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RECENSAO 



ANSELM JAPPE, As Avenfuras da Mercadoria - para uma nova crftica do va/01~ 

Antigona. 2006. 

A tese central deste livro, cujo autor apresentei sumariamente na Nota de 
Aberfura, caracteriza a hist6ria da sociedade assente sobre a mercadoria, 
estabelece liga<;6es com a antropologia cultural e discute alternativas possiveis 
a sociedade mercantil que suporta o sistema capitalista. 

0 livro nao tern a pretensao de apresentar descobertas ineditas. A atitude 
do autor e sobretudo interrogativa. Que significado tern 0 facto de uma socie
dade se basear na mercadoria? 0 que e uma "mercadoria"? 0 autor reve a 
teoria de Marx que considera a mercadoria a "celula germinal" de todas as 
sociedades modernas, mas que nao representa contudo nada de "natural". Que 
a mercadoria, em virtude da sua estrutura basica, torna impossivel a existencia 
de sociedades conscientes. Que a mercadoria contem uma dinamica interna 
que s6 pode levar a uma crise final. 

0 autor nao tern urn pensamento catastr6fico sobre o capitalismo supor
tado na mercadoria. Nao o trata como urn processo apocaliptico. Nao pretende 
regressar a uma qualquer ortodoxia marxista, restabelecendo a pureza da dou
trina originaria, como tambem nao rever a teoria de Marx para a adaptar ao 
mundo contemporaneo. Jappe apenas considera que o sistema esta hoje muito 
mais em crise do que nos anos 70. A crise nao e uma interrup<;ao temporaria 
que vern perturbar o funcionamento "normal" do capitalismo. A crise constitui 
antes a verdade do capitalismo. 

No "conceito", na "forma elem.entar" do capitalismo nao esta apenas con
tido o facto de o capitalismo ser "louco" - refere o autor. Esta tambem o facto 
de ele s6 poder evoluir atraves de fric<;6es continuas para acabar finalmente 
por se desmoronar sob o peso da sua propria l6gica, ou melhor, da sua nao 
l6gica. No fundo - como refere - todas as crises do capitalismo sao causadas 
pela ausencia de uma comunidade, de uma unidade social. 

Diz o autor que, a medida que se foi esgotando o mecanisme que com
pensava a diminui<;ao da produtividade de valor atraves da amplia<;ao da pro
du<;ao, o financiamento por via do credito mudou de natureza. Agora - diz o 
autor - o recurso ao credito serve para estimular uma acumula<;ao inexistente 
e para prolongar artificialmente a vida de urn modo de produ<;ao que ja esta 
morto. Somente uma quantidade muito pequena dessa liquidez circulante foi 
emitida directamente pelos Estados: a maior parte sao ac<;6es, obriga<;6es, 
creditos, valores imobiliarios, "dinheiro electr6nico", etc., o que contribui para 
tornar este processo completamente incontrolavel. 

Por isso, refere o autor que a produ<;ao verdadeira, a acumula<;ao de capi
tal real, perdeu importancia face a acumula<;ao de capital fictfcio, nas balsas e 
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na especulac;ao imobiliaria. Ou seja, hoje, a produc;ao real e um apendice do 
capital ficticio. 0 conceito de captfal fictfcio designa o capital baseado exclusiva
mente na especulac;ao e na expectativa de ganhos futuros; logo que alguem 
exija o pagamento real das dividas, a "bolha" nao podera deixar de rebentar 
com falencias em cadeia. Quer isto dizer que os movimentos vertiginosos 
registados a partir de 1987 nos mercados bolsistas ja nada tem a ver com as 
oscilac;6es conjunturais daquilo que resta da economia real. Os ganhos realiza
dos com operac;oes financeiras puramente especulativas tornaram-se um ele
mento indispensavel nas financ;as das empresas, dos estados e dos privados. 
Neste quadro, o famoso endividamento do terceiro mundo nao e senao uma 
pequena parte de todo o capital ficticio. Ja nao sao apenas as receitas do Estado, 
mas tambem as de toda a sociedade, que se encontram antecipadamente gastas. 

Contudo, a perspectiva de Jappe e que OS movimentos do dinheiro nao 
sao a causa, mas sim a consequencia das perturbac;6es na economia real. Esta 
nao progrediria melhor se fossem abolidos os excessos especulativos, como de
fendem George Soros ou Ignacio Ramonet. A economia deixaria simplesmente 
de funcionar logo que lhe fossem retiradas as muletas da especulac;ao. 

Por outro lado, diferentemente do que pensaram os vencedores, o desmo
ronamento dos paises de Leste nao significou a vit6ria definitiva do capitalismo 
ocidental. Pelo contrario, essa derrocada constituiu uma nova etapa na crise 
mundial da sociedade mercantil. Diz o autor que se rompeu mais um elo da 
cadeia. Uma economia mundial baseada na concorrencia produz necessaria
mente os que ganham e os que perdem; a distancia que separa uns e outros 
rapidamente se torna intransponivel quando cada nova invenc;ao tecnol6gica 
s6 traz vantagens aqueles que podem permitir-se compra-la e introduzi-la. 

