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1 - A CONJUNTURA COMO APORIA

Longe da Economia, a palavra conjuntura vive prisioneira

do senso comum. Desvinculada do tempo sazonal da produgao agrico-

la e do tempo ciclico da producdo industrial, ela transformou-se,

na linguagem usual, em sindnimo de "momento atual", de qualquer

espago de tempo curto, ou, genericamente, de um “encontro de cir

cunstancias que se considera como o ponto de partida de uma evo-

lugao" (Aurelio). Assim, em particular, com as an&lises jornalis-

ticas e com as discussdes politicas do dia a dia.

O mesmo se pode dizer da analise conjuntural. Apenas a

Economia, entre todas as Ciéncias Sociais, logrou realiza.la de

forma mais rigorosa. E isso, a despeito das divergéncias que divi

dem o pensamento econémico. As demais Ciéncias Sociais tentaram

seguir este exemplo, sem alcangar, entretanto, o mesmo nivel de

cientificidade no estudo do "momento atual". De forma particular,

a Ciéncia Politica ainda nao conseguiu estruturar nem mesmo o seu

conceito de conjuntura, permitindo com isso que a analise politi-

ca continue sendo considerada um exercicio cujos procedimentos sao

segredo de profissionais da politica, de "iniciados" e de 4ulicos

do poder e dos sistemas de informagao. Sé eles, controlando cédi

gos intransferiveis, seriam capazes de ler, por detras dos simbo-

los contidos em discursos e atitudes, a intencionalidade, as li-

nhas de tendéncia e as consequéncias que delimitariam o futuro pro

vavel de uma conjuntura.

£ certo que as raizes desta dificuldade sao profundas. A

analise conjuntural exacerbada, levando ao limite, dificuldades

gue compartilhe com a Ciéncia Politica como um todo. Assim, coma

dificil, porém necessaria, convivéncia com as paixdes e ideologi-

as conflitantes, bem como com a linguagem e o senso comum que mo

vem a luta politica quotidiana. Mais do que nunca, @ no estudo do

tempo presente que os valores envolvem e prejudicam a isengao ne-

cessaéria 4 qualquer esforco cientifico, dificultando a visibilida

de dos verdadeiros atores, motivos e circunstancias que podem ex

plicar o presente aumentando a previsibilidade do future.



Mas, por isso mesmo, é pouco © que se avancou, em politi
ca, na sistematizagao e no cumprimento eficaz do objetivo cen-
tral de qualquer andlise conjuntural, qual seja, a diminuigéo da
imprevisibilidade com vistas ao aumento do controle do comporta-
mento humano.

Qualguer alteracgado desse estado das artes passa, obriga-
toriamente, pela transformagdo do senso comum e aconstrucado de
um conceito rigoroso sobre a natureza da conjuntura politica. Fa
z8-lo implica, contudo, encarar, preliminarmente, os problemas pos
tes pela inventividade humana e pela dificuldade de controla-la .
S6 a partir dai podemos avancar, teoricamente, no esforco de ante
cipar comportamentos e consequéncias a partir de costumes, deci-soes e necessidades estruturais. E, avangar, praticamente, no sen
tido de estabilizar situacGes de conflito politico, objetivo pri
meiro de toda e qualquer potestade. A raiz Gltima da instabilida-
de politica encontra-se no inesperado do comportamento social,sen@o desafio constante para todos os governos, organizacdes e ato-res politicos em geral, a sua diminuicdo através de rigorosa institucionalizagao das relagdes politicas, anico caminho capaz deaumentar a regularidade das agdes seciais.

Mais além dos "usos", "costumes" e “situacdes de interesse", como nos sistematizou Weber (1977), nascem os sistemas le-gais autoritarios ou democraticos no intento de reduzir a um minimo a margem de liberdade por onde irrompe, sem cessar, o imprevi-sivel. Quando se diluem os costumes, se fragmentam os interesses
e@ nfo se homogeneizam mecanismos de socializagao capazes de criarum "sentimento de dever" com relacao a uma ordem politica vdlida
porque legitima, resta apenas, para os governantes, o uso da coa-¢a0 como forma de enquadrar a rebeldia dos atos individuais. Sempactos sGlidos nem convengoes democraticas consensualmente acei-
tas, abre-se o espaco para o avan¢go do autoritarismo, que,atravésde exaustiva regulamentagao do quotidiano, busca no uso da forga

 

© fun fento para uma ordem politica est&vel. Assim com os gover-nantes,  

 

com todos os demais atores politicos, que movendo-
conjuntural, querem controlar 9 desenvolvimen-

Rato da agao dos demais com vistas 4 imposigdo de seus interessesparticulares.
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A propria ordem legitima e organica, entretanto, nao 6
capaz de dissolver a dificuldade fundamental: © carater esfingéti
co da imaginacgao criadora e da fantasia, fontes diltimas de toda e
alguer inovagao. Nelas esconde-se a tpenetrabilidade do tempo

conjuntural, a resisténcia mais tenaz ao seu enquadramento racio-
nal. Construir o futuro é um ato de fantasia e, por isso,analisar
© presente conjuntural 6 uma proposta tao desafiadoramente comple
xa: trata-se de analisar a fantasia,racionalmente, sem aceitar dis
solvé-la autoritariamente.

Atores e analistas movem-se num tempo presente gue é con
densagao do passado vivido e conhecido e de um futuro que, sendo
desconhecido, desejam prever. Na conjuntura, ambos experienciam o
tempo como fluxo, e a estrutura como constru¢ao. Um passado sepa-
rado e distinto de um futuro que vinculam as suas decisées, con-
quanto nado sejam capazes de antecipar todas as suas consequéncias.
A conjuntura, por isso, é, para os atores, luta permanente por
controlar a incerteza. Do ponto de vista destes, tanto quanto dos
analistas, o problema central 6 o mesmo: a invengdo e a fantasia,
como ebstaculos ao projeto de controlar racionalmente o imprevisi
vel.

A sombra desse projeto, queremos enguadrar o mundo do ZL
maginario, nascem as teorias fundadas na hipdtese das “expectati-
vas racionais". Sugeridas, originariamente, por Weber e traduzi-
das muito mais tarde por Muth (1961), para o campo da economia, a
traem, hoje, a atencao de todas as Ciéncias Sociais. Supondo que
todas as informagdes possam ser articuladas com base em dados es.
tatisticos e que as expectativas possam ser expressadas em termos
de distribuigdes probabilisticas, estas teorias concluem que as
expectativas subjetivas devem identificar-se com as distribuigdes
objetivamente estatisticas. Donde, por um caminho banalmente cir-
cular, dissolvem a incerteza @, com ela, o futuro como espaco-tem
po desconhecido. Glorifica-se a experiéncia passada em modelos que
desconhecem a precedéncia das decisdes com relagdo a suas conse
quéncias, aludindo o fato de nao possuirmos um conhecimento cabal
de todos os seus possiveis efeitos. No momento da decisdo, o que
temos sao apenas expectativas.



Contra aquela hipdtese nao se afirma o carater irracio-

nal ou ilégico do tempo histérico. Pelo contrario, afirma-se a e

xisténcia de uma sucesso temporal que sendo légica, é irreversi-

vel e irrevogavel. Apesar de haver um desdobramento racional en-

tre dois momentos sucessivos, A e B, o momento B nao é@ dedutivel
@o momento A segundo canones de racionalidade légico-formal, como

na hipétese das expectativas racionais . 0 momento A esta gravido

do mo:

 

nto B, mas entre os dois medeia, no processo de construgao

hist6rica, a invengao e a imaginagao criadora. Dai porque, como

na microfisica de Heinseberg, também no microtempo da conjuntura

exista um alto grau de permanente indetermina¢do, lugar onde se

aninham as raizes filtimas de toda a fantasmagoria politico-ideol6é

gica.

Assim, segundo uma perspectiva histérica contraria 4 das

expectativas racionais, cada momento implica uma percepgao iinica

do passado e expectativa do futuro, sendo as decisdes tomadas no

presente, logicamente independentes de suas consequéncias. Os ato

res histéricos assim como os analistas politicos, nao conhecem, ja

mais, todas as alternativas futuras possiveis, nem controlam, tam

pouco, toda a informagao disponivel sobre a situagao presente. E

© que 6 mais importante e definitivo, movem-se sobre um tempo his.

térico que é irreversivel e irrevogavel.

Com estes supostos devemos trabalhar quando queremos ,des

fazendo-nos do senso comum, construir um conceito adequado do tem

po conjuntural. £ no interior deste tempo, que flui como presente,

que atores e analistas procuram controlar a incerteza futura tra

gando em suas expectativas trajetos possiveis para a agdo dos de

mais e para o desdobramento global da situagdo vivida. E isto, em

contextos consensuais tanto quanto em ordens autoritdrias.

Num caso — © consensual — as relacgdes sociais dominan-

tes serdo de luta, mas uma luta pacifica ou regulada. No outro, a

luta tendera a

 

travasar a mera competi¢do adquirindo uma forma

aberta, muitas vezes descontrolada e tendente a um enfrentamento

   tipo soma-zero. No primeiro caso, os atores tenderao a ser mais

orgdnicos, constantes e "racionais" em sua agdo; no outro, os
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atores reais do conflito politico tenderdo a uma fragmentacao mil

tipla e variadvel através do tempo, surgindo, como unidade de ana-

lise, no mais das vezes, grupo e cliques com baixissima organici-

dade. Em ambos os casos, entretanto, se sobreporao as agdes tipi

camente "racionais com vistas a fins", outras "racionais com vis

 

tas a valores" ou simplesmente "“afetivas" ou "tradicionais". Sen-

do impossivel tragar previsoes que se movam sobre uma trajetéria

dada pela simples adequacao 6tima de meios a fins. No limite, nao

se trata apenas de atores que desejam "impor sua prépria vontade

contra a resisténcia dos demais" (Weber, pg.31) numa luta competi.

tiva, mas de uma multiplicidade inorgdnica de atores que desejam

a imposigado de seus interesses 4 revelia de toda e qualquer regra,

baseados apenas em sua vontade e imaginagao.

Sendo, assim, previsivel que, quanto menor o grau de a

ceitagao ou permanéncia das leis vigentes, maior sera o grau de

incerteza a ser controlada. E, quanto maior a inorganicidade dos

atores, maior a quantidade de grupos, organizagoes e cliques dese

josos de controlar a situagao impondo suas préprias e particulares

previsoes. Donde, quanto menos eficiente um sistema legal e frac-

mentado o mundo dos interesses, menor a possibilidade de uma esta

bilizagao que resulte da aceitagao de um conjunto de previsdes que

hegemonizem as expectativas coletivas. Nestes casos, as expectati

vas miituas tenderao a ser de constante ameaga, e a visdo que os

atores construirao sobre a situacado ser4 a de uma crise permanen-

te, porquanto nao haver& consenso nem hegemonia, e o simples uso

da forga demonstrar-se-a, no longo prazo, extremamente fragil e

impotente.

Também @ previsivel, pois, que quanto maior a instabili-

dade das normas e instituigoes, maior, também, a dificuldade de

organizar uma andlise eficaz do tempo conjuntural. Até porque nes

tas situagdes, os participes na agao mutuamente referida, nao a-

tribuirao o mesmo sentido a suas agdes, inexistindo um minimo de

reciprocidade. Nestes casos, "entao, unem os participes a sua con

duta um sentido diverso: a relacao social @ assim, para ambos os

lados, objetivamente unilateral. Assim mesmo, nao deixa de estar

referida na medida em que o ator pressupcée uma determinada atitu-



Ge de seu contrario frente a ele (err6nea quigas, no todo ou em

parte) e a partir dessa expectativa orienta sua conduta, a qual

basta para que possa haver consequéncias, como as ha no mais das

vezes, relativas ao desenvolvimento da agao e 4 forma da relagao"

(Weber, pg.22). As expectativas assumem, aqui, um papel de primei

 

ra importancia, ampliando 0 espectro de dificuldades. Sao expecta

tivas que nao convergem, necessariamente, construidas por inumera

veis atores com baixo grau de organicidade e permanéncia em seus

objetivos, programas e estratégias. Mas sao, por outro lado, es

Sas expectativas as que movendo os atores, definem o horizonte fu

turo de um tempo conjuntural que ainda nao transcorreu completa-

mente. Sim, pois € neste espaco de um futuro ainda nao vivido que

germina o “mundo do imaginario", cumprindo ds expectativas trazer

ao "presente inacabado" dos atores uma imagem ativa do futuro,ori

entando sua agao e dissolvendo sua ansiedade causada pela incerte

za do desconhecido. Sao as expectativas, pois, que fazem do futu

ro, um elemento ativo do prsente, introduzindo no espago-tempo con

juntural, uma dimensao, que apesar de nao vivida, @ da maior im-

portancia para a compreensdo daquilo que esta sendo vivido. Em

sintese, sem a andlise e compreensdo das expectativas que os ato

res politicos se tracam, nao ha possibilidade de previsao, nao

existe analise politico-conjuntural possivel.

Agora bem, a construcdo desta “imagem esperada do futuro"

nao @ absolutamente aleatéria. Obedece a certa légica na mesma me

dida em que obedece a certos cdénones e determinagéos. Sao  cons-

truidas em base a informagdes analisadas e reelaboradas segundo

cddigos ideolégico-doutrinarios, no contexto de uma perspectiva

estratégica e a partir de uma imagem e avaliacdo do passado. Tudo

isso movido por interesses, que por mais fluidos e circunstanciais

que sejam, sao passiveis de um conhecimento objetivo: Ainda mais,

constroem-se normalmente, em torno ou a partir de determinados de

safios que, mesmo na inexisténcia deum consenso feito lei, logram

organizar e homogeneizar, minimamente, o eixo problematico das ex

pectativas e da conjuntura.

presenca ativa de expectativas, como esforgo para orga

 

  ertesa, define a diferenga epistemolégica fundamental

 
  

entre o conhecimento de uma "conjuntura atual" e uma "conjuntura

passada". Numa, o conhecimento acompanha o movimento de sua cons

trugao; frente 4 outra, o analista esforga-se para fazer uma ade

quada reconstrugdo. Numa, partindo dos motivos, decisdées e deter-

minagoes estruturais conhecidas, procura prever consequéncias.Fren

te 4 outra, conhecendo as consequéncias, procura explica-las, re

construindo a trajetéria de suas razdes desconhecidas.

A dificuldade maior na reconstrugado de conjunturas passa

das, esta dada pela indefinigao de seus limites. Na auséncia de u

ma teoria que dé conta do movimento dinamico da conjuntura, ten-

de-se ao privilegiamento das determinagdes estruturais, aparente-

mente consagradas, pelo que efetivamente aconteceu. Dissolvem-se

as incertezas vividas pelos atores naquele momento, e consagra-se

a inevitabilidade do que realmente ocorreu, caindo-se, no mais

das vezes, na falacia da "consequéncia". Os limites temporais sao

aparentemente claros, assim também os atores e suas expectativas,

hoje transformadas em acontecimentos que dificultam o conhecimen-

to do que elas foram e do papel que realmente cumpriram.

A dificuldade maior para o conhecimento de "conjunturas

atuais" esta, exatamente, em seu tempo nao vivido, materializado

em expectativas cuja dindmica, muitas vezes, escapa 4 nossa obser

vagao. Qualquer teoria que queira, contudo, dar conta do problema

posto pelos limites temporais de uma conjuntura, tera que equacio

nar o problema das expectativas. Por isso, enfrentar-se ao n6 gor

dio da conjuntura atual — a incerteza futura — implica, por de

rivagao, esclarecer o tempo das conjunturas passadas.

f indiscutivel, nesse sentido, que a anadlise conjuntural

padece da falta de monumentos. Mas também 6 certo, que a andalise

histérica, muitas vezes, sofre a falta da "incerteza".

Definir os limites factuais do tempo conjuntural passa ,

pois, pela reducado tedrica do mundo imaginario das expectativas ,

Mas passa antes, pela sua demarcagao espacial. A exigéncia anali-

tica de reduzir o niimero de fatores e atores a serem considerados

corresponde 4 realidade efetiva de que apenas alcuns, entre eles,



 

tém peso real na condugao dos acontecimentos. Delimita-los 6 uma

tarefa tedrica sem a qual a analise politico-conjuntural nado se

diferenciaria do trabalho executado por qualquer sistema nacional

ou policial de informagoes. Tarefa que se faz ainda mais dificil

e necessaria quando sabemos que o’ contexto politico significativo

@e qualquer conjuntura inclui, hoje e cada vez mais, um espago

transnacionalizado, fazendo com que atores, informagdes e valores

externos, geograficamente, ds politicas nacionais tenham um enor-
me peso na evolugao de qualquer conjuntura politica "nacionalmen-

te considerada". O poder disputado 6 ainda nacional, mas os ato-

res e suas expectativas, se constroem dentro de horizontes cultu-

rais, ideolégicos e informativos internacionalizados. Amplia-se ,

pois, de forma quase infinita o niimero de fatores e circunstanci-

as a serem eventualmente considerados.

S6 um exigente esfor¢go de construgao tedrica poderd deli

mitar o espaco e tempo da conjuntura politica, explicando a natu-

reza de sua dindmica endégena, a partir do peso relativo, nela as

 sumido, pelas decisdes dos atores e pela acao de forgas inconsci-
entes, independentes de suas vontades. S6 através daquele esforco
tedrico, poderemos deslindar as complexas relagées estabelecidas,

em cada conjuntura, entre os sentidos e motivagdes dados pelos a

tores a suas acoes e as necessidades ou tendéncias estruturais,se

parando analiticamente, com um maximo de nitidez possivel, as in

tersegoes estabelecidas, estrutural e conjunturalmente, entre as

relagdes econémicas e as relagdes politicas.

