
Aparencia e Realidade Capitalista: 

o Lugar da Concorrencia na 

Dinamica do Capital 

Joao Antonio de Paula Professor do CEDEPLAR/FACE/UFMG 

RESUMO 

Em diversas passagens de 0 Capital, Marx apontou aspectos decisivos de uma teoria da 

concorrencia que podem contribuir para afirmar a atualidade analitica do marxismo. 0 

objetivo deste texto e apresentar um roteiro que permita explicitar os elementos necessari- 

os para a construgao de uma teoria marxista da concorrencia. 

PALAVRAS-CHAVE 

concorrencia, capital, aparencia e essencia, dialetica, Marx 

ABSTRACT 

Marx pinpointed some decisive aspects of a theory of competition in different passages of 

Capital. This paper aims at presenting an outline of the required elements for the 

construction of a marxist theory of competition. 

KEY WORDS 

competition, capital, appearance and essence, dialectics, Marx 

JEL Classification 

640; 65 / 

EST. ECON., SAO PAULO, V 33, N. 1, P. 115-142, JANEIRO-MAR^O 2003 



116 Aparencia e Realidade Capitalists 

Visto de muito longe, ou no interior mesmo de sua massa monumental, o 

mar apresenta-se homogeneo, incomensuravel quantidade do mesmo, cor- 

po inteiro, indiscermvel, so a imensidao que parece inerte e inesgotavel em 

sua eterna identidade consigo mesma. De mais perto e possfvel um vislum- 

bre da diferen^a. Sombras, cores, contornos, recortes apresentam-se no que 

antes parecia ser so a massa inconsutil. Depois, ja proximo do mar e que se 

o ve em sua singularidade - as ondas encapeladas ou calmas, o ritmo das 

mares, suas ilhas e correntes, a imensa massa liquida azul-esverdeada espu- 

mante e unica em cada uma de suas infinitas modula^oes. E, no entanto, e 

o mesmo mar - o incessante movimento, a forma permanentemente altera- 

da pelos ventos, pela interferencia humana - todo o mar, todas as suas ma- 

nifesta^oes possiveis ja estavam la quando se o viu como massa homogenea 

e inerte. E o mesmo mar, totalidade absoluta, que se viu depois como par- 

ticularidade, como cores e contornos, e ainda este mesmo mar que se vai 

ver na singularidade de seus varies fenomenos aparentes. Apreender o mar 

significa considerar todas as suas formas de presentifica<;ao, porque de to- 

das elas ele e. O mar e tambem as formas de sua apreensao pelo conceito, e 

este processo de apreensao tern que se sujeitar a um roteiro exigente, que se 

quer nao arbitrario. E por isto que este caminho - o da exposi<;ao - so pode 

ter como ponto de partida a totalidade - o mar - que sendo tudo, que sendo 

uma infinidade de fenomenos, so pode ser apreendido, de fato, quando 

considerado em sua expressao generica, em seu estado mais simples. Dai a 

sua apari^ao como massa inerte e indiscermvel - o mar em seu eterno re- 

pouso como identico a si mesmo. Mas, se o mar e tudo, e totalidade, ele e 

tambem suas manifesta^oes particulares - o mais frio dos extremes norte e 

sul, as cores cambiantes, as salinidades distintas. Mas isto ainda nao e tudo 

o que o mar e - e entao apresenta-se o mar em suas singularidades, estas 

que da praia, observando-o do alto da montanha, navegando-o, mergulha- 

do nele somos capazes de vivenciar: varios mares, o mesmo mar em varias 

situa<;6es, as altera^oes que o tempo, os elementos e a sociedade produzem 

em seu corpo rigorosamente mutavel. 

Se so pudessemos ver o mar nesta ultima condi^ao, o mar nao existiria 

como realidade universal, seria o inventario de um infinito conjunto de 

singularidades. E talvez assim que as crian^as o vejam num primeiro conta- 
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to, foi assim que o viram os povos que, no passado, o povoaram de seres 

misteriosos e temiveis. Foi assim que o navegou Ulisses. 

A compreensao do mar significa apreende-lo como totalidade, como reali- 

dade generica e, inicialmente, necessariamente simplificada. So depois dis- 

to, de entender o mar em sua generalidade, e que e possfvel apreende-lo em 

sua singularidade, nas inumeras diferen^as com que ele se apresenta a nos- 

sa consciencia imediata. 

Trata-se, neste sentido, da radical exigencia do caminho da ciencia - para 

apreender e necessario come(;ar por superar as formas de sua imediatidade, 

isto e, a sua aparencia. Nao porque esta seja o erro, a obnubila^ao. E que a 

aparencia, em sua pletorica existencia, na multiplicidade de suas manifesta- 

^oes e inapreensfvel porque "mau infinito" - cole^ao arbitraria e lacunar de 

fenomenos desarticulados. Assim, superar a aparencia nao significa descarta- 

la, que ela e parte do real, e sua manifesta^ao possfvel. Superar a aparencia, 

capturar a essencia do real e, tanto em Aristoteles quanto em Hegel, abs- 

trair, subtrair certos atributos de sua inumeravel manifestac^ao imediata, 

que sendo contingentes, que sendo secundarios, devem ser abstrafdos para 

que resplande^a o nucleo essencial do significado, sua dimensao sintetica, a 

qual deve ser apreendida e expressa em sua totalidade pelo conceito. 

Nas palavras de Vittorio Rieser - "A aparencia consiste, substancialmente, em 

fenomenos nao organizados em lei (ou organizados em uma lei "falsa"); porem a 

lei, por sua vez e uma lei objetiva e nao uma forma convencional de ordenamento 

dos fenomenos. Dai as caracteristicas objetivas de amhos os termos da relapdo: a 

aparencia nao e uma simples visdo subjetiva err one a de uma realidade objetiva 

determinada; de outro lado, a lei nao e uma tecnica subjetiva de interpretapdo 

desta realidade. Lei e aparencia sdo dois niveis igualmente objetivos da mesma 

realidade" (RIESER, 1977, p. 125) 

No que interessa neste artigo, o mar, a metafora e o modo de produ^ao 

capitalista, o reino do capital. Sua primeira manifesta^ao, como totalidade 

simples, smtese adequada para a sua apreensao pela razao e a lei do valor, a 

plenitude das condi^oes que permitem a iguala^ao dos valores aos pre^os, 

o capital considerado em sua media ideal, a abstra^ao das condi^oes par- 
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ticulares de sua existencia. A segunda manifesta^ao do real e o 

franqueamento da particularidade, a organiza^ao concreta do trabalho e 

do capital, que vao determinar a diferencia^ao entre valores e pre^os - o 

piano dos pre^os de produgao. Finalmente, a terceira presentifica^ao do 

mesmo processo, a imposi^ao do capital, e a que traz a singularidade - a 

vigencia da intera^ao dos varios capitals, da concorrencia, que sendo a for- 

ma de manifesta^ao possfvel da realidade capitalista, apresenta-se, como na 

metafora do mar, como o espa^o da minade de acontecimentos e proces- 

ses, de disputas e estrategias, da luta de classes e do poder do Estado. Viu 

assim a questao Vittorio Rieser: "Temos delineado assim tres mveis de proposi- 

foes: 1) a lei geml do valor; 2) as leis £ferais de compra e venda da forpa de 

trabalho e do sistema de decisoes capitalistas; 3) as proposipoes particulares sohre 

a march a dos saldrios e sohre a organizapdo da fdbrica. Destes tres mveis so o 

terceiro consiste em proposipoes diretamente submetiveis a verificapdo empirica." 

