capitalista de produpao o mais 
vantajoso para a produpao em geral, o mais 
vantajoso para a gerapao de riqueza. Quer 
a produpao pela produpao, e esta certo. 
Querer sustentar, como o fizeram os adver- 
s<irios sentimentais de Ricardo, que a pro- 
dupao como tal nao 6 o objetivo, 6 esquecer 
que a produpao pela produpao significa 
apenas desenvolvimento das forpas produ- 
tivas humanas, ou seja, desenvolvimento 
da riqueza da natureza humana como fim 
em si" (MARX, Teorias da Mais-Vaha. 
1983, Vol. II, p. 549). 

(10) Refere-se a obra: RICARDO, D "Ensaios 
Acerca da Influencia do Baixo Prepo do 
Cereal sobre os Lucros do Capital" In: 
NAPOLEONI, s.d., p. 195-225. 

demanda, pois admitia a validade da lei de 

Say. Desse modo concebida, a realidade 

capitalista era auto-explicativa da sua fla- 

grante eficiencia produtiva. Isso posto, 

nao fica difi'cil entender as razoes do seu 

privilegio ao estudo das leis explicativas 

da distribuipao da renda. 0 importante 

seria apreender os determinantes naturais 

e tecnico-economicos da taxa de lucro e 

os possi'veis acontecimentos de ordem so- 

cial e poh'tica que poderiam ser adversos a 

essa grandeza economica. 

Embora concordando com a afirmapao 

de que a produpao capitalista possufa as 

auto-condipoes da eficiencia produtiva, Ri- 

cardo atribuiu uma grande importancia ao 

fato de ela ter como movel essencial de 

funcionamento a taxa de lucro. Esse en- 

tendimento o levou a conclusao de que a 

analise conseqiiente do desenvolvimento 

dessa produpao se confundiria com o estu- 

do do espectro de elementos integrantes 

do processo de vida socio-economica, ca- 

paz de influir na proporpao devida ao 

lucro, no produto gerado com o uso da 

terra, do trabalho e do capital. 

Foi seguramente um consideravel feito 

de Ricardo a reelaborapao da teoria do 

valor, com base no princi'pio do trabalho 

contido, iniciada por Smith. Encontrou 
bons argumentos justificadores de sua vali- 

dade no contexto da produpao capitalista, 

e nao apenas numa economia mercantil 

simples^' 

Mesmo nao tendo compreendido de 

modo pleno o trabalho humano gerador 

(11) Smith, ao desenvolver as suas ideias sobre 
o labour commanded como determinante 
do valor de troca de uma mercadoria 
numa economia capitalista, parece supor 
haver negado o princi'pio do trabalho 
contido como determinante da grandeza 
do valor. Isto seria valido apenas na fase 
histdrica das sociedades mercantis ante- 
riores ao capitalismo, onde o trabalhador 
se apropriava integralmente dos frutos do 
seu trabalho. Ver SMITH, 1983, Caps. V. 
VI e VII. 
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do valor, como mais tarde veio a ser feito 

por Marx^12^ avangou na explicagao do 

valor, definido pelo tempo de trabalho 

direto e indireto empregado na produgao 

de uma determinada mercadoria. Fez, no 

entanto, uma certa confusao, quando nao 

chegando sequer a apreender a magnitude 

do valor pelo tempo de trabalho social- 

mente necessario, preconcebia que os va- 

lores deveriam ser iguais aos pregos. 0 seu 

proprio sistema teorico conclufa que isto 

nao era necessariamente verdade, desde 

que prevalecesse uma taxa de lucro con- 

correncial unica nos mercados. Dai' a sua 

autocn'tica de que a sua teoria nao havia 

encontrado no trabalho uma unidade per- 

feita de medigao do valor^^. 

E , no entanto, fundamentada por uma 

complexa concepgao teorica a explicagao 

oferecida por Ricardo para a taxa de lu- 

cro, a base da sua teoria do valor. Defen- 

de a proposigao de que ao expandir-se o 

processo global da produgao capitalista, a 

pressao da demanda por bens alimentares 

agn'colas forgaria o cultivo de terras me- 

nos ferteis, com rendimentos decrescentes 

de produgao. Sendo os pregos desses bens 
determinados pelos requisites de tempo 

de trabalho verificados nessas terras, eles 

se elevariam. Assim, seriam beneficiados 

com ganhos de renda fundiaria os proprie- 

tarios das terras de fertilidades superiores 

aquelas, trazendo com isto a queda da 

taxa de lucro do setor agncola. A partir 

daf, a concorrencia dos capitals intra e 

inter-setores produtivos faria essa taxa de 

lucro menor prevalecer para toda a econo- 

mia. 

(12) A discussao a respeito dessa concepgao 
marxista do trabalho humano e feita em 
POLARI, caps. 4 e 5 (no prelo). 

(13) Como se sabe, Marx, no Livro III de O 
Capital, analisa e procura justificar que, 
no capitalismo, 6 estabelecida uma dife- 
renga entre valor de troca e prego de 
produgao. Nos seus estudos sobre a teoria 
do valor de Ricardo afirma que ele, al^m 
de "incompreender" a forma valor, con- 
fundiu prego de custo com valor. Ver 
MARX, Teorias da Mais- Valia, 1983, Vol. 
II, p. 593-646. 

"A tendencia natural dos lucros e pois 

para descer, vis to que, com o desenvol- 

vimento da sociedade e da riqueza, a 

quantidade adiciona! de produtos ali- 

mentares necessarios exige cada vez 

mais trabalho. Esta tendencia dos lu- 

cros, esta sua especie de submissao as 

leis da gravidade e felizmente contraria- 

da com freqiiencia pelos aperfeigoa- 

mentos nas maquinas utilizadas na pro- 

dugao dos bens de primeira necessida- 

de, assim como pelos melhoramentos 

nos processos agn'colas, os quais permi- 

tem dispensar uma parte do trabalho 

antes necessario, e, port an to, baixar o 

prego dos bens de primeira necessidade 

para os trabalhadores" (RICARDO, 

1978, p. 133). 

Essa lei ricardiana, supostamente rege- 

dora das participagoes percentuais da renda 

fundiaria e do lucro no produto, sintetizaria 

um claro conflito de interesses economi- 

cos entre as classes dos proprietaries de 

terras e dos capitalistas. Concebia que no 

processo socio-economico real, em boa 

parte, essa queda da taxa de lucro decor- 

ria da elevagao dos salaries pressionada 

pelo aumento dos pregos dos bens alimen- 

tares agn'colas. Mas, como os salaries ten- 

diam a se manter nom'vel de subsistencia, 

a verdadeira luta distributiva, que podia 

atrapalhar uma melhor performance da \a- 

xa de lucro, relacionava-se com o aumen- 

to da renda fundiaria. 

Segundo essa teoria, se um pai's pode 

importar bens-alimentos dos trabalhadores 

a pregos menores do que os produzidos 

internamente seria duplamente benefico a 

taxa de lucro. Primeiro, porque evitaria a 

elevagao dos salaries de subsistencia e, de- 

pois, porque freiaria os privilegios de ob- 

tengao de renda dos proprietarios das ter- 

ras mais ferteis, com a nao (ou menor) 

expansao do uso interne de terra na pro- 

dugao agncola. Para Ricardo, a crescente 

participagao da renda fundiaria no produ- 

to, verificada na Inglaterra, das ultimas 

decadas do seculo 18 as primeiras decadas 

do seculo 19, ao tornar decrescente a taxa 
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de lucro, havia impossibilitado uma maior 

expansao do capitalismo Industrial ingles. 

Com essa argumentagao e valendo-se do 

seu suporte cienti'fico, contribuiu na luta 

poh'tica voltada a eliminagao da legislagao 

antiliberal inglesa que, para ele, favorecia 

os interesses dos proprietarios rurais, pre- 

judicando o desenvolvimento do capitalis- 

mo naquele pai's^). 

Nenhum conflito distributive entre o 

capital e o trabalho fora objeto de afirma- 

pao de Ricardo. Reconhecia, porem, que a 

opgao dos capitalistas por processos pro- 

dutivos mais densos de maquinas e equi- 

pamentos, embora nao prejudicando a ta- 

xa de lucro, poderia fazer declinar o mvel 

de emprego dos trabalhadores (RICAR- 

DO, 1978, p. 449-62). Mesmo assim, pare- 

ce negar essa possibilidade, ao concordar 

com a inexistencia de desemprego no ca- 

pitalismo decorrente de crises de super- 

produgao (RICARDO, 1978, p. 333-45). 

Em conclusao, nao se pode deixar de 

concordar que, ao se criticar o conteudo 

metodologico-cienti'fico da economia poh'- 

tica, aquilo que dele, com base em Marx, 

pode-se dizer insuficiente, so e melhor 

avaliado a luz de suas condi<?6es historicas 

determinantes, que foram bastante espe- 

ciais. A Europa Ocidental que, da segunda 

metade do seculo 18 as primeiras decadas 

do 19 Ihe serviu de bergo, passava por 
revolucionarias transformagoes sociais, eco- 

nomicas e poh'ticas. Consolidava-se o capi- 

(14) Marx demonstrou os equfvocos funda- 
mentals nessa formulagao de Ricardo. Pri- 
meiro, a inexistencia dessa lei da tenden- 
cia a queda da taxa de lucro em fungao 
do citado conflito entre as classes pro- 
prietarias das terras e capitalistas e, de- 
pois, a impropriedade de se teorizar sobre 
a taxa geral de lucro com base apenas na 
taxa de lucro industrial. Ver MARX. O 
Capital, s.d., Livroilll, Vol. 4, Cap. XV, 
p. 277-88. Al^m dessa deficiencia logico- 
tedrica, o perfodo historico analisado por 
Ricardo nao autorizava qualquer afirma- 
gao sobre a queda da taxa de lucro, mes- 
mo a industrial. Cf. MARX, Teorias da 
Mais-Valia, 1983. Vol. II. p. 894-905. 

talismo comercial e industrial e desapare- 
ciam os resqui'cios do feudalismo. Ali o 

capital comegava efetivamente a assumir o 

comando da vida economica dos povos. A 

sociedade tornava-se cada vez mais uma 

complexa malha de interdependencia en- 

tre as pessoas na produgao de suas condi- 

goes de vida. 

A economia poh'tica classica teve, por- 

tanto, sob sua responsabilidade uma difi- 

ci'lima tarefa. Nao dispondo a humanidade 

de um acervo cultural com maiores expli- 

cagoes cienti'ficas sobre a realidade capita- 

lista, pois que encontrava-se na sua fase 

nascente, coube a essa nova ciencia suprir 

essa lacuna. For isso, tanto o seu metodo 

como o seu conhecimento cienti'fico sobre 

o capitalismo foram elaborados quando 

este ainda nao havia nem mesmo se desen- 

volvido o suficierrte, a ponto de se revelar 

na plenitude de todo o seu conteudo es- 

sencial. Nesse contexto, a forga da revolu- 

cionaria ideologia capitalista parece haver 

encontrado um campo favoravel para im- 

por-se ate mesmo aos mais series cientis- 

tas como a expressao maxima da raciona- 

lidade humana'^. 