A partir destes elementos tedricos reaparecerad o proble-

ma da temporalidade, agora revisto e alicergado conceitualmente ,

permitindo-nos pensar o recorte especifico da conjuntura politica

a luz das duas relagées sociais de luta possiveis. A do confronto
aberto, tendente 4 bipolaridade e 4 eliminagao de um dos partici-
pes, cujo modelo classico 6 a Guerra. E, a do confronto regulado,

tendente 4 uma competigdo plural, auto-regulada, e nao obrigatori
amente excludente, cujo modelo classico, ainda que ficticio, 6 o

Ga Economia de Mercado. Entre esses dois limites extremos,situam-

se, certamente, as relagdes de poder,préprias ao conflito politi-

co, nem sempre regulado, mas tampouco tendente, necessariamente,a

bipolaridade de tipo soma zero.
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2 - NA BUSCA DO METODO

2.1 - A Guerra como situagao limite

Foi Clausewitz quem, com sua afinada percep¢do, viu na

guerra uma "simples continuagdo de politica por outros meios"

(Clausewitz, 1979). Por isso, ao teorizd-la, nao apenas sistemati

zou, conceitualmente, uma situagao especifica de conflito aberto,

como também ofereceu elementos para pensar situacgdes genéricas de

luta entre forgas dotadas de capacidade de iniciativa e resposta,

organizadas em fungao da maximizagdo da eficacia no logro de seu

objetivo central: a imposigao da prépria vontade. Como Gluksmann

bem o viu, Clausewitz, em sua obra, nos desvela uma "guerra pre-

sente em todas as guerras e mais verdadeira que cada uma delas. A

possibilidade de elevar o conceito da guerra acima da multiplici-

dade cadtica das guerras observadas esta dada pelo lugar decisivo

que ocupa em todas as batalhas" (Gluksmann, 1970).

Sua teoria generaliza uma forma extremada de relaciona

mento social: o duelo, realizado em um espaco especifico, o campo

de batalha, em um tempo peculiar, o estratégico. Neste espago os

atores se inter-relacionam na perspectiva de uma grande e decisi-

va batalha final, onde uns imporao sua vontade aos outros, median

te seu desarmamente, através do uso da violéncia. Embutido neste

objetivo final, conflitivamente comum a todos, ha uma tendéncia i

nevitavel 4 bipolarizagado do confronto, entre dois atores organi-

zados, com comandos centralizados, encarregados de planejar um

conjunto heterogéneo de agdes articuladas por um plano estratégi-

co, visando a maxima acumulag3o de forgas para o enfrentamento de

cisivo. Como esse se dara segundo regras de "tudo ou nada", ambos

os lados sao constrangidos, pelo contexto bélico, a um comporta-

mento similar de adequagao crescentemente racional de meios a

fins. Ambos véem, na imposi¢gao de sua vontade, o conteiido politi-

co da vitéria final, conseguida depois do desarmamento ou elimina

¢ao do adversario.

A guerra, contudo, "nado 4 nunca um ato isolado",nem “con

siste num sO golpe sem duragao", implicando, pelo contrario, inu
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meraveis decisdes e atividades.nao simultaneas. Apesar das incer-

tezas reinantes, todos os participes tém o mesmo objetivo e expec

tativas convergentes, formulando, com base nelas e num fluxo con-

tinuo de informagdes, os calculos que orientam as decisoes, as

quais, apesar disto, obedecem, também, a um residuo imprevisivel

de criatividade prépria do "génio militar". Nisto quem tem a Glti

ma palavra @ a prova de forga que, com vitérias e derrotas, san-

ciona as expectativas, calculos e planos tragados pelos comandos

unificados, a quem cabe definir “os centros de gravidade nevralgi

ca" do adversario, estabelecendo a partir dai um plano articulado

de iniciativas visando a destruigdo do adversario.

A duragdo que se extende até o enfrentamento final cons

titui-se no tempo estratégico, cujo desdobramento materializa, a-

través de miltiplas agdes e enfrentamentos parciais, sucessives

tempos taticos. A questdo tedérica central, para nossos objetivos,

esta posta, exatamente, pelo complexo interrelacionamento existen

te entre esses distintos "tempos dado nao se tratar de um mero

 

desdob ramento cronolégico. Sua riqueza, alias, advém de sua natu

reza légica, por isso teoricamente construivel.

Segundo Clausewitz, "a guerra & um ato de violéncia e

nao ha nenhum limite para a manifestacao desta violéncia. Cada um

dos adversarios executa a lei do outro, donde resulta uma acdo re

ciproca, que, enquanto conceito, deve ir aos extremos. Tal é a

primeira agdo reciproca e o primeiro extremo que se nos deparam"

(p.75). Este o teorema niimero um da teoria: a tendéncia necessaria

de "ascensao aos extremos" (Gluksmann, p.38). Em sintese,qualquer

hostilidade, mesmo embrionfria e limitada, ao nivel das intengdes

gera uma dinamica precautéria que, movida pelas expectativas inte

ratuantes dos dois grupos, acaba conduzindo o conflito, por uma

légica de radicalizagao progressiva, a um duelo 4 morte. HA uma

lei de ferro que move e explica todas as decisdes — a certeza de

um acerto final violento e definitivo. Nesta perspectiva,todos os

enfrentamentos taticos parciais se articulariam através de uma 16

  ica irrefreavel, numa pendente que as conduz ao veredito final ,

na hora da verdade estratégica.

 

ell.

A genialidade dos comandos se mede pela sua capacidade de

adequar este tempo légico ao tempo cronolégico do espago real.Tem

po e espagos envolvidos de forma cada vez mais inclusiva na dina-

mica da guerra total. Entretanto, como Clausewitz reconhece, "a

guerra nem sempre deve ser considerada como um caso absoluto... e

qualquer ato de guerra deixa assim de estar submetido as leis es

tritas que impelem as forgas aos extremos... Deste modo, o objeti

vo politico como mébil inicial da guerra fornece a dimensao do

fim a atingir pela agao militar." Volta-se 4 dimensdo politica

da guerra, impondo-se-lhe objetivos que limitam, dificultam ou

postergam muitas vezes a meta final do duelo. Reaparece o seu ca

scensao

 

rater instrumental e protela-se a eficacia da lei da

aos extremos", mantendo-se latente sua va]idez como tendéncia ir

reprimivel. Redefine-se o papel do estrategista, ja agora tendo

que adequar seu tempo légico ao "tempo politico".

Na limitagao da eficacia da lei tendencial de radicaliza

gao pesa, entretanto, além da decisado politica, o efeito equili-

brador do segundo teorema da teoria: o da "dissimetria das ac¢des

ofensivas e defensivas" (Gluksmann p.41). Sendo o "ataque ea de

fesa duas coisas de natureza diferente e de forga desigual, a po-

laridade nado se lhes aplica" (Clausewitz, p.83). Na ofensiva ja-

mais existe equilibrio. Este sé 6 viavel quando um dos parceiros

adota uma postura defensiva capaz de anular nas expectativas do

outro a certeza sobre a eficacia de seu ataque. Tal empate, que

sem diivida resulta de uma opgao politica pela paz, é o tinico mate

xialmente capaz de sustentar uma trégua prolongada.

N&o nos aprofundaremos nessa questao, no entanto ha um

ponto que nos parece importante: a partir desta nova realidade nao

desaparece a eficacia da primeira lei. Ao contrario, fica apenas

sustado, ativando um outro tipo de guerra de observagdo,muito pro

ximo, em sua esséncia, de toda e qualquer agao politica. Aqui, o

lugar da observagao de Clausewitz quando diz "se se pensa que a

guerra resulta de um designio politico, é natural que este motivo

inicial de que ela é o resultado continue a ser a consideragao pri

meira e suprema que ditara sua condugdo. Todavia nem por isto o

objetivo politico @ um legislador desp6ético; tera de adaptar-se a
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natureza dos meios de que dispde, o que leva, frequentemente, a

sua completa transformagao, mas sem que deixe de permanecer na pri

meira linha das nossas consideragdes" (p.87).A guerra,quando pro-

telada, politiza-se e, da mesma forma, a politica quando acirrada

beliciza-se. Pela eficacia do primeiro teorema os recursos mate-

riais de forga — os armamentos e outros — desenvolvem-se até

© ponto em que a batalha final acaba sendo, permanentemente prete

rida, pela ameaga da destruicdo total e conjunta. Com isso,a guer

ra transforma-se em um estado de laténcia constante, permeada pe

la politica. 7

Dagui nasce a idéia de que o tempo politico aparece se

ja — como muitos o véem — a mera duragado da espera ou protela-

¢ao da batalha final. Suas distintas conjunturas sobrepor-se-iam,

nesta perspectiva, aos momentos taticos, definindo-se sua nature-

za como progressiva preparagao do conflito definitivo.

Acercamo-nos, por esse equivoco, ao ponto essencial: a

contribuigao possivel da teoria da guerra 4 clarificagado do con-
ceito do tempo politico. Impondo-se a especificagao de algumas

particularidades que fazem da guerra uma situagdo limite, impedin

do aproximag6es e analogias ligeiras entre os seus tempos e os da

luta politica.

No fundamental, ha que ter presente, como ja vimos, que

a despeito de qual protelagao, "a ascensao aos extremos, forma ab

soluta da guerra, constitui-se no ponto de referéncia, com rela-

¢&0 ao qual se mede toda limitagao da guerra. De um sé golpe se
assecura a objetividade de um calculo se impoe bilateralmente; a

racionalidade da polarizacao determina a matéria do calculo, idén

tica para os dois adversdrios" (Gluksmann, p.44). Neste sentido ,

es “momentos taticos" que recortam o tempo estratégico, conforman,

verdadeiras "conjunturas belicosas". E a andlise conjuntural, nes

ta perspectiva, se transforma em um calculo tatico. Entretanto,es

ses momentos, apesar de articularem-se em terno de enfrentamentos

parciais, cependem, em seu recorte crenolégico, das intengoes e

planos a

 

Ss comandos unificados. Até porque, como reconhece o pré
prio Clausewitz, "podem produzir-se casos em que varios recontros

 

13.

possam ser considerados como um s6" existindo ai uma complexa

"transigao gradual". Apenas o plano estratégico, propriedade sigi

losa dos comandos, 6 capaz de estabelecer o espago e o tempo de

cada conjuntura tatica. A diferenga da politica, aqui o tempo é

construido, conscientemente, por dois comandos apenas, unificados

pela racionalidade da polarizagao, que impde uma matéria de calcu

lo idéntica aos dois adversarios. No conteiido objetivo e unifica-

do deste cAlculo comum esta o segredo viabilizador da teoria da

guerra.

Uma teoria que trabalha, em primeiro lugar, sobre uma re

lag&ao explicita de conflito aberto pelo poder, uma relag&o de for

ga que no limite chega 4 soma zero pelo uso da violéncia fisica .

Em segundo lugar, uma teoria que supde uma situagado de bipolarida

de em que os atores possuem objetivos comuns e excludentes. Em

tercieros, uma teoria que trabalha com dois tempos que se articu-

lam em fungdo de uma meta e de um momento final estabelecido arbi

trariamente por comandos que planejam a agao coletiva. Tempos cu-

jo significado iltimo esta dado por sua convergéncia na guerra e

nao em uma crise, na destruicao e nao no reequilibrio. Por isto,

no contexto desta teoria, as incertezas futuras sao reduzidas a

um minimo, permitindo a homogeneizagao e calculo das expectativas,

unificadas pela espera-busca do enfrentamento final. As agdes sao

rigorosamente "racionais com vistas a fins", na linguagem weberia

na.

Quando, por uma situacgdo de "equilibrio catastréfico"

protela-se a batalha final, politizam-se, como vimos, os tempos

intermediarios, sem que desaparega, entretanto, a eficacia da lei

da "ascensao aos extremos". Segue vigente a “razao militar" — mui

tas vezes em choque com a "razao politica" — mantendo-se em maos

dos estrategas o poder construcao e delimitagao dos tempos.

Quando, entretanto, a batalha final é postergada indefi-

nidamente, dissolve-se a rigidez dos suportes da teoria, por cau-

sa da intromissao de fatores "exGgenos", capazes de alterar poli-

ticamente, os objetivos, as regras e os tempos, multiplicando °

namero dos adversarios e das racionalidades em conflito. 0 tempo

ja nao é mais comandavel arbitrariamente. Liberta-se do controle
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racionalmente planificado dos,estrategas. A guerra que nascera co

mo prolongamento instrumental da politica reencontra-se com sua

origem. A analise conjuntural, que na teoria da situagao limite

coincide com um célculo tatico altamente rigoroso, readquire, na

auséncia de um tempo comandado, a sua opacidade. E isto porque nao

apenas multiplicam-se as racionalidades em conflito, como reapare

ce no primeiro plano, comandando as agoes coletivas, a "irraciona

lidade" prépria das paixdes e da fantasia.

2.2 - O Mercado como tipo ideal ficticio

 

jumerosas regularidades muito visiveis, no desenvolvi-

mento da agao social, especialmente da ag&o econémica, nao descan

sam em uma orientagdo dada por normas validas, ou no costume, se

ndo que apenas nisto: em que o modo de atuar dos participes, cor

xesponde em seu termo médio, por natureza e da melhor maneira pos

 

sivel, a seus interesses normais subjetivamente apreciados, orien

tando-se sua agao precisamente por essa opiniao e conhecimentos

subjetivos; assim, por exemplo, com as regularidades na formagao

de precos no mercado. Os interesses no mercado orientam sua agao

— que 6 meio — por determinados interesses econémicos préprios,

tipicos e subjetivos — que representam o fim — e por determina-

das expectativas tipicas, que a previsivel conduta dos demais per

mite esperar — as quais aparecem como condigdes da realizacaéo do

fim perseguido. Na medida em que procedem com maior rigor em sua

atuagao racional com vistas a fins, sao mais andlogas suas rea-

goes na situagao dada; surgindo desta forma homogeneidades, regu-

laridades e continuidades na atitude e na agao, mais estaveis ,mui

tas vezes, que as que se dao quando a conduta esta orientada por

deveres e normas tidas de fato como obrigatérias num circulo de

homens. Esse fendmeno: o que uma orientacdo pela situacao de inte

resses, tanto préprios como alheios, produza efeitos andlogos aos

que se pensa obter coativamente — muitas vezes sem resultado —

por uma ordenagdo normativa, atraiu muita ateng&o, sobretudo no

Q
n

ominio da economia; e mais, foi precisamente uma das fontes do

nascimento da ciéncia econémica. Entretanto, tem validez, de modo

analogo, para todos es dominios da agdo (...) Um elemento essen
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cial da racionalizagao da conduta é a substituigao da submissao

intima ao costume, feito carne, por dizé-lo assim, pela adaptagao

planejada a uma situagao objetiva de interesses" (Weber, p.24).

Se a Guerra define a situagdo limite de uma luta "violen

ta" e polarizada, onde as expectativas e agdes se fazem, cada vez

mais, racionais com o objetivo da destruigdo mitua; a Economia de

Mercado constituir-se-ia no tipo ideal de uma luta "pacifica", on

de a competigao, entre uma multiplicidade de atores, obrigaria a

goes cuja racionalidade conduziria ao equilibrio, a eficaécia e 4

felicidade de todos.

A existéncia de uma multiplicidade de atores — individu-

os e empresas — na busca de um objetivo consensual — a valoriza

gao do valor ou a maximizagao do lucro, por meio da concorréncia

de pregos, em um mercado livre — daria lugar, sem divida, a um

modelo de atividade humana racional, onde se veriam dissolvidas

todas as diversidades, assincronias e “heterodoxias" da subjetivi

dade individual, homogeneizadas por uma situagao de interesse co

mum. Assim como na guerra, se reduziriam as incertezas, na medida

em que as expectativas seriam convergentes, ainda que competiti-

vas. E isto porque, a concorréncia no mercado, livre e perfeito,

anularia o mundo das paixdes abrindo portas a comportamentos pre

visiveis porque racionais. A meta seria a maximizagao das vanta-

gens individuais, mas estas, submeter-se-iam a um mecanismo regu

lador e equalizador, onde o virtuosismo cederia lugar 4 eficacia

e onde toda inefic&acia seria castigada, na mesma moeda com que se

premiariam os vencedores. Mecanismo de auto-regulagao sistémica ,

encarregado de definir os pregos, feliz ponto de convergéncia €

interagao das miltiplas forgas em concorréncia, fiel indicador das

transagoes ocorridas no mercado de bens e servigos. Com base ne-

les, individuos e empresas estabeleceriam suas projegdes reajus-

tando permanentemente suas agdes. Com base neles, homogeneizar-se-

iam as infinitas expectativas individuais.

Por fim, segundo esta concepgao, o sistema econédmico se

reproduziria num movimento pendular, voltando sempre a um ponto

Stimo, de equilibrio, demarcando o inicio e o fim de uma duragao
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reversivel, perfeitamente reproduzivel, por uma modelistica forma
lizante e matematizada. No limite, esta representagao do mundo
econ6mico eliminaria a subjetividade e a historicidade, dissolven

do o problema do tempo, reduzido a duragao existente entre dois

pontos de equilibrio.

Nesta perspestiva, Oo tempo conjuntural seria qualquer pe

riodo cronolégico em que os precos e todos seus valores derivados
pudessem entregar-nos um retrato do "estado dos negécios", mais
ou menos préximo da desejada situagao de equilibrio.

No movimento dos pregos encontrar-se-ia a chave do diag-

néstico da atividade econédmica em seu conjunto: produgao, inter-
cambio, emprego, rendimento etc. Através deles, far-se-ia uma lei

tura "sintomal" da conjuntura, deduzindo-se no suposto da tendén-

cia ao equilibrio o sentido do movimento estrutural do sistema.

