
AS RA(ZES ECONOMICAS DA IDOLATRIA: 
A METAF(SICA DO EMPRESARIO 

FRANZ HINKELAMMERT 

A. primeira vista, e certamente surpreendente que se
fale de uma metafisica empresarial. Embora essa meta
fisica exista e seja divulgada por toda parte em nosso 
mundo burgues, raras vezes ela e percebida coma tal. 
Por vezes, ela aparece coma simples descric;:ao da reali
dade ou entao tern a aparencia de um conjunto de ale
gorias. No entanto, ela e onipresente, nela abundando as 
imagens religiosas, principalmente da tradic;:ao crista. 0 
empresario capitalista e um devoto dessa metafisica, 
tratando-a coma o esqueleto de sua religiosidade. Mesina 
quando ele presume nao ter nenhuma religiosidade, con
tinua tendo essa metafisica. 

A metafisica empresarial e uma metafisica da mer
cadoria, do dinheiro, do mercado e do capital. Desde o 
inicio do mundo burgues que o pensamento burgues teve 
uma percepc;:ao metafisica desses fenomenos e ate hoje 
nunca a perdeu. Ela esta presente em toda a etica e 
moral do empresario capitalista e representa o cerne da 
legitimidade do poder do capital. Ela se expressa em 
toda a publicidade da sociedade burguesa, nos jornais e 
revistas, nos discursos dos politicos e, principalmente, 
em tudo o que e proclamado por nossos empresarios. 
Paralelamente, ha um esforc;:o publicitario gigantesco com 
o objetivo de transformar constantemente essa metafisi
ca empresarial no sentimento comum de toda a popu
lac;:ao.

Mas essa metafisica empresarial nao se revela so
mente na publicidade da sociedade burguesa. Ela tambem 
se apresenta em seus grandes te6ricos. Todos eles apre
sentam e vivem o mundo das mercadorias, do dinheiro, 
do mercado e do capital coma um grande objeto de de
voc;:ao, um mundo pseudodivino, que esta acima dos ho
mens e lhes dita as suas leis. 
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0 primeiro te6rico dessa linha surgiu com os pri
m6rdios da sociedade burguesa. Trata-se de Thomas 
Hobbes, que percebe ser esse sobremundo - a verdadei
ra natureza - ao mesmo tempo prometedor e amea9a
dor, chamando-o entäo de Leviatä. 0 Leviatä e a pr6pria 
sociedade burguesa. E Hobbes tambem o chama de "Deus 
mortal que vive debaixo da Deus eterno" e que expressa 
sua legitimidade e seu direito absoluto a repressäo das 
homens na figura da soberano. 

Hobbes ja constatava que o dinheiro eo sangue desse 
Leviatä. E, de Hobbes em diante, a engrenagem da so
ciedade burguesa continuou sendo o grande objeto de 
devo9äo da ciencia social burguesa. Lacke ainda pensava 
em termos de Leviatä. Hegel ja come9ou a falar de Ideia. 
Adam Smith introduziu uma importante transforma9äo: 
o objeto de dev~äo surge como a "mäo invisivel" da en
grenagem social. No pensamento atual, porem, ocorre uma 
nova mudan9a importante: Max Weber complementa a 
"mäo invisivel" com sua racionalidade formal, que e a 
"racionalidade da Ocidente". Trata-se de uma eterna luta, 
que e "destino". Ja a Comissäo Trilateral o chama de 
"interdependencia". 

Trate-se da Leviatä, da Ideia, da "mäo invisivel", da 
"destino" au da "interdependencia", sempre aparece no 
pensamento burgues um objeto central de devo9äo que 
se identifica com a engrenagem: mercadoria, dinheiro, 
mercado e capital. Mudam as formas de expressäo e os 
termos, mas nunca muda o seu conteudo. 

:e desse objeto de devo9äo que o pensamento bur
gues faz derivar sua etica e sua moral. Os valores e cri
terios da mercado - legitimados pelo objeto de devo9äo 
- aparecem portanto como caminhos da virtude au, no 
caso da sua ausencia, como caminhos da pecado. Assim, 
ha virtudes da mercado como tambem ha pecados contra 
o mercado. E tambem existe uma virtude que e absolu
tamente central: a humildade. A exigencia dessa humil
dade e submeter-se a esse grande objeto de devo9äo e 
nunca se rebelar. 

Desse modo, näo existe te6rico burgues das ciencias 
sociais que näo pregue essa virtude central da humildade. 
Hayek da apenas uma amostra quando diz: "A orienta9äo 
basica da verdadeiro individualismo consiste na humil
dade diante das procedimentos (da mercado)" (lndivi-
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dualismus und Wirtschaftliche Ordnung, Zurique, 1952, 
p. 115). Esse pensamento de devo9äo e suficientemente 
grosseiro para unir essas suas virtudes com a grande 
ideia da recompensa. Ele conhece arrependimentos, reti
fica9öes e, por firn, a grande recompensa. No mundo 
pseudomistico no qual se move, a maxima expressäo des
sa recompensa e o "milagre econömico", que e conside
rado como resultado dessa humildade central que da aces
so a liberdade. 

A liberdade do pensamento burgues e a contrapartida 
dessa humildade que aceita o dominio dos mercados por 
cima de tudo e que, por isso, e considerado primariamen
te como uma liberdade dos pre9os. Os homens atuam 
livremente - a sombra de sua humildade - na medida 
em que liberam os pre9os, as empresas e os mercados e 
submetem-se aos seus indicadores. 

A virtude do mercado no pensamento burgues, de 
fato, outra coisa näo e do que a submissäo aos indica
dores do mercado, podendo por isso estar täo estreita
mente vinculada a humildade. 0 pensamento burgues per
cebe essa forma de atua9äo como "o natural" ou, desde 
Max Weber, como "o racional". 0 homem e livre na me
dida em que o d6lar e livre. Essa e a "natureza" burguesa. 

0 inimigo do burgues e täo metafisico quanto o pr6-
prio burgues. 0 pensamento burgues constr6i a imagem 
desse inimigo por simples inversäo daquilo que ele per
cebe como "natural". Primeiro, o inimigo do burgues 
aparece como o grande rebelde que se ergue diante de 
Deus, que nada mais e do que outra palavra para re
presentar o objeto central de devo9äo criado pela ideo
logia burguesa. Por isso, segundo ele, quem se levanta 
contra a sociedade burguesa esta se levantando contra 
Deus. E ao mesmo tempo esta se levantando tambem 
contra a "natureza", que e cria9äo de Deus. 

Embora nem sempre sejam empregados termos dire
tamente religiosos, sempre se usa deriva9öes deles. Tra
ta-se da nega9äo da humildade, tal como o pensamento 
burgues a entende. Negar a submissäo ao mercado e seus 
indicadores, portanto, constitui o pecado central contra o 
mercado e a abertura, nega9äo da humildade. E assim 
surge uma imagem do inimigo da sociedade burguesa 
que o identifica em qualquer tentativa de oposi9äo ao va
lor humano central, tal como o burgues o concebe. Desse 
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modo, sua caracteristica central sera a hibrys, a soberba 
e o orgulho. 

Enquanto o burgues segue humildemente as virtudes 
do mercado, dando gra9as a seu grande objeto de devo-
9äo, o inimigo da sociedade burguesa segue soberbamente 
o caminho dos pecados contra o mercado, sern conhecer 
arrependimentos nem retifica9öes. Logicamente, o burgues 
recebe sua recornpensa sob a forma do "milagre econömi
co", enquanto seu inirnigo s6 produz o caos. E, ja que o 
Senhor do caos charna-se Lucifer, o inimigo da sociedade 
burguesa chama-se "utopista". Eie leva ao "carninho da 
escravidäo" porque nega a liberdade dos pre9os. Constitui 
urna perversäo da natureza, como a entende o burgues. 

E essa dupla rnetafisica - a da ordern burguesa e 
a da caos de qualquer alternativa a ordern burguesa -
que se encontra na raiz do carater extremarnente violento 
do pensarnento burgues. Aberta ou dissimuladarnente, o 
pensamento burgues traz em si urna ilirnitada justifica9äo 
da violencia e da viola9äo das direitos hurnanos. 0 pensa
mento burgues leva a legitirna9äo rnais ilimitada da vio
la9äo das direitos hurnanos em rela9äo a qualquer grupo 
capaz de substituir a sociedade burguesa. Näo ha bar
baridade que näo possa ser cornetida ern norne dessa 
rnetafisica empresarial. Basta ver os tipos de tratarnento 
que Locke recornenda para os adversarios da sociedade 
burguesa. Säo especialmente tres: a tortura, a escravidäo 
e a morte. Isso explica porque, na hist6ria humana, näo 
existiu urna legitirna9äo täo descarada da escravidäo co
rno a da pensarnento liberal de John Locke, nern urna 
afirrna9äo täo grosseira da viola9äo dos direitos hurnanos 
ern todos os campos do que a desse autor. Ele considera 
os opositores corno "feras", "bestas", "anirnais selvagens" 
e recornenda constantemente que sejarn tratados como 
tais. 

A partir da imagem rnetafisica da pr6pria sociedade 
burguesa e, conseqüentemente, das seus opositores, a tö
nica da a9äo e da ideologia burguesas e sobretudo a afir
ma9äo da viola9äo dos direitos hurnanos desses oposi
tores. A defesa desses direitos hurnanos nunca foi urna 
constante; sua proclama9äo constitui rnuito rnais uma ex
ce9äo. Por isso, näo constitui nenhurna novidade o trata
mento que hoje se da ern muitas partes aos adversarios 
da sociedade burguesa. E o tratarnento que vern sendo 
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praticado e recomendado desde Locke, cujas exce<;öes säo 
muito raras. 

A seguir, tentaremos demonstrar de que forma essa 
metafisica empresarial esta presente na publicidade co
mum da atualidade. Evidentemente, essa analise näo po
de ser completa. Ela näo pretende reivindicar represen
tatividade em um sentido estritamente metadol6gica. De 
qualquer forma, cremas que essa representatividade näa 
seja necessaria, na medida em que os canceitas de que 
vamas tratar säo praticamente anipresentes. Ern especial, 
iremas nas basear em camentarias de jarnais e revistas, 
bem cama em discursas, tanta de paliticas coma, espe
cialmente, de empresarias. 

1 . A empresa capitalista no mundo mercantil 

Vista a partir da perspectiva empresarial, a munda 
econömica e extremamente curioso. Tadas as mercadarias 
parecem pequenas diabinhos, que se mavem e tem tada 
especie de rela<;öes entre si. Elas parecem ter tada tipo 
de camportamento humano. 0 lugar de seus mavimentas 
e o mercado, especialmente a Balsa. As mercadarias sa
bem e baixam, ganham e perdem terrena, vencem e sa
frem, dan<;am e caem. Entre elas aparecem amizades e 
inimizades, elas se casam e fazem campromissas. Mas, 
de mado especial, nata-se entre elas uma grande quanti
dade de conflitos: "O d6lar sofreu antem uma leve bai
xa... perdeu terreno em outras mercados ... "; "Onde 
terminara a viagem do d6lar ladeira abaixa?"; "O d6lar 
entrou num vöo em parafuso ... "; "Cam a debilidade da 
d6lar americano, o mercado do marca europeu esta fla
rescendo ... ". 

E aquilo que se diz do d6lar, diz-se de toda merca
doria. 0 cafä dan<;a na Balsa quando ocorre uma geada 
no Brasil. 0 petr6leo vence o carväo, a salitre sintetico 
vence o natural. Os produtos eletrönicos japoneses inva
dem o mercado norte-americana, os vinhos franceses da
minam o mercada europeu do vinho. 0 petr6leo venceu
o carväo, mas provocou uma crise energetica. E a ener
gia atömica corre para nos salvar dessa crise. 