Constitui, no mmimo, uma conclusao 

apressada a de que pesquisadores do quila- 

te de Quesnay, Smith e Ricardo houves- 

sem sido elaboradores de pseudos conheci- 

mentos economico-cientfficos, apenas apo- 

logeticos e a servigo da ideologia burgue- 

sa. 

(15) Influencias como essas justificam o teor 
ideologico da economia poh'tica pelo con- 
texto histbrico no qual se insere. Mas nao 
negam que, por conta delas, pensadores 
do m'vel de Smith e Ricardo deixaram de 
expor a cn'tica da sociedade, ;atravbs de 
sua investigagao cienti'fica, as conseqiien- 
cias da imposigao da ideologia capitalista. 
Uma interessante discussao sobre o con- 
teudo ideologico nas ciencias sociais en- 
contra-se em ROBINSON, J. Ciencia e 
Moralidade. In: Liberdade e Necessidade. 
Sao Paulo, Abril Cultural, 1980 (Publica- 
do em SRAFFA/ROBINSON, Colegao Os 
Pensadores). 
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Romu/o So a res Potari 

Em smtese, o que se pode afirmar e 

que as chances de progresso metodologico 

e cienti'fico da economia poh'tica classica 

tiveram serias limitagoes impostas pelas 

determinagoes da vida social do seu tem- 

po historico. Isto nos mais variados aspec- 

tos, que vao desde o estagio de desenvol- 

vimento do processo de produ^ao capita- 

lista, ao domi'nio do saber das ciencias 

sociais, as conceppoes filosoficas etc. 

Na sua cn'tica a economia poh'tica, 

Marx dedicou consideravel analise as suas 

insuficiencias metodologicas. A conceppao 

acn'tica e anistorica dessa ciencia a respei- 

to da produpao social, "presa as represen- 
tapoes capitalistas" teria prejudicado a 

apreensao das interligapoes organicas entre 

produpao, distribuipao, troca e consumo. 

Alem de nao haver alcanpado toda a ex- 

tensao das leis causais entre estes, nada 

havia explicado sobre as leis das transfor- 

mapoes no tempo desse modo de produ- 
?ao<16). 

Na conceppao da economia poh'tica, a 

produpao seria regida pelas leis da nature- 

za sob as quais os homens, modificando 

os elementos naturais, produziam os bens 

necessarios a satisfapao de suas necessida- 

des pelo consumo. A distribuipao do pro- 

duto efetivar-se-ia, segundo as leis sociais 

vigentes no context© de referencia, de 

modo proprio aos requisites de uma rela- 

cao equilibrada entre consumo e produ- 

pao. A troca seria uma especie de meca- 

nismo situado entre a produpao e a distri- 

buipao, social apenas na forma, que per- 

mitia aos indivi'duos converter a parte do 

produto que Ihes coubera na distribuipao, 

nos bens de suas preferencias. O consumo 

seria o ato de uso individual dos bens 

produzidos. Embora sendo o objetivo fi- 

nal da produpao, o consumo era concebi- 

do como algo externo ao processo econo- 

mico global, com o qual ligar-se-ia apenas 

para indicar a conveniencia do reim'cio de 

um novo ciclo produtivo. 

(16) Essa crhica marxista encontra-se na "In- 
trodupao" de MARX. Para a Cn'tica da 
Economia Poh'tica, 1982. 

Para Marx produpao, distribuipao, troca 

e consumo, no contexto das sociedades 

capitalistas, nao manteriam apenas aquelas 

relapoes entre si, apreendidas pela econo- 

mia poh'tica, pois constitui'am um todo 

organico cujas inter-relapoes e multiplas 

determinapoes reci'procas seriam o proprio 

processo social global da produpao capita- 

lista. Alem do mais, entendia Marx que 

esse modo de produpao, em seu conteudo 

essencial no seu desenvolvimento historico 

seria a expressao de um processo dialeti- 

co. Dai' porque o metodo adequado a 

apreensao nao poderia deixar de ser diale- 

tico. Assim, alcanpar-se-ia nao apenas as 

leis causais que estariam regendo o seu 

comportamento em determinado momen- 

to historico, mas tambem as leis traduto- 

ras das suas transformapoes atraves do 

tempo. Tais leis seriam tradupoes fieis das 

leis dialeticas da "unidade contraditoria" 

da "transformapao da quantidade em qua- 

lidade" e da "negapao da negapao". Com 

o avanpar historico do seu desenvolvimen- 

to, a atuapao dessas leis o conduziria a 

autonegapao da existencia do capitalism©. 

No entendimento de Marx, nesse todo 

organico constitui'do pelo processo social 

de produpao, uma unidade contraditoria 

das mais complexas seria a formada pela 

produpao e o consumo. Varios argumen- 

tos foram desenvolvidos por esse autor 

para demonstrar que o consumo e o nao 

ser da produpao e vice-versa. 

"A produpao e, pois, imediatamente 

consumo; o consumo e, imediatamente, 

produgao. Cada qua! e imediatamente 

seu contrario. Mas, ao mesmo tempo, 

opera-se um movimento mediador en- 

tre ambos. A produgao e mediadora do 

consumo, cujos material's cria e sem os 

quais nao teria objeto. Mas o consumo 

e tambem mediador da produgao ao 

criar para os produtos o sujeito, para o 

qua! sao produtos. O produto recebe 

seu acabamento final no consumo. 

Uma estrada de ferro em que nao se 

viaja e que, por conseguinte, nao se 

gasta, nao se consome, nao e mais que 
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uma estrada de ferro dynamei, e nao e 

efetiva. Sem produqao nao ha consu- 

mo, mas sem consumo tampouco ha 

produgao" (MARX. Para a Crftica da 

Economia Poh'tica, 1982, p. 8). 

No desenrolar do processo de produgao 

das sociedades capitalistas, essa unidade 

produqao-consumo, em face das inter-rela- 
(poes necessariamente mantidas entre os in- 

dividuos produtores diretos (trabalhado- 

res) e os proprietarios dos meios de pro- 

du(pao que atuam como capital (capitalis- 

tas), teria na distribuigao do produto uma 

forma especial de intermediagao. Isto nao 

mais encontrava suas razoes apenas no fa- 

to de a produce nao se pautar pela apro- 

pria<?ao direta dos frutos do trabalho, mas 

tambem pelo fato de essa produgao, eminen- 

temente elaborada para a troca, efetivar-se 

sob o dommio do capital. 

Essa distribui<pao teria as suas determi- 

nagdes, tanto logica como historica, ema- 

nadas do proprio processo de produ^ao. 

No capitalismo, por conseguinte, estariam 

nas relapoes de produpao imanentes a for- 

ma como ai' se desenvolve a produpao 

social, as determinapoes do modo como se 

distribui o produto gerado, como salario, 

lucro, juro, renda fundiaria etc. 

Na sequencia dessa concepipao marxis- 

ta, a troca transcenderia aquela posigao de 

element© de intermediapao entre a produ- 

gao e a distribuigao e entre estas e o 

consumo. A troca seria a expressao mais 

viva de um complexo processo global de 

produgao, que funciona a base da divisao 

social do trabalho, onde os trabalhadores 

sao destitui'dos da capacidade de gerar 

valores de uso diretamente para si. Nesse 

context©, a fungao intermediaria da troca 

teria sua genese no proprio processo social 

global de produgao que necessariamente a 

inclui. No caso das trocas voltadas para os 

consumes individual e produtivo, as suas 

determinagoes pelo processo de produgao 

seriam diretas, e indiretas no caso das 

trocas entre comerciantes, comuns ao fun- 

cionamento do processo de produgao ca- 

pitalista. 

Esse inter-relacionamento organic© en- 

tre os fenomenos da produgao, distribui- 

gao, troca e consumo seria proprio da 

essencia do processo social da produgao 

no capitalismo. Mas, ai', haveria uma forte 

tendencia ao "atropelamento" da dialetica 

entre a produgao e o consumo. As suas 

relagoes de produgao, ao se fundamenta- 

rem na exploragao de mais-valia para fins 

de acumulagao como capital, conflitavam 

com os requisites a prevalencia da harmo- 

nia dialetica da unidade produgao-consu- 

mo. Com efeito, tais relagoes de produgao 

tendiam a originar uma distribuigao pri- 

maria do produto em termos de salario, 

lucro, juro, renda fundiaria etc., geradora 

de um consumo global (individual, produ- 

tivo etc) mais as compras para os esto- 

ques, insuficientes a realizagao pela venda 

da produgao corrente total de mercado- 

rias. No capitalismo, portanto, no que se 

refere a sua forma e ao seu conteudo, a 

troca seria uma determinagao da produgao 

mas, quanto ao montante, em termos de 

valor realizado, a distribuigao poderia vir 

a impor-Ihe um limite inferior ao permiti- 

do pelo processo produtivo. 

Como resultado da metodologia de in- 

vestigagao que propos, Marx afirma haver 

chegado a uma apreensao teorico-cienti'fi- 

ca do modo de produgao capitalista, que 

engloba tanto suas formas aparentes co- 

mo, principalmente, o seu conteudo essen- 

cial determinante. Entre os resultados al- 

cangados a partir dessa sua metodologia, 

que haviam escapado a economia poh'tica, 

destacar-se-iam, entre outros, os seguintes: 

i. uma lei do valor fundamentada no 

prinefpio do tempo de trabalho so- 

cial men te necessario, regedora do 

comportamento dos pregos de produ- 

gao e dos pregos de mercado; 

ii. o capital como a smtese que expressa 

a relagao social de dominagao e ex- 

ploragao da classe capitalista sobre a 

assalariada; 

iii. o lucro, o juro, a renda fundiaria e 

outras formas de rendimentos do ca- 

pital e da propriedade, como apro- 
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priapoes de parcelas de mais-valia, ori- 

ginada do produto excedente gerado 
pelo trabalho nao-pago, extrai'do pe- 

lo capital no processo de produpao; 
iv. a tendencia a crise do capitalism©, 

como decorrencia do seu funciona- 

mento contraditorio, fundado na logi- 

ca das relapoes de produpao voltadas 

a gerapao de lucro e sua acumulapao 

como capital. 0 fato dessa acumula- 

pao ter como nutrientes basicos o au- 

mento da taxa de explorapao e o de- 

senvolvimento das forpas produtivas 
sociais ensejaria a ocorrencia de cri- 

ses que se manifestariam nas formas 

de superprodupao, tendencia a queda 

da taxa de lucro e superacumulapao 

de capital. 

2. O Metodo dito Cientificamente 

Correto de Marx 

0 desenvolvimento do piano de traba- 

lho de Marx, voltado a explicapao cienti'fi- 

ca da economia burguesa, teve os seus 

delineamentos basicos assim descritos por 

ele; 

"O resultado geraf a que cheguei e que, 

uma vez obtido, serviu-me de fio con- 

dutor aos meus estudos, pode ser for- 

mula do em poucas pa/avras: na produ- 

gao social da propria vida, os homens 

contra em re/acdes determinadas, neces- 

sarias e independentes de sua vontade, 

relagoes de produfao estas que corres- 

pondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forgas produ- 
tivas material's. A totalidade dessas re/a- 

goes de produgao forma a estrutura 

economica da sociedade, a base real 

sob re a qua! se levanta uma superestru- 

• tura jurfdica e pot ftica, e a qua! corres- 

pondem formas sociais determinadas de 

consciencia. O modo de produgao da 

vida material condiciona o processo em 

geral de vida social, po! ftica e espiri- 

tual. Nao e a consciencia dos fiomens 

que determine o seu ser, mas, ao con- 

trario, e o seu ser social que determina 

Romulo Soares Polari 

sua consciencia. Em uma certa etapa 

de seu desenvolvimento, as forpas pro- 

dutivas materials da sociedade en tram 

em contradipao com as relapoes de pro- 

dupao existentes ou, o que nada ma is e 

do que a sua expressao jurfdica, com as 

relapoes de propriedade dentro das qua is 

aque/as ate entao se tinham movido. 

