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Pref§cio

Com  quantos pecados m ortais se constr·i um a utopia paradis²aca

O  socialism o j§ apanhou tanto da hist·ria, que inventariar os seus podres pode parecer chute
em  cachorro m orto. O  problem a ® que o fantasm a do cachorro est§ vivo. E m orde.

O s socialistas que sobreviveram  ̈  derrocada do socialism o, com  o naufr§gio de todos os
regim es que o adotaram , n«o perderam  o rebolado. Explicam  que o socialism o ®, por assim
dizer, tudo aquilo que ainda n«o foi devidam ente testado. Em  outras palavras: com  exce«o da
vida real, o socialism o ® tudo.

O  autor am ericano K evin D . W illiam son resolveu fazer a aut·psia da utopia que m obilizou as
m elhores inten»es no s®culo X X  ð  o sonho da igualdade que, para as alm as boas e os cora»es
solid§rios, representou praticam ente o casam ento da pol²tica com  a poesia. Em  O  livro
politicam ente incorreto da esquerda e do socialism o, W illiam son m ostra pacientem ente com
quantos pecados m ortais se constr·i um a utopia paradis²aca.

Seria apenas um a aut·psia se o socialism o, apesar de m orto, n«o estivesse por a² cacifando
um a s®rie de projetos pol²tico-eleitorais ao redor do m undo. O  m ais im pressionante n«o ® o
proverbial fracasso do socialism o com o experi°ncia, m as o seu renitente sucesso com o poesia
para incautos e propaganda enganosa. A  publica«o deste livro no Brasil ® m ais um a chance ð
quantas outras haver§? ð  para a opini«o p¼blica despertar de longa letargia populista. E para
entender de um a vez por todas os truques ideol·gicos da esquerda.

V §rios deles se sustentam  em  com ponentes psicol·gicos, com o este citado por W illiam son:
ñU sar o aparato do Estado para forar a caridade oferece a satisfa«o prazerosa do exerc²cio da
virtude ð  sem  qualquer um  de seus custos.ò E a praga esquerdista do planejam ento central (ou o
del²rio da sociedade adestrada por um a burocracia ilum inada) est§ tam b®m  na origem  da crise
da U ni«o Europeia. D izem  que por l§ o pior j§ passou, m as o autor aponta dirigism o e falta de
soberania nas solu»es em  curso: ñN «o estejam  t«o seguros de que a Europa tenha encontrado
um a sa²da do cam inho da servid«o.ò

Se a im postura socialista continuar governando boa parte dos bem -intencionados no planeta,
pelo m enos este livro divertir§ os que j§ entenderam  o golpe. M argaret Thatcher dizia que o
socialism o dura at® acabar o dinheiro dos outros. O  econom ista Ludw ig von M ises, um  dos
expoentes do liberalism o, com pletou: ñO  socialism o n«o ® apenas um  parasita econ¹m ico da
prosperidade capitalista, m as tam b®m  um  parasita intelectual do capitalism o.ò Foi erigido com o
cr²tica ao sistem a de valores do capital e do trabalho, m as fincou seus postulados num a espessa
ignor©ncia sobre as leis da econom ia.

W illiam son exem plifica com  cruel sim plicidade: o autoritarism o socialista resolveu
m oralizar a constitui«o dos preos, decidido a im por o valor do trabalho com o m edida do valor
das coisas ð  e ainda assim  n«o poderia evitar que Lady G aga conquistasse um  m ercado bem



m aior que o de Johann Sebastian Bach... Em  seu m aterialism o prepotente, os socialistas
desprezaram  um  singelo e abstrato elem ento cham ado ñvontadeò. Por m ais nobres que sejam  os
paradigm as igualit§rios, um  produto jam ais poder§ valer apenas o trabalho que custou; seu valor
depender§ do interesse de quem  o deseja. Elem entar, m eu caro M arx.

Pedindo licena ao autor, podem os observar que o teorem a de Lady G aga ð  ou a
valoriza«o de bens em  fun«o do desejo por eles ð  encontra exem plo claro na pr·pria
presena da esquerda no poder. Em  pa²ses com o Brasil, A rgentina ou Venezuela, o projeto
pol²tico ® um  produto fajuto, m as arrecadou um a avalanche de votos. Se a liberdade da vontade
tivesse que ser substitu²da pela obriga«o da virtude, o PT n«o valeria nem  m eia urna no
m ercado eleitoral brasileiro. E os discursos de D ilm a Rousseff precisariam  ser substitu²dos por
sinfonias de Bach.

Voltando a M ises e ao intelectual-parasitism o socialista: ñTudo o que foi apresentado em
favor do socialism o durante os ¼ltim os cem  anos, em  m ilhares de textos e discursos, todo o
sangue derram ado por seus defensores, n«o ® suficiente para fazer com  que o socialism o
funcione. A s m assas podem  desej§-lo ardentem ente, guerras e revolu»es incont§veis podem  ser
feitas em  seu nom e, m as ainda assim  jam ais ser§ algo realiz§vel.ò

Se a doutrina lun§tica da esquerda ainda serve bem  a pol²ticos m ed²ocres, entre os
intelectuais ela ® um a festa ð  com o sintetizou D w ight Lee: ñA  exist°ncia de um  enorm e governo
d§ aos acad°m icos a possibilidade real de colocar em  pr§tica suas fantasias.ò Peter K lein
arrem ata, apontando para a trincheira universit§ria norte-am ericana: ñA p·s o colapso do
planejam ento centralizado na Europa O riental e na ex-U RSS, o ¼nico lugar no m undo onde ainda
prosperam  os m arxistas ® o D epartam ento de Ci°ncias Pol²ticas de H arvard.ò

K lein est§ sendo parcim onioso. O s lun§ticos do bem  v«o m uito al®m  do cam pus de H arvard,
esgrim indo por a² a sua bondade letal, com o na defesa dos genocidas do K hm er Verm elho pelo
novaiorquino N oam  Chom sky, o ñpadroeiro da esquerdaò. Com  tudo o que j§ se viu acontecer ̈
hum anidade, da Santa Inquisi«o ̈  propaganda nazista, o socialism o conseguiu se tornar a m aior
m entira da hist·ria: prom ete a felicidade estatal coletiva para obter vantagens privativas,
com ercializa a solidariedade, industrializa a boa f®. W illiam son aponta a verdade suja
desenterrada por G orbachev: a ess°ncia do socialism o n«o era a igualdade, m as o controle.

E o que fazer para conquistar e m anter esse controle em  nom e do bem -estar da coletividade?
Tudo, inclusive atropelar a coletividade. Entre os diversos casos de desabastecim ento e pen¼ria
ñpropiciadosò por planejam entos socialistas, o autor conta um a passagem  ocorrida na Coreia do
N orte, um a das joias do com unism o m undial:

U m  cidad«o fam into decide protestar em  frente ̈  resid°ncia oficial do ditador K im  Jong-il,
gritando: ñN «o tem os com ida! N «o tem os eletricidade! N «o tem os §gua! N «o tem os nada!ò
Im ediatam ente ® arrastado para um a m asm orra e am arrado a um a cadeira, com  um a arm a
apontada contra sua cabea. O  policial dispara, m as o tiro era de festim . O  susto ® para que o
sujeito nunca m ais repita o que fez, diz a pol²cia. O  prisioneiro responde: ñN «o tem os com ida!
N «o tem os eletricidade! N «o tem os bala! N «o tem os nada!ò



N aturalm ente, ® um a piada. T«o real quanto o socialism o. Ria com  m odera«o e divirta-se
se for capaz ð  porque o que d§ para rir, d§ para chorar.
 

G uilherm e Fiuza ® jornalista, escritor e colunista da revista £poca.
Trabalhou para os jornais O  G lobo e Jornal do Brasil. Publicou

os livros G ianni: vida, arte e luta, M eu nom e n«o ® Johnny, 3.000 dias no
bunker e Am az¹nia, 20Ü andar.



Cap²tulo 1

FRU TA S FRESCA S PA RA  V ERD U RA S PO D RES

 
 

ñO  problem a do capitalism o s«o os capitalistas.
O  problem a do socialism o ® o socialism o.ò
ð  W illi Schlam m , ex-socialista austr²aco

 
 

V oc° sabia?
Å O s pr·prios socialistas e com unistas reconhecem  que o socialism o n«o ® algo
separado do com unism o
Å £ a avers«o aos riscos, e n«o o fervor revolucion§rio, a fora m otriz do socialism o
Å O  controle estatal ® m ais im portante para os socialistas do que o igualitarism o

 
Em  m aro de 2010, o presidente norte-coreano K im  Jong-il concluiu um  de seus projetos

preferidos: resolver as dificuldades econ¹m icas resultantes das fracassadas tentativas de
prom over um a reform a m onet§ria no pa²s durante seu governo. A lcanou seu feito sequestrando
e torturando diversos m em bros do alto escal«o do Partido Coreano dos Trabalhadores. Eles
foram  espancados t«o brutalm ente que n«o conseguiam  abrir os olhos ou falar enquanto eram
am arrados aos postes na linha de tiro de um a escola m ilitar em  Pyongyang. Bom  para eles: n«o
havia coisa algum a para ver al®m  de canos de arm as, e nada do que pudessem  dizer teria feito
grande diferena. Cada um  recebeu nove tiros pelo crim e de ñtrai«o contra o povoò e por
decretar reform as m onet§rias ñirrealistasò. Centenas de outros oficiais de elite do partido foram
dem itidos, provavelm ente enviados com  suas fam ²lias para cam pos de trabalho forado.

Esse n«o foi o prim eiro expurgo de K im . Em  1992, antecipando sua tom ada de poder diante
da doena do pai, K im  determ inou a execu«o de vinte oficiais do Ex®rcito e a expuls«o de
outros trezentos. Centenas de m ilitares tam b®m  foram  assassinados em  1995, quando K im
assum iu form alm ente o poder. D urante o per²odo de fom e entre 1995 e 1998, que fora precedido
por um a intensa cam panha publicit§ria celebrando os efeitos saud§veis de sobreviver com
apenas um a ou duas refei»es por dia, m ilh»es de norte-coreanos m orreram  de inani«o graas
¨s pol²ticas desastrosas associadas ̈  ñIdeologia Jucheò da escola de econom ia de K im . Segundo o
olhar de Pyongyang, a ideologia oficial do Estado nunca fracassa por si s·, m as pela a«o de
outros. A ssim , em  rea«o ̈  escassez de com ida, o secret§rio de agricultura foi denunciado com o
espi«o am ericano e executado sum ariam ente, enquanto outros m ilhares de oficiais foram
assassinados, enviados aos cam pos ou dispensados de outras m aneiras. A s desventuras pol²tico-



econ¹m icas de K im  provocaram  a m orte de cerca de 12%  da popula«o de seu pa²s, e os
n¼m eros seriam  ainda m ais altos se a fom e n«o tivesse sido reduzida pela ajuda m acia, em
form a de alim entos, enviada pelos detest§veis capitalistas dos Estados U nidos.

 

Tradi»es fam iliares
ñFiquei chocado ao saber que m eu tio, Soo Jo, estava ̈  m inha procura. N «o esperava

que ele estivesse vivo.ò
K im  Jong-il, presidente da Coreia do N orte, Chosun Ilbo

 
O  exem plo da Coreia do N orte ® extrem o, m as n«o m uito diferente da experi°ncia de na»es

sim ilares, incluindo aquelas com  regim es m ais dem ocr§ticos.
A lguns m eses depois do expurgo prom ovido por K im  em  2010, a Venezuela se viu em  m eio

a um  esc©ndalo pol²tico diante da falta de g°neros alim ent²cios b§sicos, com o leite e farinha, nos
superm ercados adm inistrados pelo Estado, enquanto pilhas de alim entos apodreciam  nos
arm az®ns do governo. U m a m istura desastrosa de corrup«o e incom pet°ncia, caracter²stica t«o
fundam ental do sistem a venezuelano quanto bandeiras verm elhas e slogans trabalhistas, custara ̈
popula«o pobre e fam inta daquele pa²s cerca de 75 m il toneladas de com ida ð  talvez o
equivalente a um  quinto das im porta»es anuais da Produtora e D istribuidora Venezuelana de
A lim entos (PD VA L), principal em presa estatal respons§vel pela distribui«o de alim entos
subsidiados aos m ilhares de superm ercados ao estilo sovi®tico que se encontram  na Venezuela.
U m  ex-presidente do quadro de diretores da PD VA L ð  eram  todos escolhidos a dedo por
Ch§vez[1] e seus conselheiros ð  foi devidam ente detido e acusado de corrup«o, ao m esm o
tem po que o presidente venezuelano protegia um  conselheiro pr·xim o, tam b®m  envolvido no
caso.

Por que deixaram  os alim entos apodrecerem  ® um  m ist®rio. A  explica«o m ais prov§vel ®
que os dirigentes pol²ticos da PD VA L, que financiam  suas opera»es com  as receitas de
opera»es petrol²feras adm inistradas pelo Estado, estivessem  recebendo propina de fornecedores
estrangeiros e n«o tivessem  qualquer inten«o de distribuir os alim entos, encontrados por acaso
por autoridades que trabalhavam  em  outra investiga«o. Segundo essa teoria, eles
encom endaram  os produtos, receberam  suas com iss»es por baixo dos panos e deixaram  que os
alim entos apodrecessem , um a vez que n«o haveria qualquer lucro adicional em  sua distribui«o.

 

Fom e de m udana
ñO  setor privado busca o lucro, enquanto o governo busca o bem -estar do povoò, disse

o m inistro da alim enta«o venezuelano, F®lix O sorio, ̈  National G eographic News, durante
um a visita ao Pinto Salinas M ega M ercal. ñO  m ercado livre n«o d§ as cartas ð  ® a
regulam enta«o que o faz.ò

ñA ssim , per²odos espor§dicos de escassez de g°neros alim ent²cios b§sicos se tornaram
rotineiros para m uitos habitantes do pa²s.ò



ñQ uando a escassez de alim entos na Venezuela se tornou cr²tica no ano passado, por
exem plo, H elen M ercado e Luis Boada visitaram  um  m ercado ap·s o outro ̈  procura de
leite para seu filho de tr°s anos. Em  m uitas ocasi»es o jovem  casal teve que se contentar
com  iogurte l²quido, encontrado m ais facilm ente por n«o ser regulado.ò

National G eographic, julho de 2008

 
A  resposta de Ch§vez ao esc©ndalo foi direta. ñN «o irem os descansarò, bradou. ñVam os at®

o fim  neste caso. M as isso n«o nos desviar§ de nosso objetivo principal: o socialism o!ò[2]
A  experi°ncia da Venezuela tam pouco ® estranha aos Estados U nidos. Vale a pena lem brar

que os am ericanos se livraram  de viver um  verdadeiro per²odo de fom e h§ apenas algum as
gera»es. Isso n«o im pediu o governo de adotar pol²ticas socialistas que m antivessem  os
alim entos longe das m esas dos am ericanos. Considere esta reportagem  de A nn Crittenden para o
New York Tim es em  1981:

D e longe, parece que um a brum a verm elha se estende pelo horizonte. Por®m , logo se torna
claro que o que se v° a dist©ncia s«o, na verdade, m ontes de laranjas. Espalhados por toda
parte est«o m ilh»es e m ilh»es de laranjas, todas abandonadas para apodrecer sob o sol da
Calif·rnia. A s laranjas foram  descarregadas de acordo com  o que cham am  de ordem
federal de m ercado.[3]

N um a reportagem  posterior, intitulada ñFruto proibidoò, D oug Foster escreveu:
A s laranjas s«o abandonadas para apodrecer, de m odo a m anter o preo alto para os
fazendeiros e evitar que os consum idores com prem  laranjas a preos m ais baixos. Ser§ que
o governo sabe o que est§ fazendo? Ser§ que d§ im port©ncia? A  resposta do burocrata Ben
D arling, do D epartam ento de A gricultura dos Estados U nidos, ®: ñLaranjas n«o s«o alim entos
essenciais. A s pessoas n«o precisam  de laranjas. Podem  tom ar vitam inas.ò[4]

H § um  longo hist·rico de estranhas atividades com o essa nos Estados U nidos. John Steinbeck
relatou cena sim ilar durante a D epress«o:

O  produto dos vinhedos, das §rvores, tem  que ser destru²do para que se m antenham  os
preos, e isso ® o que h§ de m ais triste, de m ais am argo. Carregam entos de laranjas jogados
no ch«o... U m  m ilh«o de pessoas passando fom e, precisando das frutas ð  enquanto
despejam  querosene sobre esses m ontes dourados. Eis aqui um  crim e que vai al®m  de
qualquer den¼ncia.[5]

N o entanto, diferentem ente dos alim entos deixados para apodrecer na Venezuela, as
provis»es arruinadas nos Estados U nidos ð  laranjas, m ilhos, silos cheios de gr«os ð  n«o eram
um  crim e; eram  o resultado intencional da pol²tica p¼blica adotada durante o New D eal e levada
adiante na era Reagan.

 



O  que ® o socialism o e o que n«o ® o socialism o

ñSocialism oò ® um a palavra que, de acordo com  v§rias pessoas, tem  m uitos significados, tendo
assum ido diversas form as em  todo o m undo. Socialism o se aplica, com  a m esm a precis«o, aos
regim es totalit§rios de K im  Jong-il, de Josef Stalin e de Fidel Castro; ao governo autorit§rio,
por®m  denom inado dem ocr§tico, de H ugo Ch§vez, e ¨s dem ocracias sociais da Su®cia e da
ĉndia. A lguns pa²ses praticam  o socialism o totalit§rio, nos quais todos os aspectos da vida s«o
regulados pela disciplina pol²tica; isso geralm ente ® o que querem os dizer com  a palavra
com unism o, independentem ente de tal disciplina pol²tica ser adm inistrada por um a organiza«o
que se autointitula Partido Com unista.

O s defensores do socialism o insistem  que este e o com unism o s«o coisas com pletam ente
diferentes e im poss²veis de ser com paradas; s«o com o m a«s autorit§rias e laranjas
dem ocr§ticas. Isso ® totalm ente falso, com o com provam  as pr·prias palavras dos socialistas e
tam b®m  o testem unho dos com unistas. O s com unistas m ais ferrenhos da era m oderna ð  os
governantes da R¼ssia Sovi®tica, da China Verm elha e da Coreia do N orte ð  frequentem ente se
referem  a seus sistem as com o ñsocialism oò e, m ais especificam ente, com o ñsocialism o
cient²ficoò, o velho term o m arxista. O s socialistas de hoje, quando est«o com  as guardas baixas
(e geralm ente quando conversam  entre si), reconhecem  que socialism o ® socialism o e que,
em bora a quest«o da form a im plem entada n«o seja algo a desprezar (a vida sob o com ando de
Stalin era infinitam ente pior que a vida na Inglaterra socialista dos anos 1970), trata-se m ais de
um a varia«o dentro da pr·pria esp®cie, e n«o entre um a esp®cie e outra. N um  artigo publicado
em  2010 pela revista socialista D issident, M ichael W alzer escreveu:

ñQ ue socialism o?ò N um  passado n«o m uito distante, quando N orberto Bobbio, te·rico pol²tico
italiano, levantou pela prim eira vez a pergunta, essa era um a quest«o relativam ente (ou
assim  parece hoje em  dia) sim ples de ser respondida. H avia apenas duas op»es: a vers«o do
socialism o que prevalecera no que podem os pensar com o o Longo O riente, que se estendia
da Coreia do N orte pela U ni«o Sovi®tica at® chegar ̈  A lb©nia, e a vers«o aplicada no Curto
O cidente, da Rep¼blica de Bonn ̈ s Ilhas Brit©nicas.[6]

A lguns pa²ses praticam  um  socialism o lim itado inserido no contexto de um a dem ocracia
liberal, sendo o Reino U nido pr®-Thatcher um  exem plo t²pico. O utros pa²ses possuem  o que os
livros escolares cham am  de ñeconom ias m istasò, com  sistem as am plam ente liberais de m ercado
livre existindo lado a lado com  em presas de propriedade estatal ou adm inistradas pelo Estado.
A lgum as na»es s«o quase integralm ente dependentes de um a ¼nica ind¼stria socializada, com o
os em irados petrol²feros §rabes e suas com panhias de petr·leo estatais. Em  m uitas dem ocracias
sociais da Europa O cidental, os sistem as de sa¼de e algum as ind¼strias pesadas s«o em presas
socialistas. N os Estados U nidos, a educa«o, a agricultura e a sa¼de s«o, em  n²veis diversos,
operados pelo Estado ou sujeitos a um  planejam ento central socialista por m eio de regim es de
regula«o, subs²dios e redistribui«o. Este livro sustentar§ que ® poss²vel exam inar o socialism o



tanto em  sistem as integralm ente socialistas quanto em  setores socializados das econom ias m istas,
e que, em  todos esses contextos, o socialism o exibe caracter²sticas consistentes.

 

U m a com unista encontra a religi«o
ñSe entendesse o que ® o com unism o, voc° torceria ð  rezaria de joelhos ð  para que

um  dia nos torn§ssem os com unistas.ò
Jane Fonda, discurso na U niversidade de M ichigan, 1970

 
Q uais s«o essas caracter²sticas? Com o podem  program as t«o diversos, com o as fazendas

coletivas da Coreia do N orte, os superm ercados adm inistrados pelo Estado da Venezuela, as
em presas dirigidas pelo Estado na ĉndia e as escolas p¼blicas am ericanas, serem  classificadas
com o parte do m esm o tipo de sistem a? E, se a defini«o de socialism o ® assim  t«o flex²vel, com o
pode de fato significar algum a coisa?

Para responder a essas perguntas, precisam os levantar outra: o que ® socialism o?
N orm alm ente ® dif²cil obter um a resposta honesta ou racional a essa quest«o.

O s socialistas idealistas ocidentais costum am  afirm ar que ñsocialism oò pode ser qualquer
coisa, exceto o que os governos socialistas de verdade alcanaram  no m undo real. £ im portante
ter em  m ente que o socialism o n«o ® um  conjunto particular de condi»es pol²ticas, m as um  tipo
espec²fico de arranjo econ¹m ico. O  socialism o n«o ® id°ntico ̈ s pol²ticas esquerdistas nem  est§
restrito ̈  esquerda. O s diversos tipos de sistem as pol²ticos que se desenvolveram  com  base em
econom ias socialistas, do autoritarism o sovi®tico ̈  ñLicena Rajò indiana, s«o, em  grande parte,
respostas a inadequa»es e contradi»es inerentes aos sistem as socialistas de produ«o e
distribui«o ð  sistem as que buscam  ignorar ou subverter as leis da econom ia.

N o entanto, assim  com o as leis da f²sica ou da biologia, as leis da econom ia n«o podem  ser
colocadas de lado. A s rea»es pol²ticas ¨s contradi»es econ¹m icas do socialism o s«o
inevitavelm ente condicionadas pela cultura na qual o sistem a socialista opera. O  socialism o
cubano jam ais poderia se assem elhar ao da ĉndia, da Su®cia ou do setor respons§vel pelas
escolas p¼blicas am ericanas. M as, com  um  pouco de em penho e um a abordagem  cr²tica
apropriada, ® poss²vel distinguir, por exem plo, quais caracter²sticas do socialism o indiano s«o
socialistas e quais s«o indianas, quais qualidades do sistem a de escolas p¼blicas dos Estados
U nidos s«o inerentes ̈  cultura do pa²s e quais s«o derivadas de sua natureza socialista.

Para isso, precisarem os encontrar um a defini«o m elhor para socialism o. N osso m odelo de
socialism o ter§ duas partes principais: 1) a provis«o p¼blica de bens n«o p¼blicos; 2) um
planejam ento econ¹m ico central.

Socialism o significa, entre outras coisas, usar ·rg«os pol²ticos para fornecer bens e servios
que de outra form a seriam  oferecidos de m aneira privada no m ercado. Em  sua form a m ais
extrem a, socialism o significa que o governo dirige a econom ia com o um  todo. Em  suas
express»es m ais brandas, assum e a form a de ind¼strias nacionalizadas (com o a extra«o de
cobre no Chile de A llende, o setor petroqu²m ico e ind¼strias pesadas do Paquist«o de Bhutto),



propriedade ou dire«o estatal de em presas (com o M ussolini com  a A lfa Rom eo ou o sistem a
ferrovi§rio japon°s), fornecim ento direto de bens e servios por parte do governo (o sistem a de
sa¼de brit©nico) ou adm inistra«o estatal de atividades de m ercado nom inalm ente privadas
(subs²dios agr§rios na Frana, Fannie M ae ð  o banco habitacional da D epress«o ð  nos Estados
U nidos).

U m a defini«o levem ente m ais t®cnica do socialism o ®: provis«o p¼blica de bens n«o
p¼blicos. ñBens p¼blicosò ® um  term o aberto, obviam ente, e tem  significados diferentes para
pessoas diferentes.[7] Para os prop·sitos dessa argum enta«o, a express«o ser§ usada em  seu
sentido econ¹m ico t®cnico: ñbens p¼blicosò n«o s«o coisas que fazem  bem  ao p¼blico ou coisas
que o p¼blico deseja, m as coisas que, por sua natureza, n«o podem  ser facilm ente fornecidas
pelo m ercado livre, com o a defesa nacional, a aplica«o das leis e certos tipos de servios
p¼blicos.

Toda a«o governam ental com  fins de provis«o p¼blica de bens n«o p¼blicos ® um  exem plo
de socialism o, pelo m enos num  n²vel superficial. M as esse tipo de socialism o ® descrito m elhor
com o ñEstado de bem -estar socialò. N a pr§tica, todos os governos m odernos exercem  algum  tipo
de provis«o p¼blica de bens n«o p¼blicos e, por esse m otivo, se encaixam  no que podem os
cham ar de socialism o de base ou socialism o ad hoc. Isso n«o quer dizer que todo governo seja,
ao p® da letra, socialista, ou que faria sentido descrever todos os governos que adm inistram  um
sistem a de educa«o p¼blica ou autoestradas estatais com o socialistas. H § quest»es de graus e de
julgam ento, e as respostas a tais quest»es variam  de um  caso para outro.

 

A  verdade ® autoevidente
ñU m  governo n«o pode controlar a econom ia sem  controlar as pessoas. E os pais

fundadores dos Estados U nidos sabiam  que, quando um  governo decide fazer isso, ®
necess§rio o uso de fora e coer«o para atingir seu objetivo.ò

Ronald Reagan, discurso ñTem po de Escolhasò, 1964
 
O  que distingue um  Estado de bem -estar social ordin§rio de um  sistem a que pode e deve ser

identificado com o socialista? A l®m  da provis«o p¼blica de bens n«o p¼blicos, um  segundo fator
ð  planejam ento econ¹m ico central ð  ser§ crucial para identificar e com preender as diferenas
entre o socialism o real e a abund©ncia de pol²ticas de bem -estar social tipicam ente encontradas
nas dem ocracias liberais e form as correlatas de governo no O cidente.

£ im portante com preender o seguinte: o socialism o, com o o discutirem os, n«o ® inteiram ente
sin¹nim o de Estado de bem -estar social. O  socialism o n«o trata apenas da redistribui«o de renda
ou de riquezas por m eio de program as de im postos e assist°ncia governam ental. M uitas vezes, o
socialism o ® descrito com o um  sistem a que faz da caridade algo com puls·rio; no entanto, ® m uito
m ais (e, ao m esm o tem po, m uito m enos) que isso. Socialism o significa planejam ento
centralizado. U m  program a de vales-alim enta«o ® bem -estar social; fazendas e superm ercados
adm inistrados pelo governo constituem  socialism o. Subs²dios para m oradia oferecidos pelo



governo s«o parte do bem -estar social; projetos de habita«o adm inistrados pelo governo fazem
parte do socialism o. Vouchers escolares s«o bem -estar social; um  sistem a escolar adm inistrado
pelo governo ® socialism o.

Todas as sociedades avanadas se ocupam  de algum a form a de caridade, e, em
praticam ente toda sociedade avanada, parte dessas atividades beneficentes ® efetuada por m eio
da m §quina do Estado. H § m uitas raz»es para isso, incluindo psicologia popular e interesses
pessoais, m as, na m aior parte, tais raz»es n«o t°m  a ver com  efici°ncia ou capacidade de suprir
efetivam ente as necessidades dos pobres e vulner§veis. U m  dos m otivos pelos quais o Estado ®
usado de tal form a ® a inten«o de garantir pelo m enos um  n²vel m ²nim o de servios. Isso, na
realidade, n«o acontece, m as ajuda a criar um a ilus·ria ñrede de segurana socialò. Esse
sentim ento de segurana, em bora parcam ente baseado na realidade, tem  seu valor pol²tico.

U m a das linhas de argum enta«o realm ente em ocionais presentes na pol²tica de todas as
sociedades avanadas ® a quest«o da avers«o ao risco. Pequenos em preendedores, em pres§rios,
profissionais aut¹nom os, investidores profissionais e inovadores s«o m enos avessos a riscos que a
popula«o em  geral ð  quase por defini«o. Pessoas com  alta avers«o ao risco n«o com eam
seus pr·prios neg·cios; em  vez disso, est«o inclinadas a trabalhar para em presas estabelecidas ou,
em  m uitos casos, para o governo, particularm ente na §rea de educa«o. Tendem  a trabalhar e
confiar em  grandes institui»es. Essa popula«o avessa a riscos se torna um  lar natural para o
socialism o no m undo desenvolvido, particularm ente nos Estados U nidos e em  outros pa²ses de
l²ngua inglesa.

Pessoas altam ente avessas a riscos est«o dispostas a trocar um a parcela de efici°ncia,
inova«o e progresso por segurana. Por exem plo, am ericanos avessos a riscos preferem  os
retornos baixos e garantidos do sistem a de previd°ncia social (que na verdade, para a m aioria dos
hom ens negros e outros am ericanos de vidas m enos longas, se trata de perdas garantidas) aos
altos retornos e riscos adm inistr§veis de poupanas e investim entos privados. Preferem  a
m ediocridade garantida do sistem a escolar estatal ̈  possibilidade de que um  sistem a am plam ente
privado possa servir de m aneira deficiente a alguns alunos. N o debate recente sobre a reform a
do sistem a de sa¼de am ericano, m uitos dos progressistas bem -inform ados e inteligentes
com preenderam  que um  m aior envolvim ento governam ental no sistem a levaria a perdas em
efici°ncia, inova«o e qualidade, m as estavam  dispostos a aceit§-las em  troca de acesso
garantido ̈  assist°ncia m ®dica, m esm o que fosse de qualidade inferior.

N o entanto, dificilm ente se encontrar§ um  em pres§rio que acredite que a previd°ncia social
® um a form a m elhor de organizar a aposentadoria dos am ericanos do que um a conta de
investim entos privados. D o m esm o m odo, provavelm ente n«o encontrar§ um  professor de escola
p¼blica que pense o contr§rio. Essa ® a psicologia secreta do socialism o nas sociedades
avanadas.

D iferentem ente da Europa do s®culo X IX  ou da Ć sia do s®culo X X , n«o ® o fervor
revolucion§rio que d§ base ao m ovim ento rum o ao socialism o no m undo avanado ð  na
realidade, ® o contr§rio: a avers«o a riscos. O  calcanhar de A quiles do socialism o ® que a



organiza«o pol²tica de determ inada atividade n«o elim ina de fato os riscos nem  os reduz de
m odo confi§vel e previs²vel. A t® o m om ento em  que o presente texto foi escrito, o sistem a de
previd°ncia social dos Estados U nidos est§ a alguns trilh»es de d·lares de ter os fundos
necess§rios para pagar os benef²cios supostam ente garantidos por ele, e ® quase certo que um a
com bina«o de aum ento de im postos, com prova»es de m eios e redu»es de benef²cios resultar§
em  m ilh»es de am ericanos que n«o receber«o o que lhes foi prom etido. Em  outras palavras, a
garantia estatal de benef²cios n«o ® garantia algum a.

 

M antendo viva a esperana
ñPor m eio de suas pr·prias lutas internas, o Partido Socialista se esvaiu para sem pre e

contribuiu para reduzir o radicalism o trabalhista em  N ova York a um a posi«o de
m arginalidade e insignific©ncia, da qual jam ais se recuperou. £ um a hist·ria triste e
tam b®m  punitiva para aqueles que, m ais de m eio s®culo depois do decl²nio do socialism o,
ainda alm ejam  m udar os Estados U nidos. M uitas vezes os radicais sucum biram  ̈  tenta«o
devastadora do sectarism o; afinal, ® m ais f§cil com bater um  com panheiro do que batalhar
contra um  inim igo poderoso e inveterado. M esm o assim , se h§ algo que a hist·ria de N ova
York m ostra ® que os radicais am ericanos n«o podem  deixar que eles m esm os se
transform em  em  seus piores inim igos. N a uni«o est§ a sua ¼nica esperana.ò

Trabalho final de gradua«o em  Princeton de Elena K agan, nom eada pelo presidente
O bam a para a Suprem a Corte de Justia dos Estados U nidos, New Yorker, 4 de junho de
2010
 
D e m aneira sem elhante, o defeituoso sistem a de escolas p¼blicas n«o garante que os

estudantes pobres e pertencentes ¨s m inorias escapar«o de um  fardo que os deixar§ em
desvantagem  por toda a vida: ter recebido um a educa«o de baixa qualidade a um  custo
exorbitante. Pelo contr§rio, garante que a grande m aioria desses alunos ser§ privada das
oportunidades educacionais de que goza a classe m ®dia branca. (E pagar«o um  preo m aior
tam b®m  por sua ñeduca«o p¼blica gratuitaò: a pol²tica de im postos federais subsidia
generosam ente a aquisi«o de im ·veis para os am ericanos da classe m ®dia, contrabalanando os
m odestos im postos sobre propriedades a ela vinculados. Por outro lado, os pobres tendem  a viver
em  habita»es alugadas, lutando para pagar alugu®is inflacionados pelos ²ndices reais de taxa«o
m ais altos aplicados a apartam entos e outros bens im ·veis.)

O  planejam ento centralizado socialista sem pre funciona m elhor para a classe de onde saem
os planejadores, que podem  se assegurar de que seus interesses pessoais sejam  relativam ente
bem -servidos. £ por esse m otivo que o socialism o estadunidense ® um  fen¹m eno da classe
m ®dia, e n«o da classe oper§ria. Trata-se tam b®m , ao contr§rio da vers«o hollyw oodiana da
pol²tica am ericana, de um  fen¹m eno corporativo; os G randes N eg·cios s«o am igos de confiana
dos regim es de planejam ento centralizado, j§ que essas em presas acreditam , acertadam ente,
que poder«o usar o aparato do planejam ento para seus pr·prios interesses. Isso acontece, por



exem plo, ao aplicar pesadas cargas reguladoras para evitar que novos com petidores entrem  em
suas §reas de m ercado.

E ainda assim  o socialism o m ant®m  certa atra«o, ainda que nos Estados U nidos e em  outros
pa²ses geralm ente seja forado a adotar outros nom es: liberalism o, progressivism o, ñcolocar as
pessoas acim a do lucroò etc.

 



O  plano: o alfa e o ¹m ega do socialism o

A l®m  da avers«o ao risco, outra grande fonte de sustenta«o ideol·gica do socialism o, raram ente
m encionada em  p¼blico, ® tam b®m  psicol·gica: usar o aparato do Estado para forar a caridade
oferece a satisfa«o prazerosa do exerc²cio da virtude ð  sem  qualquer um  de seus custos. £ por
isso que os socialistas tanto se gabam  de seu com prom etim ento com  os pobres ð  um
com prom etim ento te·rico cujos frutos pr§ticos dificilm ente s«o vistos nos regim es socialistas
com  experi°ncias docum entadas pelo m undo. £ tam b®m  esse o m otivo por que os socialistas
com binam  o socialism o ao Estado de bem -estar social e sim ples im pulsos beneficentes. Segundo
afirm a o escritor e editor Roger K im ball na revista The New Criterion:

Socialism o ® o otim ism o traduzido num  program a pol²tico... O  socialism o ® tam b®m  o
altru²sm o considerado doutrina: a em o«o gratificante do altru²sm o, vivida alternadam ente
com o ressentim ento contra os outros e satisfa«o consigo. A  filosofia de Rousseau, elevando
o que ele cham ava de sensa«o ñindescritivelm ente doceò da virtude a um a obrigatoriedade
pol²tica, ® o socialism o in ovo. ñO  hom em  nasce livreò, foram  as palavras fam osas de
Rousseau, ñm as por todas as partes vive acorrentadoò. Esse enigm a de arrepiar ð
arrebatador dem ais para ser corrigido pela sim ples experi°ncia ð  ® o m otor fundam ental do
socialism o. E esse m otor ® abastecido pelo seguinte corol§rio: que as pessoas
inexplicavelm ente conspiram  para perpetuar sua pr·pria servid«o e devem  assim , na
express«o agourenta de Rousseau, ñser foradas a se libertarò.

[...] O  socialista finge ter vislum brado o para²so na Terra. A queles que recusam  o convite
para abraar tal vis«o n«o s«o apenas ingratos: s«o tam b®m  traidores ̈  causa da perfei«o
hum ana. A  dissid°ncia n«o ® um a sim ples diverg°ncia de opini»es, m as sim  trai«o. E tal
trai«o n«o ® confrontada com  argum entos, m as (se as circunst©ncias perm itirem ) com  a
guilhotina, com  o cam po de concentra«o, com  o expurgo.[8]

K im ball est§ cirurgicam ente correto no que diz respeito ao pathos socialista, ainda que sua
argum enta«o pouco tenha a ver com  o m odo de opera«o real do program a socialista. Por sua
natureza, a pr§tica de caridade forada pelo governo ® obviam ente coercitiva; o uso do Estado
para p¹r em  pr§tica a redistribui«o de renda, riquezas e outros bens ® algo m oral e
econom icam ente com plicado. M as n«o ® o suficiente, por si s·, para constituir o socialism o. £ o
planejam ento centralizado, e n«o a sim ples redistribui«o, a caracter²stica que define o
socialism o, no qual o plano ® tudo. A  presena do plano e a outorga de poderes aos
PLA N EJA D O RES ® para o socialism o o que os sacram entos eucar²sticos s«o para os crist«os, o
que a Lei M osaica ® para os judeus, o que a ilum ina«o ® para os budistas: ® a express«o
fundam ental do que ® bom  e verdadeiro.

Q uando o plano entra em  conflito com  o desejo de redistribuir a renda ou de subsidiar os
pobres e a classe oper§ria, o plano sem pre prevalece. A t® M ikhail G orbachev, um  socialista
ferrenho que acreditava poder salvar a U ni«o Sovi®tica por m eio de suas reform as, desistiu da



ideia de igualar sal§rios quando percebeu que na pr§tica ela interferia na condi«o das
autoridades centrais de im plem entar o plano. ñO  nivelam ento dos sal§riosò, discursou G orbachev
diante do Com it° Central Sovi®tico, em  1988, ñpossui um  im pacto destrutivo n«o apenas na
econom ia, m as tam b®m  na m oralidade do povo e em  suas m aneiras de pensar e agir. Ele
dim inui o prest²gio de atividades conscienciosas e criativas, enfraquece a disciplina, destr·i o
interesse no aperfeioam ento de capacidades e ® prejudicial ao esp²rito com petitivo do trabalho.
D evem os ser diretos ao dizer que o nivelam ento de sal§rios ® um  reflexo das vis»es pequeno-
burguesas que nada t°m  em  com um  com  o m arxism o-leninism o ou com  o socialism o
cient²fico.ò[9] Tais ideias poderiam  m uito bem  ser ouvidas no alm oo anual de qualquer C©m ara
de Com ®rcio am ericana ð  exceto pela parte do socialism o cient²fico.

O  que G orbachev deixou claro ð  e o que m uitos cr²ticos do socialism o teim am  em  n«o
entender ð  ® que, do ponto de vista dos socialistas, o necess§rio n«o ® um a pol²tica econ¹m ica
igualit§ria, m as sim  um  controle por parte do governo. Tal controle n«o precisa ser aplicado em
©m bito nacional ou im posto por um a ditadura de partido ¼nico, com o a chinesa ou a sovi®tica. A
dire«o estatal pode ser feita em  diversos n²veis e assum ir m uitas form as, com o as
nacionaliza»es venezuelanas, os cart®is de Franklin D elano Roosevelt e o regim e de controle de
sal§rios e preos de Richard N ixon. Por anos, os socialistas am ericanos v°m  buscando usar o
sistem a M edicare/M edicaid para im por um  controle sobre os preos praticados por ind¼strias
farm ac°uticas e outros prestadores de servios m ®dicos ð  e a legisla«o de 2010, conhecida
com o O bam aCare, hoje prepara o solo para que logo tenham  o poder para faz°-lo. Stalin
defendia o ñsocialism o num  s· pa²sò, enquanto os progressistas am ericanos defendem  o
socialism o num a s· ind¼stria ð  ou um a s· ind¼stria por vez.

A  experi°ncia m oderna sugere que o econom ista Ludw ig von M ises estava apenas
parcialm ente correto quando escreveu: ñO  Estado socialista ® propriet§rio de todos os fatores
m ateriais de produ«o e, por isso, a controla.ò[10] Tal fato valia para os poderes ¼nicos e
autorit§rios daqueles tem pos. N os dias de hoje, um a descri«o m ais precisa do verdadeiro
arranjo econ¹m ico seria: no socialism o, o Estado controla os fatores m ateriais com o se fossem  de
sua propriedade. O  Estado n«o precisa de fato ter f§bricas, m inas ou centros de processam ento
de dados, um a vez que possui o poder de decretar, nos m ²nim os detalhes, com o os neg·cios
devem  ser conduzidos em  tais atividades. A  regulam enta«o serve com o um a procura«o para a
propriedade direta dos m eios de produ«o por parte do Estado.

M esm o em  suas form as m odernas m ais dispersas, o planejam ento centralizado socialista ®
facilm ente identificado por m eio de um a caracter²stica dif²cil de passar despercebida: o fracasso.
O  socialism o sem pre causa disfun»es econ¹m icas quando aplicado em  ©m bito nacional (U ni«o
Sovi®tica, China, ĉndia, Chile, V ietn«), quando aplicado sob form as m odificadas em  econom ias
m istas (ind¼strias nacionalizadas da G r«-Bretanha no p·s-guerra) e quando aplicado em  setores
particulares em  econom ias am plam ente capitalistas (program as nacionais de sa¼de). Bols»es de
socialism o encontrados em  pa²ses am plam ente liberais podem  ser classificados com o socialism o,
independentem ente de operarem  num  contexto am plam ente n«o socialista, assim  com o as



lim itadas atividades de m ercado livre perm itidas na R¼ssia sovi®tica ou na China de D eng
X iaoping podem  ser consideradas iniciativas capitalistas. A s falhas econ¹m icas do socialism o
surgem  de defeitos bem -conhecidos presentes em  sua pr·pria form a de organiza«o; tais falhas
n«o dependem  de intelig°ncia, de boa vontade ou de car§ter m oral daqueles que tentam
im plem entar um  sistem a socialista, em bora, em  m uitos casos, falhas hum anas ligadas ¨
corrup«o tenham  am plificado os problem as inerentes ao socialism o.