0 munda ecanömico empresarial näo e povoado par 
homens, mas sim por mercadarias. As mercadarias agem 
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e os homens correm atras. 0 sujeito basico desse mundo 
e uma mercadoria que se move e desenvolve a9öes sociais. 
Seguindo-se as mercadorias, aparecem as empresas. Nes
se mundo empresarial, as empresas realizam a9öes 
que näo se devem confundir com a9öes humanas. Ta
das as rela9öes sociais que o empresario descobre en
tre as mercadorias ele volta a descobrir entre as em
presas. E ele tambem näo se ve a si mesmo como atuante 
responsavel. Ern sua visäo, o atuante e a empresa; ele 
näo e mais do que o primeiro servidor dessa empresa. 

No entanto, o empresario ve bem explicitamente a 
guerra na rela9äo social entre as empresas, vendo-se a si 
mesmo como soldado dessa guerra. Corno declarou o pre
sidente da Kaiser Ressources Ltd.: "As manufaturas nor
te-americanas de carväo säo velhas companhias, que näo 
fizeram nada de novo em cinqüenta anos. Nos as estamos 
matando" (Business Week, 5-12-77, p. 131). E a Business 
Week descreve essa atitude como "marketing supera
gressivo". Ern outra noticia, diz a revista: "A Betamax 
alcan9ou um grande exito. De um s6 golpe, introduziu os 
canhöes de grosso calibre no neg6cio" (Business Week, 
13-3-78, p. 32). Sobre outro tipo de competi9äo, afirma: 
"Trata-se de taticas terroristas das corpora9öes, uma de
clara9äo de guerra" (Business Week, 13-3-78, p. 30). tam
bem sobre competi9äo: "Nos duramente combatidos mer
cados da a90, näo podem ser impostos pre9os mais altos. 
A competi9äo e muito dura. . . Os japoneses entram na 
arena com subven9öes para as exporta9öes ... " (Die Zeit, 
23-12-77). Ou ainda: "A VEBA luta por seu futuro em 
duas frentes. No entanto, um acordo. . . recebeu segun
-da-feira a ben9äo do Conselho de Administra9äo da 
VEBA". 

Näo se deve imaginar, porem, que tudo e luta. As 
empresas tambem se casam, firmam compromissos e, as 
vezes, ate se divorciam. Eis o que se diz sobre o fracasso 
de um casamento: " ... näo se conseguiu efetuar o casa
mento entre as duas empresas, sempre planejado e adia
do ao longo de sete anos. No firn, foi decidido dissolver 
o compromisso daquela Corona-Holding que esta acima 
das s6cios" (Die Zeit, 23-12-77). 

Assim, a exemplo da mercadoria, a empresa tambem 
se transforma em um ente com personalidade pr6pria, 
que funciona independentemente da vida concreta das 
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pessoas concretas. Assim como a mercadoria se transfor
ma em sujeito atuante, a empresa tambem se torna um 
sujeito ativo. Transforma-se no filho preferido do em
presario. Eis o que informa um astr6logo sobre suas re
lai;:öes com empresarios: 

"(A Astrologia) tem muit~ saida e um amplo cam
po de trabalho, ja que os conhecimentos do astr6logo 
podem ser uteis a Medicina, a Sociologia, a Psicologia, 
as empresas etc. Säo muitas as empresas que solici
tam nossa colaborai;:äo quando sua situai;:äo e critica. 
Nos estudamos sua ata de funda{:äo, levando em con
ta o dia, o lugar e a hora em que foi assinada. Reali
zado o exame desses dados, entäo aconselhamos o 
que essa empresa deve ou näo fazer para alcani;:ar re
sultatlos positivos" (La Cr6nica, Säo Salvador, 22-7-78, 
p. 6, o grifo e nosso). 

A empresa transforma-se em personalidade, que e m
clusive juridica e pede para ser atendida. Assim, näo e 
surpreendente que as empresas tambem tenham uma 
moral. E freqüente falar-se de "moral das corporai;:öes" 
ou de "empresas de reconhecida solvencia etica" (La 
Naci6n, 25-5-78, Säo Jose da Costa Rica). Näo se trata da 
moral ou etica dos empresarios, mas sim do comporta
mento etico de suas empresas. As regras de boa conduta 
que alguns querem impor as corporai;:öes multinacionais 
säo desse mesmo genero. Näo se pöe em duvida a condu
ta moral de nenhum empresario, mas sim a conduta das 
empresas. 

E como uma guerra que os empresarios percebem 
e descrevem a relai;:äo social mais freqüente entre as 
mercadorias e entre as empresas. Segundo eles, trata-se 
de uma guerra sa-dia e saudavel. Näo e um catch as catch 
can, mas uma guerra com fins e normas. Por isso, as 
empresas que näo respeitam essas normas säo acusadas 
de serem terroristas: "taticas terroristas das corpora
c;:öes", como diz a Business Week. A guerra se trava entre 
senhores, entre verdadeiros cavalheiros. 

Os empresarios, portanto, percebem metas e normas 
no comportamento de suas empresas. A percepi;:äo das 
metas e uma especie de exigencia, que pode ser muito 
bem analisada em um discurso da presidente da Banco 
da Nicaragua publicado em La Prensa, 30-4-78, de Mana-
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gua. Trata-se de um documento formidavel no que se 
refere a percep~äo empresarial do surgimento das metas 
do processo econömico. Falando da hist6ria econömica 
da Nicaragua depois da Segunda Guerra Mundia!, diz ele: 

"Felizmente, surgiram homens arrojados, sem 
preconceitos, vigorosos e capazes, que sulcaram a 
terra inculta e, como grandes capitäes, dirigiram um 
inusitado movimento de transforma~äo nacional. Sem 
o dinamismo do algodäo, que ao firn de cada calen
dario branqueia nossos ferteis campos, näo teriamos 
conseguido realizar a mudanr;a de mentalidade neces
saria para sacudir a abulia de nossa tranqüila vida 
pastoril. Acontece que o cultivo do algodäo e um de
safio que obriga o produtor a empregar as tecnicas 
mais avan~adas, combater as pragas que podem des
truir totalmente as colheitas e procurar a maxima 
produtividade para obter Iucros. 0 algodoeiro näo 
pode ser homem de meios termos. Tem que ser um 
homem decidido e audaz. Foi por isso que ele cons
tituiu a base de uma mistica produtiva que transmi
tiu otimismo e fe no futuro" (La Prensa, Managua, 
30-4-78, os grifos säo nossos). 

Trata-se de um auto-retrato perfeito do empresario 
capitalista. 0 verdadeiro ator näo e o empresario, mas a 
mercadoria que ele produz. A mercadoria o solicita com 
seu "dinamismo do algodäo". E esse dinamismo do algo
däo constitui "um desafio que obriga o produtor" e pro
duz a "mudan~a de mentalidade necessaria". Aceitando 
esse desafio que obriga, os algodoeiros convertem-se em 
"grandes capitäes", que säo "a base de uma mistica produ
tiva que transmitiu otimismo e fe no futuro". 

0 empresario - grande capitäo e ate mesmo general 
- segue o dinamismo das mercadorias e sabe aceitar o 
seu desafio. Desse modo, torna-se mais do que um ho
mem de meios termos: decidido e audacioso. A empresa 
e o ämbito no qua! ele responde ao desafio, conduzindo-a. 
Agindo decidida e audazmente, ele infunde otimismo e fe 
no futuro. Por essa razäo, o empresario sente-se sempre 
o primeiro servidor de sua empresa, entendendo-a como 
ämbito de aceita~äo dos desafios provenientes do dina
mismo das mercadorias. Ele nunca se sente como classe 
dominante ou como senhor. Corno grande capitäo, ele con-
duz um barco, que por sua vez e conduzido por uma 
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forc;a rnuito rnaior do que ele: o rnercado, seu grande 
objeto de devoc;äo. 

0 ernpresario obedece a essa forc;a rnaior. E sornente 
essa obediencia o transforrna ern grande ernpresario. Dai 
a convicc;äo de todos os ernpresarios de nosso rnundo de 
que säo seres hurnildes por excelencia e verdadeirarnente 
exernplares. A pr6pria rnaxirnizac;äo do lucro apresenta-se 
para eles corno um ato desse servic;o, propiciando-lhes a 
recornpensa correspondente a sua devoc;äo. Ernbora näo 
va a Igreja, o ernpresario e um ser profundarnente reli
gioso, que anuncia a todo o rnundo a sua boa-nova de 
subrnissäo a engrenagern econörnica das rnercados, onde 
säo interpelados por um ser suprerno. 

:e. dessas grandes rnetas, as quais se dedica a servic;o 
de sua ernpresa, que o ernpresario ve derivarern suas 
norrnas de cornportarnento. Desse rnodo, surge a grande 
ascese do capital, que irnpregna todo o cornportarnento 
ernpresarial. Essa ascese näo e de rnodo algurn urna prer
rogativa lirnitada ao "ernpresario X puritano", ao rnodo 
de Schurnpeter ou Max Weber. 0 ernpresario puritano e 
apenas um caso especial dessa ascese. Trata-se de trans
forrnar o pr6prio ernpresario e a sociedade inteira de 
tal forma que eles possarn aceitar eficienternente os desa
fios provenientes do dinarnisrno das rnercadorias. "O rnun
do dos neg6cios irnplanta as suas norrnas" (La Naci6n, 
Säo Jose da Costa Rica, 1-6-78). E sua norrna basica e 
colocar no centro da vida do ernpresario essa "rnistica 
produtiva", que näo passa de urna expressäo fantasrnag6-
rica da busca incessante de lucro. Consurnindo rnuito ou 
pouco o ernpresario, as norrnas irnplantadas pelo rnundo 
dos neg6cios exigern que ele fac;a tudo ern func;äo de um 
rnelhor servic;o a sua ernpresa. 

Assirn, essa ascese e dura. Ela irnplica um "ernpo
brecirnento total" do ernpresario corno hornern concreto 
para que ele possa se enriquecer corno ernpresario. 
:e. um torrnento que ele irnpöe a si rnesrno - e a socie
dade inteira - ern beneficio do enriquecirnento da ern
presa, de cujos lucros o ernpresario participa. Um ban
queiro alernäo descreve essa ascese do capital ern terrnos 
perfeitos (e, por isso rnesrno, ridiculos): 

"Um hornern de neg6cios, sobretudo um banquei
ro, näo deveria ter atividades artisticas. Näo deveria 
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fazer mus1ca nem composic;:öes, nunca deveria pintar 
e muito menos ser um poeta. Caso contrario, ele pöe 
a perder a sua boa fama, prejudicando sua empresa 
e a si mesmo" (Die Zeit, 6-1-78). 

Essa e a maxima expressäo dos tormentos que se 
impöem a si mesmos em virtude da resposta ao desafio 
feito a sua empresa pelo dinamismo das mercadorias. 

Na verdade, esse tipo de personalidade e muito mais 
antigo do que a pr6pria sociedade burguesa. Säo Paulo 
ja a mencionava: " ... a raiz de todos os males e o amor 
ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afasta
ram da fe e a si mesmos se afligem com multiplos tor
mentos" (lTm 6,10). A novidade da sociedade burguesa 
e que transformou esse tipo de comportamento na pr6-
pria raiz da sociedade. E, assim, surgiu uma nova meta
fisica, em torno da qual gira toda a sociedade burguesa. 

Ao conjunto de normas segundo as quais forma sua 
pr6pria personalidade e a da sociedade inteira, o empre
sario burgues denomina "liberdade". E como todas essas 
normas derivam do desafio exercido pelo dinamismo das 
mercadorias, ao qual o empresario quer responder, com a 
sociedade inteira, a liberdade burguesa tambem deriva 
desse fato basico. 