De formas de desenvolvimento das for- 

pas produtivas essas relapbes se trans- 

formam em seus grilhoes. Sobrevem en- 

tao uma epoca de revo/upao social. 

Com a transformapao da base economi- 

ca, toda a enorme superestrutura se 

transforma com maior ou menor rapi- 

dez" (MARX. Para a Crftica da Econo- 

mia Pol ftica, 1982, p. 25). 

A qualidade superior, bastante reivindi- 

cada ao marxismo, na apreensao do modo 

de produpao capital ista, repousa nos se- 

guintes argumentos: o materialismo histo- 

rico, a sua criapao mais genuma, seria o 

seu conteudo cienti'fico dedutor das leis 

que regem o desenvolvimento da socieda- 

de humana, atraves do tempo, sem apelos 

a jui'zo de valor, finalismos ou outras con- 

ceppoes a priori. Com o materialismo dia- 

letico, seu conteudo filosofico, alcanpar- 

se-ia uma correta conceppao filosofica do 

mundo, tanto na sua realidade material 

como social. Pela sua conclusao essencial, 

o desenvolvimento dessas realidades, no 

tempo e no espapo, caracterizar-se-ia co- 

mo um processo onde materia e movimen- 

to formam uma unidade contraditoria, re- 

gida pelos princi'pios e leis da dialetica. 

Porem, inversamente ao que afirmava a 

dialetica idealista de Hegel, seria a totali- 

dade da realidade material e social a de- 

terminante da existencia da ideia. Esta 

chegava a mente humana atraves de um 

processo interpretative do mundo na sua 

existencia concreta. Assentada a sua meto- 

dologia no materialismo dialetico, estaria 

assim o marxismo investigando a existen- 

cia humana, guardando plena fidelidade 

ao seu processo real de desenvolvimento 

historico. Com isto, permitiria ao materia- 

lismo historic© alcanpar as leis seguramen- 

te explicativas desse processo. Nessa ativi- 
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dade cientffica, o metodo abstrato-concre- 

to seria o procedimento correto para se 

chegar a compreensao das formas concre- 

tas da vida social no capitalismo, nas suas 

multiplas inter-relagoes e determinapoes, 

no piano da sua conceppao mental, de 

modo ajustado aos objetivos do materialis- 

mo historico^^. 

Como se ve, o marxism© traz em si um 

process© de criagao de conhecimento on- 

de materialismo historic©, materialismo 

dialetico e o metodo abstrato-concreto 

formam um todo interligado e interdepen- 

dente. Pois, se num primeiro momento e 

a forga do metodo fundamentado na dia- 

ietica materialista que funciona como ele- 

ment© essencial as conclusoes cienti'ficas 

do materialismo historico, sao estas, nas 

suas confrontapoes com a realidade con- 

creta explicada, que categoricamente opi- 

nam sobre a propriedade do metodo. 

Ao estudar a sociedade capitalista, se- 

guramente uma das grandes preocupagoes 

de Marx foi a de explicar o conteudo 

essencial que dialeticamente fundamenta a 

existencia das formas e das relapoes so- 

ciais, que de modo aparente af se explici- 

tam. Pelas conclusoes marxistas a esse res- 

peito, quando corretamente apreendidas, 

essencia e aparencia seriam partes de uma 

mesma unidade manifesta concretamente 

na ultima. 

O conhecimento da realidade do capi- 

talismo, na sua conceppao materialista, pa- 

ra Marx, nao podia deixar de resultar da 

atuagao do metodo que a analisa na 

progressao do abstrato ao concrete. Essa 

afirmapao torna-se patente quando se tern 

em conta a totalidade desse metodo, en- 

quanto processo dialetico que e. 

(17) Por essa base metodolbgica do materialis- 
mo historico, alguns pensadores enten- 
dem ser bastante discuti'vel o carater 
cienti'fico do marxismo, que portanto 
afirmar-se-ia, com mais propriedade, co- 
mo uma concep(?ao filosofica do mundo. 
Essa tematica ser^ analisada no item se- 
guinte. 

No exercfcio dessa metodologia, prece- 

dendo a reconstrupao pela via abstrato- 

concreto, necessariamente ocorre a disso- 

lugao da forma concreta, tal como se 

apresenta em dado momento historico, no 

sentido do concrete ao abstrato. Isto, tan- 

to no piano da analise das suas determina- 

goes historicas, como no piano das suas 

multiplas inter-relagoes causais mantidas 

entre os seus diversos aspectos, em dada 

situagao historica. Esta seria a essencia do 

processo dialetico do metodo abstrato- 

concreto, enquanto metodo de investiga- 

gao. Este procedimento metodologico per- 

mitiria a percepgao humana j 

"apoderar-se da materia, em seus por- 

m en ores, analisar suas dife rentes for- 

mas de desen vo!vimen to e perquirir as 

suas conexdes" (MARX, O Capital, 

s.d., Livro I, Vol. I, p. 16 — Posfacio 

da 2.a edigao). 

Marx tambem chama a atengao quanto 

a atuagao do seu metodo abstrato-concre- 

to enquanto metodo de exposigao. Essa 

tarefa expositiva desenvolver-se-ia apos 

conclui'do o processo da pesquisa pro- 

priamente dito, onde o metodo teria fun- 

cionado como um processo de investiga- 

gao. Na medida em que isto permitisse 

fazer a descrigao do movimento real espe- 

lhando-o fielmente, no dizer de Marx, 

chegava a dar impressao de uma constru- 

gao a priori do real (Idem, ibidem, p. 16). 

Cabe ainda destacar, nesse processo 

marxista de elaboragao do conhecimento 

a importancia atribufda a explicagao do 

conteudo essencial das formas aparentes 

como um processo de integragao dialetica. 

Pois, ai', essas formas unitarias saolapre- 

sentadas como resultados smtese de um 

processo dialetico, que submete a avalia- 

gao pelo processo real a sua capacidade de 

traduzir as unidades dialeticas presentes 

na forma concreta. Somente em caso afir- 

mativo a smtese alcangada firmar-se-ia co- 

mo um verdadeiro conhecimento, funda- 

mentado na dialetica materialista, uma vez 
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elaborado de modo vinculado a realidade 

empTrica e por ela ratificado. 

Dai' a aspiragao de Marx a autoria da 

criapao de uma teoria do conhecimento 

onde nao ha espagos a formulagoes abstra- 

tas e "aprion'sticas" de modelos voltados 

a apreensao da realidade concreta. Basta- 

ria ver que o processo dialetico do meto- 

do abstrato-concreto, fundamento essen- 

cial dessa teoria, baseia-se, tambem, na 

unidade dialetica entre o processo histori- 

co real e sua percepgao pela mente huma- 

na que a investiga, na busca da elaboragao 

do saber^^^ 

Marx, sem duvida, teve o cuidado de 

realgar que o seu conhecimento do capita- 

lismo partia dos conceitos mais simples 

(as categorias), mas naode conceitos abstra- 

tos puros, desgarrados do processo historico 

(18) Isto nao tem impedido que pensadores 
como Althusser defendam a id^ia de que 
em Marx ha uma teoria do conhecimento 
que, embora essencialmente voltada para 
o movimento historico real, trata-se de 
uma concepgao tedrico-abstrata que nao 
alcanna na mtegra essa realidade. Nao se 
podendo, al6m do mais, obscurecer em 
Marx, "a clara distingao que ele faz entre o 
desenvolvimento das formas do conceito 
no conhecimento e o desenvolvimento das 
categorias concretas no real histdrico. Sem 
isto, cai-se no erro de se afirmar uma ideo- 
logia empirista do conhecimento e a iden- 
tificagao do Idgico com o histdrico, na 
anilise de O Capital" (ALTHUSSER, L. y 
BALIBAR, E., 1974. p. 126-29). Discor- 
dando de Althusser, Mandel concluiu que 
certamente 6 imposslvel que "o pensamen- 
to e o ser atinjam uma identidade comple- 
ta no processo de criagao dojconhecimen- 
to. Mas entende que a luz da dial6tica ma- 
terialista pode-se chegar a uma reprodugao 
intelectual ativa da realidade, onde o abs- 
trato e o concrete, o universal e o particu- 
lar sendo reintegrados em escala crescente, 
vao progressivamente expurgando o con- 
teudo tedrico puro, ou a falsa consciencia, 
contido no conhecimento sobre o real" 
Apresenta assim o m6todo marxista de ins- 
piragao dial6tico-materialista como um 
processo de tentativas convergentes a re- 
produgao precisa da realidade. Ver MAN- 
DEL, 1982, p. 7-28. 

real. Por isso e que o seu ponto inicial 

havia sido a mercadoria, e nao o seu va- 

lor. No seu entender, se houvesse comega- 

do pelo valor, estaria de certa forma im- 

pondo um conceito ao mundo real, ao 

passo que a mercadoria seria um conceito 

a ele oferecido por este (MARX. Glosas 

Marginales al Tratado de Economia Poh'ti- 

ca' de Adolph Wagner, 1970). 

Na economia poh'tica, Marx reconhe- 

ceu existir fundamentos cienti'ficos que, 

se houvessem sido convenientemente ela- 

borados, ter-se-iam constitui'do no cami- 

nho certo para a compreensao do que 

dizia ele ser a anatomia da sociedade bur- 

guesa. Na sua analise cn'tica da filosofia 

de Hegel, encontrou o essencial a criagao 

do metodo de investigagao e apreensao da 

realidade socio-economica capitalista que 

faltara, por exemplo, a Smith e a Ricardo. 

Hegel teria apreendido as leis logicas 

tradutoras da realidade da sociedade hu- 

mana a partir do seu movimento atraves 

da historia. Corretamente teria concebido 

que o mundo material possui existencia 

propria, independente do pensamento. 

Seu grande equi'voco teria sido afirmar ser 

a realidade concreta uma criagao do espi- 

rito, e que todo o seu movimento dialeti- 

co no tempo historico evidenciar-se-ia co- 

mo a atuagao do espi'rito, tornado auto- 

consciente, dialeticamente negando a si 

mesmo segundo os prinefpios da razao, 

num ininterrupto processo de superagao 

de sua existencia alienada anterior^^. 

