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A NOVA REPOBLICADO CAPITAL E-EQ CAPITALISMO

PROF. GERONIMO WANDERLEY MACHADO

o Programa de Estabilidade Economica da Nova Republica

foi editado num momento de rearranjo das for9as capitalistas no

interior do Brasil e de crescimento de suas vantagens no contex

to da articula9ao de seus interesses economicos a nIvel interna

cional. A queda dos pre90s qo petroleoe a retomada do crescime~

to das economias capitalistas na Europa enos Estados Unidos co~

provam isto. No Brasil, as "diferen9as" e fric90esentre os in

teresses do capital financeiro e especulativo e do capital proq~

tivo da industria e da agricultura, se arrastam ha algum tempo.

Neste momento, fevereiro de 1986, as f i.nanc a s pjibLdcas e s t ao ra

zoavelmente saneadas: os bancos, as financeiras, as seguradoras,

etc., acumulam altIssimos lucros nos ultimos anos; a industria,

man tern excelente capacidade produtiva e cresce saudavelmente; do

mesmo modo, ° grande comercio e a agricultura latifundiaria. ls

to e, todas as condi90es estavam dadas para que 0 capital produ

tor de mercadorias, com a edi9ao do programa economico da Nova

Republica, saisse levando vantagem. Sao indicios imediatos dis

to a retra9ao do mercado especulativo de papeis do Governo e a

boa pc r ro rmace dos neqoc Loa com acoe s de empresas nas Bolsas de

va Lo rc s •

Nao paira nenhuma dUVida. no entanto, sobre 0 fate de

que e 0 grande capital monopolista e 0 oligopolizado, entre to

dos os capitalistas: na agricultura (latifundHirios), na indUs

tria, nas minas, no comexc Lo , nos bancos, nos seguros, e t.c , , que

saf r a ganhanClo como pl~~o' cruzado. 0 grande capital tern sido

agil e forte 0 suficiente para administrar, a seu favor, os pre-,
90 S, para comprimir os salarios e au~entar a extra9ao da mais

v~lia" em termos absolutos e relativos,aproveitando, muitp bern,

as avan90s cientificos e tecnologicos.

Os pequenos capitais sao anoes em,tudo e como a classe

trabalhadora, apenas criam e/ou intermediam 0 processo de trans

ferencia de rendas para ° capit-al monopolizado.

,



Os novos gerentes qa economia brasileira, na Nova Re

publica, dao, todavia, um saIto de qualidade, tentam civilizar

esta extra9ao da mais valia a favor do grande capital, gerindo

a politica economica com maior proveito para 0 capital "mais e

ficiente". Abrem, assim, pequenas brechas, fazem algumas conce.,~.

soes, para os segmentos sociais e as categorias de trabalhado

res mais organizados, mais combativos e mais resistentes a vor~

cidade capitalista. Isto e: e possivel que com a Nova RepUblica

o capital esteja se civilizando e dando mais alguns passos na

dire9ao da social-democracia brasileira.

Os pequenos capitalistas ganharao pequenamente e os

trabalhadores, menos organizados ou totalmente desorganizados,

ta~vez continuem tendo muito pouco a ganhar, seu futuro depende

de sua capacidade de organiza9ao e de luta.

A burguesia convive e admite novos administradores por

tadores de alguma ousadia, capazes de realizarem um salto de

qualidade, urn sal to civili zat.o r i o , mantendo as condfooe s b a s i>

cas de e x c racao da mais valia den t ro dos limites adequados. Corn

isto, obtendo altas taxas de lucro e de acumula9ao de capital,

dentro do s limites que a economia brasileira como urn t.udo a dill].

teo A velha politica da transferencia brutal de r errda s , de lo

dos os trabalhadores e de todos o s peguenos cap i t a i s , "" ra

privadas e poucas maos monopolistas, assume agora, ares dc·' i : 'I .•

educa<;;ao e dedicadeza.

Finalmente, 0 bolo brasileiro cozinhou e cresc,u litiC

s e co r.ce nt rou mu i t.o a sua d i.a t r i bu i c ao , RepetiralTI-se (-;:-;t.:~s -:»

ra90e,., e num dado momento abriu-se 0 forno o sabre a boLo Cd' ".'

uma t.e-rnpe s t ade que 0 fez inchar. Neste momenta as grandes Lan

cos, corn seu capital financeiro e especulativo , giraralll a. "-:1 r-dll

1)3 na danca pelas maiores fatias de ap ropr i acao do excedente (,-

-.", ou do mais-produto, ou ainda, da mais valia, ja produ

z i o a , realizada e ern c i r cuLacao , como dinheiro e renda, s u j e t.t.a

a apropria9ao do capital especulativo. Com isto, foi-se gernaao

e veiculando a Ln r Lacao descontrolada, como meio privi 1egJ.'-H10

de 0 capital nancar i.o se apropriar de cada vez maiores f a t i.a s

desta renda em c Lrcu Lacao . Era preciso, e n t ao , que a t nf'Lac ao

fosse cada vez mais alta, para beneficiar os mais fortes' que.
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por ist?, deixavam de produzir excedentes economicos, e m merc a

dorias.

o pequ e no excedente produzido foi apropriado pe l o s

gran de s \ mon opo l i o s especulativos. Qu a s e todos os capitais deixa. . , -
yam de acumular, por algum tempo, capital produtiv6. Este, 5U-

biu e s e deslocou da e sfe ra da p r odu9ao , passandoa condi9a o de

capital e speculativo, aplicado no s papeis inflacionarios do mer

cado financeiro, onde era disputada a maior po rcao da mais va-:

lia conve r ti da em r enda, s ub s i d iada p o r parcela s i gn i f ica t i v a

do e xcedent e economico apropriado pelo 'governo, como tributos,

e injetado no mercado financeiro, por via da s OR'l'N s, do o rcamen

t o mon e t a r i o , do deficit p ublico , etc. Surgiu, a ssim, 0 conhec:!:.

do 1 ucro s e m trabalho, s egundo as palavras do capitali sta Ermi

r i o de Morais.

Agora, a plano c r u za do da Nova Republica i mpoe s a to

dos os capita is ; produzarn mercado rias, fa9arn como o s co - irmaos

da Europa , do Japa O e do s E . U. A. , s e nfio , n ao t.e re rno s mai s a 'a J-

Ina e a arma do capital, a mai s vujLa , e daL, p ara Ond1:1 ira ( I

no s s o capitalismo? Sem exceden tes r e ais apro prLfive t s e sem a ","

mul a cao material efe ti v a 0 c a p i t a l i s mo s e en f r aque ce ra ~