Para poder exercer o seu dinamismo, a mercadoria 
tem que ser livre. Para que a mercadoria seja livre, o 
seu prec;:o tem que ser livre. S6 sendo livres assim e 
que as mercadorias podem exercer o seu desafio. 

Ern conseqüencia, para que o empresario possa res
ponder ao desafio das mercadorias livres, a empresa tam
bem tem que ser livre. E a empresa e livre quando os 
prec;:os das mercadorias que ela produz säo livres. 

Sendo livres as mercadorias e as empresas, o empre
sario pode entäo responder ao dinamismo das mercado
rias, que constitui um desafio para a sua empresa. Desse 
modo, 0 empresario e livre. 

Sendo livres todas as mercadorias e todas as em
presas, atraves dessa liberdade todos os empresarios tam
bem säo livres, da mesma forma que a sociedade. 

Todavia, como ja vimos, essa liberdade näo significa 
libertinagem. 0 mundo dos neg6cios implanta as suas 
normas. Essas normas säo as suas leis, cujo acatamento 
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e que torna livre o empresario. Säo as leis da pr6pria li
berdade, que transformam o empresario e a sociedade de 
modo a que eles possam responder ao desafio que deriva 
do dinamismo das mercadorias. Quando foi anulado o 
controle de pre\;OS dos bens de consumo basico na Costa 
Rica, houve o seguinte comentario: 

"O Ministro da Economia anunciou que um gru
po de artigos sera deixado livre, a firn de que as leis 
do mercado atuem no lugar dos enfadonhos controles 
estatais" (La Naci6n, Säo Jose da Costa Rica, 24-5-78). 

Para a metafisica empresarial, essa e a liberdade ba-
sica. E, em ultima analise, a unica. Ern contrapartida, os 
direitos humanos säo puramente acidentais. Estando li
vres as mercadorias, estäo livres as empresas e, portanto, 
estäo livres os empresarios e a sociedade inteira. Segundo 
a 6tica da metafisica empresarial - e isso vale desde 
John Locke, que alem de fil6sofo tambem foi empresario, 
tendo investido seu capital no comercio de escravos -, 
o lugar da liberdade pode ser a tirania absoluta. Isso por
que, de acordo com essa metafisica, o homem e livre no 
grau em que as mercadorias säo livres. 

2. A empresa capitalista e o dinheiro 

As mercadorias e as empresas näo existem separadas 
umas das outras. Elas formam um conjunto. E, segundo 
a metafisica empresarial, o la\;o entre elas e constituido 
pelo dinheiro. 

0 conjunto das empresas, unido pelo dinheiro, apre
senta-se como um grande organismo. Hobbes ja havia 
chamado esse organismo de Leviatä e o dinheiro de san
gue do Leviatä. Sem exce\;äo, a metafisica empresarial 
tambem concebe o dinheiro como o sangue da economia. 
Assim, quando se diz que "a sangria da guerra do Vietnä 
transformou o d6lar na moeda mais fraca e vulneravel 
de todas as moedas das paises desenvolvidos" (Die Zeit, 
24-3-78), ninguem esta se queixando do sangue concreto 
de homens concretos no Vietnä. A sangria para a qual a 
metafisica empresarial esta chamando a aten\;äo e outra: 
o dinheiro gasto nessa guerra. Mesmo que o numero de 
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mortos fosse muito maior, näo teria havido nenhuma "san
gria do Vietnä" se o d6lar houvesse saido fortalecido. 

Do ponto de vista da metafisica empresarial, näo ha 
outro sangue alem do dinheiro. A infla9äo, por seu turno, 
e uma "febre": ha pouco, Newsweek estampava a man
chete: Tomando o pulso da infla9äo. Novos investimentos 
significam "inje9äo de recursos", uma crise financeira e 
um "infarto cardiaco". "A crise näo e um fenömeno cicli
co, mas sim estrutural - uma especie de artrite indus
trial nas economias avan9adas. Os economistas do GATT 
advertem contra a expectativa de curar as enfermidades 
econömicas de hoje por meio de estimulos tradicionais a 
demanda" (Business Week, 21-11-77, p. 138). Espera-se 
exito quando "e bombeado dinheiro para a industria da 
area ... " (Business Week, 5-12-77, p. 41). Fala-se tambem 
da "febre dos pre9os", uma febre que pode ser de puri
fica9äo: "Um alto indice de pre9os näo e um mau indicio, 
na medida em que reflete o processo de recupera9äo de 
saude da economia" (Die Zeit, 5-5-78). 

Esse sangue do Leviatä, que na metafisica empresa
rial e o dinheiro, possui ate uma perspectiva eucaristica: 
"A Bolsa da Italia parece mais uma igreja sem fieis, que 
e visitada de vez em quando por um sacerdote ou capeläo 
apenas para conservar acesa a luz eterna" (Die Zeit, 
30-12-77). 

Nesse contexto, o modo como säo percebidos pro
blemas monetarios como a infla9äo mais se parece com 
boletins medicos: "a libra esterlina passou um dia cal
mo"; "a febre voltou"; "conseguiu-se evitar o infarto car
diaco". 

Mas, quando se trata de dominar a infla9äo, os in
formes se assemelham mais a comunicados militares: 
"O d6lar, que antes se apresentava poderoso, perdeu ter
reno em uma ampla frente ... " Entäo, come9a a procura 
de armas para combater a infla9äo e salvar o d6lar. Os 
empresarios nunca se movem para salvar homens, como 
tambem nunca pretendem liberar homens. Eles se mo
vem para salvar o d6lar e pretendem liberar os pre9os. 
0 d6lar precisa ser defendido - e o Banco Central tem 
a muni9äo para defende-lo. Preocupados com a infla9äo, 
os politicos do Banco Central säo chamados "lutadores 
contra a infla9äo": "Os lutadores da Casa Branca contra 
a infla9äo apresentam-se no ringue!" Ou entäo: "Jimmy 
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Carter declarou a inflac;äo como Inimigo Publico n. l" 
(Newsweek, 29-5-78, p. 68). 

Na sociedade pre-capitalista, o dinheiro era tido como 
a forc;a corrosiva de toda a sociedade. Agora, esse papel 
e visto na inflac;äo: 

"A inflac;äo cobra a sua parte da moralidade da 
na9äo; como a tortura chinesa da pingo d'dgua, varre 
com o contrato social. . . Desaparece a factibilidade 
de planificar o futuro. Perturba-se a base em que o 
povo vive a sua existencia diaria. . . e uma especie de 
fraude cometida por todos contra todos. E um mun
do no qual ninguem cumpre com a palavra" (News
week, 29-5-78, p. 68, os grifos säo nossos). 

Aparecendo assim a corrosäo da moeda - chave do 
proprio contrato social e limite entre a ordern e a guerra 
de todos contra todos -, volta a aparecer o ouro sagra
do, no qual efetivamente se pode confiar. "Diferentemen
te do petroleo, um recurso näo renovavel, quase todo o 
ouro produzido ate hoje continua existindo ainda, em 
uma ou outra forma" (Business Week, 5-12-77, p. 19). 
"Ouro, o tradicional refügio do dinheiro em tempos de 
intensificac;äo dos disturbios politicos" (Business Week, 
5-12-77, p. 19). 0 ouro brilha ate no lixo: "Quando Anglo 
aperfeic;oou um processo para retirar ate o ultimo pe
queno residuo de ouro e uränio dos desperdicios, abriu-se 
um novo mundo para a industria de extrac;äo do ouro ... 
Finalmente, o processo de trabalho näo e mais de mäo
-de-obra intensiva. Ja näo sera mais necessario encontrar 
os milhares de homens necessarios para uma nova mina 
de ouro convencional" (Business Week, 21-11-77, p. 44). 

Para outros, o novo mundo näo se abriu tanto. Mas 
resta-lhes um remedio seguro: rezar. "Lawrence Hercules 
vai um pouco mais longe, devido as novas mudanc;as do 
dolar: 'Rezamos muito', diz ele" (Business Week, 29-8-77, 
p. 68). 0 que encontrara? 

3. A empresa capitalista e o capital 

Os empresarios sentem-se em guerra. Guerra entre 
as empresas e guerra contra a inflac;äo. Embora as vezes 
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reine a paz entre as empresas, o principal nas rela 9öes 
entre elas e a guerra. Sua paz e uma continua9äo da 
guerra por outros meios. E por meio dessas guerras que 
avan9a a acumula9äo de capital. E com ela, pelo menos e 
o que acreditam os empresarios, avan9a toda a humani
dade. 

No entanto, quando falam de suas lutas e guerras, 
os empresarios o fazem como o historiador Ranke: säo 
guerras nas quais s6 contam os capitäes e generais. Em
bora seja o soldado rasa quem tem que trava-las, ele näo 
aparece nessa hist6ria: nem sua vida, nem sua miseria, 
nem sua morte. Essas guerras tem suas regras - eufe
misticamente chamadas de "regras do jogo" -, que va
lem igualmente para os generais. 

No entanto, para os exercitos industriais, as guerras 
econömicas entre as empresas säo täo terriveis como 
qualquer outra guerra: deixam destrui9äo, mortos e doen
tes, destinos humanos destro9ados. Mas essa guerra en
tre as empresas näo afeta somente os homens: junta
mente com os homens, destr6i tambem a natureza. E, ao 
mesmo tempo, uma guerra de terra queimada e arrasada. 

A hist6ria do Terceiro Munda e uma hist6ria dessas 
guerras, que devastaram um pais ap6s o outro e um povo 
ap6s o outro. Os capitäes do algodäo dos quais nos falou 
o presidente da Banco da Nicaragua ao tempo de Somoza 
seguiram com tanto impeto o desafio da algodäo dinämi
co que hoje a terra em que o plantaram esta se trans
formando em deserto. Os camponeses perderam suas ter
ras e transformaram-se em operarios miseravelmente pa
gos, para que os capitäes pudessem exercer a sua audacia. 
Dentro de pouco tempo, se transformaräo em moradores 
marginalizados de uma terra deserta, carentes de todo 
meio de vida. 

Quando o salitre artificial venceu o salitre natural da 
Chile, uma popula9äo de centenas de milhares de pessoas 
teve que deixar seus lares, vagando pelo pais para men
digar o sustento. Hoje, quem ve aquela regiäo tem a im
pressäo de que ela foi vitima de um grande bombardeio. 
0 mesmo ocorreu na Amazönia, quando a borracha arti
ficial venceu a natural. Nas ultimas decadas da seculo 
XIX, quando o dinamismo da cafe exerceu seu desafio 
sobre os decididos e audazes capitäes de El Salvador e 
da Guatemala, eles introduziram as chamadas "reformas 
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liberais", cujo principal conteudo era o estabelecimento 
do trabalho for9ado para camponeses indigenas desapro
priados. Atualmente, em todo o Terceiro Mundo estäo em 
andamento gigantescos projetos de desmatamento, que 
empregam grandes exercitos de trabalhadores que alguns 
anos antes sairam de suas pr6prias terras, agora trans
formadas em desertos. 0 flagelo da fome no Sahel e na 
Eti6pia foi o primeiro produto dessa tatica de terra ar
rasada das empresas capitalistas em luta. 