O mais questionavel da dialetica de He- 

gel estaria justamente no seu essencial: 

(19) Sobre a dialetica hegeliana e sua aprecia- 
gao crftica, recomendamos HEGEL. Cien- 
cia de la logica, 1968; A Fenome/ogia do 
Espi'rito, 1974 e IntroduQao a Historia da 
Filosofia, 1976; MARX. Mis6ria da Filoso- 
fia, 1982; Cn'tica da Filosofia Dialetica e 
Geral de Hegel. In FROMM, Conceito 
Marxista do Ho mem; Manuscritos Econd- 
micos-Filosdficos (Terceiro Manuscrito), 
1978; LUKACS. A Falsa e a Verdadeira 
Ontologia de Hegel In Op. cit, 1979 e 
LENINE, 1975. 
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supor que o pensamento determina a exis- 

tencia e o movimento da realidade histori- 

ca. Se assim fosse, o metodo abstrato-con- 

creto, ao atuar como a maneira de repro- 

duzir a realidade concreta na forma pensa- 

da, impor-se-ia, tambem, como condipao 

indispensavel a existencia do real. Nao se- 

ria por acaso que, no entendimento de 

Hegel, 

"o metodo 4 a forma absotuta, unica, 

suprema, infinita, a que nenhum objeto 

poderia resistir; 4 a tend end a da razao 

a reencontrar-se e reconhecer-se em to- 

dasascoisas" (HEGEL, apud MARX. 

Mis4ria da FHosofia, 1982, p. 104). 

Dessa maneira, nesse instrument© de cons- 

trugao do conhecimento — o metodo —. 

por abstrair os aspectos distintos dos dife- 

rentes movimentos, ter-se-ia a concep<pao 

logica pura destes. Para Marx, isto impli- 

caria haver encontrado logicamente a subs- 

tancia de todas as coisas. O metodo, 

enquanto formula logica do movimento, 

tornar-se-ia absoluto 

"[. ] que tan to ex plica todas as coisas 

como implica, ainda, o movimento de- 

las" (MARX, Miseria da Filosofia, 

1982, p. 104). 

Concorda Marx que Hegel estava corre- 

to, na sua concepgjfo de que o real histo- 

ric© se desenvolve dialeticamente. O seu 

erro teria sido n§o haver compreendido as 
suas verdadeiras genese e fonpa motriz. 

Nao era certo admitir que a ideia houves- 

se originado a realidade concreta, nem 

tampouco que o pensamento estabelecido 

pelo exercicio da razao pura pondo-se, 

opon^lo-se e recompondo-se fosse o res- 

ponsavel pelo movimento dialetico da his- 

tor'ra. A sua genese encontrar-se-ia na tota- 

lidade concreta formada pelas relagoes de 

produpao geradas pelo indivi'duos produ- 

zindo as suas condipoes de vida. A forpa 

determinante do seu movimento dialetico 

no tempo estaria na contradipao entre o 

estagio do desenvolvimento das forpas 

produtivas materials da sociedade e as 

suas correspondentes relapoes de produ- 
pao^20) 

Em Hegel, a compreensao do real his- 

torico e do seu movimento dialetico seria 

impossi'vel sem o seu onisciente metodo 

abstrato-concreto, portador da forma logi- 

ca desse movimento. Isso nao tanto por 

ser ele um meio de perceppao do concrete 

pela via do pensamento, mas por trazer 

consigo a realidade definida, a priori, co- 

mo uma determinapao do pensamento. O 

conteudo desse metodo confundir-se-ia 

com a propria expressao de realidade dita 

dialetica. No entender de Marx, Hegel, 

coerente com a sua filosofia idealista, te- 

ria atribui'do um poder exagerado ao seu 

metodo. Com isto, a sua dialetica perdera 

a capacidade de explicar a realidade con- 

creta num dado presente historico. Nessa 

ocasiao, apenas saber-se-ia que ela seria 

uma manifestapao do espfrito. Portanto, 

uma conceppao abstrata que conflitaria 

com a propria existencia (humana. 

Para Marx, a economia poh'tica classi- 

ca, mesmo nao tendo estudado o capitalis- 

mo pela otica do materialismo historico, 

utilizou o metodo abstrato-concreto. A 

sua perceppao do concreto teria sido feita 

dissolvendo-o em nopoes abstratas, de mo- 

do a permitir a sua posterior reconstrupao 

atraves do pensamento, como si'ntese re- 

sultante de um process©. Constitui'a exem- 

plo disso a explicapao de categorias com- 

plexas tais como sistema economico, esta- 

do, napao, troca internacional etc., feita a 

partir de relapoes gerais e abstratas entre 

(20) Engels, tambem fundador do marxismo, 
procurou com certa clareza expor a base 
elucidativa da questao filosofica entre a 
consciencia e a mat^ria, proposta por essa 
ciencia, ao afirmar: "£ precisamente a 
transformagao da natureza pelo homem, e 
nao a prbpria natureza como tal, que § o 
fundament© mais essencial e mais direto 
do pensamento humano, e a inteligencia 
do homem aumentou na medida em que 
ele aprendeu a transformar a natureza" 
(ENGELS, F. apud CHEPTULIN, 1982, p. 
56). 
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categorias simples como: trabalho, divisao 

do trabalho, troca, valor de troca, dinhei- 

ro etc. 

Na conceppao de Marx, sua analise 

cienti'fica do capitalismo permitia apreen- 

der importantes categorias que formam es- 

sa sociedade como sendo portadoras de 

formas e significados diferentes em rela- 

pao ao que haviam sido em pen'odos his- 

toricos anteriores. Isto teria sido urn gran- 

de avango em rela9ao a economia poh'tica, 

pois possibilitava perceber que categorias 

como trabalho, valor de troca, dinheiro e 

o proprio capital, embora datando da lon- 

gfqua antiguidade, adquiriam sentidos es- 

peciais, naquele contexto onde 

"o capita! e a potencia econdmica da 

sociedade, [. ] que domina tudo. De- 

ve constituir o ponto inicia! e o ponto 

final [. .]" (MARX. Para a Crftica da 

Economia Poh'tica, 1982, p. 19). 

Assim sendo, com essa abordagem ficaria 

claro que, no capitalismo, as formas as- 

sumidas por tais categorias resultavam de 

desenvolvimentos processados nas socieda- 

des que o antecederam e que, portanto, 

/Ja transigao do pensamento abstrato, 

que vai do simpies ao concreto, ref/ete 

assim o processo historico real" 

(MARX. O Metodo na Economia Poh'- 

tica, 1974, p. 41). 

Mesmo sem se querer dizer que Marx, 

como Hegel, tenha exagerado quanto a 

importancia do seu metodo, e fato que 

ele Ihe atribuiu um enorme poder na ex- 

plicapao da sociedade burguesa. Parecia 

ate exalta-lo como algo de plena perfei- 

gao. Pois chegou a convencer-se de que, 

concebidas pelo seu metodo 

"as categorias que expressam as rela- 
qoes desta sociedade e asseguram a 

compreensao das suas estruturas, per- 

mitem-nos ao mesmo tempo entender a 

estrutura e as re/agpes de produgao de 

todas as sociedades passadas, sobre cu- 

jas rufnas se encontra edificada a socie- 

dade burguesa, que conserva certos ves- 

tfgios das prime/'ras, enquanto a!gum as 

p o tencialidades, ao desen votverem -se, 

adquirem ne/a todo o seu sentido" Idem, 

ibidem, p. 44). 

Na elaboragao de seu sistema teorico 

global explicativo do processo da produ- 

gao capitalista, Marx partiu do concreto 

socio-economico mais simples, a mercado- 

ria. Dizia ele 

"de onde yo parto es de la forma so- 

cial m£s simple en que se presenta el 

producto del trabajo en la sociedad ac- 

tual, y esta forma es la Jmercancia"' 

(MARX. Glosas Marginales al 'Tratado 

de Economia Poh'tica' de Adolph Wag- 

ner, 1970, p. 176). 

Inicialmente, decompoe e analisa a 

mercadoria a luz de suas multiplas inter- 

relagoes e determinagoes, segundo concep- 

goes abstratas, tais como: troca, divisao 

social do trabalho, trabalho concreto, tra- 

balho abstrato, valor, valor de troca, di- 

nheiro e capital. A partir daf passou a 

reconstruf-la segundo um processo logico- 

dialetico e historico, vindo assim a explica- 

la na sua concregao, tendo como conteudo 

essencial uma ampla realidade humana e tec- 

nico-material, que responde pela sua exis- 

tencia cheia de conteudo social.l 

Para Marx, a apreensao dessa riqueza 

de conteudo social da mercadoria so teria 

sido possi'vel por haver ele enfocado as 

suas formas simples determinantes na sua 

evolugao dialetica no tempo. Desse modo, 

ter-lhe-ia sido apresentada pelo proprio 

processo historico real a importancia es- 

sencial da mercadoria enquanto forma de 

expressao dos frutos do trabalho nas suas 

determinagoes historicamente especi'ficas 

da produgao capitalista. Por isso afirmava: 

"a c4lula econdmica da sociedade bur- 

guesa e a forma mercadoria, que reves- 

te o produto do trabalho, ou a forma 
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de valor assumida peta mercadoria" 

(MARX. O Capital, s.d., Livro I, Vol. 

I, p. 4). 

Com esse estudo da produ(pao capitalis- 

ta da mercadoria^^- Marx teria com- 

preendido como, historicamente, a socie- 

dade humana passou de um sistema onde 

o trabalho era apenas gerador de valor de 

uso, a outro no qual o trabalho passou a 

ser, tambem, produtor de valor de tro- 

ca^^'- vindo depois a expressar este na 

forma dinheiro. Teria apreendido, tam- 

bem, porque, nessa sua ultima modalida- 

de, o processo de produgao de mercado- 

rias havia deixado de se exercer no ambi- 

to de uma convivencia social fundada na 

propriedade do trabalhador, tanto do tra- 

balho vivo como do objetivado nos meios 

de produgao, para se efetivar sob a pro- 

priedade e o dommio do capital. Ao se 

constitufrem como valor-capital, as condi- 

goes de trabalho ter-se-iam transformado 

em propriedade opositora ao trabalho, ao 

mesmo tempo em que este, agora assala- 

riado, teria passado a pertencer ao capital. 

Nessa conceppao historica e materialis- 

ta do capitalism©, ao apreender a essencia 

e a complexidade que encerra o capital 

como smtese das relacoes sociais que co- 

manda, Marx teria chegado, tambem, ao 

entendimento das contradicoes desse pro- 

cesso social de produgao. Pelas suas con- 

clusoes, essas contradigoes, que tendiam a 

se robustecer com o desenvolvimento des- 

se modo de produgao, tornariam o seu 

(21) Esse estudo da mercadoria nao se encon- 
tra, na Integra, em O Capital. Para se 
chegar a ele, al§m desta, deve-se analisar 
pelo menos as seguintes outras obras: 
MARX. Contribuicao a Crftica da Econo- 
mia Poh'tica, 1977 e Elementos Funda- 
mental es para la Crftica de la Economia 
Poh'tica, 1978. 

(22) A an^lise que fundamenta essa conclusao 
encontra-se em MARX, K. Fragment© 
da Versao Primitiva da Contribuigao para 
a Crftica da Economia Polftica (1858) In: 
Contribuigao a Crftica da Economia Poh'- 
tica, 1977, p. 233-327. 

caminhar historico traumatico, pela ocor- 

rencia de periodicas crises, e convergente 

a autonegagao de sua existencia. 