O s principais defeitos do socialism o s«o: a incapacidade daqueles a quem  cabem  as decis»es
pol²ticas de tom ar decis»es racionais sem  as inform a»es fornecidas por valores gerados pelas
transa»es do m ercado; o desalinham ento de incentivos e recursos; e a subjuga«o das
necessidades econ¹m icas a m andatos pol²ticos sem  qualquer base na realidade econ¹m ica
m aterial. £ essa ¼ltim a, acim a de todas as outras, que faz do socialism o algo perigoso. Com o
defendeu F.A . H ayek, colega de M ises, em  O  cam inho da servid«o, os planejadores centrais,
frustrados por sua incapacidade de m oldar a econom ia ̈ s suas vontades, inevitavelm ente s«o
tentados a passar por cim a dos direitos e dos interesses daqueles a quem  deveriam  servir. ê s
vezes, isso tudo assum e a form a relativam ente inofensiva de oficiais arrogantes do sistem a de
sa¼de p¼blico canadense se recusando a prestar servios ou dificultando o acesso ̈  assist°ncia
m ®dica; outras vezes, assum e um a das diversas form as exploradas com  horrendo vigor por K im
Jong-il.

O  diagn·stico de H ayek, frequentem ente m al-interpretado e exagerado, n«o ® perfeito, m as
ele estava certo ao dizer que existe um  cam inho ligando ̈ s v§rias perm uta»es do planejam ento
estatal; em  outras palavras, as laranjas apodrecendo na Calif·rnia, o leite estragado na
Venezuela, as depreda»es insignificantes da Licena Raj na ĉndia e os expurgos de Castro e
K im  s«o paradas no cam inho da servid«o.



Cap²tulo 2

SIM , O  ñV ERD A D EIRO  SO CIA LISM O ò JĆ  FO I
TESTA D O  ð  E FRA CA SSO U

 
 

V oc° sabia?
Å O  socialism o, em  sua teoria, ® t«o falho quanto o socialism o na pr§tica
Å A s disfun»es do socialism o brotam , em  parte, da m oraliza«o sugerida por M arx
Å O  capitalism o coloca m ais f® nas pessoas com uns que o socialism o

 
ñO  verdadeiro socialism o jam ais foi testado.ò Esse ® um  argum ento recorrente utilizado

pelos defensores do socialism o, ainda que seja m ais um  artif²cio am ador. A s defici°ncias do
socialism o praticado no m undo real ð  defici°ncias que v«o dos m ontes de laranjas na Calif·rnia
aos m ontes de cr©nios em pilhados por Pol Pot no Cam boja ð  s«o descartadas com o desvios do
ñsocialism o realò. Essa linha de argum enta«o pode ser reafirm ada da seguinte m aneira: ñA
vers«o ideal do m eu sistem a ® prefer²vel ̈  vers«o n«o ideal do seu sistem a.ò

O bviam ente, ® verdade que um a vers«o ideal, pura, n«o dilu²da e n«o corrom pida do Estado
socialista jam ais existiu, assim  com o um a express«o com pletam ente irrestrita e perfeitam ente
com petitiva do capitalism o. N unca houve um a rep¼blica constitucional, um a dem ocracia liberal
ou um  Estado adm inistrativo tecnocrata ideais. Ideais n«o existem ; o sentido literal da palavra
utopia ® ñn«o lugarò. A s utopias existem  apenas na im agina«o de idealistas pol²ticos e estudantes
de ci°ncia pol²tica chapados.

U m a varia«o desse tem a ® o argum ento que diz: ñO  socialism o ® ·tim o na teoria, m as n«o
funciona na pr§tica.ò O  socialism o ® ·tim o na teoria? Se ® t«o bom  assim , por que seus resultados
s«o sem pre um a decep«o? N a realidade, a teoria por tr§s do socialism o ® bastante falha: ®
intelectualm ente lim itada, desum ana e altam ente irracional, fracassando em  reconhecer com o
funciona o conhecim ento num a sociedade. O  socialism o te·rico ® t«o ruim  quanto aquele
aplicado na pr§tica, desde o m om ento em  que se com preende sua teoria e se deixa de confundi-
lo com  o im pulso natural e hum ano de fazer caridade.

Com parar o ideal socialista ao capitalista ® um  exerc²cio de frivolidade intelectual. O  que
podem os fazer, no entanto, ® exam inar com o o socialism o foi em pregado no m undo real. Fazer
isso significa operar sob a teoria radical de que o socialism o ® o que o socialism o faz, n«o o que os
socialistas gostariam  que fosse. M as a ideia de que U RSS, Cuba, Venezuela, V ietn«, China e
outros tenham  fracassado com  o socialism o ð  n«o que o socialism o tenha fracassado com  eles
ð  persiste, e em  n²veis relativam ente elevados do discurso intelectual, com o na vergonhosa
defesa do genocida K hm er Rouge pelo padroeiro da esquerda, N oam  Chom sky.



Entretanto, ela existe tam b®m  em  n²veis m ais baixos de discurso, e talvez seja nesse aspecto
que provoque m ais danos. Considere este di§logo reconhecidam ente sim pl·rio, m as
com pletam ente t²pico, de um a discuss«o on-line: ñQ ue fique o registro ð  o com unism o nunca
existiu, nem  por um  s· dia. H oje s· podem os julgar sua ideia. A  U RSS tentou construir o
com unism o, m as fracassou. A  China ainda est§ seguindo seu cam inho. O  com unism o ® um a
utopia ð  todas as pessoas s«o iguais, n«o h§ dinheiro, todos recebem  apenas aquilo de que
precisam .ò[11] Essa fala foi seguida por: ñO  com unism o, na teoria, ® ·tim o. N a pr§tica, n«o
funciona.ò[12] O utras observa»es inclu²am : ñSim , a m aior parte das experi°ncias com  o
com unism o fracassou; no entanto, isso n«o se deu por causa de um a falha fundam ental da teoria,
m as sim  por falhas na im plem enta«o.ò[13] E: ñO bviam ente, o com unism o absoluto n«o
funciona. N em  o capitalism o absoluto. Entretanto, em  term os de dire«o e ideais, o prim eiro
possibilita ̈  esm agadora m aioria m elhores condi»es de vida. Veja Venezuela, Cuba e boa parte
da Europa. Esses pa²ses nem  se aproxim am  dos problem as de disparidade e lutas de classe que os
capitalistas ferrenhos apresentam . O  sistem a oferece ̈ s m assas um a situa«o m elhor e m ais
feliz, em  vez de perm itir a alguns poucos um a riqueza inata, passada de gera«o para
gera«o.ò[14]

£ essa a atra«o juvenil do socialism o, m as n«o devem os nos lim itar aos jovens em  si. U m a
quantidade extraordin§ria de l²deres nacionais, entre os quais alguns dos cidad«os m ais cultos do
m undo, caiu no conto do planejam ento centralizado. N o O cidente, isso contribuiu para um a
estagna«o econ¹m ica e um a calcifica«o pol²tica. N o Terceiro M undo, levou ¨ trag®dia
absoluta. Com o afirm a o ex-secret§rio de Estado Zbigniew  Brzezenski no livro O  grande fracasso:

D e m odos diversos, os novos governos de grandes pa²ses com o ĉndia e Indon®sia e dos novos
Estados africanos adotaram  algum a form a de socialism o estatal com o norm a, em bora em
cada caso tenham  afirm ado que o estavam  m esclando a suas pr·prias culturas nacionais. O
l²der do novo Estado de G uin®, na Ć frica O cidental, S®kou Tour®, em  resposta ao l²der
sovi®tico N ikita K ruschev, expressou tal idealism o ao declarar: ñO  m arxism o que serviu para
m obilizar as popula»es africanas e, em  particular, a classe oper§ria foi am putado de suas
caracter²sticas que n«o correspondiam  ¨s realidades africanas.ò M esm o assim , os novos
l²deres consideraram  o apoio sovi®tico ¼til e m ostraram -se inclinados a flertar com  as
doutrinas propagadas pelos sovi®ticos, especialm ente por m otivos pol²ticos. Foram
particularm ente atra²dos pelas t®cnicas leninistas de tom ada e m anuten«o do poder, e o
conceito de um  governo disciplinado e hier§rquico era algo que convinha ̈  nova gera«o de
chefes de Estado.

[...] Em  1970, in¼m eros pa²ses africanos abraaram  o m arxism o com o sua doutrina e
proclam aram  seu com prom etim ento com  a m iss«o de construir o socialism o. Seis deles ð
A ngola, M oam bique, M adagascar, Congo, Benin e Eti·pia ð  chegaram  at® a adotar o
m arxism o-leninism o com o linha de a«o e afirm aram  sua lealdade aos traos gerais da
experi°ncia sovi®tica na constru«o do socialism o. N ove outros ð  A rg®lia, L²bia, Cabo
Verde, G uin®-Bissau, G uin®, S«o Tom ® e Pr²ncipe, Z©m bia, Tanz©nia e Seicheles ð



tornaram -se regim es socialistas autodeclarados, ainda que destacassem  a centralidade de
suas pr·prias condi»es nacionais na im plem enta«o real dos objetivos socialistas e
evitassem  qualquer identifica«o expl²cita com  o leninism o. Todos, por®m , elevaram  o
Estado ̈  condi«o de ·rg«o central das m udanas socioecon¹m icas.[15]

 

Crim e e castigo num  para²so oper§rio
ñO  governo cubano afirm a n«o deter prisioneiros pol²ticos. O s n¼m eros fornecidos por

ag°ncias de direitos hum anos ð  estim ados em  quinhentos m il desde 1959, tendo m ilhares
sido executados ð  contam  um a hist·ria diferente. N a Cuba de Fidel Castro, ® considerado
crim e se reunir para discutir a econom ia, escrever cartas ao governo, relatar
acontecim entos pol²ticos, falar com  rep·rteres internacionais, advogar em  prol dos direitos
hum anos e visitar am igos ou parentes fora de sua §rea local de resid°ncia sem  perm iss«o
do governo. Cubanos s«o presos sem  m andados e processados por ófalhar em  denunciarô
outros cidad«os, por ópericulosidadeô geral e, caso algum  delito n«o se encontre entre os
artigos desse c·digo crim inal, por óoutros atos contra a segurana do Estado.ô

O s cubanos considerados culpados por esse sistem a de justia crim inal ð  e raram ente
h§ d¼vida quanto a isso ð  norm alm ente cum prem  de dez a vinte anos de cadeia por
crim es pol²ticos. M as a m aioria dos crim inosos cubanos n«o ® pol²tica. U m a grande parcela
dos crim inosos com uns, estim ados entre 180 m il e 200 m il, espalhados pelas quinhentas
pris»es de Cuba, ® form ada por pessoas que infringiram  a lei ao m atar seus pr·prios
porcos, bois e cavalos e depois vender a carne excedente no m ercado negro.ò

Larry Solom on, National Post, m aio de 2003

 
O bviam ente, nosso com entarista virtual an¹nim o, elogiando as m aravilhas de Cuba e da

Venezuela, n«o estaria disposto a lidar com  casos perdidos, com o Eti·pia e Congo. M as o Congo
seria um  alvo f§cil para os detratores do socialism o. Faam os um a cortesia ao com entarista e
vejam os os casos que ele julga com o bons exem plos de socialism o: o m odelo cubano-
venezuelano e os cantos m ais socialistas da Europa. H § algo de interessante em  suas observa»es.
(N «o m uito, e n«o o que ele pensa, m as ainda assim  h§ algo.) Exam inem os os m odelos variados
de socialism o pelo m undo e os pa²ses por eles representados. Vejam os seus problem as de
prosperidade, disparidade e lutas de classes, com parando-os a pa²ses m ais capitalistas. E, acim a
de tudo, vejam os, com o sugere o com entarista, as dire»es e os ideais colocados em  pr§tica. N a
verdade, com ecem os com  eles.

 



K arl M arx, Lady G aga e a teoria do valor-trabalho

N o cerne da diferena entre capitalism o e socialism o est§ um a quest«o sobre o c§lculo do valor
econ¹m ico. N um a econom ia de m ercado livre, os valores econ¹m icos s«o estabelecidos
econom icam ente; isto ®, um  produto vale o preo pelo qual voc° pode vend°-lo no m ercado. O s
seguidores de Ayn Rand, que est«o entre os m ais ferrenhos defensores do capitalism o em  todo o
m undo, cham am  a si pr·prios de ñobjetivistasò. N a verdade, por®m , o capitalism o assum e um
subjetivism o radical no m ercado. O  valor econ¹m ico objetivo e real das coisas equivale ao m odo
com o as pessoas as valorizam  subjetivam ente.

Podem os debater sobre quem , entre Lady G aga e J.S. Bach, ® o m elhor com positor m usical
(tudo bem , n«o podem os, m as deixem os isso de lado por enquanto), m as ® indiscut²vel que, na
prim eira d®cada do vig®sim o prim eiro s®culo, a srta. G aga alcanou um a parcela de m ercado
m aior que a do sr. Bach. D a m esm a form a que atrizes pornogr§ficas podem  receber sal§rios
superiores aos de professores de filosofia. O s consum idores podem  ter m au gosto, podem  ter
prefer°ncias im orais, m as seus interesses s«o o que s«o e o m ercado nos perm ite com preend°-
los.

Veja pela seguinte ·ptica: um  cirurgi«o renom ado n«o ganha bem  por causa de sua
intelig°ncia, sua capacidade ou sua educa«o dispendiosa, por m ais im portantes que essas sejam .
Ele recebe um  sal§rio alto porque os servios que presta s«o altam ente valorizados por aqueles
que os desejam , seja ele um  neurocirurgi«o salvando um a vida ou um  cirurgi«o pl§stico
retorcendo algum  nariz em  Beverly H ills. O  trabalho de um  cirurgi«o pode ser, em  certo sentido,
m ais im portante socialm ente que o de um  jogador de basquete profissional ou o de um a estrela
pop. Pode ser socialm ente m enos im portante que o trabalho de um  padre ou de um  professor.
M as o m otivo pelo qual o sal§rio m ®dio de um  cirurgi«o ® m ais alto que o de um  padre ou de um
professor e m ais baixo que o de um  arm ador da N BA  ou um a princesa da m ¼sica nada tem  a ver
com  qualquer caracter²stica ou qualidade objetiva de seu trabalho. N ada tem  a ver com  o valor
m oral de seu trabalho: paga-se t«o bem  por im plantes de silicone quanto pelo tratam ento de
crianas com  c©ncer. Em  outras palavras, a abordagem  capitalista ® responder a quest»es
econ¹m icas econom icam ente. Essa teo- ria n«o ® norm ativa; ela n«o avalia se as pessoas devem
valorizar bens e servios do jeito que o fazem .

O  socialism o difere do capitalism o precisam ente nessa quest«o. Ele procura dar aos
processos profundos e fundam entais da econom ia ð  o estabelecim ento de preos ð  um  sentido
m oral. D e fato, m ®todos norm ativos e m oralistas para calcular valores econ¹m icos s«o um a
obsess«o para socialistas e outros pensadores ut·picos h§ m ais de um  s®culo. £ um a das m aiores
ironias da hist·ria que os capitalistas tenham  constru²do sociedades decentes e hum anas com  base
em  um a abordagem  am oral da pol²tica econ¹m ica de im plem enta«o de preos, enquanto os
socialistas constru²ram  sociedades exploradoras e desum anas com  base em  um a abordagem
m oralm ente inflam ada da econom ia. D e todas essas abordagens norm ativas em  rela«o a preos
e sal§rios, a m ais conhecida vem  do pai do socialism o, K arl M arx, e sua cham ada ñteoria do



valor-trabalhoò.
Em  linhas gerais, M arx sustenta que o valor real de um  produto ® m edido pelo trabalho

necess§rio para produzi-lo, independentem ente do preo de m ercado ou do valor de outros custos
m ateriais. Se ® necess§rio o dobro de trabalho para produzir um  ñproduto A ò do que para
produzir um  ñproduto Bò, ent«o, para M arx, em  term os econ¹m icos reais o ñproduto A ò vale
duas vezes m ais que o ñproduto Bò. ñO  que determ ina a grandeza do valor de um  artigoò,
escreveu ele em  O  capital, ñ® a quantidade de trabalho socialm ente necess§ria ou o tem po de
trabalho socialm ente necess§rio para sua produ«o.ò[16] A  an§lise de M arx ® m oralm ente
norm ativa ao afirm ar que, um a vez que o trabalho ® a m edida de valor, os sal§rios devem
equivaler ao preo do produto. A  m era exist°ncia do lucro ð  acrescentando valor econ¹m ico
sobre um  produto, al®m  do que recebem  os oper§rios ð  era, para M arx, prova de que o
capitalism o explorava os trabalhadores. A lgo indistingu²vel de um  roubo declarado.

 

Piadas: a ¼nica coisa que o com unism o produz em  abund©ncia
U m  cidad«o pobre e fam into da Coreia do N orte decide protestar em  frente ¨

resid°ncia oficial de K im  Jong-il. D o lado de fora do port«o, grita: ñN «o tem os com ida!
N «o tem os eletricidade! N «o tem os §gua! N «o tem os nada!ò

N aturalm ente, o sujeito ® detido pela gestapo local, que o leva a um a das m uitas
m asm orras policiais de Pyongyang e o interroga. Q uando term inam , decidem  pregar-lhe
um  susto e o am arram  a um a cadeira, apontando um a arm a contra sua cabea. Ele n«o
sabe, m as as balas s«o de festim . O  policial puxa o gatilho ð  BA N G ! ð  e diz: ñQ ue isto lhe
sirva de li«o.ò O  dissidente responde: ñN «o tem os com ida! N «o tem os eletricidade! N «o
tem os balas! N ada!ò
 
M arx n«o era com pletam ente sim plista e deixou espao para o fato de que alguns tipos de

trabalho valem  m ais que outros. (M arx, deve-se dizer, ¨s vezes ® vago e confuso; ® poss²vel
interpretar de diversas m aneiras algum as passagens conflituosas e inconsistentes em  sua obra.
U m a pessoa pode citar M arx em  qualquer tipo de situa«o, assim  com o se pode fazer com  as
Escrituras.) Ele escreve em  A pobreza da filosofia:

O  tem po de trabalho, com o m edida de valor, sup»e ao m enos que os dias sejam  equivalentes
e que o dia de um  hom em  tenha o m esm o valor que o de outro? N «o.

Suponham os por um  instante que um  dia de um  joalheiro seja equivalente a tr°s dias de
um  tecel«o; ainda assim , qualquer m udana no valor de joias em  rela«o ao valor de artigos
de tecelagem , exceto quando resultado transit·rio da flutua«o de oferta e dem anda, deve ter
com o causa um a redu«o ou um  aum ento no tem po de trabalho em pregado na produ«o de
um  ou do outro. Se tr°s dias de labuta de diferentes trabalhadores s«o relacionados na
propor«o 1:2:3, um a m udana no valor relativo de seus produtos ser§ um a m udana na
m esm a propor«o de 1:2:3. D essa form a, o valor pode ser m edido pelo tem po de trabalho,
apesar da desigualdade de valor de diferentes dias de trabalho.[17]zzzz



Entendeu? č tim o. A dam  Sm ith, visto no im agin§rio popular com o o antim arxista suprem o,
elaborou sua pr·pria vers«o para a teoria de valor-trabalho, explicando a quest«o de m aneira
levem ente diversa em  A riqueza das na»es:

Em bora o trabalho seja a m edida real do valor de troca de todas as m ercadorias, n«o ® por
ele que seu valor norm alm ente ® estim ado. Por vezes ® dif²cil determ inar a propor«o entre
duas quantidades diferentes de trabalho. O  tem po gasto em  dois tipos de atividade diferentes,
por si s·, n«o pode determ inar tal propor«o. O s diferentes n²veis de dificuldade e habilidade
tam b®m  devem  ser levados em  considera«o. Pode haver m ais trabalho num a hora de um a
atividade dif²cil do que em  duas de outra m ais sim ples; ou no em prego de um a hora em  um
of²cio que leva dez anos para ser aprendido do que num  m °s de trabalho em  um  em prego
sim ples e ·bvio. N «o ® f§cil, entretanto, encontrar um a m edida precisa, seja para dificuldade
ou habilidade. D e fato, ao trocar as diferentes produ»es de diferentes tipos de trabalho um a
pela outra, certa toler©ncia geralm ente ® concedida a am bas. O  ajuste, no entanto, n«o ®
feito por um a m edida precisa, m as por m eio de barganhas no m ercado, seguindo aquele tipo
de equival°ncia aproxim ada que, em bora n«o exata, ® suficiente para levar adiante o
com ®rcio da vida com um .[18]

A qui com eam os a entender o sabor m oral verdadeiro do socialism o. A dam  Sm ith, um
liberal cl§ssico, criou um a escola de econom ia que levava em  considera«o os erros, as
fraquezas e as defici°ncias hum anas. Esquivando-se de qualquer ideologia r²gida, colocava f® em
ñbarganhas no m ercadoò ð  o que significa f® nas pessoas ð  e m ostrava-se satisfeito com  um
sistem a que, apesar de suas im perfei»es, ® ñsuficiente para levar adiante o com ®rcio da vida
com um ò.

J§ o socialism o, por outro lado, tornou-se um  credo de revolucion§rios, m antendo suas
caracter²sticas radicais at® os dias de hoje, quando o sonho de um a revolu«o socialista m undial ®
t«o capenga e desbotado quanto um a cam iseta suada com  o rosto de Che G uevara. A  ideia de
dizer ñEi, vam os pegar um a A K -47 e resolver o problem aò est§ sem pre no ar. N «o com eou
com  M arx, m as ele a tornou ortodoxa, e seus escritos s«o repletos de ·dio e m oralism o puritano.
Sua cr²tica ao liberalism o n«o ® apenas econ¹m ica, m as tam b®m  m oral, com  tons inflam ados:
ñO  capital ® o trabalho m orto, sobrevivendo, tal qual um  vam piro, de sugar o trabalho vivo, e,
quanto m ais viver, m ais trabalho sugar§.ò[19] N o que diz respeito ̈  filosofia, M arx escreveu: ñA
quest«o n«o ® sim plesm ente com preender o m undo, m as m ud§-lo.ò[20]

A  quest«o de com o estabelecem os preos e sal§rios pode ser considerada, em  certo n²vel,
trivial, m as ® a pedra fundam ental do socialism o. Q uando um  planejador central socialista
recebe poderes para ir ao m ercado e com ea a ditar regras ð  afirm ando que o valor de ñX ò ®
diferente do que concordaram  o produtor e o consum idor de ñX ò, e que o m undo deve se curvar
¨quele julgam ento ð , surge um a lista infind§vel de problem as pol²ticos e quest»es. A  prim eira
delas ® a seguinte: se os preos n«o forem  estabelecidos pelo m ercado, quem  os estabelecer§? E
com o nossos novos legisladores poderiam  estim §-los? Esse ® o tem a do nosso pr·xim o cap²tulo.



 

...E boa noite, Liberdade
Juntos,
Podem os tom ar tudo:
F§bricas, arsenais, casas, navios,
Ferrovias, florestas, cam pos, pom ares
E entreg§-los ̈ s pessoas que trabalham .
G overn§-los e adm inistr§-los para n·s, pessoas que trabalham .
ð  Langston H ughes, ñBom  dia, revolu«oò



Cap²tulo 3

O  PRE¢O  D E ESTA R ERRA D O : SO CIA LISM O  E O
G RA N D E D EBA TE SO BRE CĆ LCU LO

 
 

V oc° sabia?
Å O  socialism o ® um  parasita intelectual do capitalism o
Å O  planejam ento racional, na am plitude que requer o socialism o, ® im poss²vel
Å ñPreo socialistaò ® um  paradoxo

 
 
A  atitude de M arx em  rela«o ¨ econom ia ® vigorosam ente m oral, e as rea»es ao

socialism o tam b®m  s«o vigorosam ente m orais. M as a obje«o m ais im portante ao socialism o ®
t®cnica, n«o m oral. A inda que as restri»es m orais ao socialism o sejam  bastante fortes ð  e essas
ser«o discutidas posteriorm ente neste livro ð , seu golpe fatal foi desferido em  1920 por Ludw ig
Von M ises, tendo por base a quest«o relativam ente direta e t®cnica do uso e da natureza dos
preos num a econom ia.

Com o sabem os por m eio de nossa discuss«o sobre a teoria do valor-trabalho, os socialistas de
inclina«o m arxista afirm am  que os preos s«o, em  determ inado n²vel, objetivos. Em  parte,
trata-se de um  fruto do pretexto socialista de ser um  sistem a cient²fico que pode com preender e
organizar a sociedade. U m a vez que os valores econ¹m icos est«o em  fluxo constante ð  com o
sabem  todos aqueles que seguem  o m ercado de a»es ou observam  a flutua«o de preos no
superm ercado local ð , o planejam ento centralizado ® algo im poss²vel. Para neutralizar essa
cr²tica, o socialism o pressup»e que valores econ¹m icos s«o fixos e reconhec²veis. Para o
socialista, um  produto tem  determ inado valor, e ® m oralm ente im perativo que o trabalhador seja
com pensado no m esm o n²vel do valor daquilo que produziu.

Sob a ·ptica do socialism o, os preos s«o end·genos, um  aspecto do pr·prio produto,
refletindo a m at®ria-prim a, os recursos, o tem po, o conhecim ento e ð  acim a de tudo ð  a m «o
de obra em pregada em  sua cria«o. N o entanto, para M ises ð  e praticam ente para todos os
econom istas m odernos ð  os preos s«o ex·genos, refletindo apenas o m odo com o as pessoas
valorizam  determ inado produto. Isso pode parecer um a sim plifica«o exagerada ð  um  produto
vale apenas o preo pelo qual se consegue vend°-lo ð , m as na pr§tica o subjetivism o radical de
M ises oferece um  m odelo infinitam ente m ais rico e cheio de nuances de estipula«o de preos
ð  e, consequentem ente, de a«o hum ana ð  do que faz o est§tico m odelo m arxista. Isso porque
o m odelo de M ises n«o pergunta som ente ñQ uanto vale?ò, m as sim  ñQ uanto vale? Para quem ?
Em  que m om ento? Em  que contexto? Em  rela«o a que outros produtos?ò.



M ises n«o s· rejeitou a teoria de estabelecim ento de preos elaborada por M arx, m as deu
um  passo adiante e sustentou que a falta de preos de m ercado reais num a econom ia socialista
tornaria im poss²vel o c§lculo econ¹m ico. Segundo M ises, se definirm os o socialism o com o um
planejam ento econ¹m ico centralizado conduzido de acordo com  um  c§lculo econ¹m ico racional,
aquele se torna n«o s· im pratic§vel, m as irrealiz§vel. Isso significa que o socialism o ® im poss²vel,
um a vez que, sem  preos, n«o pode haver c§lculo econ¹m ico e, consequentem ente, n«o pode
haver um  planejam ento econ¹m ico no sentido real da express«o. Tendo em  vista que os poderes
socialistas da ®poca de M ises ð  entre eles destacava-se a U ni«o Sovi®tica ð  ocuparam -se de
c§lculos econ¹m icos, isso s· foi poss²vel porque os preos eram  calculados nas econom ias
capitalistas.

O  socialism o, afirm ava M ises, n«o era apenas um  parasita m aterial e econ¹m ico am parado
pela prosperidade capitalista, m as tam b®m  um  parasita intelectual. Em  outras palavras, o
socialism o precisava que o capitalism o pensasse por ele. Com o descreve M ises em  seu m agistral
livro Socialism o:

O  problem a do c§lculo econ¹m ico ® o problem a fundam ental do socialism o. O  fato de que
as pessoas puderam  escrever e debater o socialism o por d®cadas sem  m encionar tal
problem a apenas dem onstra qu«o devastadores foram  os efeitos da proibi«o m arxista em
rela«o a um  escrut²nio cient²fico sobre a natureza e os m ecanism os de um a econom ia
socialista.

Provar que o c§lculo econ¹m ico seria im poss²vel num a com unidade socialista ® tam b®m
provar que o socialism o ® im pratic§vel. Tudo o que foi apresentado em  favor do socialism o
durante os ¼ltim os cem  anos, em  m ilhares de textos e discursos, todo o sangue derram ado
por seus defensores, n«o ® suficiente para fazer com  que o socialism o funcione. A s m assas
podem  desej§-lo ardentem ente, guerras e revolu»es incont§veis podem  ser feitas em  seu
nom e, m as ainda assim  jam ais ser§ algo realiz§vel. Toda e qualquer tentativa de coloc§-lo
em  pr§tica levar§ ao sindicalism o ou, tom ando outro rum o, ao caos, que rapidam ente
dissolver§ a sociedade, baseada na divis«o de trabalho, em  m in¼sculos grupos aut§rquicos.

A  tentativa dos bolcheviques russos de transferir o socialism o de um  program a de partido
para a vida real n«o deparou com  o problem a do c§lculo econ¹m ico dentro de um  regim e
socialista, um a vez que as rep¼blicas sovi®ticas existiam  num  m undo que estabelece preos
para todos os m eios de produ«o. O s governantes dessas rep¼blicas usam  tais preos com o
base para os c§lculos com  base nos quais tom am  suas decis»es. Sem  isso, suas m edidas n«o
teriam  um  sentido ou um  planejam ento. Som ente ao recorrerem  a esse sistem a de preos
conseguem  calcular, m anter a contabilidade em  dia e estabelecer seus planos.

Sabem os que as em presas socialistas em  ram os ¼nicos de produ«o podem  ser colocadas
em  pr§tica apenas graas ao suporte que recebem  do m eio n«o socialista. O  Estado e os
m unic²pios podem  levar adiante suas pr·prias iniciativas, pois os im postos que as em presas
capitalistas pagam  cobrem  suas perdas. D e m aneira sim ilar, a R¼ssia ð  que, se fosse
deixada a seus pr·prios cuidados, teria h§ m uito entrado em  colapso ð  foi sustentada pelas



finanas dos pa²ses capitalistas. Incom paravelm ente m ais im portante que essa assist°ncia
m aterial, no entanto, foi a assist°ncia m ental que recebeu. Sem  a base para o c§lculo que o
capitalism o coloca ¨ disposi«o do socialism o, sob a form a de preos de m ercado, as
em presas socialistas jam ais poderiam  seguir adiante, nem  dentro de ram os ¼nicos de
produ«o ou em  pa²ses isolados.[21]

 
O s pensadores socialistas interpretam  m al o papel do preo. Este n«o ® um a m edida do

esforo aplicado para obter determ inado produto. Em  vez disso, trata-se de um a esp®cie de
interface epistem ol·gica, que facilita a troca de inform a«o sobre o que produzem  os produtores
e o que consom em  os consum idores, o que querem  produzir os produtores e o que querem
consum ir os consum idores.

 



Leite: faz bem  ̈  econom ia

Peguem os um  exem plo sim ples: o leite. Im agine o que seria necess§rio, em  term os de
inform a»es, para colocar em  pr§tica um  sistem a socialista de distribui«o de leite nos Estados
U nidos. A lgum as pessoas, com o os veganos e os intolerantes a lactose, n«o o consom em . H §
outros lares, por®m , que consom em  grandes quantidades: aqueles com  um  n¼m ero grande de
crianas, aqueles onde o l²quido e seus derivados s«o usados com  frequ°ncia para cozinhar etc.
O utros podem  variar seu consum o: em  julho, quando o tem po ® quente e ¼m ido, a fam ²lia pode
dar prefer°ncia a lim onadas, m as, em  agosto, pode consum ir quantidades m aiores de leite caso
decida preparar sorvete caseiro para um a reuni«o com  os parentes.

A l®m  do c§lculo das quantidades, existem  outras quest»es a serem  respondidas: integral ou
desnatado, 1%  ou 2% ? Voc° prefere o leite org©nico, m ais caro, ou aquele m ais barato,
produzido em  f§bricas? Caso prefira o prim eiro, quanto m ais estaria disposto a pagar por ele? E
quanto ao leite de soja? O u ao leite achocolatado? E a deliciosa guloseim a que os alem «es da
Pensilv©nia cham am  de leite de baunilha?

Existem  115 m ilh»es de lares nos Estados U nidos. Se im aginarm os um  oram ento sem anal
do consum o de leite para cada um  desses lares, terem os 5,98 bilh»es de planejam entos sem anais
a serem  feitos. A crescentando um a lista altam ente restritiva de variantes ð  quantidade de zero a
vinte litros por sem ana, quatro n²veis de conte¼do de gordura, org©nico ou n«o org©nico, soja ou
leite natural, al®m  de tr°s op»es de sabores ð , term inam os com  seis trilh»es de op»es de
planejam ento sem anal.

 

E nem  com ecem os a falar do leite!
ñCom o ® poss²vel governar um  pa²s onde h§ 246 tipos de queijo?ò
Charles de G aulle, falando m ais do que deveria

 
S«o essas as escolhas com  que deve deparar nosso com it° de planejadores centrais ð  e

vam os aqui considerar que esses estejam  entre os m elhores e m ais inteligentes planejadores que
o m undo tem  a oferecer, todos com  o tem peram ento de um  anjo, com pletam ente inabalados
pelas quest»es cotidianas envolvendo a pol²tica ou a influ°n- cia dos v§rios lobistas rivais da
ind¼stria do leite (ou seja, considerem os que n«o sejam  seres hum anos com o aqueles que
conhecem os), e tenham  ¨ sua disposi«o um a vasta gam a de supercom putadores de ¼ltim a
gera«o. Caso levassem  apenas um  segundo para considerar cada um a dessas op»es,
precisariam  de 190.128 anos s· para avaliar as possibilidades referentes ao consum o de leite nos
Estados U nidos durante um  ano. £ m uito para calcular. Q uando os planejadores centrais dizem
que est«o considerando todas as op»es e levando em  conta todo tipo de inform a«o, jam ais
est«o dizendo a verdade. N em  sabem  quais s«o as op»es ð  porque n«o podem  saber.

N o entanto, m esm o se os planejadores tivessem  um  m odo m ilagroso de considerar todas as
op»es e levar em  conta todo tipo de inform a«o, com o poderiam  obter tal inform a«o?



Poderiam  enviar question§rios para cada fam ²lia, perguntando sobre suas prefer°ncias quanto ao
consum o de leite para o ano seguinte. M as ser§ que receberiam  respostas precisas?
Provavelm ente n«o. M uitas vezes as pessoas m entem  em  pesquisas de opini«o, fornecendo
inform a»es que transm item  o que consideram  qualidades desej§veis sobre si m esm as. Por
exem plo: assustadas pelo decl²nio de leitores, as editoras de jornais frequentem ente pedem  a
opini«o dos am ericanos sobre o que desejam  de um  jornal. G eralm ente, as respostas s«o:

1.M ais not²cias internacionais
2.M ais reportagens investigativas
3.M ais not²cias culturais
 
N a verdade, as se»es m ais lidas da m aioria dos jornais s«o:
1.O s obitu§rios
2.O s resultados esportivos
3.A s cartas ao editor
 
Em  outras palavras, as prefer°ncias declaradas pelos leitores apresentam  certa discrep©ncia

em  rela«o a suas prefer°ncias averiguadas. D izem os que querem os assistir aos program as
culturais da PBS, quando na realidade assistim os a Am erican Idol.

O utro elem ento com plicador ® que os consum idores n«o sabem  quais ser«o seus desejos e
necessidades futuros. Caso voc° esteja planejando o consum o de leite de sua fam ²lia em  janeiro,
talvez encontre dificuldades em  fazer o planejam ento adequado para a reuni«o fam iliar de
agosto ð  pois voc° n«o sabe que haver§ um a reuni«o fam iliar em  agosto. V oc° n«o sabe quantas
crianas aparecer«o para a festa de anivers§rio de sua filha em  m aio. Voc° pode n«o saber que
ter§ um  filho daqui a nove m eses. (£ claro, os regim es socialistas m ais r²gidos usam  um a pol²tica
bastante agressiva para ajud§-lo a ñplanejarò essa ¼ltim a conting°ncia ð  pergunte a um a
fam ²lia chinesa.)

O  que M ises e H ayek com preenderam  foi que essa quest«o sobre o consum idor final era
apenas um a pequena parte do problem a referente ao planejam ento centralizado. Em bora seja
dif²cil fazer planos de acordo com  as reais prefer°ncias do consum idor ð  M ises diria im poss²vel
ð , o problem a m aior e m ais irasc²vel seria a quantidade de capital necess§ria para suprir tais
necessidades. Vam os im aginar que os planejadores tenham  calculado que 10%  dos
consum idores prefiram  leite org©nico a n«o org©nico. (O bviam ente, num a econom ia sem  preos
a m aior parte das pessoas escolheria as op»es m ais caras, m as deixem os essa quest«o de lado
pelo m om ento.) Tendo calculado que um  d®cim o da produ«o de leite deve ser org©nica, eles
constroem  um a f§brica de leite org©nico para cada nove de leite n«o org©nico.

F§bricas de leite representam  opera»es grandes e com plicadas. Estradas devem  ser
constru²das para servi-las, al®m  da necessidade de frotas de cam inh»es, vastas gam as de
m aquin§rio e ferram entas para m ant°-lo, alojam entos para os oper§rios etc. O bviam ente, num a



econom ia de planejam ento centralizado, n«o ® poss²vel com prar esses cam inh»es no m ercado
livre; ® preciso planejar e construir f§bricas, m inas e sider¼rgicas, planta»es de borracha, poos
de petr·leo e refinarias. Tudo isso se junta ̈  sobrecarga de inform a«o que torna im poss²vel
planejar racionalm ente um a econom ia quando faltam  os dados transm itidos por m eio de preos.

Inevitavelm ente, os planejadores centrais com eter«o erros, pois n«o estar«o fazendo
c§lculos, m as sim  suposi»es instru²das ð  na m elhor das hip·teses. D igam os que a dem anda por
leite org©nico acabe se m ostrando m aior que 10%  ð  suponham os que seja de 30% . Com o
podem  os planejadores atender ̈ s prefer°ncias dos cidad«os em  rela«o ao consum o de leite? J§
constru²ram  suas f§bricas, sistem as de transporte, pr®dios de apartam entos e um a vasta
infraestrutura para abastecer os estim ados 10%  de prefer°ncia por leite org©nico. Suas op»es
n«o s«o das m elhores: podem  tentar um a retroadapta«o das velhas f§bricas de leite n«o
org©nicas de m odo a torn§-las org©nicas ou construir novas f§bricas org©nicas e deixar que a
capacidade excedente de suas f§bricas n«o org©nicas caia em  desuso, constituindo um  enorm e
desperd²cio de recursos e esforos.

O  m ais prov§vel ® que os planejadores centrais se recusem  a atender ̈ s prefer°ncias dos
cidad«os. Passar«o a condenar sua op«o por leite org©nico com o um a extravag©ncia burguesa.
N as econom ias socialistas m ais robustas, os planejadores inform am  ¨ popula«o sobre suas
prefer°ncias, e n«o o contr§rio. D e qualquer form a, fique certo de tr°s coisas:

1.A s reais prefer°ncias dos consum idores n«o ser«o saciadas.
2.Recursos ser«o alocados de m aneira ineficiente.
3.A lgo que n«o um  planejam ento econ¹m ico racional e sem  interesses ser§ a verdadeira
fora por tr§s das decis»es dos planejadores centrais.
 



N ·s o enterrarem os, a n«o ser que estejam os errados sobre aquele troo do planejam ento

Esse n«o ® um  exem plo fantasioso, a prop·sito. N as econom ias socialistas m ais ferrenhas do
s®culo X X , a produ«o e a distribui«o de g°neros alim ent²cios se m ostrou terrivelm ente
disfuncional. Por m ais sanguin§rios que fossem  tiranos com o Stalin e M ao, um  n¼m ero m uito
m aior de pessoas m orreu desnecessariam ente de fom e sob o controle socialista da produ«o de
alim entos. N a verdade, entre as estim adas cem  m ilh»es de m ortes atribu²das ao socialism o em
todo o m undo durante o s®culo X X , a m aior parte delas foi provocada pela fom e. E o problem a
inescap§vel da inefic§cia da produ«o e distribui«o de alim entos em  regim es socialistas ainda
hoje se faz evidente nas vastas provis»es de alim entos deixadas para apodrecer nos arm az®ns
estatais venezuelanos enquanto os s¼ditos de H ugo Ch§vez passam  fom e.

Entretanto, o fen¹m eno tam b®m  pode ser visto nos Estados U nidos, onde um  cartel apontado
pelo governo estabelece o preo m ²nim o do leite. Isso significa que, pela lei am ericana, ® ilegal
que um  com erciante venda um  gal«o de leite a um a m «e pobre para alim entar seu beb° fam into
por um  valor inferior ao que o cartel do leite diz ser o preo de m ercado justo. Levando-se em
considera«o o que aprendem os sobre a com plexidade de calcular um  plano racional para um
sistem a de distribui«o de leite, n«o ser§ surpresa descobrir que essa pobre m «e am ericana est§
pagando m ais que o valor de m ercado do leite. Em  outras palavras, nos Estados U nidos, a casa do
capitalism o, um a pitada de socialism o est§ literalm ente afastando o leite da boca de beb°s
fam intos. (A  esquerda h§ m uito afirm a que um  capitalista ® algu®m  que rouba doce de crianas;
na verdade, um  socialista ® algu®m  que rouba leite de beb°s.)

 

O  grande baluarte am ericano de aspirantes a planejadores centrais
ñCom o qualquer grupo, os acad°m icos gostam  de dem onstrar influ°ncia e se sentir

im portantes. Poucos intelectuais no m undo das ci°ncias sociais e hum anas ficam  satisfeitos
sim plesm ente em  observar, descrever e explicar a sociedade; a m aioria quer m elhor§-la e
® ing°nua o bastante para acreditar que poderia de fato faz°-lo caso tivesse a influ°ncia
necess§ria. A  exist°ncia de um  enorm e governo d§ aos acad°m icos a possibilidade real de
colocar em  pr§tica suas fantasias reform istas.ò

D w ight Lee, G o to H arvard and Turn Left (V§ a H arvard e vire a esquerda), 1994
 
ñA p·s o colapso do planejam ento centralizado na Europa O riental e na ex-U RSS, o

¼nico lugar no m undo onde ainda prosperam  os m arxistas ® no D epartam ento de Ci°ncias
Pol²ticas de H arvard.ò

Peter G . K lein, W hy Intellectuals Still Support Socialism  (Por que os intelectuais ainda
apoiam  o socialism o), 2006

 
N aturalm ente, nessa situa«o os interesses que est«o sendo atendidos n«o s«o os dos pobres e

fam intos, m as sim  os dos produtores de leite. O  padr«o se repete em  todos os pa²ses onde h§ um
planejam ento estatal das atividades econ¹m icas, seja num  setor socializado de um  pa²s n«o



socialista, com o no caso dos produtores am ericanos de leite, seja na econom ia m ais am pla de
um  pa²s socialista.