Visitando o Bangladesh no periodo da grande fome, 
um jornalista do New York Times comentou: "Muitas 
partes do Bangladesh patecem com Bergen-Belsen ... " 
E Bergen-Belsen foi um dos maiores campos de concen
tra9äo nazistas. Se ele tivesse visitado os outros paises 
do Terceiro Mundo, teria descoberto que näo ha um se
quer onde näo existam essas condi9öes de vida para im
portantes parcelas da popula9äo. Todo o Terceiro Mundo 
esta coberto por um gigantesco arquipelago de lugares 
que se distinguem de Bergen-Belsen unicamente pelo 
fato de que näo tem arame farpado em volta. 0 que näo 
significa que em volta näo haja policia ... 

Näo param de surgir regimes cujo principal objetivo 
e manter essas popula9öes reprimidas - popula9öes que, 
segundo MacNamara, ja chegam a oitocentos milhöes de 
pessoas em todo o mundo capitalista. Pessoas que pade
cem de fome, desemprego e ausencia total de qualquer 
perspectiva para o futuro. Enquanto isso, seus paises e 
sua natureza säo despojados, destruidos e saqueados, re
tirando-se-lhes a pr6pria base sobre a qual, no futuro, 
poderiam se integrar em uma economia reorganizada e 
racional. 

Por isso, quando fala de "guerra" entre empresas, 
o empresario näo esta usando de qualquer alegoria. A guer
ra e efetiva. No entanto, o empresario a trata como uma 
guerra entre generais. E, sendo assim, näo fala das vitimas. 

Da mesma forma, näo esta enganado quando fala de 
"guerra" contra a infla9äo. Os combatentes contra a in
fla9äo e suas armas säo realmente temiveis e marciais. 

0 que come9a com a confian9a das empresas: "Os 
lutadores da Casa Branca contra a infla9äo estäo cada 
vez mais convencidos de que a confianfa comercial (busi
ness confidence) e a chave para sustentar o crescimento 
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econörnico" (U .S. News and World Report, 11-4-77). Mas 
essa confiarn;:a tern suas condic;:öes: 

"Corno ja era previsivel, os econornistas conserva
dores tendern a ver o rernedio rnuito rnais ern terrnos 
calvinistas. 'Ninguern quer a recessäo, diz Fellner. 'O 
governo deve rnostrar que esta disposto a restabele
cer a estabilidade e deixar de brincar corn as pes
soas. . . Isso pode significar urna taxa de 7% de de
sernprego por uns tres anos, rnas näo ha outra saida', 
diz ele" (Newsweek, 29-5-78, p. 69). 

E logo aparecern os principais culpados pela situac;:äo: 
os gastos sociais do governo e as exigencias sindicais. 
0 ernpresario e inocente ex-prof esso: 

"O processo de ernissäo de dinheiro eo cerne da 
inflac;:äo. . . Portanto, a econornia pode ser conservada 
sadia sirnplesmente pela restric;:äo da ernissäo de di
nheiro ... 

0 governo encontra cada vez maiores dificulda
des para controlar seus gastos, jd que uma parte cada 
vez maior deles consiste na transf erencia de renda 
para cidadäos que näo podern ser elirninados: os ve
lhos, os pobres e os doentes . .. 

Mas o rnaior desafio ao apelo de Carter a res
tric;:äo. . . procede dos sindicatos, que tern de ser per
suadidos a aceitarern aurnentos de salario inferiores 
a rnedia, pelo rnenos ern terrnos relativos. 'Varnos ter 
que engolir o anzol', cornentarn eles" (Newsweek, 
29-5-78, p. 72, os grifos säo nossos). 

:e. irnportante destacar que a inforrnac;:äo contida nes
se cornentario e falsa: a parte fixa cada vez rnaior dos 
gastos do governo dos Estados Unidos näo e constituida 
pelas transferencias sociais, que tendern a diminuir, rnas 
sirn pelos gastos rnilitares, que tendern a aumentar. Mas 
os lutadores contra a inflac;:äo estäo interessados ern ou
tras coisas: 
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sonante' (sound dollar) e de nossa disposi<;:äo de con
fiar rnais no governo do que no rnercado" (Business 
Week, 27-2-78, p. 18). 

Ern toda essa rnetafisica ernpresarial, o confronto 
entre o "crescirnento sadio" e a infla~äo e de fato outra 
coisa: trata-se de fato, do confronto entre o "d6lar sadio 
e sonante" e o que se charna "valores sociais". No fundo, 
para a rnetafisica ernpresarial, "infla~äo" näo e rnais do 
que urna outra palavra para o cornprornisso corn tais va
lores sociais. Esse cornprornisso e visto ern dois niveis: 

1) gastos do governo para corn "os velhos, os pobres 
e os doentes"; 

2) as reivindica~öes das organiza~öes sindicais. 
E o cornprornisso corn o "d6lar sadio" e o contrario 

desses valores sociais: crescirnento "sadio", lei e ordern. 
Por isso, quando os ernpresarios dizern que a infla~äo 

subverte "a rnoralidade da na~äo", "varre corn o contrato 
social", constitui urna "fraude cornetida por todos contra 
todos" e cria um rnundo no qual "ninguern curnpre corn 
a palavra", ao rnesrno ternpo estäo afirrnando tudo isso 
- ernbora näo se atrevarn a faze-lo expressarnente - so
bre qualquer cornprornisso corn aqueles "valores sociais". 

Os "valores sociais" aparecern corno a grande for~a 
corrosiva da sociedade capitalista rnoderna e o cornpro
rnisso corn eles e visto corno ruptura do "contrato social" 
e sua transforma~äo ern "fraude cornetida por todos con
tra todos", ou seja, urna especie de cornprornisso corn a 
guerra de todos contra todos que, na tradi9äo liberal ern 
que esse texto esta escrito, significa a perversäo rnais 
absoluta. 

Toda a tradi~äo liberal coincide em que e licito qual
quer tratarnento para aquele que lan9a o estado de guerra 
de todos contra todos, rornpendo o contrato social. Nesse 
caso, diz Locke, e preciso trata-los corno "feras", "bestas", 
"anirnais selvagens". Por essa razäo, na linguagern liberal, 
censuras corno a de "rornper o contrato social" consti
tuern urna terrivel arnea~a. Corn tais palavras, tudo e de
clarado licito diante dos opositores. 

Evidenternente, os ernpresarios näo se atrevern a con
cretizar essas arnea9as dentro dos Estados Unidos, onde 
a organiza~äo sindical e rnuito forte para ser tratada des-
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sa forma. Do mesmo modo, a existencia dessa organizac;:äo 
sindical torna muito dificil - embora näo seja impossi
vel, de modo algum - diminuir os gastos com a assisten
cia aos "velhos, pobres e doentes". 

Quando os lutadores contra a inflac;:äo convertem-se 
em especialistas do Fundo Monetario Internacional (FMI) 
e. integram as missöes do FMI nos paises do Terceiro 
Munda, ai ja e diferente. Entäo, eles impöem o que ainda 
näo podem impor nos Estados Unidos. 

As missöes do FMI constituem uma das maiores for
c;:as que atualmente submetem os paises do Terceiro Mun
da. Estando todos endividados, sem possibilidades de pa
gar, esses paises näo tem outra alternativa do que a de 
romper com o sistema capitalista ou continuar se endi
vidando. Enquanto possuem regimes burgueses, a rup
tura esta excluida. Par isso, tem que continuar se endi
vidando e submetendo-se a chantagem dos paises desen
volvidos. E as missöes do FMI säo porta-vozes dessas 
chantagens. 

As missöes do FMI chegam aos paises em nome da 
luta contra a inflac;:äo. Nunca estudam a situac;:äo concreta 
de algum pais. Antes de sua chegada ao pais, ja estäo 
com suas f6rmulas prontas. Seus ditames säo monoto
namente os mesmos, näo importa de que pais se trate. 
Guiam-se pelo dogmatismo mais rigido que se conhece. 
Suas exigencias säo sempre duas: 

1) diminuir os gastos governamentais para com "os 
velhos, pobres e doentes"; 

2) destruir a organizac;:äo sindical. 

Acatados os ditames da missäo do FMI, diminuem 
sensivelmente os gastos "sociais" do pais em questäo e 
suas organizac;:öes sindicais säo destruidas. A miseria, a 
mortalidade e a fome atestam que aquele pais perdeu 
uma guerra. 

No entanto, nunca diminuem os gastos governamen
tais e as taxas de inflac;:äo, a näo ser excepcionalmente. 
Os gastos "sociais" säo substituidos por gastos militares 
e policiais ainda maiores. Os que romperam o "contrato 
social" säo tratados conforme a recomendac;:äo de Locke. 
E, com a guerra perdida, aparece a fon;a de ocupac;:äo. 

Ha um ponto, porem, em que a missäo do FMI se 
interessa detalhadamente em cada pais concreto: exami-

244 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



na muito bem aquilo que pode extrair. Assim, seus dita
mes tambem contem exigencias para a entrega de mate
rias-primas e concessöes a titulo de "remunerac;äo". As 
florestas säo condenadas a morrer e as outras materias
-primas a serem saqueadas. 

Säo missöes de destruic;äo do homem e da natureza, 
na medida em que a natureza e a vida futura dos homens. 
E, por isso, deixam em seu caminho uma trilha de san
gue. Sangue do pobre, que e convertido em dinheiro, o 
sangue de sua economia, o sangue do Leviatä. 0 dolar 
"sonante" converte-se em grito de terror. 

Acabada a guerra, a inflac;äo continua, mas isso näo 
preocupa o FMI ou os lutadores contra a inflac;äo: "Um 
alto indice de prec;os näo e um mau indicio, desde que 
reflita a recuperac;äo da sau.de da economia" (Die Zeit, 
5-5-78). Eliminados os gastos para com "os velhos, pobres 
e doentes" e destruidos os sindicatos, a inflac;äo continua 
do mesmo modo. S6 que agora reflete a "recuperac;äo da 
sau.de da economia". E ja näo constitui mais ameac;a. 
Ha mais de 15 anos que o Brasil apresenta essa "sau.de". 

Evidentemente, os lutadores contra a inflac;äo prefe
rem uma economia sem inflac;äo a uma com inflac;äo. 
Mas, de fato, a inflac;äo näo os preocupa. Sua preocu
pac;äo e ganhar outra guerra: a guerra contra os povos. 

Por isso, aquilo que os lutadores contra a inflac;äo 
visam e conseguem e um pouco diferente daquilo que 
dizem. Trata-se da mudanc;a das condic;öes de acumulac;äo 
do capital em escala mundial. Trata-se da acumulac;äo de 
capital das corporac;öes multinacionais. 

4. A natureza: arrependimentos, retifica9öes 
e compensa9öes 

"A Mäe Natureza ... da proeminencia aquelas es
pecies que demonstram te-la a seu favor: em especial, 
a sobrevivencia na luta darwiniana pela existencia" 
(Paul Samuelson, Newsweek, 26-5-75, p. 41). 

Quando o "d6lar sadio e sonante" se choca com os 
"valores sociais", na 6tica da metafisica empresarial es
täo se chocando a natureza com a antinatureza, o arti
ficial e o perverso. 
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A metafisica empresarial tem um conceito de nature
za que e exatamente o contrario da natureza como era 
enfocada pela tradi<;äo aristotelico-tomista. Por essa tra
di<;äo, o natural e que o homem tenha para viver e tra
balhe para ter. 0 antinatural e a orienta<;äo mercantil 
das atividades humanas. 

Nessa mesma tradi<;äo, portanto, a metafisica cons
titui um transcender dessa natureza concreta no marco 
de sua proeminencia. E por isso que Tomas de Aquino 
insistia em que os valores "superiores" nunca devem se 
realizar em detrimento dos valores "inferiores", sendo 
estes ultimos os valores da vida concreta, do trabalho 
por uma vida digna. Esse modo de ver limitava inclusive 
os piores excessos desse pensamento. Ate no caso da le
gitima<;äo da escravidäo - que Tomas compartilhava ex
pressamente com Aristoteles - näo se chegava a con
ceder ao senhor do escravo o direito absoluto sobre sua 
vida. 