(RIESER, 1977, p. 127) 

O objetivo deste texto e, com base nesta ultima observa^ao, buscar apre- 

sentar um roteiro que permita explicitar os elementos necessaries para a 

construgao de uma teoria marxista da concorrencia. Trata-se, essencialmen- 

te, de buscar apresentar as conexoes necessarias para a explicita(;ao das sin- 

gularidades de que e feita a realidade capitalista no imediato de suas mani- 

festa^oes, a partir do reconhecimento de que o outro so pode ser apreendi- 

do depois de apreendido o mesmo, que a diferen^a so e inteligfvel quando 

partindo da identidade, que a desigualdade so pode ser captada depois de 

afirmada a igualdade, isto e, que o valor e o ponto de partida necessario 

para a apreensao do pre^o, que a mercadoria e a manifesta^ao primeira, 

necessaria e possivel da imposi^ao do capital. 

Trata-se de caminho expositivo que decorre da li^ao hegeliana - a seqiien- 

cia das doutrinas do ser, da essencia e do conceito , que apropriada por 

Marx e transfigurada para ser a logica de uma ontologia do ser social. Ca- 

minho logico e exigente a exposi(;ao da dialetica do capital apresenta-se 

como o roteiro basico do discurso marxiano em O Capital. Nos Grundrisse 

Marx e explfcito na apresenta^ao de seu roteiro metodologico, roteiro que 

sera modificado quando da reda^ao de O Capital sem que isto signifique 

altera^ao da logica dialetica da exposi(;ao: 
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I. Generalidades 

1. Forma^ao do capital a partir do dinheiro 

2. Circula^ao do capital 

3. Singularidade do capital - capital e lucro, capital e juros 

II. Particularidades 

1. Acumula^ao de capital 

2. Concorrencia entre os capitals 

3. Concentra^ao de capitals 

III. Singularidades 

1. O capital como credito 

2. O capital como capital por a^oes 

3. O capital como mercado monetario (MARX, vol. I, 1972, p. 161- 

162). 

Vejam-se os exemplos: 1) no livro I, a seqiiencia dos capftulos XXI, XXII e 

XXIII realiza a passagem do abstrato ao concrete, da generalidade a singu- 

laridade, tendo como termo intermediario a particularidade - a Reprodu- 

(jao simples (cap. XXI), que e o pressuposto de toda a reprodu^ao, sua 

alma generica; depois, no capftulo XXII, Transforma^ao da mais valia 

em capital, estao postas todas as condi<;6es particulares que, sendo 

determinantes da acumula^ao, isto e, da reprodu^ao ampliada, apresen- 

tam-se neste passo da exposi^ao como transgressoes a lei da troca 

equivalencial, admitindo mesmo o pagamento do salario abaixo do valor 

da for^a de trabalho, que nao sendo o mecanismo classico de aumento dos 

lucros, nem por isto deixa de existir como expediente corrente da acumula- 

^ao capitalista. Finalmente, no capitulo XXIII, A Lei geral da acumula- 

<jao de capital, realiza-se o conceito, a sintese do mesmo e do outro, da 

generalidade e da particularidade, a explicita^o da universalidade da acu- 

mula^ao capitalista, que tern como seu termo conclusive a explicita^ao das 

maneiras concretas, empiricamente verificaveis, de processos de acumula- 
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^ao capitalista em suas singularidades historico-regionais - a Inglaterra de 

1846 a 1866. 

Um segundo exemplo da mesma exposi^ao triadica esta no livro III, e com- 

preende os capftulos IV, V e VI, em que o tema sao os elementos que 

podem interferir na taxa de lucro: no capftulo IV, a Rota^ao e a taxa de 

lucro, discutem-se as interferencias sobre a taxa de lucro decorrentes da 

rota^ao do capital. No segundo momento, o da particularidade, cap. V - 

Economia no emprego do capital constante, apresentam-se as varias cir- 

cunstancias que permitem o aumento da taxa de lucro, por meio de es- 

trategias de uso do capital constante: a parcimonia nas condi^oes de traba- 

Iho a custa do trabalhador; a economia em produ^ao e transmissao de ener- 

gia e em ediffcios; o aproveitamento dos resfduos da produ^ao; as econo- 

mias decorrentes das inven^oes. No capftulo VI - Efeitos da varia^ao dos 

pre^os - o piano da exposi^ao desloca-se da produ^ao para a circula^ao, 

dos valores para os pre^os, pela considera^ao dos impactos das flutua^oes 

dos pre<;os das materias-primas sobre a taxa de lucro, pela considera^ao dos 

impactos da valoriza^ao e da desvaloriza^ao do capital, da concentra^ao e 

da centraliza^ao do capital sobre a taxa de lucro e, finalmente, apresenta-se, 

no item 3 do capftulo, o referente a ilustra^ao do fenomeno pela considera- 

^ao da crise algodoeira nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, por oca- 

siao da Guerra Civil americana. 

Um terceiro exemplo e ainda do livro III de O Capital e compreende os 

capftulos XIII, XIV e XV Af de novo ha a exposi<;ao-sequencia - generali- 

dade, particularidade e singularidade - que se poe como: capftulo XIII, 

a Natureza da lei (da tendencia decrescente da Taxa de Lucro), a lei toma- 

da em sua forma generica abstrafda da fenomenologia, que interfere e de- 

termina a sua existencia concreta; o capftulo XIV, Fatores contraries a lei, 

em que sao afloradas as particularidades que interferirao no curso da ten- 

dencia decrescente anulando-a ou mitigando-a; finalmente, o capftulo XV, 

As contradi^oes internas da lei, e a explicita^ao do carater de resultado 

contraditorio da lei, sua estrutural tensao constitutiva decorrente do fato 

de ser a expressao das vicissitudes de uma for^a expansiva - o capital - que 

em seu movimento coloca em marcha e produz processes disruptivos, que 

sao explicita^oes da natureza contraditoria do capital desde a sua primeira 
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ocorrencia como mercadoria em sua dupla natureza como valor de uso e 

valor. 

Todos quantos se dedicam ao estudo da cntica da economia polftica sabem 

o quao pouco se fez a partir da metodologia desenvolvida por Marx, no 

sentido da constru^ao de uma teoria das formas contemporaneas da dina- 

mica capitalista. Muitos que, com razao, reconhecem esta lacuna, ressen- 

tem-se da ausencia em Marx de uma teoria acabada da concorrencia, a qual 

seria o instrumento para a constru^ao de uma teoria do capitalismo con- 

temporaneo. Esta teoria da concorrencia seria, no piano da critica da Eco- 

nomia Polftica de Marx, de 1857, o item b do livro do capital, que teria 

como item a o capital em geral, e que no piano efetivamente realizado por 

Marx constitui parte do material dos atuais livros I, II e III de O Capital. 

(ROSDOLSKY, 1979, cap. 2) O referente a concorrencia formaria junto 

com a se^ao sobre o sistema de credito e a se(;ao sobre o capital acionario o 

relativo aos varios capitals, isto e, fariam parte da exposi^ao do capital, 

que depois de ser considerado como generalidade, como media ideal, e 

entrevisto, em suas particularidades, como conjunto heterogeneo de capi- 

tals diferenciados em suas composi^oes e estrategias competitivas. Neste 

mesmo Piano de 1857 estao previstos os livros IV (do Estado), V (do 

comercio exterior) e VI (do mercado mundial e das crises), que congrega- 

riam as dimensoes particulares-singulares da dinamica capitalista, o con- 

junto de circunstancias concretas, material e historicamente determinados, 

que fazem com que cada momento da acumula^ao seja unico. 