N «o ® por coincid°ncia que, em  todos os pa²ses socialistas, planejadores centrais e
funcion§rios do governo gozam  de um  padr«o de vida substancialm ente m aior do que o do pobre
proletariado, em  nom e do qual, teoricam ente, adm inistram  a econom ia. Isso se m ostrou
verdadeiro durante longos per²odos de tem po, em  diferentes pa²ses, com  culturas e h§bitos sociais
bem  diferentes. N «o se trata de um a caracter²stica de algum as supostas m §s aplica»es do
socialism o, m as sim  do pr·prio socialism o. A  econom ia desastrosa de Cuba e a econom ia
desastrosa da Coreia do N orte s«o express»es regionais de um  ¼nico fen¹m eno.

Em bora a m aioria dos socialistas de hoje tente distanciar suas crenas e ideologias do
m arxism o ð  em  grande parte devido aos horrores infligidos ao m undo por governos m arxistas
ð , a convic«o de que um a econom ia com plexa possa ser planejada racionalm ente ® m arxista
por excel°ncia. Em  seu fam oso ensaio de 1939, ñM aterialism o dial®tico e hist·ricoò, Josef Stalin
claram ente dissertou sobre a quest«o filos·fica:

Contrariam ente ao idealism o, que contesta a possibilidade de conhecer o m undo e suas leis,
que n«o cr° na autenticidade de nosso conheci- m ento, n«o reconhece a verdade objetiva e
sustenta que o m undo ® cheio de ñcoisas em  siò que a ci°ncia jam ais conhecer§, o
m aterialism o filos·fico m arxista defende que o m undo e suas leis s«o perfeitam ente
conhec²veis, que nossos conhecim entos sobre as leis da natureza, com provados por
experi°ncia e pr§tica, s«o conhecim entos aut°nticos e possuem  valor de verdade objetiva, e
que n«o h§ no m undo coisas que n«o possam  ser conhecidas, apenas coisas que ainda n«o s«o
conhecidas, m as que ser«o descobertas e se tornar«o conhecidas por m eio dos esforos da
ci°ncia e da pr§tica.[22]

Stalin com ete aqui um  dos equ²vocos intelectuais caracter²sticos do s®culo X X : unir o
conhecim ento r²gido e objetivo das ci°ncias naturais ao conhecim ento superficial, contingente e
tem por§rio das ci°n- cias sociais ð  e, m ais im portante, ao conhecim ento indiscrim inado da vida
cotidiana. Saber quantos pr·tons existem  num  §tom o de ur©nio n«o ® o m esm o que saber se voc°
deve plantar m ilho ou trigo em  determ inado cam po da U cr©nia ocidental. Stalin m ostraria grande
aptid«o para obter o prim eiro tipo de conhecim ento, m as n«o tanto em  rela«o ao segundo, e foi
por isso que a U RSS conseguiu construir um  arsenal nuclear aterrorizante e inovador, ao m esm o
tem po que m ilh»es de seus habitantes m orriam  de fom e.

O s russos s«o um  povo dotado de dons m atem §ticos e cient²ficos, e talvez isso seja parte do
m otivo pelo qual a natureza supostam ente cient²fica do planejam ento centralizado os tenha
atra²do. N ikita K ruschev, num a das m aiores m anifesta»es de arrog©ncia na hist·ria da pol²tica,
afirm ou num  congresso do Partido Com unista em  1961 que, no m §xim o em  1980, o socialism o
cient²fico teria superado, tanto em  quantidade quanto em  qualidade, o m elhor que o capitalism o
ocidental tivesse a oferecer.

A nos antes do crescim ento da tecnologia da inform a«o transform ar o capitalism o, os



sovi®ticos j§ contavam  com  a ñcibern®ticaò ð  a ci°ncia da com puta«o aplicada ð  para
fornecer as solu»es referentes ̈  inform a«o e ̈  adm inistra«o que os c§lculos do m ercado
oferecem  ¨s econom ias capitalistas. Em  sua fascinante an§lise da econom ia sovi®tica, Red
Plenty (Abund©ncia verm elha), Francis Spufford coloca esse projeto em  contexto:

D urante grande parte dos oitenta anos em  que a U RSS constituiu um  experim ento ¼nico na
condu«o de um a econom ia n«o voltada ao m ercado, esse experim ento foi est¼pido, de
fora bruta. Por®m , durante o m om ento sovi®tico, houve um a tentativa s®ria de aplicar os
recursos intelectuais do pa²s que os bolcheviques transform aram  ̈  fora em  um  lugar culto.
Todas as perversidades da econom ia sovi®tica s«o as consequ°ncias cl§ssicas ao se
im plem entar um  sistem a sem  o fluxo de inform a»es fornecido pelos m ercados, e ficou
claro no in²cio dos anos 1960 que, para que o sistem a atingisse a abund©ncia prom etida de
m aneira t«o insana para 1980, seriam  necess§rios reparos inform ativos para cada
defici°ncia. Por isso houve tanta °nfase na cibern®tica, que em  poucos anos deixou de ser
condenada com o um a ñpseudoci°ncia burguesaò e se tornou um a panaceia oficial.

O s pioneiros inform atas da U RSS se envolveram  profundam ente, assim  com o o
verdadeiro g°nio Leonid K antorovich, a contrapartida sovi®tica m ais pr·xim a de John Von
N eum ann, que depois se tornaria o ¼nico sovi®tico a vencer um  pr°m io N obel de econom ia.
Suas ideias partiam  das tradi»es incorruptas da m atem §tica sovi®tica. Enquanto algum as
partes adaptavam  elem entos da im plem enta«o racional de preos ao contexto sovi®tico,
outras se dedicavam  de verdade a sobrepujar os processos do m ercado. O bviam ente, tal
esforo fracassou, por m otivos repletos de ironia. O s poos da econom ia com andante eram
escuros, profundos e privados de acesso aos acad°m icos; a industrializa«o stalinista colocara
em  pr§tica um a s®rie de incentivos que um  program a inteligente de com putador n«o era
capaz de igualar; o sistem a era adm inistrado por m afiosos em  busca de renda; os
m atem §ticos se basearam  (em  dois graus) num a econom ia neocl§ssica convencional para
caracterizar os processos do m ercado que tentavam  sim ular, e os neoclacissistas poderiam
m uito bem  estar errados quanto aos m ecanism os do capitalism o.[23]
N os dias de hoje, a abordagem  ñcibern®ticaò de K ruschev caiu em  descr®dito ð  sendo

relegada ̈  lixeira da hist·ria ð , m as a crena num a adm inistra«o ñcient²ficaò e ñracionalò dos
sistem as econ¹m icos incom preensivelm ente com plexos perm anece um a ideia fixa no m undo da
pol²tica. O utros m odelos de base cient²fica substitu²ram  a cibern®tica sovi®tica ð  biologia
evolutiva, sistem as em  rede, teoria da com plexidade ð , m as o conceito central continua fatal. A
quest«o principal s«o as dim ens»es dessas tentativas de planejam ento; o socialism o aplicado a
setores do sistem a de sa¼de, da agricultura e da educa«o am ericanos ® bastante lim itado, por
isso seus efeitos s«o relativam ente brandos. Regim es que utilizam  um  planejam ento centralizado
m ais abrangente produzem  fracassos m ais abrangentes ð  e um  retorno m ais perversam ente
abrangente para os planejado- res centrais.

 



Se o sapato tem  o n¼m ero certo, n«o foi produzido pelo socialism o
ñA o m anter o preo dos bens de consum o relativam ente baixos, os planejadores

sovi®ticos criaram  a ub²qua ófila de esperaô. Em  torno dessa institui«o surgiu óum a
elaborada subcultura, com  seus pr·prios h§bitos e regrasô. O  m ais estranho foi observar
nessa fila de espera a falta de bens dos quais a U ni«o Sovi®tica era a m aior produtora do
m undo. N o final dos anos 1980, a U RSS produziu m ais de tr°s pares de sapatos para cada
habitante, m as ainda assim  as pessoas tinham  de esperar para com pr§-los. O  problem a foi
que os calados dispon²veis n«o refletiam  os gostos dos consum idores: os sapatos foram
feitos para atender ao plano do governo, n«o para satisfazer a dem anda do m ercado.ò

Jam es D orn, pesquisador do Instituto Cato, 1994
 
A  h¼bris cient²fica do socialism o acabou se tornando um a de suas caracter²sticas m ais

perigosas, e a m § im plem enta«o do conhecim ento cient²fico ð  a literaliza«o da m et§fora
cient²fica ð  dem onstra ser um  tem a recorrente. Por exem plo, a filosofia socialista norte-
coreana conhecida com o ideologia Juche ® altam ente influenciada por um a leitura superficial e
m al-interpretada da ci°ncia da evolu«o biol·gica. Referindo-se ao Estado com o ñorganism o
sociopol²ticoò, do qual o grande l²der ® o c®rebro, a ideologia Juche pressup»e que o
planejam ento centralizado ® t«o necess§rio para a sociedade quanto o sistem a nervoso para um
organism o biol·gico. (W oodrow  W ilson, anos antes do surgim ento da ideologia Juche, fez um a
afirm a«o sim ilar, descrevendo o l²der ideal com o um  autocrata que se com porta com o o
c®rebro do corpo pol²tico. Sua adm inistra«o tam b®m  buscaria im plem entar um a vers«o
am ericana de segunda categoria da ideologia Juche. V oltarem os a esse assunto.)

N a m edida em  que itera»es consecutivas da ideologia de planejam ento centralizado foram
deixando de ser m etaf·ricas e se tornando m ais literais ð  o regim e de Pyongyang de fato quer
assum ir a responsabilidade por todas as ideias relativas ̈  sociedade norte-coreana, com o se fosse
um  organism o biol·gico, e n«o literal ð , a convic«o da necessidade de um  planejam ento
centralizado vem  se tornando cada vez m ais arraigada, ainda que seja im poss²vel ignorar seus
resultados desastrosos.

O bviam ente, os planejadores centrais n«o est«o dispostos a adm itir que sua capacidade de
agir racionalm ente seja lim itada. Q uando o plano fracassa ð  com o sem pre acontece com  o
plano, haja vista que ® baseado em  inform a»es erradas e inadequadas ð , os planejadores
invariavelm ente tentam  forar que a sociedade se adapte a seu plano, em  vez de reform ul§-lo
para que se adapte ̈  sociedade. N a verdade, eles n«o podem  reform ular seus planos de acordo
com  as reais necessidades da sociedade, um a vez que n«o sabem  quais s«o essas necessidades e
n«o t°m  m eios para identific§-las.

O  exem plo do leite ® relativam ente sim ples e direto; im agine com o seria m ais com plicado
falar sobre o sistem a de sa¼de. Sabendo que os planejadores t°m  acesso lim itado a inform a»es
¼teis, m as am plo acesso ̈  fora pol²tica bruta, H ayek previu que tentativas de program ar um
planejam ento centralizado levariam  a m §s adm inistra»es autorit§rias com o aquelas que



caracterizaram  os regim es socialistas de m eados do s®culo X X , argum ento esse sobre o qual
discorreu longam ente em  O  cam inho da servid«o.

 



A  vingana de H ayek

H oje em  dia, M ises e H ayes s«o sin¹nim os do que ficou conhecido com o a Escola A ustr²aca
de Econom ia, passando por experi°ncias diretas que lhes m ostraram  aonde leva o cam inho da
servid«o. O s austr²acos, num a ironia hist·rica, realizaram  a m aior parte de seu trabalho
intelectual fora da Ć ustria, que se tornara inabit§vel para eles ap·s a ascens«o de um  dos m ais
not§veis m ovim entos socialistas do s®culo X X , tendo este tom ado V iena sob a form a do Partido
N acional Socialista A ustr²aco dos Trabalhadores, tam b®m  conhecido com o Partido N azista
A ustr²aco. M ises passou boa parte do resto de sua vida nos Estados U nidos, e H ayek, na G r«-
Bretanha. O s dois foram  atorm entados pelo crescim ento do ethos do planejam ento centralizado
no O cidente e pelo esp²rito rom ©ntico que se tornou parte do socialism o. A m bos teriam
reconhecido a fam iliaridade dos governos contem por©neos da Coreia do N orte e da Venezuela
com  aqueles dos totalitarism os g°m eos dos anos 1930.

M ises foi o prim eiro a com preender integralm ente que a divis«o entre Stalin e H itler,
socialism o e fascism o, direita e esquerda, era um a ilus«o, e que o m ovim ento totalitarista
baseado em  Berlim  era substancialm ente sim ilar ¨quele de M oscou. ñA  term inologia da
linguagem  pol²tica ® um a toliceò, escreveu:

O  que ® ñesquerdaò e o que ® ñdireitaò? Por que H itler deve ser considerado de ñdireitaò e
Stalin, seu cam arada contem por©neo, de ñesquerdaò? Q uem  ® ñreacion§rioò e quem  ®
ñprogressistaò? Rea»es contra pol²ticas insensatas n«o devem  ser incentivadas. N em  o
progresso rum o ao caos. N ada deveria ser aceito por ser novo, radical e estar na m oda. A
ñortodoxiaò n«o ® um  m al se a doutrina sobre a qual o ñortodoxoò se sustenta ® s«. Q uem  ®
antitrabalhista: aqueles que querem  reduzir o trabalho ao n²vel russo ou aqueles que querem
com o trabalho o padr«o capitalista dos Estados U nidos? Q uem  ® ñnacionalistaò: aqueles que
querem  colocar sua na«o sobre as botas dos nazistas ou aqueles que querem  preservar sua
independ°ncia?[24]

O s socialistas m odernos am ericanos e seus defensores fizeram  relativam ente pouco para
contestar a ess°ncia das cr²ticas dos austr²acos. A lgum as poucas exce»es s«o os jornalistas
ligados ¨ D issent, um a revista socialista am ericana. O s socialistas que responderam  ̈ s cr²ticas
dos austr²acos em  grande parte ignoraram  M ises e se concentraram  em  H ayek, cuja an§lise ®
m ais hol²stica e m enos econom icam ente t®cnica. Suas linhas de racioc²nio s«o fam iliares e, se
n«o com pletam ente ·bvias, ainda assim  inadequadas.

 

Fascism o liberal
ñO s socialistas devem  estar m aravilhados por finalm ente encontrarem  um  socialista

que fala e pensa com o fazem  os soberanos respons§veis.ò
G eorge Bernard Shaw , sobre o l²der fascista Benito M ussolini

 



U m a delas defende que o profetizado ñcam inho para a servid«oò de H ayek jam ais acontea;
a Su®cia, com o se sabe, n«o ® um  buraco autorit§rio, apesar de seu grande e custoso Estado de
bem -estar social. A  segunda obje«o diz que todos os governos program am , em  n²veis diferentes,
m edidas de planejam ento centralizado. A  ideia de ñordem  espont©neaò de H ayek, argum entam
eles, n«o ® realm ente espont©nea, m as depende do estado de direito e de outras institui»es que s·
podem  ser criadas e garantidas pelo Estado. Im plicitam ente, perguntam : se o Estado pode criar
um  regim e de estado de direito, por que n«o pode criar outro no qual as transa»es econ¹m icas
sejam  feitas de m odo a m axim izar os benef²cios sociais (seja qual for a defini«o de benef²cios
sociais)? N um  artigo da D issident publicado em  1994, D avid M iller analisou am bos os casos:

H ayek tinha um a vis«o m anique²sta do m undo. D e um  lado estava a liberdade, um  governo
restrito e a econom ia de m ercado; do outro estava a coer«o, um  governo autorit§rio e
planejam ento. Para defender seu argum ento, era essencial que n«o houvesse acom oda»es.
U m  planejam ento em  escala integral seria econom icam ente desastroso, m as tentar um a
uni«o entre m ercado e planejam ento, lanando m «o de ag°ncias governam entais para guiar
os investim entos ao m esm o tem po que os preos dos bens de consum o fossem
im plem entados pelo m ercado, por exem plo, seria ainda pior. Por tr§s disso estava sua vis«o
de que dois sistem as pol²ticos eram  com o incorpora»es de duas filosofias opostas, am bas
fortem ente arraigadas na cultura europeia. O  prim eiro abrigava aqueles que enfatizavam  os
lim ites e a falibilidade do intelecto hum ano, da² chegando-se ̈  conclus«o de que devem os
agir com  cautela e pragm atism o no que diz respeito a tem as sociais, aplicando m ®todos de
tentativas e erros e confiando num a vasta extens«o de tradi»es heredit§rias... N o fim , ent«o,
a quest«o de liberdade econ¹m ica versus planejam ento era um a quest«o de conhecim ento.
A queles que defendiam  este n«o estavam  apenas com etendo um  erro em p²rico, m as
tam b®m  pressupondo que a m ente hum ana seria capaz de adquirir certo tipo de
conhecim ento que, segundo H ayek, era categoricam ente inating²vel. Por esse m otivo,
nenhum a uni«o com  o inim igo era poss²vel.

Claram ente, ele pertencia ̈ quela gera«o de liberais europeus que tinham  de confrontar o
im pacto com binado do com unism o sovi®tico com  o fascism o. £ tentador pensar que os
ataques de H ayek ao planejam ento e ao socialism o sejam  m otivados por um  desejo de
proteger as dem ocracias liberais de um a infec«o totalitarista. £ poss²vel encontrar provas
que sustentam  esse argum ento em  O  cam inho da servid«o, onde H ayek coloca grande °nfase
nas origens socialistas do nazism o e afirm a que a ado«o de pol²ticas socialistas em  outros
lugares possivelm ente culm inaria num a form a de fascism o. Em  sua ess°ncia, tal argum ento
diz que o planejam ento econ¹m ico n«o pode nem  ser testado num a dem ocracia
parlam entar, de m odo que o poder deva gravitar nas m «os de um  pequeno grupo de
governantes e, eventualm ente, nas de um  ¼nico ditador.[25]

O  sr. M iller responde a H ayek com  um  argum ento ®tico que coloca a igualdade com o um
produto a ser considerado com o peso igual (ou talvez m aior) ao peso m oral que H ayek d§ ̈



liberdade. Consequentem ente, ele considera todos os tipos de lim ita»es dos direitos de
propriedade, de direitos diferenciais a diferentes tipos de propriedade, passando por sistem as de
im postos altam ente redistributivos e desaprova«o da herana de propriedade. O  peso relativo da
igualdade e da liberdade constitui um a velha e dura quest«o de m oralidade pol²tica e ultrapassa
nossos lim ites neste livro. M as o que o sr. M iller e seus com panheiros socialistas n«o
com preenderam  bem  foi o seguinte: m esm o que estejam  certos quanto ¨ quest«o m oral ð
m esm o se chegarm os ̈  conclus«o de que a igualdade m aterial (com parada ̈  igualdade pol²tica)
deva ser considerada t«o ou m ais im portante do que a liberdade ð , a independ°ncia que torna o
m ercado capitalista poss²vel n«o ® apenas um a preocupa«o m oral, m as tam b®m  pr§tica.

Sem  a liberdade que possibilita a exist°ncia de m ercados reais, vem o-nos diante de um
regim e de planejam ento centralizado ou de um  sistem a incoerente que tenta im plem entar um
program a de planejam ento parcial parasita sobre a econom ia de m ercado. H ayek estava
com provadam ente correto ao afirm ar que os regim es a usar um  planejam ento centralizado m ais
robusto acabam  se transform ando em  ditaduras inum anas. A inda n«o h§ um  veredicto sobre os
regim es de planejam ento parcial; tenha em  m ente que, historicam ente falando, pouco tem po se
passou depois da Segunda G uerra M undial. N a m em ·ria dos hom ens que hoje jogam  dom in· nos
centros para veteranos de guerra, a m aior parte da Europa se encontrava sob ditaduras
autorit§rias. Em  m eu pr·prio tem po de vida (no m om ento em  que escrevo este livro, estou ainda
longe dos quarenta anos), tais prot·tipos do Ilum inism o europeu ocidental, com o na Espanha, em
Portugal e na G r®cia, foram  subm etidos a desventuradas ditaduras.

N os dias de hoje, a U ni«o Europeia ® cada vez m ais intrusiva e hostil ¨ soberania
dem ocr§tica de seus estados constituintes. Enquanto isso, m ovim entos nacionalistas de extrem a
direita e m ovim entos socialistas de extrem a esquerda ainda est«o a todo vapor na Europa ð  e
tanto a extrem a esquerda quanto a extrem a direita n«o lutam  pelo capitalism o e pela liberdade
pessoal, m as sim  por planejam ento centralizado, nacionalism o econ¹m ico, autarquia e diversas
express»es do neom ercantilism o. N «o estejam  t«o seguros de que a Europa tenha encontrado
um a sa²da do cam inho da servid«o.



Cap²tulo 4

ĉN D IA : U M  CA SO  EX EM PLA R D O  FRA CA SSO  SO CIA LISTA

 
 

V oc° sabia?
Å G andhi abriu o cam inho para d®cadas de pobreza na ĉndia
Å O  socialism o, e n«o o legado do colonialism o, foi o m aior causador da m is®ria
econ¹m ica indiana no p·s-guerra
Å O s indianos viam  seus planejadores centrais da m esm a form a que viam  seus antigos
senhores coloniais

 
 
A s form as m ais extrem as de socialism o norm alm ente foram  im plantadas por m ovim entos

pol²ticos que se autodenom inavam  ñcom unistasò. E em bora o socialism o tenha sido um a parte
fundam ental do governo de A dolf H itler ð  ® fundam ental lem brar que Nazi ® um a abrevia«o
de nacional socialista ð , as particularidades da ideologia do Terceiro Reich, com  seu
antissem itism o elim inat·rio, seu rom antism o racial e suas delirantes am bi»es im periais, fazem
dele um  exem plo im perfeito. M eu colega Jonah G oldberg est§ absolutam ente certo ao afirm ar,
com o faz em  Fascism o liberal, que os totalitarism os g°m eos do s®culo X X  s«o varia»es do
m esm o fen¹m eno, em  vez de m anifesta»es filosoficam ente opostas. N o entanto, para nossas
propostas aqui, desassociarem os os dois, ainda que isso n«o oferea qualquer tipo de consolo aos
defensores m odernos do socialism o. Stalin n«o perdia em  m onstruosidade para H itler; Lenin n«o
perdia em  m onstruosidade pa- ra H itler; e Trotsky n«o deixava nada a dever em  m onstruosidade
para Lenin ou Che G uevara.

ñM as isso ® com unism o!ò, ir§ contestar o socialista m oderno. ñEstam os falando de
socialism o! D o socialism o decente, hum ano, dem ocr§tico! Estam os falando sobre o socialism o
sueco, n«o sobre o com unism o sovi®tico.ò

Q ual, precisam ente, seria a diferena entre socialism o e com unism o? O s socialistas afirm am
invariavelm ente que, em  ess°ncia, tudo de ruim  que foi feito em  nom e do socialism o ®
com unism o, enquanto as coisas boas fazem  parte do socialism o. A ssist°ncia m ®dica gratuita?
Socialism o. Repress«o pol²tica? Com unism o. Previd°ncia p¼blica? Socialism o. G ulag?
Com unism o. Essa, no entanto, ® um a vis«o superficial e desonesta. A l®m  de ser um a enorm e e
exagerada sim plifica«o. Q uando se descreve algo em  particular com o socialista ou com unista,
est§ se falando sobre express»es diferentes de um  m esm o fen¹m eno: o m arxism o. O s grandes
l²deres com unistas m uitas vezes descrevem  a si m esm os, seu trabalho e sua filosofia com o
socialistas.



A inda assim , os socialistas e planejadores centrais dos dias de hoje, da Europa ao governo
O bam a, argum entam  que ® injusto coloc§-los no m esm o cam po de atua«o que Lenin ou H o Chi
M inh. Tal obje«o n«o se sustenta, por diversos m otivos. O  prim eiro ® que tem os de ver o m undo
com o ele ®, e n«o com o os fil·sofos gostariam  que fosse. O  segundo ® que a rela«o entre o
socialism o dem ocr§tico e os pesadelos autorit§rios vividos sob o com ando de ditadores com o
Stalin e M ao n«o ® assim  t«o distante quanto os socialistas ocidentais querem  nos fazer acreditar.

Tem os suas pr·prias palavras acerca do assunto. O  opositor m arxista Chistopher H itchens,
que passou boa parte de sua vida com o soldado e pensador influente em  v§rias fac»es
socialistas, ® franco ao adm itir que at® os antiestalinistas da esquerda dem ocr§tica-socialista
estavam  loucos para am pliar a influ°ncia de seus colegas declaradam ente com unistas no Bloco
O riental. ñEm  todo lugar onde encontr§vam os facilidadeò, escreveu ele, ñapoi§vam os suas
causas ð  particularm ente a Frente de Liberta«o N acional no V ietn« ð , cujos objetivos eram
estender o poder sovi®ticoò.[26] Seu irm «o, Peter, um  veterano dos Socialistas Internacionais que
depois rom peria definitivam ente com  os objetivos ut·picos do grupo, conta um a hist·ria
sem elhante:

O s outros socialistas eram  m ais honestos que n·s. D efend²am os um a vis«o extrem ista na qual
fing²am os que a U RSS n«o era culpa dos socialistas ou m esm o dos bolcheviques (que
desej§vam os ser). £ claro que era culpa deles, culpa de pessoas com o n·s, m as fecham os
nossas m entes para isso com  um a teia de desculpas. Fing²am os n«o ser quem  som os e que a
U RSS n«o era o que era.[27]

Contam os tam b®m  com  a vantagem  de poderm os nos voltar ̈ s palavras de nossos principais
pensadores socialistas para ter m elhor avalia«o da rela«o entre o socialism o dem ocr§tico e o
com unism o autorit§rio. O  m aior peri·dico socialista dos Estados U nidos se cham a M onthly
Review. Foi fundado pelo falecido econom ista de H arvard Paul Sw eezy, a quem  o New York
Tim es descreveu com o ño m aior intelectual m arxista do pa²sò.[28] £ um a revista bastante
prestigiosa ð  a prim eira edi«o contou com  um  artigo escrito por A lbert Einstein intitulado ñPor
que o socialism o?ò. O  Professor Sw eezy e seu colega, Leo H uberm an, publicaram  um a cole«o
instrutiva de epigram as relacionando o socialism o ao com unism o. Em  suas pr·prias palavras:

Q ual a diferena entre socialism o e com unism o?
Socialism o e com unism o s«o parecidos por am bos serem  sistem as de produ«o baseados

na propriedade p¼blica dos m eios de produ«o e no planejam ento centralizado. O  socialism o
nasce diretam ente do capitalism o; ® a prim eira form a da nova sociedade. O  com unism o ®
um  desenvolvim ento subsequente ou um  ñest§gio avanadoò do socialism o.

O  socialism o ® o est§gio de transi«o necess§rio do capitalism o ao com unism o.
N «o se deve pensar, diante da distin«o entre socialism o e com unism o, que os partidos

pol²ticos espalhados pelo m undo que se cham am  Socialistas defendam  o socialism o,
enquanto aqueles que se intitulam  Com unistas defendam  o com unism o. N «o ® assim . U m a
vez que o sucessor im ediato do capitalism o s· pode ser o socialism o, os partidos com unistas,



assim  com o os partidos socialistas, t°m  com o objetivo o estabelecim ento do socialism o.[29]

N as palavras de seus principais expoentes, o socialism o ® um  est§gio no desenvolvim ento do
com unism o ð  a cris§lida de onde em ergir§ o inseto m arxista com pletam ente form ado. A s
diferenas entre os dois, segundo as argum enta»es de Sw eeney e H uberm an, s«o em  grande
parte t§ticas e t®cnicas:

O s com unistas acreditam  que t«o logo a classe oper§ria e seus aliados estejam  em  posi«o
para tal, estes devem  prom over um a m udana b§sica no car§ter do Estado; devem  substituir
a ditadura capitalista sobre a classe oper§ria pela ditadura dos oper§rios sobre a classe
capitalista com o o prim eiro passo no processo pelo qual a exist°ncia dos capitalistas,
enquanto classe (m as n«o enquanto indiv²duos), ® extinta e um a sociedade sem  divis«o de
classes entra em  cena. O  socialism o n«o ® constru²do sim plesm ente tom ando o poder e
utilizando os velhos m ecanism os capitalistas de governo; os trabalhadores devem  destruir o
que ® velho e estabelecer seus pr·prios novos aparatos estatais. O  Estado dos trabalhadores
n«o pode perm itir ¨s velhas classes governantes a possibilidade de organizar um a
contrarrevolu«o; deve assim  usar suas Foras A rm adas para subjugar a resist°ncia
capitalista quando esta se m anifestar.

O s socialistas, por outro lado, acreditam  que ® poss²vel fazer a transi«o do capitalism o
para o socialism o sem  que haja um a m udana b§sica no car§ter do Estado. T°m  essa vis«o
porque n«o pensam  no Estado capitalista essencialm ente com o um a institui«o para a
ditadura da classe capitalista, m as sim  com o um  m ecanism o perfeitam ente adequado que
pode ser usado segundo os interesses de qualquer que seja a classe com andante. N «o h§
necessidade, ent«o, de que a classe oper§ria subjugue o velho aparato estatal capitalista e
estabelea o seu ð  a m archa rum o ao socialism o pode ser feita passo a passo dentro do
quadro das form as dem ocr§ticas do Estado capitalista.

A  atitude de am bos os partidos em  rela«o ̈  U ni«o Sovi®tica est§ diretam ente ligada ̈  sua
abordagem  desse tem a. D e m aneira geral, os partidos com unistas glorificam  a U ni«o
Sovi®tica; os partidos socialistas a denunciam  em  diferentes graus. Para os com unistas, a
U ni«o Sovi®tica ® digna do aplauso de todos aqueles que creem  de fato no socialism o, pois foi
ela quem  transform ou o sonho socialista num a realidade; para os socialistas, a U ni«o
Sovi®tica m erece apenas ser condenada por n«o ter constru²do socialism o algum  ð  ou pelo
m enos n«o o socialism o com  o qual sonhavam .[30]

N«o o socialism o com  o qual sonhavam ! Essa ® a ess°ncia dos defensores m odernos do
socialism o: esqueam  o socialism o que tem os, o socialism o que o m undo experim entou ð
julguem -nos pelo socialism o com  o qual sonham os. (Ser§ que eles julgam  os capitalistas pelo
capitalism o com  o qual sonham ? O  capitalism o no qual inova»es com petitivas e voltadas ao
m ercado significam  que as escolas de §reas pobres m elhorem  t«o rapidam ente, em  term os de
qualidade e preo, quanto os iPhones nos bolsos dos alunos dessas escolas? Esse capitalism o?)



£ interessante que Sw eezy e H uberm an ecoam  H ayek e M ises ao enfatizar a diferena entre
bens de consum o (suas com pras no superm ercado, suas posses dom ®sticas) e bens de capital (os
m eios de produ«o: f§bricas, m inas, ind¼strias e outros do g°nero). O s austr²acos viam  a
aloca«o equivocada de bens de capital (cham am -na de ñm au investim entoò) com o o principal
desafio ̈  econom ia socialista. Para Sw eezy e H uberm an, as diferentes atitudes em  rela«o a
bens de capital e bens de consum o definem  as diferenas entre socialism o e com unism o.

 

Livres para escolher
ñU m a das m aiores fontes de obje«o ̈  econom ia livre ® exatam ente porque d§ ̈ s

pessoas o que elas querem , em  vez do que determ inado grupo pensa que devem  querer.
Por tr§s da m aior parte dos argum entos contra o m ercado livre est§ um a falta de
convic«o na pr·pria liberdade.ò

M ilton Friedm an, Capitalism  and Freedom  (Capitalism o e liberdade), 1962

 
Segundo eles, num  regim e socialista os bens de consum o podem  perm anecer com o

propriedade privada. N a verdade, preveem  que um a aplica«o inteligente do planejam ento
centralizado produziria um a su- perabund©ncia de bens de consum o, um  estado de plenitude que
perm itiria a reconstru«o radicalm ente igualit§ria da sociedade que tanto buscam . Sob o
com unism o, dizem , os bens de consum o devem  ser extintos com  outras form as de propriedade
privada:

H § dois tipos de propriedade privada. H § propriedades de natureza pessoal, bens de consum o,
que s«o usados para usufruto pr·prio. H § tam b®m  um  tipo de propriedade privada que n«o ®
de natureza pessoal, a propriedade nos m eios de produ«o. Esse tipo de propriedade n«o ®
para usufruto pr·prio, m as para produzir os bens de consum o. O  socialism o n«o significa
abolir o prim eiro tipo de propriedade privada, com o suas peas de roupa; significa abolir o
segundo tipo de propriedade privada, com o a f§brica que produz peas de roupas.[31]

Em  outras palavras, quando se fala das quest»es am plam ente estruturais da econom ia ð
investim entos, infraestrutura, direitos de propriedade em  larga escala, m ercados de capital,
com ®rcio etc. ð , o socialism o e o com unism o s«o, na an§lise dos principais pensadores
socialistas am ericanos, id°nticos. Exceto pelo status teoricam ente legal dos bens de consum o
privados, as econom ias com unista e socialista devem  ser substancialm ente iguais. O s autores
m inim izam  quest»es de organiza«o pol²tica, em bora deixem  escapar um a pitada de
autoconscientiza«o em  sua alega«o de que ños capitalistas, com o classe (m as n«o com o
indiv²duos)ò, devem  ser erradicados; obviam ente, a hist·ria sanguin§ria do socialism o arm ado
n«o foi com pletam ente negligenciada por seus defensores am ericanos.

Por®m , com o dem onstra habilm ente H ayek, a estrutura pol²tica do socialism o ® em  grande
parte um a resposta ̈ s contradi»es econ¹m icas inerentes ao sistem a. Isso quer dizer que, se as
econom ias socialista e com unista s«o substancialm ente iguais, devem os esperar que as estruturas



pol²ticas socialista e com unista sejam  substancialm ente iguais. Isso n«o significa necessariam ente
que devam os esperar que a Su®cia seja t«o repressiva e retr·grada quanto foi a U ni«o Sovi®tica;
significa que devem os esperar que um a Su®cia socialista tenha aspectos parecidos com  os de
um a Su®cia com unista.

£ dif²cil dissociar tais fatores com o nacionalism o russo, cultura cam ponesa russa, o legado
pol²tico do czarism o e as experi°ncias de guerra russas do car§ter pol²tico da U ni«o Sovi®tica.
M as ® poss²vel tirar das diversas experi°ncias ocorridas em  pa²ses e culturas bem  diferentes, com
tipos de socialism o bem  diferentes, elem entos em  com um  que nos dizem  algo sobre as
caracter²sticas do pr·prio socialism o.

 



Socialism os te·ricos e socialism os em  pr§tica

Tanto para o bem  quanto para o m al, a hist·ria nos oferece um  excelente estudo de caso sobre
com o o socialism o funciona num a cultura ¼nica e com o tipos de socialism o funcionam  em
culturas sem elhantes. N a verdade, tem os um  experim ento realizado na encruzilhada de duas das
m aiores civiliza»es do m undo num  dos m om entos m ais din©m icos e carregados da hist·ria da
hum anidade: China e ĉndia, no fim  da Segunda G uerra M undial.

N a ®poca em  que conquistou sua independ°ncia, em  1947, a ĉndia estava m uitos anos ¨
frente da China, m elhor sobre quase todos os aspectos im agin§veis. A  ĉndia escapara das
devasta»es da Segunda G uerra M undial, enquanto a China fora dilacerada pela guerra civil e
pela brutal invas«o japonesa. N a ĉndia, o dom ²nio colonial brit©nico chegou a um  fim  em  grande
parte pac²fico graas aos esforos de M ohandas K . G handi. Com  sua partida, os ingleses
deixaram  para tr§s um a infraestrutura econ¹m ica bem  desenvolvida e institui»es sociais e
econ¹m icas cruciais, com o um  servio civil profissional altam ente disciplinado e tribunais
independentes. M ais im portante, talvez, foi terem  deixado um  c·digo legal baseado no direito
com um  ingl°s, indiscutivelm ente a m aior institui«o pol²tica da hum anidade, que deixou a ĉndia
em  boa posi«o para se integrar facilm ente ̈  rede de com ®rcio global que em ergiria na ordem
p·s-guerra, catapultando os Estados U nidos, o Jap«o e a reform ulada A lem anha a n²veis nunca
sonhados de prosperidade.

N a Sinosfera, as coisas eram  diferentes. O  dom ²nio colonial brit©nico deixara um  legado
m uito m enos produtivo aos chineses, cuja cultura antiga e orgulhosa era m enos flex²vel e m enos
sincr®tica do que a da ĉndia. Enquanto esta tinha um  longo passado de incorporar influ°ncias de
culturas t«o diversas quanto Portugal e o Im p®rio M ogol em  suas pr§ticas sociais e econ¹m icas, a
China, vendo a si pr·pria com o o Reino M ®dio e o centro do m undo, sem pre ficou de lado.

Com  o fim  da Segunda G uerra, os japoneses se retiraram  da China e os ingleses com earam
a se retirar da ĉndia. A  guerra civil chinesa term inou num  m odus vivendi que viu seu territ·rio
continental sob o dom ²nio das foras com unistas de M ao Zedong, enquanto os nacionalistas
estabeleciam  um a ditadura de partido ¼nico em  Taiw an e H ong K ong voltava ao dom ²nio
brit©nico ap·s a sa²da dos japoneses. A  distribui«o final de poderes e soberanias produziu um a
das grandes experi°ncias socialistas da hist·ria m undial, um  fascinante estudo de caso ð  ao
m esm o tem po tr§gico, resultando na m orte de m ilh»es de chineses e no em pobrecim ento de
gera»es de indianos.

 

U m  com iss§rio entra num  bar...
U m  com iss§rio agr²cola sovi®tico visita um a fazenda coletiva e exige saber com o vem

procedendo a colheita de batatas. ñM aravilhosam ente!ò, responde o respons§vel pela
fazenda. ñTem os tantas batatas que se as em pilharm os, alcanariam  os p®s de D eus!ò O
com iss§rio fecha o rosto e vocifera: ñEsta ® a U ni«o Sovi®tica! N «o tem os D eus!ò N o que
o fazendeiro responde: ñTudo bem , tam b®m  n«o tem os batatas.ò



 
N a China continental, M ao im plantou o socialism o integral. O  m esm o povo chin°s,

entretanto, logo encontrou o cam inho de um  capitalism o quase desenfreado em  H ong K ong. E,
ainda que as doutrinas indoc°ntricas de swaraj (autogoverno) e a filosofia satyagraha de G handi
tenham  recebido m uita ironia, a ĉndia acabaria se voltando para o O cidente e seu antigo
colonizador, assum indo um a form a dem ocr§tica de socialism o aos m oldes de Cam bridge e
Fabian sob a liderana de Jaw aharlal N ehru. Enquanto isso, nas cam adas m ais rem otas da
Sinosfera, um a outrora obscura posse do Sultanato de Johor, Cingapura, se veria no cam inho da
independ°ncia, que alcanou em  1965 ð  e, m ais im portante, no cam inho para se tornar um a das
na»es m ais capitalistas e globalizadas do m undo.

Sob m uitos aspectos, cada um a dessas sociedades estava se reform ulando com pletam ente, e
apenas a ĉndia fora poupada da tem pestade de ferro e fogo que foi a Segunda G uerra M undial. O
povo chin°s se ergueu das cinzas de um a guerra dupla e tentou construir sua utopia socialista no
territ·rio continental, enquanto seus com patriotas alhures ð  com  quem  com partilhava um a
cultura, um a l²ngua e um a hist·ria ð  se afastavam  do socialism o, prim eiro em  H ong K ong e
depois em  Taiw an. N o m eio-tem po, o enclave am plam ente diferente, m as profundam ente
chin°s de Cingapura, encontraria sua pr·pria estrada. Em  poucas d®cadas, o m undo ganharia um
exem plo v²vido que ilustrava as diferenas pr§ticas entre o socialism o totalit§rio chin°s, o
socialism o dem ocr§tico indiano e o capitalism o de H ong K ong. O s resultados dessa experi°ncia
deveriam  encerrar o caso contra o socialism o, m as seus defensores perm anecem  curiosam ente
im unes ̈ s provas.

 



O  que G andhi m oldou

A  ĉndia desafia qualquer generalidade. Seu povo ® bastante diverso. Sua hist·ria ® um a baderna e
a pol²tica, ca·tica. A  confus«o desconcertante de suas cidades e povoados cont°m  praticam ente
todos os aspectos da exist°ncia hum ana, com  o sublim e e o tenebroso nunca m uito distantes.
A lexandre, o G rande, Isl«, Budism o, o Im p®rio Brit©nico, o Im p®rio M ogol, o Im p®rio Portugu°s
ð  todos entraram  e sa²ram  do Vale do Indo e todos foram  transform ados pelo encontro com
essa cultura.

N «o ® surpresa algum a que duas das m aiores figuras do s®culo X X  adentraram  o palco da
hist·ria pela ĉndia. Ironicam ente, am bos os gigantes hist·ricos eram  fisicam ente dim inutos:
M adre Teresa, a freira albanesa que nos deu um  exem plo de santidade m oderna, e M ohandas
K aram chand G andhi, conhecido com o ñM ahatm aò ou ña grande alm aò, um a figura igualm ente
santificada que fez carreira num a form a bastante espiritualizada de pol²tica.

N o O cidente, G andhi ® adm irado de m aneira uniform e. £ at® m ais reverenciado que M adre
Teresa; ® dif²cil im aginar a publica«o nos Estados U nidos de um  livro sobre G andhi com o The
M issionary Position (A posi«o m ission§ria), de Chistopher H itchens, um  ataque brutal e m alicioso
contra M adre Teresa. Talvez encontrasse um  m ercado m aior na ĉndia, onde o legado de G andhi
® contestado com  m aior veem °ncia, apesar de ser devidam ente considerado o pai da na«o.

O s indianos t°m  vis»es conflitantes sobre G andhi por diversos m otivos, sendo o principal o
consentim ento dado ̈  partilha da ĉndia, que resultou no ocidente de inclina«o isl©m ica dando
origem  a um  novo pa²s: o Paquist«o. M as h§ um a reavalia«o silenciosa em  curso das ideias
pol²ticas e econ¹m icas de G andhi, que s«o bastante confusas.