No capitalism©, a produgao de merca- 

doria teria alcangado o seu estagio supe- 

rior de desenvolvimento. Deixava de ser 

algo fortuito, ou apenas restrito aquela 

parcela da produgao que excede a subsis- 

tencia, para se tornar generalizada. A sua 

correspondente divisao social do trabalho 

caracterizava-se como um processo produ- 

tivo que, no seu desenvolvimento no tem- 

po, cada vez mais submetia o trabalho a 

gerar um tipo de produto imprestavel para 

si, enquanto valor de uso. A liberdade 

individual de produzir so existia enquanto 

acatada a "imposigao da sociedade" de 

gerar valor de troca, valorizando o capital. 

O dinheiro, que em sociedades historica- 

mente anteriores teria sido, tambem, meio 

de troca e de acumulagao e ate capital, 

jamais fora portador de um complex© de 

relagoes de produgao, como no capitalis- 

mo. 

A circulagao simples, ja entendida co- 

mo a troca a base de mercadoria-dinheiro, 

teria sido historicamente ti'pica de uma 

fase bem anterior a da autonomia do va- 

lor de troca na sua forma ideal, dinheiro. 

As comunidades, ainda quando basicamen- 

te produtoras de valores de uso, ja troca- 

vam entre si os seus excedentes. Essa cir- 

culagao teria sido a grande motivadora do 

alargamento das necessidades intracomuni- 

dade e do aumento da produgao especiali- 

zada no seu atendimento, na sua crescente 

evolugao a partir daquelas trocas. A isto 

teria correspondido o nascimento e expan- 

sao do sistema de divisao social do traba- 

lho, que fez as comunidades convergirem 

para a montagem de processes sociais es- 

sencialmente produtores de valor de tro- 
ca^3). negando assim, dialeticamente, a 

(23) Nao se deve perder de vista que, para 
Marx, e o valor que caracteriza a forma 
de existencia da mercadoria, e nao o va- 
lor de troca. "Al comienzo de este capftu- 
lo decfamos, seguiendo el lenguaje tradi- 
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existencia do seu processo anterior de 

produpao, e, tambem, a existencia dos 

frutos do trabalho individual enquanto va- 

lor de uso direto para o seu produtor. 

A circulagao nascida do comercio ex- 

terno teria sido, portanto, a genese da 

produgao interna do valor de troca e de 

todo o seu sistema de divisao do trabalho 

correspondente. No desenvolvimento histo- 

rico da circulagao desse modo de produ- 

pao de valor de troca, ter-se-ia as origens 

da existencia do dinheiro, como expressao 

dominante da autonomia do valor de tro- 

ca, e do prepo, como forma ideal de nega- 

pao do valor de uso da mercadoria (na 

venda) e do proprio valor de troca (quan- 

do da realizapao do dinheiro na compra). 

Estando a sociedade pautada nesse mo- 

do de produpao de mercadoria, mesmo 

quando ainda nao se havia chegado a fase 

historica do dommio do capital, o dinhei- 

ro ja submetia as pessoas as suas caracte- 

n'sticas alienantes e impositivas. Pois, co- 

mo afirmava Marx, 

"[. . J e em primeiro /ugar no dinheiro, 

ou seja, na forma ma is abstrata, logo, a 

ma is despida de send do, a ma is incom- 

preensfve! — forma em desapareceu to- 

da a mediagao — que se verified a 

transformagao das relagoes sociais recf- 

procas numa re/acao social fixa, op res- 
si va, que subjuga os indivfduos" 

{MARX. Contribuigao a Crftica da 
Economia Poh'dca, 1977, p. 294). 

A circulapao simples, mesmo na sua 

fase mais desenvolvida quando o processo 

de produpao ja coexistia historicamente 

cional: la mercanci'a es valor de uso y valor 
de cambio. Em rigor, esta afirmacidn es 
falsa. La mercanci'a es valor de uso, objeto 
util y 'valor' A partir del momento en que 
su valor reviste una forma fenomenica pro- 
pia, distinta de su forma natural, la del 
valor de cambio etc" (MARX, Glosas Mar- 
ginales al 'Tratado de Economia Poli'tica' 
de Adolph Wagner,, 1970, p. 1 76). 

com a autonomia do valor-dinheiro, o va- 

lor de uso era o seu conteudo e finalida- 

de. 0 dinheiro af era apenas uma determi- 

napao da sociedade, 

"[. .] gerado espontaneamente, como 

consequencia das re/a^oes que se esta- 

belecem entre os indivfduos na circula- 

qao" (Idem, ibidem, p. 294). 

A movimentapao do dinheiro, como 

meio e fim em si mesmo, no processo de 

sua expansao como capital, teria encontra- 

do na circulapao simples o element© histo- 

ricamente indispensavel asua concretizapao. 

Como resultado de suas pesquisas Marx 

assim reportou-se a esse respeito; 

"[. ] nao se assiste a formulagao de 

capita! antes que a esfera da circu/aqao 

simples, embora tendo por base condi- 

goes de produgao total me nte diferentes 

daquelas do proprio capital, tenha atin- 

gido um certo nfvel de desenvolvimen- 

to" (Idem, ibidem, p. 305). 

O dinheiro teria, portanto, nascido do 

processo de produpao e circulapao de mer- 
cadorias, vindo a alcancar um desenvolvi- 

mento dialetico tal, a ponto de ganhar 

existencia autonoma na funpao de medi- 

dor de valor e meio de circulapao. 

"A partir do momento em que o ouro 

e a prata (ou qualquer outra mercado- 

ria) se desenvo/veram como medida de 

valor e meio de circu/agao (quer na sua 

forma material, quer na forma de um 

sfmbo/o que os substitui) tornaram-se 

dinheiro, sem qualquer intervengao da 

sociedade e independen temen te da sua 

von fade" (Idem, ibidem, p. 294). 

Prosseguindo no seu desenvolvimento his- 

torico ele teria voltado a esfera da circula- 

pao, porem, para af permanecer como ele- 

mento bcisico do funcionamento do pro- 

cesso social de produpao, na sua fase capi- 

talista. Af, quer atuando como dinheiro 

propriamente dito, quer como capital. 
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sempre de algum modo estaria ligado aos 

objetlvos deste. A circulapao simples, que 

fora historicamente a condigao pr^via do 

capital, embora continuando indispens^vel 

a sua existencia, ter-se-ia tornado subordi- 

nada a ele, uma vez que dele passara a re- 

sultar. 

Foi assim que Marx, a base desse estu- 

do da mercadoria, fundamentado na me- 

todologia da progressao dialetica do abs- 

trato ao concrete, encontrou nas especifi- 

cidades do modo de produ^ao capitalista 

o conteudo explicative essencial de toda a 

sua existencia historica. Todo um vasto 

manancial de conhecimentos foi elaborado 

a partir dai'. 

Mas foi atraves da sua teoria sobre o 

valor da mercadoria, no seu sentido am- 

plo, que Marx desenvolveu a sua maior 

construpao cientffica e filosofica sobre o 

entendimento cn'tico do capitalism©. 

Marx apreendeu que o desenvolvimento 

historic© da sociedade humana apresenta- 

va a mercadoria, no capitalism©, como 

smtese expressora de um process© de pro- 

dugao social, das condigoes de vida huma- 

na, dialeticamente contraditorio. Assim 

concebida, a analise da mercadoria o con- 

duziu a teoria do valor, como explicativa 

das razoes pelas quais os frutos do traba- 

Iho assumem essa forma. 

Mesmo numa economia mercantil sim- 

ples, a mercadoria, ao assumir a forma de 

dinheiro, estaria explicitando plenamente 

o seu conteudo dialetico. Nesse ato, o 

trabalho na sua forma concreta, privada e 

individual, assumiria as formas contrarias 

de trabalho abstrato, trabalho social e tra- 

balho socialmente necessario. Exteriorizar- 

se-ia, tambem, nessa troca, o carater da 

existencia alienada do trabalho, em face 

das determinapoes advindas de um proces- 

so de produpao fundado na divisao social 

do trabalho, orientado para a troca dos 

produtos do trabalho. 

Nesse process© social de produpao o tra- 

balho somente poderia revelar a sua capaci- 

dadedegerar valor de uso, diretamente para 

a sociedade e indiretamente para o trabalha- 

dor que o porta, como trabalho abstrato 

que assume a forma de valor. Sendo, por 

conseguinte, o trabalho abstrato e, portan 

to, o valor expressoes da existencia aliena- 

da do trabalho as condigoes sociais de 

produgao. 

Na concepgao de Marx, portanto, no 

process© global da produgao e circulagao 

de mercadorias, o trabalho abstrato seria a 

substancia geradora do valor e este o seu 

meio de objetivagao. Como essa objetiva- 

gao so se efetivaria atraves das relagoes de 

troca entre as mercadorias (coisas), signifi- 

caria dizer que seriam essas relagoes que 

comandariam a concretizagao das relagoes 

sociais entre os seus produtores, marcando 

assim, pelo carater fetichista, a produgao 

de mercadorias. Daf a conclusao de Marx 

de que, no processo da produgao mercan- 

til, 

"uma relagao social definida, estabele- 

cida entre os homens, assume a forma 

fantasmagorica de uma relagao entre 

coisas" (MARX. O Capital, s.d., Livro 

I, Vol. I, p. 81). 

Esse fetichismo que seria inseparavel da 

produgao de mercadorias, no capitalism©, 

teria adquirido outras determinagoes, tra- 

zendo novas implicagoes ao desenvolvi- 

mento historic© do processo dialeticamen- 

te contraditorio, especi'ficas desse modo 

de produgao. Af, o carater alienado do 

trabalho, na sua forma de trabalho assala- 

riado, e a relagao fetichista dominante do 

valor, ao efetivar-se por meio do valor-ca- 

pital, ter-se-iam tornado frutos das rela- 

goes sociais de produgao capitalistas, fun- 

dadas na exploragao do capital sobre o 

trabalho. 

Essa exploragao encontrava sua viabili- 

zagao numa realidade socio-econdmica on- 

de o trabalho tinha a sua existencia subsu-, 

mida ao capital. Nesse context©, a efetiva- 

gao de uma jornada de trabalho com du- 

ragao acima daquele tempo necessario a 
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reprodugao do valor da fonpa de trabalho 

levava a gerapao de mais-valia, orientada 

pelos interesses de sua realizagao na forma 

de lucro para fins de acumulapao como 

capital. 

Na contradigSo dialetica, caracten'stica 

do processo social da produpao simples de 

mercadorias, a alienagao do trabalho hu- 

mane, essencia desse processo, encontrava- 

se no trabalho abstrato, mas o fetichismo 

decorria apenas da relapao invertida dessa 

essencia em relapao a propria mercadoria 

enquanto valor. As determinapoes desse 

fetiche emanavam de uma convivencia so- 

cial baseada na troca, mas nao no capital. 

No capitalism©, essa essencia alienada es- 

taria no trabalho assalariado, passando o 

fetichismo a verificar-se atraves do tipo de 

relagao invertida que mantem com o capi- 

tal. 

No capitalismo, alem disso, as condi- 

goes socio-economicas e tecnico-materiais 

do processo social de produgao formariam 

um campo extremamente fertil a expo- 

nenciagao da existencia alienada da essen- 

cia humana da vida social, o trabalho, o 

do fetiche das coisas. 