De fato, nao ha em Marx uma teoria da concorrencia no sentido em que 

nao foram redigidos aqueles livros sobre o Estado, o comercio exterior, o 

mercado mundial e as crises, e isto e de se lamentar. Mais de uma vez Marx, 

em O Capital, nos Grundrisse, quando da emergencia de uma questao que 

invocava a necessidade de adentrar o mundo dos varios capitals - da 

intera^ao entre os capitals, intera<;ao conflituosa, mediada pela polftica, 

pela agao do Estado e das organiza(;6es empresariais e sindicais, pela bur la 

das leis e pela corrup^ao, pelos privilegios e acordos - remetia a questao 

para uma eventual continua^ao. Veja-se o exemplo nos Grundrisse: "A dina- 

mica real somente poderd ser estudada quando passarmos a andlise dos capitals 

Est. econ., Sao Paulo, 33(1): 115-142, jan-mar 2003 



122 Aparencia e Re alidade Capitalista 

reais, isto e, da concorrencia etc., em uma palavra: pela andlise das condipoes 

reals. For em ndo temos que tratar disto aqui." (MARX, 1972, vol. I, p. 319) 

E, de fato, nem nos Grundrisse, nem em O Capital, Marx desenvolvera em 

detalhe, isto e, pela explicita^ao dos seus aspectos singulares, uma teoria 

completa da concorrencia. Contudo, nao te-la concluido nao significa ter 

abandonado o Piano de 1857 em que isto estava previsto. Na verdade, em 

diversas passagens de O Capital, Marx apontou aspectos decisivos de uma 

teoria da concorrencia que, organizados, podem contribuir para aflrmar a 

atualidade analftica do marxismo. Superar esta lacuna e, e sempre foi, um 

enorme desafio para os marxistas. Esta tarefa tern pelo menos tres grandes 

e decisivos aspectos: 1) ela e possfvel porque Marx deixou imimeras pistas 

que permitem desenvolve-la, rigorosamente; 2) esta teoria da concorren- 

cia, que pode ser constrmda a partir de Marx, e instrumento necessario e 

indispensavel para a compreensao do capitalismo contemporaneo; 3) esta 

teoria da concorrencia, derivada de Marx, para honrar seu inspirador, tera 

que estabelecer, com certas correntes do pensamento economico contem- 

poraneo, o mesmo exercfcio dialogal que Marx estabeleceu com o pensa- 

mento economico de sua epoca. De resto, este esfo^o tera que superar o 

arbitrario de certas escolhas e conveniencias e ser, rigorosamente, a 

explicita^ao da manifesta^ao necessaria do conceito. 

1. O CAPITAL EM GERAL: A CONCORRENCIA PRESSUPOSTA 

Muito eqmvoco teria sido evitado se se partisse, no referente a cntica da 

economia polftica desenvolvida por Marx, da correta compreensao da rela- 

^ao entre valores e pre^os. A versao, ainda corrente, da existencia de um 

sistema dual, em que os valores, de um lado, devem ser "transformados" 

em pre^os, tern se oposto uma interpreta^ao que, chamada de sistema uni- 

co temporal, busca superar a problematica e francamente nao marxista tra- 

di^ao que procurou solucionar-responder a denuncia de Bohm-Bawerck 

sobre uma intranspomvel contradi<;ao entre os livros I e III de O Capital. 

(NETO, 1998) 
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No centro desta nova abordagem da questao esta a afirma^ao do especifico 

da argumenta^ao de Marx que de nenhum modo se presta ao 

enquadramento dualfstico que nela se quis ver. Nao ha em O Capital um 

sistema de valores, fechado e auto-referente, separado de um sistema de 

pre^os, tambem autodeterminado. Sistemas a principio incomunicaveis, e 

que so poderiam relacionar-se mediante o artiffcio da construc^ao de um 

"algoritmo de transforma^ao" a moda de Bordcewicz. 

Esta problematica, o chamado problema da transforma^ao dos valores em 

pre^os, dizem os adeptos da teoria do sistema unico temporal, significou, 

para o marxismo, absorver uma perspectiva metodologica rigorosamente 

estranha ao marxismo porque baseada no paradigma walrasiano do equilf- 

brio geral. 

Recolocar a problematica da rela^ao entre valores e pregos, do ponto de 

vista do marxismo, significa reconhecer a dimensao indescartavel do meto- 

do marxiano, a centralidade da dialetica, que neste caso poe-se pelo reco- 

nhecimento de tres questoes fundamentais: 1) que a problematica dos pre- 

qos esta posta em O Capital desde o inicio, desde o primeiro capftulo, na 

verdade. Marx, no desenvolvimento das formas de valor, vai identificar uma 

quinta forma, a forma pre^o do valor, assim: "A expressao simples e relativa 

do valor de uma mercadoria, por exemplo, o linho, atraves de uma mercadoria 

que ja esteja exercendo a fun$do de mercadoria-dinheiro, por exemplo, o ouro, e a 

formaprepo" (MARX, 1968, livro I, p. 79); 2) tambem decisive e reconhe- 

cer que, para Marx, desde o imcio, e todo o tempo, valores e pre^os so 

eventualmente serao identicos, que o normal sera a diferen^a entre eles. 

Veja-se o que diz Marx nas Glosas ao Tratado de Adolph Wagner: "em 

minha Contribuigdo a Critica da Economia Politica e nas notas a O Capi- 

tal eu indiquei expressamente que os valores, e os prepos de produpdo (estes 

ultimos nao fazem mais que expressar em dinheiro os custos de produpdo) nao 

coincidem." (MARX, 1977, p. 172) Ou ainda em O Capital, ja no livro I - 

"A possibilidade de diverjqencia quantitativa entre prepo e magnitude de valor, 

ou do afastamento do prepo da magnitude de valor, e, assim, inerente a propria 

forma prepo. Isto nao constitui um defeito dele, mas torna-o a forma adequada a 

um modo de produpdo, em que a regra so se pode impor atraves de media que se 

realiza, irresistivelmente, atraves da irregularidade aparente" (MARX, 1968, 
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livro I, p. 115); 3) finalmente, que a existencia desta diferenga entre valo- 

res e pre(;os e a propria expressao da luta capitalista pela produ^ao de lucro 

extra, mediante a luta sem tregua chamada concorrencia capitalista. Como 

esta em O Capital-. "/I lei fundamental da concorrencia capitalista, ate hoje 

ndo apreendida pela economia politica, a lei que rejqula a taxajqeral de lucros e 

os prepos de produpdo determinados por essa taxa, haseia-se, conforme veremos 

mais tarde, nessa diferenpa entre valor da mercadoria e prepo de custo, e na 

possibilidade dai resultante de vender a mercadoria, ahaixo do valor, mas com 

lucro:' (MARX, 1974, livro III, p. 40) 

Se e assim, se a problematica dos pre^os esta posta desde o inicio, desde a 

emergencia do conceito de valor, se valores e pre^os sao tornados como 

nao tendo qualquer obriga^ao de identidade, entao nao ha lugar, na obra 

de Marx, para as supostas soh^oes que buscam estabelecer "pontes" entre 

valores e pre^os de equilfbrio. O grande desafio que O Capital apresenta 

para os que buscam compreende-lo e a efetiva apropria(;ao do metodo de 

exposi^ao que obriga o aparecimento dos conceitos, desde o inicio, como 

totalidades. Totalidades que so serao apreensfveis se se apresentarem se- 

gundo suas formas mais elementares que, sendo apreensfveis num golpe 

pela razao, nao neguem seus atributos decisivos que e serem condensa^oes 

do essencial do ser - da realidade segundo formas simplificadas, isto e, 
/ 

passfveis de serem apropriadas pela investiga^ao. E isto que Marx faz ao 

apresentar, no livro I, o capital como homogeneo, como capital em geral, 

como media ideal, em que se supoe que valores e pre^os se igualam, que 

produ^ao e realiza^ao se cumprem, onde o tempo e os custos de circula^ao 

sao desconsiderados. Na pratica, trata-se de afirmar que o procedimento 

de Marx consiste em come^ar pela identidade, condi^ao necessaria para a 

apreensao da diferenpa. Neste sentido, todas as rugosidades, as asperezas, 

os atritos, os desvios estao como que exilados, e como se a vida mesmo da 

realidade capitalista fosse considerada apenas em sua dimensao mais abs- 

trata, que interdita toda a crispa^ao e tumulto que surgem quando a con- 

correncia e posta - "o lucro obtido com a venda depende de lojjro, astucia, co- 

nhecimento tecnico, habilidade e de mil fatores conjunturais do mercado; alem 

disso, ao lado do tempo de trabalho surge outro elemento determinante: o tempo 

de circulapdo. Este, no tocante a formapdo do valor e da mais-valia, exerce ape- 

nas afunpdo de limite negativo, mas parece serfator tdo positivo quanta o traba- 
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Iho e trazer uma determinagao oriunda da natureza do capital, independente 

do trabalho" (MARX, 1974, livro III, p. 950) 