G andhi, com o a m aioria dos socialistas, era no fundo um  pensador m oral, e n«o econ¹m ico.
D iferentem ente dos socialistas ocidentais, era bastante franco ao adm itir que preferia ver
indianos pobres vivendo sob seu sistem a a indianos ricos sob outro regim e. D efendia um a esp®cie
de autoconfiana que nos faz lem brar m ais Thom as Jefferson do que M arx ou seus ep²gonos.
G andhi descreveu seus pensam entos num a carta a Leon Tolstoi:

A  independ°ncia com ea na base. D eve-se construir um a sociedade onde cada vilarejo seja
autossustent§vel e capaz de cuidar de seus pr·prios neg·cios. Esse ser§ treinado e estar§
preparado para perecer na tentativa de se defender de qualquer investida externa. Isso n«o
exclui a depend°ncia ou a ajuda de vizinhos ou do m undo. Ser§ um  acordo livre e volunt§rio
de foras m ¼tuas. N essa estrutura com posta de in¼m eros povoados, haver§ apenas c²rculos
que se alargam , jam ais ascendentes. A  vida n«o ser§ um a pir©m ide com  o topo sustentado
pela base, m as sim  um  c²rculo oce©nico cujo centro ser§ o indiv²duo. D essa m aneira, a
circunfer°ncia m ais externa n«o ter§ o poder de subjugar o c²rculo m ais interno, m as dar§
fora a todos dentro dele e tirar§ suas pr·prias foras de l§.[32]

Esse sistem a de povoados autossuficientes m as interligados ficou conhecido com o gram
swaraj e carrega consigo a m arca ¼nica da im agina«o m oral e est®tica de G andhi. Carrega



tam b®m  a m arca de sua ingenuidade, que era volunt§ria e o levou a refutar o com ®rcio, os
investim entos e a tecnologia, criando um a cultura m oral e pol²tica que deixou seu povo sujeito ao
em pobrecim ento e a um a extrem a vulnerabilidade diante de vicissitudes econ¹m icas norm ais
que outras culturas econ¹m icas m ais sofisticadas conseguem  lidar com  relativa facilidade. Era
especialm ente hostil a investim entos em  ind¼stria e tecnologia, caindo na fal§cia da cria«o de
em pregos que unem  o valor do trabalho ao valor dos bens produzidos pelos em pregados. ñN «o se
rendam  de im ediato ao desenvolvim ento prom ovido pela tecnologiaò, alertou ele. ñPrim eiro,
avaliem  o im pacto que isso ter§ nos em pregos e, consequentem ente, no bem -estar dos
pobres.ò[33]

A qui vem os G andhi articulando algo parecido com  a teoria do valor-trabalho de M arx, ao
interpretar equivocadam ente o problem a da valoriza«o do trabalho. Ele n«o com preendia que
na realiza«o de um  trabalho n«o h§ um  valor inerente, e que o valor do trabalho vinha do valor
das coisas produzidas por esse trabalho. Voc° pode atingir um  ²ndice de em prego de 100%  ao
pagar para que as pessoas cavem  buracos pela m anh« e os preencham  ̈  tarde, m as isso n«o
tornar§ a sociedade m ais rica. A  preocupa«o de G andhi com  os pobres ao nosso redor era t«o
adm ir§vel quanto a de M adre Teresa. D iferentem ente dela, entretanto, G andhi teve participa«o
na cria«o de um  sistem a desastroso de pol²tica e econom ia que foi especialm ente devastador
para os pobres.

D a m esm a form a que G andhi dem onstrava hostilidade em  rela«o ao desenvolvim ento
tecnol·gico, que poderia ter m ultiplicado o valor do trabalho dos pobres da ĉndia, enriquecendo
tanto os trabalhadores quanto o pa²s, tam b®m  era hostil ao com ®rcio, interno e externo. Sem
d¼vida, m uito disso era um a rea«o ¨ coloniza«o hist·rica indiana por grandes foras
com erciantes ð  particularm ente portuguesas e brit©nicas ð  e ao fato de que o enorm e
cam pesinato indiano, que subsistia de agricultura prim §ria e artesanato, vinha h§ m uito sendo
explorado pelos poderosos locais, que por sua vez enriqueceram  com  o com ®rcio do pa²s ou
estavam  associados ̈ s foras do com ®rcio.

A  filosofia de autossufici°ncia de G andhi, cham ada Swadeshi, evita o com ®rcio de bens e de
capital e, dessa form a, rejeita ideias econ¹m icas fundam entais, com o a divis«o do trabalho e a
vantagem  com parativa. Com o de h§bito, G andhi n«o deu m uita aten«o ¨s consequ°ncias
econ¹m icas pr§ticas de sua filosofia, concentrando-se nos aspectos m orais do argum ento:
ñSwadeshi ® aquele esp²rito em  n·s que requer que sirvam os nossos vizinhos im ediatos antes dos
outrosò, escreveu, ñe que utilizem os artigos produzidos em  nossa vizinhana, em  vez daqueles
produzidos em  locais m ais rem otos. Com  isso, servim os ̈  hum anidade com  a plenitude de nossa
capacidade. N «o podem os servir ̈  hum anidade negligenciando nossos vizinhos.ò[34]

O  pensam ento econ¹m ico cl§ssico defende que, se som os bons em  cultivar arroz e nossos
vizinhos s«o bons em  pescar, devem os nos especializar no cultivo de arroz, enquanto eles se
especializam  na pesca, e am bos os lados fazem  com ®rcio, resultando em  m ais arroz e m ais peixe
para todos. A o fazer com  que grupos diversos se especializem  na §rea em  que se destacam , a
produtividade geral da econom ia aum enta e todos desfrutam  um  padr«o m ais elevado de vida.



O s econom istas cl§ssicos cham am  isso de ganhos do com ®rcio ð  m as G andhi n«o queria nem
saber: rejeitou tal conceito por m otivos m orais. Em  vez de ajudar seu povo a prosperar da
m esm a m aneira com o as grandes foras do com ®rcio enriqueceram  na ĉndia, encorajou que
todos adotassem  exatam ente o m esm o m odo de econom ia de subsist°ncia ð  um  pouco de
agricultura, outro pouco de tecelagem  rudim entar ð , que originalm ente deixara os indianos
sujeitos ̈  explora«o colonial.

G andhi afirm ou que estava usando a hum anidade e os interesses hum anos com o o centro de
sua econom ia. Certa vez, ao ser contestado por um  cr²tico m arxista m ilitante, que lhe disse que
seu espiritualism o n«o tinha qualquer valor por n«o ter qualquer sentido econ¹m ico, G andhi
respondeu que econom ia algum a possu²a valor se n«o tivesse um  sentido m oral de acordo com  o
esp²rito hum ano. A lgu®m  poderia ter perguntado a ele: ñD e que vale sua preocupa«o pelos
pobres se sua filosofia os m ant®m  em  condi«o de pobreza? O u, na verdade, se os deixa ainda
piores do que estavam  antes?ò

N um a palestra de 1973 sobre a econom ia gandhiana, E.F. Schum acher expandiu as ideias de
G andhi, afirm ando que o m odelo de desenvolvim ento econ¹m ico da ®poca deixava os pobres
num a situa«o irrem edi§vel, abandonados diante de um  d®ficit m althusiano de recursos:

£ am plam ente aceito o fato de que h§ lim ites para o crescim ento diante dos padr»es
estabelecidos, de m odo que, em  toda a sua probabilidade, as tend°ncias estabelecidas nos
¼ltim os 25 anos n«o poderiam  ter seguim ento nem  que todos assim  desejassem . O s recursos
f²sicos necess§rios sim plesm ente n«o existem  e a natureza que nos cerca, o ecossistem a, n«o
suportaria as dem andas. G andhi sem pre soube, e os pa²ses ricos agora com eam
relutantem ente a aceitar, que sua aflu°n- cia teve por base o esgotam ento do m undo. O s
Estados U nidos, com  5,6%  da popula«o m undial, vinha consum indo cerca de 40%  dos
recursos m undiais, sendo a m aioria n«o renov§vel. Tal estilo de vida n«o poderia ser
alargado para toda a hum anidade. A  verdade que agora est§ vindo ̈  tona ® que o m undo n«o
poderia de fato sustentar os Estados U nidos, quanto m ais os Estados U nidos som ados ¨
Europa, ao Jap«o e a outros pa²ses altam ente industrializados.[35]

Ironicam ente, essas observa»es foram  publicadas em  G andhi no m undo contem por©neo ð
em  1997, logo quando a ĉndia com eava a adotar o capitalism o de estilo ocidental que era um
an§tem a para G andhi e seus contem por©neos. O  que Schum acher n«o percebeu, assim  com o
n«o o teria feito G andhi, ® que os m esm os Estados U nidos que consum iam  40%  dos recursos
globais tam b®m  produziam  40%  das riquezas do m undo. Em  outras palavras, o m ais chocante
n«o ® o fato de que poucas pessoas estivessem  consum indo tanto, m as de que poucas pessoas
estivessem  produzindo tanto. A  econom ia gandhiana, obcecada pelo problem a do desem prego,
poderia ter se beneficiado bastante diante de tal com preens«o.

Em  vez de se espelhar no m odelo econ¹m ico am ericano, o herdeiro pol²tico im ediato de
G andhi, Jaw aharlal N ehru, se voltou para o socialism o adm inistrativo que esteve em  voga
durante seus tem pos de estudante em  Cam bridge. Enquanto as ideias de G andhi eram  et®reas e



filos·ficas, form ando um  em aranhado nebuloso de ideais e ideologias, preconceito e supersti«o,
as ideias de N ehru partiam  de um  socialism o dem ocr§tico direto da Sociedade Fabiana inglesa, e
ele decidiu juntar um a vers«o in·cua do m arxism o ¨s bases m orais estipuladas por G andhi.
Enquanto G andhi falava sobre a ñfora da alm aò e sobre o poder m oral, N ehru com earia a
construir um  Estado industrializado de ao e concreto, decretando ñplanos de cinco anosò ao
estilo sovi®tico que fracassaram  exatam ente com o M ises e H ayek teriam  previsto ð  e que
colocaram  a ĉndia no cam inho da servid«o, na m edida em  que a burocratiza«o do planejam ento
centralizado foi acom panhada pela inevit§vel centraliza«o do poder. U m a gera«o depois de
adotar o socialism o dem ocr§tico, a ĉndia recorreria ¨ autocracia, e a filha de N ehru com
m aiores dotes socialistas, Indira G andhi, tom ou posse com o ditadora. Econ¹m ica e politicam ente,
o socialism o se tornaria um  desastre para a rep¼blica em ergente ð  que levaria quase cinquenta
anos para se recuperar.

 



A  ĉndia socialista: espalhando a pobreza

Fazendo um  contraste, considere que, ao m esm o tem po que a ĉndia finalm ente abriu sua
econom ia no final dos anos 1990, a pequena e destem ida H ong K ong ð  um  antigo porto de
piratas que fora destroado na Segunda G uerra M undial, ocupado pelos japoneses, viu dois teros
de sua popula«o desaparecer na form a de refugiados ou baixas de guerra, am eaado pela China
de M ao e governado por um  poder colonial estrangeiro ð  se tornara um a das na»es m ais ricas
do m undo dentro de poucas d®cadas. Enquanto os herdeiros de G andhi se preocupavam  em  criar
trabalhos de m entirinha para as legi»es de desem pregados indianos, H ong K ong vinha
anunciando seu ñcapital hum anoò ð  a fora de trabalho altam ente produtiva que ajudou a
transform ar sua econom ia. E n«o foi por acidente que H ong K ong decidiu lanar suas fichas
sobre o ñcapital hum anoò: al®m  de estar geograficam ente bem -localizada para se beneficiar do
com ®rcio oce©nico, o pa²s praticam ente n«o possu²a recursos naturais, ao passo que a ĉndia
contava com  vastos cam pos de terra ar§vel, florestas, m inerais, portos de §gua quente e assim
por diante.

O  PIB per capita de H ong K ong cresceu 8.700%  de 1961 a 1997, seus portos passaram  a
rivalizar com  gigantes m undiais com o N ova York e Roterd« e suas com panhias de navega«o
chegaram  a ponto de fazer frente ̈  long²nqua dom ina«o grega. E a ascens«o de H ong K ong n«o
foi o sucesso de um  hom em  s·: conform e apontado pelo coeficiente de G ini, a popula«o do
territ·rio tornou-se econom icam ente m ais equilibrada ̈  m edida que o pa²s enriqueceu.

 

A  resposta: nada de socialism o
ñSegundo as ¼ltim as estat²sticas, a renda per capita em  H ong K ong ® quase id°ntica ̈

dos Estados U nidos. Isso ® quase inacredit§vel. A qui estam os n·s ð  um  pa²s de 260
m ilh»es de pessoas, que se estende de um  oceano a outro, com  in¼m eros recursos, um
passado de duzentos anos de crescim ento m ais ou m enos est§vel, supostam ente a na«o
m ais poderosa e rica do m undo, e, ainda assim , seis m ilh»es de pessoas vivendo num a
m in¼scula ilhota, com  recursos desprez²veis, consegue alcanar um a renda per capita
elevada assim . Com o podem ?ò

M ilton Friedm an, The H ong Kong Experim ent (A Experi°ncia de H ong Kong), 1998

 
A  ĉndia, por sua vez, continuou sendo um a sociedade altam ente estratificada. Em  vez de se

voltar para o com ®rcio exterior, voltou-se para o interior, guiada pelas ideias rom ©nticas do
socialism o e da autossufici°ncia. O  resultado foi a pobreza. ñD escobriu-se que a m in¼scula H ong
K ong arrecadava m ais com  suas exporta»es do que toda a ĉndiaò, escreveu o econom ista
indiano G urcharan D as. ñA  parcela da ĉndia no com ®rcio m undial caiu de 2,2%  em  1947 para
0,5%  em  1990.ò[36] Isso significa que, depois de 43 anos de independ°ncia e autogoverno, a
ĉndia perdera 77%  de sua parcela no com ®rcio global.

O  cam inho da ĉndia rum o ̈  servid«o com eou com  a pol²tica espiritualizada de G andhi, m as



foi N ehru, inspirado pelo socialista brit©nico H arold Laski, quem  construiu o Estado socialista sob
o qual o pa²s penaria por d®cadas. O  tipo de socialism o im plantado por N ehru era de vertente
dem ocr§tica, m as o estudante de socialism o n«o deveria se surpreender ao constatar que esse se
identificava bastante com  os dois m aiores Estados socialistas n«o dem ocr§ticos de sua ®poca ð  a
U ni«o Sovi®tica e a China de M ao ð  e neles se espelhava para governar. A inda que tivesse
chegado a um a conclus«o diferente daquela dos cr²ticos m odernos do socialism o, N ehru pareceu
entender que a organiza«o pol²tica dos Estados socialistas, em bora um a quest«o de
consequ°ncias reais, era secund§ria e subordinada ̈  organiza«o econ¹m ica desses Estados. O
socialism o na ĉndia dem ocr§tica lem brava m uito o socialism o na U RSS n«o dem ocr§tica.

N ehru, com o a m aioria de seus colegas fabianos, tinha um a vis«o am plam ente rom ©ntica do
socialism o, um  fato que o cegou para a am eaa m ilitar representada por seu vizinho socialista ao
leste. A creditando no slogan socialista H indi-Chini bhai bhai ð  ñIndianos e chineses s«o irm «osò
ð , N ehru n«o tom ou qualquer precau«o contra as preda»es purulentas de M ao Zedong. O s
socialistas eram  partid§rios autodeclarados da paz, e isso parecia ser suficiente para N ehru, que
foi pego com  a guarda baixa quando o Ex®rcito Verm elho chin°s invadiu seu pa²s em  1962 e
anexou o territ·rio contestado de A ksai Chin, pr·xim o ̈  fronteira tibetana, enquanto o resto do
m undo estava concentrado na Crise dos M ²sseis de Cuba, outro caso curioso de pacifism o
socialista.

Em bora N ehru tenha sido um  dos prim eiros l²deres m undiais a reconhecer a China
com unista e tenha defendido sua agress«o na Coreia, um a invas«o arm ada era suficiente para
azedar at® um  rom ance socialista com o aquele. M as N ehru continuou apaixonado pela U ni«o
Sovi®tica, em  particular com  seu m odelo restrito de adm inistra«o econ¹m ica centralizada,
conhecida com o piatiletka ou plano de cinco anos.

A  vers«o indiana do plano de cinco anos foi a pedra fundam ental da abordagem  de N ehru ao
desenvolvim ento econ¹m ico, e seu desenvolvim ento e im plem enta«o sugerem  que a vers«o de
N ehru do socialism o era de certa form a m ais livre e m enos ideol·gica do que as vers»es
institu²das em  M oscou e Pequim , em bora essa seja um a quest«o m uito dif²cil de avaliar. N o lugar
de um a adm inistra«o estatal direta de todos os aspectos da vida econ¹m ica, N ehru preferiu um
sistem a m isto, em  que o governo nacionalizava as ind¼strias no alto com ando da econom ia, com o
as sider¼rgicas e grandes ind¼strias, ao m esm o tem po que usava um  sistem a de licenas,
subs²dios, regulam enta»es e cart®is para alcanar objetivos pol²ticos e econ¹m icos socialistas,
tanto no setor p¼blico quanto no privado. N ehru estava aberto a certo n²vel de
em preendedorism o, m as queria que o Estado fosse o m aior em preendedor da sociedade.

Para ajud§-lo em  sua vis«o, N ehru (com o Roosevelt antes dele e com o todos os partidos
socialistas desde ent«o) recorreu ao m aior e m ais inteligente talento de planejam ento central
dispon²vel, encontrando tal instrum ento na figura de P.C. M ahalanobis, um  reconhecido
m atem §tico e estat²stico. M ilton Friedm an, um  dos m aiores econom istas do s®culo X X  e algu®m
que n«o dem onstrava entusiasm o pelo planejam ento centralizado, conhecia M ahalanobis e lhe
deu alguns conselhos em  particular, que seriam  publicados anos m ais tarde:



M ahalanobis com eou com o m atem §tico, dem onstrando grande talento. M atem §ticos
talentosos geralm ente t°m  suas capacidades reconhecidas em  idade relativam ente precoce.
Cientes de suas pr·prias habilidades e trabalhando num  cam po absoluto, tendem , em  m inha
opini«o, a se tornar perigosos quando se aventuram  em  planejam entos econ¹m icos.
D esenvolvem  planos espec²ficos e detalhados nos quais confiam , sem  talvez perceber que o
planejam ento econ¹m ico n«o ® um a ci°ncia absoluta com o a m atem §tica.[37]

Certam ente n«o ®, e o planejam ento centralizado da econom ia indiana acabou se m ostrando
t«o desastroso quanto o das econom ias russa e chinesa, ainda que n«o tenha sido acom panhado
pela viol°ncia pol²tica quase genocida lanada nesses dois baluartes da pureza socialista. Seria
poss²vel ocupar bibliotecas inteiras com  as estat²sticas que docum entam  o terr²vel desem penho da
econom ia indiana durante esse per²odo, m as os n¼m eros n«o capturam  a estagna«o subsequente
da sociedade e o enorm e desperd²cio de vidas hum anas causado por esse em pobrecim ento
desnecess§rio.

Em bora as estat²sticas sejam  um a m edida ¼til, talvez seja m ais revelador descobrir que os
dois term os m ais populares para caracterizar a econom ia indiana durante esse per²odo sejam
express»es de desgosto e autodegrada«o nacionais. O  aparato de regulam enta«o e
licenciam ento que N ehru im p¹s ao pa²s com  o intuito de cuidar dos interesses dos pobres
obviam ente n«o atingiu tal objetivo. Em  vez disso, tornou-se, com o em  todos os pa²ses socialistas,
um a fonte de corrup«o barata. A ssim , os indianos deram  ao sistem a o apelido de ñlicena rajò
ð  raj era o term o utilizado para descrever os odiados ocupantes coloniais brit©nicos. O s indianos,
a quem  a hist·ria transm itiu um  senso de ironia que certam ente age com o um  m ecanism o
psicol·gico de sobreviv°ncia, com preenderam  que seus planejadores centrais haviam , em  nom e
da liberta«o e do desenvolvim ento nacionais, se transform ado em  analogias precisas de seus
antigos m estres coloniais. Encontravam -se na m esm a posi«o que os anim ais ao fim  de A
revolu«o dos bichos, incapazes de distinguir os porcos rec®m -arbitr§rios dos fazendeiros contra
os quais se rebelaram .

O  segundo term o descrevia os ganhos desprez²veis da econom ia indiana desde o tem po de
sua independ°ncia at® a im planta«o de grandes reform as econ¹m icas nos anos 1990, enquanto
os povos ent«o retr·grados e em pobrecidos da Coreia do Sul e de H ong K ong enriqueciam  com  a
ascens«o dos Tigres A si§ticos. Certam ente reconhecendo que a estagna«o econ¹m ica indiana se
dera em  grande parte ao legado da pol²tica espiritualizada e da econom ia m oralizada de G andhi,
tal herana foi ironicam ente descrita com o a ñtaxa hindu de crescim entoò.

A  proem in°ncia desses dois term os ® algo pequeno, por®m  revelador. A s na»es, assim
com o os indiv²duos, podem  sofrer crises de confiana e de autoavers«o. E o decl²nio indiano sob
a batuta do socialism o, a doutrina econ¹m ica m ais progressiva de sua ®poca, ideia endossada
pelos intelectuais m ais c®lebres daquele tem po, certam ente deve ter sido inexplic§vel. A inda
m ais surpreendente deve ter sido o fato de que aqueles que evitaram  o socialism o e o
planejam ento racional da econom ia, atuando em  enclaves sem  recursos com o H ong K ong,



Cingapura e Taiw an, haviam  enriquecido de m odo estupendo. O  desem penho da ĉndia n«o foi
apenas m in¼sculo em  rela«o ao crescim ento m ete·rico de H ong K ong, m as estava um  ponto e
m eio abaixo do ²ndice m ®dio de crescim ento do Terceiro M undo entre 1950 e 1980.

 

Servios particulares para m im , n«o para ti
ñK .N . Raj, reconhecido econom ista desenvolvim entista e professor, al®m  de ser um

dos arquitetos do plano indiano, m orreu na quarta-feira. Tinha 85 anos.ò
ñO  dr. Raj ð  que foi o conselheiro econ¹m ico de prim eiros-m inistros, de Jaw aharlal

N ehru a P.V. N arasim ha Rao, e ditou o ritm o do crescim ento econ¹m ico indiano desde o
prim eiro plano quinquenal ð  enfrentava problem as de sa¼de havia algum  tem po. O
paciente chegou aqui ao hospital particular no s§bado com  sinais de febre e respirando com
dificuldade, m orrendo ap·s um a parada card²aca ¨s duas horas e quarenta m inutos da
tarde.ò [°nfase acrescentada]

O bitu§rio de K .N . Raj, que ajudou a esboar o prim eiro plano quinquenal indiano, The
H indu, 2010

 
ñA  hist·ria ® cheia de ironias im previs²veisò, escreveu Jagdish Bhagw ati em  India in

Transition (A ĉndia em  transi«o), um a an§lise inteligente das prim eiras reform as econ¹m icas do
pa²s. Ele continua:

O  per²odo p·s-guerra, agora nos anos 1980 adentrando sua quarta d®cada, com eou com  um
forte desem penho econ¹m ico, al®m  da sim patia e da aprova«o ocidental em  rela«o aos
esforos e ideias desenvolvim entistas indianos. Term inou com  um a econom ia em  s®rias
dificuldades e, pior, com  a percep«o de que o pa²s n«o s· escolhera o cam inho econ¹m ico
errado, m as tam b®m , em  consequ°ncia, se m arginalizara na econom ia global. A s realidades
econ¹m icas n«o podem  ser ignoradas, e o fracasso indiano deve ser analisado
cuidadosam ente, um a vez que ele e suas causas s«o m ais com plexos do que se acredita,
ainda que haja tam b®m  sucessos com pensat·rios.[38]

D e m aneira perceptiva, Bhagw ati deu ̈ quele cap²tulo o t²tulo de ñO  m odelo que n«o podiaò,
acrescentando:

Perm ita-m e enfatizar que pa²ses com o a Coreia do Sul e Taiw an, que cresceram  m uito m ais
do que a ĉndia no per²odo p·s-guerra at® os dias de hoje, tiveram  um  im pacto substancial em
seus padr»es de vida. Para se ter um a ideia da fora desse argum ento, ou seja, de que o
fraco desem penho indiano afetou suas perspectivas de elevar o padr«o de vida, ® preciso
com preender a fora dos juros com postos. Caso o PIB da ĉndia crescesse entre 1960 e 1980
na m esm a velocidade daquele da Coreia do Sul, hoje som aria 531 bilh»es de d·lares, em  vez
dos atuais 150 bilh»es ð  ultrapassando o do Reino U nido, igualando o da Frana e
alcanando o dobro do PIB chin°s. A  renda per capita indiana seria de 740 d·lares, em  vez
de 260; m esm o que os benef²cios do crescim ento fossem  distribu²dos desigualm ente, n«o ®



dif²cil im aginar que a m aioria da popula«o pobre estaria em  m elhores condi»es.[39]

A  outra grande ironia ® que a ĉndia certa vez foi sin¹nim o de riqueza e extravag©ncia.
Avaliando sua lam ent§vel situa«o antes das reform as de m ercado livre, os indianos constataram
que m og·is, portugueses e brit©nicos n«o tinham  ido ̈  ĉndia por esta ser um  pa²s pobre, m as sim
porque eram  ricos ð  grandiosam ente ricos, na verdade, sendo respons§veis por m ais de 1/5 de
toda a produ«o m undial no in²cio do s®culo X V III. N a m esm a ®poca, eram  um a das m aiores
pot°ncias m anufatureiras, com  suas ind¼strias t°xteis de dar inveja ao m undo. O  pa²s tinha um
sistem a sofisticado de bancos e finanas. A l®m  disso, em bora a repress«o pol²tica e a explora«o
da era colonial n«o deva ser subestim ada, a ĉndia em ergiu com o um a na«o independente com
os benef²cios dos sistem as brit©nicos e padr»es de legisla«o e adm inistra«o p¼blica a seu lado
ð  e foi a falta de tais institui»es prol²ficas, com o docum entou H ernando de Soto em  The
M ystery of Capital (O  m ist®rio do capital), que destinou tantas outras na»es ¨ pobreza e ao
fracasso. ñD ado o enorm e super§vit financeiro, um a classe tecel« especializada, grandes
exporta»es, terras ar§veis em  abund©ncia e um a produtividade razo§vel,ò pergunta D as, ña
quest«o ®: por que um a eco- nom ia industrial m oderna n«o nasceu na ĉndia? O u m elhor: por que
a ĉndia em pobreceu?ò[40]

 



O nde tudo deu errado

Enquanto os m arxistas e os cr²ticos p·s-colonialistas atribuem  o em pobrecim ento indiano ¨s
predat·rias foras coloniais brit©nicas, existe pouco fundam ento para sustentar tal alega«o.
Com o destacou D as, a evid°ncia econ¹m ica sugere que as opera»es coloniais da G r«-Bretanha
constitu²ram  um  ganho econ¹m ico bruto para a ĉndia. O  problem a, com o teriam  previsto M ises e
H ayek, era o planejam ento econ¹m ico central. A inda que o socialism o indiano tenha sido
politicam ente diferente do socialism o extrem o da U ni«o Sovi®tica e da China de M ao, e em bora
sua arregim enta«o econ¹m ica tenha certam ente sido m enos radical e m ais liberal, o aparato de
im planta«o foi o m esm o: o plano governam ental, o planejador governam ental e a autoridade de
planejam ento governam ental.

D evido ̈  im possibilidade de assegurar e organizar o conhecim ento necess§rio para conduzir
um  planejam ento econ¹m ico racional, os planos quinquenais da ĉndia eram  t«o defeituosos
quanto os planos sovi®ticos, que se tornaram  alvo de desd®m  e ridiculariza«o nos anos da G uerra
Fria, tanto no m undo livre quanto do outro lado da Cortina de Ferro.

 

U m  longo cam inho pela frente
ñA inda que nos ¼ltim os anos a ĉndia tenha desenvolvido um a econom ia de alto

crescim ento ao desm antelar grande parte da arquitetura da licena raj, o pa²s ainda ®
atorm entado por vest²gios do socialism o, com o m ostra o seguinte relato: óFazendeiros em
V idarbha, na ĉndia, foram  obrigados a vender suas terras ao regim e socialista por um
preo m uito m ais baixo que o valor de m ercado. A s leis socialista-com unistas indianas, que
dem onstram  pouco respeito aos direitos de propriedade do indiv²duo, autoriza a
adm inistra«o a tom ar posse e desprover um  indiv²duo de sua terra e propriedade, ao
m esm o tem po que perm ite que o governo estabelea o valor do terreno. O s vendedores,
vitim izados, n«o podem  barganhar ou rejeitar o que lhes ® im posto. D e qualquer form a, o
governo tom ar§ posse da propriedade ð  tem  autoridade para tal: ® o m aior m afioso que
existe, e assim  todo roubo, saque e confisco ® feito de m aneira legal; a v²tim a nem  m esm o
pode reclam ar... O  prosseguim ento de um a legisla«o ditatorial com o esta ® justificada por
seus defensores socialista-com unistas, que dizem  que, haja vista que o governo usar§ o
terreno para o bem -estar p¼blico (estradas etc.), este deve ser autorizado a se apossar da
terra de propriet§rios insubm issosôò

Sudha A m it, com entarista indiano, D onôt Steal: The G overnm ent H ates Com petition
(N«o roube: o governo detesta concorr°ncia), 2007

 
O  planejador de N ehru, M ahalanobis, era, para todos os efeitos, um  hom em  brilhante,

totalm ente com prom etido com  a m elhoria de seu pa²s. M as seu plano, com o docum entou D as,
tinha falhas profundas e incorrig²veis. O s planos quinquenais n«o eram  apenas irrealistas, m as a
tentativa de im plem entar um  planejam ento centralizado foi nociva ao desenvolvim ento indiano e
deixou sua pol²tica p¼blica altam ente deform ada. Seguindo a filosofia Swadeshi de G andhi,



buscou substitutos para a im porta«o e evitou o com ®rcio, voltando o foco para o interior durante
esse processo. Seguindo as instru»es do socialism o, Fabiano de N ehru estabeleceu um a enorm e
gam a de em presas p¼blicas nas quais o Estado tentou desem penhar o papel de em preendedor;
um  sistem a que n«o era s· ineficaz, m as tam b®m  m onopolista, um a vez que as em presas
adm inistradas pelo Estado deixavam  a com peti«o privada fora do m ercado.

D a m esm a m aneira, a ñlicena rajò sufocou o em preendedorism o privado e se certificou de
que o pouco capital do m undo exterior que conseguisse chegar ¨ ĉndia encontraria poucos
projetos para financiar. A  distor«o subsequente tanto da iniciativa privada quanto do enorm e
setor p¼blico garantiu que um a quantidade m assiva de capital fosse m al utilizada em
investim entos ruins e em presas im produtivas e voltadas ̈  pol²tica. Isolados do resto do m undo por
sua hostilidade ao com ®rcio e a investim entos externos, os indianos perderam  o contato com  as
correntes din©m icas de pensam ento, especialm ente aquelas que tratavam  do desenvolvim ento e
do uso da tecnologia.

N a base de tudo isso estava um a hostilidade ̈  com peti«o, um  sentim ento que ainda hoje ®
ouvido nas vozes daqueles que se op»em  ao com ®rcio global e ̈  abertura dos m ercados. Segundo
D as, M ahalanobis ñpresum iu que a com peti«o fosse im oralò.[41] M as a com peti«o ð
diferentem ente do planejam ento centralizado ð  incentiva a produtividade, disponibilizando m ais
e m elhores produtos a preos m ais baixos. A  com peti«o necessita de inova«o e investim ento. A
com peti«o ® o m otivo pelo qual H ong K ong e Cingapura enriqueceram , enquanto a ĉndia
cam baleou at® 1997, quando abriu sua econom ia e com eou sua not§vel transform a«o num a
grande pot°ncia econ¹m ica m undial. A  com peti«o ® a ant²tese do planejam ento centralizado. £
tam b®m  a raz«o pela qual o iPhone em  seu bolso ® um a m aravilha da engenharia e da econom ia,
enquanto a escola p¼blica na esquina ® um a porcaria.



Cap²tulo 5

A S RA ĉZES PRU SSIA N A S D O  SO CIA LISM O  A M ERICA N O

 
 

V oc° sabia?
Å O  progressism o am ericano foi altam ente influenciado por pol²ticas autorit§rias e
socialistas prussianas
Å O  sistem a escolar p¼blico dos Estados U nidos ® baseado no m odelo prussiano do
s®culo X IX
Å A  educa«o p¼blica procura transform ar alunos em  servos ¼teis ao Estado

 
 
A  literatura que docum enta as ideias por tr§s do socialism o constitui um a excelente leitura ð

filos·fica, bastante m oral e s®ria. A o ler as palavras de M ohandas K . G andhi, desejem os de todo
o cora«o que a ess°ncia hum ana de sua vis«o pudesse ter sido im plem entada sem  a
pauperiza«o das pr·prias pessoas que sua swadeshi pretendia favorecer. G andhi era um  gigante
m oral, assim  com o M arx, a seu pr·prio m odo, tam b®m  o era ð  am bos tinham  seus planos para
transform ar radicalm ente o m undo, m elhorando a vida dos pobres. O  problem a, com o
apontaram  os econom istas austr²acos, n«o est§ bem  no conte¼do do plano, e n«o necessariam ente
na carga m oral dos hom ens que o desenvolveram , m as com  o plano em  si.

D iferentem ente da ĉndia, H ong K ong teve m uita sorte ao ter seus neg·cios m oldados por dois
hom ens, que n«o eram  gigantes m orais m as entendiam  bem  o seguinte trecho crucial de
sabedoria: ñN o longo prazoò, escreveu sir John Jam es Cow perthw aite, secret§rio de finanas de
H ong K ong de 1961 a 1971, ño conjunto de decis»es de hom ens de neg·cios isolados, m esm o que
frequentem ente equivocadas, ® m enos suscet²vel de causar danos do que as decis»es
centralizadas de um  governo, e certam ente tais danos podem  ser com batidos com  m aior
rapidez.ò[42]

Em  H ong K ong, essa ideia ® conhecida com o ñn«o intervencionism o positivoò e form a o
alicerce do sucesso econ¹m ico praticam ente sem  precedentes da cidade-estado. A  opini«o de
Cow perthw aite foi ecoada por seu sucessor, sir Charles Phillip H addon-Cave, cuja vis«o estava
alinhada ̈  de H ayek:

O  n«o intervencionism o positivo considera a ideia de que a tentativa do governo de planejar a
aloca«o de recursos dispon²veis ao setor privado e frustrar as opera»es das foras de
m ercado ® algo norm alm ente infrut²fero e prejudicial ao ²ndice de crescim ento de um a
econom ia, em  especial o de um a econom ia aberta.[43]



 
Esse ® o tipo de discernim ento que n«o cont®m  a carga m oral satisfat·ria da vis«o de G andhi

ou as declara»es rom ©nticas dos socialistas que, ao longo da hist·ria, afirm aram  trabalhar em
nom e dos pobres e explorados.

O s Estados U nidos, por in¼m eras raz»es culturais, sem pre se m ostraram  relutantes quanto a
ideologias pol²ticas altam ente rom antizadas, preferindo seguir seu m odelo anglo-protestante de
liberalism o cl§ssico, n«o m uito distante do ñn«o intervencionism o positivoò de Cow perthw aite e
H addon-Cave. M as o pa²s n«o est§ com pletam ente im unizado, ® claro ð  fen¹m enos com o a K u
K lux K lan, o m ovim ento de m il²cias, a contracultura dos anos 1960, os Panteras N egras e as
com unidades ut·picas que surgiram  pelo territ·rio am ericano no s®culo X IX  s«o express»es
pol²ticas altam ente rom antizadas, assim  com o foram  outros desenvolvim entos m ais com uns,
com o o ñCam elotò de K ennedy, o New D eal de Roosevelt, a G rande Sociedade de Lyndon
Johnson, e a fac«o contem por©nea de direita, anticom ®rcio e antiglobaliza«o, associada a Pat
Buchanan e ¨ revista Am erican Conservative. Esse rom antism o, que precisa sem pre de um a
rejei«o do n«o intervencionism o positivo, n«o constitui um  desenvolvim ento de esquerda-direita,
liberal-conservadora nos Estados U nidos. Cr²ticos libert§rios e paleoconservadores est«o certos ao
apontar um a linha de rom antism o que parte do progressism o de Theodore Roosevelt at® a
determ ina«o de G eorge Bush de livrar o m undo, ou pelo m enos os governos do m undo, de todo
o m al.

Talvez o m ovim ento m ais rom ©ntico da hist·ria pol²tica am ericana ð  e, n«o por
coincid°ncia, o m ovim ento m ais europeu ð  tenha sido o progressism o de W oodrow  W ilson,
com binando o pragm atism o do esp²rito am ericano ao rom antism o alem «o que servia com o base
para o m odelo prussiano de governo de O tto Von Bism arck, o santo patrono do progressism o.
Cr²ticos conservadores e libert§rios do progressism o am ericano, em  especial o autor de Liberal
Fascism  (Fascism o liberal), Jonah G oldberg, exploraram  os elos intelectuais e pol²ticos entre as
pol²ticas alm ejadas pela esquerda contem por©nea e aquela alm ejada por Bism arck, e, indo m ais
direto ao ponto, a seus ep²gonos pol²ticos m ais radicais, que v«o de Lenin a M ussolini, m as
incluem  tam b®m , ainda m ais notoriam ente, os socialistas dem ocratas.

Essa linha de cr²tica geralm ente ® rebatida com  rejei«o e um a boa dose de esc§rnio:
ñCom o pode algu®m  pensante ligar Bism arck aos socialistas?ò, perguntam . ñBism arck era
inim igo jurado dos socialistasò. O  que ® verdade, at® onde se sabe ð  e n«o ® m uito.

 

D o cara que depois prom eteria fazer do m undo um  lugar seguro para a dem ocracia
ñA  adm inistra«o foi estudada e aperfeioada na Pr¼ssia. Frederico, o G rande, severo

e m agistral com o seu governo, declarava com  sinceridade ver a si m esm o apenas com o o
principal servo do Estado e considerar seu grande cargo um  dever p¼blico; e foi ele quem ,
dando prosseguim ento ¨ base estabelecida por seu pai, com eou a organizar o servio
p¼blico da Pr¼ssia com o um  servio da m ais alta seriedade ao p¼blico. Seu sucessor, n«o
m enos prim oroso, Frederico G uilherm e III, por sua vez, se aprofundou ainda m ais em  tal



labuta, planejando m uitas das caracter²sticas estruturais m ais am plas que deram  firm eza e
form a ̈  adm inistra«o prussiana de hoje. Q uase a totalidade desse adm ir§vel sistem a foi
desenvolvida por nobre iniciativa.ò

W oodrow  W ilson, The Study of Adm inistration (O  estudo da adm inistra«o), 1886

 
Bism arck foi atorm entado pela influ°ncia em ergente do Partido Social-D em ocrata, em

particular sua ala radical, cujos m em bros estavam  ligados ¨ tentativa de assassinato de
G uilherm e I. O  chanceler de ferro, m uito m ais associado na hist·ria ao nacionalism o alem «o do
que ao socialism o, adotou o Sozialistengesetze, um a s®rie de reform as legais criadas
especialm ente para sufocar o Partido Social-D em ocrata, proibindo a reuni«o de seus m em bros,
fechando seus jornais e revistas e dissolvendo uni»es afiliadas ao m ovim ento, entre outras
m edidas repressivas.

A  principal analogia pol²tica para esse caso ® a ruptura entre as fac»es de Stalin e Trotsky
na U ni«o Sovi®tica. O s stalinistas eram  socialistas, assim  com o os trotskistas; eram  som ente duas
fac»es brigando pelo poder. N a verdade, a longa batalha de Bism arck contra o Partido Social-
D em ocrata nos revela m uito pouco sobre sua afinidade ideol·gica ð  ou sua avers«o ð  com  o
socialism o com o o conhecem os hoje.

Vam os dar um  passo ̈  frente e supor que Bism arck n«o fosse um  socialista no sentido que
usam os aqui ð  n«o defendesse a propriedade p¼blica do capital, a supress«o da propriedade
privada, o estabelecim ento de um a sociedade sem  classes ou qualquer dos principais objetivos
que o socialism o alega buscar. Bism arck batizou sua filosofia de Realpolitik, que podem os traduzir
com o pragm atism o. N a ®poca de Bism arck, significava ñO  grande jogoò, a fina arte de equilibrar
as principais foras europeias, jogando um a contra a outra. M as havia tam b®m  um  aspecto
dom ®stico na Realpolitik; ao m esm o tem po que seu governo trabalhava para reprim ir o Partido
Social-D em ocrata, Bism arck se apropriava de algum as de suas ideias para servir a seus pr·prios
prop·sitos, apaziguando os pobres e a classe oper§ria.

Foi a Realpolitik, e n«o o socialism o rom ©ntico, que levou ao estabelecim ento do prim eiro
Estado de bem -estar social europeu. Bism arck decretou a cria«o de um  program a de seguro
social, o direito a um  seguro de sa¼de, pens»es de aposentadoria, benef²cios em  virtude de
incapacidade e leis restritivas de trabalho. Esses foram  os prim eiros program as do g°nero,
adotados, em  grande parte, para reduzir o apelo do m ovim ento socialista, que prom etia subs²dios
e benef²cios ainda m ais vantajosos. A  Realpolitik calculista de Bism arck cham ou a aten«o de
outro grupo de vision§rios pol²ticos, dispostos a se autoproclam ar pragm §ticos, em bora hoje
sejam  m ais conhecidos com o progressistas.

O s m ais proem inentes entre eles eram  John D ew ey, principal intelectual p¼blico am ericano,
e W oodrow  W ilson, reitor das universidades de Bryn M aw r e Princeton, que acabou se tornando
presidente dos Estados U nidos. N o entanto, m uito antes desses hom ens serem  seduzidos pelos
encantos do m agistral pragm atism o prussiano, sua descoberta caberia a H orace M ann, hoje
conhecido com o o pai do sistem a de ensino p¼blico am ericano, a m ais not§vel ilha de socialism o



no anteriorm ente tum ultuoso, m as hoje m ais tranquilo, m ar do capitalism o am ericano.
 

N «o por m eio do planejam ento racional?
ñA s grandes quest»es do dia n«o ser«o aplacadas com  discursos e decis»es

m ajorit§rias, m as por m eio de ferro e sangue.ò
O tto Von Bism arck, autocrata prussiano e padrinho intelectual do progressism o

am ericano
 



Escolas p¼blicas: o socialism o am ericano em  a«o

A inda que o m odelo prussiano de educa«o viesse posteriorm ente a ser adotado nos Estados
U nidos, a provis«o p¼blica de ensino no pa²s precede em  m uito o estabelecim ento do pr·prio pa²s.
O  sistem a de educa«o ao estilo prussiano im plem entado depois seria apresentado explicitam ente
com o um  com ponente do plano econ¹m ico nacional: os alunos aprenderiam  habilidades que os
tornariam  trabalhadores produtivos, exam es nacionais seriam  usados para canaliz§-los aos
em pregos adequados e toda a iniciativa seria integrada a um  plano racional de desenvolvim ento
econ¹m ico. Essa era a ess°ncia da vis«o progressista dedicada ¨ educa«o. M as o prim eiro
projeto de educa«o p¼blica nos Estados U nidos tinha um  objetivo bem  diferente: inibir a
influ°ncia de Satan§s.