A contradigao dialetica passava assim a 

ter, no seu proprio moment© de alienagao 

e da relagao de dominagao fetichista da 

essencia, o meio de sua expansao e forta- 

lecimento. Uma vez que a exploragao eco- 

nomica, atraves da geragao de mais-valia 

voltando-se a acumulagao elevaria a com- 

posigao organica de capital e incorporaria 

novas tecnologias ao processo social de 

produgao — verdadeiros fomentos a maio- 

res alienagao do trabalho e fetiche do 

capital. 

Mas essa alienagao do trabalho e domi- 

napao fetichista do capital seriam movidas 

por objetivos capitalistas individuals que, 

em seu conjunto, formavam um processo 

contraditorio. Pois, na pratica, perseguia 

metas ilimitadas de acumulagao de capital, 

desenvolvimento das forgas produtivas so- 

cials, socializagao do trabalho.e uso coleti- 

vo dos meios de produgao. Por isso, a 

produgao de mercadorias no capitalismo 

seria um processo dialeticamente contradi- 

torio que, no seu desenvolvimento no 

tempo, iria tornando-se incompati'vel com 

o comando do capital. 

3. Questoes Sobre os Fundamentos 

Metodologicos do Marxismo — 

Notas Sobre um Grande Debate 

Aspectos Gerais 

Nos seus famosos "Prefacios" a Contri- 

buicao a Crftica da Economia Poh'tica, de 

1859, e a primeira e segunda edigoes de 

O Capital, de 1867 e 1873, Marx apresen- 

ta de forma sumaria, mas muito elucidati- 

va, os fundamentos de seu metodo^^- 

Nesses textos deixou claro que, apos 

seus proveitosos estudos cn'ticos sobre a 

economia poh'tica classica, a dialetica he- 

geliana e a historia da sociedade humana 

convenceu-se de que esta se Ihe apresenta- 

va como algo que tern o seu desenvolvi- 

mento no tempo segundo um processo 

dialetico. O conteudo essencial determi- 

nante deste carater dialetico da vida social 

estaria nas atividades voltadas a produgao 

de suas condigoes de existencia. 

Nesse processo dialetico, a unidade 

contraditoria a base da qual desenvolver- 

se-ia o movimento da vida social encon- 

trar-se-ia na estrutura tecnica e social da 

produgao, formada pelas relagoes de pro- 

dugao e grau de desenvolvimento das for- 

gas produtivas materials. 

No entendimento de Marx, de modo 

semelhante ao que ocorre com os feno- 

menos naturais. 

(24) Discussoes mais amplas sobre o m6todo 
de Marx, bem como a sua dialetica mate- 
rialista em contraposigao a dialetica idea- 
lista de Hegel, encontram-se em suas 
obras; A Ideologia A/ema, 1980, Vols. I e 
II; Mis6ria da Filosofia, 1982 e Contribui- 
gao S Crftica da Economia Poh'tica, 
1977. 
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"[. ] na produqao social da sua exis- 

tencia, os homens estabe/ecem relagoes 

determinadas, necessarias, independen- 

tes da sua vontade [. .]" (MARX. 

ContribuigSo i Crftica da Economia 

Poh'tica, 1977, p. 24). 

Para Marx, estaria a\ o conteudo histo- 

rico-materialista do seu metodo. 0 pro- 

prio movimento social, atraves do tempo, 

nas suas determinagoes a partir do proces- 

so de produpao da sociedade humana, cu- 

jo desenvolvimento seria do tipo historico- 

natural. 

Essa concepgao metodologica e assumi- 

da por Marx como indlspensavel a com- 

preensao cienti'fica da sociedade humana. 

Embora confessadamente dito fundamen- 

tado na dialetica materialista, o seu meto- 

do mantem o princi'pio da dialetica idea- 

lista de Hegel, da identidade entre materia 

e movimento. Como se sabe, para Hegel, 

tanto a realidade natural como a espiritual 

moviam-se dialeticamente como manifesta- 

goes alienadas da ideia^^. 

Quando Marx diz: 

"Meu metodo dialetico, por seu funda- 

mento, difere do metodo hegeliano, 

sendo a e/e inteiramente oposto" 

e precise aprofundar-se no entendimento 

desse metodo para se delimitar o alcance 

dessa afirmagao (MARX. O Capital, s.d., 

p. 16 — Prefacio da 2.a edicao). 

Onde estaria entao essa tao grande di- 

ferenga do metodo dialetico de Marx em 

relagao ao de Hegel? O proprio Marx 

responde: 

"Para Hegel, o processo do pensamento, 

— que e/e transforma em sujeito autdnq 

mo sob o nome de ideia, — e o criador do 

(25) Uma discussao sobre o assunto encontra- 
se em C0LLETTI,0 Marxismo do S^culo 
XX. In: Op. cit, 1983, p. 15-61. 

real, e o real 4 ape nas sua manifestagao 

externa. Para mim, ao contrario, o 

idea! nao e mais do que o material 

transposto para a cabega do ser huma- 

no, e por ela interpretado" (Idem, ibi- 

dem, p. 16). 

Teria esse aspecto da diferenga do me- 

todo de Marx, em relagao ao de Hegel, 

grande importancia do ponto de vista da 

busca de uma investigagao cientificamente 

correta da vida economica da sociedade 

humana, no seu desenvolvimento histori- 

co? Um tanto mais, sabendo-se que o 

metodo dialetico de Marx, alem de adotar 

aquele princi'pio da dialetica hegeliana, 

mantem como seu fundament© logico as 

.tres grandes leis dessa dialetica idealista: a 

da unidade dos opostos, a da negagao da 

negagao e da conversao reci'proca entre 

quantidade e qualidade? 

Achava Marx que o aspecto mais essen- 

cial da sua dialetica estava em haver en- 

tendido que 

"o modo de produgao da vida material 

condiciona o desenvolvimento da vida 

social, poh'tica e intelectual em geral" 

(MARX. Contribuigao a Cn'tica da 

Economia Poh'tica, 1977, p. 24). 

A consciencia humana, dai' emergente, e 

desse modo determinada, seria reflexo do 

contexto de um processo social de produ- 

gao cujas relagoes, a base das quais se 

desenvolve, impor-se-iam inexoravelmente 

ao homem. 

E digno de registro saber que, como 

Hegel, Marx concebia que a realidade for- 

mada pela producao das condigoes da vida 

humana era a expressao da consciencia 

humana alienada. A distingao cientifica- 

mente revolucionaria estaria em negar a 

concepgao hegeliana de que o fundament© 

dialetico dessa vida social pudesse ser en- 

contrado nas formas ou produtos da cons- 

ciencia alienada. Para ele, ai' estaria o ca- 

rater mi'stico da dialetica de Hegel, mas 
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que nem por isso deixava de portar um 

conteudo racional causador de 

[. . ] escandalo e horror a burguesia e 

aos portavozes de sua doutrina, porque 

sua conceppSo do existente, afirmando- 

o, encerra, ao mesmo tempo, o reco- 

nhecimento da nega^So e da necessdria 

destruipao dele; porque apreende, de 

acordo com seu carater transitdrio, as 

formas em que se configure o devir 

[. ]" (MARX. 0 Capital, s.d., Livro I, 

VgI. I, p. 17 - Preficio da 2.a Edi- 

pao)*26'. 

A produpao capitaiista de mercadorias 

seria uma marcante evidencia historica da 

existencia alienada da essencia da vida so- 

cial. isto porque ai' as relapoes sociais de 

produpao impostas ao homem e fora do 

seu controle seriam fetichizadas. Entretan- 

to, concluiu Marx, fiel aos princTpios e as 
leis basicas da dialetica, que com o avan- 

par no tempo do desenvolvimento desse 

modo de produgao, as contradipoes do 

seu funcionamento (desenvolvimento das 

forpas produtivas, socializagao do trabalho 

e dos meios de produgao etc.) findariam 

por levar a negagao da alienagao humana. 

Essa negagao, pelo seu conteudo determi- 

nante, significaria nao so a liberagao da 

consciencia e|essencia humanas, mas tam- 

bem a superapao do capitalismo na histo- 

ria da humanidade. 

Essa concepgao marxista tern sido alvo 

de grande discussao. Muitos questiona- 

mentos tern sido feitos sobre o carater 

cienti'fico do metodo de Marx, pela sua 

predisposigao filosofica em face do desen- 

volvimento da sociedade humana, seu ob- 

jeto de investiga^ao. 

Notas Sobre Importantes Questionamen- 

tos do Conteudo Cienti'fico-Filosofico do 

Marxismo 

Destacados marxistas desenvolveram 

(26) Grlfos nossos. 

seus trabalhos cienti'ficos, nos campos da 

economia poh'tica, da historia e da filoso- 

fia, como Hilferding, Rosa Luxemburgo e 

Kautsky,! concebendo o marxismo como 

uma ciencia voltada a explicapao da socie- 

dade humana e das leis que respondem 

pelas suas transforma^oes no tempo (HIL- 

FERDING, 1973; LUXEMBURGO, 1977 

& KAUTSKY, 1975), 

Outros marxistas historicamente nota- 

veis como Lukacs e Gramsci, defendem 

que as ideias de Marx buscam uma con- 

cepgao filosofica e nao cienti'fica da socie- 

dade humana. 

Para Lukacs, seria um entendimento 

equivocado do marxismo o de que ele e 

apenas uma ciencia que busca expiicar as 

leis do movimento da sociedade, tal como 

afirmam Hilferding e outros. No capitalis- 

mo, o que se apresentaria como objetivi- 

dade, a base da qual essa concepgao cien- 

ti'fica deduzia as leis reguiadoras da vida 

social, seria uma realidade plasmada no 

fetichismo das coisas em relapao ao ho- 

mem e na existencia alienada deste. O 

metodo de Marx seria o procedimento 

correto para apreender as razoes pelas 

quais gerou-se essa realidade alienada e, a 

partir daf, oferecer ao homem uma cons- 

ciencia cn'tica na busca de sua libertapao 
(LUKACS. Historia e Consciencia de Clas- 

sed 1974). Nessa linha de raciocmio o 

marxismo seria, isto sim, muito mais uma 

conceppao filosofica da sociedade huma- 

na. 

Gramsci fez tambem uma rigorosa 

cn'tica as posipoes que dao primazia ao 

entendimento do marxismo segundo uma 

rfgida concepgao histbrico-natural da socie 

dade (GRAMSCI, 1975, p. 1402-404, 

1408, 1411-12, 1416, 1425-26, 1432, 

1449 e 1486. Apt/d. |COLLETTI, 1983, p. 

44-48). A exemplo de Lukacs, entende 

que essa visao cienti'fica, sendo elaborada 

a base de uma realidade objetiva fetichiza- 

da, deixava de lado a percepgao dialetica 

da historia para proceder a uma apreensao 

evolucionista positivista da mesma. 
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Para Gramsci, a apreensao da vida so- 

cial a partir de sua objetividade, longe de 

ser um procedimento cienti'fico, nao pas- 

sava de uma postura mi'stica. Com efeito, 

na medida em que a realidade Investigada 

era a expressao da objetividade humana, 

admiti-la como algo exterior ao homem, a 

quern se Ihe impunha suas n'gidas leis de 

desenvolvimento, resultaria em um "mate- 

rialismo metafi'sico" Isto seria um total 

desvirtuamento da verdadeira concepgao 

marxista do materialismo, que constitui 

sobretudo uma "filosofia da praxis" vol- 

tada a criagao de uma consciencia liberta- 

dora da existencia historicamente alienada 

do homem. 