A "natureza" empresarial e o contrario. Trata-se de 
uma natureza estritamente mercantil, para a qual a na
tureza concreta e um simples veiculo, do qual näo deriva 
nenhum direito. Trata-se de uma natureza cujas leis säo 
as da resposta ao dinamismo das mercadorias, uma na
tureza na qual a liberdade e a liberdade dos pre<;os e das 
empresas. Nela praticamente näo existem os valores da 
vida concreta; ao contrario, säo vistos como antinatureza. 
Por isso, quando passa para a legitima<;äo da escravidäo, 
como faz Locke - e, em sua tradi<;äo, as grandes correntes 
do pensamento burgues ate o seculo XX -, esse pensa
mento liberal o faz nos termos mais impiedosos que se 
possa imaginar. 

A natureza empresarial e estritamente metafisica: näo 
transcende a natureza concreta, mas sim se opöe a ela. 
E metafisica pura. E, portanto, e uma "natureza" de 
puras invisibilidades. Seus elementos constitutivos säo 
pre<;os, mercadorias e empresas, ao passo que os elemen
tos constitutivos da natureza concreta säo os homens e 
seus valores de uso. 

Contudo, a metafisica empresarial concebe a sua na
tureza em termos analogos a natureza fisica. Assim como 
uma casa cai se näo for construida de acordo com as 
leis da gravidade, a economia tambem cai se näo for 
construida segundo as leis da metafisica empresarial. 
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As leis que surgem da resposta ao desafio das merca
dorias dinämicas säo captadas como leis produzidas pe
los fatos, por essa natureza mercantil. E ela as impöe, 
nem que seja pela derrubada da economia que näo as 
respeitar. 

Quando os alimentos escasseiam, segundo essa lei os 
prec;:os devem aumentar. Isso significa que alguns ficam 
sem qualquer alimento e, conseqüentemente, morrem. 
Segundo a metafisica empresarial, morrem em obedien
cia a um ditame da natureza. Quando, ao contrario, säo 
controlados os prec;:os e a distribuic;:äo de alimentos, to
dos sobrevivem. Mas, segundo a metafisica empresarial, 
esse seria um ato contra a natureza, cuja lei determina
ria o aumento do prec;:o. Assim, o controle de prec;:os 
representa um ato antinatural e perverso, uma ruptura 
da contrato social e, em ultima analise, um ato contra a 
humanidade. Com ele, perde-se a liberdade - e de que 
vale a vida sem liberdade? 

Quando a madeira escasseia, o dinamismo da merca
doria madeira emite um desafio, ao qual o empresario 
responde desmatando as florestas e transformando a na
tureza em deserto. Segundo a metafisica empresarial, is
so e feito em obediencia a um ditame da natureza. E e 
seguindo esse ditame de sua "natureza" que eles estäo 
destruindo o Terceiro Munda, mas nunca os paises de
senvolvidos, com suas Montanhas Rochosas e sua Flo
resta Negra. 

Mas, quando os povos defendem e protegem a na
tureza como a base de sua vida, entäo estäo cometendo 
um "ato contra a natureza". Ai o FMI comec;:a a sua 
chantagem, para que tais paises abram-se ao saque. E, 
assim fazendo, o FMI defende a "natureza" contra a anti
natureza, a perversäo, a ruptura do contrato social. De
fende a humanidade e a Iiberdade, mesmo que seja a 
ferro e fogo. Mesmo quando deixa de falar de "natureza", 
o metafisico empresarial fala da "racionalidade" de Max 
Weber, que exige precisamente tudo o que e exigido pela 
"natureza" empresarial. 

Pela 6tica empresarial, as grandes vitimas dessa luta 
entre as duas naturezas - a natureza do "d6lar sadio e 
sonante" e a antinatureza dos "valores sociais" - näo 
säo os empobrecidos, destruidos e desempregados. Ao 
contrario, säo os pr6prios empresarios: 
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"O setor empresarial de nossos paises sofre de 
forma quase persistente essa luta entre os fatos e os 
interesses dos politicos e de alguns grupos sociais ... " 
(La Naci6n, Säo Jose da Costa Rica, 24-5-78, o grifo 
e nosso). 

E, tratando-se de empresarios cristäos, podem chegar 
ao ponto de identificar seus sofrimentos aos do pr6prio 
Cristo crucificado. E os pobres seriam acusados de cru
cificadores. 

Assim, todos os valores, criterios e condic;öes do com
portamento empresarial convertem-se em "leis da nature
za", que näo podem ser violadas. Corno realmente existe 
uma "16gica do comportamento" nos mercados, a meta
fisica empresarial transforma essa 16gica em lei da na
tureza. 

0 pr6prio empresario vive essa 16gica real. Quando 
um produto escasseia, efetivamente e dificultoso e pouco 
eficiente o controle de prec;os. A conclusäo empresarial 
e de que e preciso aumentar o prero e deixar sem abas
tecimento quem näo pode pagar; a responsabilidade cabe 
ao mercado e a Deus. Nem lhe ocorre - ou entäo e des
cartada - a alternativa de uma reorganizac;äo da maqui
na distributiva e de redistribuic;äo da renda. 

0 empresario vive uma experiencia semelhante quan
do demite o operario ou nega-lhe trabalho. Ele näo des
pede ou contrata por gosto, nem poderia faze-lo. Assim, 
quando o operario protesta, ele pode responder baseando
•Se nos fatos, de que e o mercado que o obriga a demiti-lo. 
Ele, como empresario, lhe daria trabalho com muito pra
zer. E o mercado que näo o permite faze-lo. Mais uma 
vez, a responsabilidade corre por conta do mercado e 
de Deus; o empresario näo tem nada a ver com isso. 
E, mais uma vez, ele evita ou adia a discusäo da ques
täo de uma organizac;äo alternativa da produc;äo, na 
qua! nenhum mercado obrigue a deixar alguem sem tra
balho. 

Negando as alternativas, o empresario transforma a 
16gica dos mercados em leis da natureza. Näo havendo 
alternativa, tudo tem que ser como e - e o empresario 
e a figura que "sofre" esse conflito, sem ter outro reme
dio do que o de afirmar a natureza. Ele e sustentaculo e 
servidor da empresa, näo instäncia decis6ria. Corno afir-
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ma o presidente da Associa9äo de Empresarios de EI 
Salvador, " ... a magnifica equipe humana que constitui 
o sustentdculo da livre empresa em EI Salvador ... " (La 
Prensa Grdfica, 20-5-78), o grifo e nosso). 

Ern nome da natureza, a metafisica empresarial ape
ga-se a irresponsabilidade mais absoluta: 

"Na constitui9äo de uma empresa, deve-se obter 
beneficios ... Pretender o contrario e utopia. E ir con
tra a natureza do homem e da sociedade. 

0 que queremos destacar e que, observados cer
tos principios basicos em uma economia, eles devem 
ser cumpridos fielmente, sem ficar ao arbitrio das 
politicos, das funcionarios de plantäo au de qualquer 
pessoa. 

Säo normas que devem ser acatadas. Säo as pre
missas de um desenvolvimento sadio. 

Muitas vezes, os controles e freios convertem-se 
näo somente no que se refere aos pre9os em si, mas 
tambem quanto a qualidade das produtos e a outras 
importantes especifica9öes. 

Na economia, como na natureza, os artificios nun
ca rendem bons dividendos . .. 

0 artificio, portanto, e um sinal de fuga e aco
moda9äo ... " (La Naci6n, Säo Jose da Costa Rica, 
24-5-78, os grifos säo nossos). 

Nessa "natureza", as empresas tem o direito de obter 
lucros, embora os homens näo tenham nenhum direito a 
viver. Poder viver au näo e uma questäo de "valores", 
näo de leis naturais. Obter lucros para a empresa näo e 
uma questäo de valores, mas sim de uma "lei natural", 
au, na linguagem de Max Weber, de "racionalidade". As
sim, qualquer opositor que se levanta contra uma lei na
tural e um utopista. Levantar-se contra as leis naturais 
da mercado e täo ilus6rio como levantar-se contra a lei 
da gravidade: e uma simples loucura. 0 elemento ut6pico, 
portanto, aparece como um homem que procura artificios 
para passar por cima da lei da gravidade. 

Assim, existe nessa visäo um dever de acatar as leis 
dessa "natureza". Dai deriva uma etica, com arrependi
mentos, retifica9öes e recompensas. Se as leis naturais 
näo säo acatadas, impöe-se o arrependimento: 
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"Mais cedo ou mais tarde, a economia de um pais 
choca-se com a realidade, ou seja, com a ciencia eco
nömica, que näo pode se afastar dos fatos. Nesse 
momento, as teorias politicas e os sentimentos afas
tam-se para dar passagem ao humilde reinado da rea
lidade cotidiana. Para usar a f rase biblica, e a hora 
do ranger de dentes, quando se chora as possibilidades 
que se teve no inicio, quando havia tempo suficiente 
para tomar o bom caminho, embora isso nao fosse 
muito agrad<i.vel para certos grupos" ( La N aci6n, Säo 
Jose da Costa Rica, 24-5-78, os grifos säo nossos). 

Estando assim constituida a "natureza" ou "racionali-
dade", a metafisica empresarial desanda a pregar e divul
gar sermöes. A economia que näo observou as leis natu
rais choca-se com a "realidade". Esse choque obriga ao 
arrependimento - a luz das oportunidades perdidas, dos 
maus passos que foram dados. A realidade se impöe, com 
suas leis e seus deveres. A submissäo resultante reves
te-se de humildade, que e contrapartida e condil;:äo de um 
verdadeiro arrependimento. Abre-se passagem ao "humil
de reino da realidade cotidiana" e portanto ao arrependi
mento do "ranger de dentes", que a metafisica empresa
rial percebe como uma perfeita coincidencia com a Bi
blia. Entäo, os maus passos - a violai;äo das leis do 
mercado em funi;äo de "valores sociais" - desapare
cem com o arrependimento e toma-se o "bom caminho". 
E esse bom caminho e "bom" mesmo näo sendo "muito 
agradavel para certos grupos sociais". E esses grupos 
sociais säo novamente aqueles que ja haviam sido res
ponsabilizados pela inflai;äo por parte dos lutadores con
tra a inflai;äo: os "velhos, pobres e doentes" e os sindi
catos opera.rios e camponeses. 

Esta claro que a adoi;äo do bom caminho näo passa 
somente pelo arrependimento biblico. Tambem exige re
tificai;öes. ~ precl6o reconhecer efetivamente as leis do 
mercado como dever e virtude - e näo somente em termos 
individuais, mas tambem de toda a sociedade. No dis
curso ja citado, o presidente do Banco da Nicaragua ao 
tempo de Somoza dizia o seguinte: 
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fian,;a, que s6 pode se restabelecer com base em 
atos positivos e retifica,;oes. 0 investimento privado 
esta paralisado e o dinheiro de que tanto necessita
mos para o nosso desenvolvimento estd fugindo em 
quantidade consideravel" (La Prensa, Managua, 30-4-78, 
os grifos säo nossos). 

Os maus passos que foram dados destruiram a con
fian~a; perdida a confian~a. o dinheiro foge. Corno ja di
zia o banqueiro Abs: "O dinheiro e timido como um vea
do ... " Mas acontece que se necessita da dinheiro e s6 
se pode te-lo de volta por meio de "atos positivos e re
tifica~öes". Näo basta o simples arrependimento. 