A realidade econémica, entretanto, nado parecera ser tao
simples como surge implicita na visao weberiana. A prépria teoria
nao & consensual com relagao a estes aspectos de seu objeto. Mui
to antes, contudo, que a critica tedrica destruisse a platitude e
dénica do sonho walrasiano, a histéria real da economia capitalis
ta encarregou-se de demonstrar o carater ficticio daquele tipo-
ideal, onde uma situacado de interesses comuns, ainda que competi-
tives, logra uniformizar uma infinidade de comportamentos indivi-
duais, numa temporalidade que, por sua recorréncia, se faz logica
mente reversivel, reduzindo a um minimo residual, o problema das
expectativas frente 4 incerteza futura.

Nao cabe aqui revisar a histéria dos fatos e das teorias
econémicas. Basta que tenhamos presente o inquestionavel movimen-
to real do capital, que, concentrando e centralizando, através de

movimentos ciclicos e crise periéddicas, oligopoliza,de forma cres

cente, estrutura produtiva, alterando as regras da competigao, am
pliando a intervengao estatal na economia, fazendo dos pregos um

valor administrado e, finalmente, desfazendo a ficgao de um merca
do auto-regulado. 7

ol7.

Essa nova realidade, com suas crises e guerras, refez no

pensamento econdmico, a imagem do capitalismo. Nesse novo mundo

— agora de forma visivel — os agentes econ6micos ja nao sao equi

paraveis. Pelo contrario, tém pesos e forgas diferentes, sendo ca

pazes, alguns, de determinar arbitrariamente o movimento dos pre-

¢os, condicionando os demais fluxos da atividade econémica. E is

to, através de sua agao direta ou pela interven¢ao do Estado.

A economia, separada do Estado por uma hist6ria real re

pleta de matizes obscurecidos pela cirurgia tedrico-doutrinaria e

xecutada pelo pensamento liberal, reencontra no mundo conreto sua

dimensao eminentemente politica. As relagdes econémicas deixam

transparecer, agora de forma mais nitida, o fato de serem também

correlagées de forga. Os pregos j4 nao resultam do jogo de cabra-

cega entre a oferta e a procura, e, por isso, nado sao mais um sin

toma que retrate de forma fiel e aut6noma, a atividade econémica

como um todo. Caem os supostos basicos do modelo que inspira a re

flexdo weberiana. Tempo e poder reaparecem como dimensdes funda-

mentais da atividade econédmica. A duragao econédmica, como decor-

réncia, ja nado € a da temporalidade pendular, fechada e recorren-

te, movendo-se entre dois pontos de equilibrio quaisquer. Assumem

© seu lugar, em importadncia, o problema das crises e do movimento

expansivo do capital. Repde-se, de forma absolutamente distinta,a

questao do tempo conjuntural e da racionalidade das expectativas

e agdes dos agentes econémicos.

Na verdade, a preocupagao com a conjuntura econémica é

filha direta desta nova feigao que o capitalismo assume a partir

da segunda metade do século pass do. Mobilizado pela reitera¢gao

periédica das crises, que se sucediam de maneira visivelmente re

gular no capitalismo industrial, o pensamento econdmico formula

sua teoria dos ciclos, com o objetivo de prever, para controlar,o

aparecimento das crises. Na esteira deste esforgo, aparecem, ja

neste século, os primeiros centros especializados no estudo da

conjuntura econémica.

Nasce uma nova imagem do tempo econémico, pautado por ci

clos que, sendo recorrentes em sua forma, nao sao reversiveis,cons
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tituindo-se em etapas de um movimento cuja tendéncia nado 6 ao e

quilibrio. Tempo descontinuo, construido por atores desiguais,com

incertezas e expectativas nem sempre racionais.

Agora, as conjunturas ja nao sao qualquer momento crono-

légico, arbitrariamente definido. Sao momentos de um movimento mai

or: o dos ciclos. Cada um contém, simultaneamente, maltiplos tem-

pos dependendo de sua localizagao em diferentes etapas do desdo-

bramento de diferentes ciclos. Nao @ possivel delimita-los, pois,

sem uma adequada construgao teGrica sobre os ciclos e sem um pro

Fh do conhecimento concreto dos processos estruturais historica- 

gwente localizados e datados.

O analista move-se, agora, frente a um movimento reprodu

tivo em expansado, numa progressdo de ciclos e crises tendenciais.

As conjunturas sao movimento, transformagado e iniciativa, ocorri-

dos numa duragao em que se sucedem, necessariamente, expansdo, au

ge, e crise. A analise conjuntural implica, nesta perspectiva,uma

correta identificagao estrutural da forga relativa dos distintos

atores — incluido ai, o Estado — semo que, os pregos e todos

os seus valores agregados perdem transparéncia. Mas, mais do que

isto, envolve-se com o problema da historicidade das estruturas e

repde o problema do papel da incerteza futura na construgao das

expectativas e na aga€o — nem sempre racional — dos agentes eco

n6micos.

Nessa linha, Keynes, com suas idéias sobre a incerteza ,

as convengdes e as expectativas, redirecicnou o foco das preocupa-

¢6es econémicas, trazendo ao primeiro plano o problema das deci-

soes,

Segundo ele, qualquer momento de um processo econémico ,

aberto e desequilibrado, pode assistir infelexoes que conduzam a

crises e rupturaps, na medida em que nele estao ocorrendo um nime

ro infinito de decisdes de investimento, tomadas pela comunidade
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vel, construida pela tensdo entre a analise retrospectiva e a ava

liagao prospectiva, ambas realizadas pelos atores-investidores.Se

os negédcios vao bem e as perspectivas futuras s&o boas, a opgdo é

pelo crescimento e pelo investimento — opgao sacramentada pela

comunidade financeira. Se os negdciso vao bem, mas as perspecti-

vas sdo mas, a comunidade dos negécios opta por sustar seus inves

timentos, provocando uma série de consequéncias inevitaveis, a co

megar pela movida do distema financeiro, que consagra de imediato

a decisdo de ndo-investimento, comunicando-a 4 totalidade do sis-

tema econdmico, via valorizagao dos ativos financeiros, com decor

rente desvalorizagao dos ativos produtivos. Dai a corrida a liqui

dez, com o abandono, quebra e sucateamento de parte da base produ

tiva, o que, levando a economia ao fundo do pogo, acaba implican-

do na revalorizagao do investimento produtivo, e na retomada da

produgao e do crescimento.

Nao ha, em Keynes, uma concep¢ao propriamente ciclica, a

menos que se considere por ciclo, a recorréncia das crises. Nele,

— para nosso objetivo — o fundamental é a idéia de uma incerte-

za permanente, causa de expectativas maltiplas e inconstantes, di

minuidas, porém nado eliminadas, pelas convengdes e pelos acordos.

Expectativas dotadas de uma enorme capacidade de rapida materiali

zagao, gerando-se a partir delas efeitos numa cadeia de agdes e

reagdes incontrolaveis.

Uma analise conjuntural, sob a Stica keynesiana,deve cen

trar sua atengdo destas expectativas, buscando administra-las de

forma a impedir ou postergar as crises. Trata-se, agora, de forma

deliberada, de reunir informagdes que reduzam o grau de incerteza,

orientando a agao do Estado, finico agente capaz de, em substitui-

gao aos inoperantes mecanismos de mercado, administrar sabiamente

© movimento expansivo da economia capitalista.

E 6 & sombra desta intervencao estatal que a ciéncia eco

némica desenvolvera, a partir dos anos 30, de forma cada vez mais

sistematica, seu método de analise conjuntural, aperfeigoando, ca

da vez mais, seus indicadores, medidas e dados, quantificados de

forma permanente e confiavel.
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Assim mesmo, frente ao conceito de tempo conjuntural, o

pensamento econémico permanece dividido. O finico certo @ que, uma

vez separado do movimento sazonal da produgao agricola, ele perma

necera indeterminado enquanto nao estiver referido ou a um par su

cessivo de pontos de equilibrio ou ao movimento expansivo dos ei

clos e das crises. S6 a partir dai se esclarecem as demais dimen-

sdes do conceito: a questdo dos atores e da racionalidade de suas

agoes; a questdo da intersegao légica com o tempo estrutural; a

questdo das incertezas futuras etc.

£ completamente distinto, entretanto, o conceito de con-

juntura construivel, a partir de uma visao da economia, como equi

librio auto-reproduzido pelos mecanismos de um mercado perfeita-

mente competitivo, daquele outro, que nasce de uma concepcao da

atividade econémica, como movimento expansivo, concentrador e ci-

clico.

Num caso, trabalha-se com um conflito regulado entre mil

tiplos atores, em igualdade de condigdes, com objetivos comuns ,

ainda que competitivos. Atores que orientam racionalmente sua a-

gao, no mercado, com base em sua situagao de interesses, com vis

tas aqueles objetivos comuns, logrando-se com isto expectativas

tipicas e previsiveis. Surgindo, a partir dai, regularidades e

constancias na agao coletiva, dissolvendo-se o problema posto pe

la multiplicidade dos atores. Como decorréncia temos uma tempora-

lidade recorrente e reversiva, ainda que nado planejada. Temporali

dade pautada por sucessivos pontos de equilibrio, dentro da qual

qualquer recorte cronolégico que disponha de dados significativos

sobre o movimento dos pre¢gos constitui-se em uma conjuntura.

Na outra visdo, menos ficticia porque mais préxima de

do real da economia capitalista, explicita-se de maneira mais

ida a forga diferencial dos atores nas relacgdes econémicas.Seus

tivos podem ser aproximadamente comuns, mas nao existe igual-
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@ de condicdes, nem tampouco, portanto, competigao perfeita. A

  

30 do Estado cumpre papel fundamental na reproducgdo do

Gesacreditando-se o mercado como mecanismo au

 

atores sao miltiplos, como miltiplas sao suas
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expectativas, as quais nado sendo tipicas e nem sempre previsiveis,

passam a cumprir papel fundamental no desdobramento da conjuntura,

Consequentemente, temos uma temporalidade “aberta", materializada

na dinamica expansiva do capital, marcada por conjunturas de cres

cimento ou recessao que passando pelas crises repdem periodicamen

te o sentido tendencial do sistema. Neste contexto, dilata-se a

importancia das “incertezas futuras", s6 reduziveis, teoricamente,

a partir da teoria dos ciclos. O conceito de conjuntura adquire ,

aqui, uma consisténcia lgoica e teédrica que nao possui na_ outra

visao. Sua delimintagao e a natureza de sua dinamica enddgena s6

sao compreensiveis quando enquadradas no percurso ou duragao dos

ciclos.

Nessa visao, o tempo conjuntural nao é um tempo planeja-

do, mas tampouco obedece a leis mecanicas: € um tempo construido,

cabendo nele importante papel para os projetos e as expectativas

humanas.

O pensamento econdmico abdica assim ao placido otimismo

da burguesia vitoriosa do século passado, implicito na visao de

um mercado auto-regulado, recolocando o papel do poder e da poli-

tica nas relagdes econémicas. A presenga das grandes corporag6es

e do Estado, tanto quanto o decisivo papel cumprido pela incerte-

zana agao de todos os agentes econémicos, dissolve a ilusao de

uma racionalidade puramente econdmica. Reaparece, no primeiro pla

no, com fundamental importancia no desdobramento do tempo conjun-

tural a razao politica. O conceito e a analise da conjuntura ga-

nha em vivacidade o que perde em cristalinidade. Sua compreensao

envolve, agora, necessariamente, ademais do equacionamento da ra

zao politica, a incorporagao do tempo estrutural.

2.3 - A Hist6ria como simultaneidade de "tempos"

Coube 4 HistSria o esforgo recente mais interessante de

discussao conceitual do problema dos "tempos" postos pela teoria

econémica. Tentando pensar a teoria da histéria 4 luz dos avangos

logrados pela ciéncia econémica, F.Braudel propde a substituicgao
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da historiografia episédica por, uma nova linha de pesquisa que

considere na reconstrucdo do material histérico a sua dupla tempo

ralidade, a um sd tempo estrutural e conjuntural. Buscando com

isso a bsorver os avangos logrados por aquela no seu bem sucedido

esforgo de domesticagao do tempo, através da incorporagao de seus

conceitos de estrutura, ciclo e tendéncia a partir dos quais es-

cindem o tempo histGrico em "longa" e "curta" duragao. A estrutu-

ra comandaria o ritmo da longa duracao enquanto o tempo curto

coincidiria com as oscilagdes ciclicas, através das quais, reali-

ar-se-iam, de forma lenta e entrecortada, as grandes e seculares

(quando nao milenares) tendéncias de histéria. Incorporam, assim,

© esquema e conceitualizagao econémica sugerindo as demais cién-

cias sociais que revisem seus métodos, adequando o passo 4 marcha

Ga mais avangada entre todas, a Economia.

Para Braudel, o historiador dispde hoje "com toda certe-

za de um tempo novo (conjuntural, dos ciclos), elevado 4 altura

de uma explicagao, em que a histéria se pode inscrever, recortan-

do-se segundo pontos de referéncia inéditos (1972, p.18), podendo

"e
romper com o tempo "Gvénementielle", a "mais caprichosa e engana-

dora das duragées. E isto porque, "... 0 inquiridor do tempo pre

sente s6 alcanga as finas tramas das estruturas, soh a  condigao

de reconstrui-lo, de antecipar hipdteses e explicagdes, de rejei-

tar o real tal como @ percebido, de trunca-lo, de supera-lo; ope-

racdes que permitem, todas elas, escapar aos dados para domina-los

melhor" (1972, p.34).

Parte-se de acontecimento episddico para se chegar ds ca

madas lentas da hist6ria, onde "todos os niveis, todos os milha-

res de niveis, todas as milhares de fragmentagdes do tempo histé-

rico ficam compreensiveis" (p.27). Essa obscuridade inconsciente

das estruturas, entretanto, sé se desvela na "sua brusca ou lenta

deteriorizagao, sob o efeito de pressdes contraditérias" através

Ge seus "pontos de ruptura" e seus momentos de ultrapassagem.

 

igo esta em que nado logremos escapar a uma traigoei

» pois, como bem reconhece o préprio Braudel, "to

 

sempre e simultaneamente ambas as dimensdes e am

bos os tempos" (1979, p.68). Separa-los analiticamente, sem incor

rer numa remissao mitua e circular, @ 0 finico caminho pelo qual

podemos escapar a um mundo estritamente episddico sem cair num ou

tro, difusamente estrutural, logrando assim articula-los de forma

continua e dinamica.

O tempo conjuntural, entretanto, na linha desta proposta,

nao coincide nem com uma nem com a outra das dimensdes menciona-

das. Aproxima-se, mais bem, da durag&o dos ciclos, apesar de que,

neste sentido, o conceito perca algo de sua especificidade, devi-

do 4 multiplicidade de ciclos possiveis. Mas, do ponto de vista

metodolégico, vale para a analise conjuntural, a proposta de que

o observador deve ir além daquilo "que se move rapidamente, que

sobressai com ou sem razao: ...0 tempo pobre, a medida dos indivi

duos, da vida quotidiana, das nossas ilusdes, das nossas rapidas

tomadas de consciéncia; o tempo por exceléncia do cronista e do

jornalista" (1972, p.14). Para conhecer a conjuntura, ha que cons

trui-la, ha que rejeitar e superar o real, ha que antecipar hipd-

teses, as quais passam pelo conhecimento das varias dimensdes e

tempos confluentes em cada momento. Ha que conhecer o passado e

avangar hipdteses adequadas sobre o silencioso mundo das estrutu-

ras.

Aqui, entretanto, situam-se as principais dificuldades ,

de alguma maneira sintetizadas na definigao que acabara dando P.

Vilar ao conceito de conjuntura: "conjunto das condigdes articula

das entre si que caracterizam um momento no movimento global da

matéria hist6rica" (Vilar, 1980, p.81). Da um passo 4 frente, ga-

nhando em generalidade o que perde em rigor. A idéia central é

que no 4mbito estrutural da sociedade, "cujas relagdes fundamen-

tais e cujo principio de funcionamento sao relativamente estaveis

se dao movimentos incessantes que sao resultado deste mesmo funci

onamento e que modificam a todo momento o carater destas relagoes,

a intensidade dos conflitos, as relagdes de forga" (p.82). Estes

movimentos conjugam varias dimensdes e regularidades, "psicolégi-

cas, politicas e sociais, assim como economicas e meteoroldégicas".

Até hoje, entretanto, como ja vimos, apenas as regulari-



24.

dades econémicas foram medianamente estudadas, servindo de inspi-

ragao para as demias ciéncias. Permanece, contudo, o problema pos

to pelas outras dimensdes cujas regularidades sao escassamente co

nhecidas, pelo que fica exgremamente dificil operar analiticamen-

te um conceito que defina a conjuntura como confluéncia de tantas

dimens6es desconhecidas. Por isso, alias, a opacidade das rela-

goes entre conjuntura e estrutura, apesar de que, como hemo diz

Vilar, nao as devamos considerar como "nocdes estranhas entre si,

sendo que como dois aspectos de fenédmenos comuns". Sim, porquanto

s6 a partir desta profundidade semi-imével da estrutura que pode

mos compreender todos os demais fragmentos da hist6ria e, portan-

to, o tempo conjuntural. E isto, porque "os ciclos, interciclos e

crises estruturais encobrem aqui as regularidades e as permanénci

as de sistemas ou, como também foi dito, de civilizagdes econdmi-

cas, isto &, de velhos habitos de pensar ou agir, de marcas resis

tentes e tenazes, pro vezes contra toda légica" (Braudel, 1972,p.

24).

Nem Braudel nem Vilar avangam elementos para pensar con

ceitualmente o papel dos atores e suas incertezas, das acces e

suas regularidades, das expectativas e sua previsibilidade,no des

Gobramento do tempo hist6rico "presente", contemporaneo ao obser-

vador. Sua contribuigao situa-se num plano mais amplo, epistemolé

gico, referida a todos os recortes teoricamente possiveis do tem-

po vivido.

Sua proposta metodolégica &, antes que nada, a de rein-

troduzir a duragao hist6rica como dimensado fundamental de todos

os fenGmenos sociais; romper com o tempo breve, factual, introdu-

zindo como novidade, aportada pela teoria econédmica, "uma nova es

pécie de narragao hist6érica - pode dizer-se o "recitativo" da con

juntura, do ciclo e até do interciclo".

