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Cap��tulo 6As Premissas e As Falhas do ModeloMarxistaQual a vis~ao de homem que nuleia a �loso�a soial do Marxismo? A onsiênia humana �e vistanesta �loso�a omo resultado do entrehoque dial�etio de for�as materiais, sobretudo relaionadas�as formas de produ�~ao e distribui�~ao dos bens eonômios.Em seu materialismo dial�etio e historiista, Marx pretende ter desoberto a lei de onito dial�etio(tese, ant��tese e s��ntese) ligada �as disputas pelas riquezas eonômias, a qual expliaria todo o desen-volvimento material e psio-espiritual (inteletual, jur��dio, �los�o�o-religioso et.) da humanidade.6.1 A Lei do Conito FundamentalEsta lei pode ser resumida omo o onito existente em todas as soiedades hist�orias (exeto numsuposto omunismo primitivo) entre exploradores (tese) e explorados (ant��tese), rios e pobres, domi-nadores e dominados. Este onito sempre tem omo resultante uma nova s��ntese, a qual determinaum novo padr~ao de explora�~ao, que passa a se onstituir em uma nova tese, gerando uma novaant��tese e assim por diante. Em nosso momento hist�orio do apitalismo esse onito d�a-se entral-mente entre a lasse detentora dos bens e equipamentos de produ�~ao eonômia (os apitalistas, oua burguesia) e a lasse trabalhadora que possui apenas a sua for�a de trabalho.Este onito fundamental �e que, em resumo, geraria e expliaria a enorme diferenia�~ao existenteao n��vel das onsiênias. Os explorados devido �a pobreza, �a ignorânia e ainda �a ultura dominante,que surge para justi�ar esta explora�~ao (ultura esta hamada por Marx de \ideologia"), tornam-se alienados ou inonsientes de seus direitos e possibilidades de desenvolvimento. Os exploradores,devido �a riqueza e �a edua�~ao que lhes onfere ummaior desortino e abrangênia mental, reproduzemas forma�~oes ulturais que justi�am a explora�~ao, isto �e, as vis~oes de mundo ideol�ogias ou dedomina�~ao.6.2 A Consiênia Determinada Pelo Meio MaterialMas, ao ontr�ario do Liberalismo que vê o homem om uma deson�an�a fundamental, o Marxismo�e uma �loso�a que vê o homem atrav�es de erto tipo de otimismo fundamental. Isto porque oMarxismo defende a premissa de que esta diferenia�~ao entre explora�~ao e aliena�~ao, que araterizaa onsiênia da humanidade at�e os nossos dias, trata-se apenas de um per��odo na evolu�~ao da esp�eiehumana (de�nido omo \pr�e-hist�oria" da humanidade), uma fase que estaria pr�oxima do seu �nal.45



Deste modo, devido ao avan�o e �a omplexi�a�~ao ada vez maior (industrializa�~ao, urbaniza�~ao,revolu�~oes ient���as e t�enias et.), desenadeados pelo modo de produ�~ao eonômia arater��stiodo apitalismo, a explora�~ao estaria hegando a um m�aximo e se tornando ada vez mais aparente.Marx a�rma, �el aos seus pressupostos, que os seus pr�oprios estudos (os quais identi�aram esta leimestra do onito dial�etio-material-eonômio, que expliaria a aliena�~ao et.) j�a foram frutos dodesenvolvimento material do modo de produ�~ao arater��stio dessa �epoa.Assim sendo, o Marxismo aredita que est�a hegando o momento evolutivo no qual os explorados,que s~ao a maioria, est~ao se onsientizando desta explora�~ao, e que atrav�es de suas organiza�~oes(elas mesmas resultado dessa nova onsiênia soial), impor~ao uma nova ordem, n~ao mais baseadana propriedade privada dos bens de produ�~ao e, portanto, na explora�~ao, mas sim na soializa�~aodestes bens de produ�~ao.Este per��odo de transi�~ao impliaria, segundo Marx, no uso da for�a, e num regime tempora-riamente ditatorial (a ditadura da lasse oper�aria). Outros autores, reformadores do pensamentomarxista original, areditam que esta transi�~ao pode, ou at�e mesmo deve, se dar dentro dos proes-sos eleitorais t��pios das demoraias liberais. Mas isto n~ao muda a essênia desta �loso�a, e por issose de�nem ainda omo marxistas, ou neomarxistas.Mas o mais importante �e que, feitas estas transforma�~oes e superada a explora�~ao, as enormesdiferen�as de abrangênia das onsiênias humanas desapareeriam quase que ompletamente. To-dos os homens saud�aveis se tornariam plenamente onsientes em termos soiais. Adviria da�� umaera (a verdadeira \hist�oria" do homem, posto que ele agora pela primeira vez estaria onsiente esenhor das leis que determinam a sua hist�oria) na qual reinaria uma grande igualdade eonômia,bem omo uma igualdade de abrangênia na onsiênia soial dos indiv��duos. Os bens eonômiosneess�arios seriam aess��veis de forma livre e omum a todos, da�� o termo \omunismo". Restariamapenas as diferen�as de tipos psiol�ogios, temperamentos et., mas n~ao mais grandes diferen�as den��veis de onsiênia soial, uma vez que o fenômeno da aliena�~ao teria deixado de existir.