Segundo Althusser, o marxismo, en- 

quanto materialismo historico, seria a 

"ciencia fundada por Marx" Por sua vez, 

enquanto materialismo dialetico, o marxis- 

mo seria "a filosofia aberta por Marx" que 

teria como nutriente unico a luta de clas- 

ses, nutriente esse que constitui'a o elo 

essencial entre a ciencia e a filosofia de 

Marx (ALTHUSSER, 1977. p. 69-75). 

Coerente com esse raciocmio, pela teo- 

ria cientffica de Marx ter-se-ia a explica- 

pao, sem apelos humanTsticos, da historia 

do homem. Ja na conceppao dessa historia 

a luz do materialismo dialetico, a propos- 

ta de Marx seria nao de interpreter o 

mundo, mas sim de ajudar na sua trans- 

formapao revolucionaria. 

Munidos de tais atributos, e atraves da 

fusao deles, o marxismo, pela sua teoria 

cienti'fica e concepgao filosofica, teria ca- 

pacidade de conduzir a uma correta apre- 

ensao da vida social no capitalismo. Ao 

permitir alcanpar as razoes da alienagao 

do trabalhador as condipoes de produpao 

vigentes, o marxismo estaria oferecendo o 

"combusti'vel" essencial ao movimento da 

classe operaria na luta pela sua liberapao 

transformadora do mundo. 

Na sua obra Para ler O Capital, Althus- 

ser, ao analisar a teoria do conhecimento 

de Marx acerca da realidade historica ar- 

gumenta contra os que equivocadamente 

buscam em O Capital a identidade entre o 

logico-teorico e o historico concreto, a luz 

de conceppoes "economicas" "sociologi- 

cas" e "historicas" que nada tern a ver 

com Marx. Para ele, o conhecimento cien- 

ti'fico do marxismo teria por base uma 

apropriagao do real, que nao deixava de 

trazer consigo concepgoes abstratas, que 

so teriam sentido em face da posigao de 

Marx frente a luta de classe ti'pica do 

capitalismo. 

Para Althusser, 

"desde Lenine ja se sabia que em 

Marx, a filosofia expressa a luta de 

classe na sua teoria cientffica. Filosofia 

essa representativa do ponto de vista 

dos trabalhadores na teoria, contra as 

posigoes de classe opostas" (ALTHUS- 

SER, 1977, p. 69). 

Assim sendo, ^quilo que de conteudo filo- 

sdfico contivesse a teoria cienti'fica de 

Marx nao deixava de ter suas vinculagoes 

com o processo historico real, pois no seu 

entender, 

"nao existe produgao pura, nem econo- 

miapura, oantagonismo de classes estapre- 

sente nas relacoes de produgao e, por- 

tanto, materialmente enraizado na pro- 

dugao capitalista, na totalidade do seu 

processo" 

Com essa concepgao, Althusser afirma 

realpar um carater bastante especial da 

teoria cienti'fica do marxismo, 

"a sua fusao com o movimento opera- 

rio. Fa to esse sem p recede nte na histo- 

ria da ciencia.". 

No entender de Lucio Colletti, a aspi- 

ragao de uma explica(?ao cienti'fica da so- 

ciedade nao esta apenas imph'cita na obra 

de Marx, mas tambem claramente explici- 

tada por ele. O materialismo historico se- 

ria uma proposta de apreensao cienti'fica 

das leis do movimento da sociedade hu- 
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mana e, em particular, segundo o proprio 

Marx, das 

"/e/s naturals da produgao capitalista" 

Para Colletti, um estudo minucioso do 

marxismo demonstra as suas insuficiencias 

cienti'ficas no seu intento de explicar as 

leis que respondem pelo movimento da 

vida social na sua fase historica capitalista. 

0 materialismo historic© nao seria um 

h'mpido legado cienti'fico, alcanpado a 

partir da analise da historia da sociedade 

humana mediante o emprego do metodo 

dialetico-materialista. Bastaria ver que nele 

(no materialismo historico) os princi'pios e 

leis da dialetica, sendo os meios basicos 

de apreensao da realidade, prejudicariam 

seriamente a busca cienti'fica, pois tal 

conteudo dialetico expressaria conceppoes 

a priori impregnadas de jui'zo de valor 

e finalismos acerca do real. 

Esse tipo de "impureza" cienti'fica es- 

taria patente em diversas conclusoes do 

marxismo, como as que seguem: 

"[. . ] a socializagao dos meios de pro- 

duQao destina-se, sim, a criar estrutura 

'corresponden te' as condigoes de desen- 

volvimento das novas forgas produtivas. 

Porem destina-se tambem, pelo menos 

em igual medida, a criar as condigoes 

de emancipagao humana, is to e, da //- 

bertagao do homem da sujeigao a ou- 

tro homem, as condigoes da sociedade 

sem classes. No discurso de Marx e de 

Engels, o social ism o nao era apenas um 

tipo de organizagao da sociedade que 

sucedia o capitalismo. Era a sociedade 

em que deveria ser levada a cabo a 

emancipagao humana. Era o sal to do 
Jreino da necessidade' ao reino da 'li- 

berdade"' (COLLETTI, 1983, p. 

36-38). 

Dai' porque, para Colletti, valendo-se 

das leis da dialetica como fizera Marx, 

seria impossi'vel fazer ciencia. Pergunta 

ele: 

"De que modo um curso historico ob- 

jetivo poderia mostrar a passagem a 

uma sociedade nao so mais comp!eta 

que as precedentes, mas tambem, 'su- 

perior' is to e, mais etevada na esc a/a 

de va/ores? A historia capaz de dar a 

luz seme/hante sociedade deve trazer 

nas suas entranhas um fim? De que 

modo este mesmo curso historico po- 

dia ser regido com base no princfpio 

de causa, o que, por outro I ado, e uma 

condigao indispensive! para que o pro- 

cesso pudesse ser objeto de conheci- 

mento cienti'fico? (COLLETTI, 1983, 

p. 35). 

Dos referidos estudiosos da obra de 

Marx, apenas Colletti e declaradamente 

nao-marxista. E, no entanto, interessante 

notar o ponto comum entre eles ao afir- 

marem a incompatibilidade entre as postu- 

ras cienti'fica e filosofica do marxismo. 

Os que defendem o marxismo como 

ciencia acham que e possi'vel extrair esse 

conteudo das ideias de Marx de modo 

ileso as suas concepgoes filosoficas. Ja os 

marxistas da linha dita nao-cienti'fica da 

obra de Marx entendem as suas ideias co- 

mo uma concepgao dialetico-materialista 

dos aspectos essenciais da sociedade hu- 

mana, voltada e comprometida com uma 

agao pratica conscientizadora e libertadora 

do homem. 

Colletti, sem duvida, trouxe notaveis 

contribuigoes ao debate ao negar, com 

base em seus abundantes estudos, que e 

impossi'vel seccionar o conjunto das ideias 

de Marx delimitando onde termina o seu 

materialismo historico e comeipa o seu ma- 

terialismo dialetico e vice-versa.[ Um nao 

existe sem o outro, embora nao se possa 

concordar com as afirmapoes de Colletti 

sobre o carater nao-cienti'fico do marxis- 

mo. 

Nao parece difi'cil chegar a uma posi- 

pao coerente sobre essa questao. Ate mes- 

mo, porque vastas e meridianas "luzes" ja 

jorraram sobre o tema, pois ele tern mere- 
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cido a melhor atenpao de inumeros quali- 

ficados cientistas e filosofos. 

Para tanto, alguns entendimentos basi- 

cos, facilmente alcanpados na obra de 

Marx, fazem-se necessaries. Em primeiro 

lugar nao se pode deixar de considerar 

que essa obra, tanto a parte criada na 

juventude de Marx, como a parte da sua fa- 

se mais tardia tem conteudos simultaneos e 

interligados de ciencia e filosofia. Em se- 

gundo, que o marxismo nao padece de limi- 

tapSes cientCficas por valer-se do m^todo 

dial6tico no procedimento de suas investi- 

ga<poes.Depois,que oconteudo teorico-cien- 

ti'fico e metodologico das ideias de Marx 

^ perfeitamente conciliavel com a sua con- 

ceppao da totalidade social, como um pro- 

cess© onde se efetiva a transformapao de- 

salienadora da consciencia humana e do 

ser social, atuando af o marxismo como 

uma pritica voltada para tanto. 

Desse modo, nao parecem sustentaveis 

conclusoes como as de Korsch (Marxismo 

e Filosofia. CO^LETTI, 1983, p. 

42-44), que afirmam serem as ideias de 

Marx, na sua obra madura, O Capital, um 

retrocesso em relapao ao que fora ti'pico 

no jovem Marx. A sua conceppao diaietica 

da sociedade humana teria cedido lugar a 

apreensao cientffica desta. Em realidade, 

o conteudo dialetico que marca as analises 

e conclusoes alcanpadas em O Capital nao 

desautoriza, como pensava Korsch, aquela 

posipao marxista "anterior a 1848" em 

que 

"a revolugao social era concebida como 

uma 'totalidade viva', ao mesmo tempo 

transformadora da consciencia e do ser 

social". 

O Capital nao trata apenas do "socialismo 

cientffico", que entende ser o curso histo- 

rico da revolupao da sociedade humana 

regido pelo desenvolvimento de leis objeti- 

vas. Se assim fosse, como se poderia expli- 

car todos os prinefpios e leis do materia- 

tismo dialetico imph'citos nessa obra? 

Em O Capital tem-se a marcante pre- 

senpa do que Korsch dizia ser o funda- 

ment© do marxismo do jovem Marx: 

"uma crftica da ideo/ogia burguesa e 

da consciencia humana alienada que ga- 

nha forma real nas instituigoes econo- 

. micas, socials e poh'ticas tfpicas da pro- 

dugao capita Iista,\ segundo o saber do 

ma teria!ism o dial4 tico 

Portanto, s6 assim pode-se compreender 

destacadas teorias marxistas que estao em 

0 Capital, tais como a da alienapao do 

homem, a das contradipbes nascidas no 

desenvolvimento das forpas produtivas do 

prbprio capital e causadoras do conflito 

s6cio-econ6mico entre as classes capitalis- 

ta e assaiariada e a da criapao das condi- 

p6es efetivas da liberapao humana com o 

desenvolvimento do capitalismo. AI6m 

dessas h5 v^rias outras fortemente marca- 

das pelo conteudo filosbfico do materialis- 

mo dialetico. 

No entender de Marx, ao desenvolver- 

se historicamente, a produpao capitalista 

das condipoes de vida da sociedade huma- 

na geraria flagrantes contradipdes entre o 

desenvolvimento das forpas produtivas e 

as relapoes de produpao. Paralelamente as 

transformapoes estruturais daf decorren- 

tes, efetivar-se-iam 

"a/teragdes mais ou menos rapidas na 

superestrutura jurfdica, poh'tica, religio- 

sa, artfstica ou fHosofica, a qua/, por 

sua vez, correspondem determinadas 

formas de consciencia social (MARX. 