Foi dito aqui que a concorrencia, no ambito do livro I de O Capital, esta 

pressuposta, mas isto e ainda insuficiente para caracterizar o lugar da con- 

correncia na logica da exposi^ao daquele livro. E que a concorrencia e, ela 

tambem, realidade dialetica, e se tem dimensao niveladora, se se expressa 

como tendencia igualadora das taxas de lucro, como movel da migra^o de 

capitais que leva a equaliza^ao na distribuigao do trabalho social e, de ou- 

tro lado, instrumento produtor e sancionador de desigualdades, da con- 

centragao e da centralizac^ao do capital. Diz Silvia Possas: "E certo que o 

aspecto igualador da mobilidade cumpre pap el fundamental no processo de con- 

correncia, embora secunddrio. Sem a amea$a da difusdo das vantajqens competi- 

tivas, ou ainda mais relevante, do surgimento de novas vantqgens mais eficazes, 

o impeto para a constante busca de aprimoramento para o processo seletivo pode 

arrefecer-se. Todavia isso ndo torna a homogeneiza^do mais importance do que a 

diferenciafdo. Ambas sdo aspectos fundamentais da concorrencia, mas o desta- 

que e da ultima." (POSSAS, 1999, p. 59) 

Diferencia^ao e homogeneiza^ao sao manifesta^oes da dinamica 

concorrencial, que so vao ser postas na logica da exposi^ao de O Capital 

depois de completada a apresenta^ao do capital em geral. No entanto, a 

concorrencia ja esta la, pressuposta, no ambito do capital em geral. Foi 

Preobrajensky quern apresentou com largueza e exatidao as condi(;6es ab- 

solutamente exigentes, e inverificaveis empiricamente, da vigencia plena 

da lei do valor, do capital em geral: "Para que a lei do valor se manifeste de 

modo mais total e necessdrio que exista plena liberdade de circulagdo de merca- 

dorias, tanto no interior do pais como entre os paises no mercado mundial. E 

necessdrio, depois, que o operdrio seja livre vendedor de sua for$a de trabalho e o 

capitalista livre comprador da forpa de trabalho enquanto mercadoria. Cumpre 

que a ingerencia do Estado no processo de produpdo e o numero de empresas de 

propriedade estatal se reduza ao minimo e tambem que ndo haja regulamenta- 

$do dos pref os de parte das organizagoes monopolistas dos prdprios empresdrios 

etc. Estas condifoes ideais de liberdade de concorrencia nunca existiram na esca- 

la da economia mundial porque as barreiras alfandegdrias entre as economias 

nacionais, a ingerencia do Estado no processo de produfdo e a impossibilidade de 
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uma livre entrada de capitals na agricultura sem sacrificar a propriedade pri- 

vada da terra significava certa limitapdo da liberdade de concorrencia." 

(PREOBRAJENSKY, 1979, p. 171-172) 

Confronta-se aqui com a explicita<;ao da dialetica do processo concorrencial: 

e que as condi^oes de vigencia plena da concorrencia capitalista, da pleni- 

tude do funcionamento da lei do valor, demandam a plena mobilidade do 

capital e do trabalho, a ausencia de barreiras alfandegarias, a minima inter- 

ferencia do Estado, a ausencia de poder de mark-up pelas empresas 

monopolistas. Contudo, estas condi(;6es - a transparencia e univocidade 

do processo de determina^ao dos pre^os - sao elas mesmas produtoras de 

bloqueios a esta pretensao de regula^ao espontanea, imediata e linear da lei 

do valor, na medida mesmo em que o processo de concorrencia resulta em 

assimetria do poder relative dos capitais, em "politiza^ao" de pre^os e rei- 

tera^ao de privilegios, em barreiras e protecionismos, em coer^ao e desi- 

gualdades. Trata-se, enfim, de reconhecer que a rela^ao entre valores e pre- 

90s, a dinamica do capital em sua totalidade se faz pela interveniencia de 

um sistema de media^oes em que o piano do capital em geral, da identida- 

de, tern que ser desdobrado, enriquecido, pela emergencia da vida concreta 

dos mecanismos concorrenciais. Henrik Grossmann sumariou os contor- 

nos basicos que garantiriam a legitimidade e a vigencia do capital em geral: 

1) a produ^ao capitalista e tomada sem considerar o comercio exterior; 2) 

a economia capitalista e composta exclusivamente por capitalistas e opera- 

rios; 3) as mercadorias sao vendidas pelos seus valores; 4) inexistem meca- 

nismos crediticios; 5) o valor do dinheiro e constante. (GROSSMANN, 

1979, p. 4) 

E este o piano de exposi^ao do livro I de O Capital, que e momento neces- 

sario, ponto de partida para que se possa, pela explicita^ao dos pressupos- 

tos e media^oes, chegar-se a dinamica concreta do capital. 

Sugere-se aqui um diagrama que apresente, esquematicamente, os varios 

momentos da presentifica^ao da dinamica do capital. Inicia-se lembrando 

que a a^ao imediata dos sujeitos do processo capitalista e parte de uma 

totalidade determinante, que informa e condiciona a a^ao destes sujeitos. 

Esta totalidade determinante e o capital que se impoe a todos e tudo como 
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for<;a coercitiva. Veja-se o trecho de Gerard Dumenil - "La concurrence trans- 

forme les lois immanentes de la production capitaliste en Hois coercitives externes." 

Ou releve ainsi au Livre I: "Nous n}avons pas a examiner ici comment les 

tendences immanentes de la production capitaliste se reflechiment dans le 

mouvement des capiteaux individuels, se font valoir comme lois coercitives 

externes de la concurrence et, por cela meme, s'imposent aux capitalistes comme 

mobiles de leurs operations." (DUMENIL, 1978, p. 246) 

Reconhecer a existencia destas "leis coercitivas externas", manifesta^oes da 

imposi^ao do capital, significa admitir a presen^a de um sistema de media- 

c^oes que se poe na dialetica aparencia e essencia, valores e pre^os, produ- 

<;ao e realizagao, liberdade e coer^ao, autonomia e determina^ao, pressu- 

posto e presentifica^ao. Como primeira aproxima(;ao do que se vai desen- 

volver aqui tome-se a seguinte seqiiencia, que busca prefigurar a logica do 

andamento da dinamica do capital: 