Mais além do factual e do conjuntural, localizam-se as

Guas outras contribuigdes da Economia: a idéia de uma tendéncia

  

secular que sinaliza o movimento de relagdes duradouras,quase fi

xas entre as massas sociais, as estruturas. A grande incdgnita es

ta ai, porguanto o tempo destas estruturas, a longa duragdo, é
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ainda, para todas as ciéncias sociais, incluida a Economia, um

"“personagem embaragoso, complexo, frequentemente inédito".

Para passar desta duragao maior para o movimento ciclico

das conjunturas, ha que organizar dimensdes, forgas e movimentos

particulares, s6 assim podendo-se reconstruir um momento em que o

conjunto aparece como totalidade hierarquizada.

Para esta propsota o conceito de conjuntura incorpora ,

mas nao se dissolve, numa visao puramente econédmica. Mas, na eta-

pa atual, onde ha um confesso desconhecimento das demais dimen-

sdes convergentes em um tempo conjuntural comum, como se consegui.

ra definir os limites precisos dos espago-tempo da conjuntura sem

submeter todas as demais histérias 4 hist6ria econémica? Se para

a histéria econdmica este 6 um passo complicado, como nao o sera

para esta histéria totalizante a passagem das estruturas para a

transparéncia episddica dos fatos que materializam um tempo con-

juntural que seria confluéncia de miltiplos e variados dimensdes

e ritmos? Nesse sentido, o que representariam as crises frente

aos distintos ciclos das varias dimensdes da histéria? Se os inu

meravies "rios do tempo" correm de forma integrada, conquanto es

tabelagam curvas e confluéncias nao coincidentes, sera possivel a

cada navegante descobrir a légica de sua vertente sem conhecer a

dos demais?

Sem resolver nem dissolver o problema da -temporalidade

propriamente politica, o essencial do desafio posto por Braudel

esta na idéia de que "cada atualidade reine momentos de origem e

de ritmo diferentes: o tempo de hoje data simultaneamente de on-

tem, de anteontem, de antanho". E, nesse sentido, "as duragdes que

distinguimos sao solidfias umas com as outras: nado @ apenas a du-

ragao que é criagdo de nosso espirito, mas os fragmentos desta du

ragao também o sao". (p.59)

Os tempos como criagao do espirito sobrepoem-se e o re-

corte conjuntural s6 adquire sentido quando teoricamentearticula

do; pelas hipdteses e explicacdes antecipadas, 4s finas tramas da

duragao estrutural. Hipéteses e explicagdes que, solidamente arti
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culadas, constroem modelos que sejam capazes de distender-se para

acompanhar a duragao variavel da realidade que registram. S6 atra

vés destes modelos, permanentemente reajustados, podemos aproxi-

mar o conhecimento da dinamica real de intersecgado entre a multi-

plicidade de tempos da massa histérica. Segundo Braudel, "investi

gagao deve fazer-se, indo continuamente da realidade social aos

modelos, e destes, Aaquela; e este continuo vaivém nunca deve ser

interrompido, realizando-se por uma espécie de pequenos retoques,

de viagens pacientemente reempreendidas. Deste modo, o modelo é

sucessivamente ensaio de explicagao da estrutura, instrumento de

controle, de comparagdo, verificacado da solidez e da prépria vida

de uma estrutura dada" (p.53.

2.4 - A Politica como interesse e vontade de classe

"O genio de Marx, o segredo do seu prolongado poder, pro

vém de ter sido ele o primeiro a fabricar verdadeiros modelos so-

ciais a partir da longa dura¢gao histérica. Mas estes modelos fo-

ram imobilizados em sua singeleza, concedendo-lhes um valor de

lei, de explicagdo prévia, automatica, aplicAavel a todos os luga-

res, a todas as sociedades; enquanto se fossem devolvidos as a-

guas mutaveis do tempo, o seu sustentaculo manifestar-se-ia, por

que € sdlido e esta bem tecido" (Braudel, 1972, p.66):

Nada repde de forma mais mével as Aguas do tempo, subja-

centes ao modelo que aparece muitas vezes petrificado, do que os

prépriso textos histGrico-politicos de Marx e Engels. As Lutas de

Classe na Franga, O 18 Brumario e A Revolugdo e Contra-Revolucgao

na Alemanha, seus trabalhos hist6ricos mais significativos, defi

nem uma ruptura revolucionaria no estudo da politica, consagrando

um novo objeto do conhecimetno e com ele uma nova duragao histéri

ca. Ambos propdem, em seus textos, a necessidade de uma leitura

estrutural do tempo contemporaneo ao observador, a substituicao

de uma leitura meramente factual e jornalistica por uma analise

olitica, hist6érico-estrutural do tempo conjuntural.

Como Engels diria, em seu polémico texto metodolégico ,
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reintroduzindo em 1895 o texto de Marx sobre As Lutas de Classe

na Franga, “o trabalho que aqui reeditamos foi o primeiro ensaio

de Marx para explicar um fragmento de histéria contemporanea me-

diante sua concepgao materialista, partindo da situagao econdmica

existente. No Manifesto Comunista havia sido aplicado para fazer

um amplo esquema de toda a histéria moderna (...) tratava-se aqui,

pelo contrario, de demonstrar a conexao causal interna ao longo

de um desenvolvimento de varios anos", reduzindo "os acontecimen-

tos politicos a efetios de causas que, em iiltima instancia, eram

econémicas" (Engels, vol.l, p.93).

Sabidamente, foi a partir da Ideologia Alema e da Misé_

ria da Filosofia, que Marx e Engels formularam no Manifesto de 48

© esquema de interpretagao da histéria moderna, cuja ossatura fi-

cou apertadamente exposta no esfingético Prefacio de 58. O “tempo

longo" de Braudel aparece ali como a “base real", cuja anatomia

nos conduz as relagdes de produgao, 4 base material econédmica da

sociedade. O "tempo curto", por outro lado, &€ aquele onde as tre-

pidagdes superestruturais, juridicas e politicas, aparecem coman-

dadas por uma consciéncia social parcialmente falseada. Um e ou-

tro entrelagam-se, mediados por lutas politicas cuja dindmica se

explica, predominantemente, pela situagao de classe. Os interes-

ses das classes fundamentais estabelecem a ponte real e tedrica

entre dimensdes que se constroem e reconstroem, segundo trés co-

nhecidas leis basicas: a da coincidéncia-incompatibilidade entre

a evolugao das forgas produtivas e a organizagao das relagoes de

propriedade; a do amadurecimento necessario das potencialidades

ateriais de uma formagao social para que possa surgir uma nova so

ciedade; e a de que a humanidade, realisticamente, sd se propoe

objetivos cujas condigdes materiais de realizagao ja estado dadas.

Nos pontos de saturagao desenhados pelo encontro eficaz das trés

leis, nascem as revolugdes sociais.

Essas, as hipdteses que conformam 0 esqueleto basico do

modelo social construido a partir da longa dura¢gao por Marx e

Engels. Sua vitalidade decorre de seu grau de determinagao, amar-

rado por um conceito central: o de interesse de classe.f ele que,

impondo-se no longo prazo, constréi uma historia onde coincidem
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as tendéncias estruturais com os projetos conscientes dos grupos

sociais e politicos. Seu tempo légico & o tempo da luta de clas-
ses, que traduz o "movimento econdmico", permitindo que os inte-

resses objetivos, materiais, determinem em Gltima instdncia as

"formas" da luta politica, suposta uma adequada "correspondéncia"

entre a consciéncia social e a base real da sociedade.

2.4.1 - No 18 Brumario e na Revolugao e Contra-Revolucao na

Alemanha, Marx e Engels examinam, 4 luz dessas hipdteses, os en

frentamentos politicos, quase sempre violentos, que sacudiram a

Europa, entre 1848 e 1850, dando origem as chamadas "revolugdes

demecr&ticas". Ocorridas em inimeros paises, duas, entre elas,des

tacaram-se por seu carater paradigmatico tendo seus epicentos em

Paris e Frankfurt.

Marx escreve, logo apéds o golpe de Luis Napoledo, em de-

zembro de 1851, e trabalha analiticamente os trés anos que antece

deram o desfecho da Revolugcdo de Fevereiro de 1848. Acompanha a
cronologia factual, construindo uma temporalidadade distinta, de-

finida pela légica dos varios enfrentamentos parciais —ocorridos
no Parlamento ou entre esse e o Executio — cuja articulacdo in-

terna desvela e explica o golpe final. Relé os avatares da luta
politica imediata, a partir dos interesses fundamentais, implici-
tes nos objetivos dos diferentes grupos que fragmentam a cena po-
litica, impulsionando um movimento de democratizacao profundamen-
te contradit6rio.

Explicitando os interesses de classe ocultos em todos os
enfrentamentos e em todas as ideologias, mas respeitando os ni

veis diferenciados em que atuam as organizacgés politicas e parla-
mentares — fragmentos e intersticios dos "interesses ailtimos" —
Marx consegue clarificar a ambiguidade proépria A burguesia france
Sa. Prensada entre seus interesses materiais e suas dificuldades
politicas, fazia com uma mao o que desfazia com a outra, batalhan

do pelo fortalecimento do Partido da Ordem no Parlamento ao mesmo

tempo em que apoiava um Executivo cada vez mais forte, até o limi

te do fechamento do Legislativo e a instauragio do IT Império. No
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fim dessa trajetéria, a "massa extra-parlamentar" da burguesia ,

questionando a representatividade de sua lideranga politica,trans

forma uma figura ridicula — o Bonaparte — e seus votos dados pe

los camponeses conservadors em legitimos representantes e aliados.

Dando continuidade, com isso, a trajetéria de um “poder Executivo

(...) que com seu tremendo corpo de parasitas que envolve como u

ma teia o corpo da sociedade francesa e sufoca todos os seus po-~

ros". Poder surgido com a Monarquia Absoluta e "reforgado por to

das as revolugées fazendo com que todo interesse comum fosse ime-

diatamente cortado da sociedade, contraposto a ela como um inte-

resse superior, geral, retirado da atividade dos préprios membros

da sociedade e transformado em objeto da atividade do governo."

Engels, na Revolugao e Contra-Revolugao na Alemanha, con

juga uma série de artigos onde aparecem analisados, a partir da

Assembléia Nacional de Frankfurt, a série de insurreigées ocorri-

das nos distintos Estados alemaes, entre Margo de 1848 e Junho de

1849. Para ele, as reunides na Igreja de Saint-Paul sao apenas o

cenario onde se desvelam, concentradamente, todas as impoténcias

do liberalismo burgués alemao, finalmente submetido ao reaciona-

rio autoritarismo prussiano. Também aqui, o problema analitico con

siste em decifrar a trama fundamental que articula a luta entre

os fragmentados interesses de classe, suas represnetagdes politi-

cas e suas racionalizagdes ideolégicas. Apesar de analogo, o movi

mento alemao desenvolve-se de forma distinta, na medida em que

envolve grupos, interesses e circunstancias diferentes daqueles

encontrados na insurreigdo de Paris.

Tomando em conta o atraso alemao frente ao desenvolvimen

to econémico inglés e ao desenvolvimento social francés, Engels

reavalia a importancia da nobreza feudal na constituigao da bur-

guesia e das demais classes componentes da sociedade alema, con-

cluindo que "a composigao das diferentes classes do povo que for

mam a base de todo o organismo politico era mais complicada na

Alemanha que em qualquer outro pais". O atraso, a resistente no-

breza feudal, a situagao geografica desfavoravel, as guerras con

tinuadas estariam na raiz de porque "o liberalismo politoco, o re

gime da burguesia, seja sob a forma de governo monarquico ou repu
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licano, @ impossivel na Alemanha". Dado o que a burguesia estava

impedida de alcangar a mesma supremacia politica igorada na Ingla

terra e Franga, condenando a Alemanha a uma "volugado de cima para
baixo".

Marx e Engels estudam um periodo de tempo delimitado por

acontecimentos de notéria visibilidade, objetivamente revoluciona
xios. Mas ndo decorre dai uma submissdo de seu instrumento anali
tico 4 aparente obviedade factual. Pelo contrario, e isto transpa

rece no objetivo de sua analise e nas previsdes estabelecidas a

partir dela. Ambos querem decifrar as razdes do que consideram um

fracasso: o insucesso das burguesias francesa ealema na imposi-

¢ao de sua supremacia, pela imposigao de um regime politico — li
beral e parlamentar — acorde com seus interesses. E ambos pre-

véem — equivocadamente — que estes fracassos implicarado um pe-
riodo econédmica e socialmente regressivo.

As duas coisas transparecem de forma mutio nitida no con

ceito de "bonapartismo", extraido daquela conjuntura. Segundo
Engels, fendmeno politico resultante de uma situagdo de empate en
tre forgas da burguesia e do proletariado. Nao foi isso ° que

Marx viu, nem parece ter sido o que realmente ocorreu na Franga
de 1851. A hipdtese de equilibrio ou empate suporia uma "progres-

sao ofensiva" em lingaugem militar - algo historicamente impensa-
vel naquele momento. 0 equilibrio, se existiu, deu-se num primei-

ro momento. Depois das "jornadas de junho" ele se desfaz, des-

tréi-se o setor popular e @ deslanchada uma outra dindmica, intra
burguesa. £ essa que Marx analisa brilhantemente, mostrando as ra

zdes de porque e como, tanto a tragédia quanto a farsa podem ser

igualmente iteis aos interesses materiais e politicos da burgue-

sia.

Nao houve tal equilibrio, apregoado por Engels, como tam

pouco aconteceram regressoes econémicas e sociais na Franca e Ale
manha, depois da derrota das insurreigdes de 1848. Na raiz desses

equivocos, encontram-se, entretanto, algumas dimensdes fundamen-

tais do "m elo social de longa duragao", construfdo por Marx.
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Sustentando apenas, nos lineamentos mais gerais ‘contidos

no "Prefacio" de 58, ficariam ininteligiveis as andlises histéri-
cas dos episéddios de Paris e Frankfurt. Perpassa sua interpreta-

¢ao uma hipdtese muito precisa sobre o sentido que orienta a his-

téria em sua longa duragao. Partindo da idéia de que “podemos de

signar como outras tantas épocas de progresso, na formagao econé-

mica da sociedade, o modo de produgao asiatico, o antigo, o feu

dal e o moderno burgués", Marx e Engels desenvolvem — sem nunca

sistematizar — um conjunto de hipéteses sobre a transi¢ao econé-

mica, mas sobretudo politica, ocorrida entre o mundo feudal e a

sociedade burguesa. Tomando como paradigmas as histérias inglesa

e francesa, e, como contraponto essencial, a histéria alema, for-

mulam um modelo de transigao ao capitalismo industrial. Transigao

simultanea, ou sobreposta, ao longo processo de transformagdes po

liticas que, sancionando juridicamente as mudangas econémicas, le

varam as burguesias ao controle de Estados por ela liberalizados

através da Revolucdo Democratico-Burguesa.

A partir dai construiu-se, depois de Marx, um modelo de

transigao que vé na burguesia a forga motriz que, vencendo a no-

breza e destruindo o sistema feudal, acaba com o campesinato, mer

cantiliza a agricultura, industrializa a produgdo, destréi o Esta
do absolutista e consolida repiblicas liberais e parlamentares sob

cuja égide, enfrenta-se com o proletariado, a classe destinada a

destrui-la num confronto por etapas, tendente 4 polarizagao e a

um enfrentamento revolucionario final.

Marx jamais formulou esse modelo, assim como aparece,con

gelado, imdvel e “aplicavel em todo lugar", tal como o denuncia

Braudel. Mas @ indiscutivel a presenga, muitas vezes implicita ,
dessas hip6teses nas analises histéricas feitas por ele e por En-

gels. Gragas a isso, talvez, nado tenham assimilado as suas pr6-

prias conclusdes as observagdes mais brilhantes que fizeram sobre

as especificidades francesa e alema. Assim na Franga, com o papel

do apoio, entregue pelo campesinato conservador, a um Bonaparte

que foi legitimado pela burguesia industrial e financeira, no

seu uso centralizado de um poder Executivo que prolongava uma lon

ga tradigao da histéria politica francesa. Assim na Alemanha, com
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© papel do atraso do contexto internacional, na alianga feita pe

la burguesia com a nobreza agraéria para efetivar uma revolugao

"progressiva" das relacdes de produgao, realizada desde cima. Ob-

servagoes que, devidamente absorvidas e analisadas, teriam que

permitir uma melhor previsado sobre a natureza dos regimes instala

dos no prolongamento das insurreigdes de 1848.

Gragas a isso, ainda mais, a enorme dificuldade encontra

da por Engels em seu esforco de sistematizagao do método de apli-

cagao das diretrizes do "Prefacio", em seus trabalhos histérico-

politicos. Encontra-se em seu prefacio ja citado, escrito em 1895,

a sua mais apertada sintese, sobre o assunto, quando nos diz que

"na apareciagao de acontecimentos e das séries de acontecimentos

da histéria diaria, jamais podemos remontar as iltiams causas eco

nomicas. Nem sequer hoje, quando a imprensa especializada submi-

nistra materiais tao abundantes, seria possivel, mesmo na Ingla-

terra, acompanhar dia a dia a marcha da indistria e do comércio no

mercado mundial e as mudangas operadas nos métodos de producao a

ponto de poder, em qualquer momento, fazer o balango geral destes

fatores infinitamente complexos e constantemente em trans formagao;

fatores dos quais os mais importantes agem quase sempre, além dis

so, de maneira encoberta, antes de se manifestarem de sibito e

com violéncia na superficie. Uma clara visao econdmica de conjun-

to de um dado periodo nao pode nunca ser obtida no préprio momen-

to, mas s6 posteriormente, depois de se haver reunido e seleciona

do o material. & necessario para isso recorrer a estatistica e es

sa sempre se atrasa. Para a histGria contempordnea em curso é ne

cessario, pois, com muita frequéncia, considerar esse fator,o mais

decisivo, como constante, tratar a situagao econémica existente

no comeco do perfodo estudado como dada e invariavel para todo o

perfodo, ou sé levar em conta as modificagoes a esta situagao quan

do, por resultarem de aconteicmentos evidentes por si mesmos, se-

jam também claras. Em consequéncia, o método materialista tera de

se limitar, frequentemente, a reduzir os conflitos politicos as

luzes de interesses entre as classes sociais e as fragées de clas

ses existentes, determinadas pelo desenvolvimento econémico, ea

demonstrar que os diversos partidos politicos sAo a expressdo po

litica mais ou menos adequada das referidas classes e fragoes de
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classe. £ de todo evidente que este inevitavel desaprego pelas mo

dificagdes que se operam ao mesmo tempo na situagao econémica,is

to é, pela prépria base de todos so acontecimentos que se exami

nam, sO pode ser uma fonte de erro."