6.3 O Ser Humano no MarxismoO homem no Marxismo, ao ontr�ario do Liberalismo, n~ao �e visto omo um ser basiamente ego��sta.Ele �e um ser que est�a em vias de superar para sempre a explora�~ao (o ego��smo ruel), bem omo a suaontrapartida que �e a aliena�~ao. O homem �e assim potenialmente bom, desde que as irunstâniasou o meio ambiente soial sejam bons, uma vez que a sua onsiênia �e fun�~ao do ambiente que aenvolve. Por isto lassi�amos o Marxismo omo uma perspetiva de erto modo otimista. Mas, emomum om o Liberalismo, esta �loso�a tamb�em proede a um nivelamento da esp�eie humana. N~aono que diz respeito �a situa�~ao atual (onde a existênia de diferen�as seria resultado da explora�~ao),mas sim em termos poteniais. Potenialmente todos s~ao igualmente apazes, apenas o meio hist�orio-material (araterizado pela explora�~ao) �e que ainda n~ao permite que essa igualdade se expresse.For�ando um pouo a ompara�~ao, apenas para auxiliar a ompreens~ao, podemos dizer que oLiberalismo nivela a humanidade por baixo (\todo homem �e lobo do homem"), e o ser humano,portanto, �e visto sempre omo basiamente dentro de um padr~ao ego��stio. Enquanto que o Marxismonivela a humanidade por ima, ao menos em termos poteniais, na medida em que aredita que t~aologo se transforme o meio hist�orio-material todos os seres humanos ver~ao suas onsiênias superarema aliena�~ao, dentro de uma ampla e desimpedida onsiênia de idadania.46



6.4 A �Etia MarxistaN~ao �e neess�ario avan�armos mais neste exame dos fundamentos do Marxismo. Do mesmo modo queo Liberalismo, tamb�em o Marxismo �e uma onstru�~ao l�ogia, e di�ilmente poderia n~ao ser assimnuma �epoa de predom��nio da l�ogia ienti�ista. E assim, seus m�etodos de a�~ao, suas onep�~oes�etias e de deveres, bem omo seu modelo de organiza�~ao soial, derivam-se logiamente de suaspremissas fundamentais.Da mesma forma que no aso do Liberalismo, o Marxismo tamb�em deu origem a uma �etia, avalores morais oerentes om sua �loso�a materialista e igualitarista, bem omo a uma estrat�egiade transforma�~ao soial. Na verdade, ao menos no que diz respeito a alguns aspetos, trata-se deuma �etia tanto ou mais ruel que a �etia utilitarista e a exludênia soial que araterizam oLiberalismo. Isto porque, sendo a onsiênia onsiderada omo fruto do meio ambiente material,todas as maneiras de se alan�ar um ambiente material livre da explora�~ao de uma lasse sobre aoutra tendem a ser justi�adas.E a partir da�� legitima-se a aplia�~ao dos m�etodos mais violentos de transforma�~ao soial. Oshorrores gerados pelo regime sovi�etio, e por outros pa��ses que adotaram um modelo marxista, s~aohoje onheidos e dispensam maiores oment�arios, mas podem ser grosseiramente resumidos omouma �etia do tipo \os �ns justi�am os meios". Examinemos agora, ainda que brevemente, o modelode organiza�~ao pol��tia diretamente derivado desta �loso�a, que �e aquele relativo �a hamada ditadurado proletariado.6.5 As Falhas a as Virtudes do Modelo MarxistaO modelo tipiamente derivado do Marxismo �e uma ordem totalit�aria muito pouo ex��vel que exluida disputa pol��tia partidos e andidatos que n~ao ap�oiem este modelo. Geralmente temos um quadrode partido �unio, ou pelo menos de um partido ampla e inexivelmente dominante, omo podemosobservar ainda hoje, por exemplo, na China ou