1) pressuposto < >► posto < > reposto 

\ t t 

2) circulagao < > produ^ao <—> circula9ao 

t t t 

3) pre90s < > valores < > pre^os 

Em outro local (PAULA, 2000) buscou-se mostrar o sentido destas trfades, 

que sao inteligiveis a medida que se considere cada ato individual do pro- 

cesso de produ^ao como parte de uma totalidade que impoe a todos os 

seus desfgnios - a imposi^ao do capital. De resto, estas trfades devem ser 

acrescidas de uma outra que as sintetizam: capital « capital em geral« vari- 

es capitais, que tanto explicita a dimensao ontologica do capital quanto 

exige que se a desdobre para a sua plena compreensao. Ha ainda duas trfades 

que devem ser postas antes da apresenta^ao do diagrama geral do capital: 
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general!dade ^ 

t 

igualdade entre 

os capitals 

acumulagao e 

concentragao 

do capital 

^ singularidade 

o capital como 

coer9ao e 

disrup9ao 

Do diagrama, ressalte-se o que interessa centralmente neste artigo - o pon- 

to de chegada do processo (os pre90s de mercado, o reino dos varios capi- 

tals) so se realiza pela intermedia9ao de variadas fo^as e circunstancias que 

se manifestam por meio da concorrencia capitalista, como exarceba9ao da 

disputa pela busca do lucro extra, pela interveniencia de estrategias que 

visam, permanentemente, a reitera9ao das condi96es de privilegio no refe- 

rente a apropria9ao de lucro extra. Neste processo, na busca incessante pelo 

superlucro, a forma por excelencia deste desfgnio e o aumento da produti- 

vidade do trabalho. Diz Marx: "/! produtividade particular do trahalho cm 

determinado ramo ou cm dctcrminada cmprcsa dcssc ramo interessa apenas aos 

capitalistas ai dirctamentc participantes e na medida em que capacita esse ramo 

especial em relapdo ao capital total, ou o capitalista individual em relapdo a esse 

ramo, a extrair um lucro extra." (MARX, 1974, livro III, p. 223) Contudo, 

se este - o crescimento da produtividade do trabalho - e o mecanismo, por 

excelencia, da extra9ao do lucro extra, o repertorio das formas de extra9ao 

de lucro extraordinario inclui mecanismos decisivamente nao canonicos, 

que transgridem todos os pressupostos das trocas equivalenciais pelo uso 

da for9a, da coer9ao, da fraude, da corrup9ao, do roubo. Estas formas de 

extra9ao de lucro suplementar, nao canonicas, sao, como Marx apontou, 

casuals. No entanto, sao tao variadas as suas modalidades e recorrentes os 

seus usos que elas estao longe de serem desprezfveis quando se quer consi- 

derar a dinamica concreta do processo concorrencial. 

2. A EMERGENCIA DA CONCORRENCIA 

A logica da exposi9ao de O Capital impoe que se busque, num primeiro 

momento, considerar a dinamica capitalista em sua generalidade, naquilo 
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que ela tem de essencial em seu funcionamento ideal, interditando, neste 

passo, toda a viva e variada experiencia da alteridade, que e a propria mate- 

ria da realidade capitalista. Trata-se de mostrar que mesmo respeitadas as 

exigencias da troca de equivalentes, que mesmo pagando-se salaries iguais 

ao valor da for^a de trabalho, ainda assim haveria a extra^ao de mais-valia, 

a produgao de lucros, porque estas decorrem de uma desigualdade fundante 

da propria ordem capitalista, que e a propria existencia do capital como 

poder de comando sobre o trabalho. 

Neste sentido, Marx reservou para uma eventual continua^ao do livro de O 

Capital (os volumes referentes ao comercio exterior, ao Estado e ao merca- 

do mundial e as crises) o tratamento exaustivo e sistematico dos variados 

mecanismos concorrenciais que rompem com a normalidade da explora^ao 

capitalista. Como se sabe, isto acabou nao sendo feito, Marx nao escreveu 

os tais livros, deixando-nos, contudo, uma serie de indica^oes de como 

considerar estas questoes. 

O metodo basico desta aproxima^ao a uma teoria da concorrencia apresen- 

ta-se no reiterado recurso expositive, freqiiente em O Capital, e que apare- 

ce exemplarmente nos capftulos XIII, XIV e XV do livro III: a natureza da 

lei; fatores contraries a lei; contradi^oes internas da lei. Depois de afirmar 

a presen^a de uma for^a incoerdvel, que tendera a fazer baixar a taxa de 

lucro, Marx, no capftulo XIX^ apresenta seis fatores que atuariam no senti- 

do contrario a queda da taxa de lucro. Discutindo a mesma questao, Henrik 

Grossmann aponta a existencia de 14 fatores contraries a lei decorrentes de 

mecanismos presentes no mercado interno e 3 que surgem pela 

intercorrencia do mercado externo c do imperialismo. No piano do merca- 

do interno Grossmann ve os seguintes fatores potenciais capazes de con- 

trariar a queda da taxa de lucro: 1) a redu^ao dos custos do capital constan- 

te; 2) a redu^ao dos custos do capital variavel; 3) a redu^ao do tempo de 

rota^ao do capital; 4) o aumento do credito; 5) a desvaloriza<;ao do valor 

das mercadorias; 6) o surgimento de novos ramos da produ^ao com com- 

posi^oes organicas do capital inferiores a media; 7) a reforma agraria; 8) a 

redugao do lucro comercial; 9) a redu^ao do trabalho improdutivo; 10) o 

aumento da mais-valia absoluta; 11) a desvaloriza^ao do capital em fun^ao 

de guerras e crises; 12) o aumento do capital acionario que distribui divi- 
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dendos menores que a taxa de lucro; 13) o aumento da imigra^ao e seu 

impacto sobre a redu^ao do valor da for^a de trabalho; 14) a polftica colo- 

nial. Do ponto de vista dos fatores contraries a queda da taxa de lucro e 

decorrentes do mercado externo e do imperialismo, Grossmann ve o se- 

guinte; 1) o comercio exterior e a troca desigual; 2) os monopolios mundi- 

ais e 3) a exporta^ao de capitais e a especula^ao. (GROSSMANN, 1979, 

cap. 3) 

Se e ampla a lista de "fenomenos concretos da realidade capitalista" consi- 

derada por Grossmann, ela nao esgota o tema e tem algo de arbitraria. 

Contudo, ao contrario do que e comum associar-se ao nome de Grossmann 

- certo determinismo estreito -, e preciso resgatar o central de sua posi^ao, 

que esta longe da caracteriza^ao costumeira. Grossmann nao e um 

determinista tout court, senao que colocou com enfase o papel da luta de 

classes na dinamica capitalista. Diz Grossmann: "Daqui se manifesto que o 

pensumento que concebe o "derrumbe" como necessdrio, como produto de certas 

condipoes objetivas, ndo estd de nenhum modo em contradipdo com a luta de 

classes. Se poe claw, ao contrario, que o "derrumbe", apesar de sua inevitdvel 

necessidade objetiva, estd sujeito, em jqrande medida, d influencia exercidapelas 

forpas vivas das classes em luta, outorgando, deste modo, uma certa margem de 

participapdo ativa das classes " 

"Precisamente por isto e que toda a investigapdo do processo de reprodupdo desem- 

boca em Marx na luta de classes." (GROSSMANN, 1979, p. 388) Tem ra- 

zao nisto Grossmann - a conclusao da discussao sobre a acumulagao capita- 

lista no livro I, o item 7 do capitulo sobre a Acumula(;ao Primitiva chama- 

se "Tendencia Historica da Acumula^ao Capitalista" e e, centralmente, a 

explicitagao da dimensao essencial da luta de classes no processo de acu- 

mula^ao. E tambem significativo que o ultimo capitulo do Livro III, capi- 

tulo inacabado, e sobre as classes sociais. Nao ha que perder isto de vista, 

porque decisive para a compreensao da obra de Marx - a acumulagao capi- 

talista se da no concreto da luta de classes, nao pode ignorar os conteudos 

renovados das estrategias das classes. 

E este o sentido da seguinte coloca^ao de Marx - "Em suma, dada a mais- 

valia correspondente a determinado capital varidvel, ainda depende muito da 
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capacidade profissional do prdprio capitalist^ ou de sens super in tenden tes e em- 

prepfados, expressar-se a mesma mais-valia em taxa de lucro maior ou menor, e 

portanto obter ele montante maior ou menor de lucro." (MARX, 1974, livro 

III, p. 155) 

Se e decisivo o papel do sujeito capitalista no processo de produ^ao, tam- 

bem decisiva e a presen^a do sujeito do trabalho neste processo. E do en- 

trechoque destas vontades e for^as de classes, das condi<;6es objetivas da 

produ^ao e das circunstancias politico-culturais que marcam, historicamen- 

te, isto e, como realidades particulares, cada sociedade, que tem que ser 

apreendida a dinamica concreta capitalista. 