Mas que significa reduzir os conflitos polfiicos as lu

zes de interesses entre as classes e as fragdes de classes exis-

tentes, determinadas pelo desenvolvimento econémico, quando nao

podemos ter uma clara visao econGmica de conjunto de um dado pe-

riodo? Se nao se conhece a determinagado imposta em iltima inst4n

cia pelo movimento econémico, gual o significado encontravel no

estudo dos interesses, representades pelas organizagées partidari

as? Como, em iltima instancia, pensar interesses cuja base obje-

tiva, econ6mica, s6 se afirma no longo prazo, sé ai impondo-se "as

formas politicas da luta de classes e seus resultados, 4s Consti-

tuigdes que, depois de ganhar uma batalha, sao escritas pelas clas

ses vitoriosas"?

Na visao metodolégica de Engels, no longo prazo, o movi-

mento econdmico imporia sua verdade 4 "forma" da luta politica, c

que significaria que os interesses fundamentais seriam assumidos

pelos seus portadores, segundo as exigéncias da actmulagao econé-

mica e da necessaria transformagao das relacdes de produgao. °

longo prazo apareceria assim como uma tendéncia e como um momento.

Momento em que se realizaria a tendéncia 4 polarizacao e radicali

zagao maxima, revestida da forma de antagonismo entre a burguesia

e 0 proletariado. S6 ali estariam amad

 

xecidas as condigdes da ba

talha final, encarregada de trazer ao mundo, uma nova forma de or

ganizagao sGcio-econémica e politica. £ neste sentido que afirma-

mos estar implicito ao método um modelo macro-histérico, que su

poe uma histdéria politica do capitalismo movendo-se entre duas

grandes balizas: as revolugéos burguesas e socialista. S30 elas

gue deli

 

tam e dao sentido ao tempo longo. Toda e qualquer frag-

mentagao desse tempo — incluido ai o tempo conjuntural — nos en

trega estagios na realizagéo de tendéncia central, etapas progres

sivas, através das quais materializam-se os passos em diregao a

batalha final.
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_Do ponto de vista da analise conjuntural, isso implica a

permanente antecipagao do fim, com a reificagao do que 6 apenas ,

na melhor das hipéteses, uma tendéncia. Ainda mais, como decorrén

cia, na redugao dos conflitos aos interesses, tender-se-4 a subs-

tituir a anatomia cientifica dos objetivos imediatos das lutas con

cretas pela pura e simples imputagdo de interesses supostos, dedu

zidos do modelo macro-hist6rico. No limite, adscreve-se uma essén

cia classista a atores politicos que "resistam" ao modelo e 4 ten

déncia polarizante. Com isso, acaba-se desconhecendo a especifici

dade do curto prazo e a eficacia prépria daqueles grupos que nas-

cem da fragmentagao dos interesses "estruturais".

Por outro lado, ainda na visao de Engels, ha que assumir,

como um suposto necessario, o principio da "representagao adequa-

da" entre as organizagoes politicas e seus suportes sociais dedu-

zidos. No longo prazo — o tempo do enfrentamento radical — duas

organizagoes deverao comandar duas classes, enfrentadas de forma

excludente, e estaremos sob as regras da situagao limite da Guer-

ra. Mas no curto prazo — qualquer momento qué nao seja o da bata

lha final — o problema analitico estarA colocado pela multiplici

dade das organizagdes, pela heterogeneidade das consciéncias so-

ciais (falsas?) e pela fragmentagao objetiva da base social real,

representada pelas organizagoes politicas.

Querendo contornar essas dificuldades, Engels propde uma

hipdtese que apenas as reforga, quando nos diz que "a histéria re

aliza-se de tal modo que o resultado final se desprende sempre dos

conflitos entre um grande nimero de vontades individuais, sendo

cada uma delas, por seu turno, produzida tal como é por uma gran-

de quantidade de condigdes particulares de existéncia: existem ,

portanto, inimeras forgas que se contrapesam mutuamente, um grupo

infinito de paralelogramas de forgas donde sai uma resultante —o

acontecimento histdrico — que pode ela mesma ser considerada,por

seu turno, como o produto de uma forga atuando como um todo, de

uma maneira inconsciente e cega" (Engels a Bloch, 1980). Proposta

de sabor newtoniano, que nos aproxima 4 ficgao do Mercado,uma vez

que a forga inconsciente e cega, a mao invisivel, @ econdmica e

esta preestabelecida. Se assim fora, a andlise politico-conjuntu-  

«35.

ral transformar-se-ia num quebra-cabega infitil, eo tempo conjun

tural, num tempo ficticio, um tempo de espera, a espera do reen-

contro entre a forma e o conteiido, de uma histéria que perpassa

os paralelogramos, dissolvendo as vontades individuais.

Mas, qual @ o sentido e o contefido histérico concreto
desta forga cega, a forga do movimento econémico como necessida-

de? Como entendé-la senao enquanto tendéncia que se desdobra,cria
tivamente, no tempo histérico, através de relagdes sociais e poli

ticas?

Volta-se aqui 4 perigosa cirurgia, peal qual Engels sepa

ra a "forma politica" do "contefido econémico", levando 4 esquizo-
frenizagao do modelo arquiteténico da infra e superestrutura.

Por detras daquela visao, inscreve-se, necessariamente,u

ma verséo simplificada e linear do tempo histé6rico. Tempo que, do
ponto de vista politico, evolui através de etapas recorrentes, im

pulsionado pela tendéncia 4 polarizagao crescente das relagdes de
classe e 4 radicalizagdo de sua luta politica.

Como, no mundo capitalista real, a polarizagao protela-

se indefinidamente; como as duas classes fundamentais resistem a

cumprir seus papéis, adequando seus projetos e agoes aos interes-

ses de longo prazo; como as burguesias j4 nao fazem revolugéos ; co.
mo os partidos sao cada vez menos classistas; como as revclugses
proletarias acontecem fora do lugar; e como a crise final parece-

ra enormemente atrasada, o método proposto por Engels perde sensi

bilidade para a compreensao das conjunturas politicas. Seu modelo

rompe com a consciéncia social empirica, mas acaba substituindo-a

pela consciéncia utédpica do observador.

Em 1982, no seu prefacio 4 edigdo inglesa do Do Socialis
mo _Utépico ao Socialismo Cientifico, Engels ja constatava de ma-
neira pessimista que "parecera ser uma lei do desenvolvimento his

td-ico o fato de que a burguesia ndo possa deter em nenhum pais
da Europa o poder politico da mesma maneira exclusiva com gue po-

de fazé-lo a aristocracia feudal. "Logo adiante, Lenin comandaria
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uma revolugao socialista "contra 0 Capital", nas palavras de

Gramsci. A histéria factual impunha uma revisdo do modelo implici

to no recorte conjuntural dos textos politicos de Marx, mas, so-

bretudo, presente na concepgao metodolégica de Engels. A verdade

de sua proposta precisava ser revista, 4 luz de O Capital, eda

hist6ria transcorrida. 0 Capital havia enriquecido e tornado mais

complexa a definigao dos tempos curtos e longos. A histéria_ con-

creta havia demonstrado quc uma analise fundada apenas nas tendén

cias estruturais de longo alcance geraria escassa capacidade de

previsao. Era hora de voltar 4s "Aguas mutaveis do tempo", recupe

rando o problema da vontade e da luta de classes, e aprofundando

a contribuigao fundamental, implicita 4 andlise das revolugdes de
mocraticas da metade do século passado: a concepgao do conflito

politico, como uma relagao de forgas entre classes e fragdes de

classes, cuja homogeneidade de objetivos contrapostos assenta-se

nas formas de produgao e apropriagao da riqueza. Concepgao que

trabalha com uma "temporalidade", a qual nado sendo "planejada"

passa pela consciéncia social e adquire sua racionalidade a par-

tir da articulagao dindmica de conjuntura e estrutura realizada

pela mediagaéo dos interesses de classe.

Mas essa racionalidade, como vimos, tende a manifestar-

se apenas na hora da verdade, a hora do enfrentamento aberto en

tre a burguesia e o proletariado. Longe da "not6ria visibilidade"

possuida pelos acontecimentos de 1848, fica dificil estabelecer

os limites do tempo curto ou conjuntural, definir os seus atores

e compreender a natureza de suas expectativas e a eficacia de

suas agdes 4 luz apenas dos interesses das classes fundamentais.

2.4.2 - Desafiados pela histéria real do capitalismo, no ini

cio do século Xx, e pela realidade politica de paises com capita-
lismos tardios, Lénin e Gramsci, entre outros, repensaram a_ teo-

ria das revolugdes burguesa e socialista, consagrando, na teoria

ena pratica, a possibilidade de saltar etapas e "tarefas", na li

nha do que Trotsky viu como "revolugao permanente" num contexto

de "desenvolvimento desigual e combinado". 0 desenvolvimento capi

talista j4 nao era visto, assim, como uma progressdo necessaria
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com via inica. O seu balisamento politico j& nado passava, ogriga-

toriamente, por revolugGes de natureza claramente diferenciada e

seu percurso intermediadrio tampouco seria idéntico em todas as ex 
periéncias nacionais. Com isso, a conjuntura politica deixava de
ser apenas uma "forma", a espera de sua verdade estrutural, passa

va a ser um momento, parcialmente inventado, pela vontade politi-

ca.

A critica veemente da visdo mecdnica e economicista do
marxismo rep6s, como questao teérica e estratégica, o problema da
agao politica. A sua racionalidade segue sendo dada pela tessitu-
ra dos interesses e pelo confronto das classes, mas sua necessida
de s6 se realiza historicamente, como diz Gramsci, quando existe

uma premissa eficiente e ativa, cuja consciéncia que dela tenham

os homens se tornou operativa, estabelecenod fins concretos a4 cons

ciéncia coletiva, constituindo um complexo de convicgdes e de cren
gas tao pederosamente atuantes como as cren¢gas populares" (1978

p.92). O movimento histGrico, como necessidade, envolve a agao
consciente, e essa implicagao nado @ automatica. Eis af o né gér-
dio da questao. Nem a consciéncia de classe nem a revolugado estao
fatal e mecanicamente determinadas por cendigdes econémicas cujo
desdobramento hist6rico nao & Gnico nem linear, para todos os pai
ses capitalista.

Estas idéias vao sendo arquitetadas através das concep-
goes leninistas do “imperialismo", da "via prussiana", e de sua a

té entao impensavel "ditadura democratica dos proletarios e campo
neses". Sendo que, com seu conceito de "aristocracia operaria",Lé
nin acaba reconhecendo a existéncia de diferenciagdes objetivas ,

estruturalmente enraizadas, dentro da prépria classe operaria.Por
isso, segundo ele, os interesses j4 nado se convertem em conscién-
cia operativa sem a mediagao pedagégica de uma férrea organizacao

@a vanguarda da classe. Os interesses objetivos ja nao sao os nes
mos, tampouco as vias e etapas do desenvolvimento; donde o reco-
nhecimento de "uma tendéncia como existente realmente ndo signifi

ca que ela deva ser reconhecida como realidade determinante da

agao" (Lukacs, 1965, p.38). Para que se faca efetiva a necessida-
de hist6rica, impée-se, por isso, uma organizagao que
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as premissas materiais em uma consciéncia operativa, historicamen

te eficaz.

© partido, nessa visao leninista, assume assim papel de

primeira importancia. A ele cabe, conhecida a tendéncia especifi-

ca de um tempo estrutural, estabelecer etapas e fases, identifi-

cando em cada momento o seu elo principal e estabelecendo a par

tir dai as tarefas a serem cumpridas pelo proletariado.Teoria,ana

lise histIrica e decisdo tatica implicam num todo organico que en

contra, na praxis partidaria, o seu momento fundamental.Em Lénin,

a analise politico-conjuntural aproxima-se de um calculo tatico

feito 4 luz dos objetivos partidarios. Ela busca definir o que e

quando fazer e, sob essa perspectiva, todos os demais atores po-

liticos aparecem iluminados, nao apenas pelos interesses que re-

presentam, mas sobretudo pelo que significam — como apoio ou obs

taculo — frente as decisdes partidarias. Trata-se de uma avalia-

gao através da qual deve-se "detectar, a cada instante, o elo pre

ciso da cadeia sobre o qual deve-se botar toda a forga, para agar

rar a cadeia e passar ao elo seguinte". Avaliagdo feita por um co

mando centralizado, de natureza quase militar, envolvendo uma mul

 

tiplicidade de atores organizados por um plano estratégico, que

supde no limite a polaridade. O tempo conjuntural; nesse sentido,

como na situagao da Guerra, é um tempo construido pelas decisdes

taticas do comando partidario.

£ isso que Gramsci sistematiza, ao afirmar que "é absur-

do pensar numa previsao puramente objetiva. Quem faz uma previsa4o,

na realidade, tem um programa a fazer triunfar, e a previsao é

precisamente um elemento de tal triunfo... e sé na medida em que

© aspecto objetivo da previsao esteja ligado a um programa, esse

aspecto adquire objetividade porque sendo a realidade o resul-

tado de uma palicagao da vontade humana 4 sociedade das coisas ,

 

prescindir de qualquer elemento voluntario, ou calcular, apenas,a

intervengao da vontade dos outros como elemento objetivo do jogo

geral, mutila a prépria realidade". Segundo ele, sé um analista
“apaixonado", pode chegar a conclusdes que nado "“abundem de ociosi
dade, de minicias sutis, de elegéncias conjecturais". £ sua pai-

xao e€ seu programa que lhe permitem destacar o essencial, no movi

o3D).

mento continuo das forgas e relagdes sociais. Assim, a analise

concreta da relagdo de forgas (analise politico-conjuntural) "nao

pode e nao deve ser um fim em si mesmo (a menos que se esteja es

crevendo um capitulo de histéria passada), adquirindo significado

apenas se 6 fitil para justificar uma atividade pratica, uma inici

ativa da vontade. Ela mostra quais sao os pontos de menor resis-

téncia, onde a ferga da vontade pode ser aplicada mais frutifera-

mente. "Assim mesmo, a identificagao desses pontos de menor resis

téncia nao se faz de forma arbitraria. Ao contrario, deve obede-

cer, também, segundo Gramsci, a canones tedricos e metodolégicos

rigorosos. Em cada conjuntura, ha que trabalhar sobre um conjunto

de correlagdes de forga a serem identificadas e quantificadas: as

relagoes internacionais; as sociais; as politicas; e as potencial

mente militares.

As relagdes entre as forcas sociais, segundo Gramsci,Pos

suem uma base material objetiva, podendo ser identificadas atra

vés de uma morfologia das forgas de produgao, das empresas e dos

grupos a elas vinculados. As relagdes politicas, por sua vez, de-

vem ser avaliadas com base no grau de homogeneidade, autoconscién

cia e organizagdo dos vafios agrupamentos sindicais e partidarios.

Gramsci supde, como elemento implicito dessa avaliacado politica,a

existéncia de uma tendéncia necessdria, na forma de organizacao e

agao des atores politicos, as quais evoluem de um nivel econdémico

-corporativo a um outro, hegeménico-politico. As relagdes de for-

ga internacional passam pelas relacdes politicas globais, interfe

rindo no plano da hegemonia e do Estado e criando a nivel nacio-

nal situagdes ideolégicas e politicas especificas.

A relagao de forgas militares, finalmente, tem a maior

importancia no pensamento politico de Gramsci. E isso porque, se

gundo ele, as relacdes de forga evoluem, passando do nivel social,

objetivamente dado, para o nivel militar, propendendo a luta poli

tica para uma forma de luta politico-militar, ou militar stricto

sensu, tal como aparece na pratica leninista.

Uma adcguada andlise conjuntural, entretanto, nao

 

apenas por uma avaliaguo da correlag

 

10 de forgas, em seus diferen
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tes niveis. Esta mesma avaliagao, segundo Gramsci, s6 adquire sen
tido quando consegue enquadrar o "momento" no ritmo maior do tem-
po estrutural, o tempo dos "blocos histéricos" e das "crises orga
nicas".

Gramsci revé as relagdes entre estrutura e superestrutu-
ra, criticando a sua visdo estatica, para a qual uma dimensao, no
longo prazo, ou em Gltima instancia, acaba transmitindo sua verda
de 4 outra. Para ele, ao contrario, entre as duas existe um vincu
lo organico, dinamico, eficaz e consciente, estabelecido a cada
momento, e nado apenas em limites tendenciais. Partindo do Prefa-

cio de Marx, Gramsci reitera que é através das "formas ideolégi-
cas que os homens adquirem consciéncia dos conflitos e lutam para
resolvé-los", afirmando-se a necessidade hist6rica apenas ali e

quando se faz eficiente e ativa, através da consciéncia e vontade

coletivas. "A politica é de fato, em cada ocasiao, o reflexo das
tendéncias do desenvolvimento da estrutura, tendéncias que nao tém
porque realizar-se necessariamente (Gramsci, 1971).