Entretanto, desta vez o presidente da Banco da Ni
caragua ao tempo de Somoza tinha em mente uma mu
dan~a politica: 

"Parece que a razäo basica dessa situa~äo de in
certeza e descontentamento e a continuidade de um 
mesmo regime personalista por um tempo prolonga
do" (La Prensa, Managua, 30-4-78). 

Mas a 16gica empresarial continua a mesma: näo se 
vislumbra uma mercadoria dinämica que possa lan~ar o 
desafio necessario para que o empresario sinta-se inter
pelado. 0 dinheiro foge, a confian~a vem abaixo. Desta 
vez, a razäo pela qua! as mercadorias näo podem lan~ar 
seu desafio dinämico encontra-se na situa~äo politica: 
o regime personalista de Somoza. E, assim, o presidente 
do Banco torna-se anti-somozista. Desta vez, a burguesia 
nicaragüense sente-se amarrada pelas arbitrariedades de 
Somoza. A economia deixa de ser racional e, por isso, 
Somoza aparece como tirano. A burguesia necessita de 
um regime burgues, que hoje em dia implica cada vez 
menos um regime parlamentar. Entretanto, tem que ser 
um regime impessoal, que acate as leis do mercado. 

Deve-se notar, contudo, que, no contexto geral, esse 
confronto da burguesia com regimes personalistas näo e 
tipico. Ate certo ponto, o foi nos prim6rdios da sociedade 
burguesa, o que explica a aparente identifica~äo da bur
guesia com os direitos humanos. 0 que hoje normalmente 
se pede como retifica~äo em fun~äo das leis do mer
cado e precisamente a destrui~äo dos sindicatos e a eli
mina~äo das gastos sociais do or~amento, coisas que nem 
existiam nos prim6rdios da sociedade burguesa. 
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Esse jogo de choques com a realidade, a conseqüente 
humildade, o arrependimento e as retificac;öes necessa
rias para superar os maus passos e encontrar o "bom 
caminho" leva a constituic;äo de uma complexa etica em
presarial. Trata-se da etica da "verdade dos prec;os", das 
virtudes do mercado e dos pecados contra o mercado. 
0 bom caminho passa pela verdade dos prec;os e pelas 
virtudes do mercado. 

Eis o que se diz do presidente da associac;äo dos 
viticultores da regiäo francesa de Bordeaux: 

" ... ele se defende da censura de ter menospre
zado as 'virtudes da economia de mercado' e tambem 
de ter criado uma especie de seguro social para a 
viticultura" (Die Zeit, 16-12-77, p. 23). 

Ao contrario, ele afirma ter-se defendido do "fantas
ma da especulac;äo": "Acho que exorcizamos alguns de
mönios" (Die Zeit, 16-12-77, p. 23). 

Mas tambem existem pecados contra o mercado. Ern 
nome das "virtudes da economia de mercado", convo
ca-se a cruzada contra os pecados que atingem tal eco
nomia. Eis o comentario sobre um congresso internacio
nal de bancos: "Ali se injeta a ideia de uma cruzada de 
luta contra a inflac;äo no corac;äo dos homens, causa na 
qual o Estado joga um papel decisivo na economia" (Die 
Zeit, 5-5-78). 

Mas, diferentemente de tantos outros pecados, näo 
se considera que os pecados contra a economia de merca
do deixem de receber seu castigo nesta vida. Pelo con
trario, recebem suas penas ainda neste mundo. Pelo me
nos e o que acreditam os institutos de analise de conjun
tura da Republica Federal Alemä: 
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"Soa quase como um juizo, com o qual e punida 
a grande incidencia de pecados no campo da politica 
salarial e econömica: os cinco institutos independen
tes de analise de conjuntura da Alemanha anunciam 
em seu informe conjunto de primavera que o cres
cimento econömico total deste ano s6 alcanc;ara 2,5%. 
Assim mesmo, contando com o pressuposto de que 
todos os responsaveis pela economia comportem-se 
raciori.almente ... 
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As razöes disso deveriam ser procuradas em uma 
profunda falta de confian9a por parte das empresas, 
pela qual a culpa principal caberia aos sindicatos . .. 

E elevado o castigo para esse comportamento fa
lido: um ponto a menos do que talvez fosse possivel 
alcanc;ar ... " (Die Zeit, 5-5-78, os grifos säo nossos). 

E assim aparece o castigo do mercado, que pune os 
pecados contra o mercado. Embcira näo se possa anular 
esse castigo com humildade, arrependimento e retificac;:öes, 
surge no entanto a possibilidade de uma recompensa ade
quada no futuro. Quando o governo israelense de Beguin 
despediu-se definitivamente das ideias de libertac;:äo do 
homem para dedicar-se a liberac;:äo dos prec;:os, Milton 
Friedman cornentou: 

"As medidas de economia politica de Israel ... 
mostram a mesma combinac;:äo de audacia, percepc;:äo 
e coragem da 'Guerra dos Seis Dias' ou da liberta9äo 
dos refens em Entebbe. E näo deveriam ser rnenos 
importantes para o futuro de Israel. Vinte e nove 
anos de dorninio socialista. . . Tudo isso mudou. Pela 
primeira vez, desde a fundac;:äo do Estado israelita, 
os cidadäos agora podem comprar e vender livremen
te d6lares, sem necessidade da permissäo de algum 
burocrata. . . Em essencia, o povo jd näo e mais tra
tado como dependente do Estado, mas como um povo 
livre, que pode controlar sozinho sua pr6pria vida ... 
Libertam-se do socialismo e väo rumo ao mercado li
vre, ao capitalismo. Prometem mais liberdade pes
soal. . . prometem urna sociedade rnelhor, mais sadia 
e mais forte. 

Se tiver exito essa arrancada de Israel rumo a 
liberdade, entäo - prevejo eu - acontecerd o mesmo 
milagre economico que foi produzido na Alemanha 
por um avanc;:o comparavel ern 1948. . . Na situac;:äo 
de Israel, esse milagre favorecerd especialmente os 
grupos da popula9äo menos favorecidos. . . E mais 
ainda: o sisterna econömico e politico mais livre atrai
rd mais dinheiro e imigrantes dos paises ocidentais 
desenvolvidos" (Newsweek, segundo Die Zeit, 6-1-78, 
os grifos säo nossos). 

Essa voz profetica anuncia o milagre, que aparece 
agora como a recompensa pelos arrependimentos e reti
ficac;:öes. Do mesmo rnodo como o castigo corresponde 
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aos pecados contra a economia de mercado, as virtudes 
do mercado corresponde uma recompensa: o milagre eco
nömico. Nesse caso, o ato maximo de virtude do merca
do e a liberta9äo do d6lar. 

Näo e casual que Friedman compare essa medida 
econömica com uma guerra e com uma "liberta9äo de 
refens". Assim como em Entebbe estava seqüestrado um 
grupo de homens, no Israel "socialista" era o d6lar que 
estava seqüestrado. Havia perdido sua liberdade, era um 
refem nas mäos do regime "socialista" seqüestrador. Mas 
as medidas do novo governo o libertaram. Libertado o d6-
lar, todo o povo se libertou, pela simples razäo de que a 
liberdade do d6lar e a liberdade, sua verdadeira essencia. 
Por isso, segundo a metafisica empresarial, a exigencia mo
ral de "libertar os presos" corresponde a maxima virtude 
de "liberar o d6lar e os pre9os". 

Parece ate humor negro a afirma9äo do profeta Fried
man de que "esse milagre favorecera especialmente os 
grupos da popula9äo menos favorecidos". No entanto, em
bora seja mesmo humor negro, trata-se de uma alusäo 
ao reino de justi<;a com o qual toda metafisica empresa
rial se compromete. Esse reino de justi<;a brota direta
mente da libera9äo dos pre9os e da busca de beneficios: 

"Investir näo significa somente contribuir para a 
cria~äo de riqueza e ocupa~äo e com isso colaborar 
para o reinado da justi~a social e para a solidez da 
economia, mas tambem obter a oportunidade de al
can~ar beneficios" (La Nacion, Säo Jose da Costa 
Rica, 24-5-78, os grifos säo nossos). 

A metafisica empresarial ve a empresa como fonte 
de cria9äo de ocupa9äo, esquecendo-se facilmente de que 
a ocupa~äo e a condi9äo da cria9äo de riqueza por parte 
da empresa. Ao contrario, afirma que o investimento cria 
riquezas e ocupa9äo. E, assim, apresenta-se o investimen
to como caminho para a justi<;a social, a unica justi<;a so
cial que a metafisica empresarial entende : aquela que 
näo viole a lei da rentabilidade. 

Ern nome desse "reinado da justi9a social", a me
tafisica empresarial pode aceitar qualquer reivindica9äo 
social e constantemente afirma todas as reivindica9öes. 
No entanto, näo as afirma em termos ut6picos, mas sim 
em termos "realistas", de acordo com as leis da "natu-

254 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



reza". Melhor nivel de vida, melhores salarios, melhor 
~ducac;:äo e saude, superac;:äo da extrema miseria no 
mundo, pleno emprego - o empresario esta sempre de 
acordo. Mas, realista como e, ele sabe muito bem que 
näo se pode ter tudo isso de um dia para outro. 

Respeitando as leis da natureza - de sua natureza 
empresarial metafisica -, ele sabe tambem que, para 
chegar ao "reinado da justic;:a social", deve-se incentivar 
as empresas, cujos sustentaculos e servidores säo os em
presarios. Mas as empresas vivem de lucro, assim como 
os animais de trabalho vivem de comida. Quanta mais 
esforc;:o, mais lucros elas necessitam. E, como a aproxi
mac;:äo do reinado da justic;:a social constitui um esforc;:o 
colossal, a empresa s6 pode realiza-lo com um lucro co
lossal. Essa e a lei da gravidade da natureza empresarial. 

Desse modo, "sim" para tudo - maior nivel de sala
rios, educac;:äo e saude, pleno emprego e superac;:äo da 
extrema miseria -, mas "sim" tambem para os unicos 
meios "sadios" para consegui-lo: maiores lucros. Isso por
que os lucros de hoje säo os investimentos de amanhä 
e a ocupac;:äo e o crescimento de depois de amanhä. En
tretanto, maiores lucros significam menores salarios, me
nos educac;:äo e saude, mais miseria e muitas vezes tam
bem mais desemprego. E assim chegamos a "dialetica 
maldita" da metafisica empresarial: para que se aproxime 
o "reinado da justic;:a social", e preciso aumentar preci
samente o "reinado da injustic;:a social". Quanto mais ra
pidamente fomentamos a injustic;:a, mais rapidamente che
gamos a justic;:a. Na 6tica empresarial, o "bom caminho" 
para a justic;:a e a pr6pria injustic;:a. 

Aqui, a metafisica empresarial comete um simples 
quid pro quo: transfigura em um fato abstrato de sua 
natureza metafisica o fato concreto de um vinculo obje
tivo entre nivel de vida e nivel das forc;:as produtivas; 
Transforma as grandes metas da justic;:a social em fina
lidades fantasmag6ricas do crescimento econömico e do 
processo de acumulac;:äo de capital. Desse modo, nessa 
transfigurac;:äo a possibilidade de justic;:a apresenta-se li
mitada pela "escassez de capitais" e pela capitalizac;:äo 
com base na maximizac;:äo dos lucros como o caminho pa
ra obte-los. 0 "reinado da justic;:a social" transforma-se 
em tarefa de Sisifo e o brilho do capital e apresentado 
como o brilho da justic;:a. 
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Na verdade, as tarefas da justi9a dependem muito 
pouco do nivel das for9as produtivas. 0 pleno emprego 
simplesmente näo tem nada a ver com a escassez de ca
pitais ou com o nivel das for9as produtivas. As for9as 
produtivas indicam o nivel da produtividade e näo do 
emprego. 0 pleno emprego e um problema exclusivo da 
organiza<;:äo da economia e o desemprego e um resultado 
da sacraliza9äo da 16gica dos mercados em forma de 
uma lei natural. 