Para que seja possfvel capturar o essencial do processo da concorrencia 

para alem das arbitrariedades dos acasos e da memoria, e fundamental le- 

var a serio as exigencias do metodo de exposi^ao tal como desenvolvido 

por Marx. 

Inicie-se com texto de Marx que define o ambito da concorrencia no con- 

junto da dinamica capitalista: "A# concorrencia reinante no mercado mundi- 

al, por exemplo, o que importa exclusivamente e saber se, com o saldrio, o juro e a 

renda fundidria dados, a mercadoria pode vender-se aosprepospjerais de mercado 

dados ou abaixo deles, com proveito, isto e, realizando adequado lucro de empre- 

sdrio" (MARX, 1974, livro III, p. 1001) 

Neste texto esta posto todo o essencial da dinamica capitalista - dados os 

salarios, o juro e a renda da terra, o capitalista participara do processo, isto 

e, colocara em marcha a produ^ao se, por alguma razao, ele acreditar ser 

possfvel, vendendo suas mercadorias ao menos aos pre^os de mercado, obter 

lucro. O que esta implfcito aqui e a centralidade das razoes que levam o 

capitalista a acreditar que, dadas aquelas condi^oes externas a ele - salarios 

- juro - renda - pre^o de venda -, condi^oes que ele nao controla, que Ihe 

sao impostas, ainda assim Ihe parecem adequadas para que ele, ao final, 

obtenha lucros. Sua convic^ao decorre de varias fontes - de sua experien- 

cia, do conhecimento que ele tem do mercado, de sua habilidade para os 

negocios - mas, com certeza, saiba ele ou nao, decorre do fato decisivo, que 

e tambem o unico que ele controla, que e o seu poder de comando sobre o 
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trabalho. Trata-se, assim, de reconhecer que a aparente condi^ao nao- 

determinante do capitalista, a sua condi^ao de "tomador de pre^os dados", 

e apenas aparente - na medida mesmo em que ele controla o unico elemen- 

to efetivamente decisivo no processo, o unico capaz de produzir riqueza na 

sociedade capitalista, o trabalho assalariado e, alem disto, controla tambem 

todas as formas de produzir lucro extraordinario, mediante as diversas 

manifesta^oes da luta concorrencial. Sublinhe-se isto, porque decisivo; os 

capitalistas poem em marcha o processo de produ^ao porque acreditam 

poder ser exitosos - isto e, se apropriarem de lucros - esta convic^ao tern 

como suporte material o controle que exercem sobre a fo^a de trabalho e 

a possibilidade de utiliza^ao de diversas estrategias concorrenciais, cujo 

sentido geral e a ultrapassagem das tendencias ao nivelamento das taxas de 

lucro e a convergencia entre valores e pre^os. De outro lado, se os capitalis- 

tas acreditam-se capazes de afrontar as condi^oes dadas do mercado e 

arrosta-las, apropriando-se de lucros, os trabalhadores, por sua vez, se es- 

tao obrigados a se sujeitarem ao regime de assalariamento, nao estao iner- 

tes e impossibilitados de a(;ao. E que podem se organizar, e o fazem, tanto 

para lutarem por interesses imediatos quanto para questionar a propria 

ordem capitalista, desde o seculo XIX. 

Neste passo e preciso, novamente, afirmar que, no imediato de suas mani- 

festa^oes fenomenicas, a realidade capitalista apresenta-se como um ema- 

ranhado de aspectos, que so sao compreensfveis recorrendo-se ao metodo 

de exposi^ao que Marx usou em O Capital, e que se realiza pela explicita<;ao 

da seqiiencia generalidade-particularidade-singularidade, pela passagem do 

abstrato ao concrete, da totalidade simples a totalidade complexa, do capi- 

tal em geral aos varios capitais, da forma valor a luta de classes - isto e, pela 

explicitagao das mediagoes que sao a propria vida do conceito. Trata-se de 

superar o arbitrario da apari^ao de significados de sentidos parciais pela 

apresenta^ao do modo necessario, isto e, como totalidade que se desdobra, 

da dinamica capitalista. Este caminho vai ser trilhado pela apresenta^ao da 

"odisseia do capital", como a chamou Karel Kosik, de sua forma elementar 

de existencia ate o mais complexo das diversas manifesta^oes da concorren- 

cia. A seqiiencia classica e a seguinte: 
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1) D-M-D' 

2) D -M ... P ... M' -D' 

MP 

3)D-M ... P ... M'-D' 

\ 

FT 

y MP 

4)D-M... P ... M'(M + p-) - D'(D + d) 

\ 

Nesta ultima forma fx = d, isto e, uma certa quantidade acrescida de merca- 

dorias, uma certa mais-mercadoria e transformada, pela realizagao, pelas 

vendas, em mais-valia, sob a forma de dinheiro, em valor excedente, apro- 

priado pelos capitalistas. (MARX, 1970, livro II, p. 42) 

Contudo, esta seqiiencia de formas, se representa um crescendo de atribui- 

^oes de complexidade do conceito, esta longe de expressar a concretude do 

capital porque esta so pode se por quando rompida a identidade entre va- 

lores e pregos, quando admitidas transgressoes - parciais ou temporarias - a 

troca equivalencial. Para uma aproxima^ao disto, veja-se o diagrama: 

DIAGRAMA 1 - A EMERGENCIA DA CONCORRENCIA 

FT 

MP|g] m 

...P j ...M' [l]~ D 

k 

n 

o 
c 

d 
FT[h] P 

q 

Fonte: Elaborate do autor. 
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Neste diagrama sao seguintes as novidades: 

di —> determinantes do investimento - sao constitmdos pelos elementos 

objetivos e subjetivos que informam a decisao do capitalista: sao 

aquelas razoes supostas ou reais, que ele ere suficientes para garantir 

o exito, isto e, a obten^ao de lucres no processo capitalista de 

produ^ao. 

Entre estes elementos determinantes do investimento estao: 

a —> ser produtor monopolista, oligopolista ou cartelizado; 

b —> deter o capitalista patente do processo produtivo; 

c —> contar com algum tipo de subsfdio ou acesso privilegiado ao Estado; 

d —> contar com alguma vantagem decorrente de fenomenos naturais 

ou locacionais. 

No referente aos elementos concorrenciais que vao afetar o acesso ao capi- 

tal-dinheiro - D - ponto de partida do processo produtivo registre-se a 

existencia de dois elementos intervenientes: 

e —> acesso a juros baixos, inferiores a media do mercado; 

f —> possibilidade de recorrer a fonte subsidiada de recursos para 

investimentos mediante a utiliza^ao de lucros retidos convertidos em 

a^oes ou debentures com rendimentos inferiores a taxa de juros. 

No referente aos elementos que podem interferir no capital-mercadoria 

MP 

/ 

M - esta: 

\ 
FT 

g —> o comercio externo e seu papel no barateamento do pre(;o do capi- 

tal constante; 

h —> o conjunto de processos polfticos-conjunturais que redundam em 

pagamento de salarios abaixo do valor da for^a de trabalho ou 

aumentam a sua explora(;ao. 

Est. econ., Sao Paulo, 33(1): 115-142, jan-mar 2003 



Joao Antonio do Paula 135 

O processo de prodi^ao - ... P ... - tambem e afetado por elementos que 

produzirao diferencia^ao na gera^ao e apropria^ao de lucro extra: 

i progresso tecnologico na produgao e no gerenciamento do negocio; 

j —> obsolescencia tecnologica e gerencial dos concorrentes; 

k —> fraude e adultera(;ao dos produtos. 