Com isso, Gramsci abre portas a uma temporalidade estri-
tamente politica, permitindo-lhe construir o conceito de "blocos
histéricos", que recortam perfodos longos, durante os quais preva
lecem relagdes organicas entre as estruturas e as instituigdes e
iniciativas politicas. RelagGes construidas e sustentadas pela a
firmagao histérica de uma hegemonia de classe, ou fragao de clas
se. Todos os movimentos histéricos ou atos politicos que nao se
enquadrem, por sua permanéncia, na organicidade do bloco histéri-
co sao considerados episddicos, ainda que nao irrelevantes.

A partir da dinamica interna desses blocos, configuram-
se as crises politicas, querecortam periodos de tempo menores, e
as crises organicas, — crise geral de "representagao" — que, en
volvendo as classes fundamentais, propiciam o nascimento de novas
hegemonias. Essas crises podem ou nao coincidir com uma crise eco
némica, possuindo uma légica prépria.

Gramsci avanga, assim, um conjunto de hipdteses que per-
mitem superar o mundo factual, reorganizando-o segundo uma tempo-
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ralidade teoricamente construida: o tempo das estabilidades e

das crises politicas, orgdnicas algumas delas.

Permanecem, entretanto, algumas dificuldades fundamen-

tais para a utilizagdo eficaz de seu sistema conceitual, na anali

se politico-conjuntural. Em primeiro lugar, a organicidade dos
atos e instituigdes politicas aparece definida pelo seu grau de

“permanéncia". Em segundo lugar, reconhece-se crises de hegemonia

gue possuem duragao secular. Em terceiro lugar, consideram-se epi

s6dicos acontecimentos que n3o possuem organicidade. Com isso fi
ca dificil, por exemplo, decifrar a natureza de um movimento poli

tico ocorrido durante uma crise organica secular. Ou mesmo enten-

der o carater revolucionario de alguma instituigdo ou iniciativa

politica, aparentemente episddica.

Gramsci introduz a idéia de crises diferenciadas, elemen

to fundamental para pensar um recorte eficaz do tempo politico .

Mas, aO mesmo tempo, envolve-se em um raciocinio de tipo circular

que diminui a fecundidade de seu sistema conceitual: a organicida

de das instituigdes define-se por sua permanéncia, sendo, pois,or

ganico tudo o que seja permanente. Como diferenciar, nessa pers-
pectiva, o que seja episddico daquilo gue seja uma conjuntura de
crise ou, simplesmente, um momento em que emerge uma inovacao eri

ativa e eficaz? Como distinguir o orgaénico do episédico, sem re-

correr, mais uma vez, 4 determinagao em filtima instancia, da eco-
nomia? Como avaliar uma correlagZo de forgas, pois, sem supor, a
lém disto, uma tendéncia irreversivel ao enfrentamento militar? E
como conciliar a "determinagao econémica em Giltima instancia" e a
"“tendéncia a um confronto do tipo soma zero" com a idéia gramscia
na de que a politica @ 0 reflexo de "tendéncias que nao tém por-

que realizar-se necessariamente"?

2.4.3 - Foi Poulantzas quem, no nosso entender, formulou a

critica mais sistemAatica e contundente dessas perplexidades que
perpassam Oo pensamento politico marxista. Para fazé-lo, foi obri-
gado a rever, em suas raizes, os conceitos de interesse, classe ,

luta politica, ideologia e Estado, sacudindo os préprios alicer-
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ces do modelo histérico marxista, ao recolocar o problema dos

tempos hist6ricos culminando na formulagao de um conceito, propri

amente politico, do tempo conjuntural.

Nao cabe aqui discutir sua critica ao historicismo, nem

tampouco as dificuldades de seu estruturalismo. Isso ja foi fei-

to, exaustivamente, em varios trabalhos. Para nosso objetivo, in

teressa rever algumas de suas idéias, partindo de sua critica 4

visao classica da luta politica, como um confronto que tende 4 so

ma zero. Como ele mesmo diz, "a linha de demarcagdo da relagao con

flitual especifica entre dominagao e subordinagao, caracterizando

efetivamente as relagdes de poder, nem por isso significa,de qual

quer modo, e a qualquer nivel, uma dicotomia de dois grupos-sujei

to permutando poder soma-zero" (1971, p.130). E isso porque "nds

sabemos que se trata sempre, numa formagdo social complexa, nao

de duas mas de varias classes sociais, relacionadas com a sobrepo

siclo de varios modos de produgao. Neste sentido, nao podemos es-

tabelecer, a nivel algum, uma dicotomia de relagdes de poder soma

zero. A perda de poder de uma classe, ou fragao de classe,pode ou

nao indicar um aumento de poder, nado de outro inico "grupo" exis-

tente, do grupo subordinado, mas de uma classe ou fragao de clas-

se entre as numerosas classes ou fragoes em luta em todos os ni

veis" (idem, p.129).

Segundo Poulantzas, pois, a concepgao do poder soma ze-

ro sup6e, equivocadamente, n&o apenas o poder como uma quantidade

dada, mas também a homogeneidade e polaridade dos grupos politi-

cos, desconhecendo tanto a heterogeneidade das formas de poder,co

mo a diversidade de niveis, instancias e estruturas.

Esta diversidiade de estruturas aut6énomas, préprias do

Modo de Produgdo Capitalista, ao permitir a combinagao concreta

de varios modos de produgao numa mesma formagao social,produz uma

estrutura classista nao polarizada e uma luta de classes que se

Gesenvolve em distintos "sistemas de praticas" raramente sobrepos

tas. Cada estrutura — econdmica, politica e ideolégica — & acom

panhada, na visao de Poulantzas, de um sistema de praticas com ob

jetos distintos, o que implica, necessariamente, interesses dife-
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renciados a cada um desses niveis, apesar de preservado o respei-

to pela "determinacgado em Gltima instancia" da estrutura, relagoes

e praticas econémicas. Poulantzas rejeita, assim, definitivamente,

© "velho equiveco que consiste em ver as classes sociais e a luta

de classes emergir aos niveis do politico e do ideolésgico, para

acionar as leis inconscientes da economia" (idem, p.94). A luta

politico-ideolégica nao 6 mais vista como o lugar onde as tendén-

cias de longo prazo, da economia, se fazem hist6ria. Pelo contra-

rio, existem interesses e lutas diferentes nos niveis econdmico ,

politico e ideolégico. Além disso, como consequéncia da desconti-

nuidade estrutural, nao ha tampouco lugar para que se axiomatize,

como necessaria, a légica ascensional que elevaria os interesses

econémicos ao nivel de uma consciéncia de classe "para si", pas 
sando por um Partido-Ideologia nitidos e alcangando um poder

 

Estado instrumentalizavel.

As classes sao miltiplas e vivem em estado de permanente

fragmentacao. Por outro lado, "a ideologia dominante nao reflete

apenas as condicdes de vida da classe deminante, sujeito uro oe

simples", mas também a relagdo politica concreta, numa formacao

social, entre as classes dominantes e as classes dominadas. Ela

encontra-se, frequentemente, impregnada de elementos decorrentes

do "modo de vida" doutras classes ou fragdes que nado a classe ou

fragao dominante" (vol. II, p.26).

Por fim, as classes ou fragoes de classe nado se manifes-

tam historicamente apenas através de sua organizagao politica au

ténoma. Pelo contraério, quase nunca alcangam essa forma de "pre

sentificagao" histérica. A comegar porque "certas classes distin-

tas, concebiveis na analise dos modos de predugdo puros que com-

poem uma formagao social, apresentam-se, frequentemente, como fra

gSes — autGnomas ou ndo — de outras classes, ou ainda como cate-

gorias sociais especificas" (idem, p.81). Com isso, o critério pa

ra a identificagao concreta dos interesses fundamentais deixa de

ser puramente econémico. Para "decifrar a existéncia de uma clas-

se, ou de uma fracao, enquanto forga social numa formagao determi

nada", Poulantzas propde-nos "que essa preser existe s  pre que

a relagSo com as relagées de producado, 0

 

é pro
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dugao, se reflete sobre os outros niveis por efeitos pertinentes.

Considerando-se por "efeitos pertinentes" o "fato de que o refle-
xo do lugar no processo de produgao sobre os outros niveis consti

tui um elemento novo, que nao pode ser inserido no quadro tipico

que estes elementos apresentariam sem este elemento" (p.83).

O que passa com as classes e as ideologias ocorre, igual

mente, segundo Poulantzas, com o Estado, fator de coesao entre os

distintos niveis de uma formagao social e, como tal, unidade con-

denada de suas miltiplas contradigdes. Nas suas préprias palavras,
"tomar o Estado como a condensagao de uma relagao de forga entre

classes e fragdes de classe tal como se exprimem, de modo especi-

fico, no seio do Estado, significa que o Estado é constituido-atra

vessado em toda parte pelas contradigdes de classe". De maneira

que "a politica do Estado se estabelece, assim, por esse processo

de contradigoes intra-estatais, na medida em que estas constituem

contradigdes de classe e, notadamente, das fragdes do bloco no po

der™ (1977, p.23/24)..

Neste sentido, dado o carater "“combinado" das formagdes

sociais concretas, "o Estado de uma formagao semelhante resulta

de uma combinagao de varios tipos de Estado, procedentes dos ai

versos modos de produgao que entram em combinagao nesta forma-

¢ao" (p. 159). Fica descartada a concepgao do Estado, instrumento

de uma classe, na medida em que ele reflete as miltiplas contradi

goes e 6 seu fator de unificagao e sobrevivéncia, sendo capaz de

reunir distintas fases em uma mesma estrutura.

Da mesma forma que a estrutura politica surge como nivel

especifico de uma formagao social e lugar de suas transformagoes,

© Estado aparece como condensagao de contradigdes e registro pri-

vilegiado das mutagoes estruturais. Em fungao disso, 6 a partir

dos tipos e formas do Estado que Poulantzas constréi sua periodi-

zagao das formagéos sociais. Nao cabe repetir o ja sabido, apenas

relembrar que para ele as formagdes sociais passam, sempre, por

duas grandes fases — a da transigao e a da reprodugao ampliada —

e por varios estadios, identificaveis pela predominancia das For

mas possiveis do Modo de Produgao "puro" — capitalismo privado ,
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social, monopolista e monopolista de Estado. A um Modo de Produ-

¢ao corresponde um Tipo de Estado, e a cada um dos Estadios cor

respondem Formas de Estado distintas. Essas Formas se diferencian

por “articulagdes especificas das estruturas econdmicas e politi-

cas no quadro da mesma invariante, e portanto por formas especifi

cas de intervencdo e nao-intervengao do econdédmico no politico e

do politico no econémico." (p. 166), e se recortam segundo a pre-

dominancia de variados regimes sustentados por distintos blocos

de poder.

Assim mesmo, “essa divisdo de uma formacao-em estadios

nao pode operar-se de acordo com um modelo cronolégico evolucio-

nista: nao se trata de estadios sucedendo-se cronologicamente, ou

de formas de Estado existindo segundo um tragado unilinear de su

cessdo" (p.170). Ao contrario, "pelo fato da coexisténcia numa

formagao capitalista de varios modos de producao e de varias for

mas do MPC, pelo fato da articulagao complexa de instancias com

temporalidades ptéprias, a dominadncia numa formacao capitalista de

uma forma do MPC sobre outra, nao se traduz num desenvolvimento

simples". Aqui, como no caso das estruturas, sao possiveis as mais

 

complexas "defasagens podendo encontrar-se Estados liberais en

estadios monopolistas e vice-versa.

Por outro lado, as transformacoes possiveis do Bloco no

Poder remetem ao problema das crises econémicas e politicas. Nes-

te ponto, Poulantzas mantém seu esquema, autonomizando-as: “uma

crise econdmica nado se traduz nem automaticamente, nem necessaria

mente, nem de modo univoco, em crise politica e crise do Estado"

(1978, p.9). Podem vir juntas ou separadas e entre elas nado ha or

dem de sucessdo obrigatéria. Poulantzas guardara o conceito de

"crise organica" ou estrutural para "uma situacgac particular de

condensacao das contradi¢gdes" que perpassa simultaneamente

 

as estruturas e praticas. Contudo, nem todas as crises sao

tado, nem, muito menos, identificam-se com situagdes revoluciona-

rias ou de fascistizag&o. As crises politicas possuem uma identi-

dade prépria, "“consistindo em modificagées substanciais das rela

goes de forga da luta de classes", no seio do

  se questionam as hegemonias e se rompem os sistemas de repr



= 46.

¢gao, mas também no 4mbito das classes dominadas.

Poulantzas ataca aqui o filtimo reduto de um economicismo

que, na eterna esfera da crise final, revolucionaria, impede qual
quer analise politico-conjuntural.’E é em fungao disso que ele ,

coerentemente, consegue,a partir de seu esquema, rever o conceito

e€ 0 método de analise de conjuntura.

Assim, "a conjuntura, objeto da pratica politica e lugar
privilegiado onde se reflete a individualidade histérica sempre

singular de uma formagao, @ a situagdo concreta da luta politica
de classe. Se a superestrutura politica do Estado é um lugar pri-

vilegiado que concentra as contradigdes dos niveis da estrutura e

permite a decifragdo correta da sua articulagdo, a conjuntura per

mite decifrar a individualidade histérica do conjunto de uma for-

magao, em suma, a relagdo da individualidade concreta das estrutu

ras e da configuragao concreta da luta de classes. Neste sentido,

a superestrutura politica do Estado, que é 0 objetivo da pratica
politica, & também refletida na conjuntura" (1971, pg-102).

Condensa-se aqui a complexidade do sistema conceitual de

Poulantzas. Para comegar, existem estruturas auténomas, as quais

correspondem praticas igualmente auténomas, cujo conjunto confor-

ma as lutas de classe. As estruturas determinam os "limites de va

riagao da luta de classes" mas sua eficdcia esta "limitada pela
intervengao, sobre a estrutura da pratica politica". Por sua vez,

 

a pratica politica nao tem seus limites produzidos unicamente pe

la estrutura econémica. Ao contrario, os limites sao produto do

"“conjunto dos niveis da estrutura, em sua unidade", e portanto ,

também, das estruturas politicas e ideolégicas.

No entanto, se a pratica politica tem por objetivo espe-

cifico "o poder politico institucionalizado do Estado", seu obje-
to € o "momento atual", a conjuntura "que reflete a individualida
ce histGrica, sempre original porque singular de uma formagao". E
isto porque, se a conjuntura 6 homogeneizada pelas prdticas, é a
pratica politica de classe que condensa em si, no momento atual,
os conflitos e impasses das demais praticas de classe, econdmicas

hs

 

e ideolégicas. Neste sentido, se a conjuntura se define pelo i:

pacto conjunto e atual das estruturas sobre as praticas, e consti

tui o objeto precipuo da pratica politica, @ a pratica politica

das distintas forgas sociais que conforma o objeto de observacao

 da an€lise conjutural. A conjuntura deixa de ser o mundo privile-

giado das ilusdes ideolégicas ou da explicitagdo histérica de uma

esséncia em processo de totalizagao. Passa a ser o momento de en-

frentamento entre forgas sociais cujo critério de identificagao

ndo @ fornecido exclusivamente pela estrutura econémica, nem tam

pouco pelas organizagdes politicas existentes.

Os atores ou elementos de uma conjuntura sdo forcas so

ciais, "classes distintas e fragdes autG6nomas que se refletem ac

nivel de pratica politica por efeitos pertinentes, mas também ca-

tegorias especificas, que chegam num momento concreto a ter efei

tos pertinentes... sem no entanto serem classes nem fragées de

classe" (p.100). SG estas classes, fragdes ou cateogiras auténo-

mas constituem forgas sociais, independente de sua organizagao po

litica. O nd gérdio de sua identidade, e de toda a problematica

poulantziana, sob a Gtica da conjuntura, esta, exatamente, na

idéia de "efeitos pertinentes".

Esses efeitos sao o lugar e a forma para a identificagao

das forgas que outorgam unidade e homogeneidade ao espaco-tempo

conjuntural. Para localizad-los, impde-se o reconhec

 

mto dos in

teresses que se reconhecem nestes efeitos. Mas a questao se com-

plica, na medida em que Poulantzas considera que os interesses de

 

classe estado situados no campo das praticas e Oo no. das estrutu-

ras. "De fato, os interesses, embora nao sendo por isso uma nogao

psicolégica, nao podem ser localizados sen&o no campo préprio das

praticas e das classes. Nas estruturas, por exemplo, o salario ou

© lucro nao exprimem o interesse do capitalista ou do operario"”

(pg.117).

Ele rejeita aqui a concepgado que vé nos interesses obje-

tivos de classe uma realidade "em si" dada nas relacgdes de produ-

gao e conscientizada nas relagdes politico-ideolégicas. Porém, se

eles ndo possuem uma realidade material Gltima, de natureza econd
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mica, e se eles tampouco encontram-se definidos em qualquer outro

nivel estrutural, como reconhecé-los? Segundo Poulantzas, no cam-

po das praticas, "nado diretamente como limiar da sua existéncia

como classe distinta, mas como horizonte da sua agdo como forga

social" (p.120). Ha interesses de classe, econémicos, politicos e

ideolégicos, e se constituem em tanto "limites-efeitos de estrutu

ra e limites-efeitos em segundo grau, impostos pela intervengao

das praticas das diversas classes".