em Cuba.Ali o sistema de representa�~ao, ou de esolha das he�as pol��tias, o qual omo dissemos se d�ageralmente dentro do partido �unio, n~ao segue a norma das elei�~oes de grandes massas omo nasdemoraias liberais, por�em oorre atrav�es de um sistema do tipo piramidal, tamb�em onheido omo\�arvore invertida".Neste sistema a representa�~ao oorre esalonadamente em alguns n��veis de amplitude resente.Assim, a representa�~ao ome�a em pequena esala, om a elei�~ao de representantes em uma \�elula",que �e o primeiro n��vel de organiza�~ao, o qual orresponde a um loal de trabalho (uma f�abria,por exemplo), ou uma pequena irunsri�~ao geogr�a�a. A representa�~ao segue a partir da��, indi-retamente, atrav�es de outros n��veis de abrangênia geogr�a�a ada vez maior (se�~oes, federa�~oes,ou denomina�~oes an�alogas), at�e hegar a um onselho superior da rep�ublia, isto �e, um CongressoNaional, o qual por sua vez esolhe um Comitê Central, o qual designa um Seretariado e outrasomiss~oes que se �zerem neess�arias �as fun�~oes governamentais de maior responsabilidade pol��tiado Estado.Analogamente �a an�alise apliada ao modelo liberal, vejamos omo o modelo marxista responde�as neessidades esseniais de um proesso de esolha dos dirigentes justo e ompetente que s~ao: 1)liberdade, 2) igualdade de ondi�~oes na disputa pol��tia e, 3) adequa�~ao entre n��veis de responsabili-dade e n��veis de ompreens~ao ou apaidades. Em segundo lugar, vejamos se gera a for�a de oer�~aopol��tia neess�aria para uma atua�~ao e�az dos governantes.N~ao �e dif��il pereber que a quest~ao da liberdade, que �e o ponto forte do modelo liberal, �e o pontomais r��tio do modelo marxista, o qual em termos gerais tamb�em ompromete totalmente o aspeto47



da igualdade de oportunidades.Neste modelo aqueles que divergem substanialmente das id�eias dominantes n~ao podem sequerpartiipar do proesso pol��tio. Fiam automatiamente exlu��dos deste proesso. Neste en�ario,�e laro, desaparee a igualdade de oportunidades, pelo menos em rela�~ao �aqueles que se op~oem �asid�eias e ao sistema dominante.No que diz respeito ao aspeto da adequa�~ao entre n��vel de responsabilidade da fun�~ao e n��vel deompreens~ao dos indiv��duos, por paradoxal que isto soe �a primeira vista (uma vez que se trata de ummodelo derivado de uma �loso�a que apregoa a igualdade de apaidades de todos os seres humanos,pelo menos em termos poteniais), este modelo se mostra laramente superior ao modelo liberal.Isto porque o seu modelo de esolha dos dirigentes que, omo vimos, �e do tipo piramidal (ou \�arvoreinvertida"), garante, de um lado, uma maior igualdade de oportunidades, uma vez que as elei�~oesse d~ao sempre em grupos muito menores do que no aso do sufr�agio de massa, embora esta maiorigualdade de oportunidades seja relativa, pois se d�a apenas dentro do partido. De outro lado, estesistema permite uma grande adapta�~ao entre fun�~ao e apaidades, uma vez que as elei�~oes para ossuessivos n��veis de representa�~ao v~ao gradualmente aumentando tanto os n��veis de responsabilidadequanto a quali�a�~ao da popula�~ao envolvida, por�em, o que �e mais importante, sem nuna impliarem elei�~oes de massa.E justamente por n~ao se valer do sufr�agio de massa, este modelo, �nalmente, organiza muito melhora popula�~ao envolvida no proesso