Por outro lado, a vida digna e um problema de dis
tribui9äo de um produto existente e näo de um produto 
que se tera no futuro. 0 aumento do nivel de vida esta 
ligado ao desenvolvimento das for9as produtivas, ao pas
so que a dignidade da vida liga-se a distribui9äo do exis
tente de modo que todos possam viver. A educa9äo e a 
saude dependem das for9as produtivas apenas no que 
se refere a utiliza9äo de determinadas tecnicas, mas de 
modo algum como servi90 social. 

Por isso, para um pensamento concreto e responsa
vel diante dos fatos, o capital constitui um obstaculo a 
justi9a social. Mas, pela 6tica empresarial, ele constitui 
a luz nas trevas e a estrela da manhä. 

Transfonnando-se o empresario em advogado da jus
ti9a social, o anseio de justi9a e transfonnado em vei
culo da acumula9äo de capital. Quando a injusti9a apre
senta-se como justi9a, o anseio de justi9a transforma-se 
em motor da pr6pria injusti9a. Arrasando com popula9öes 
inteiras e com a pr6pria natureza, a acumula9äo de ca
pital e apresentada como uma contribui9äo ao "reinado 
da justi9a social". 

Resumindo as metas dessa luta pela justi9a, Milton 
Friedman menciona os programas sociais, que tem que 
desaparecer para que haja justi9a: 

"Programas agricolas, assistencia geral a velhice, 
leis de salario minimo, legisla9äo em favor de sindi
catos, regulamentos para concessäo de licen9as nos 
escrit6rios e nas profissöes e assim sucessivamente, 
em algo que parece näo ter firn" (Capitalismo y Li
bertad, Madri, 1966, p. 41). 

Desse modo, a justi9a e substituida por um veiculo 
fantasmag6rico que a suste:-1ta e leva a ela: o crescimento 
econömico "sadio", que outra coisa näo e do que a pro-
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pria acurnula9äo de capital. E toda a sua agressividade 
encontra agora sua legitirna9äo na referencia a justi9a so
cial. Eis urna opiniäo sobre o novo presidente do Banco 
Central dos Estados Unidos: 

"O presidente Miller esta aprendendo de rnodo 
duro que e bern rnais facil falar contra a infla9äo; 
ao contrario, equilibrar as necessidades de um real 
crescirnento econörnico a curto prazo corn a tentativa 
de lutar contra a infla9äo e urna tarefa cuja dificul
dade ele recern corne9a a perceber. Que os ceus o 
ajudern nessa tarefa!" (Newsweek, 29-5-78). 

Corno ja sabernos, lutar contra a infla9äo significa lu
tar pela dirninui9äo dos gastos sociais do governo e pelo 
enfraquecirnento dos sindicatos. Essa luta deve ser equili
brada corn a necessidade de um crescirnento real. E, tra
tando-se de urna injusti9a cornetida ern norne da justi9a, 
que e produto fantasrnag6rico do crescirnento, cabe o 
apelo aos ceus. Evidente sublirna9äo do rnercado e do 
capital, Deus ajudara nessa dificil tarefa. 

Corno resultado da acurnula9äo de capital e da recu
sa as exigencias da justi9a, o crescirnento econörnico sa
dio transforrna-se no rnito dinärnico da rnetafisica ern
presarial. E sua condi9äo e a constitui9äo rnetafisica da 
natureza. A partir dessa concep9äo da natureza, toda 
catastrofe social pode ser vista corno catastrofe natural. 
Desse rnodo, a crise econörnica, o subdesenvolvirnento e 
os baixos salarios assernelharn-se aos terrernotos, fura
cöes e ao mau ternpo. Näo ha explora9äo, assirn corno 
um furacäo näo explora ninguern. Assirn corno a lei da 
gravidade, a lei do rnercado tarnbern opera. 

Assirn, näo havendo alternativa para a lei do rnercado, 
tarnbern näo ha alternativa para a acurnula9äo de capital 
e para o crescirnento econörnico "sadio". E, desse rnodo, 
as rnetas da justi9a se transforrnarn ern produtos espera
dos da acurnula9äo de capital. 

Dessa rnaneira, a necessidade de convencer as classes 
operaria e carnponesa, na rnedida do possivel, de que näo 
ha outra justi9a alern dessa, surge corno um problerna de 
legitirnidade da sociedade burguesa, seja utilizando-se a 
intirnida9äo, seja a persuasäo. Na rnedida ern que deixarn 
de se orientar por projetos socialistas, essas classes näo 

257 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tem como evitar sua orienta9äo no sentido da acumula-
9äo de capital, seja em forma afirmativa, seja na forma 
de reivindica9öes sem projeto. 

No entanto, a sociedade burguesa procura a aceita9äo 
afirmativa por parte da classe operaria, o que produz 
conflitos entre as virtudes da economia de mercado -
libera9äo dos pre9os, diminui9äo dos gastos sociais, en
fraquecimento da organiza9äo sindical - e suas necessi
dades de legitima9äo fora da classe empresarial. E esse 
conflito e solucionado por um compromisso. 

Tal compromisso consiste na exporta9äo impiedosa 
das virtudes da economia de mercado para os paises 
economicamente fracos, onde regimes de for9a suprem a 
falta de legitimidade do sistema. Esses regimes säo sus
tentados pelos paises altamente desenvolvidos, que inter
namente sustentam sua legitimidade com base em um 
respeito relativamente elevado a for9a sindical e a politica 
social. 

Por isso, o FMI nunca impöe a tais paises programas 
täo catastroficamente extremistas como aqueles que cos
tuma impor ao Terceiro Mundo. Embora a orienta9äo 
baseie-se nas virtudes do mercado em todos os paises, o 
grau de radicalidade de sua implanta9äo e bastante dife
rente. Os paises desenvolvidos necessitam dessa base de 
legitimidade mais ampla para poderem sustentar os re
gimes de for9a no Terceiro Mundo, os quais näo poderiam 
manter as virtudes do mercado sem apoio externo. 

Nessa legitima9äo da sociedade burguesa nos paises 
desenvolvidos, e cada vez mais importante a vincula9äo 
ja estudada entre acumula9äo de capital, crescimento eco
nömico e justi9a social. Na medida em que se consegue 
ligar as organiza9öes sindicais a essa perspectiva, elas po
dem tornar sua a perspectiva da acumula9äo de capital, 
passando a ser cumplices de toda a agressividade que 
essa acumula9äo implica. 

A preocupa9äo com o desemprego joga um papel 
central nessa questäo. Na perspectiva socialista, a solu9äo 
do desempregado e procurada na mudan9a das rela9öes 
sociais de produ9äo. Mas, na medida em que prevalece a 
perspectiva capitalista, a busca do pleno emprego passa 
pela acelera9äo da acumula9äo do capital e das taxas de 
crescimento. A organiza9äo sindical que aceita essa se
gunda alternativa continua falando da necessidade do ple-
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no emprego, mas agora o identifica com a politica do cres
cimento econömico e da acumula.;äo de capital. Essa 
perspectiva foi adotada sobretudo pelas organiza.;öes sin
dicais dos Estados Unidos e da Alemanha Federal. 

Nessa perspectiva, entäo, todo obstaculo a acumula
.;äo do capital revela-se um perigo para o emprego. E as
sim, em nome da justi.;a, as organiza.;öes sindicais po
dem ser usadas como for.;a de choque contra grupos so
ciais que obstaculizam a acumula.;äo de capital. E isso 
pela simples razäo de que tais organiza.;öes operarias 
esperam agora a solu.;äo de seus problemas sociais atra
ves de uma desenfreada acumula.;äo de capital, que s6 
näo prejudique o nivel de vida de seu grupo. 

Surge assim uma 16gica invertida dos interesses ope
rarios, contraria a 16gica da solidariedade internacional 
que teria prevalecido na perspectiva socialista. Natural
mente, essa 16gica e limitada a determinados paises capi
talistas desenvolvidos, mas neles opera com grande for.;a. 
Ela ap6ia a agressividade da acumula.;äo de capital espe
cialmente em duas dire.;öes: contra os paises do Terceiro 
Mundo e seus movimentos de liberta.;äo e contra os mo
vimentos sociais que lutam em defesa do meio ambiente. 

A cita.;äo seguinte serve para demonstrar esse tipo 
de 16gica no que se refere a prote.;äo do meio ambiente 
e aos limites do crescimento: 

"Hoje, ja näo ha quase ninguem que deixe de 
esperar um maior crescimento do rendimento econö
mico, para que se possa solucionar o problema do 
pleno emprego. Ha apenas alguns anos, porem, o 
crescimento econömico era apresentado como obra 
do diabo. ( ... ) 

Enquanto o crescimento econömico era apresen
tado sempre mais como uma questäo moralmente 
condenavel e perigosa para toda a humanidade, os 
'limites de crescimento' revelaram-se como que uma 
Fada Morgana, que se dissolve em nada quando al
guem se aproxima. 

0 baixo crescimento econömico näo preocupa 
apenas aqueles que näo ficam indiferentes a sorte 
dos desempregados. . . Um fraco crescimento econö
mico - ou, pior ainda, um crescimento zero, como 
foi advogado ha poucos anos - poderia se transfor
mar, juntamente com a mudan.;a tecnica, em uma pe-
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rigosa carga explosiva social. Isso porque, se o cres
cimento näo e suficiente para criar pastos de traba
lho para todos aqueles que perdem seu emprego ante
rior, no escrit6rio ou na fä.brica, em virtude do pro
gresso tecnico, entäo os indices de desemprego podem 
aumentar como numa avalancha" (Die Zeit, 5-5-78). 

Desvinculando-se assim o problema da ocupac;:äo da 
questäo das relac;:öes sociais de produc;:äo e vinculando-o 
a rapidez e agressividade da acumulac;:äo do capital, tor
na-se entäo possivel o seguinte tipo de propaganda: 

"Depois do Congresso do Partido Social Demo
crata alemäo, o chanceler enfatizou que os cidadäos 
näo devem permitir a destruic;:äo de seus pastos de 
trabalho sob o pretexto da protec;:äo ao meio am
biente e menos ainda devido a ac;:äo de 'individua
listas bem intencionados' ou 'certos circulos intelec
tuais'. E recebeu em resposta um grande aplauso das 
sindicatos, que se proclamaram, näo sem resultatlos, 
'a maior iniciativa civil do pais'" (Die Zeit, 13-1-78). 

Esse tipo de argumento e facilmente aplicavel as 
relac;:öes com os paises do Terceiro Munda. Para que 
haja trabalho, precisa-se de materias-primas baratas, in
clusive petr6leo. Par isso, e necessario ter mercados em 
paises onde o capital goza de "confianc;:a". Os movimentos 
de libertac;:äo desses paises podem constituir um perigo 
para as conquistas sociais nos paises desenvolvidos. Na 
America Latina, atraves da ORIT (Organizac;:äo Inter-ame
ricana do Trabalho), a AFL/CIO transformou-se em um 
brac;:o do capital multinacional das Estados Unidos. As
sim, a pr6pria explorac;:äo do Terceiro Munda e o saque 
de suas riquezas de materias-primas podem transformar
-se em condic;:äo para a garantia das conquistas sociais 
das movimentos operarios dos paises desenvolvidos. 