Torna-se dificil, assim, reconhecer quais sejam os "efei.

tos pertinentes" que consagram uma forga social ao nivel das lu-
tas politicas, a partir de "seu lugar no processo de produgao",in
dependente de sua organizagao. Se a estrutura define os limites-

efeitos como interesses de classe, ent&o estes interesses inscre-
vem-se nas estruturas. Mais do que isto, devem inscrever-se de
forma contradit6ria. Caso contrario, os interesses e as contradi-
ges se construiriam no mundo das prdticas, e da pratica politica
em particular. Neste caso, os “efeitos pertinentes" seriam cria-
dos no interior da prépria pratica onde se "refletem". Deste modo,
nado seriam "efeito", ou pelo menos, nao haveria como conhecer sua
“causa". Diluem-se as mediagdes entre o mundo das estruturas e
das praticas, sem que se possa descobrir 0 cédigo de remissao de
umas as outras, dificultando-se a possibilidade de uma analise con
juntural fundada no estudo da representagdo dos interesses de clas
se, fragdes ou categorias. Pois, se sdo os interesses que dao i
dentidade aos atores e seus conflitos, dinamizando a luta politi-
ca, e se as posicdes no processo produtivo nao tém tradugao neces
saria na luta politica e na representagdo que os atores se fazem
de si mesmos, como identificar o efeito de uma posigao produtiva,
ou, mais simplesmente, como saber que interesse corresponde a que

posi¢ao estrutural?

Sendo, vejamos, recapitulando. Se em toda formagao soci-
al complexa, encontramos sempre mais do que duas classes sociais,
num enfrentamento que nado é de natureza soma-zero; se as estrutu-
ras, praticas e interesses econémicos e politicos possuem identi-
dade autGnoma; se as ideologias nao sdo “chapas de matricula que
as classes-sujeito trariam nas costas", nem nitidas concepgces do
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mundo, capazes de gerar classes organizadas e autoconscientes; se

as classes, as fragdes e as categorias sociais podem, como forgas

sociais, ter eficicia politica, sem possuir organizagdes auténo-

mas; se distintas formas de Estado e de regime podem correspon-

der a distintas fases e estadios de desenvolvimento das formagdes

capitalistas, sem que existam correspondéncias e sucessoes neces-

sarias; se nao ha correspondéncia,tampouco, entre crises econé-

micas e politicas, e existem crises politicas de varias naturezas,

quase nunca revolucionarias; se os conflitos de interesses nado se

situam no plano das estruturas, mas sim no sistema de praticas,ai

reorganizando permanentemente suas identidades, aiferengas e con

tradigoes; se, por fim, existem permanentes "defasagens" entre es

truturas e entre sistemas de praticas, consolidando-se a "sobrede

terminagao" como a forma normal de determinagaéo, entdo, repetindo

Poulantzas, "como decifrar a existéncia de uma classe, ou de uma

fragao, enquanto forga social numa formagao social determinada ,

eritério que nado pode em caso algum ser exclusivamente econémi-
co"? Esta, a questao primeira e central de uma andlise conjuntu-

ral de inspiragao marxista.

Poulantzas responderé a sua prépria pergunta, dizendo-nos,
como j4 vimos, “que esta presenca existe sempre que a relagao com

as relagdes de produgao, o lugar no processo de produgdo, se re-

flete sobre os outros niveis por efeitos pertinentes". E, estes
efeitos serao identificaveis, sempre que "o reflexo do lugar no

processo de produgao sobre os outros niveis constitua um elemento

novo, que nao pode ser inserido no quadro tipico que estes niveis

apresentariam sem este elemento". Mas, como fazer esta identifica
¢ao se, a aprtir dos supostos resumidos anteriormente, nao ha
“quadros tipicos" possiveis de serem padronizados. Volta-se sem-
pre ao mesmo problema. Ou ha uma adequacgao tipica, ou entado nao
ha como identificar e conceituar os "efeitos pertinentes". Ou, os
lugares no processo de producdo sao claros e distintos, produzin-

do, em principio, impactos tipicos ao nivel politico, ou entdo in
teresses e atores redefinem-se permanentemente, na prépria prati-

ca, efeito constante e combinado de miiltiplas estruturas. 0 que
nos parece ser correto. Mas fica o problema metodolégico da iden-
tificagao destes atores, de seus interesses e da sua légica, nao
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havendo como medir “defasagens" sem possuir parametros.

A trilha seguida por Poulantzas conduz, assim, inevita-

velmente, ao mundo das "fungdes" e projetos. Fungéos e projetos

que, a posteriori, permitiriam, tautologicamente, definir os inte

resses em presen¢a, tanto quanto a natureza do EStado e dos Regi

mes politicos.

Dssta forma, Poulantzas constréi um rigoroso sistema con
ceitual que logra implodir a concepgao mecanica das relagdes en-
tre a supra e a infra-estrutura, liberando os atores politicos pa
ra atuarem numa temporalidade especifica, mas no final de seu sis
tema encontra-os indeterminados, encalhando sua periodizagao dos

tempos politicos numa tipologia ahist6rica e deixando a maio cami
nho seu conceito de tempo conjuntural.

2.4.4 - De alguma forma, todos os autores comentados, mantem-

se fiéis 4s ambiguidades contidas na pedra angular do materialis-
mo histdrico, o "Prefacio" 4 Contribuigao & Critica da Economia Po
litica. Nao conseguem resolver adequadamente o problema da articu
lag&o, na luta politica, entre as "mudangas ocorridas nas condi-
g6es econémicas de produgao e que podem ser apreciadas com a exa-
tidao prépria das ciéncias naturais" e as "formas juridicas, poli
ticas, religiosas, artisticas ou filoséficas, numa palavra,as for

mas ideolégicas em que os homens adquirem consciéncia desse con-
flito e lutam para resolvé-lo". E sé 0 fazem quando axiomatizam
— como na hipStese das expectativas racionais — a idéia de que
"a humanidade sé se propde os objetivos que pode alcangar", fazen
do convergir a exigéncia de mudancas materiais com a consciéncia
coletiva da necessidade das mudangas. Com o que, nesse caso, as
incertezas futuras e a imaginacao criativa passam a ter papel se-
cundario no desenvolvimento das acdes politicas.

Tampouco conseguem desfazer-se, integralmente, da tradu-
¢a0 evolucionista dada i afirmagdo de que, "a grandes tragos, po
demos designar como outras tantas €pocas de progresso, na forma-_
¢ao edonémica da sociedade, o modo de produgdo asiatico, o anti-
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go; 0 feudal e o moderno burgués". A qual, somada 4 idéia de que

"de todas as classes que ora enfrentam a burquesia, s6 o proleta-

riado é uma classe verdadeiramente revolucionaria", produto dire-

to de um "desenvolvimento da grande indiistria que socava o terre-

no em que a burguesia assentou o seu regime de produgao e apropri

agao dos produtos", conduz a invetivdvel concep¢edo da luta politi

ca de classes como um processo que tende, inevitavelmente, aos ex

tremos de um enfrentamento excludente, de natureza revolucionaria,

ou, em outra linguagem, de tipo soma-zero. Enfrentamento que abri

ria as portas a uma nova época de progresso.

se um modelo social,

 

A partir daquelas premissas constrdéi

extremamente bem tecido, sobre a dinamica estrutural da histéria

de longo prazo. Uma temporalidade rigorosamente determinada, com

atores politicos que, movendo-se segundo interesses enraizados nas

condig6es econ6micas de produgdo, acabam coincidindo, em seus ob-

jetivos e projetos, com as duas classes fundamentais do sistema

capitalista. Os trabalhos aqui comentades, de Marx e Engels, ana-

lisam, entretanto, a histéria de curto prazo, o tempo de duas con

junturas politicas contemporaneas aos autores. Nao estavam, ain-

da, escrevendo um capitulo da hist6éria passada, como diria Gramsci,

estavam querendo entender o presente, para melhor prever o futuro

imediato das forgas revolucionarias. 0 brilho de suas analises ,

contudo, nado consegue — nem se propoe — equacionar o problema

dos limites espago-temporais da conjuntura, nem tampouco, o das

relagGes entre a vontade dos atores e a necessidade das estrutu-

ras. Foi Engels, quem mais tarde, tentou sistematizar a metodolo-

gia utilizada naqueles estudos, adequando-a as hipéteses e expli-

cagoes contidas no modelo macro-social do materialismo histérico.

Os demais autories mencionados, de uma ou outra forma, buscaram
  

fazer o mesmo. Ou ainda mais, quiseram rever o m@todo de an

4 luz de um modelo refeito pelo peso da histfoica real.Apenas Pou

lise

lantzas, j& com uma perspectiva académica, tentou refazer todo o

esquema, construindo, a partir de um sistema conceitual original,

um novo conceito de tempo histérico e da luta politica. De forma

muito abreviada tentamos mostrar, nessas paginas, que mantém-se

indecifradas algumas incégnitas da maior relevancia.
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Assim, coma suposigao engelsiana de que, no "longo pra-
zo", © movimento econédmico acaba radicalizando a luta de classes
e impondo sua verdade as "formas" da luta politica. Sendo ela ver
dadeira, fica extremamente prejudicado o estudo destas “formas”.

O "momento atual" da politica confunde-se com meras "aparéncias",

Qom um tempo de espera, antecipacao permanente da verdade final .

ts sa, escondida em sucessivos "paralelogramos de forga no fun-

 

s

o, @ sempre a mesma e sé se desvela no longo prazo. Nessa linha,a

& ocioso afirmar que a andlise conjuntural perde sua razao de ser.

 

A visao leninista resolve esta dificuldade desfazendo-se
do mecanicismo evolucionista e afirmando o poder da vontade orga-
nizada das classes. Dela podemos depreender a existéncia de dois
tempos: o histérico-estrutural e 0 estratégico. 0 primeiro é obje
tivo e passivel de um conhecimento cientifico. 0 segundo @ um tem
po construido pelo projeto revolucionario, um tempo planejado, frag
mentado segundo os objetivos de curto e longo prazo do Partido. A
partir de seu horizonte estratégico 6 que sao analisadas as agdes
@ confrontos ocorridos, centrando-se a andlise politica na locali
zagao dos cbstaculos e estimulos para © avango da causa revolucio
naria. O que Lénin propde é uma andlise politicamente comprometi-
da, um calculo tatico que supde que um ponto no espago politico ,
seja fixo, claro e indiscutivel: o partido do proletariado, °
gual representa, adequadamente, aquela classe, devendo ela, encon
trar-se, progressivamente, com seu partido-consciéncia-projeto.Es
t& implicito no raciocinio leninista a hipStese de uma polariza-
gao de uma luta politica que, em algum momento, militarizar-se-4.
A diferenga da teoria da Guerra, nesse caso, existe apenas um co
mando unificado, que supde, além dos objetivos dos demais tores
em conflito, que esses também se articulam para uma batalha final,

da qual, talvez, nao tenham nem mesmo conhecimento.

A sistematizagao gramsciana recolhe a idéia do “compro-
misso" como condigado da objetividade e eficacia do conhecimento
politico,mas refaz, indiretamente, o conceito de conjuntura 4 luz
ge sua teoria sobre a temporalidade prépria do campo politico.
Gramsci introduz os conceitos de tempos e crises orgaénicas, prdé-
prias dos blocos histéricos, sustentados por hegemonias claras ,
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dai derivando-se a idéia de tempos e crises politicas nao organi-
cas. A diferenciagao entre os dois nado é simples como vimos, e
quando Gramsci intenta equaciona-la, choca-se com as dificuldades

préprias do que Poulantzas e outros criticardo, mais tarde, com

: © historicismo. Sem repetir o que ja vimos, o

 

tamanha veeménci.

problema esta em que, nado estando bem esclarecidas as relagées en

tre a economia e a politica, a natureza das crises sO pode ser i

dentificada a posteriori.

Assim mesmo, Gramsci consegue definir, com extrema clare

za, 0 objeto central das andlises politico-conjunturais: as corre

lagdes de forga, estabelecidas nos Ambitos internacional e nacio-

nal, e nos niveis social, politico e militar, sem escapar, contu-

do, 4 suposigao de que a luta politica de classes, nao sendo do
tipo soma zero, vird, necessariamente, a sé-lo, acompanhando o a

cirramento das contradigdes e crises econémicas.

Poulantzas é@ sem divida quem vai mais longe, tentando des

fazer-se das ambiguidades originarias. Autonomizando as estrutu

ras e definindo objetivos e lutas distintas para cada uma das pra

ticas que lhes sao correspondentes, Poulantzas desmonta o modelo

arquitetural da infra e supra-estrutura. Constréi uma temporalida

de de formagGes sociais que se fragmenta em estagios e fases,e de

fine o tempo conjuntural como o momento em que se manifesta de

forma politicamente condensada o conjunto da formagao em seu esta

gio de desenvolvimento alcangado. Dentro dela, contudo, os atores,

desembaracados das "chapas de matricula que as classes sujeitas

trariaj as costas", sé sao identificaveis pela presenga de "efei
tos pertinentes" cuja definigdo @ circular, remetendo-nos,ao fim,
de novo, a4 determinagao em iltima instancia das estruturas produ-
tivas.

Nenhum dos autores mencionados absorve, em suas analises
concretas, ou em seus sistemas conceituais, os avangos representa
dos pelo Capital e pela teoria econémica em geral. Assim, em par-

ticular, com o chamado movimento da economia, cuja periodicidade

ciclica, certamente, teria muito a contribuir para uma reflexao

sobre o tempo politico, como bem o viram Braudel e Vilar.
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Nao 6 de estranhar, assim, que na trilha dessas dificul-

dades "classicas", as andlises politico-conjunturais de inspira-

¢gao marxista apresentem em geral problemas e insuficiéncias recor

rentes. Oscilam entre duas alternativas basicas: ora dinamizam a

politica, parametrizando a economia, ora dinamizam e recortam °

movimento econ6mico, mantendo constante a duragdo politica. Para

concluir que a maioria das conjunturas analisadas sao momentos de

"“transigao". Como, do ponto de vista analitico, as transigdes de-

finem-se pela ruptura dos cédigos "normais" de remissao da econo-

mia & politica e vice-versa, elas acabam formando-se, apenas, em

um refagio a mais de nossa dificuldade para entender a histéria

politica e seus tempos. A partir dai, decorrem logicamente as in

findaveis e estéreis discussdes sobre as chamadas "autonomias re-

lativas".
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3 - ALGUMAS ANOTACOES FINAIS

Esta longa revisao nao foi um mero exercicio iconoclasta.

Inscreve-se no esforgo de pensar a temporalidade politica, pesqui

sando um fragmento seu, cuja definigdo, até hoje, mantém-se subme

tida ao senso comum: o tempo conjuntural. Certos de cue sd uma

adequada conceitualizagado nos permitiria avangar na construcao de

um método para o seu estudo, revimos algumas teorias que, reduzin

do ao minimo o problema da imprevisibilidade do comportamento hu-

mano, conseguem delimitar e fragmentar o tempo histGrico de seus

respectivos objetos. Comentamos, assim, as teorias do confronto

bélico e da competigao econGmica, como formas iimites de relacio-

namento social, para, a partir delas, discutir a teoria das clas-

ses como fundamento das relagoes politicas, concluindo que,em to

das as redugdes tedricas, mantém-se como dificuldade um residuo

irredutivel de liberdade, que perpassa todo o comportamento huma-

no, constituindo-se no n6é gérdio da dificuldade de conceitualizar

e analisar o tempo conjuntural.

Nessas anotagdes finais, nao queremos avangar nada de

substantivamente novo. Apenas sugerir algumas linhas que, talvez,

possam orientar uma pesquisa mais especifica, sobre alguns desdo-

bramentos hist6érico-concretos do tempo politico. Anotagdes ainda

desconexas que desejam propor e anunciar esforgos futuros.

or3.1 - Cremos, com Poulantzas, que o tempo conjuntural

 

tempo essencialmente politico, na medida em que @ nele que as con

tradigdes estruturais assumem sua maxima condensagao e atualidade

fazendo-se conflito e encontrando, na luta e na inventividade hu-

mana, as suas transitGrias solucdes. A conjuntura nado se consti-

tui, assi, em uma realidade distinta da estrutura, porguanto ela

@ apenas a "incerteza" contida no movimento de estruturas gue, em

seu "momento atual", estao gravidas de uma futuridade nao deduzi-

vel. Nesse sentido, 0 conceito de conjuntura s6 &é aplic3vel ricgo-

rosamente, a situagoes presentes, onde, na convergéncia do conhe-

cimento sobre o passado com as expectativas sobre o devir,nascem,

na consciéncia coletiva, os projetos que antecipan. e promovem as
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alternativas futuras. Ou, a situagGes passadas, em que consigamos

desmontar a inguestionabilidade de uma histéria ja vivida, para

reencontrar em cada uma de suas curvas, na tensao entre a inércia

das estruturas e a angistia da futuridade, o espago préprio da im

previsibilidade.

Na natureza conflitiva que assumem as contradigoes estru

turais, e na natureza ideolégica e prospectiva que assume a cons-

ciéncia social, encontram-se os dois componentes que fazem da po-

litica a prépria esséncia do tempo conjuntural. Nele nado ficam

canceladas as outras dimensdes do real. Pelo contrario, é no espa

¢go-tempo da conjuntura que todas elas resolvem sua "futuridade"

possivel através da luta politica entre forgas e projetos contra

postos.

Ultrapassado o "momento atual", todas as suas incGgnitas,

angistias e indeterminagdes aparecem, aos olhos do observador, co

mo relativamente ingénuas ou falsas. Ilusdes desfeitas pela agao

eficaz de leis rigorosamente estruturais, cegas e independentes

da vontade. No limite, as ideagdes e os conflitos ressurgem como

mera aparéncia ou infitil formalidade ideolégica, quando, na verda

de, toda conjuntura passada também teve, nos conflitos, expectati

vas e projetos coletivos, uma dimensao fundamental, sem a qual, o

desdcbramento tido pela hist6ria ficaria ininteligivel.