Tambem o processo de circula<;ao e afetado pela intercorrencia de um deci- 

sivo aspecto: 

1 —> desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunica^oes. 

Finalmente, a realiza^ao, a transformagao de M5 em D', e marcada pela 

presen^a de dois grandes intervenientes: 

m —> varia^oes nas condi<;6es de mercado, que fazem aumentar ou 

diminuir a demanda interna; 

n —> desenvolvimento e controle de mercados externos; 

o —> desenvolvimento do esfo^o de vendas e comercializa^ao; 

p —> desenvolvimento de mecanismos de financiamento do consumo; 

q —> ganhos decorrentes da inflagao. 

Todos estes mecanismos, em ultima instancia, sao formas de extra^ao do 

lucro extra, que sao a propria materializa^ao da concorrencia. 

3. AS FORMAS DA CONCORRENCIA 

Trata-se aqui de buscar mostrar que o processo de acumula^ao capitalista 

comporta estabilidade e turbulencia, conflitos e acordos, formas normals 

de produ^ao e apropria^ao de mais-valia e formas episodicas-eventuais- 

locais de extra^ao da mais-valia, que se realizando com lucros extraordina- 

rios sao a propria vida da concorrencia. Diz Maurfcio Coutinho: "Marx 

ndo apresenta em detalhes os mecanismos de concorrencia, mas ndo resta duvida 
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de que a mctis-valia extraordindria explica a beligerdncici, ci mudanpa tecnica e, 

emparte, a mohilidade dos capitals(COUTINHO, 1997, p. 152) 

O que se vai buscar a partir daqui e a explicita^ao do lugar destas diversas 

formas de concorrencia, destas diversas formas de lucro extra, na obra de 

Marx, em particular em O Capital. Como roteiro, vai se tomar a seqiiencia 

estabelecida no Diagrama 2. 

1. Monopdlios 

Engels, em nota em O Capital, diz: "Evidentcmente ai estd post a de lado a 

possihilidade de obtenpdo momentdnea de lucro extraordindrio, reduzindo-se sa- 

IdrioSj estabelecendo-seprepo de monopolio" {in MARX, 1974, livro III, p. 190). 

Ou ainda o proprio Marx; "ndo estamos considerando os superlucros decorren- 

tes de monopdlios, no sentido usual, sejam eles artificials ou naturals" (MARX, 

1974, livro III, p. 224) 

2. Aduanas e Cartels 

Diz Engels; "Hoje impoe-se cada vez mais a consciencia dos capitalistas a cir- 

cunstdncia de que as for pas produtivas modernas, em crescimento veloz ejqijqan- 

tesco, ultrapassam cada dia mais o dominio das leis capitalistas relativas a troca 

de mercadorias, dentro dos quais deveriam mover-se. Isto se evidencia sobretudo 

em dois sintomas. Primeiro, na nova mania jqeneralizada de barreiras aduanei- 

ras, que se distingue do protecionismo antigo especialmente porque protege em 

regra justamente os artigos exportdveis. Segundo, nos cartels (trustes) formados 

pelos fabricantes de ramos inteiros de produpdo, para regular a produpdo e em 

conseqiiencia osprepos e os lucros." (ENGELS, in MARX, 1974, livro III, p. 

134) 

3. O Estado e Subsidies 

Veja-se o trecho de Marx: "Certos ramos de pro dupdo exigem nas primeiras 

fases deprodupdo capitalista um minimo de capital que ndo se encontra em mdos 

de individuos isolados. Isto faz surgirem os subsidies oficiais a particulares, como 

na Eranpa no tempo de Colbert e em muitos estados alemdes ate nossa epoca, e as 

sociedades com monopolio legal para explorar determinados ramos industrials e 
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comerciais, os precursores das modernas sociedades por afdes." (MARX, 1968, 

livro I, p. 354) 

4. A Forfa da Natureza 

Certos ramos de produ^ao - mineragao, agricultura etc. - distinguem-se 

pela possibilidade de um uso especial da natureza, uso que tem como con- 

seqiiencia um incremento da produ^ao sem acrescimo proporcional de ca- 

pital empregado. Esta possibilidade de produgao de superlucros decorre da 

apropria^ao das for^as elasticas, e gratuitas, da natureza. Diz Marx: "ao 

incorporar as fontes originals da riqueza, a for pa do trabalho e a terra, adquire 

o capital uma for pa de expansdo, que the possibilita ampliar os element os de sua 

acumulapdo alem dos limites aparentemente estabelecidos por sua prdpria mag- 

nitude, fixados pelo valor e pela quantidade dos meios de produpdo jd produzidos, 

atraves dos quais existe o capital." (MARX, 1968, livro I, p. 702) 

5. Os Juros Baixos 

Dentre os varies elementos capazes de beneficiar os capitais, dar-lhes van- 

tagens competitivas, tem importancia significativa o pagamento de juros 

baixos. Veja-se o trecho: "se conseguepor exemplo comprimir o saldrio abaixo 

do valor da for pa de trabalho, abaixo do mvel normal portanto, obter capital com 

taxa reduzida de juro e pagar renda fundidria menor que a normal, absoluta- 

mente ndo Ihe importard vender o produto abaixo do valor e mesmo abaixo do 

prepo geral de pro dupdo..." (MARX, 1974, livro III, p. 1000) 

6. O Papel dos Lucros Retidos 

A utiliza^ao dos lucros retidos - a estrategia de utilizar como mecanismo de 

financiamento da produ^ao a transformac^ao da distribui^ao de lucros em 

dinheiro em novas a^oes ou, ainda, como diz Marx, o proprio calculo dos 

dividendos - tem papel importante na gera^ao de lucros extras, na medida 

em que significam nao submissao a taxa geral de lucro - "o sentido aqui e o 

desses capitais, embora aplicados emgrandes empreendimentosprodutivos, sdfor- 

necerem, apds deduzidos os custos, juros grandes ou pequenos, os chamados divi- 

dendos" (MARX, 1974, livro III, p. 276) 
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7. Bamteamento do Prepo do Capital Constants 

Este aspecto, tambem decisivo no processo concorrencial, aparece varias 

vezes em O Capital. No capitulo XIV do livro III o tema aparece na discus- 

sao sobre o papel do comercio externo - "O comercio exterior, ao baratear 

elementos do capital constante e meios de suhsistencia necessdrios em que se con- 

vert e o capital varidvel, contribuipara elevar a taxa de lucro..." (MARX, 1974, 

livro III, p. 272) No mesmo livro III, no capitulo V - Economia no em- 

prego de capital constante - ha uma ampla pesquisa sobre expedientes 

comuns da concorrencia capitalista e que se realizam pela redu^ao das me- 

didas relacionadas a seguran^a e comodidade dos trabalhadores; economia 

em produ^ao e transmissao de energia e em edificios; aproveitamento de 

residuos de produgao. 

8. Redupdo dos Saldrios e Aumento na Taxa de Explorapdo 

Sobre isto e exemplar o trecho seguinte: "Ao tratar da produpdo da mais 

valia, temos pressuposto sempre que o saldrio tem um valor pelo menos ijqual ao 

da for pa de trabalho. A redupdo compulsbria do saldrio abaixo desse valor, entre- 

tanto, desempenha na prdtica papel demasiadamente import ante para nos de- 

ter mo s p or um momenta em sua andlise." (MARX, 1968, livro I, p. 697) Ou 

ainda em outras passagens: "E um fato notdrio que, quanta mais lonqqa a 

jornada de trabalho num ramo industrial, tanto mais baixo e o saldrio." (...) 