Contribuigao a Crftica da Economia 

Poh'tica, 1977, p. 24-25). 

Nesse process© de transformapdes estrutu- 

rais e superestruturais, as primeiras, ao se 

verificarem nos aspectos tbcnico-materiais 

das condipoes economicas da produpao, 

"seriam comprovadas de forma mais cien- 

tfficamente rigorosa" Jci as segundas so- 

mente ganhariam existencia atraves das 

formas ideolbgicas. Apreendidas essas for- 
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mas em seu conteudo essencial, ter-se-la 

nelas os meios adequados da conscientiza- 

pao humana sobre as contradigdes e os 

conflitos de classe no capitalismo, capaci- 

tando o homem £ sua condupao. 

Nao resta duvida de que a investigagao 

com a qual Marx afirma haver apreendido, 

nos seus aspectos essenciais, as contradi- 

poes da produ^ao capitalista e as formas 

ideologicas de sua conscientizagao pelo 

homem 6 declaradamente fundada no ma- 

terialismo dial^tico. DaC abrir margem a 

conclusoes, nao muito felizes, de que Marx 

explica a historia da sociedade humana 

pr^-condicionado pelos princi'pios e leis da 

dial^tica. Com isto, teria impregnado de 

jufzo de valor, finalismos e proposigoes 

etico-polfticas as suas buscas cientfficas. 

Mas, o proprio Marx ji advertia sobre o 

equiVoco a que poderiam levar as suas 

ideias, em face dos aspectos do seu meto- 

do, enquanto meio de investigapao e en- 

quanto tecnica de exposigao^^. No pri- 

meiro caso, o m^todo voltar-se-ia a andlise 

dialetica da sociedade, "em seus pormeno- 

res e suas formas de desenvolvimento, per- 

querindo a conexlo fntima entre elas." 

Essa concepgao dialetica, entretanto, para 

Marx, ter-lhe-ia sido apresentada pela pro- 

pria historia da sociedade humana como a 

sua forma de desenvolvimento, de sorte a 

Ihe permitir apreender as leis do seu movi- 

mento dialetico no tempo. Em face das 

limitapoes inerentes ao metodo expositivo 

das conclus5es alcanpadas, a luz dessa pr£- 

via investigapao historica, sobretudo em O 

Capital, daria a falsa impressao de que a 

vida socio-economica da realidade pesqui- 

sada fora apreendida segundo uma con- 

ceppao a priori, principal men te quando 

nao se faz uma completa e atenciosa leitu- 

ra dessa obra. 

(27) Ess as limitapdes decorreriam do fato d«, 
no curso da exposipao, ser indispensivel 
antecipar conclusoes acerca da realidade, 
que embora a investigapao pr^via permi- 
tisse fazer, mas que, a nfvel do relatbrio, 
somente em partes seguintes ou no seu 
todo teriam suas fundamentapbes desen- 
volvidas. 

Notas Finals 

Pelo entendimento que aqui se faz, os 

fundamentos metodologicos do marxismo 

nSo sao incompati'veis com o seu conteu- 

do cienti'fico. A esse mesmo m'vel de nao 

incompatibilidade situam-se as conceppoes 

poh'tico-filosoficas das ideias de Marx, que 

postulam uma apao pratica voltada a libe- 

rapao da situapao alienada do homem no 

capitalismo. Isto, pelo contrario, e da 

maior coerencia ao m'vel do alcance logi- 

co. Na medida em que o desenvolvimento 

das forpas produtivas eleva a consciencia 

humana sobre a realidade da vida social e 

as formas de alienapao, explorapao, confli- 

to de classe etc, as quais o saber cienti'fi- 

co de Marx permite apreender as suas 

causas essenciais, nada mais logico do que 

afirmar-se uma pritica na busca libertado- 

ra. 

Em conclusao, pode-se dizer que as as- 

pirapSes cienti'ficas do marxismo nao so- 

frem limitapoes em face de o seu metodo 

de investigapSo ser dialetico-materialista, 

embora nao se possa deixar de concordar 

com a afirmapao de que as teorias cienti'- 

ficas de Marx s§o mais apropriadas para 

explicar uma dada realidade da sociedade 

humana, a partir das leis do seu movimen- 

to, desenvolvidas na sua trajetoria histori- 

ca passada. Mas, na medida em que o 

marxismo tern capacidade de apreender as 

leis regedoras das transformapoes, do pas- 

sado ao presente, nao parece ser uma 
aberrapao cienti'fica avanpar para o tempo 

futuro conclusoes sobre o desenvolvimen- 

to da atuapao dessas leis. 

£ precise, no entanto, considerar que 

nas conclusbes marxistas sobre o compor- 

tamento futuro das leis da produpao capi- 

tal ista e, consequentemente, do proprio 

funcionamento desse modo de produpao 

hi, pelo menos, dois posicionamentos que 

convidam a reflexao na busca de um 

correto entendimento. 

Pelo primeiro sabe-se que, indiscutivel- 

mente, Marx desenvolveu toda uma funda- 
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mentapao para afirmar haver encontrado 

as leis da transformapao no tempo do 

capitalismo, que pelo seu funcionamento 

contraditorio crescente, com o avangar do 

tempo, o levaria a sua autonegagao histo 

rica. Trata-se, claramente, de conclusoes 

inspiradas nos princi'pios e leis da dialeti- 

ca, mas que para ele traduzia o processo 

historico de desenvolvimento da sociedade 

humana um tanto mais na fase capitalista 

que vivenciou e analisou. 

Em resume, pelos resultados alcanga- 

dos por Marx, no im'cio desse processo, 

homem e natureza formavam a unidade 

original, que no decorrer historico viera a 

ser intermediada pelas relagoes de produ- 

gao entre os homens e entre estes e a 

natureza. Essa separagao da unidade origi- 

nal ter-se-ia estabelecido com a alienagao 

da essencia humana (o homem e o seu 

trabalho) na sociedade de classe, sobretu- 

do quando esta ter-se-ia tornado capitalis- 

ta. Essa contradigao teria, no entanto, se 

implantado como um processo onde a 

unidade cindida movia-se segundo um 

conflito de forgas dialeticas que, no seu 

desenvolvimento historico, findaria por fa- 

zer prevalecer a existencia desalienada do 

homem nas suas relagoes entre si e com a 

natureza, como na sua fase original. 

£ evidente que Marx nao admitia que, 

com essa sua concepgao, a historia da 

humanidade fosse apreendida como um 

processo teologico, pois as leis das trans- 

formagoes historicas da sociedade huma- 

na, deduzidas pelo materialismo historico, 

eram para ele seguramente cienti'ficas. 

0 segundo posicionamento fundamen- 

ta-se nao nessas conclusoes marxistas, so- 

bre o funcionamento e desenvolvimento 

historico do capitalismo, mas sim naquilo 

que constitui a sua essencia metodologica 

e cienti'fica. (Messe sentido, torna-se da 
maior importancia considerar todo o gran- 

de esforgo desenvolvido por Marx para 
demonstrar que as leis do movimento da 

vida social nada tinham de abstratas nem 

de invariaveis no tempo. 

No interior do marxismo, nao ha espa- 

go para conhecimento teorico-cienti'fico 

da realidade que nao seja por ela ratifica- 

do. Desse modo, ha de se concordar que 

qualquer conclusao marxista sobre o com 

portamento future do processo social da 

produgao capitalista deve ser entendida 

como aquele conhecimento que a partir 

de uma dada realidade historica e possi'vel 

prescrever. Jamais aquilo que no piano 

historico concreto necessariamente vira a 

acontecer. 

Assim sendo, as ideias de Marx sobre o 

modo de ser e as transformagoes no futu- 

re do capitalismo devem ser vistas como 

bem formuladas hipoteses sobre o advir 

historico, e nao como conclusoes rigorosa- 

mente cienti'ficas a seu respeito. Como 

nao podia deixar de ser, o processo histo- 

rico-concreto, com o seu indiscuti'vel po- 

der de sangao sobre o que e falso ou 

verdadeiro conhecimento, podera vir a im- 

por modificagoes as concepgoes a priori 

contidas nessas proposigoes ou ate mesmo 

desautoriza-las. Com efeito, um conheci- 

mento inspirado no materialismo nao po- 

de "brigar" com o real. 

Finalmente, ha que se convir que mes- 

mo sabendo-se o metodo dialetico empre- 

gado por Marx apropriado a sua analise 

cienti'fica da sociedade humana, isto nao 

seria o bastante para isentar o conheci- 

mento marxista de imperfeigoes, tanto 

nos seus propositos cienti'ficos, como ate 

mesmo, nos filosoficos. A partir deSse 

questionamento, pode-se justificar pelo 

menos dois segmentos de analise cn'tica 

do marxismo. 

Um interessante segment© e o que tern 

se voltado as ideias originais de Marx, 

discutindo a consistencia logica interna do 

seu discurso cienti'fico. Trabalhos dessa 

natureza, embora ja vindo sendo feitos de 

longa data, de Bohm-Bawerk (1896) a Ma- 

rio Possas (1982), ainda nao esgotaram a 

tematica. Por exemplo, nao parece ainda 

muito bem elucidada a passagem do con- 

teudo logico-teorico e abstrato a explica- 
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pao de importantes aspectos da realidade 

concreta do capitalismo, o que se apresen- 

ta como fundamental a validagao, segundo 

um maior rigor cienti'fico, dos mais signi 

ficativos conhecimentos teoricos do mar- 

xismo. Entre estes, as teorias do valor, da 

mais-valia e das contradigoes do processo 

social da produgao capitalista, respectiva- 

mente como fundamentos explicativos dos 

prepos, do lucro e das crises. Sem essa 

validapao pelo processo historic© real, nao 

se fecha o processo de criapao do conheci- 

mento marxista que, nesse caso, envolve 

tambem todo um conjunto de conceppoes 

filosoficas presentes no trabalho abstrato, 

expressao da existencia alienada do ho- 

mem e do seu trabalho. 

Ainda que o conteudo logico-dialetico 

das ideias de Marx resistisse a mais rigoro- 

sa cn'tica, dever-se-ia ter em mente que 

Romu/o Soares Polari 

ele representa um conhecimento que teve 

como objeto de investigagao o capitalismo 

que vai ate as primeiras decadas da segun- 

da metade do seculo 19. Seria esse conhe- 

cimento apropriado para explicar o capita- 

lismo na sua historia recente? 

For esse caminho, destaca-se como um 

dos mais relevantes objetivos, empregando 

o metodo de Marx, buscar apreender as 

leis regedoras do capitalismo contempora- 

neo a partir da sua complexa realidade 

tecnico-material, economica, financeira, 

organizacional, social e poh'tica. Assim, 

poder-se-ia indagar ate que ponto alcanpa- 

riam essa realidade capitalista algumas das 

principais teorias de Marx, tais como a do 

valor e do capital e a das crises, de sorte a 

tornar sustentaveis suas conclusoes filoso- 

ficas sobre o homem e o proprio modo de 

produpao capitalista. 
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