A  prim eira lei relativa ̈  educa«o p¼blica no pa²s foi a ñLei do Velho Enganador Satan§sò,
cujo nom e originava de sua passagem  de abertura. D iferentem ente da m aioria das leis
m odernas, esse estatuto de 1647 ® bastante com preens²vel e vale a pena consider§-lo em  sua
totalidade:

Sendo um  dos principais projetos daquele velho enganador, Satan§s, m anter os hom ens
distantes da sabedoria das Escrituras, com o antigam ente fazia ao m ant°-las em  l²nguas
desconhecidas, o faz nos dias de hoje induzindo que as l²nguas n«o sejam  usadas, de m odo
que pelo m enos o sentido e o significado verdadeiros do original sejam  obscurecidos e
corrom pidos com  falsas interpreta»es feitas por enganadores com  apar°ncia de santos; e,
para que o ensinam ento n«o seja enterrado no t¼m ulo de nossos ancestrais, na igreja e na
com unidade, o Senhor assiste nossos esforos. A ssim , urge que cada par·quia nessa
jurisdi«o, depois que o Senhor tiver feito com  que aum entem  ao n¼m ero de cinquenta lares,
devem , sem  dem ora, apontar um a pessoa da cidade para ensinar suas crianas, que a ela
recorrer«o para ler e escrever, e cujo sal§rio ser§ pago ou pelos pais ou pelos tutores das
crianas, ou pelos cidad«os em  geral, por m eio de provis»es, de acordo com  o que
determ inarem  os curadores da cidade; contanto que aqueles que enviam  suas crianas n«o
sejam  oprim idos ao pagar m uito m ais do que poderiam  aprender seus filhos caso estivessem
em  outra cidade. £ tam b®m  fundam ental que, quando um a cidade alcanar o n¼m ero de
cem  fam ²lias ou chefes de fam ²lia, sejam  estabelecidas escolas secund§rias, o m aestro da
qual deve instruir os jovens de m odo que se tornem  aptos ̈  universidade, considerando-se
que, se um a cidade deixar de faz°-lo por m ais de um  ano, que todas as outras cidades devam
pagar cinco libras para a pr·xim a escola at® desem penharem  tal tarefa.[44]

H ayek tinha m uito a dizer sobre o planejam ento central com o abordagem  dos problem as
econ¹m icos, m as pouco sobre sua fun«o na luta contra Satan§s. Basta ler as entrelinhas, por®m ,
para decodificar a linguagem  e descobrir o verdadeiro intuito dessa lei. O  program a descrito pela
Lei do Velho Enganador Satan§s n«o fala sobre o ensinam ento de artes liberais, m as sobre a
doutrina«o ð  doutrina«o no sentido literal, com o os crist«os em pregam  a palavra ð , usando as



escolas, sob um a disciplina pol²tica, para forar um a uniform idade de opini«o, que significa: a
conform idade de toda opini«o com  o dogm a oficial dos poderes governantes. D esde ent«o, as
escolas p¼blicas v°m  servindo a essa fun«o.

N «o era, por®m , algo sem  precedentes. A s prim eiras leis de educa«o obrigat·ria
apareceram  na A lem anha, no s®culo X V I, onde as escolas eram  utilizadas para im por a
ortodoxia luterana sobre popula»es heterog°neas. O  pr·prio M artinho Lutero era um  defensor
en®rgico da educa«o obrigat·ria com o m eio de aplicar a ortodoxia religiosa, e o totalit§rio Jo«o
Calvino teve ideias sem elhantes em  G enebra. A  im peratriz M aria Teresa da Ć ustria, outra
m onarca que lutou contra a dissid°ncia religiosa, agiu rapidam ente ao adotar o m odelo prussiano
e us§-lo para im por a ortodoxia. A  U ni«o Sovi®tica, posteriorm ente, adotaria a educa«o
com puls·ria por m otivos bem  parecidos, em bora tenha im posto um a esp®cie diferente de
ortodoxia.

O  econom ista austr²aco M urray Rothbard cita o argum ento de Lutero a favor do
estabelecim ento de escolas com puls·rias:

Sustento que as autoridades civis tenham  a obriga«o de com pelir as pessoas a m andar seus
filhos ¨ escola. Se o governo conseguir com pelir quantos cidad«os que estejam  aptos ao
servio m ilitar a carregar lanas e rifles, a construir barreiras e a desem penhar outras
fun»es m arciais em  tem pos de guerra, n«o teria tam b®m  o povo direito a m andar seus
filhos ̈  escola, pois nesse caso estar²am os guerreando com  o diabo, cujo objetivo ® exaurir
sorrateiram ente nossas cidades e principados.[45]

Tal argum ento foi facilm ente transform ado num a form ula«o m enos religiosa e m ais
explicitam ente estadista pelo pensador progressista Calvin Stow es, que exerceu bastante
influ°ncia na ado«o do m odelo prussiano nos Estados U nidos:

Se um a quest«o de segurana p¼blica d§ ao governo o direito de com pelir seus cidad«os ao
servio m ilitar quando o pa²s ® invadido, os m esm os m otivos autorizam  o governo a com peli-
los a prover a educa«o de seus filhos. U m  hom em  n«o tem  o direito de colocar em  perigo o
Estado nele inserindo um a fam ²lia de crianas ignorantes e depravadas, assim  com o n«o
pode perm itir a entrada dos espi»es de um  ex®rcito invasor.[46]

A  m udana de um a guerra contra Satan§s (que era eufem isticam ente cham ado de ñO
Inim igoò) para um a guerra contra o Inim igo do Estado foi curta e ligeira, ilustrando um  ponto
im portante sobre a educa«o p¼blica, ou seja, que o objetivo n«o ® a educa«o das pessoas. O
objetivo da educa«o p¼blica ®, e sem pre foi, fazer dos integrantes do povo servidores m elhores
e m ais produtivos do Estado ð  n«o ® de adm irar que os socialistas tenham  abraado a causa. O
presidente O bam a, falando a um a plateia de crianas, descreveu detalhadam ente com o espera
que as escolas produzam  alunos que sirvam  ¨s necessidades do Estado; de m aneira pouco
surpreendente, colocou a situa«o em  term os de sua pr·pria agenda pol²tica, enfatizando a
assist°ncia m ®dica, a discrim ina«o racial e a cria«o de em pregos:



O  m odo com o voc°s lidam  com  a pr·pria educa«o decidir§ nada m enos que o futuro deste
pa²s. O  que est«o aprendendo hoje na escola determ inara se n·s, com o um a na«o,
poderem os enfrentar nossos m aiores desafios no futuro.

Voc°s precisar«o de conhecim entos e habilidades para solucionar problem as que
aprendem  nas aulas de ci°ncia e m atem §tica, para curar doenas com o o c©ncer e a A ids e
para desenvolver novas tecnologias energ®ticas de m odo a proteger o m eio am biente.
Precisar«o da perspic§cia e do pensam ento cr²tico que ganham  nas aulas de hist·ria e
estudos sociais para com bater a pobreza, o problem a dos sem -teto, o crim e e a
discrim ina«o, tornando nossa na«o m ais justa e m ais livre. Precisar«o da criatividade e da
engenhosidade que desenvolvem  em  todas as aulas para fundar novas em presas, que criar«o
novos em pregos e im pulsionar«o nossa econom ia.

Precisam os que cada um  de voc°s desenvolva seus talentos, suas capacidades e seu
intelecto para que possam  solucionar nossos problem as m ais com plicados. Se n«o o fizerem
ð  se abandonarem  a escola ð , n«o estar«o apenas desistindo de si pr·prios, m as tam b®m  de
seu pa²s.[47]
 

Educa«o: boa para colocar as pessoas em  seus lugares
ñQ uerem os que um a classe de pessoas tenha um a educa«o liberal e que outra classe,

m uito m aior, por necessidade, em  cada sociedade, abdique dos privil®gios de um a
educa«o liberal e se disponha a desem penhar trabalhos m anuais espec²ficos e dif²ceis. O u
estam os tentando fazer delas pessoas educadas liberalm ente, ou estam os tentando produzir
servos capacitados da sociedade em  linhas m ec©nicas, ou n«o sabem os o que estam os
tentando fazer.ò

W oodrow  W ilson, discurso na conven«o dos professores do ensino m ®dio, 1909
 
O bam a descreve aqui um  direito de dom ²nio em inente sobre as vidas das crianas

am ericanas, sem  usar bem  essas palavras. O utros ativistas socioeducativos foram  m ais expl²citos,
e ® ineg§vel que a provis«o p¼blica de servios educacionais ® vista hoje, e sem pre foi, com o um
com ponente do planejam ento econ¹m ico nacional.

Seria dif²cil encontrar nos Estados U nidos qualquer profiss«o m ais dedicada ao socialism o do
que a dos educadores, assim  com o encontrar um a defesa t«o popular para o socialism o com o a
causa da educa«o p¼blica. Q uando alguns pais se opuseram  ¨ transm iss«o do supracitado
discurso de O bam a para todas as escolas da rede p¼blica, alegando que ela constitu²a um a
doutrina«o pol²tica, foram  ridicularizados pela esquerda. Percebendo que alguns dos cr²ticos de
O bam a descreveram  sua plataform a com o ñagenda socialistaò, um  colunista da p§gina on-line
de esquerda D aily Kos escreveu: ñSe seus filhos frequentam  a escola p¼blica, j§ fazem  parte
dessa agenda.ò[48] Para deixar a quest«o bem  clara, deu ao texto o t²tulo: ñO  ensino p¼blico ®
socialista.ò

Escrevendo num  f·rum  da revista The Nation intitulado ñReim aginando o socialism oò, o



professor de hist·ria da Em ory U niversity Patrick A llitt citou as escolas p¼blicas com o prova de
que ñm ilh»es de am ericanos s«o defensores ferrenhos do socialism oò. ñ£ estranhoò, escreveu
ele, ñque tantos cr²ticos da adm inistra«o de O bam a m encionem  ósocialism oô com o se fosse um a
palavra do D iaboò.[49] Palavra do D iabo: talvez ele jam ais tenha ouvido falar da Lei do Velho
Enganador Satan§s.

D e qualquer form a, essa ® um a figura de linguagem  com um  ̈  esquerda: ñsocialism oò soa
com o algo assustador, m as na verdade estam os falando sobre coisas com o ensino e autoestradas
p¼blicos. O  blogueiro Jerry W ebster, escrevendo para a p§gina A bout.com , deu a seu texto sobre
as decis»es quanto ̈  nacionaliza«o dos sal§rios dos professores o t²tulo ñD eem  um a chance ao
socialism oò.[50] N um  artigo para o peri·dico sobre artes e hum anidades H elium , D aniel Reneau
pergunta: ñVoc° gosta do ensino p¼blico? Ent«o diga óO brigado, socialism oô!ò[51] O utros
escritores de esquerda tam b®m  afirm aram  que a popularidade da educa«o p¼blica sugere que
os am ericanos gostam  m ais do socialism o do que deixam  transparecer.

E gostam  m esm o. A  educa«o p¼blica constitui um  dos setores m ais populares do socialism o
na vida am ericana, ainda que a previd°ncia social e os sistem as de transporte p¼blico fundados
pelo governo n«o fiquem  m uito atr§s. M as populares entre que p¼blico? Certam ente, os
educadores e adm inistradores que controlam  o sistem a est«o satisfeitos, com o deveriam ; a
natureza n«o com petitiva da educa«o bancada pelo governo lhes d§ sal§rios e benef²cios m uito
m aiores do que poderiam  receber no setor privado. A lguns pais e donos de propriedades tam b®m
ficam  m uito contentes com  as escolas p¼blicas. O s ricos e bem -conectados tendem  a desfrutar
de escolas p¼blicas razoavelm ente boas, o que os ajuda a m anter o alto valor dos im ·veis
residenciais nas com unidades, em  m aior parte suburbanas, que as abrigam .

 



O  fracasso das oportunidades iguais

O utros am ericanos, entretanto, n«o se m ostram  t«o satisfeitos com  as escolas do governo, em
particular os pobres, n«o brancos e aqueles que vivem  nas zonas m enos favorecidas das cidades.
A s fam ²lias negras, sobretudo, constantem ente avaliam  as escolas do governo com o ruins, e suas
im press»es subjetivas v°m  de dados em p²ricos. Em  texto de 1973, M urray Rothbard
argum entava que esse era um  problem a de planejam ento centralizado socialista da variedade
cl§ssica:

A  conveni°ncia burocr§tica invariavelm ente levou os estados a criar distritos escolares
geogr§ficos, situando um a escola em  cada distrito e forando os alunos a frequentar o
col®gio no distrito m ais pr·xim o de sua casa. O  presente sistem a com pele um  m onop·lio de
um a escola por distrito, forando dessa m aneira um a uniform idade em  cada zona. Crianas
que, por algum  m otivo, prefiram  frequentar um a escola em  outro distrito s«o proibidas de
faz°-lo. O  resultado ® um a hom ogeneidade geogr§fica forada, o que significa tam b®m  que
o car§ter de cada escola ® com pletam ente dependente de sua vizinhana. A ssim , ® inevit§vel
que as escolas p¼blicas, em  vez de serem  totalm ente uniform es, sejam  apenas uniform es
dentro de cada distrito, e que a com posi«o dos alunos, o financiam ento de cada escola e a
qualidade da educa«o depender«o dos valores, da riqueza e dos im postos pagos em  cada
§rea geogr§fica. N «o h§ com o fugir do fato de que distritos escolares m ais abastados
contar«o com  um  ensino m ais caro e de m aior qualidade e seus professores ter«o m aiores
sal§rios e m elhores condi»es de trabalho que nos distritos m ais pobres. O s professores
enxergar«o as m elhores escolas com o lugares superiores para trabalhar e buscar«o ensinar
nos m elhores distritos escolares, enquanto os pobres continua- r«o nas §reas de baixa renda.
Por isso, a opera«o que estabelece os distritos escolares resulta inevitavelm ente na nega«o
do fim  igualit§rio que deveria ser o m aior objetivo do sistem a p¼blico de educa«o.[52]

Rothbard vai em  frente, citando o defensor da educa«o p¼blica do s®culo X IX  N ew ton
Batem an, que urgiu por um  m odelo socialista de ensino obrigat·rio. A  educa«o, escreveu ele,
era im portante dem ais para ser relegada ao m ercado; era um  bem  que ñn«o poderia ser deixado
aos caprichos e ̈ s conting°ncias de indiv²duosò.[53] A ntecipando-se ao presidente O bam a, ele
m encionou o ñdireito de dom ²nio em inenteò do Estado sobre ñcora»es, m entes e corposò das
crianas da na«o em  apoio a sua causa.[54]

O  racioc²nio de Batem an atingiu sua conclus«o natural no estado de O regon, que tentou n«o
s· im plantar o ensino p¼blico obrigat·rio, com o tam b®m  tentou, em  1922, banir as escolas
privadas, citando a necessidade de oferecer um a educa«o uniform izada, que gerasse bons
cidad«os e trabalhadores produtivos em  todas as §reas. A  fora m otriz por tr§s de tal proposta era
a K u K lux K lan, que queria se certificar de que os novos im igrantes, em  especial os cat·licos,
fossem  devidam ente am ericanizados ð  supostam ente, buscavam  o m esm o que M artinho Lutero,
ou seja, deveriam  se adaptar ¨ ortodoxia pol²tico-religiosa da ®poca. O  teor da ortodoxia foi



m udando com  o passar do tem po ð  Robert D ale O w en, outro proponente da ®poca progressista
da educa«o p¼blica, escreveu sobre um  ñensino nacional, racional e republicano, pela honra,
pela felicidade, pela virtude e pela salva«o do Estadoò.[55] M as o que perm aneceu constante ®
que a m iss«o pol²tica do sistem a educacional socialista nos Estados U nidos dom ina sua m iss«o
educacional nom inal.

Sheldon Richm an, da revista The Freem an, m enciona um a m anifesta«o bastante descarada
da ideia num  artigo que cita W illiam  Seaw ell, defensor do ensino p¼blico e professor da
U niversidade de V irginia, que afirm ou que as escolas estatais, diferentem ente de col®gios
particulares, ñprom ovem  objetivos c²vicos, em  vez de individuais, criando cidad«os para o bem
da sociedade. Cada criana pertence ao Estadoò.[56] U m a plataform a de petr·leo venezuelana,
um  cam po de trigo russo, um a criana am ericana ð  s«o todos propriedades do Estado, todos
gr«os para o m oinho do planejam ento centralizado socialista. Richm an percebeu que esse
sentim ento era ecoado num a prom essa ainda m ais m esquinha de W innie M andela, pol²tica sul-
africana que, em  discursos de cam panha, afirm ou que ños pais que n«o enviassem  seus filhos ̈
escola seriam  os prim eiros prisioneirosò de seu governo.[57]

A pesar das alega»es exageradas feitas por partid§rios da educa«o socialista, seus
resultados nos Estados U nidos s«o sem elhantes aos dos cart®is socialistas na ĉndia ou das fazendas
coletivas da U RSS: os recursos s«o m al-alocados ou desperdiados, os supostos benefici§rios dos
program as s«o enganados e os interesses dos planejadores centrais s«o aqueles m antidos com
m aior efici°ncia. A s escolas situadas em  zonas de baixa renda s«o um  pesadelo por todo o pa²s.
O s gastos com  educa«o foram  ̈ s alturas, enquanto os resultados educacionais estagnaram  em
m uitos col®gios e pioraram  em  outros tantos. O  prim eiro estado a adotar um  program a
obrigat·rio de educa«o p¼blica, M assachusetts, tinha m aior ²ndice de alfabetiza«o em  1850,
ano em  que a lei de presena com puls·ria foi im plantada, do que nos dias de hoje.

 

£ esse o real prop·sito das aulas de com para«o governam ental?
ñSem  estudos com parativos entre governos n«o poderem os nos livrar do conceito

equivocado de que a adm inistra«o se situa sobre um a base essencialm ente diferente num
estado dem ocr§tico daquela de um  estado n«o dem ocr§tico.ò

W oodrow  W ilson, The Study of Adm inistration (O  estudo da adm inistra«o), 1886

 
A s escolas p¼blicas de M edfield, M assachusetts, recentem ente convidaram  os pais a

participar do desenvolvim ento de um  plano quinquenal ð  por que essa fixa«o dos estadistas por
planos de cinco anos? ð  e s«o um  estudo de caso bastante instrutivo. M edfield n«o poderia ser
m elhor no que diz respeito a escolas p¼blicas. Trata-se de um a com unidade m uito rica, com  um a
renda m ®dia de m ais de cem  m il d·lares por fam ²lia e valor m ®dio de resid°ncia (base utilizada
para a receita do ensino p¼blico) acim a de m eio m ilh«o de d·lares. £ um  lugar bem  opulento e
branco ð  t«o branco que nem  faz a desagrega«o das notas escolares de alunos negros e
hisp©nicos. G asta-se um a quantidade enorm e de dinheiro por estudante; um a quantia com par§vel



aos custos de m uitas escolas particulares boas.
Com o est§ se saindo o socialism o nas escolas de M edfield? Para citar um  exem plo t²pico, os

ñboletinsò do distrito sob a lei N o Child Left Behind (N enhum a criana deixada para tr§s)
dem onstram  que as notas de m atem §tica da quarta s®rie ficaram  bem  abaixo do que se esperaria
de um a com unidade t«o pr·spera. D os alunos, 14%  foram  classificados com o ñavanadosò, 36%
com o ñproficientesò, 45%  ñprecisam  m elhorarò e 4%  estavam  ñsob alertaò, o m enor n²vel da
escala. M esm o se desconsiderarm os os extrem os, ainda h§ cerca de um  tero a m ais de
estudantes na categoria de n«o profici°ncia do que na de profici°ncia.

D e m aneira geral, o estado de M assachusetts conta com  escolas p¼blicas bastante
reconhecidas, fato esse cercado de m uita ret·rica sobre servir a pobres e carentes. Em  term os de
estados, os resultados das notas escolares da quarta s®rie para estudantes negros em
M assachusetts ®: 5%  entre os avanados, 20%  entre os proficientes, 50%  precisavam  m elhorar e
25%  sob alerta. V °-se que as notas dos alunos negros s«o ainda um  pouco piores que a dos
estudantes de baixa renda, que obtiveram  os seguintes resultados: 6%  entre os avanados, 22%
entre os proficientes, 50%  precisavam  m elhorar e 22%  estavam  sob alerta.

E essas est«o entre as m elhores escolas p¼blicas do pa²s. A  situa«o ® m uito pior em  outros
estados, em  particular para estudantes negros e de baixa renda. O  W all Street Journal relata:

N o teste N aep padronizado do ano 2000 para avaliar o desem penho em  m atem §tica, essa ® a
porcentagem  de alunos negros da oitava s®rie que passaram  nos respectivos estados: N ova
York, 8% ; Calif·rnia, 6% ; M ichigan, 6% ; Tennessee, 6% ; Texas, 7% ; A rkansas, 2% . A  m ®dia
nacional para alunos negros da oitava s®rie ® de 6% , com parada aos 40%  de alunos brancos.
U m a diferena de 34% .[58]

Por que pais de alunos negros e de baixa renda deveriam  ser ñdefensores ferrenhos do
socialism oò, para citar as palavras do professor A llitt, quando o socialism o escolar produz esse
tipo de resultado? N a verdade, n«o s«o. Program as de escolha escolar s«o bastante populares
entre fam ²lias negras e pobres; o program a de bolsas de W ashington, recentem ente destru²do
pelos dem ocratas congressistas sob as ordens dos sindicatos de professores, recebeu m ilhares de
requisi»es para suas poucas vagas. O s resultados deram  sinais ineg§veis de que os alunos
estavam  alcanando um  desem penho m elhor no program a de escolas particulares do que nas
escolas socialistas. O  W ashington Post inform ou que:

A lunos que receberam  incentivos para frequentar col®gios particulares apresentaram  um a
probabilidade significativam ente m aior de concluir o ensino m ®dio e que os pais cujos filhos
receberam  bolsas estavam  satisfeitos em  poder optar por escolas boas e seguras. Essas
recentes descobertas sobre o sistem a de t²quetes escolares (vouchers) em  W ashington
ressaltam  o valor do program a e m ostram  com o ® errado negar essa oportunidade a futuros
estudantes.[59]

M as a eles est§ sendo negada a oportunidade, e estes ser«o sentenciados a treze anos nas



fracassadas escolas socialistas de W ashington. Por qu°?
Se os brancos e ricos habitantes da buc·lica M edfield, em  M assachusetts, n«o conseguem

fazer funcionar um  plano de cinco anos para seus col®gios estatais, ® bem  im prov§vel que os
negros das escolas de W ashington, em  sua m aioria pobres, consigam  faz°-lo. Se a quest«o da
inform a«o identificada por M ises e H ayek torna im poss²vel que o planejam ento centralizado
racional seja aplicado a algo sim ples, com o um  litro de leite, quais s«o as chances de os
planejadores centrais conseguirem  elaborar program as racionais e efetivos para um  tem a t«o
dif²cil e com plicado com o educar as crianas de um  pa²s diversificado com  m ais de trezentos
m ilh»es de habitantes?

O  establishm ent educacional reivindica um  ñdireito de dom ²nio em inenteò sobre ñcora»es,
m entes e corposò das crianas, m as para que fim ? Claram ente, tal fim  n«o ® e nunca foi a
educa«o ð  n«o dos tem pos de M artinho Lutero e da Lei do Velho Enganador Satan§s em
diante. O s interesses das crianas no sistem a de educa«o socialista n«o est«o sendo m ais bem -
atendidos do que os interesses dos m ilh»es de indianos forados a um  estado de pobreza por seus
governantes ou os interesses dos venezuelanos que passavam  fom e enquanto toneladas de
alim entos apodreciam  nos arm az®ns do governo socialista de H ugo Ch§vez.

A os interesses de quem  atende o socialism o? Essa quest«o vital ® o tem a do pr·xim o cap²tulo.



Cap²tulo 6

O  D IN H EIRO  D O S O U TRO S: A  ED U CA ¢ë O
SO CIA LISTA  E O  PRO BLEM A  D O S IN CEN TIV O S

 
 

V oc° sabia?
Å O s planejadores s«o os m aiores beneficiados com  o socialism o
Å A  pol²tica de educa«o p¼blica ® form ulada para beneficiar grupos de interesse
espec²ficos
Å D iferentem ente do socialism o, o capitalism o atende aos interesses dos consum idores

 
 
Com o vim os, o socialism o n«o consegue atender aos interesses dos cidad«os, pois os

planejadores centrais n«o t°m  m eios para saber quais s«o esses interesses. N a falta dos dados
fornecidos pelas atividades do m ercado ð  particularm ente por m eio dos preos ð , os
planejadores econ¹m icos se veem  diante de fontes de inform a«o bastante falhas: pesquisas de
opini«o, question§rios, declara»es de prefer°ncias (que norm alm ente diferem  dram aticam ente
das prefer°ncias reais ou constatadas) e assim  por diante.

Sob a batuta do socialism o dem ocr§tico, a principal form a de com unica«o das prefer°ncias
dos cidad«os s«o os resultados eleitorais ð  por sua vez, tam b®m  pouco confi§veis. O s eleitores
podem  apoiar um  candidato ou partido em  particular por um a s®rie de m otivos, e o sim ples fato
de que a m aioria apoia o candidato A  em  detrim ento do candidato B n«o significa que os eleitores
apoiem  o program a de governo do candidato A  in toto ou m esm o os principais pontos. Barack
O bam a, por exem plo, foi eleito presidente dos Estados U nidos de m aneira bastante convincente,
m as ainda assim  os eleitores se opuseram  ð  com  veem °ncia, em  certos casos ð  a grande parte
de seu program a pol²tico (principalm ente contra a lei de est²m ulos) e ̈  reform a do sistem a de
sa¼de. O s dados dispon²veis sugerem  que os eleitores n«o escolheram  O bam a por apoiarem  itens
espec²ficos de sua plataform a, m as sim  porque tinham  sentim entos negativos em  rela«o a
G eorge W . Bush e transferiram  tal avers«o a outros m em bros de seu partido, incluindo John
M cCain e Sarah Palin, junto a m uitos candidatos ao congresso.

A  m aior parte das dem ocracias desenvolvidas tem  um  n¼m ero relativam ente baixo de
partidos pol²ticos. A ssim , as decis»es dos eleitores pouco nos revelam  sobre suas reais
prefer°ncias. Im agine que nos Estados U nidos fosse poss²vel escolher apenas entre dois tipos de
autom ·vel: sedans econ¹m icos pretos, com  quatro portas e m otores de quatro cilindros, ou
coup®s esportivos verm elhos, com  duas portas e m otores de oito cilindros, que custam  o dobro.
O s com pradores de sedans poderiam  expressar um a prefer°ncia por carros econ¹m icos, ou



talvez n«o tivessem  dinheiro o bastante para adquirir o m odelo esportivo de custo m ais alto. Pode
ser tam b®m  que detestassem  carros verm elhos. O u ainda que, de m aneira geral, preferissem
coup®s, m as n«o gostassem  do design ou da cadeia cinem §tica do ¼nico carro esportivo
dispon²vel no m ercado. O  fato de que a m aioria dos consum idores teria escolhido um  autom ·vel
ou outro pouco nos diria sobre suas prefer°ncias gerais. O  m esm o vale para os eleitores, dada a
op«o entre dois candidatos presidenciais dos grandes partidos ou de tr°s partidos rivais num
sistem a parlam entar.

O s resultados eleitorais nos revelam  ainda m enos em  term os locais, que ® onde os conselhos
escolares s«o eleitos e onde ® feita a m aioria das decis»es cotidianas sobre o ensino p¼blico. U m a
quantidade relativam ente pequena de eleitores vai ̈ s urnas para escolher um  presidente, m as um
n¼m ero ainda m enor ð  m uito m enor, proporcionalm ente ð  vai ¨s urnas em  elei»es do
conselho escolar. Em  geral, a popula«o de qualquer com unidade sabe m uito pouco sobre seu
conselho escolar, seus m em bros e seus program as pol²ticos, ou sobre com o e por que tom am
determ inadas decis»es. Por causa da baixa aflu°ncia ¨s urnas em  elei»es para o conselho
escolar e tam b®m  porque a popula«o em  geral dispensa pouca aten«o ̈ s agendas pol²ticas
desses conselhos, um  pequeno grupo de eleitores altam ente m otivados tende a exercer um a
influ°ncia desproporcional na tom ada de decis»es relativas ̈  educa«o p¼blica.

N orm alm ente, esse grupo influente ® dom inado por pessoas cujos filhos frequentam  as
escolas p¼blicas, em bora a educa«o esteja longe de ser sua ¼nica preocupa«o. Sistem as
prestigiosos de ensino p¼blico tendem  a aum entar o valor dos im ·veis de um a §rea, portanto ®
m ais prov§vel que os donos desses bens dem onstrem  m aior interesse na pol²tica relativa ¨
educa«o p¼blica que os inquilinos. U m a vez que os donos de im ·veis costum am  m andar seus
filhos ̈  escola p¼blica ð  os inquilinos geralm ente s«o pessoas jovens, ainda sem  filhos, ou m ais
velhas, com  filhos adultos ð , o incentivo para participar das decis»es do conselho escolar ®
dobrado, tom ando form a na tentativa de m axim izar a quantidade de recursos investida na
educa«o p¼blica. Seus vizinhos, por outro lado, talvez prefiram  gastar um  pouco m enos nas
escolas ou sejam  m ais c®ticos ao vincular aum entos de financiam ento a m elhores desem penhos.
N o entanto, um a vez que as pessoas m enos entusiastas quanto aos gastos da escola p¼blica
tam b®m  tendem  a ser inquilinos ð  que colaboram  com  as taxas escolares de m aneira indireta,
em bora paguem  alugu®is m ais caros ð , ® prov§vel que se m ostrem  m enos dispostas a lutar para
que seus interesses sejam  atendidos pelo conselho escolar.

O  ram o da econom ia conhecido com o ñteoria da escolha p¼blicaò se dedica particularm ente
a esses tipos de problem a, norm alm ente descritos com o ñbenef²cios concentrados versus custos
dispersosò. Se voc° ® dono de um a quantidade consider§vel de im ·veis residenciais em
determ inado distrito escolar, ter§ um  grande incentivo para apoiar m aiores investim entos na
educa«o p¼blica. M as se for um  inquilino e o ¼nico im pacto que sofrer§ com  tais investim entos
for um  aum ento de dez d·lares no aluguel, seu incentivo para contestar esses gastos ser§
relativam ente baixo. N um a escala m aior, as com panhias de petr·leo que recebem  bilh»es de
d·lares por ano em  subs²dios por m eio do program a de etanol am ericano (a BP recebeu



seiscentos m ilh»es de d·lares em  subs²dios de etanol em  2010, m esm o depois que a em presa foi
declarada inim iga p¼blica n¼m ero um  por m em bros do congresso) t°m  fortes m otivos para
defender esses subs²dios e fazer lobby para que sejam  am pliados. Entretanto, os consum idores
que pagam  dez centavos a m ais por gal«o nos postos de gasolina talvez nem  saibam  que est«o
contribuindo para um  retorno de cinco bilh»es de d·lares para a ind¼stria de energia. U m a
ind¼stria que m ovim enta tanto dinheiro certam ente investir§ pesadam ente em  lobby e em
influ°ncia pol²tica; j§ o m otorista e seus dez centavos, n«o.

 

U m a li«o sobre incentivos
ñEm  N ova York, inc°ndios culposos se tornaram  t«o com uns (ap·s a im posi«o do

controle aos alugu®is) que a cidade respondeu com  abonos especiais de bem -estar social.
Por certo tem po, inquilinos que tiveram  seus lares queim ados foram  colocados no topo da
lista para cobiadas m oradias p¼blicas. A quilo deu aos inquilinos um  incentivo para
colocarem  fogo no lugar onde m oravam  ð  e foi o que eles fizeram , m uitas vezes
colocando televisores e m ·veis nas caladas antes de com earem  o inc°ndio.ò

W illiam  Tucker, Zoning, Rent Control and Affordable H ousing (Zoneam ento, controle de
aluguel e m oradias acess²veis), 1991

 
A  quest«o de benef²cios concentrados versus custos dispersos significa que a ¼nica fonte de

inform a«o ¨ qual t°m  acesso os planejadores centrais ð  as decis»es dos eleitores ð  ®
distorcida, em  m uitos casos com  grande intensidade. £ essa distor«o de conhecim ento e
incentivos ð  e (geralm ente) n«o de corrup«o ou prevarica«o por parte dos pol²ticos eleitos ð
que explica resultados paradoxos t«o com uns nas dem ocracias: um  sistem a de m aioria absoluta
que d§ origem  a decis»es que a m aioria n«o teria escolhido e, em  m uitos casos, s«o exatam ente o
oposto do que a m aioria teria preferido.

Q uanto m ais socialista ® um  sistem a, m ais ele sofre com  esse problem a. N um  m ercado
altam ente com petitivo, os consum idores tom am  decis»es por si pr·prios e ð  m ais im portante ð
s«o forados a gastar seus pr·prios recursos de acordo com  essas decis»es. J§ num  sistem a
socialista, os consum idores de bens e servios fornecidos pelo governo usam  a fora da pol²tica
para consum ir num  n²vel m ais alto que fariam  caso tivessem  de arcar, eles pr·prios, com  todos
os gastos. A  m aioria das pessoas provavelm ente preferiria ter um a Ferrari a ter um  H yundai,
m as a venda de H yundais ® m uito m aior, pois um a Fer- rari custa caro. Se as pessoas pudessem
votar para adquirir um a Ferrari ao preo de um  H yundai ð  e seus vizinhos fossem  forados a
com pensar a diferena de preo por m eio de im postos m ais altos ð , a Ferrari venderia m uito
m ais carros.

 



Q uem  colhe os lucros do socialism o?

O s consum idores n«o s«o o ¼nico grupo de interesse capaz de jogar com  o sistem a no
m odelo socialista que oferece bens e servios. Por m ais fortes que sejam  os est²m ulos de
consum idores altam ente m otivados, h§ outro grupo de pessoas com  um a s®rie de est²m ulos ainda
m ais fortes: os pr·prios planejadores centrais, ou seja, os funcion§rios do governo que cuidam
das burocracias socialistas. M ais um a vez, o sistem a de educa«o p¼blica am ericano ® um  bom
exem plo de com o atuam  esses incentivos.

Em bora os Estados U nidos sejam  um  pa²s am plam ente capitalista, as educa»es prim §ria e
secund§ria s«o conduzidas de acordo com  um  m odelo quase exclusivam ente socialista. O  sistem a
de ensino am ericano ® m ais socialista que a agricultura sovi®tica sob o com ando de Stalin. Cerca
de 90%  dos alunos am ericanos frequentam  escolas p¼blicas durante os cursos prim §rio e
secund§rio e praticam ente 100%  dos contribuintes colaboram  com  o sistem a. Conquanto tenham
tentado, os sovi®ticos jam ais conseguiram  que a agricultura chegasse a ser 90%  socialista.

Essa n«o ® um a com para«o jocosa; assim  com o os apparatchiks sovi®ticos usaram  suas
posi»es de influ°ncia para exigir m elhores sal§rios, m elhores alim entos, m elhores acom oda»es
e outros privil®gios discordantes do vasto proletariado em  nom e do qual afirm avam  trabalhar, os
funcion§rios do governo am ericano ð  e das escolas p¼blicas, em  particular ð  gozam  de sal§rios
m elhores, um a assist°ncia m ®dica m ais vantajosa, m aior segurana de em prego, aposentadorias
garantidas, generosas f®rias rem uneradas e outros benef²cios que n«o passam  de sonho para os
trabalhadores em  nom e dos quais alegam  terem  se envolvido com  o ñservio p¼blicoò. A l®m
disso, a econom ia do sistem a de ensino p¼blico am ericano seria prontam ente fam iliar a qualquer
estudioso da econom ia sovi®tica.

O  econom ista Paul Craig Roberts revela um a passagem  interessante sobre as defici°ncias do
planejam ento econ¹m ico sovi®tico: quando o desem penho de um a f§brica de pregos foi m edido
pelo total de unidades produzidas, os diretores da f§brica decidiram  fazer grandes quantidades de
pregos pequenos e finos. Q uando a m edida de desem penho foi m udada para peso bruto, os
diretores resolveram  produzir pregos grandes e pesados. Em  am bos os casos, os produtores
produziram  o que m ediam  as m edidas, independentem ente de saber se a econom ia realm ente
precisava de um  m onte de pregos pequenos ou de um  n¼m ero m enor de pregos pesados.

A  econom ia socialista do sistem a de educa«o p¼blica am ericano funciona de m aneira
sem elhante: quando as escolas eram  avaliadas por seus ²ndices de gradua«o, abaixavam  os
crit®rios, e m ais alunos se form avam . Q uando eram  avaliadas por m eio das notas de testes
padronizados, deixavam  de lado aspectos gerais da educa«o e se concentravam  nos tem as
cobertos pelos testes, fazendo lobby para que os exam es fossem  elaborados de m odo a
m axim izar a nota de seus alunos. (Em  alguns casos, os educadores ensinavam  os alunos a colar
sistem aticam ente nos testes padronizados.) Q uando foram  disponibilizados recursos extras para
alunos com  ñnecessidades especiaisò, os educadores passaram  a classificar m ais e m ais de seus
estudantes com o portadores de ñnecessidades especiaisò. A o investigar os oram entos dos



distritos escolares na Filad®lfia, descobri que um  deles chegou a classificar seu program a para
alunos proem inentes com o destinado a portadores de ñnecessidades especiaisò, aum entando
assim  tanto os investim entos recebidos quanto seu sucesso na educa«o de alunos com
necessidades especiais.

O bviam ente, a m elhor m aneira encontrada pelos diretores para atingir as m etas
estabelecidas pelos planejadores centrais foi passar a reescrever eles pr·prios o plano central. A o
estudar a produ«o industrial sovi®tica, o professor Roberts observou:

Q uando exam inei pela prim eira vez o sistem a, ficou claro para m im  que os sinais
interpretados pelos diretores constitu²am  a principal diferena entre a econom ia sovi®tica e
um a econom ia de m ercado norm al. N um  m ercado norm al, os diretores organizam  a
produ«o interpretando os preos e os sinais de lucro. N a econom ia sovi®tica, os diretores
interpretam  indicadores brutos de produ«o. A  diferena cr²tica ® que esses indicadores
brutos de produ«o se m ostram  irracionais do ponto de vista da efic§cia econ¹m ica. O s
diretores sovi®ticos eram  t«o aut¹nom os quanto suas contrapartidas no m ercado.
Estabeleciam  suas pr·prias m etas encobrindo a capacidade produtiva e exagerando sua
necessidade de recursos. O s planejadores sovi®ticos atuavam  prim ariam ente com o
fornecedores para em presas, esforando-se para abastec°-las de entradas o suficiente para
cobrir suas m etas de sa²da bruta. O  sistem a de fornecim ento m aterial raram ente conseguia
atingir esse objetivo, e os diretores das f§bricas sovi®ticas faziam  perm utas entre si e
produziam  suas pr·prias entradas. Tal atividade m e levou ̈  conclus«o de que a econom ia
sovi®tica, com o um  m ercado, era organizada policentricam ente, e n«o hierarquicam ente,
com o um  sistem a de planejam ento. O  ñplano centralò nada m ais era que a som a dos planos
individuais dos diretores de f§bricas.[60]

Em  1998, as escolas p¼blicas de N ova York form ularam  um  plano de cinco anos e
conduziram  suas atividades assim  com o faziam  os diretores das f§bricas sovi®ticas: o plano de
cinco anos estabelecido coletivam ente se tratava de um a som a das prefer°ncias preexistentes dos
ñdiretores das f§bricasò ð  nesse caso, os professores, representados por seus sindicatos, junto a
seus chefes e outros adm inistradores. N a verdade, os professores dom inaram  de tal m aneira o
processo que o plano de cinco anos se concentrou num  ¼nico desejo central dos diretores da
f§brica educacional: reduzir o tam anho das classes.

A  literatura sobre as realiza»es educacionais dem onstra que h§ pouca liga«o entre o
tam anho das classes e o desem penho dos alunos. M as classes m enores significam  m enos trabalho
para os educadores ð  m as n«o m enores sal§rios ð , e assim  um a redu«o no n¼m ero de
estudantes por turm a se tornou um  objetivo-chave para professores e para as burocracias que
cercam  a educa«o. O s sindicatos de professores tam b®m  v°m  lutando h§ m uito pela
necessidade de um a gradua«o avanada ou por um  sal§rio m aior para aqueles que possuem
diplom as de m estrado ou m ais. A  pesquisa m ostra que n«o h§ qualquer rela«o entre o n²vel de
gradua«o dos professores e o desem penho escolar dos alunos. N o entanto, gradua»es



avanadas fazem  aum entar os sal§rios dos educadores ð  assim  com o os dos diretores ð  e,
talvez o que seja m ais im portante, proporcionam  benef²cios de aposentadoria m uito m ais
vantajosos, j§ que esses s«o diretam ente ligados aos sal§rios referentes aos ¼ltim os anos da
carreira de um  professor.

O  professor Roberts teve bastante dificuldade em  reunir dados econ¹m icos significativos
para seus estudos sobre a produ«o industrial sovi®tica. Felizm ente para os estudiosos do
socialism o de econom ias m istas, tem os dados m uito m elhores sobre a econom ia relativa ¨
educa«o p¼blica am ericana, e estes espelham  as tend°ncias das produ»es socialistas em
ind¼strias e na»es. Entradas s«o m al-alinhadas e recursos s«o m al-alocados; os interesses dos
consum idores n«o s«o satisfeitos, m as os dos apparatchiks, sim . Para resum ir: os gastos reais (isto
®, gastos calculados de acordo com  a infla«o) com  educa«o nos Estados U nidos foram  ¨s
alturas ð  e n«o apenas nas ¼ltim as d®cadas. O s gastos reais com  o ensino am ericano cresceram
um a m ®dia de 3,5%  acim a e al®m  do ²ndice da infla«o por um  s®culo, com o relataram  Eric A .
H anushek e D ale W . Jorgensen em  seu estudo para o Conselho N acional de Pesquisas, intitulado
ñA prim orando as escolas am ericanasò.[61] A o m esm o tem po que as despesas reais v°m
aum entando, na m aior parte dos casos o real desem penho educacional perm aneceu estagnado,
em bora tenha declinado em  alguns e, em  outros, m udado radicalm ente. M ais gastos por um a
produ«o m enor ð  essa ® um a boa defini«o dos resultados econ¹m icos do socialism o.