E dessa forma se completa o circulo. A acumulac;:äo 
de capital cria ilhas dentro de um mundo explorado com 
uma natureza crescentemente destruida, ilhas em que a 
acumulac;:äo mais desenfreada aparece vinculada a altos 
salarios e elevados gastos sociais das governos. A pres
säo do desemprego, porem, serve constantemente para 
obrigar a populac;:äo a seguir adiante, aurnentando o ritmo 
da acumulac;:äo e combatendo os obstaculos a essa acumu
lac;:äo, que, em seu modo de ver, constitui a garantia da 
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ocupac;äo. Por isso, a acurnulac;äo do capital lanc;a-se corn 
toda a sua füria agressiva sobre as grandes regiöes ernpo
brecidas, nas quais a populac;äo e a natureza säo destrui
das e ficarn a rnerce do capital, ao passo que as ilhas 
rnodernas desse grande rnundo ernpobrecido servern para 
que o pr6prio capital se apresente corno o portador do 
"reinado da justic;a social". 

Sornente assirn o capital consegue constituir sobre 
arnplas bases a sua legitirnidade nessas ilhas desenvolvi
das, o que perrnite rnanter nelas regirnes parlarnentares. 
Mas, no resto do rnundo, recorre a regirnes de forc;a, 
cuja existencia s6 se pode explicar pelo apoio que lhes 
e prestado por esses paises desenvolvidos, dernocratica
rnente legitirnados. Näo tendo nenhurna base suficiente 
de legitirnidade pr6pria, esses regirnes säo os rnais de
pendentes que se possa irnaginar. Por isso, näo tern ou
tra saida que a de entregar suas populac;öes e a sua na
tureza a explorac;äo e ao saque do capital dos paises de
senvolvidos. 

0 conjunto desse quadro analitico explica por que, 
nos paises desenvolvidos, o capital se apresenta corn a 
rnascara da justic;a social e da dernocracia. 

A oposiräo a metafisica empresarial 

A rnetafisica ernpresarial ve seus opositores nos rnes
rnos terrnos rnetafisicos corn que ve a ernpresa. Mas, para 
tanto, inverte esses terrnos. 

Ja que os adversarios se opöern a liberdade das pre
c;os e das ernpresas, säo vistos corno inirnigos da liber
dade. Ja que opöern a natureza rnetafisica do rnundo rner
cantil a natureza concreta e material de hornens concre
tos, corn direito a trabalho, päo e rnoradia, säo rnate
rialistas. Corno recusarn-se a se subrneter as forc;as supe
riores do rnercado, säo a personificac;äo da altivez, da 
soberba e do orgulho. Ja que pretendern construir urna 
sociedade sern usar a lei do valor corno a lei da gravidade 
da econornia, säo ut6picos. Ja que proclarnarn o seu di
reito a defesa da vida concreta, säo violentos. 

O ernpresario se ve a si rnesrno corno um ser livre, 
idealista, hurnilde, realista e pacifico. E ve seu opositor 
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como 1mm1go da liberdade, materialista, orgulhoso, ut6-
pico e violento. Por isso, o empresario representa a or
dern e a justi9a, ao passo que seus opositores represen
tam o terrorismo e a anarquia. 

Corno a hist6ria mundial e um juizo final para toda 
metafisica empresarial, seus opositores recebem os frutos 
amargos que a pr6pria realidade lhes oferece. 0 empre
sario, com suas virtudes do mercado, e brindado pela 
natureza com um milagre econömico. Mas seu opositor 
e brindado com o caos. 

Na visäo da metafisica empresarial, esse caos e täo 
metafisico quanto o milagre econömico. Da mesma forma 
que o milagre econömico e uma seculariza9äo do "ceu" 
religioso, o caos e uma seculariza9äo do "infemo" da tra
di9äo religiosa. Assim, o empresario esta sob a prote9äo 
de Deus e seu opositor sob a prote9äo do diabo. Ao en
frentar o seu opositor, o empresario se ve vivendo o 
confronto entre Deus e o diabo. E por isso que a me
tafisica empresarial fala tanto do exorcismo quando se 
refere a seus opositores. 

"Cabe-nos viver em uma epoca em que o mundo 
inteiro se debate em uma aberta luta entre a ordern, 
a legalidade e a justi9a, por um lado, e o terroris
mo, a anarquia e os sentimentos mais desumanos, 
por outro lado ... " (Prensa Grtifica, EI Salvador, 20-
5-78). 

Os empresarios sempre vinculam o p6lo do "terroris
mo, da anarquia e dos sentimentos mais desumanos" ao 
ut6pico: 

" ... palavras demag6gicas, que oferecem aos nos
sos trabalhadores paraisos impossiveis de obter e os 
induzem a ruptura da paz social por meios violentos" 
(ibidem, os grifos säo nossos). 

Os opositores säo denunciados como "hordas que 
pretendem leva-lo ( o operario) a sua pr6pria destrui9äo", 
"perturbadores da ordern", que "fizeram da violencia sua 
norma de conduta". 
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A percep9äo metafisica do opositor, porem, pode pas
sar desse maniqueismo estrito para a censura da blas
femia: 

" ( Eles estäo) em desafio aberto a autoridade ter
rena e em posi9äo de desrespeito e viola9äo a nossa 
Constitui9äo Politica e demais leis, chegando ao ex
tremo de dar interpretaföes teol6gicas a leis humanas 
(ibidem, os grifos säo nossos). 

Essas "leis humanas" as quais os opositores däo "in
terpreta9öes teol6gicas" - interpreta9öes que, na 6tica 
da metafisica empresarial, constituem verdadeiras blas
femias - säo aquelas leis que a tradi9äo aristotelico-to
mista chama precisamente de "direito natural", relacio
nando-se com a satisfa9äo das necessidades basicas como 
direito do homem. 

Ora, a metafisica empresarial tem outra natureza, a 
das mercadorias, do dinheiro e do capital. E, evidente
mente, a interpreta em termos teol6gicos como verdadeira 
natureza divina. Mas a metafisica empresarial näo consi
dera essa "natureza" como produto humano, nem suas 
leis como leis humanas. Por isso, sente-se absolutamente 
legitimo ao diviniza-las. Elas constituem o grande objeto 
de sua devo9äo. 

Ern contrapartida, aquela natureza concreta e mate
rial, da qual vive o homem concreto e a qual tem de 
proteger para poder viver dela, e vista pela metafisica 
empresarial como um ämbito de leis humanas cuja in
terpreta9äo teol6gica e considerada escändalo e blasfemia. 

A critica que citamos dirige-se contra a teologia da 
liberta9äo. E o escändalo percebido pela metafisica em
presarial esta no fato de que a libera9äo dos pre9os e 
das empresas foi substituida pela liberta9äo dos homens. 
Por isso, no pr6prio campo religioso, ela levanta a cen
sura do orgulho, pois tal teologia estaria se erguendo näo 
somente contra a "autoridade terrena", mas tambem con
tra o pr6prio Deus. 

Pela 6tica da metafisica empresarial, quem se levan
ta contra as rela9öes mercantis do dinheiro e do capital 
- e, portanto, quem afirma o homem concreto, com seu 
direito ao trabalho, ao päo e a moradia - esta se levan
tando contra o pr6prio Deus. Deus e o capital estariam 
de um lado, o homem concreto e necessitado e o diabo 
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estariam do outro. Essa e a visäo maxima da metafisica 
empresarial. 

Nessa polaridade metafisica, a rea9äo do empresario 
aparece como algo inevitavel. E uma rea9äo contra os 
"Cains contemporäneos", que constituem um "vivo exem
plo de insensatez e da falta de sentimentos humanos por 
parte daqueles que depois pretendem se escudar em di
reitos que eles mesmos pisoteiam e destroem" (ibidem, 
0 grifo e nosso). 

Ou seja, nenhuma liberdade para os inimigos da li
berdade, nenhum direito humano para os inimigos dos 
direitos humanos. Quem näo quer a Iibera9äo dos pre9os 
e das empresas näo quer a liberdade nem os direitos hu
manos. Assim, quando se lhe nega a liberdade e o reco
nhecimento dos direitos humanos, se esta lhe dando exa
tamente aquilo que deseja. E, tendo o que deseja, de fato 
ele e Iivre. 

Corno tal pessoa näo quer a liberdade - que deriva 
da liberdade dos pre9os -, obtem o que deseja quando 
se lhe nega a Iiberdade. E por isso que, na sociedade 
burguesa, todos säo Iivres sempre, tanto os cidadäos re
conhecidos como os perseguidos, tanto os ricos como os 
pobres. Essa invoca9äo da Iiberdade - um verdadeiro 
"chamado da selva" - incita o metafisico empresarial 
a sair. 

"do campo lirico da conversa9äo para penetrar 
no campo da a9äo. . . Demonstremos com fatos que 
o regime de Iivre empresa sabe responder ao desafio 
das inquietudes da epoca em que vivemos!" (ibidem). 

A idolatria empresarial: o fetiche 

Exceto para a pr6pria metafisica empresarial, esta 
sobejamente claro que essa metafisica constitui uma gran
de idolatria, precisamente no sentido em que essa pa
lavra e usada na tradi9äo biblica. Aludindo a esse fato, 
Marx a considera "fetichismo". Trata-se da submissäo do 
homem e de sua vida concreta ao produto de suas pr6-
prias mäos, com a conseqüente destrui9äo do pr6prio ho
mem pela rela9äo que ele estabelece com o idolo. Nesse 
sentido, todo idolo e um Moloc que devora o homem. 
0 idolo e um "deus" ligado a opressäo. 
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No entanto, ha agora um elemento novo que e muito 
importante. A metafisica empresarial refere-se a um ob
jeto de devoi;äo que e certamente produto humano. Con
tudo - e ai reside a difereni;a em relai;äo a idolatria 
conhecida na Biblia -, esse produto humano transfor
mado em objeto de devoi;äo e um produto humano näo
-intencional. Ele näo e, em sentido literal, um produto 
da a9äo, mas sim da intera9äo humana. E um modo de 
os homens se inter-relacionarem. 

Por isso, o idolo da metafisica empresarial e invisivel, 
o que o distingue do idolo biblico, feito de elementos da 
natureza concreta e portanto visivel, imagem concreta. 
Ern sua forma de produto näo-intencional da intera<;äo 
humana, o idolo empresarial e fetiche. 

Dado esse carater invisivel e näo-intencional, a idola
tria empresarial tem podido absorver m1,Iitos elementos 
centrais da pr6pria tradii;äo cristä, transformando-os em 
elementos do fetichismo. E, no conjunto de suas ramifi
cai;öes, chega a dar a impressäo de uma verdadeira in
versäo do cristianismo. 

A partir da metafisica empresarial surge um conceito 
de natureza cujo (mico obstaculo e o homem que mani
festa suas necessidades e reivindica a natureza concreta 
como ämbito e condii;äo de sua vida concreta. 0 homem 
concreto aparece como o grande antiporla de uma divin
dade da metafisica empresarial que outra coisa näo e do 
que a simples sublimai;äo do dinheiro, do mercado e do 
capital, em funi;äo dos quais a empresa opera. E um deus 
dos poderosos que subjuga os homens. 

Diante desse fetiche, cabe a reivindicai;äo da critica 
biblica a idolatria e o conseqüente discernimento dos 
deuses. Na tradii;äo biblica, o verdadeiro Deus e aquele 
cuja vontade e de que o homem concreto, com suas neces
sidades concretas, seja o centro da sociedade e da hist6-
ria. Ao competir com o homem, o idolo compete com 
Deus. E se ergue como deus na medida em que trans
forma o homem em um ser depravado, cuja miseria e o 
caminho da grandeza desse deus. 0 Deus biblico, ao con
trario, esta Ia onde a sociedade e a hist6ria giram em 
torno do homem concreto e da satisfai;äo de suas neces
sidades concretas. 
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