£ por isso que o "mundo do imaginario" possui papel tao

relevante na definigao e na analise do tempo conjuntural. As ideo

gias, entretanto, sem ser uma pura forma, nao exaurem o espago con

juntural. Elas apenas atualizam as contradigoes e antecipam as

solugGes, na forma de expectativas e projetos grupais. Através de

las, os atores politicos racionalizam interesses, mas também de-

fendem-se da incerteza, atualizando-antecipando um futuro que nao

consecuem deduzir de suas experiéncias passadas.

tizando, as expectativas dos distintos atores con-

amente, na defi

 

igao do horizonte futuro que cada

d& de si mesma e no tragado que cada ator dara a

a forma, nao é possivel definir o tempo conjuntural
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e seu método de analise, sem compreender a forma e 0 contefido com

que as forgas politicas encaram e resolvem suas incertezas presen

tes, no plano de suas expectativas futuras.

3.2 - No estagio atual de desenvolvimento das Ciéncias So-

ciais, parece-nos inviavel qualquer intento de clarificar os rit

mos conjunturais e seus graus interiores de liberdade, a partir

de alguma teoria geral da histéria e da sociedade. Consideramos ,

por isso, uma bela porém utGpica proposta, o projeto implicito no

conceito que P.Vilar nos dA da conjuntura como "conjunto de condi

goes — psicolégicas, politicas, sociais, econémicas, meteorolégi

cas, etc. — articuladas entre si que caracterizam um momento no

movimento global da matéria hist6rica",

Cremos, assim mesmo, que Braudel indica 9 caminho corre-

to para a pesquisa do tempo conjuntural: a ruptura com o episddi-

co, a busca das raizes estruturais e a absorcao da idéia dos ci-

clos e interciclos econémicos na reelaboragdo da problem&tica da

continuidade-descontinuidade-ruptura na histéria das sociedades .

Mas @ le quem indica, também, a dificuldade maior dessa pesqui-
sa: a falta de consisténcia na construcdo teérica da temporalida-
de politica. E isso devido 4 complexa especificidade das relacSes
de conflito, que nela se desdobram. Nao sendo do tipo soma zero ,

distinguem-se do confronto bélico, pela inexisténcia de uma neces

saria "ascensdo aos extremos" e de comandos centralizados gue pla

nifiquem o ritmo de um tempo que 6 o das estratégias. Tampouco as

relagées de poder obedecem a alguma mao invisivel que as conduza

cegamente em diregdo a um conflito catastr6fico, e menos ainda, a

um equilibrio de tipo newtoniano. Os atores e os enfrentamentos

envolvidos nas relagdes de poder sao miiltiplos, heterogéneos e as
sincrénicos. Seus projetos nem sempre colidem e suas expectativas

 

raramente sao racionais com respeito a fins.

Por outro lado, nao havendo estrategas nem razdes hispos

 

jouco, tasiaveis que comandem o tempo, racionalizando a agao, ta:

se conhece o suficiente sobre a natureza dos ciclos (se os ha) e

das crises politicas, sendo essa uma das razdes do congelamento
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sofrido pelo modelo de analise das relagdes politicas, fundado no

interesgse e na vontade das classes sociais.

Dessa forma, nao seria errado concluir que as analises

politicas que incorporam a duragao histérica estado, na organiza-

gao da temporalidade de seu objeto muito aquém da teoria econémi-
ca. E isso porque seu objeto se encontra muito além da tentadora

esquematicidade sistematizada pela teoria da Guerra. Se as daifi

culdades das analises econémica e militar concentram-se na dimen

sao politica de seu objeto, a analise politica assume como sua ta
rs  precipua, pesquisar a paédpria esséncia daquela dificuldade ,

 

condensada em teda sua complexidade, no momento conjuntural.

Até hoje, como vimos, apenas a ciéncia econémica conse

guiu trabalhar de forma rigorosa o tempo conjuntural, e isso por-

que, certamente, foi a inica que logrou construir uma teoria dos

ciclos., Nesse sentido, acreditamos com Braudel que o passo a_ ser

dado pelas demias Ciéncias Sociais, e pela Politica em particular,

consiste na absor¢ao daquela dimensdo do tempo econémico.Mas,mais

do que isso, cremos que a pesquisa da conjuntura politica supde a

identificacao de ciclos que recortem um movimento préprio da luta

e das instituigdes politicas.

Avangando nessa direcao, o caminho passa, segundo nosso

 

entendimento, pela generalizagao de elementos hist6rico-descriti-
vos referidos a sociedades concretas. A partir dai, talvez, possa

mos aprofundar na delimitagdo de tempos e ciclos validos, inicial

mente, para aquela sociedade estudada, definindo tendéncias, re-

cortes do tempo passado e previsdes a partir do tempo presente que

nos farao avancar na discussa4o mais ampla do tempo conjuntural.

3.3 - Nessa perspectiva, nosso interesse é definir o espago e

o tempo de conjunturas politicas em um tipo especifico de socieda
de capitalista, onde a industrializagao — quando ocorreu — o fez

de forma tardia, truncada e internacionalizada; onde o Estado foi
obrigado a assumir fungdes inéditas; até hoje ainda nao bem com-

preendidas; onde a Nagao carece de identidade; onde a sociedade
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civil inexiste ou é altamente inorgdnica e onde as instituigdes
politicas sao profundamente instaveis.

Sociedades nas quais, a agao de todos os atores, sociais
e politicos, sofre o efeito de sua peculiar situagdo estrutural ,
internacionalizada dentro de um mundo economicamente unificado,po
rém ideolégica e estrategicamente bipolarizado. Situagao cujas
consequéncias mais destacadas, para a definigado dos atores e do
espago conjuntural, sao:

a) a localizagao de todos os conflitos politocs internos, num con
texto geo-politico mundializado e bipolarizado, o que dissolve,
parcialmente, as endogenias nacionais, colocando os seus Esta

dos-Nagoes periféricos num jogo cruzado de determinacgoes que

escapam completamente a seu controle;

b) a aceleragao, absolutamente revolucion&ria, do precesso de pro
dugao e difusdo de idéias e informagdes, feito a nviel mundial,
e que alimenta os horizontes ideolégicos e estratégicos dos a
tores politicos nacionais. A velocidade da comunicagao des-
ritma, assim, o mundo ideolégico com relagao 4 velocidade de
reestruturagao e cristalizagao das relacdes de apropriagao da
riqueza, produzindo, como consequéncia, um descolamento perma-
nente entre as ideologias e seu fundamento de classe. Com is-

so, as idéias ficam, permanentemente, "fora de seu lugar", de

asenhando-se todos os projetos coletivos segundo modelos e pi
droes que nao sao elaborados no espago-tempo puramente na

 

nal;

c) e, finalmente, a radical reordenagao do mundo dos interesses e
paixdes. Recortam-se uns e brotam as outras, de maneira "hete-
rodoxa", com relagao aos esquemas tradicionais de andlise, tor
nando-se irreal a reconstruga3o de situagdes histéricas e a

 

1
a

lise de situagdes conjunturais, com base apenas no estudo de
projetos que correspondam, supostamente, a interesses cujo fun

damento material esteja na estrutura produtiva nacional.

Nessas sociedades, parece quase impossivel delimitar as
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fronteiras da arena politica. 0 que se faz ainda mais dificil,

quando se tém em conta serem altamente inorganicas, com sistemas

is instaveis e de baixa legitimidade; com atores sociais e po

 

liticos fragmentados, desestruturados e, aparentemente, inconstan

tes; conduzindo-se de forma predominantemente — segundo as apa

réncias — emocional ou tradicional, muito pouco condizente en

suas fantasias, com a hipdtese das “expectativas racionais".

As organizagoes partidarias, quando existem, se reprodu-

zem de forma fluida e regionalizada,segundo uma dinamica que pou-

co tem a ver com suas estruturas internas e seus programas doutri

néarios. Suas bases sociais de fragmentam e reunificam sem homoge-

neizar, numa agao organica,uma vontade politica que afunde suas

xaizes nos interesses das classes fundamentais. Como decorréncia,

os atores politicos dificilmente representam interesses nitidos ,

aparecendo em cada conjuntura, na forma de grupos e cliques que se

refazem ao sabor de objetivos que, no mais das vezes, encontram

no préprio Estado, sua base material. E isso porque esses grupos

ficam-se por dentro do aparelho do Estado, fragmentando-o e

 

arasitando-o, numa luta sem quartel, em torno de suas decisdes eo
H

oliticas.os

Nessas sociedades, as pequenas “confrarias" — estatais

ou privadas, militares ou civis, legais ou ilegais — podem adgquiv

xir uma preeminéncia que nao corresponde 4 sua forga "real", na

inadas conjunturas politicas. E isso, na medida

 

dugao de deter

 

em que, por comandarem os meios de comunicagao social, podem trans

formar um mundo de suspeitas e sussurros na realidade politica de

toda uma nagao. Na medida em que o sistema de informagao e comuni

cagdo substitui o sistema partidario classico, faz-se ainda mais

decisiva a influéncia das idéias e valores que, gerados mundial-

mente, articulam-se por sobre as fronteiras nacionais, criando e

ovenéo grupos que orientam suas expectativas e agdes segundo ho

  

rizontes transnai

Nestas sociedades, heterogéneas, fragmentadas e gelatino

‘costumes, nem instituigdes legitimadas,o espa-  3, sex

 

liticas n@o se recorta jamais, segundo inte
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resses e incluindo atores, cuja base seja politicamente s6 nacio-

nal. Pelo contrario, as conjunturas incluem uma rede de canais in
tercomunicados que, superando as fronteiras nacionais, acionam un

complexo sistema de filtragens por onde constroem-se interesses ’
nascem e morrem grupos e tomam-se as principais decisdes politi-

cas.

Por outro lado, devido ao baixo grau de institucionaliza
go dos grupos e cliques, cresce sua sensibilidade as iniciativas

dos demais, seu temor ao inesperado, sua incerteza futura, crian-
do-se uma expectativa constante de ameaga, o que da-ds conjuntu-
ras politicas, uma face de “crise permanente".

Por tudo isso é que, naquelas sociedades periféricas, pa
recera definitivamente cancelada a lei da correspondéncia entre
as ideologias, os interesses, as organizagdes e o movimento mate

xial que sustenta — de "forma inconsciente e cega" ? — as suas
hist6rias nacionais. Nelas, @ como se estivéssemos frente a socie
dades sem identidade nem temporalidade préprias.

Aqui, contudo, situa-se o grande paradoxo. De certo pon-
to de vista, todas as dimensGes sucintamente resenhadas

 

inviabili
zam qualquer esforgo por pensar recorréncias, que organizem o es-

pago e © tempo politico destas sociedades. Faltam-lhes todos os
guesitos de estabilidade tao minuciosamente examinados por Weber.
E, no entanto, parece-nos, ao contrario, que elas apresentam uma

s6lida, ainda que "heterodoxa" estrutura politica, estavel em seus
mecanismos de dominagdo. Ainda mais, desenhan, em seu desenvolvi-
mento politico, movimentos ciclicos fortemente recorrentes, atra-
vés dos quais materializam-se inequivocas tendéncias de lengo pr. I

n

zo.

3.4 - Como explicar 6sse fendmeno que escapa as previsdes de
qualquer teoria sobre a estabilidade das instituicSes e expectati
vas politicas ?

Existe, hoje, o mais completo consenso sobre e fato de
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que, na histdria real do capitalismo, o Estado assumiu, a partir

dos anos 30, sobretudo, uma relevancia crescente em seu papel de

organizador e estabilizador dos sistemas econémicos. As duas gran

des guerras e a crise dos anos trinta explicitaram os aspectos

mais dramaéticos da nova etapa — imperialista — de uma economia

capitalista que, altamente concentrada, ja nao obedecia equilibra

damente a mecanismos puros de mercado. As crises ciclicas, tanto

quanto a violenta competigao internacional, exigiram uma interven

¢ao crescente do Estado, no intento de administrar ou postergar

as crises e de proteger os varios interesses nacionais na luta

por novos mercados. Os anos posteriores 4 Segunda Guerra Mundial

assistiram ao apogeu desse intervencionismo bem sucedido, ressus-

citando as ilusces de um "superimperialismo" e de um Estado do

bem-estar social.

Nesse sentido, desde os anos trinta pelo menos, o Estado

assume papel absolutamente central em todas as economias capitalis

tas, nao sendo mais possivel pensar o movimento econémico e cada

uma de suas conjunturas, sem incluir, do ponto de vista pratico e

tedrico, a participagao enddgena da agao estatal. Economia e poli

tica perdem, definitivamente, qualquer aparéncia de "externalida-

 

de". De todos os pontos de vista, agora, as duas dimensdes movem-

se, de forma cada vez mais integrada.

Em outras palavras, se o movimento da economia nao é mais

compreensivel, se o conhecimento das iniciativas estatais, o movi

mento da luta politica, passa a girar, prioritariamente, em torno

de decisoes cada vez mais minuciosas e complexas de politica eco-

némica. A economia e a politica nao se encontram mais apenas no

longo praz-. O curto prazo da politica &, crescentemente, o curto

prazo de uma politica econémica que querendo administrar as  cri-

ses num mercado oligopolizado, se responsabiliza pela distribui-

 

queza,entre os distintos grupos que lutam, na arena poli

tica, pelo produto social. As politicas estatais trasnformaram-se

    tituclonal do Estado. A competi¢ao

 

nica se fez, nesse sentido, uma competigao por recursos poli
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ticos, enquanto as lutas corporativas e partidarias pela rigqueza

econdmica se deslocaram para dentro do Estado, girando em terno

as decisGes de politica econémica.

Nos paises da periferia capitalista que lograram indus-

trializar-se, o Estado, ademais de suas fungGes comuns aos outros

paises, assumiu outras novas que lne conferiram um estatuto abso-

lutamente inusitado. Ai, ele nao apenas organiza e defende econo

mias nacionais que se oligopolizaram, como assume o préprio coman

do do processo de desenvolvimento, que passa »ela inducao necess&

ria de uma industrializagao acelerada. Além disto, dadas as carac
teristicas periféricas dessas industrializagdes, ocorridas sob a
égide dos paises centrais e de estruturas produtivas altamente in

ternacionalizadas, cabe-lhe uma outra fungao, a de gerir a inser-

¢ao destes paises no sistema econémico mundial, articulando os in

teresses internos e externos as suas fronteiras geograficas.

 

Resumidamente, nestes casos, cabe 4 agao estatal a milti
pla tarefa de promover o crescimento, administrar c ciclo econ6én:

 

co, disciplinar a distribuigao social da riqueza e comandar a in

sergao mundial dos interesses nacionais, o que lhe outorga, ao

Estado, uma posigao decisiva na reprodugao econémica, social e po
litica daquelas sociedades. Estressado por estas fungdes, muitas
vezes divergentes, agiganta-se sua estrutura, debrugando-se sobre

a tessitura social e encapsulando os interesses, ali, embrionaria

mente existentes. Sua intervengao e sua politica econémica, em

particular, definem os objetivos de curto e longo prazo da socie-

dade como um todo, decidindo sobre seus planos estratégicos e ta-

ticos de implementagao. Mais do que nos paises centrais, aqui, 6
a politica econémica que estabelece os horizontes coletivos, orga
nizando, em torno ao seu processo de decisao, todos os momentos

conjunturais, assim como, a multiplicidade infinita de atores,com

seus interesses e expectativas tao heterogéneos.

Donde, em cada conjuntura, existe um ator, cujo poder ex

cede ao de todos os demais, comandando, de certa forma, a propria

 

tenporalidade social, seus limites maiores e suas fragmentagdes

interiores. £ o Estado quem define o problema certral de cada ne 
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mento, balizando as expectativas de atores que s6 adquirem sua or

ganicidade e racionalidade, quando pensados no movimento interior

deste Leviatan gigantesco e fragil a um s6 tempo. Dentro dele,ger

 

interesses e crupos heterogéneos, tanto quanto as arenas on

desdobram os seus conflitos politicos. Seu poder de fragmende se

tacdo da base material dos interesses coletivos @ de tal ordem

qui

do, outorgando uma légica perfeitamente organica ao comportamento

dos grupos e cliques ja comentados. Na verdade, a sociedade civil

a i ° mr propriamente inorganica, ela inexiste, cancelada e substi

tuida por uma outra realidade, a de um mundo societario que desen

volve suas raizes ao interior da imensa e heterogénea ramificagao

 

da pelo aparelho estatal.

Sim, porque no cumprimento deste papel estrutural, o Es

 

tado se expande, centralizando fungdes e desconcentrando ramifica

¢oes. Nesse ponto, segundo nosso entendimento, esconde-se a chave

da temporalidade politica especifica das sociedades periféricas .

Centralizagao de fungdes, fragmentagao social, acumulagao econémi

ca e Gesconcentragao do poder sao quatro dimensdes que se articu-

lam, nestes paises, segundo uma dinamica que Pareto viu como su-

cessao de longos periodos de concentragao, seguidos por outros

tantos de descongestionamento feudalizante do poder. Esse movimen

to de longo prazo combina-se de forma acorde, ainda que um tanto

paradoxal, com a instabilidade e incerteza que marcam as expecta-

tivas e agdes dos atores politicos no espago-tempo conjuntural.

Desde uma 6tica marcada pelo inadequado conceito de soci

edade civil, tudo, dentro destas sociedades, parece cadtico e im

previsivel. Nelas nao existem, nem jamais existirao, movimentos

sindicais, organizacoes partidarias ou sistemas de representacao

ao estilo dos modelos europeu ou norte-americano. De uma 6tica,en

tretanto, que privilegie a vida societaria ao interior do Estado,

articulada em torno ao tracado da politica econémica, ciclos eco-

 

micos e ciclos politicos se interpenetram segundo uma tendéncia

onde a temitica ideolégica e as crises politicas reencontram seu

e suas recorréncias.
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Inicia-se aqui, uma outra pesquisa, sobre as leis dessée

movimento que empurra inexordvel o tempo econdmico e politico des

tas sociedades. S6 a4 luz desta dindmica, adquirira sentido o con-

ceito, e eficacia o método, de analise do tempo conjuntural,segun

do seu ritmo adquirido nas sociedades da periferia capitalista.
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