"Reciprocamente, o prolongamento do tempo de trabalho produz queda na forpa 

de trabalho e, em conseqiiencia, no saldrio didrio ou semanal." (...) "A concor- 

rencia que se cria, assim, entre os trabalhadores capacita o capitalista a reduzir 

o prepo do trabalho, ao mesmo tempo que o prepo reduzido do trabalho, reciproca- 

mente, capacita-o a distender ainda mais o tempo de trabalho" (MARX, 1968, 

livro I, p. 632-633) 

9. A Ciencia e o Projqresso Tecnoldjjico 

Esta em O Capital: "Do mesmo modo que a explorapdo incrementada das ri- 

quezas naturals por meto apenas de maior tensao da forpa de trabalho constitu- 

em a ciencia e a tecnica uma potencia para expandir o capital independente- 

mente da magnitude dada do capital em funcionamento." (MARX, 1968, li- 

vro I, p. 703) 
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10. O Pap el da Obsolescencia 

Diz Marx: "Como em to da a industria moderna, o desgaste moral desempenha 

aqui sen pap el" (...) "a luta concorreneial for$a que se substituam por novos os 

antigos meios de trabalho, antes de chegarem ao fim de sua vida." (MARX, 

1970, livro II, p. 178) 

11. A Fraude Como Elemento da Concorrencia 

Veja-se o trecho: "Pelos relatorios das ultimas comissoesparlamentares de inque- 

rito sobre falsificapdes dos meios de subsistencia, ve-se que afalsificapdo dosprodu- 

tos farmaceuticos, na Inglaterra, constitui a regra e ndo a excepdo. Ao serem 

examinados 34 amostras de opio, compradas em outras tantas farmdcias, verifi- 

cou-se que 31 estavam falsificadas com ingredientes como cdpsulas de papoula, 

farinha de trigo, borracha, barro, areia etc. Muitas nada continham de morfi- 

na." (MARX, 1968, livro I, p. 699) 

Em trecho do livro III, Marx faz um inventario de truques e fraudes pratica- 

dos pelos produtores texteis que incluem: substitui^ao do algodao por amido 

e minerais; a utiliza^ao da cola de amido nos fios de algodao, para aumentar 

seu peso; a udliza^ao de fios mais finos. (MARX, 1974, livro III, p. 145) 

12. Melhoria nos Sistemas de Transporte e Comunicapoes e Redupdo no Tempo 

de Circulapdo 

Diz Marx: "Quanta mais reduzido o tempo de rotapdo, tanto menor essa parte 

vadia do capital relativamente ao todo, e tanto maior, desde que inalteradas as 

demais condipoes, a mais valia apreendida" (MARX, livro III, 1974, p. 78) 

Ou ainda: "As transformapoes dos meios de transporte produzem diferenpas lo- 

cais no tempo de circulapdo das mercadorias, em oportunidades de compras, ven- 

das etc., ou repartem de outra maneira as diferenpas locais jd existentes" 

(MARX, 1970, livro II, p. 266) 

13. O Pap el da Oferta e da Demanda 

Diz Marx: "3e a oferta e a demanda coincidem, oprepo de mercado da mercado- 

ria corresponde ao prepo de produpdo, isto e, o prepo se patenteia entdo, regulado 
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pelcis leis internees dec produpdo capitalista, sem depender da concorrencia, pois as 

oscilapoes da oferta e da pro cur a apenas explicam os desvios que os pr epos de mer- 

cado tem dos prepos de produpdo - desvios que se compensam reciprocamente, de 

modo que em periodos mais lonjqos os prepos medios de mercado se ijqualam aos 

prepos de produpdo." (MARX, 1974, livro III, p. 411) 

14. O Comer do Externo e o Imperialismo 

Veja-se o texto de Marx: "capitais emprejqados em comer do exterior podem 

conseguir taxa mais alta de lucro, antes de mais nada, porque enfrentam a 

concorrencia de mercadorias produzidas por outros paises com menores possihili- 

dades de produpdo, de modo que o pais mais adiantado vende suas mercadorias 

acima do valor, embora mais bar at as que a dos paises competidores " (...) "Quanta 

aos capitais aplicados nas colonias etc., podem eles proporcionar taxas de lucro 

mais elevadas, pois nelas em virtude do menor desenvolvimento e em geral mais 

alta a taxa de lucro e maior a explorapdo do trabalho, como o emprego de escra- 

vos, cules etc." (MARX, 1974, livro III, p. 273) 

15. O Pap el do Comer do 

A atividade comercial e, no conjunto da dinamica capitalista, uma ativida- 

de improdutiva, isto e, nao geradora de valor e mais-valia. Contudo, diz 

Marx: "um comerciante apenas (considerado aqui mero agente da conversdo 

formal das mercadorias, somente comprador e vendedor) pode, com suas opera- 

poes, encurtar o tempo de compra e venda de muitos produtores. E como se fosse 

uma mdquina que reduz emprego inutil de energia ou ajuda a aumentar o 

tempo que se pode destinar a produpdo." (MARX, 1970, livro II, p. 134) 

16. A Inflapdo 

Fenomeno recorrente na historia do capitalismo, a inflagao tem lugar entre 

os fatores capazes de determinar o surgimento do lucro extra. Diz Marx: 

"A classe capitalista nunca se oporia aos sindicatos, pois poderia sempre e em 

qualquer circunstdncia fazer o que na realidade faz atualmente em cardter 

exceptional, em circunstdncias determinadas, especiais, por assim dizer locals, a 

saber, utilizar-se de qualquer elevapdo de saldrios a ftm de aumentar empropor- 
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$ao hem mator os prepos das mercadorias e assim embolsar maiores lucros." 

(MARX, 1970, livro II, p. 361-362) 

Nao se pretendeu, com a listagem anterior, um levantamento exaustivo das 

formas concretas da concorrencia, isto e, das formas concretas da busca de 

lucro extra. De qualquer modo, fica claro ai o quanto equivocam-se os que 

tem insistido em fazer de O Capital, da cn'tica da economia polftica, um 

exercfcio puramente erudito, no ambito da historia do pensamento econo- 

mico. Marx e sua teoria e metodologia sao, rigorosamente, atuais, instru- 

mentos uteis na busca da compreensao da realidade capitalista contempo- 

ranea. 

Afirmar a atualidade do marxismo nao significa desconhecer importantes 

contribui<;6es que se fizeram ao pensamento economico, distantes do dis- 

posto por Marx. Na verdade, o marxismo e, sobretudo, pensamento cnti- 

co, e, neste sentido, sua realiza^ao plena se faz pelo dialogo, permanente e 

sistematico, com a cultura e os paradigmas de seu tempo. Dialogo que, 

para ser proficuo, nao pode deixar de considerar as diversas teorias e ideias, 

nao como dados absolutes e fechados em si mesmos, mas como objetos 

abertos dispomveis para a interroga^ao reflexionante cujo sentido maior e 

buscar, nestas teorias e ideias, seus conteudos cnticos-emancipatorios. Foi 

assim que Marx agiu em rela^ao aos seus grandes contemporaneos e 

antecessores - e assim que os marxistas de hoje podem honrar o seu legado. 

Trata-se, neste sentido, de reconhecer a contribui^ao da economia polftica 

institucionalista, de Veblen a Galbraith; de Schumpeter e dos que se cla- 

mam neoschumpterianos; das diversas contribui^oes a uma teoria do 

oligopolio - de Joan Robinson e Chamberlain a Steindl, Kalecki, Labini, 

Bain, Edith Penrose, entre outros. Trata-se mesmo de buscar dialogar com 

os que, inspirados em Keynes, tem buscado desenvolver uma teoria do 

investimento e das finan^as para alem do paradigma do equilfbrio geral. 

Trata-se, enfim, de reconhecer que a economia polftica e o territorio da 

concorrencia e da luta de classes, da historia. 
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