Len<bra o autor que, durante o periodo de prosperidade fordisfa, o cresci
mento dos mercados mundiais chegou mesmo a dar aos paises "em vias de 
desenvolvimento" oportunidade para encontrarem alguns nichos para os seus 
produtos, acreditando assim que era possivel recuperar do seu atraso. Mas, a 
crise que comec;ou nos anos setenta dissipou tais ilus6es. Uns ap6s outros, 
esses paises voltaram a cair para os niveis anteriores de desenvolvimento. 

Explica o autor, que numa economia mundial baseada no valor e na con
correncia, a maioria e sempre constituida pelos que perdem. Portanto, nao ad
mira que, depois de ter liquidado as esperanc;as do terceiro mundo, a concor
rencia canibalizada, tenha avanc;ado para os paises do Leste. Mas, do mesmo 
modo, a esperanc;a das populac;6es desses paises de alcanc;ar a prosperidade, 
copiando o Ocidente, tambem se desfez. Essas populac;6es descobriram que o 
capitalismo ocidental vai buscar o que quer a toda a parte e nao tern nem forc;a 
nem vontade para investir em larga escala nesses paises; nem para acolher as 
mercadorias que eles produzem ou a sua forc;a de trabalho. 

Segundo Jappe, o capitalismo atinge o seu proprio limite, na medida em 
que, para sobreviver, ele mesmo serra o ramo de arvore sobre o qual esta sen
tado - 0 trabalho. 0 dispendio individual de forc;a de trabalho e cada vez 
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menos o factor principal da produc;ao. Por isso, o sistema e hoje obrigado, mais 
do que antes, a procurar subterfugios para fazer coincidir momentaneamente a 
circulac;ao e a produc;ao, suspendendo praticamente a lei do valor. Ha uma fuga 
para a frente cada vez mais desesperada. A fuga faz-se indirectamente por 
intermedio do capitalfictfcio, ou seja, pela automatizac;ao dos mercados bolsis
tas e da especulac;ao. 

Na perspectiva do autor, o pior mal que o capitalismo faz aos homens ja 
nao e a explorar;iio, mas sim a expulstio. Jappe explica que o estadio final do 
capitalismo nao se caracteriza pela existencia de um proletariado cada vez 
maior e cada vez mais revolucionario, conforme as teses de Marx. 0 estadio 
final do capitalismo caracteriza-se pela ausencia de pessoas que valha a pena 
explorar. Hoje, um pequeno estrato de trabalhadores produtivos, frequente
rnente bem pagos, consegue, com o emprego extremamente elevado de capital 
fixo, produzir uma mais-valia muito maior do que aquela que produziriam 
grandes quantidades de trabalhadores com salarios baixos. 

A criac;ao de mais-valia continua a existir estruturalmente no capitalismo, 
mas agora, exprimindo-se sobretudo no facto de uma parte crescente da huma
nidade ser expulsa do processo de produc;ao. Ou seja, hoje em dia, ha popula
c;oes inteiras que ja nao sao uteis para a l6gica da valorizac;ao. A sociedade 
mercantil vai-se decompondo: por um lado, umas quantas ilhotas de bem-estar 
(muito relativo), rodeadas de arame farpado; do outro, o resto do mundo afun
dando-se, em diversos graus, em guerras de bandos pela disputa do pouco 
que ainda possa ter valor. 

No fundo, ha uma ideia que parece clara no pensamento do autor: ja nao 
ha critica do capitalismo que seja possivel se nao vier acompanhada pela cri
tica do trabalho. A critica do trabalho ja nao e um luxo destinado apenas aos 
paises ricos; e, pelo contrario, mais actual nas situac;oes em que o trabalho ja 
desapareceu ou nunca chegou a estar presente. Numa epoca em que ser explo
rado pelo capital passou a ser um privilegio reservado a uma minoria, a velha 
luta de classes em torno do problema do trabalho perdeu todo o sentido. 

Mas, nem tudo e negativo no pensamento critico de Jappe. Ele considera 
que a critica e a abolic;ao pratica do "trabalho" sao tambem a condic;ao prelimi
nar para se comec;ar finalmente a ser activo. Para se comec;ar a por em andamento 
os recursos e sair-se da inactivtdade forr;ada a que a sociedade do trabalho con
dena uma parte sempre crescente da humanidade. 0 capitalismo foi uma explo
rar;iio dos recursos, agora e necessaria organizar a reapropriar;iio dos recursos. 

Como nota final, chamo a atenc;ao que, a par da posic;ao critica, o livro 
inclui, no final de cada capitulo, um conjunto de notas bem organizado que, do 
ponto de vista conceptual, aprofunda os desenvolvimentos contidos no texto 
principal. 

jose Eduardo Carvalho 
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