pol��tio, gra�as exatamente a esta estrutura de representa�~oesesalonadas, onde dentro de ada um destes n��veis existe uma proximidade muito maior entre osrepresentantes e os representados. Deste modo, ele tende a gerar uma oes~ao soial muito maior doque os sistemas de elei�~oes diretas de massa, os quais, omo vimos, devido �a grande distânia entrerepresentantes e representados, enfraqueem muito a oes~ao da organiza�~ao soial.N~ao obstante, uma vez que se trata de um sistema r��gido e que n~ao permite a liberdade departiipa�~ao et., ele aaba exluindo uma expressiva parela da popula�~ao e, deste modo, aabagerando resistênias e onitos muito prejudiiais, al�em de uma inexibilidade t~ao grande que aabapor minar a riatividade e, portanto, a vitalidade ou a dinamiidade de todo o sistema.Seja l�a omo for, o fato �e que este sistema, embora pagando um pre�o totalmente inaeit�avelquanto �a liberdade e �a igualdade de oportunidades, o que no longo prazo dereta o seu fraasso,onsegue gerar uma maior adapta�~ao entre fun�~oes e apaidades em ompara�~ao om o modeloliberal e, ao menos por algum tempo, devido �a inexistênia do sufr�agio de massa, gera uma oes~aosoial que garante aos dirigentes um grande poder de oer�~ao, o que historiamente lhes permitiuimplantar profundas transforma�~oes s�oio-eonômias dentro dos pa��ses onde este modelo foi apliado,transforma�~oes estas que seriam imposs��veis dentro da ambiênia de um modelo liberal. A China �eexemplo disso.Conluiremos nosso breve exame das limita�~oes e dos pontos favor�aveis do modelo marxista tra-zendo em orrobora�~ao �a nossa an�alise duas passagens de Maurie Duverger, seguramente um dosmaiores ientistas pol��tios deste s�eulo XX. Ao �nal da segunda ita�~ao Duverger deixa laro quetamb�em tem fortes reservas a este modelo omo um todo, mas n~ao deixa de reonheer que possuim�eritos organizaionais, pois a�rma que os marxistas:\( . . . ) desenvolveram uma estrutura ainda mais original, repousando em grupos bempequenos (de empresa, bairro, et.), fortemente reunidos pelos proessos do \entralismo de-mor�atio", e ontudo fehados gra�as �a t�enia de liga�~oes vertiais: esse admir�avel sistemade enquadramento das massas tem ontribu��do ainda mais para o êxito do omunismo que adoutrina marxista ou o pobre n��vel de vida das lasses oper�arias." (Os Partidos Pol��tios, p.40) [1℄\Podemos pensar muitas oisas do Partido Comunista: por�em devemos reonheer que osmeanismos forjados por ele s~ao de not�avel e��aia, e que n~ao lhes podemos reusar erto48



ar�ater demor�atio, por ausa deste uidado onstante de manter o ontato da base, de estar`�a esuta das massas'. ( . . . ) A for�a do Partido Comunista �e a de haver estruturado um m�etodoient���o que permite alan�ar esses resultados, om a dupla vantagem do m�etodo ient���o:maior exatid~ao; e possibilidade de emprego por todos ap�os uma forma�~ao satisfat�oria. Aindamais profundamente, o valor desse m�etodo vem do fato de que esta for�a n~ao �e puramentepassiva, n~ao se limita a registrar as rea�~oes das massas, mas permite agir sobre elas, analiz�a-lassuavemente, prudentemente, por�em profundamente. Pode-se deplorar o emprego da ferramenta:deve-se admirar sua perfei�~ao t�enia." (Os Partidos Pol��tios, p. 93) [1℄
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