Segundo H anushek e Jorgensen, os custos da educa«o am ericana obedecem  a tr°s fatores:
os sal§rios dos educadores, a dim inui«o das classes e os gastos com  fatores n«o instrucionais.
Este inclui despesas adm inistrativas e os sal§rios de funcion§rios que n«o s«o ligados ao ensino,
com o conselheiros, assistentes e enferm eiras, m as esconde tam b®m  um a boa parcela de dinheiro
endereada aos bolsos dos professores. O s gastos com  os educadores que se aposentam , por
exem plo ð  as generosas pens»es e os altos benef²cios investidos em  suas assist°ncias m ®dicas,
que os sindicatos dos professores exigem  dos contribuintes ð , s«o classificados com o custos n«o
instrucionais, um a vez que s«o destinados a profissionais aposentados, e n«o aos atuantes. Juntos,
esses tr°s elem entos passam  a fazer parte de um  program a que paga m uito m ais para que os
professores trabalhem  m enos, sem  qualquer exig°ncia de que alcancem  m elhores resultados
diante da redu«o de suas cargas hor§rias. Com o escreveram  H anushek e Joergensen:

Com parado ao aum ento dos custos, o desem penho dos alunos, na m elhor das hip·teses, se
m anteve constante, em bora possa ter deca²do. A inda que m edidas de desem penho agregadas
possam  ser um  tanto im precisas, tudo indica que n«o houve m elhoria nos desem penhos
escolares nas ¼ltim as duas d®cadas. Conquanto haja um a leve oscila«o, a figura geral ® de
estagna«o.

Talvez a descoberta m ais dram §tica da an§lise sobre as escolas tenha sido a de que classes
m enores geralm ente n«o dem onstram  qualquer im pacto no desem penho dos alunos, ainda
que tenham  im plica»es ·bvias para os custos. A l®m  disso, a evid°ncia econom ®trica b§sica
® sustentada por evid°ncias experim entais, fazendo deste um  dos resultados m ais claros desse
tem a bastante pesquisado. M esm o que algum as instru»es espec²ficas possam  ser reforadas



em  classes m enores, o desem penho estudantil na m aioria das aulas n«o ® afetado pela
varia«o do tam anho da classe em  situa»es que contem  com  um  n¼m ero entre, digam os,
quinze e quarenta alunos. Contudo, m esm o diante de altos custos que n«o trazem  benef²cios
aparentes de desem penho, a pol²tica geral de estados e distritos locais vem  sendo a de reduzir
o tam anho das classes com  o intuito de aum entar a qualidade.

U m a segunda constata«o, quase igualm ente dram §tica, ® a de que a obten«o de um a
gradua«o m ais avanada n«o garante que os professores trabalhem  m elhor na sala de aula.
A  probabilidade de que um  professor com  um  diplom a de bacharel consiga extrair de seus
alunos um  bom  desem penho ® a m esm a de um  professor que tenha conclu²do o m estrado.
U m a vez que o sal§rio de um  educador aum enta invariavelm ente com  o t²tulo de m estre,
esse ® m ais um  exem plo de despesas adicionais que n«o geram  qualquer ganho no
desem penho escolar.

Esses efeitos de recurso s«o im portantes por dois m otivos. Em  prim eiro lugar, as varia»es
nas despesas educacionais nas salas de aula s«o am plam ente determ inadas pela propor«o
de alunos por professor e pelo sal§rio do educador, que, por sua vez, ® am plam ente
determ inado por sua escolaridade e experi°ncia. Se esses fatores n«o t°m  um a influ°ncia
sistem §tica no desem penho do aluno ð  com o m ostram  as evid°ncias ð , a am plia«o dos
recursos, com o vem  acontecendo at® o m om ento, dificilm ente proporcionar§ um a m elhoria.
Em  segundo lugar, seja expl²cita ou im plicitam ente, as escolas v°m  buscando um  program a
para acrescentar esses recursos espec²ficos. H oje em  dia, as institui»es de ensino
apresentam  recordes de baixa propor«o de alunos por professor, recordes de educadores
com  m estrado e os profissionais com  m aior experi°ncia, pelo m enos desde os anos 1960.
Esses fatores s«o resultados de m uitos program as espec²ficos que contribu²ram  para o r§pido
crescim ento do custo por aluno, m as n«o levaram  a um  m elhor desem penho escolar. A s
escolas n«o tentam  se certificar de que o aum ento das despesas produza um a m elhoria no
desem penho.[62]
 

A  tenta«o do dinheiro alheio
ñH § quatro m aneiras de gastar dinheiro. Voc° pode gastar seu pr·prio dinheiro consigo

m esm o. A o agir assim , voc° presta bastante aten«o no que est§ fazendo e tenta com  que o
dinheiro renda o m §xim o poss²vel. Voc° pode tam b®m  gastar seu dinheiro com  outra
pessoa. Por exem plo, posso com prar um  presente de anivers§rio para algu®m . N esse caso,
n«o darei a m esm a im port©ncia com  o teor do presente, m as prestarei bastante aten«o ao
custo. £ poss²vel tam b®m  gastar o dinheiro de outra pessoa com igo m esm o. Fazendo isso,
buscarei ter um  ·tim o alm oo! Para term inar, posso gastar o dinheiro de algu®m  com
outra pessoa. Caso faa isso, n«o m e preocuparei com  o valor nem  com  o que com prarei.
£ assim  que funciona o governo. E significa cerca de 40%  de nossa receita nacional.ò

M ilton Friedm an, entrevista ̈  Fox N ew s, 2004
 



A  ¼ltim a frase ® particularm ente reveladora: os educadores n«o tentam  se certificar de que o
aum ento das despesas resulte num  m elhor desem penho escolar. M as por qu°? Para aqueles que
dirigem  as escolas, receitas infladas constituem  um  benef²cio intr²nseco, independentem ente de
produzirem  resultados superiores; quanto m aior o oram ento, m aior o sal§rio do adm inistrador
respons§vel. Q uanto m ais dinheiro no sistem a, m ais ser§ dispensado a sal§rios e benef²cios.

Vale a pena destacar que m uitas das despesas classificadas com o ñcustos n«o institucionaisò
acabam  enriquecendo os funcion§rios do sistem a escolar por m eio de pens»es e program as de
assist°ncia m ®dica. Q uando n«o h§ rela«o entre sal§rios e desem penho, os custos
inevitavelm ente sobem  e a qualidade dim inui, e ® precisam ente o que aconteceu com  as escolas
p¼blicas am ericanas. N o entanto, um a vez que os custos s«o encobertos por um  sistem a bizantino
de im postos e subs²dios, em  vez de serem  expl²citos, com o na form a de um  cheque anual
destinado ¨ educa«o, os consum idores desses servios n«o t°m  um a experi°ncia direta da
disfun«o econ¹m ica do sistem a.

 



U m a liga«o para G ordon G ekko

Com pare esse m odelo de fornecim ento de bens e servios com  praticam ente qualquer produto
oferecido pelo m ercado com petitivo. D efensores da escola p¼blica, com o Barack O bam a, fazem
discursos apaixonados sobre a necessidade de educa«o e seu papel cr²tico em  nossa sociedade,
m as continuam  a proteger o que ® ð  n«o esqueam os ð  um a abordagem  prussiana do s®culo
X IX  sobre o tem a.

O s Estados U nidos do s®culo X X I n«o se parecem  m uito com  a Pr¼ssia do s®culo X IX  (a
Pr¼ssia de hoje tam b®m  n«o se parece com  a Pr¼ssia de outrora), m as ainda usa seus m ®todos
educacionais. Jam ais pensar²am os em  utilizar seus m ®todos de transporte (cavalo-vapor era
literalm ente a pot°ncia do cavalo), seus m eios de com unica«o (os tel®grafos) ou sua tecnologia
m ilitar (baionetas e arm as carregadas pelo cano). M as os sistem as estatais tendem  a se preservar
de m odo que ultrapassem  as barreiras racionais, e ® por isso que os Estados U nidos ainda
m ant°m  a reserva de h®lio que criou para a guerra com  dirig²veis ð  presum e-se que para
com bater aqueles prussianos do s®culo X IX .

Com pare nossas defeituosas escolas p¼blicas com  telefones m ·veis. Celulares e os servios
prestados para a telefonia celular form am  ind¼strias altam ente com petitivas, nas quais inova»es
e capital do m undo inteiro s«o canalizados ð  sem  um  plano de cinco anos, por incr²vel que
parea ð  para atender ̈ s necessidades dos consum idores. H ouve um a m elhoria im ensur§vel
num  curto per²odo. Em  2010, os espectadores de cinem a que assistiram  ao trailer do film e W all
Street ð  O  dinheiro nunca dorm e, de O liver Stone, gargalharam  ao ver o telefone celular vintage
de 1985 que o crim inoso de colarinho branco G ordon G ekko recebe entre seus pertences ao ser
solto da pris«o. £ um a ·tim a piada ð  a coisa m ais parece um  tijolo. M as h§ algo ali que vai al®m
da est®tica desajeitada da tecnologia da era Reagan. O  telefone celular de G ordon G ekko, o
M otorola D ynaTac, custaria o equivalente a pouco m enos de dez m il d·lares em  2010. A s contas
m ensais pelo servio chegavam  a centenas de d·lares. Envio de m ensagens de texto e e-m ails,
com uns em  2010, n«o existiam  ent«o ð  m esm o um  gigante de W all Street com o G ordon G ekko
n«o poderia baixar um a can«o pelo iTunes. N o ano de 2010, voc° n«o poderia dar o celular de
G ordon G ekko ð  seu estim ado s²m bolo de status e m ais not§vel indicador de riqueza e
sofistica«o ð  a um  garoto de um a habita«o p¼blica no Bronx.

Contudo, o m esm o garoto do Bronx que tem  acesso a algum as das m elhores tecnologias de
com unica«o na hist·ria da hum anidade se v° sem  sa²da em  m eio a um  sistem a de educa«o
p¼blica fracassado ð  um a vers«o de terceira categoria de um  m odelo prussiano do s®culo X IX
que m esm o em  seu auge provavelm ente n«o atenderia a seus interesses. A  diferena ® que o
m odelo socialista de educa«o n«o foi elaborado para atender aos interesses do garoto, enquanto
o m odelo da iniciativa privada, que deve com petir por consum idores e por seu dinheiro, n«o tem
outra op«o sen«o atender a seus interesses. O  m odelo do m ercado livre tam b®m  apresenta suas
falhas, m as na m aior parte dos casos um  produto ruim  ou defeituoso ® expulso do m ercado pela
com peti«o. N o m odelo socialista, n«o h§ com peti«o para excluir m aus produtos ou servios



ineficientes, e ® por esse m otivo que um  visitante vindo do ano de 1929 reconheceria suas escolas
p¼blicas, m as ficaria m aravilhado com  os telefones celulares que o p¼blico recebe gratuitam ente
no shopping center local.

Vale a pena destacar ð  e isso deve deixar perplexos os planejadores centrais m ais fan§ticos
ð  que algo t«o m ilagroso quanto a rede de telefonia celular, respons§vel por levar um a
tecnologia que antes pertencia aos quadrinhos de Buck Rogers ¨s m «os de pessoas com uns,
incluindo os pobres, n«o foi alcanado por m eio de um  plano nacional ou global coordenado. N a
verdade, foi exatam ente a aus°ncia de um  plano central que perm itiu que a ind¼stria prosperasse
e inovasse.

Se tiv®ssem os estruturado a telefonia celular do m esm o m odo que fizem os com  a educa«o,
os incentivos seriam  radicalm ente diferentes: o cara vendendo um  D ynaTac de 1985 teria o
m esm o lucro daquele que vende um  iPhone; os consum idores n«o teriam  escolha entre a boa
cobertura da Verizon e a da AT& T, que n«o funciona em  alguns lugares, m as em  vez disso
teriam  de se contentar com  a rede a eles atribu²da de acordo com  a rua onde m oram . U m a vez
que todos pagariam  im postos para fornecer telefones celulares ̈  popula«o inteira, apenas os
ricos teriam  dinheiro o bastante para entrar no m ercado da telefonia celular privada, o que
sufocaria qualquer inova«o. Sem  com peti«o, n«o haveria est²m ulos para a redu«o dos preos
ð  na verdade, todo incentivo seria para aum ent§-los.

D ados os defeitos inerentes ao m odelo socialista de fornecim ento de bens e servios,
perguntam os: por que algu®m  escolheria o socialism o, em  prim eiro lugar? H § in¼m eras respostas
poss²veis para essa quest«o: ressentim ento de classe, inveja socioecon¹m ica, avers«o ao risco,
desconfiana irracional dos em pres§rios que buscam  o lucro etc. A  m elhor resposta, entretanto,
surpreender§ a m uitos: a Su®cia.



Cap²tulo 7

PO R Q U E A  SU £CIA  N ë O  PRESTA ?

 
 

V oc° sabia?
Å O s suecos nos EU A  capitalista se saem  m elhor do que aqueles que m oram  na Su®cia
socialista
Å O s ñsucessosò socialistas da Su®cia n«o podem  ser repetidos na m aioria dos pa²ses
Å O  socialism o transform ou a Su®cia num  pa²s de trapaceiros baratos

 
 
Venezuela, Coreia do N orte, U ni«o Sovi®tica, a China de M ao, a ĉndia pr®-reform a, as

escolas das §reas de baixa renda am ericanas, a A m trak, a ind¼stria do grafite no Sri Lanka, os
bancos nacionalizados no M ®xico nos anos 1980, Cuba, Laos, V ietn«, Bangladesh, L²bia e o
regim e Sandinista ð  h§ um  cat§logo im enso envolvendo o socialism o, do ©m bito local ao
nacional, do geral ao particular, sobre o qual os socialistas n«o querem  que falem os ao abordar o
assunto. A  lista de pa²ses sobre os quais querem  que falem os ® bem  curta e diz apenas: Su®cia.

Escrevendo para o Independent, da G r«-Bretanha, H am ish M cRae cham ou a Su®cia de ñA
sociedade m ais bem -sucedida do planetaò.[63] Para n«o ficar para tr§s, Polly Toynbee, do
G uardian, a batizou de ñA  sociedade m ais bem -sucedida que o m undo j§ teveò.[64] Em  1976, a
Tim e descreveu a Su®cia com o um a verdadeira utopia que operava sob a sam hªllet, resposta
m ais liberal sueca ̈  ditadura de M arx sobre o proletariado e a ñideologia Jucheò da Coreia do
N orte:

£ um  pa²s cujo pr·prio nom e se tornou sin¹nim o de um  para²so m aterialista. Seus cidad«os
gozam  de um  dos padr»es de vida m ais elevados do m undo e m uitos deles possuem  s²m bolos
de aflu°ncia individual: um a casa pr·pria ou um  apartam ento m oderno, um  carro para a
fam ²lia, um  stuga (chal® de ver«o) e, em  m uitos casos, um  barco a vela. N «o h§ favelas
desfigurando suas cidades, o ar e a §gua do pa²s s«o livres de poluentes e seus habitantes t°m
cada vez m ais tem po livre para se dedicar ̈  paix«o coletiva de estar ut i naturen (em  m eio ̈
natureza) nas florestas que ocupam  m etade de seu territ·rio. N em  problem as de sa¼de,
desem prego ou um a idade avanada representam  m otivo para que tem am  dificuldades
financeiras. Para resum ir, os 8,2 m ilh»es de cidad«os suecos t°m  m otivos de sobra para estar
contentes. E a m aioria est§.

O s benef²cios que v«o do bero ao t¼m ulo providos pela sam hªllet n«o encontram  pares
em  qualquer outra sociedade livre fora da Escandin§via. O s suecos gozam  de um a educa«o
p¼blica que vai at® a universidade, t°m  quatro sem anas de f®rias anuais e program as de



treinam ento caso queiram  m udar de carreira. Em  busca de novas m aneiras de aplacar a
Angst da vida, um  pol²tico local chegou a propor que o governo disponibilizasse parceiros
sexuais gratuitos para pessoas solit§rias.[65]

A  Su®cia, em  particular, e o m odelo escandinavo de socialism o, de m odo geral, deram  aos
socialistas am ericanos a m elhor evid°ncia para seus argum entos. U m  dos m ais perspicazes entre
eles, Jesse Larner, da revista D issent, atribui o suposto sucesso do socialism o sueco a sua n«o
inclina«o a estabelecer um  plano centralizado para toda a econom ia. Segundo Larner, ñH ayek
com preendeu pelo m enos um  grande ponto: a vis«o de um a sociedade perfect²vel
inevitavelm ente leva ao gulagò.[66] M as o m odelo escandinavo, afirm a ele, d§ espao a um a
express«o m enos autorit§ria e m ais genuinam ente dem ocr§tica do socialism o. ñA  possibilidade
da exist°ncia de m odelos n«o totalitaristas da social-dem ocracia, com o aqueles surgidos na
Europa p·s-guerra, deveria alertar os leitores quanto ̈ s lim ita»es de H ayekò, defende.[67]

Pode haver socialism o sem  um  planejam ento centralizado? Larner defende exatam ente esse
m odelo e outros ñsocialistas de m ercadoò que insistem  na im plem enta«o de sistem as
sem elhantes. H ayek escreveu sobre Lenin, Stalin e H itler. A s lim ita»es articuladas por ele,
segundo seus opositores, n«o se aplicam  a outros tipos de socialism o, m enos centralizados. Larner
escreveu:

A m plos m odelos de com o a sociedade deveria funcionar rejeitam  a sabedoria de solu»es
que funcionam  e refutam  a legitim idade (Lenin, M ussolini, M ao, H o, Castro e Q utb negam
seu pr·prio direito de existir) de indiv²duos que dem onstram  um a sensatez antiortodoxa. O s
defensores desse m odelo devem , por sua pr·pria rigidez, inventar a figura do
contrarrevolucion§rio. Para H ayek, ® isto que o socialism o, o com unism o e a coletividade ð
segundo ele, h§ pouca diferena ð  significam : a perigosa ilus«o da perfectibilidade. O  ¼nico
tipo de socialism o que considera em  O  cam inho da servid«o ® o utopism o de um a sociedade
perfeita controlada pelo Estado, na qual a dire«o da econom ia e todas as suas entradas e
sa²das s«o planejadas, com  a degrada«o m oral e pol²tica agregada que H ayek dem onstra de
m odo bastante convincente.[68]

Sob m uitos aspectos, o m odelo escandinavo ® superficialm ente atraente e nenhum a cr²tica ao
socialism o pode ignorar seu sucesso. Enquanto os superm ercados estatais da Venezuela
dem onstram  falhas que podem  ser com paradas ¨ educa«o p¼blica am ericana, os pa²ses
escandinavos parecem  ser um a exce«o. Por qu°?

Para entender o sucesso aparente do socialism o escandinavo, prim eiro ® necess§rio
com preender as condi»es culturais e econ¹m icas que perm itira a ascens«o desse sistem a, o
qual, na superf²cie, parece ser radicalm ente m ais bem -sucedido que outros m odelos de
socialism o. O  econom ista M ilton Friedm an est§ entre aqueles que acreditam  que exista algo m ais
profundo na cultura escandinava que sirva com o ·leo para a m §quina socialista. Q uando um
socialista escandinavo se vangloriou para Friedm an, dizendo: ñN a Escandin§via n«o tem os



pobrezaò, sua resposta foi perspicaz: ñQ ue interessante! N os Estados U nidos, entre a popula«o
escandinava, tam b®m  n«o tem os pobreza.ò[69] Isso n«o ® bem  verdade: o ²ndice de pobreza
entre os suecos am ericanos ® de cerca de 6,7% , segundo os econom istas G eranda N otten e Chris
de N eubourg. Q ual o ²ndice de pobreza na Su®cia? Tam b®m  6,7% .

O  que parece ineg§vel ® que os pa²ses escandinavos, especialm ente a Su®cia, possuem
institui»es de governo m uito m ais eficientes que os Estados U nidos. ñ£ verdade, os im postos s«o
alt²ssim osò, dizem  os adm iradores do socialism o sueco, ñm as pelo m enos eles recebem  algo em
retornoò. U m a das coisas que recebem  ® um  governo relativam ente eficiente, com  baixos n²veis
de corrup«o. Institui»es p¼blicas eficazes s«o um a caracter²stica das sociedades com  altos
n²veis de confiana social, e a Su®cia ® um a delas. A  m § not²cia para o resto do m undo ð  m as
especialm ente para sociedades m uito com plexas, com o as dos Estados U nidos, da ĉndia e da
China ð  ® que as condi»es sociais que produzem  esses altos n²veis de confiana geralm ente n«o
s«o transm ut§veis. (Isso tam b®m  ® um a m § not²cia para a Su®cia, que est§ rapidam ente se
transform ando no tipo de sociedade que n«o conseguir§ dar continuidade ao Estado de bem -estar
social relativam ente bem -sucedido que a caracterizou pela m aior parte do s®culo X X .)

 

Ele lutou contra o socialism o... e perdeu
ñO  novo prim eiro-m inistro conservador sueco, Carl Bildt, de 42 anos, pretende levar a

Su®cia de volta ̈  fam ²lia de pa²ses de m ercado livre. óO  coletivism o e o socialism o foram
jogados na lixeira da hist·riaô, disse-nos durante um a visita recente. óN «o h§ com prom isso
poss²vel que possa estar entre o controle estatal e o capitalism o.ôò

W all Street Journal, 1992

 
Sociedades com  um  alto ²ndice de confiana tendem  a ser ®tnica, religiosa e linguisticam ente

hom og°neas, relativam ente pequenas, e m uitas vezes culturalm ente isoladas pelo uso de um a
l²ngua rara, com o o sueco ou o island°s. A s hist·rias de sucesso do socialism o escandinavo s«o
t«o culturalm ente hom og°neas que a m aior parte desses pa²ses (Isl©ndia, N oruega, D inam arca e
Finl©ndia) ainda conta com  igrejas estatais financiadas pelos contribuintes, algo que seria um
an§tem a num a sociedade religiosam ente com plexa com o a dos Estados U nidos. A  pr·pria Su®cia
teve um a igreja estatal at® 2000, e a Igreja da Su®cia, um a congrega«o luterana, ainda ret®m
algo pr·xim o de um  status oficial e lista 73%  dos suecos com o m em bros ð  num  pa²s onde 85%
s«o ateus.

M esm o que os am ericanos que apoiam  a diversidade quisessem  reproduzir as condi»es
sociais que sustentam  o socialism o sueco, isso se m ostraria im poss²vel, assim  com o o fato de sua
popula«o regredir para dez m ilh»es, quando hoje ® o terceiro pa²s m ais populoso do m undo,
com  m ais de trezentos m ilh»es de habitantes. ê s vezes, essa constata«o ·bvia fica aparente at®
para os pol²ticos am ericanos predispostos a adotar o m odelo sueco do socialism o. O  presidente
O bam a, desafiado por um  cr²tico a explicar por que a Su®cia solucionou sua crise banc§ria com
relativa serenidade, com parada aos Estados U nidos, explicou:



Eles assum iram  os bancos, nacionalizaram -nos, livraram -se dos ativos ruins, revenderam  os
bancos e, alguns anos depois, estavam  novam ente a todo vapor. O lhando para o que fizeram ,
voc° pode pensar que a Su®cia ® um  bom  m odelo. M as o problem a est§ aqui: eles t°m  s· uns
cinco bancos. N ·s tem os m ilhares. A  escala da econom ia am ericana e os m ercados de
capitais s«o enorm es, ent«o os problem as para adm inistrar e controlar qualquer coisa em  tal
escala seria... N ossa conclus«o foi que n«o faria sentido. E tam b®m  tem os tradi»es
diferentes nesse pa²s.[70]

D e algum a form a, um a s®rie de fatos paralelos e conclus»es igualm ente ·bvias passaram
despercebidas pelo presidente e seu grupo quando se tratou da reform a do sistem a de sa¼de
am ericano. (V oltarem os depois a esse assunto.)

 



O  lado negro de um  para²so socialista

O  elevado n²vel de coes«o cultural da Su®cia, assim  com o o de seus vizinhos escandinavos,
tem  suas desvantagens, entretanto. N os ¼ltim os anos, o pa²s abriu suas portas para um  alto ²ndice
de im igra«o; cerca de 13%  de sua popula«o atual nasceu no estrangeiro, em bora se deva
destacar que o m aior grupo de im igrantes ® form ado por Finalndsvensk ð  pessoas que falam
sueco, vindas da vizinha Finl©ndia ð  que com partilham  tradi»es culturais sim ilares e s«o
facilm ente assim iladas pela sociedade sueca. Para os im igrantes n«o escandinavos, incluindo
refugiados dos B§lc«s, da Ć frica e do O riente M ®dio, as perspectivas s«o bem  diferentes. A
jornalista brit©nica Christina Patterson, que durante a inf©ncia passava os ver»es na Su®cia,
lam enta o ñconform ism o quase universalò do pa²s e assim  descreve a situa«o: ñN um a na«o
onde quase todos s«o louros e belos (descobri que G oering passou um  ver«o feliz no resort
praiano de m inha inf©ncia), o im igrante n«o branco ® recebido com  generosos benef²cios do
Estado de bem -estar social e um a bela dose de desconfiana.ò[71]

O  que n«o recebem  s«o trabalhos. Em bora os im igrantes representem  cerca de 15%  da
popula«o em  idade de trabalho, sua propor«o de desem pregados ® m uito m aior. N a realidade,
a Su®cia possui um a das m aiores disparidades no ©m bito do ²ndice de desem prego entre
im igrantes e o ²ndice de desem prego entre nativos no m undo desenvolvido. Seu m ercado de
trabalho ® rigidam ente segregado de acordo com  linhas raciais, com o relata o econom ista sueco
Johan N orberg:

O s problem as do desem prego resultam  em  segrega«o de facto. A pesar de um  passado
quase sem  conflito racial, o m ercado de trabalho sueco ® m ais segregado que os dos Estados
U nidos, da G r«-Bretanha, da A lem anha, da Frana ou da D inam arca ð  pa²ses com  um a
hist·ria racial m uito m ais com plicada que a da Su®cia. U m  relat·rio do Partido Liberal
precedente ¨s elei»es de 2002 dem onstrou que m ais de 5%  de todos os distritos suecos
tinham  ²ndices de em prego inferior a 60% , com  ²ndices de crim inalidade e resultados
escolares inferiores m uito piores que o de outros lugares. A  m aioria desses distritos fica no
sub¼rbio, portanto os estrangeiros raram ente os veem . A  quantidade de distritos segregados
continua a crescer. Em  algum as vizinhanas, as crianas crescem  sem  jam ais ver algu®m
indo trabalhar pela m anh«. Bols»es de desem prego e exclus«o social s«o form ados,
especialm ente em  §reas onde vivem  m uitos im igrantes n«o europeus. Q uando os suecos
percebem  que m uitos im igrantes vivem  ̈  custa do governo, seu interesse em  contribuir com
o sistem a esvaece.

Com o em  outras partes da Europa O cidental, a segrega«o de §reas para im igrantes leva
a isolam ento, crim es e, em  alguns casos, radicalism o. N o ano passado, N alin Pekgul,
presidente curda da Federa«o N acional de M ulheres Social-D em ocratas, explicou que fora
obrigada a se m udar de um  sub¼rbio de Estocolm o devido ̈  crim inalidade e ̈  ascens«o do
radicalism o isl©m ico. O  an¼ncio abalou todo o sistem a pol²tico. ñU m a bom ba pronta para
explodirò ® um a das m et§foras m ais com uns quando se fala na exclus«o social na Su®cia.



O s im igrantes que conseguem  m anter seu esp²rito em preendedor intacto geralm ente o levam
para outro lugar. Centenas de som alis e iranianos desem pregados deixam  a Su®cia a cada
ano e se m udam  para a G r«-Bretanha, onde frequentem ente encontram  um  em prego. O
contraste entre um a experi°ncia e outra pode ser surpreendente. O  historiador econ¹m ico
sueco Benny Carlson recentem ente com parou as experi°ncias de im igrantes som alis na
Su®cia com  aquela de seus com patriotas em  M inneapolis, M innesota. A penas 30%  encontrou
um  em prego na Su®cia, praticam ente a m etade do n¼m ero verificado nos Estados U nidos.
H § tam b®m  cerca de oitocentos em preendim entos adm inistrados por som alis em
M inneapolis, contra apenas 38 na Su®cia. Carlson citou dois im igrantes que, juntos,
resum iram  as disparidades. ñH § oportunidades aquiò, disse Jam al H ashi, que gerencia um
restaurante africano em  M inneapolis. J§ seu am igo, que m igrou para a Su®cia, contou um a
hist·ria diferente: ñVoc° se sente com o um a m osca presa sob um  copo. Seus sonhos s«o
destru²dos.ò[72]

A ssim  com o os som alis nos Estados U nidos obt°m  resultados econ¹m icos diferentes de seus
com patriotas na Su®cia, os suecos que vivem  na A m ®rica do N orte se saem  bem  m elhor que
aqueles em  sua terra natal. O  sal§rio m ®dio de um  sueco na Su®cia ® de 36.600 d·lares, enquanto
a m ®dia nos Estados U nidos ® de 45.500 ð  e o sal§rio m ®dio de um  sueco nos Estados U nidos
atinge 56.900 d·lares ð , 55%  a m ais que a m ®dia sueca.

N a verdade, se a Su®cia fosse um  estado am ericano, seria o m ais pobre de todos. A  classe
dem ogr§fica m ais pobre do pa²s, constitu²da pelos afro-am ericanos, goza de um a renda fam iliar
m ®dia levem ente superior ̈  m ®dia sueca. Q uanto m ais extrem o o socialism o, m ais extrem a a
pobreza; enquanto os negros am ericanos t°m  um  padr«o de vida m elhor que os suecos, os negros
sul-africanos sob o apartheid, sob m uitos aspectos, desfrutavam  de um  padr«o de vida superior a
seus contem por©neos sujeitos ao socialism o russo. Por exem plo, os negros sul-africanos
possu²am  m ais autom ·veis per capita em  1983 que os cidad«os sovi®ticos,[73] sugerindo que
m esm o um  sistem a de opress«o perverso e intencional n«o decretou sobre suas v²tim as um a
priva«o m aterial m aior que o sistem a socialista, cujo intuito era ajudar seus m enos favorecidos.

N «o parece, m as a Su®cia ® relativam ente pobre, e sua situa«o est§ se degradando cada vez
m ais; em  1970, o pa²s tinha a quarta m aior renda m ®dia do m undo, enquanto em  2000 se
encontrava na 14Û posi«o, dando sinais de que cairia ainda m ais no ranking.

U m  dos m otivos que levaram  a isso ® o fato de que h§ m enos suecos trabalhando. Isso, por si
s·, j§ ® um  acontecim ento estranho, considerando-se que a popula«o daquele pa²s figurava
entre as que m ais trabalhavam  no m undo desenvolvido, ultrapassando em  horas os Estados
U nidos e os workaholics sul-coreanos. H oje, 10%  dos suecos em  idade de trabalho est«o
precocem ente aposentados, recebendo pens»es por invalidez. Cerca de 16%  das despesas do
governo nacional s«o destinadas a subsidiar os dias de licena m ®dica dos trabalhadores, e o
²ndice de absentism o de funcion§rios alcanou n²veis epid°m icos. O  que explica que um  dos
povos m ais saud§veis do planeta frequentem ente se encontre incapacitado e tantas vezes doente



dem ais para trabalhar? Ser§ que houve algum  tipo de acidente terr²vel? U m a batida envolvendo
treze m il autom ·veis Saab? U m a epidem ia escandinava?

A  resposta m ais prov§vel ®: esses funcion§rios n«o est«o incapacitados nem  doentes. N a
Su®cia, um a sociedade outrora definida tanto por sua ®tica de trabalho protestante quanto por seus
ideais sociais igualit§rios, jogar de acordo com  o sistem a ð  defraudando seu vizinho contribuinte
ð  se tornou socialm ente aceit§vel, algo que seria inim agin§vel para os suecos da gera«o
precedente. N orberg argum enta que essa m udana na psicologia nacional ® um a rea«o direta
aos incentivos criados pelo m odelo sueco de socialism o:

 

Felizm ente eles t°m  assist°ncia m ®dica gratuita!
A  Su®cia conta com  ña fora de trabalho m enos saud§vel do m undoò, relata o

jornalista sueco U lf N ilson. E segunda-feira ® o ñdia com  m aior incid°ncia de doenas na
sem anaò. ñO utro m odo de descrever a Svenska sjukan (a doena sueca) ® dizer que cerca
de um  m ilh«o de suecos em  idade de trabalho (num  total de cinco m ilh»es) n«o ir«o ao
em prego hojeò, escreve ele. ñO u am anh«, ou depois de am anh«. Em  outras palavras, 20% .
U m  quinto [de cada sueco em  idade de trabalho].ò A pesar de tudo o que foi dito, a doena
n«o acom ete m ulheres de idade avanada, m ais suscet²- veis que qualquer outro grupo.
Pelo contr§rio: segundo inform a»es, os suecos que m ais ficam  doentes s«o hom ens
jovens, supostam ente os esp®cim es m ais saud§veis do planeta.

ñA  essa altura, voc° pode pensar: ops, tem  algo de estranho nisso.ò E tem  m esm o.
ñA  m aioria dos hom ens jovens, num  n¼m ero que atinge m ilhares a cada dia, m ente ao

dizer que est§ doente para faltar ao trabalho. O  m esm o vale para m ilhares de m oas. E
pessoas m ais velhas tam b®m . D izem  estar doen- tes sem  estar ð  e por qu°? Porque se
tornou um  h§bito. E porque ð  isto ® m uito im portante! ð , em  fun«o do est¼pido sistem a
de im postos, perde-se m uito pouco ao n«o ir ao trabalho.ò
 
H § um a tend°ncia de que as m entalidades m udem  quando os incentivos s«o alterados. O
aum ento dos im postos e dos benef²cios p¼blicos desestim ulou o trabalho duro e encorajou o
absentism o. Im igrantes e gera»es m ais jovens de suecos se viram  diante de incentivos
distorcidos e n«o desenvolveram  a ®tica de trabalho estabelecida antes que os efeitos do
Estado de bem -estar social com easse a corrom p°-los. Q uando outras pessoas fraudam  o
sistem a e saem  ilesas, voc° passa a ser considerado um  ot§rio por acordar de m anh« cedo e
trabalhar at® tarde. Segundo pesquisas, hoje m etade dos suecos acha aceit§vel faltar ao
em prego por m otivos que n«o de doena. Q uase a m etade pensa que ® poss²vel faltar quando
algu®m  da fam ²lia n«o se sente bem  e um  n¼m ero praticam ente igual acha que pode ficar
em  casa quando h§ m uito a ser feito no servio. N ossos antepassados trabalhavam  m esm o
quando estavam  doentes. H oje, faltam os por ñm otivos m ®dicosò m esm o quando nos
sentim os bem .[74]



Se acreditarm os na palavra dos suecos, eles form am  a sociedade m enos saud§vel do m undo
desenvolvido. Cerca de 20%  dos suecos em  idade de trabalho recebem  algum a form a de
benef²cio referente ao desem prego, m uitos deles relacionados ̈  doena e ̈  incapacidade ð  e
m uitos deles quase certam ente fraudulentos.

Talvez o m ais interessante sobre essa m udana na psicologia nacional seja que o socialism o
sueco, apesar de seus altos im postos e sua gam a generosa de benef²cios relativos ao estado de
bem -estar social, n«o constitua um  sistem a especialm ente redistributivo. Se o estado de bem -
estar social am ericano tende a resultar num  grande n¼m ero de transfer°ncias interpessoais ð
cobram -se im postos de Pedro para subsidiar Paulo ð , o m ecanism o sueco ® historicam ente
voltado pa- ra transfer°ncias intertem porais ð  cobrar im postos do jovem  Pedro para financiar a
aposentadoria do velho Paulo. Segundo estim ativas, cerca de 80%  a 85%  dos benef²cios sociais
suecos s«o autofinanciados, ou seja, grande parte dos beneficiados recebem  do sistem a o que
nele haviam  colocado, subtraindo-se os custos (substanciais) representados pela adm inistra«o
estatal dos program as.

O s suecos t°m  plena consci°ncia disso. N a verdade, a m entalidade de que ñse recebe aquilo
que se d§ò ® um  dos m otivos pelos quais a popula«o aceitou ²ndices t«o altos de im postos e um
estado de bem -estar social t«o am plo e custoso. M as defraudar o sistem a por m eio de aus°ncias
n«o justific§veis e exageros em  term os de alega»es de incapacidade enfraquecem  essa
m entalidade. Tais atitudes n«o s· fazem  do sistem a de transfer°ncias algo m ais interpessoal e
m enos intertem poral, m as tam b®m  contribuem  para reduzir os altos n²veis de confiana social
que originalm ente tornaram  poss²vel tal sistem a.

N «o ® nenhum a surpresa constatar que o m odelo socialista sueco se encontra em  problem as.
N a verdade, parece cada vez m ais prov§vel que o socialism o acabar§ m inando o ethos
historicam ente igualit§rio, confiante e trabalhador da na«o ð  deixando aos suecos os altos
im postos, as despesas e um  setor p¼blico disfuncional fam iliar aos estudiosos do estado de bem -
estar social europeu, privando-os, entretanto, de quaisquer benef²cios que tal sistem a lhes possa
ter oferecido.

A l®m  disso, esses benef²cios n«o s«o totalm ente claros. O s suecos s«o um  povo saud§vel e
longevo, por exem plo, e os aficionados pelo socialism o europeu argum entam  que isso ® um a
prova do sucesso do sistem a de sa¼de centralizado p¼blico. O  pa²s apresenta um  ²ndice de
pobreza m uito baixo e um a econom ia aparentem ente igualit§ria, o que tam b®m  ® visto com o
evid°ncias de que o socialism o sueco funciona m aravilhosam ente. M as a verdade ® que tudo isso
j§ fazia parte da realidade da na«o m uito antes da im plem enta«o do Estado socialista sueco.
Em  1950, a popula«o j§ apresentava um a m ®dia de vida superior em  2,6 anos ¨ dos
am ericanos, segundo a usina de ideias sueca Captus.[75] Sessenta anos de ñA  sociedade m ais
bem -sucedida que o planeta j§ viuò fizeram  com  que a diferena aum entasse para 2,7 anos. Em
1980, o PIB per capita sueco era 20%  m ais alto que o am ericano, m as em  2001 o PIB per capita
dos Estados U nidos era 56%  m ais alto. Boa parte da responsabilidade por essa diferena est§ nos
altos n²veis de im postos; em  contraste com  as taxas da Su®cia dos anos 1960 que eram



aproxim adam ente iguais ̈ s dos Estados U nidos, hoje o ²ndice de im postos representa m ais de
52%  do PIB ð  m etade da produ«o econ¹m ica do pa²s ® apreendida pelo Estado.

A  m aior ironia ® que todo esse socialism o fez da Su®cia um a sociedade, sob m uitos aspectos
im portantes, m enos igualit§ria e m enos generosa que aquela criada pelo capitalism o
supostam ente im plac§vel dos Estados U nidos. Em bora a renda na Su®cia seja distribu²da de
m aneira m uito m ais balanceada que nos Estados U nidos, suas riquezas n«o s«o distribu²das de
form a sem elhante. Por outro lado, renda e riquezas est«o intim am ente correlacionadas nos
Estados U nidos, onde a m aior parte daqueles que enriquecem  o fazem  por m eio de em pregos
bem -rem unerados ou abrindo seus pr·prios neg·cios. N a Su®cia, a riqueza est§ m enos ligada ̈
renda que nos Estados U nidos, o que sugere m enor probabilidade de que os suecos m ais
abastados tenham  trabalhado por seu patrim ¹nio que os am ericanos ricos e m aior probabilidade
de que o tenham  herdado ou obtido por m eio de liga»es de fam ²lia.

 

O s trabalhos que os suecos n«o fazem
ñA lgum as pessoas em  W ashington se referem  jocosam ente ¨ IK EA  com o a

em baixada sueca. E n«o h§ d¼vidas de que essa seja a cadeia de lojas sueca m ais fam osa
no m undo. A  IK EA  ® conhecida por sua falta de funcion§rios, tanto nas lojas quanto nos
escrit·rios. O s consum idores veem  a IK EA  com o um a experi°ncia ófaa voc° m esm oô.
Tal estilo de atendim ento vem  dos altos custos que representa um  funcion§rio sueco. Ingvar
K em prad, fundador da IK EA , construiu um  m odelo de em prego que m inim iza os custos de
trabalho im postos pelo Estadoò.

W ashington Tim es, 2007

 
A l®m  de ser, sob m uitos aspectos, m enos igualit§rio que o capitalism o am ericano, o

socialism o sueco n«o pode nem  se vangloriar de ser m ais generoso em  rela«o aos pobres e
desafortunados que os caub·is capitalistas dos Estados U nidos. Em bora estudos baseados em
estat²sticas da O rganiza«o para a Coopera«o e D esenvolvim ento Econ¹m ico geralm ente
encontrem  um a enorm e disparidade entre os gastos sociais na Escandin§via socialista e nos
Estados U nidos capitalistas, esses n¼m eros n«o levam  em  considera«o um  fator im portante: a
Su®cia e outros pa²ses do norte europeu cobram  im postos sobre m uitos dos benef²cios concedidos,
enquanto nos Estados U nidos a m aioria dos benef²cios ® isenta de im postos e a pr·pria legisla«o
de im postos ® usada para prover subs²dios sociais, por m eio de program as com o o Cr®dito Fiscal
por Renda Recebida.

A l®m  disso, os custos sociais geralm ente s«o calculados com o um a porcentagem  do PIB.
Este, no entanto, ® m uito m aior nos Estados U nidos que nos pa²ses socialistas escandinavos.
Levando-se em  considera«o as diferenas de PIB, o sistem a de taxa«o e o tratam ento dos
im postos destinado aos benef²cios do estado de bem -estar social, a posi«o dos Estados U nidos
fica bem  em  m eio ̈ s utopias socialistas europeias no que diz respeito ̈ s despesas com  benef²cios
p¼blicos, cobrando im postos m uito m ais baixos e contando com  um a econom ia m uito m ais



robusta e din©m ica.
G astar m ais e receber m enos: o socialism o sueco lem bra bastante a educa«o p¼blica

am ericana.



Cap²tulo 8

CO REIA  D O  N O RTE: LU TA N D O  PO R U M  SISTEM A
FRA CA SSA D O

 
 

V oc° sabia?
Å O  socialism o provocou diretam ente m ilh»es de m ortes por desnutri«o na Coreia do
N orte
Å A  situa«o pol²tica norte-coreana ® m ais fruto do socialism o que dos caprichos de
seus ditadores
Å Com o outros tiranos socialistas, K im  Jong-il m istura pol²tica com  biologia

 
 
£ dif²cil acreditar que a hist·ria faz surgir m onstros toda vez que um  governo centralizado

excepcionalm ente poderoso ® criado. Sinceram ente, quais seriam  as probabilidades de K im  Il
Sung, a verdadeira defini«o pol²tica de um  m onstro, ter um  filho igualm ente m onstruo- so, se
n«o ainda m ais, para herdar seu im p®rio? Q uais seriam  as probabilidades de que o grande
dem ¹nio do s®culo X X , V ladim ir Lenin, contasse com  um  tenente igualm ente perverso, Josef
Stalin, para continuar sua obra quando m orresse? E quais seriam  as probabilidades de que Stalin
visse sua im agem  refletida em  A dolf H itler, outro m onstro que se ergueu da penum bra da
pol²tica no m esm o m om ento hist·rico?

M uito pode ser dito sobre a im oralidade desses hom ens, m as h§ tanto ð  ou provavelm ente
m ais ð  a ser dito sobre as ideologias por eles adotadas. Ideologias m ovem  o m undo. U m a
ideologia pol²tica ® o que difere um  crim inoso com um  de um  tirano genocida. U m a ideologia
pol²tica ® o que transform a um  estudante de artes am argurado em  H itler ou um  ladr«ozinho de
bancos em  Stalin.

Surge ent«o a pergunta: que tipo de ideologia pode ter transform ado o tim e de pai e filho
tiranos da Coreia do N orte nos senhores de um  Estado anacr¹nico, fam into e escravo, um a ilha
de estalinism o antiquado em  m eio ao m ar do crescente capitalism o asi§tico? Tal ideo- logia tem
um  nom e: ñJucheò.

N a ocasi«o do septuag®sim o anivers§rio do ditador norte-corea- no K im  Il Sung, seu filho,
K im  Jong-il, futuro ditador, publicou um  ensaio sobre a ñideologia Jucheò, a filosofia por tr§s do
regim e socialista de sua fam ²lia. Trata-se de um  docum ento bastante banal e bom b§stico, m as ®
not§vel por seu forte ð  na verdade, fan§tico ð  com prom isso com  a ideologia de um
planejam ento centralizado socialista. A  Juche sustenta que o hom em  ® o centro do universo,
possuindo poderes ilim itados para transform §-lo, desde que tenha o tipo certo de liderana



pol²tica e siga os princ²pios corretos. Com o diria outro l²der que tentou transform ar sua sociedade,
a ideologia Juche diz que ñsom os a m udana pela qual esper§vam osò. K im  escreveu:

A  ideologia Juche ® um  novo pensam ento filos·fico, centralizado no hom em . Com o disse o
l²der (K im  Il Sung), ela ® baseada no princ²pio filos·fico de que o hom em  ® senhor de tudo e
tudo decide. A  m esm a levantou a quest«o fundam ental da filosofia ao considerar o hom em
seu fator principal e elucidou o princ²pio filos·fico de que o hom em  ® senhor de tudo e tudo
decide.[76]

Esse tipo de pensam ento heroico e antropoc°ntrico ® fam iliar aos estudiosos de Jean-Jacques
Rousseau, que via o soberano (em  seu caso, um  soberano abstrato: o ñestado de direitoò) com o
um a esp®cie de recept§culo, por m eio do qual a ñvontade coletivaò ® coletada e canalizada ao
Estado, o caldeir«o onde ® fervida at® virar pol²tica por m eios obscuros. Ecos de Rousseau podem
ser ouvidos ao longo da hist·ria do socialism o, e n«o ® por coincid°ncia que os defensores do
antidem ocrata H ugo Ch§vez o descrevem , num  tom  apolog®tico, com o um  ñdem ocrata
rousseaunianoò, o que significa um  n«o dem ocrata.

O s norte-coreanos certam ente n«o t°m  em  m ente um a dem ocracia fam iliar quando
descrevem  sua na«o com o um a Rep¼blica D em ocr§tica Popular. Se n«o ® por m eio da
dem ocracia, com o pode o hom em  ñdecidir tudoò? E o que quis dizer K im  com  a express«o? D e
m aneira prestativa, ele explicou suas ideias:

D izer que o hom em  ® senhor de tudo significa que ele ® o m estre do m undo e de seu pr·prio
destino; dizer que o hom em  tudo decide significa que ele desem penha o papel decisivo na
transform a«o do m undo e ao m oldar seu destino.

O  princ²pio filos·fico da ideologia Juche ® o da filosofia antropoc°ntrica que explica a
posi«o e o papel do hom em  no m undo. O  l²der deixou claro que o hom em  ® um  ser social
com  Chajusong [um a express«o peculiar coreana que, grosso m odo, significa ñconsci°ncia
socialò], criatividade e conhecim ento.

O  hom em , por m eio de sua exist°ncia m aterial, n«o ® som ente um  ser m aterial. £ o ser
m aterial m ais desenvolvido, um  fruto especial da evolu«o do m undo m aterial.

O  hom em  j§ era proem inente ao em ergir do m undo da natureza. Ele existe e se
desenvolve reconhecendo e m udando o m undo para que este sirva a suas necessidades, ao
passo que todas as outras vidas m ateriais perm anecem .

O  hom em , obviam ente, n«o pode viver fora do m undo; ele vive e conduz suas atividades
no m undo. A  natureza ® o objeto do trabalho do hom em  e tam b®m  a fonte m aterial de sua
vida. A  sociedade ® um a com unidade onde as pessoas vivem  e conduzem  atividades.
A m bientes naturais e condi»es sociais exercem  grande efeito sobre a atividade hum ana. Se
os am bientes naturais se m ostram  bons ou m aus, e, em  particular, se os sistem as pol²tico e
econ¹m ico de um a sociedade s«o progressistas ou reacion§rios ð  tais fatores podem  afetar
de m aneira favor§vel o em penho hum ano em  rem odelar a natureza e desenvolver a
sociedade ou lim itar e restringir tal atividade.



Contudo, o hom em  n«o se adapta m eram ente a am bientes e condi»es. Por m eio de sua
atividade independente, criativa e consciente, ele continua a transform ar a natureza e a
sociedade, m udando a seu bel-prazer o que n«o atende ̈ s suas necessidades e substituindo o
que ® antiquado e reacion§rio com  o que ® novo e progressista.[77]

Isso significa que a realidade n«o ® a realidade, m as apenas o m aterial bruto com  o qual o
todo-poderoso H O M EM  ð  pelo qual K im  claram ente quer dizer o todo-poderoso ESTA D O  ð
m olda um a nova realidade de acordo com  os m andatos dos pol²ticos.

 

Exceto pelo canibalism o, o que m ais vem  produzindo esse socialism o?
ñD ezenas de m ilhares de pessoas sofreram  com  o ¼ltim o estado de fom e na Coreia do

N orte, entre 1995 e 1997. Lee, que pediu para que seu verdadeiro nom e n«o fosse
divulgado, era um a funcion§ria num  escrit·rio estatal que registrava as m ortes em  sua
cidade. £ um a bela jovem  de 29 anos, com  cabelos encaracolados at® os om bros e um a
pele lisa e im pec§vel, que n«o revela as dificuldades pelas quais passou e que encontra
dificuldade para explicar. óCom eam os a ver casos de canibalism oô, relem bra, fazendo
um a pausa. óVoc° provavelm ente n«o entenderia.ô Ela segue adiante: óQ uando se est§
m orrendo de fom e, voc° vai ̈  loucura...ô

óN «o posso condenar o canibalism o. N «o que eu quisesse com er carne hum ana, m as
sofr²am os tanta fom e... V i um a m ulher ser questionada por canibalism o. Ela disse que o
gosto era bom .ô

O  recebim ento de aux²lio internacional por m eio de alim entos gradual- m ente
interrom peu o estado de fom e, deixando um  n¼m ero de m ortos estim ado entre trezentos
m il e dois m ilh»es.ò

W ashington Post, 2003

 
Provavelm ente n«o h§ ideia m ais perigosa do que acreditar que um a sociedade pode ser

aperfeioada, que os hom ens que nela residem  podem  tam b®m  ser aperfeioados e que
podem os, por vontade pr·pria, com ear a ñsubstituir o que ® antiquado e reacion§rio pelo que ®
novo e progressistaò. N «o que n«o tenham os tentado: Lenin, Stalin e M ao viam  grandes parcelas
de suas sociedades com o obsoletas e reacion§rias e tentaram  elim in§-las. H itler ficou conhecido
por protestar que ños judeus n«o s«o socialistas!ò ao explicar seu antissem itism o. M as se voc°
acredita que ® poss²vel controlar todo o conhecim ento relevante de um a sociedade, que pode
tom ar decis»es racionais para governar cada aspecto da vida e que possui um  m andato hist·rico
que o perm ite faz°-lo, deve acreditar que ® capaz de criar um a esp®cie de utopia, um  para²so
pol²tico na Terra.

N o entanto, quando o plano fracassa ð  e o plano sem pre fracassa ð , deve-se encontrar
algu®m  para culpar. A o longo do s®culo X X , m ovim entos pol²ticos que se entendiam  por
socialistas foram  respons§veis pela m orte de cerca de cem  m ilh»es de pessoas.[78] N a China, no
Cam boja e na U RSS, a convic«o na perfectibilidade da sociedade n«o levou a um  para²so



terrestre, m as sim  a um  inferno, especialm ente para os pobres desafortunados que foram
classificados com o ñantiquados e reacion§riosò por regim es socialistas que im plem entavam  o
m elhor pensam ento ñcient²ficoò que conseguiram  elaborar para adm inistrar as quest»es
hum anas.

Sob a ideologia Juche, esse pensam ento alegadam ente cient²fico tem  tr°s com ponentes:
chaju, ou independ°ncia pol²tica; charip, ou independ°ncia econ¹m ica (um  conceito n«o m uito
diferente da ideologia swadeshi de G andhi); e chawi, ou defesa nacional agressiva. N o que diz
respeito ̈  independ°ncia pol²tica, a ideia de que o norte-coreano com um  pudesse ter qualquer
interfer°ncia nas quest»es do Estado ® claram ente um  an§tem a ao regim e de K im . J§ chajui,
caso signifique algo, ® sin¹nim o do nacionalism o norte-coreano. Tam b®m  h§ pouco a dizer sobre
chawi: a Coreia do N orte sem pre usou de agressividade em  suas opera»es m ilitares,
aterrorizando seus vizinhos, torpedeando um  navio aqui e ali e usando seu arsenal nuclear com o
ferram enta de chantagem . N acionalism o e m ilitarism o s«o caracter²sticas bastante com uns aos
estados socialistas ð  particularm ente nos m ais abrangentes ð , m as nada h§ de singularm ente
socialista sobre eles. A  charip de K im , entretanto ð  a filosofia de independ°ncia econ¹m ica da
ideologia Juche ð , ® de certo interesse e digna de ser estudada com o um a corrente da econom ia
socialista.

A  charip, assim  com o a swadeshi, ® um a convic«o na autoconfiana. Com o tal, rejeita o
com ®rcio e os investim entos internacionais. D e certa form a, ® inconceb²vel que um  Estado
socialista pudesse aceitar o com ®rcio internacional com  econom ias n«o socialistas. A creditando
que a iniciativa privada voltada para o lucro ®, por defini«o, um  ato de explora«o das classes
oper§rias, um  regim e socialista que fizesse parte do fruto daquela §rvore supostam ente venenosa
estaria enriquecendo ¨ custa dos m esm os trabalhadores cuja liberta«o do capitalism o ® sua
pr·pria raz«o de existir. N um  regim e socialista abrangente n«o deve existir lucro, um a vez que
ele ®, de acordo com  a Teoria do Valor Trabalho, a prova do crim e capitalista. O bviam ente, sem
lucro n«o h§ com o financiar o com ®rcio; os socialistas sem pre esperaram  ludibriar a quest«o por
m eio de grandes excedentes de produ«o industrial e agr²cola, m as ® claro que suas econom ias
raram ente ð  para n«o dizer nunca ð  produzem  em  excesso.

Com o resultado, as sociedades socialistas m uitas vezes recorrem  a form as brutas de
nacionalism o econ¹m ico, argum entando que tudo o que ® necess§rio na vida pode ser produzido
localm ente sob as condi»es socialistas. Esse tipo de ret·rica nacionalista tam b®m  ® bastante
com um  em  setores planejados pelo governo nos pa²ses n«o socialistas; ® poss²vel ouvir ecos da
ret·rica charip nos discursos de progressistas am ericanos que lam entam  a ñdepend°ncia do pa²s
em  rela«o ao petr·leo estrangeiroò. A  Coreia do N orte n«o s· rejeita a depend°ncia em  rela«o
ao petr·leo estrangeiro com o a tudo que vem  do exterior ð  pelo m enos na teoria. N a pr§tica, o
pa²s recebe ajuda em  form a de alim entos vindos do O cidente, assist°ncia m ®dica e energia
fornecida pela Coreia do Sul e outros m eios de assist°ncia hum anit§ria internacional.

Juche e charip fazem  parte da constitui«o norte-coreana, e a decis«o do pa²s de se m anter
isolado econom icam ente resultou nas consequ°ncias inevit§veis fam iliares a qualquer estudioso



do socialism o. Com o relatou o jornalista M itchell Lerner, o plano de cinco anos im plem entado
por K im  Il Sung no final dos anos 1950 obteve certo n²vel de sucesso. D os alim entos cotidianos
com o pasta de feij«o e m olho de soja a produtos ocidentalizados com o cerveja e refrigerantes, o
regim e socialista conseguiu nacionalizar quase toda a sua produ«o, alcanando um a m arca
entre 90%  e 100% , segundo a m aior parte das estim ativas.

 

Encurtando o futuro
A os dezesseis anos, M yung Bok j§ tem  idade para se alistar no ex®rcito norte-coreano.

Por sua apar°ncia, seria dif²cil de acreditar. O  adolescente tem  pouco m enos de um  m etro
e m eio, a altura de um  aluno am ericano do quinto ou sexto anos.

M yung Bok escapou do norte com unista no ¼ltim o ver«o para se juntar a sua m «e e
irm «s m ais novas, que fugiram  para a China. Q uando as encontrou, sua irm « Eun H ang, de
catorze anos, n«o reconheceu o garotinho m irrado avanando pelo cam inho de terra que
levava ̈  sua cabana num  povoado pr·xim o ̈  fronteira norte-coreana, a quem  n«o vira nos
¼ltim os quatro anos.

ñN «o acredito que este ® m eu irm «o m ais velhoò, disse Eun H ang, com  tristeza, ao
lem brar os tem pos de inf©ncia, quando sua altura n«o ultrapassava os om bros de M yung
Bok. H oje ela consegue ver o topo da cabea do irm «o sem  precisar se colocar nas pontas
dos p®s.

O s adolescentes fazem  um  ritual quase di§rio: colocam -se prostrados diante de um
arm §rio de m adeira, onde fazem  m arcas com  um  canivete, esperando que, ao se
alim entar com  um a dieta regular, M yung Book cresa o bastante para recuperar seu status
de irm «o m ais velho.

O  Program a M undial de A lim enta«o e a U nicef relataram  no ¼ltim o ano que a
subnutri«o cr¹nica deixara 42%  das crianas norte-coreanas atrofiadas ð  o que significa
que seu crescim ento foi seriam ente com prom etido, provavelm ente de m aneira
perm anente. U m  relat·rio precedente feito por ag°ncias das N a»es U nidas alertou sobre
provas contundentes de que a atrofia f²sica poderia ser acom panhada por danos
intelectuais.

Los Angeles Tim es, 2004

 
Entretanto, os regim es socialistas norm alm ente n«o se lim itam  a fazer planos para a ind¼stria

do refrigerante. K im  Il Sung em barcou num a cam panha de am plo alcance para atingir de
m aneira veloz e m acia essa industrializa«o, a redistribui«o de terra e dos recursos agr²colas e
projetos sim ilares de reorganiza«o econ¹m ica em  larga escala. Passados poucos anos, a
popula«o sob o regim e de K im  sofria com  a fom e. Faltava habita«o, a eletricidade n«o
chegava em  boa parte do territ·rio e era inconstante no resto, os servios de §gua e esgoto
estavam  em  frangalhos e a infraestrutura do pa²s entrou rapidam ente em  ru²na, situa«o na qual
se encontra at® hoje ð  exceto pela Torre Juche e seus 170 m etros de altura, m onum ento erguido
em  hom enagem  a K im  Il Sung, com posto por um  bloco de granito para cada dia de sua vida at®



o m om ento da constru«o da torre.
Em  pouco tem po, o pa²s sofreu os efeitos da fom e e m ilh»es de pessoas m orreram . Lerner

relata um a alegre transm iss«o da r§dio estatal nos anos 1990: ñH oje irei ensin§-los m aneiras
saborosas e saud§veis de com er gram a silvestre.ò[79] N o auge da fom e, os norte-coreanos
passaram  por algo ainda pior ð  relatos de canibalism o chegaram  aos c²rculos de intelig°ncia e ̈
im prensa internacional.

 



O  ñloucoò K im  Jong-il: um  insulto aos loucos

Para m uitos, isso parece um a loucura com pleta. Estrangeiros, principalm ente os ocidentais,
frequentem ente descrevem  K im  Jong-il com o ñinsanoò ou ñirracionalò e caracterizam  o
com portam ento de seu governo com o ñbizarroò. ñN «o sabem os m uito sobre a Coreia do N orte e
sobre quem  ® K im  Jong-ilò, disse certa vez o deputado da Calif·rnia Jay K im . ñSei que n«o se
trata de um  sujeito racional.ò[80]

O  que n«o percebem  ® que K im  est§ agindo de acordo com  a ideologia Juche, um a form a de
socialism o exc°ntrica, n«o h§ d¼vida, m as que nos deveria ser fam iliar, dada nossa experi°ncia
com  outras express»es do socialism o, de m odo a com preenderm os a conduta aparentem ente
err§tica de Pyongyang. A  Coreia do N orte n«o ® form ada pela personalidade de K im  Jong-il
espalhada por todo o seu territ·rio, m as sim  pela grossa cam ada de socialism o que o cobre.

M uitas vezes foi notado que o regim e de K im  se torna m ais belicoso precisam ente nos
m om entos em  que est§ m ais vulner§vel e precisa buscar ajuda da Coreia do Sul ou do O cidente.
M as a conduta de K im  ® m uito m enos previs²vel sob a luz dos m andatos da ideologia Juche, que
sustenta que a Coreia do N orte possui um  m andato hist·rico para im plantar o socialism o integral
em  seus pr·prios term os, seguindo seus pr·prios interesses (definidos com o id°nticos ao
autointeresse tacanho do regim e em  vigor), independentem ente de qualquer influ°ncia externa.

Seguindo a ideologia Juche, a Coreia do N orte rejeita os valores estrangeiros exatam ente
pelos m esm os m otivos que (teoricam ente) o faz com  os produtos estrangeiros: am bos s«o
incom pat²veis com  o socialism o. Se isso ® loucura, ® do tipo que pega: Stalin sofria da m esm a
doena. A ssim  com o Lenin. E M ao. E H ugo Ch§vez, m ais recentem ente. A  teoria da ñloucuraò
na hist·ria m undial nos revela m uito pouco sobre a conduta de tais regim es; a com preens«o da
ideologia socialista e suas im plica»es nas conturbadas realidades da vida econ¹m ica com o de
fato ocorrem  ® m uito m ais esclarecedora.

ñEu n«o usaria a palavra louco para descrever K im ò, disse a especialista sobre a Coreia do
N orte K ongdan O h, num a entrevista ¨ jornalista Laura M cClure. ñ£ um  ditador bastante
inteligente, corajoso e audaz, que sabe com o controlar a sociedade e age estrategicam ente para
surpreender seu povo e o m undo. N «o ® diferente de um a pessoa com o Stalin ou Saddam
H ussein, m as sob m uitos aspectos foi m ais bem -sucedido. A  econom ia vem  sendo devastada
desde o in²cio dos anos 1990, m as ainda assim  o pa²s consegue seguir junto. A lgo o im pede de
desm oronar.ò[81]

O h acredita que o que m ant®m  o pa²s unido ® o punho de ferro de K im , um  governo com
base no terrorism o estatal e na retalia«o violenta do regim e a seus cr²ticos. M as o m ais prov§vel
® que o fator que m ant®m  a Coreia do N orte unida seja a ideologia Juche, que se entrelaa em
cada aspecto da vida norte-coreana de m odo dif²cil de ser com preendido por aqueles que nunca
viveram  num a sociedade herm eticam ente fechada. N as palavras de um  desertor norte-coreano:
ñJam ais pensei que a ideologia Juche fosse algo fechado ou opressivo. Sim plesm ente a aceitava
com o verdade. N «o poderia im aginar ser desleal a K im  Il Sung. Fiquei triste quando ele m orreu



ð  tanto quanto senti a m orte de m eu pai.ò[82]
Essas li»es infelizm ente se perderam  na esquerda m oderna e naqueles que continuam  a

rom antizar o socialism o. N um  artigo para a revista trim estral International Socialism , O w en
M iller ensaiou a ladainha fam iliar dos defensores do socialism o no que diz respeito a regim es
com o o da Rep¼blica D em ocr§tica Popular da Coreia: o que est§ acontecendo em  Pyongyang
n«o ® o ñverdadeiro socialism oò, m as sim  o ñcapitalism o estatalò. N «o ® culpa do socialism o,
m as o resultado da influ°ncia m aligna de Josef Stalin, cujos agentes dom inaram  a Coreia do
N orte em  seus prim ·rdios. £ porque o pa²s n«o ® dem ocr§tico o suficiente, nacionalista em
abund©ncia e um  ñEstado dos trabalhadoresò ileg²tim o. N um  exerc²cio bizarro de equival°ncia
m oral, ele escreve que em  seus prim ·rdios ño regim e norte-coreano era um  ógoverno de
m arionetesô n«o m uito diferente do Iraque ocupado dos dias de hojeò.[83] M as h§, obviam ente,
um a diferena clara: o socialism o.

A  Coreia do N orte n«o foi o ¼nico Estado a usar a fom e com o arm a de terrorism o em
m assa: o ñH olodom orò de Stalin fez com  que cerca de dez m ilh»es de ucranianos m orressem  de
desnutri«o e m uitos m ilh»es perecessem  sob os per²odos de fom e induzidos politicam ente por
M ao.

 

Esta ® outra m aneira de cham §-lo
ñCrep¼sculo no Reino M alvado dos A n»es Erem itas.ò
M ario Loyola, descrevendo a crise do regim e norte-coreano, National Review, 2010

 
D evem os tam b®m  considerar que a causa de todo esse sofrim ento n«o foi a presena de

hom ens m aus, m as de ideias equivocadas. Q uando os am ericanos olham  para seus pais
fundadores, norm alm ente ficam  adm irados pela sorte que tiveram  ao fazer parte da cria«o da
rep¼blica um  grupo de hom ens que inclu²a o austero aristocrata G eorge W ashington, o
dem ocrata Thom as Jefferson, o pr§tico A lexander H am ilton, o c®tico Benjam in Franklin, o
idealista Tom  Paine e o restante dos ilum inados de 1776. Eram  todos grandes hom ens, n«o h§
d¼vida ð  m as se a revolu«o tivesse tom ado outro rum o, se tivesse seguido os passos da
Revolu«o Francesa e descam bado em  terror, opress«o e repress«o, nossas opini»es sobre essas
pessoas seria consideravelm ente diferente.

O s Fundadores A m ericanos eram  grandes hom ens, m as tam b®m  trabalhavam  a servio de
grandes ideias ð  o pensam ento c®tico ianque de que, com  um  sim ples governo republicano para
defender as fronteiras e enforcar ladr»es, as pessoas ficariam  m elhor se cuidassem  de si
m esm as. Cada ditador do s®culo X X  parecia singularm ente perverso ð  at® que sua crueldade
fosse equiparada ou ultrapassada pelo ditador da na«o vizinha. Q ual a probabilidade de que
hom ens perversos pudessem  chegar ao poder, m ais ou m enos na m esm a ®poca, na A lem anha,
na It§lia, na R¼ssia e na China? U m a explica«o m ais plaus²vel ® que, por m ais m al®volos que
fossem  esses ditadores, foi a ideologia que seguiam , e n«o o car§ter m oral peculiar deles, que



assum iu o papel de fator decisivo. A  ideologia do planejam ento central ® um  convite ao exerc²cio
do poder ditatorial e da repress«o, com o argum entou H ayek com  tanta habilidade em  O  cam inho
da servid«o.

N o entanto, n«o precisam os voltar ̈  hist·ria do s®culo X X  para explorar essa quest«o. Em
nosso tem po, ainda perdura no m undo um a verdadeira, abrangente e com prom etida iniciativa
socialista: a Rep¼blica D em ocr§tica Popular da Coreia do N orte. Em bora seja em  grande parte
isolada do m undo, o que lhe rendeu o apelido de ñReino Erem itaò, a Coreia do N orte fez de sua
ideologia socialista de governo um a quest«o de conhecim ento p¼blico. K im  Jong-il publicou um a
vasta literatura sobre o tem a, e Pyongyang ganhou clubes de adm iradores pelas capitais
ocidentais: o G rupo de Estudo da ideologia Juche na Inglaterra, por exem plo, se autoproclam a
ñaberto ̈ queles que (1) apoiam  incondicionalm ente a ideologia Juche, (2) desejam  im plant§-la
na Inglaterra, (3) am am  a Rep¼blica D em ocr§tica Popular da Coreia, o Partido dos
Trabalhadores da Coreia, K im  Il Sung e K im  Jong-ilò.[84] Para o bem  da Inglaterra, esperem os
que seja um  grupo pequeno.

 



E o m acaco passou a andar ereto e se tornou um  socialista

A  ideologia Juche tom a a pretens«o cient²fica do socialism o ð  a convic«o de que todo o
conhecim ento de um a sociedade pode ser descoberto, organizado e im plantado por um a
autoridade central ð  e a leva ̈  conclus«o m ais extrem a. N «o s· ela afirm a que governar um a
sociedade ® um a ci°ncia, m as sugere ainda que se trata de um a ci°ncia em  particular: a biologia.

A  aplica«o equivocada de teorias cient²ficas ¨ vida social era um a caracter²stica
notavelm ente com um  e influente dos intelectuais do s®culo X X , e nenhum  conceito cient²fico foi
t«o citado ou t«o m al-interpretado quanto a teoria da evolu«o de Charles D arw in. Em bora o
darw inism o social, a m alversa«o m ais nefasta do pensam ento evolutivo, seja norm alm ente
(ainda que de m aneira injusta) associado ̈ s organiza»es e aos m ovim entos de direita, havia
tam b®m  um a boa parcela do darw inism o social em  andam ento no que hoje cham am os de
esquerda ou lado progressista do espectro pol²tico. A  fundadora da Paternidade Planejada,
M argaret Sanger ð  que via o planejam ento da vida fam iliar nas m esm as linhas que Lenin
im aginou o planejam ento da econom ia m undial ð , era um a not·ria expoente da varia«o racial-
eug°nica do darw inism o social. A ldous H uxley era outro.

O s darw inistas sociais tendiam  a ver na teoria da evolu«o um a diretriz para a intera«o do
estado com  o indiv²duo e com  grupos de indiv²duos. Sanger alm ejava um a rigorosa interven«o
estatal para im pedir o nascim ento de cidad«os ñinaptosò, opini«o com partilhada pelo ic¹nico juiz
liberal da Suprem a Corte, O liver W endell H olm es. (A nos m ais tarde, a Su®cia socialista se veria
em  m eio a um  esc©ndalo devido a seus program as de esteriliza«o involunt§ria e outras
atividades de tons eug°nicos.)

O s socialistas acreditavam , por®m , que as ideias de D arw in revelavam  novos ©ngulos da
evolu«o de sociedades inteiras. O  pr·prio M arx acreditava num a lei de ferro relativa ̈  evolu«o
socioecon¹m ica, pela qual o feudalism o foi substitu²do pelo capitalism o, e este, por sua vez,
estava destinado a ser substitu²do por um a form a provis·ria de socialism o, que seria substitu²do
pelo socialism o em  sua plenitude. M esm o hoje, os socialistas e outros sim patizantes do
anticapitalism o m encionam  a evolu«o socioecon¹m ica com o se fosse um  equil²brio pontuado tal
qual a especia«o; m encionam  o ñcapitalism o tardioò, o ñcapitalism o financeiroò e, com
esperana nos olhos, o ñp·s-capitalism oò. Stalin lanou m «o de um a vis«o bastante darw iniana da
evolu«o pol²tica quando escreveu:

D iferentem ente da m etaf²sica, a dial®tica n«o considera o processo de desenvolvim ento
com o um  sim ples processo de crescim ento, em  que m udanas quantitativas n«o conduzem  a
m udanas qualitativas, m as com o um  desenvolvim ento que passa de m udanas quantitativas
insignificantes e im percept²veis e prom ove ñm udanas fundam entaisò a m udanas
qualitativas; um  desenvolvim ento em  que as m udanas qualitativas n«o ocorrem
gradualm ente, m as r§pida e ab-ruptam ente, tom ando a form a de um  salto de um  estado a
outro; tais m udanas n«o acontecem  de m aneira acidental, m as com o o resultado natural de
um  ac¼m ulo de m udanas quantitativas graduais im percept²veis.[85]



Stalin deu continuidade a essa vis«o evolucionista da pol²tica, defendendo que o estudo da
hist·ria desta deveria produzir ñleisò com par§veis ̈ s das ci°ncias naturais ð  com o se os seres
hum anos e suas aspira»es fossem  in¼m eros el®trons girando ao redor do n¼cleo do poderoso
Estado:

A ssim , a vida social e a hist·ria da sociedade deixam  de ser um a aglom era«o de
ñacidentesò, um a vez que a hist·ria da sociedade se torna um  desenvolvim ento da sociedade
segundo as leis regulares e o estudo da hist·ria da sociedade se torna um a ci°ncia.

Portanto, a atividade pr§tica do partido do proletariado n«o pode ser baseada nas boas
inten»es de ñindiv²duos extraordin§riosò ou no que dita a ñraz«oò, ña m oral universalò etc.,
m as nas leis do desenvolvim ento da sociedade e no estudo dessas leis.

A l®m  disso, se o m undo ® pass²vel de ser descoberto e nosso conhecim ento das leis do
desenvolvim ento da natureza ® leg²tim o, com  valor de verdade objetiva, conclui-se que a
vida social e o desenvolvim ento da sociedade tam b®m  podem  ser descobertos e que os dados
da ci°ncia referente ̈ s leis do desenvolvim ento da sociedade s«o aut°nticos, com  valor de
verdades objetivas.

A  ci°ncia da hist·ria da sociedade, apesar de toda a com plexidade dos fen¹m enos da vida
social, pode se tornar t«o precisa quanto um a ci°ncia com o a biologia e capaz de utilizar as
leis do desenvolvim ento da sociedade para fins pr§ticos.[86]

Com o H ayek poderia ter apontado ð  ou certam ente teria observado o pr·prio D arw in ð , a
diferena entre a evolu«o biol·gica e a vis«o socialista da evolu«o socioecon¹m ica ® a
seguinte: ningu®m  est§ no com ando da evolu«o biol·gica. N ingu®m  planeja a evolu«o
biol·gica ð  ela representa um  tipo de ordem  espont©nea, resultante da com plexa intera«o de
bilh»es e bilh»es de fatores individuais. Isso quer dizer que a evolu«o biol·gica lem bra m uito
m ais a econom ia de m ercado do que o planejam ento centralizado socialista. D adas as tend°ncias
seculares da m aioria dos socialistas, ® ir¹nico observar que suas ideias se aproxim am  m ais da
teoria antidarw iniana do ñD esenho inteligenteò.

Stalin, apesar de todos os seus defeitos, gozava da intelig°ncia e do cinism o oriundos de sua
ocupa«o juvenil com o ladr«o de bancos. Ele pode ter assinado ensaios filos·ficos (talvez at® os
tenha escrito ð  quem  sabe?), m as, no fundo, era um  sim ples tirano. N o entanto, m esm o sim ples
tiranos seguem  um  conjunto de ideias. O  tem a da ñpol²tica com o biologiaò im pl²cito em  Stalin e
M arx se torna m ais evidente na ideologia Juche. N as palavras de K im  Jong-il:

U m a vez que o l²der ® o centro da vida de um a com unidade sociopol²tica, os deveres
revolucion§rios e a cam aradagem  tam b®m  devem  ser centralizados no l²der. Lealdade ao
l²der e cam aradagem  em  rela«o a ele s«o absolutas e incondicionais, pois o l²der, com o
c®rebro do organism o sociopol²tico, representa a integridade da com unidade. A penas quando
o l²der, o partido e as m assas est«o integrados ® que podem  se tornar um  organism o
sociopol²tico im ortal. Sendo o centro da unidade e da liderana, ele desem penha um  papel
decisivo em  m oldar o destino das m assas populares, assim  com o o c®rebro de um  hom em



desem penha papel decisivo em  suas atividades.[87]

A qui, a linguagem  de K im  vai de bom b§stica a ap§tica, em bora isso possa ser decorr°ncia
da tradu«o do coreano exc°ntrico por ele utilizado. Vale a pena destacar, entretanto, que o
socialism o norte-coreano s· ® radical em  sua am plitude e profundidade, n«o em  suas suposi»es
fundam entais sobre a natureza da sociedade e as possibilidades de governo. O s com unistas norte-
coreanos est«o apenas tentando fazer a um  pa²s inteiro o que autoridades pol²ticas fizeram  ¨
educa«o K -12 nos Estados U nidos: adm inistr§-lo politicam ente, por m eio de um  planejam ento
centralizado sujeito ̈  autoridade do Estado.

O s resultados, com o se poderia esperar, s«o sem elhantes: as escolas p¼blicas am ericanas
fracassam  na produ«o de alunos instru²dos, enquanto as fazendas estatais norte-coreanas
fracassam  em  suas colheitas. O s custos s«o m uito m ais dram §ticos e aparentes no caso da Coreia
do N orte ð  o estado de fom e ® um a realidade chocante ð , em bora existam  nos Estados U nidos
in¼m eras institui»es com pensat·rias que tornam  os gastos do cam baleante sistem a educacional
m enos ·bvios.

 

C om unism o: o verdadeiro ·pio das m assas
A  filosofia Juche sancionada pelo Estado norte-coreano ® a d®cim a m aior religi«o do

m undo, com  dezenove m ilh»es de adeptos, segundo o A dherents.com , p§gina on-line sobre
as religi»es do planeta.

£ m aior que o juda²sm o, que o jainism o e que a F® Bahaô². Tom  Cruise que nos perdoe,
m as ® quase quarenta vezes m aior que a Cientologia. N ada m au para um  religi«o que nem
® considerada com o tal por seus seguidores.

Se voc° disser a um  fiel norte-coreano que Juche ® um a religi«o, talvez ele d° um  soco
em  sua boca herege. ñJucheò, talvez respondesse, ñdefinitivam ente N ë O  ® um a religi«o:
som os ate²stas, pelo am or de D eusò.

Ele ent«o poderia lhe dizer que o cam arada K im  Il Sung, fundador da ideologia Juche e
pai de K im  Jong-il, hoje descansa no Tem plo Sagrado do Juche, pr·xim o a placas que
dizem : ñO  grande l²der cam arada K im  Il Sung sem pre estar§ conosco!ò

Se a religi«o fosse um  pato, diz Tom  Belke, autor de Juche: A Christian Study of North
Koreaôs State Religion (Juche: um  estudo crist«o sobre a religi«o estatal norte-coreana), o
Juche grasnaria em  alto e bom  som . A o tentar se afastar da religi«o, a Coreia do N orte
acabou entrando de cabea nela. ñEles t°m  seus locais sagrados, suas cerim ¹nias e seu
pr·prio e exclusivo sistem a de crenasò, relata Belke. ñTrata-se de algo que requer tudo do
indiv²duo.ò

Chicago Tribune, 2007

 
O  m ais surpreendente ® o seguinte: de certa form a, os norte-co- reanos se m ostram  m ais

abertos ̈  reform ula«o de seu sistem a do que os educadores am ericanos. Em  2010, enquanto o



governo O bam a encerrava o program a de bolsas de escolha escolar que possibilitara que
m ilhares de alunos pobres em  W ashington escapassem  das terr²veis escolas p¼blicas da capital, o
regim e de K im  afrouxava suas restri»es quanto ̈  venda privada de alim entos e suprim entos
b§sicos, num a rea«o ̈  deteriora«o da econom ia norte-coreana. Infelizm ente, n«o ® poss²vel
saber qu«o abrangente ser§ essa libera«o e quanto tem po durar§: reform as sem elhantes foram
im plantadas nos anos 1990, depois que as tentativas catastr·ficas de K im  em  instituir um a
adm inistra«o coletiva da econom ia agr²cola norte-coreana levaram  a um  estado de fom e que
m atou dois m ilh»es de pessoas.

Contudo, pelo m enos K im  eventualm ente m udou suas pr§ticas diante de in¼m eros desastres.
J§ no que diz respeito ao sistem a de ensino p¼blico am ericano, quanto piores se tornam  as
escolas, m ais os professores e os burocratas da educa«o insistem  na expans«o das pr§ticas ð
fortalecim ento dos sindicatos; falta de com peti«o; oram entos que s· aum entam ,
independentem ente dos desem penhos; prioriza«o do tem po de servio de professores e
adm inistradores em  detrim ento do m ®rito ð  que levaram  essas escolas ̈  situa«o em  que hoje
se encontram . U m a coisa ® certa: quando suas atividades fazem  K im  Jong-il parecer flex²vel,
n«o se est§ alcanando bons resultados.



Cap²tulo 9

O  SO CIA LISM O  £ SU JO

 
 

V oc° sabia?
Å O  socialism o destruiu um  dos m aiores lagos do planeta
Å O  capitalism o ® um  sistem a bem  m elhor para a prote«o am biental do que o
socialism o
Å A  irresponsabilidade am biental da BP (ex-British Petroleum ) nada ® com parada ̈
das petrol²feras estatais

 
 
Existe um  term o t®cnico usado pela direita para os ex-socialistas que desviaram  seus

esforos pol²ticos do planejam ento econ¹m ico centralizado e os canalizaram  no m ovim ento
am bientalista. S«o cham ados de ñm elanciasò ð  verdes por fora e verm elhos por dentro. H §
certa verdade nessa percep«o das coisas.

D o final da G uerra Fria at® o advento da crise financeira de 2008, socialism o era,
politicam ente falando, um  palavr«o. O  partido socialista brit©nico, que atende por Partido
Trabalhista, expeliu a palavra de sua ret·rica. A inda que partidas socialistas e um  ou outro partido
declaradam ente com unista continuem  a entrar e sair do poder em  lugares com o a Frana e a
ĉndia, na m aior parte do m undo os socialistas s«o obrigados a fingir, de certa form a, ser algo
diferente do que realm ente s«o. E foi no m ovim ento am bientalista que encontraram  um  aliado
conveniente ð  e um  excelente m ®todo de cam uflagem  pol²tica.

A  ideia de que o capitalism o ® inerentem ente ruim  para o m eio am biente e o pensam ento
corol§rio de que o socialism o oferece um a alternativa prefer²vel est«o enraizados no m ovim ento
am bientalista, particularm ente na ñanglosferaò ð  os pa²ses capitalistas que incluem  Estados
U nidos, Reino U nido, A ustr§lia, Canad§ e N ova Zel©ndia. E dos setores m ais radicais do m undo
socialista, a revela«o verde foi passada adiante: o capitalism o destr·i o planeta, alerta a
esquerda, e o socialism o pode nos salvar.

O bservem  esta efus«o de palavras de um a organiza«o socialista conhecida com o os
Internacionalistas:

O s m otivos pelo qual o capitalism o n«o pode solucionar a crise am biental se encontram  na
pr·pria natureza da produ«o capitalista: sua necessidade de crescim ento constante.

Enquanto o capitalism o existir com o sistem a global de produ«o, jam ais ser§ em
equil²brio com  a natureza, e o resultado h§ de ser a degrada«o do planeta.

O s problem as relativos ¨s m udanas clim §ticas s· podem  ser resolvidos diante de um



sistem a de produ«o m ais desenvolvido, m ais precisam ente o com unism o.
Sob o com unism o, a produ«o teria com o objetivo suprir as necessidades, e n«o o lucro.

A ssim , a busca cont²nua pelo crescim ento poderia ser elim inada. A s dem andas da
hum anidade poderiam  ser balanceadas ̈  sustentabilidade do planeta. A  com peti«o, que faz
com  que o capitalism o desperdice boa parte de sua produ«o e degrade o planeta, poderia
ser substitu²da pela coopera«o. S®culos de destrui«o am biental, que ser«o o legado do
capitalism o, podem  com ear a ser revertidos. U m a nova sociedade com o essa s· pode ser
alcanada pela luta contra o atual sistem a.

[...] A  escolha do m undo nas frentes am biental e social est§ entre a ru²na da civiliza«o ou
a constru«o do m undo com unista.[88]

 
Esses jovens socialistas deveriam  fazer um a excurs«o ao m ar de A ral. O u ao que sobrou

dele.



Planejando o ecoc²dio

O  m ar de A ral, que na verdade ® um  lago, j§ constituiu um  dos m ais m ajestosos corpos dô§gua
do m undo, cobrindo m ais de 65.000km Į de territ·rio entre o Cazaquist«o e o U zbequist«o para
form ar o quarto m aior lago do planeta. A bastecido por dois rios, o Sir D §ria e o A m u D §ria, o
m ar de A ral abrigava in¼m eras atividades industriais, sendo a pesca a m ais proem inente, e era
fundam ental para o estilo de vida daqueles que viviam  em  suas proxim idades.

G raas ̈  sua im port©ncia, os planejadores centrais voltaram  seus olhos para ele. Em  1920, o
Cazaquist«o se tornou um a Rep¼blica Socialista Sovi®tica, integrante da U RSS, logo seguido pelo
U zbequist«o, em  1924. A  doutrina econ¹m ica socialista da U ni«o Sovi®tica exigia a centraliza«o
e a sistem atiza«o da agricultura com o prel¼dio para a industrializa«o m acia e veloz da nova
sociedade socialista. A ssim , os rios que abasteciam  o m ar de A ral foram  desviados por ordem
dos planejadores centrais, para que irrigassem  as novas fazendas coletivas estatais ð  nesse caso,
enorm es planta»es de algod«o.

N os anos 1960, as obras de recanaliza«o dos rios foram  conclu²das, e o m ar de A ral,
devastado. A s centenas de ilhotas que ponteavam  o m ar acabaram  em ergindo e form ando um a
m assa cont²nua de terra, dividindo A ral em  tr°s lagos separados ð  que, com binados, m antinham
cerca de 10%  de sua antiga gl·ria. U m  desses lagos viria posteriorm ente a desaparecer, e outro,
pouco m ais que um a som bra do A ral original, seria reduzido ̈  som bra de um a som bra. U m a
quantidade de §gua equivalente aos volum es com binados dos lagos Erie e H uron se perdeu.

 

Reconhecendo um  padr«o
Em  2009, a revista Tim e fez um a lista das dez cidades m ais polu²das do m undo. Todas

se encontravam  em  pa²ses socialistas ou ex-socialistas. Eis a lista:
Å Linfen, China
Å Tianying, China
Å Sukinda, ĉndia
Å V api, ĉndia
Å La O roya, Peru
Å D zerzhinsk, R¼ssia
Å N orilsk, R¼ssia
Å Chernobil, U cr©nia
Å Sum gayit, A zerbaij«o
Å K abw e, Z©m bia

 
A  adm inistra«o socialista dos recursos de §gua uzbeques e cazaques levou ao que alguns

observadores se referem  com o ñecoc²dioò. M uitos concordam  que a cat§strofe do m ar de A ral ®
um  dos piores desastres am bientais da hist·ria da hum anidade.

O  m ais chocante ® que n«o foi um  acidente. A  destrui«o do m ar de A ral era exatam ente o
que tinham  em  m ente os planejadores centrais, que viram  sua liquida«o e a destrui«o das



com unidades que dele dependiam  com o apenas m ais um a baixa no cam inho para o
desenvolvim ento de um a econom ia racional e justa.

O  que sobrou do A ral foi um  charco de m aterial venenoso. D epois que os rios foram
desviados e o m ar com eou a secar, sais m inerais e outras toxinas no sedim ento viraram  p· e se
dispersaram  pelas cercanias ð  e nos pulm »es das pessoas ð  levados pelo vento. A  §gua e os
sedim entos dos rios foram , por um  longo per²odo, contam inados pelo escoam ento dos projetos
agr²colas das adjac°ncias, onde produtos qu²m icos eram  utilizados intensam ente, em  especial
pesticidas, herbicidas e fertilizantes. H avia tam b®m  projetos industriais intensivos, a m aior parte
deles envolvendo m inera«o e m etalurgia, que receberam  perm iss«o das autoridades
governam entais para descarregar quantidades enorm es de poluentes. U sinas de ur©nio
arm azenavam  lixo radioativo em  instala»es de conten«o m alconstru²das. O s testes de arm as
nucleares no Pol²gono Sem ipalatinsk, n«o m uito distante dali, tam b®m  produziram  suas toxinas. O
solo da regi«o, que erodia de m aneira veloz e era altam ente salinizado, contribuiu para a
desertifica«o de §reas long²nquas pela a«o do vento. A queles que afirm am  que o capitalism o
foi a pior coisa a acontecer ao m eio am biente n«o se aprofundaram  sobre os efeitos am bientais
causados pelo socialism o.

Pr·xim o ao fim  da era sovi®tica, os planejadores centrais ainda continuavam  a poluir terra,
§gua e ar em  lugares cada vez m ais distantes, com o a pen²nsula de K ola e a cidade de N orilsk, no
Ć rtico. Com o relatou em  2000 o analista am biental Philippe Rekacew icz, as atividades de
m inera«o que extra²am  da regi«o n²quel, cobre e f·sforo, junto a enorm es f§bricas de polpa de
papel ali instaladas, produziam  um a quantidade incalcul§vel de polui«o. S· as em iss»es de
di·xido de enxofre contabilizavam  seiscentos m il toneladas por ano na pen²nsula de K ola e dois
m ilh»es de toneladas por ano em  N orilsk. M ilhares de quil¹m etros quadrados de vegeta«o e
florestas §rticas outrora prim itivas foram  derrubados ou desm atados. O  que restou dessas
opera»es m adeireiras predat·rias foi devastado por chuva §cida e pelo escoam ento qu²m ico de
instala»es industriais. Conseguiram  at® envenenar a neve: altos ²ndices de m etais pesados com o
cobre e zinco passaram  a fazer parte de sua com posi«o e espalharam  a polui«o por onde quer
que ca²sse a neve. O s rios pr·xim os ainda se encontram  cheios de am ¹nia e m etanol, al®m  do
escoam ento de m etal das atividades de m inera«o.[89]

D e m aneira geral, a m inera«o ® um  neg·cio sujo. M esm o seguindo os m elhores
procedim entos am bientais de opera«o, as ind¼strias de extra«o im p»em  custos significativos ̈
natureza, com o pode afirm ar qualquer pessoa que tenha visto os resultados da m inera«o de
rem o«o de topo de m ontanha ou da m inera«o a c®u aberto. N o entanto, diferentem ente de suas
contrapartidas capitalistas, inibidas tanto pelos reguladores am bientais advers§rios quanto pelos
direitos de propriedade de seus vizinhos, os diretores das m inas socialistas s«o apoiados pela fora
total do Estado.

Enquanto os m ineiros am ericanos conduziam  estudos sobre o m eio am biente e gastavam
bilh»es de d·lares em  pesquisas para atenuar os efeitos de suas atividades, os socialistas estavam
literalm ente bom bardeando o cam inho para atingir suas m etas de produ«o. Segundo



Rekacew icz, pelo m enos vinte explos»es nucleares foram  realizadas no Ć rtico Sovi®tico entre
1969 e 1988 ð  n«o para testes de arm as, m as sim  para opera»es de m inera«o. H ouve tam b®m
in¼m eros testes de arm as nucleares ð  m ais de cem , para dizer a verdade ð , e a A g°ncia
Internacional de Energia A t¹m ica alertou que a usina nuclear de Polyarnyy, oriunda da era
socialista, representava perigo para o p¼blico e o m eio am biente.[90] U m a usina nuclear dirigida
por planejadores centrais socialistas ð  o que poderia dar errado?

A  explos«o da usina nuclear sovi®tica de Chernobil em  1986 foi um a das piores cat§strofes
am bientais da hist·ria m undial. O s erros na adm inistra«o da usina eram  chocantes, assim  com o
o total desd®m  dos planejadores centrais pelas pessoas a quem  deveriam  servir ð  chocantes,
m as t²picas do socialism o. A  uni«o entre esse desprezo tanto pelo hom em  quanto pelo m eio
am biente e as im posi»es im piedosas do socialism o n«o passaram  com pletam ente despercebidas
pela popula«o russa, que, na ®poca do desastre de Chernobil, tinha m aior conhecim ento sobre os
excessos do socialism o industrial avanado do que as pessoas de qualquer outra na«o. Chernobil
foi im portante para m arcar o in²cio do fim  do socialism o sovi®tico. (M as n«o, infelizm ente, sua
transi«o ao capitalism o: ap·s um a d®cada de ilegalidade, o que o sucedeu ð  a m istura de
socialism o e corporativism o em pregada por Putin ð , foi apenas m ais um  na enorm e linhagem
de governos desastrosos na vida da sofrida popula«o russa.)

£ im portante term os em  m ente o contexto am biental em  que ocorreu o desastre de
Chernobil. A  m § adm inistra«o socialista do m eio am biente n«o se lim itou ̈  cat§strofe do m ar de
A ral ou ̈  polui«o de postos avanados no Ć rtico. N a ®poca da queda do governo sovi®tico, um
sexto do territ·rio russo se encontrava inabit§vel devido ̈  polui«o e a outros tipos de devasta«o
am biental.[91] A  polui«o da §gua, em  particular, atingia n²veis extrem os ð  m uito al®m  de
qualquer experi°ncia no m undo capitalista ð , e a §gua pot§vel dispon²vel era desperdiada,
sendo que um  tero se perdia devido a vazam entos nos tubos de distribui«o.

O s socialistas, por®m , se m ostram  indiferentes ¨s evid°ncias. N o sim p·sio ñSocialism o
agora?ò da revista D issent, em  2010, m uita aten«o foi dispensada ¨s perspectivas de que a
aliana rubro-verde fosse aprofundada. U m  f·rum  sem elhante sobre o socialism o publicado pele
revista The Nation alguns anos antes tam b®m  apontou o m ovim ento am bientalista com o o canal
m ais prov§vel para o avano socialista.

Ser§ que t°m  raz«o? £ f§cil olhar para os danos infligidos ao G olfo do M ®xico pela BP (ex-
British Petroleum , um a em presa estatal at® os anos 1980) e responder que sim . O s cr²ticos
socialistas das pol²ticas de m eio am biente no m undo capitalista urgem  por m aior regulam enta«o
e um  controle governam ental m ais r²gido das condi»es e dos recursos am bientais, o que soa
razo§vel. M as esquecem  que os governos t°m  seus pr·prios incentivos econ¹m icos para
negligenciar ou abusar do m eio am biente ð  e, em  m uitos casos, os planejadores estatais tratam
a natureza com  m uito m ais descaso do que as iniciativas privadas.

 



A s grandes petrol²feras (socialistas)

U m  dos m elhores exem plos est§ nas petrol²feras estatais espalhadas pelo m undo. A
nacionaliza«o de ind¼strias pesadas ® um a m arca dos regim es socialistas. N a ĉndia, no Ir«, na
It§lia de M ussolini, na G r«-Bretanha dos anos 1970, na L²bia, no M ®xico, na N ig®ria e na
Venezuela, as com panhias petrol²feras foram  nacionalizadas seguindo teorias socialistas de
planejam ento econ¹m ico. (O s Em irados Ć rabes s«o um  caso especial, onde foi a ind¼stria
petrol²fera que se apossou do pa²s, em  vez do contr§rio.) N a m aioria dos casos, a ind¼stria do
carv«o e outras fontes de energia tam b®m  foram  nacionalizadas.

Em  quase todas as circunst©ncias, o resultado veio em  form a de n²veis extraordin§rios de
polui«o ð  sem  que ningu®m  fosse responsabilizado. Se a BP derram a ·leo no G olfo do M ®xico,
os Estados U nidos sabem , nas palavras do presidente O bam a, ñque traseiros chutarò. M as e se o
·leo fosse derram ado pela SinoPec, a petrol²fera estatal chinesa? Chutar o traseiro de Pequim  por
causa de um  vazam ento de ·leo ® outro tipo de encrenca. N o entanto, pelo m enos haveria certo
equil²brio de poder em  tal contenda internacional, um  conjunto de interesses com pensat·rios que
teriam  de ser considerados.

M uito piores s«o os casos nos quais um  governo nacional controla um a com panhia altam ente
poluente em  seu territ·rio, sem  qualquer press«o externa ou controle. U m a coisa ® o governo
regular a ind¼stria petrol²fera ð  m as quando o governo ® a ind¼stria petrol²fera, quem  regula os
reguladores? O u, com o diriam  o poeta rom ano Juvenal e os f«s de hist·rias em  quadrinhos, Q uis
custodiet ipsos custodes? (ñQ uem  vigia os vigilantes?ò). Para a popula«o m exicana, isto ® m ais
que um a quest«o hipot®tica: Pem ex, a m onstruosa com panhia petrol²fera estatal, ® um a
verdadeira m §quina de polui«o.

Com  um a capitaliza«o de m ercado de quase m eio trilh«o de d·lares, a Pem ex ® a segunda
m aior com panhia do m undo ð  m as a m aior parte de suas a»es ® de propriedade do governo
m exicano, que controla com pletam ente a firm a e suas opera»es. O  governo obt®m  um a renda
significativa com  as atividades da Pem ex e por isso tem  poucos m otivos para ser m ais r²gido com
a com panhia por quest»es am bientais ou de segurana. Sua abordagem  em  rela«o a am bas se
m ostrou letal. Em  1979, a explos«o do poo de petr·leo Ixtoc, da Pem ex, no G olfo do M ®xico,
pr·xim o ao litoral texano, causou o que na ®poca foi o m aior vazam ento de ·leo da hist·ria. Em
1984, um  reservat·rio m al-adm inistrado da Pem ex em  San Juan Ixhuatepec, na Cidade do
M ®xico, pegou fogo e deu in²cio a um a s®rie de enorm es explos»es, m atando m ais de quinhentas
pessoas. O utras duzentas m orreram  em  explos»es da Pem ex em  G uadalajara, em  1992.
Tubula»es n«o vigiadas da Pem ex foram  atacadas por terroristas m exicanos em  2007,
resultando em  m ais explos»es e vazam entos. N aquele m esm o ano, um a plataform a de petr·leo
operada pela com panhia entrou em  choque com  um  conjunto de v§lvulas, m atando 22
trabalhadores.

 

O  m al invis²vel



ñA ntes de os rios com earem  a feder com o um  esgoto a c®u aberto e a poeira de
carv«o tom ar conta do ar, quase ningu®m  se preocupou com  os efeitos negativos da
industrializa«o. M eu pai, Liang Sicheng, um  arquiteto conhecido e especialista em
planejam ento urbano, foi um a das poucas exce»es. Ele se op¹s fortem ente ao
desenvolvim ento de ind¼strias pesadas em  Pequim , vis«o que provocou a cr²tica severa do
Partido Com unista. O s m em bros do partido sustentaram  que problem as am bientais n«o
existiam  em  pa²ses socialistas, um a vez que a polui«o era um  óm al inerente ao
capitalism o.ô

Liang Congjiem , ñA  cidade m ais polu²da da Terraò, Tim e Asia, 1998

 
A l®m  disso, produtos qu²m icos lanados pela Pem ex no rio Coatzacoalcos praticam ente

acabaram  com  a popula«o de peixes, deixando os pescadores sem  atividade e devastando a
ecologia. ñVoc° abria o peixe e sentia cheiro de am ¹niaò, disse o pescador Eusebio G onz§les a
Joel Sim on, da G lobal Com m unity M onitor, organiza«o que vigia a ind¼stria petrol²fera. ñSe o
com esse, seu est¹m ago incharia com o um  bal«o.ò[92] D urante os per²odos de m aior polui«o, o
rio Coatzacoalcos pegava fogo constantem ente, com  intervalo de alguns m eses. A  §gua
subterr©nea dos arredores foi contam inada, deixando os habitantes sem  §gua pot§vel e os
fazendeiros sem  os recursos adequados para a irriga«o ð  sendo que suas planta»es j§ haviam
sido prejudicadas pelo escoam ento t·xico da Pem ex.

A  popula«o local tem  esperana de que seja feita um a lim peza am biental em  61 instala»es
da Pem ex. A inda que seja algo poss²vel, m as pouco prov§vel, a Pem ex vem  explorando a
possibilidade de privatizar esses postos ð  seria a prim eira vez que isso ocorreria com  um a parte
das opera»es da com panhia. O u seja, a ¼nica esperana real do M ®xico para conter ou reverter
a devasta«o am biental causada por sua ind¼stria petrol²fera estatal ® desestatiz§-la. ñTem os f®
de que essa ser§ a oportunidade de desenvolver um  plano para lidar com  o lixo t·xicoò,[93] diz a
ativista am biental Betty Farber, baseada na Cidade do M ®xico. Tam b®m  inform a o G lobal
Com m unity M onitor: ñA lguns am bientalistas esperam  que a venda abra cam inho para m aior
lim peza am biental por parte dos novos donos. O utros tem em  que a Pem ex use a privatiza«o
com o desculpa para lavar as m «os diante dos desastres am bientais que deixou para tr§s, passando
adiante um a bom ba-rel·gio antes de explodir.ò[94]

N «o seria a prim eira vez que a Pem ex se esquivaria da responsabilidade por causar um
desastre am biental. N o acidente com  a Ixtoc em  1979 ð  agora o quarto m aior de toda a hist·ria
ð , o ·leo jorrou por m eses no G olfo do M ®xico, poluindo as §guas costeiras m exicanas e do
Texas. N o in²cio do vazam ento, trinta m il barris de ·leo eram  derram ados por dia no golfo. A
Pem ex reagiu bom beando lam a no poo, reduzindo o fluxo para vinte m il barris por dia.
Posteriorm ente, poos de aux²lio foram  escavados e o fluxo dim inuiu para dez m il barris por dia
ð  um  n²vel ainda catastr·fico. Cerca de 71.500 barris de ·leo da Pem ex acabaram  nas praias
am ericanas, poluindo 260 quil¹m etros de litoral. M ais de 7.500m į de m aterial polu²do tiveram  de
ser recolhidos e destru²dos.



Entre as esp®cies de vida m arinha m ais afetadas estavam  as tartarugas-de-kem p que
acabavam  de desovar na praia de Rancho N uevo, no M ®xico, quando houve o vazam ento de
·leo. Passaram -se d®cadas at® que sua popula«o se recuperasse em  n¼m ero.

A lgum as sem anas ap·s o epis·dio de seu vazam ento, a BP reservou vinte m ilh»es de d·lares
para pagar as reivindica»es por danos futuros. J§ a Pem ex, um a com panhia estatal, evocou sua
im unidade soberana e se recusou a pagar por quase todos os preju²zos ð  incluindo aqueles
causados pelas trinta m il toneladas de ·leo deixadas nas praias m exicanas, as quatro m il
toneladas de ·leo que alcanaram  o litoral do Texas ou as 120 m il toneladas de ·leo deixadas no
fundo do G olfo do M ®xico, dizim ando popula»es de caranguejos, devastando ilhas de corais e
provocando danos incalcul§veis ̈  flora e ̈  fauna costeira.

D ram as sem elhantes aconteceram  em  outros lugares. N o Estado unipartid§rio do G ab«o, o
l²der O m ar Bongo decidiu que seu pa²s se tornaria a ñCosta Rica africanaò, um  santu§rio para o
ecoturism o. A ssim , isolou um a enorm e parte do territ·rio do pa²s para form ar um  parque
nacional, expulsando sum ariam ente os nativos de suas terras e extirpando seu m odo de vida
tradicional. Com o de h§bito, os planejadores centrais n«o poderiam  perder tem po com  distra»es
com o pessoas e suas vidas, tendo um  plano para im plantar. O s progressistas ocidentais abaixaram
a cabea para o tratam ento §spero dispensado ¨ popula«o local, m as celebraram  o novo
com prom isso do presidente Bongo com  a causa do m eio am biente ð  incluindo, obviam ente, a
destina«o de recursos econ¹m icos concordantes com  a crena verde. M as deixaram  passar
um a cl§usula na lei que criava o £den gabon°s: ñCaso petr·leo ou riquezas naturais sejam
encontrados nas §reas protegidas, poder«o ser explorados para o benef²cio social e econ¹m ico do
pa²s.ò[95] Tais riquezas foram  encontradas, em bora ñexploradasò talvez n«o defina bem  o que
aconteceu em  seguida.

O  G ab«o, pa²s um  tanto atrasado graas em  grande parte ̈  m § adm inistra«o da dinastia
Bongo (o jovem  A li Bongo assum iu recentem ente o poder, herdando-o de seu falecido pai,
O m ar), n«o tinha os m eios para levar adiante suas pr·prias atividades de explora«o de petr·leo.
M as o pa²s encontrou um a parceira de planejam ento centralizado: a Rep¼blica Popular da China
e sua em presa petrol²fera estatal, a SinoPec. A ssim  chegaram  os chineses, procurando petr·leo
em  m eio a gorilas e peixes-boi sob risco de extin«o presentes na grande reserva florestal do
G ab«o. Para faz°-lo, usaram  dinam ite. Com o inform ou a revista W ildlife Extra:

O s conservacionistas reagiram  com  horror depois que exploradores de um a em presa
petrol²fera deram  in²cio a perfura»es num a das reservas florestais m ais im portantes da
Ć frica. N o m °s passado, equipes da petrol²fera estatal chinesa SinoPec se instalaram  no
parque nacional gabon°s de Petit Loango, explorando um a abertura da lei para trabalhar em
opera»es que am eaam  o h§bitat de dezenas de esp®cies raras e am eaadas, incluindo a
m aior concentra«o de gorilas da Ć frica O cidental.

O  professor Christophe Boesch, prim at·logo que no passado realizou pesquisas de cam po
no parque, afirm a que os chineses ignoraram  os pedidos das adm inistra»es am bientais e do
parque para que interrom pessem  suas atividades at® que um  estudo sobre o im pacto



am biental, requisitado por lei, fosse conclu²do.
ñH ouve um a solicita«o para que partissem  no dia 6 de outubro, m as desde ent«o s«o

ouvidas m ais de cem  explos»es por dia no parqueò, disse ele. Tem e-se que o uso de
explosivos na lagoa de Loango ð  um  dos m ais im portantes locais de reprodu«o de peixes-
boi em  todo o m undo ð  tenha causado a m orte de m uitos desses m am ²feros.ò[96]

O  capitalism o tem  seus problem as, ® claro, e um a abordagem  rea- lista quanto ao m eio
am biente, de tem pos em  tem pos, ® um  deles. M as as institui»es pol²ticas liberais apoiadas pelo
capitalism o ð  direitos de propriedade, contratos e arbitragem  ð  asseguram  que nenhum
interesse singular pode dom inar a esfera pol²tica ou econ¹m ica com  tanta veem °ncia de m odo
que se sintam  tentados, por exem plo, a saquear um  pretenso para²so am biental com  dinam ite. N a
m aioria dos casos, os crim inosos capitalistas pelo m enos t°m  a dec°ncia de se envergonhar de
seus crim es; j§ os socialistas n«o agem  assim  e preferem  alegar que est«o criando um a ordem
econ¹m ica racional e pro- tegendo os pobres e vulner§veis ð  sejam  estes seres hum anos ou
esp®cies am eaadas.

Contrariando todas as evid°ncias, em  grande parte dos casos am bientalistas bem -
intencionados com pram  a ideia de que o capitalism o m ata beb°s focas e o socialism o os salva.
N «o ® de surpreender que o m ovim ento am bientalista seja com pletam ente dom inado por
socialistas, ex-socialistas e criptossocialistas. Entretanto, dado o hist·rico socialista no que diz
respeito a usar os recursos naturais do planeta de m odo respons§vel, por que diabos dever²am os
pensar em  coloc§-los no com ando?

 



Tudo tem  a ver com  o plano

O s problem as am bientais vividos sob o socialism o autorit§rio da U ni«o Sovi®tica foram  bem
parecidos com  aqueles sofridos sob o socialism o dem ocr§tico do M ®xico. O  socialism o, e n«o o
autoritarism o, ® o verdadeiro problem a. Isso porque, filosoficam ente, o socialism o reluta ao
estim ar o valor do m eio am biente. Sob a Teoria do Valor Trabalho, os recursos n«o t°m  valor
real at® serem  transform ados no produto do trabalho ð  ou m elhor, at® serem  transform ados no
produto do planejam ento econ¹m ico socialista.

Isso nos leva a outro problem a: os planejadores centrais desconsideram  os danos am bientais
por n«o desejarem  considerar os custos se n«o forem  forados a tal. Exterioridades am bientais
podem  ser om itidas ð  ou, no caso do M ®xico e da China, negadas. Seja o m odelo em  quest«o
totalit§rio ou parcial, autorit§rio ou dem ocr§tico, os aspectos filos·ficos com uns que unem  todas
essas express»es do socialism o s«o um  convite para cat§strofes am bientais. Com o escreveu o
professor Joseph W . D ellapenna, da U niversidade de V illanova, em  Behind The Red Curtain (Por
tr§s da cortina verm elha), existem  diversos m otivos distintos pelos quais o socialism o destr·i o
m eio am biente:

 

Certo exagero nos cuidados
D iferentem ente do pesadelo am biental que em erge dos governos socialistas, as

regula»es am bientais em  pa²ses capitalistas m uitas vezes chegam  a extrem os c¹m icos. A
revista Reason citou um a dessas regula»es em  1994:

Por lei, as cidades devem  rem over pelo m enos 30%  do lixo org©nico dos esgotos antes
de trat§-lo. Isso ® um  problem a em  A nchorage, que quase n«o tem  lixo em  sua rede de
esgotos. A  A g°ncia de Prote«o A m biental n«o isenta a cidade da lei. A ssim , em  vez de
investir 135 m ilh»es de d·lares num a nova instala«o m oderna, capaz de rem over at®
vest²gios de lixo org©nico, a cidade solicitou a duas f§bricas de processam ento de peixe que
despejassem  as v²sceras dos anim ais na §gua. Rem ovendo esse lixo, a regula«o federal ®
cum prida.
 
Em  prim eiro lugar, o m arxism o levou adiante a tradi«o ocidental de tratar a natureza
m eram ente com o um a fonte de recursos para o consum o hum ano. Com o explicou Vaclav
H avel, o m arxism o via os seres hum anos com o ñfora produtivaò e a natureza com o
ñferram enta de produ«oò. Esse conceito fazia parte sucintam ente da ñteoria do valor
trabalhoò, que negava um  valor econ¹m ico aos recursos naturais utilizados em  processos
produtivos, um a vez que o trabalho hum ano n«o foi em pregado na cria«o de tais recursos.
U m a segunda caracter²stica do m arxism o reforava o efeito da teoria do valor trabalho ð
sua recusa quanto ¨ responsabilidade individual. Com o resultado, ningu®m  se sentia
respons§vel pelo m eio am biente, levando a um  desprezo tem er§rio pelas consequ°ncias
am bientais. Em  terceiro lugar, o objetivo socialista de ñtransform ar o m undoò levou a um a
ñgigantom aniaò ð  um a busca por feitos tecnol·gicos cada vez m aiores e m ais grandiosos. A



gigantom ania tam b®m  ® encontrada nos pa²ses ocidentais, m as caracter²sticas estruturais do
com unism o preveniram  um a contrapress«o efetiva que, pelo m enos ocasionalm ente,
interrom peu alguns dos m aiores excessos por parte do m undo ocidental. Para concluir, havia
a im port©ncia de ñrealizar o planoò. O s funcion§rios s· obtinham  sucesso e prom o»es ð  e
todas as grandes decis»es econ¹m icas eram  feitas por burocratas ð  quando o plano era
realizado, o que geralm ente era avaliado unicam ente por m eio de m edidas quantitativas, o
que resultava num a produ«o de m § qualidade. O  plano dem andava novas constru»es, e
n«o m anuten«o, ao passo que o custo, em  qualquer sentido racional, n«o era considerado. O
resultado, com o m e disse um  am igo na China quando l§ vivi antes das reform as de m ercado,
era que ñaqui se constroem  pr®dios velhosò. Esse com ent§rio poderia ser aplicado ̈  Europa
O riental e ̈  ex-U ni«o Sovi®tica.[97]

Tam b®m  constru²am  represas velhas. A  Barragem  das Tr°s G argantas, ainda em
constru«o, ® um a das m aiores cat§strofes am bientais do m undo, m ovendo-se em  c©m era lenta.
A ssim  com o aconteceu com  o projeto sovi®tico de irriga«o que afetou o m ar de A ral, a
Barragem  das Tr°s G argantas n«o s· est§ interrom pendo o fluxo natural de §gua, m as tam b®m
im pedindo a dispers«o de enorm es quantidades de poluentes que as em presas estatais chinesas
despejam  no rio Yangtze, resultando em  n²veis t·xicos de polui«o da §gua, eros«o do solo,
avalanches de lam a, colapso das encostas fluviais e dizim a«o da vida aqu§tica. M as nem  toda a
fauna e flora foram  prejudicadas pelo projeto ð  florescim entos extraordin§rios de algas podem
ser vistos em  pontos onde altas concentra»es de despejo de fertilizantes foram  acum uladas.

Esses tipos de consequ°ncias am bientais poderiam  ser previstos ð  e foram . M as havia outras
consequ°ncias com pletam ente im previs²veis. Por exem plo, a concentra«o de novas atividades
de constru«o na bacia hidrogr§fica do Yangtze, com binada ̈  altera«o do fluxo do rio, deu
origem  a enorm es ilhas de lixo ð  n«o apenas a sujeira com um  a rios n«o cuidados, m as
verdadeiras m ontanhas de lixo, t«o densam ente agrupadas que seria poss²vel ficar em  p® sobre
elas. Inform ou a Reuters:

M ilhares de toneladas de lixo carregadas pelas recentes chuvas torrenciais v°m  am eaando
bloquear as com portas da gigantesca Barragem  das Tr°s G argantas, na China. Em  certos
pontos, o ac¼m ulo ® tanto que as pessoas podem  ficar em  p® sobre o lixo, relatou a m ²dia
estatal na segunda-feira. Chen Lei, funcion§rio s°nior da Corpora«o das Tr°s G argantas da
China, disse ao China D aily que m ais de tr°s m il toneladas de lixo s«o recolhidas por dia na
represa, m as ainda assim  n«o havia fora de trabalho suficiente para fazer um a lim peza
m ais eficiente.

ñA  grande quantidade de lixo na §rea da represa pode bloquear as com portas da
Barragem  das Tr°s G argantasò, disse Chen, referindo-se aos port»es hidr§ulicos que
possibilitam  que as em barca»es atravessem  o rio Yangtze, um a art®ria com ercial de sum a
im port©ncia para a cidade de Chongqing e outras §reas nas prov²ncias m enos desenvolvidas
do interior no oeste da China.



Fotografias registravam  um a grande parte das §guas pr·xim o ̈  represa abarrotada de
entulhos, onde se viam  guindastes destinados a pescar um  em aranhado de lixo, incluindo
sapatos, garrafas, galhos de §rvores e isopor.[98]

Com o disse o am igo chin°s do professor D ellapenna: ñA qui se constroem  pr®dios velhos.ò
Seria m ais preciso dizer que constroem  coisas sem  se preocupar com  as pessoas que as utilizar«o
ou ter«o de viver com  elas. Cada cat§strofe com o a das Tr°s G argantas, a do m ar de A ral ou a
do projeto de habita«o brutalista do Bronx ® um a m iniatura do socialism o; o plano est§ acim a de
tudo, at® das pessoas a quem  deveria beneficiar ð  especialm ente acim a delas, na verdade. A
m §xim a poderia ser facilm ente aplicada ̈  escola de um a §rea pobre da Pensilv©nia ou a um
centro de distribui«o de alim entos na Venezuela ð  ou, com o verem os a seguir, a toda a
ind¼stria petrol²fera venezuelana.



Cap²tulo 10

V EN EZU ELA : A N A TO M IA  D E U M A  REPRESSë O

 
 

V oc° sabia?
Å A  fonte do colapso econ¹m ico venezuelano ® o socialism o, n«o a corrup«o
Å O  ²dolo de H ugo Ch§vez, Sim ·n Bol²var, adm irava a dem ocracia am ericana
Å Tentativas oficiais de fixar os preos na Venezuela deram  origem  a um a infla«o
assom brosa

 
 
Para os prop·sitos desta nossa an§lise, provavelm ente n«o h§ exem plo m elhor de socialism o

contem por©neo, de seus efeitos e de suas patologias que o da Venezuela sob o governo de H ugo
Ch§vez, cujo Partido Socialista U nido da Venezuela contou com  5,7 m ilh»es de m em bros, o que
o tornava o m aior partido socialista do hem isf®rio ocidental. N um a li«o pertinente aos
am ericanos, a Venezuela nos m ostra o que acontece quando o socialism o ® im plantado em  um
pa²s grande, com  um a econom ia e um a sociedade com plexas. A  Venezuela n«o ® um  etnoestado
hom og°neo do norte europeu, insulado por sua riqueza e gera»es de capital social acum ulado,
nem  um  buraco do Terceiro M undo devastado por um a guerra civil sem  fim , um  hist·rico
cont²nuo de governos autocr§ticos e unipartid§rios ou a im planta«o doutrinadora de um
m arxism o-leninism o ultraortodoxo.

O  m odelo de socialism o venezuelano ® igual ao que adm iram  e pelo qual anseiam  os
socialistas am ericanos. Seu regim e socialista foi alcanado por m eios dem ocr§ticos (m eios esses
que v°m  tentando lim itar, de m odo que n«o sejam  usados para restringir os poderes do regim e,
pendendo, em bora sem  alcanar, para o m odelo habitual do so- cialism o dem ocr§tico: ñU m
hom em , um  voto, um a vezò).

A l®m  disso, a centraliza«o de poder do regim e ® algo j§ com um  ao socialism o; o Estado
endureceu o controle sobre o petr·leo e outras ind¼strias vitais com  o intuito de im por a disciplina
pol²tica necess§ria para levar adiante a agenda de planejam ento centralizado do presidente
Ch§vez.

A  repress«o de Ch§vez ¨ m ²dia de oposi«o pode at® ser considerada um  pequeno e
lam ent§vel excesso, num a agenda at® ent«o sociodem ocr§tica ð  ainda que esse tipo de censura
seja rotineira em  regim es socialistas, que n«o suportam  m uito escrut²nio ou m uita oposi«o. (N «o
por coincid°ncia, um a das profiss»es m ais perigosas em  Cuba ® a de bibliotec§rio).

D iferentem ente de m uitos regim es socialistas que tom aram  o poder em  pa²ses do Terceiro
M undo com  recursos escassos, o governo de Ch§vez assum iu um a na«o relativam ente pr·spera,



est§vel e civilizada, com  institui»es relativam ente s·lidas. N o in²cio do s®culo X X , a Venezuela
tinha a m aior econom ia da A m ®rica Latina, turbinada pela descoberta de enorm es reservas de
petr·leo. M as o influxo de petrod·lares acabou se revelando, com o ocorre habitualm ente, um a
ben«o duvidosa. O  governo gastou e tom ou dinheiro em prestado de m aneira pr·diga,
acreditando na teoria de que o preo do petr·leo continuaria a aum entar por toda a eternidade.
(Com o o preo de im ·veis nos Estados U nidos.) M as nos anos 1980, o valor do petr·leo desabou
ð  e a econom ia venezuelana foi junto.

Seguiu-se ent«o o que norm alm ente ocorre em  crises fiscais nacionais. D iante da escolha
entre declarar form alm ente m orat·ria das d²vidas ou faz°-lo de m odo inform al, desvalorizando a
m oeda e pagando os credores com  esse dinheiro desvalorizado, a Venezuela ficou com  a
segunda op«o. Com o era de se prever, a infla«o foi ¨s alturas e o padr«o de vida dos
venezuelanos caiu consideravelm ente. U m  pa²s relativam ente abastado se tornou relativam ente
pobre da noite para o dia, graas ao planejam ento econ¹m ico falho do governo.

A  crise abriu espao para o ex-paraquedista H ugo Ch§vez, que fora preso por tentar p¹r em
pr§tica um  golpe de Estado em  1992. O s novos pobres venezuelanos, sentindo os efeitos do atraso
econ¹m ico, estavam  prontos para m udanas e um a nova esperana, que foi o que lhes prom eteu
Ch§vez. M ais especificam ente, ele prom eteu usar a riqueza gerada pelo petr·leo do pa²s para
ajudar as classes m enos favorecidas. Q uando foi eleito, em  1998, aum entar o controle estatal
sobre o petr·leo e as ind¼strias de energia estava no topo de sua lista.

E ele foi com  tudo ð  m as n«o sem  oposi«o. Enfurecida pela corrup«o e pela fraude de
votos na cam panha da reelei«o de Ch§vez, a oposi«o form ou um  grupo unificado, cham ado
Coordinadora D em ocr§tica, juntando as Fedecam aras, vers«o venezuelana da C©m ara do
Com ®rcio, aos sindicatos trabalhistas n«o chavistas, representados pela Confederaci·n de
Trabajadores de Venezuela. H ouve greves e m anifesta»es, m as a oposi«o apenas tornou
Ch§vez m ais m ilitante. Em  2000, ele se valeu da ñley habiltanteò, que lhe dava direitos ditatoriais
ð  no sentido literal, governando por decreto ð  durante um  ano. Fortalecido, Ch§vez decretou 49
leis adicionais que estabeleceram  sua vis«o socialista no pa²s.

A s rea»es contra as am bi»es ditatoriais de Ch§vez foram  severas e cont²nuas. A o passo
que as greves e m anifesta»es foram  se intensificando, em  2002, um  grupo de oficiais m ilitares
organizou um  golpe de Estado, alegando que Ch§vez n«o tinha a real inten«o de abdicar dos
poderes ditatoriais que tanto lhe apraziam . Ch§vez sobreviveu ao golpe, m as em  dezem bro a
Coordinadora D em ocr§tica organizou um a grande greve que paralisou toda a ind¼stria
petrol²fera. D iretores da grande petroleira estatal, Petroleos de Venezuela (PD V SA ),
abandonaram  o em prego, e o capit«o de um  navio petroleiro baixou ©ncora no principal canal de
navega«o do lago M aracaibo, recusando-se a m over a em barca«o e bloqueando o transporte
de petr·leo.

O s grevistas reivindicaram  que Ch§vez deixasse o cargo ou revisse os decretos ditatoriais que
estabeleceram  sua linha de trabalho socialista. Ch§vez se recusou, e em  poucos m eses a
produ«o de petr·leo venezuelana ca²ra quase 40% . N um  pa²s rico em  petr·leo, os m otoristas



sofreram  com  a falta de gasolina. N as ocasi»es em  que havia com bust²vel dispon²vel, as pessoas
tinham  de esperar por horas em  enorm es filas ao redor dos postos de gasolina at® conseguirem
reabastecer seus ve²culos. O  tr§fego a®reo dom ®stico foi interrom pido.

 

M as n«o os cham e de socialistas
ñN o ¼ltim o ano, dezesseis deputados am ericanos expressaram  seu apoio ao presidente

venezuelano H ugo Ch§vez. O s representantes Barney Frank, John Conyers, Chaka Fattah,
Jan Schakow sky e Jose Serrano, entre outros, reclam aram  num a carta ao presidente Bush
que os Estados U nidos n«o estavam  protegendo Ch§vez de m aneira adequada contra o
aum ento da oposi«o interna a seu governo, cada vez m ais autorit§rio ð  m ovim ento esse
que poderia levar ̈  sua destitui«o. Eleito em  1998, o tenente-coronel Ch§vez tom ou de
assalto a dem ocracia na Venezuela e est§ levando o pa²s abertam ente rum o ao
totalitarism o. A l®m  das fronteiras venezuelanas, ele com em ora, protege e negocia com
terroristas.ò

W eekly Standard, 2003

 
A pesar do aux²lio de governos am igos, a econom ia venezuelana im plodiu. A  gasolina se

tornou escassa, e logo dim inuiu tam b®m  o suprim ento de g°neros alim ent²cios e outras
necessidades b§sicas. A  econom ia se contraiu em  23%  durante o prim eiro quadrim estre de 2003,
e o desem prego ultrapassou os 20% . A  situa«o ficou t«o cr²tica que at® com erciantes e lojistas,
geralm ente a classe de negociantes m ais apol²tica, entraram  em  greve contra Ch§vez ð  e logo
no per²odo natalino, adotando o lem a ñU m  2002 sem  N atal e um  2003 sem  Ch§vezò.

O s grevistas estavam  determ inados, m as Ch§vez contava com  o ex®rcito, a pol²cia e os
fiscais de im postos, utilizando estes ¼ltim os para com bater a m ²dia ð  redes de televis«o que
criticavam  Ch§vez logo se viram  diante de altos valores de tributa«o retroativa. N o final, a greve
foi suprim ida, e os principais l²deres da Coordinadora D em ocr§tica ð  os presidentes da
Fedecam aras e da Confederaci·n de Trabajadores de V enezuela ð  foram  presos.

 



Ch§vez apreende o petr·leo... e todo o resto

D epois do fim  da greve, cerca de dezoito m il trabalhadores da Petroleos de Venezuela foram
despedidos, dando a Ch§vez m aior controle direto da com panhia e de suas receitas. Esse foi um
golpe do qual a PD V SA  jam ais se recuperou totalm ente. Ch§vez n«o sabia com o dirigir um a
em presa petrol²fera nem  dava m uita aten«o a isso. O  que lhe im portava era ter um a galinha de
ovos de ouro com  a qual pudesse fazer sua om elete socialista. D e m aneira geral, a produ«o
venezuelana de petr·leo jam ais voltou aos n²veis precedentes ̈  greve. Com o escreveu o analista
Peter D eShazo num  relat·rio de 2007 para o Centro de Estudos Estrat®gicos e Internacionais:

O  setor de hidrocarbonetos venezuelano ® m oldado pela vis«o ideol·gica de Ch§vez de um a
revolu«o bolivariana e por sua estrat®gia para im plant§-la. Essa vis«o im plica um a PD V SA
politizada, com  um  m andato social que substitui o m andato de produ«o. O  nacionalism o de
recursos conduz o processo de revers«o dos efeitos da abertura do setor nos anos 1990,
quando houve um  incentivo aos investim entos privados, para colocar em  pr§tica um  regim e
de controle estatal.

A p·s a greve geral e a paralisa«o de 2002/2003, ao recusar investim entos privados e da
PD V SA , a produ«o de petr·leo da Venezuela caiu de 3 m ilh»es de barris por dia (m bd)
para cerca de 2,4 m bd (segundo estim ativas da O PEP) em  2007. O s n¼m eros oficiais da
produ«o da PD V SA  s«o de 3,3 m bd.

Em bora os planos de neg·cios da PD V SA  prevejam  um  forte crescim ento da produ«o
para m ais de 5 m bd em  2010, os n²veis atuais de investim ento im possibilitam  qualquer
grande crescim ento da produ«o.[99]

O  plano dem andava cinco m ilh»es de barris por dia em  2010. A  real produ«o de petr·leo
venezuelana em  2010 foi pouco abaixo da m etade, atingindo 2,3 m ilh»es de barris por dia ð  ou
cem  m il barris a m enos que em  2007. O utras com panhias petrol²feras tam b®m  foram  colocadas
sob o controle r²gido do Estado, assim  com o d¼zias de em presas m enores que prestavam  servios
¨ PD V SA .

O  problem a fundam ental era que Ch§vez queria os ovos de ouro, m as sem  alim entar a
galinha. (Em  alguns casos, os ovos eram  literalm ente de ouro: Ch§vez nacionalizou a m aior
m ineradora de ouro do pa²s.) U m a grande petroleira continua a produzir m ilh»es de barris por dia
durante m uito tem po, m esm o diante de um a adm inistra«o ca·tica e falha ð  exatam ente o que
vem  acontecendo ̈  PD V SA . Praticam ente sem  novos investim entos estrangeiros ð  que tem em
fazer neg·cios com  Ch§vez, sem pre cheio de caprichos e pronto para prom over nacionaliza»es
ð  ou de fontes dom ®sticas ð  com pletam ente sob o controle do presidente, que prefere utilizar o
dinheiro para recom pensar seus apoiadores pol²ticos ð , a PD V SA  est§ cam baleando. A ssim
com o a econom ia venezuelana de m aneira geral.

O  problem a, com o argum entam  sem pre os defensores do socialism o, ® que essas em presas
estatais n«o s«o adm inistradas com o verdadeiros neg·cios: ou s«o corruptas, ou politizadas em



excesso, ou dirigidas de m aneira incom petente. £ claro, tudo isso ® verdade. D eixem os de lado,
pelo m om ento, o fato de que a m elhor m aneira de assegurar que essas em presas sejam  tratadas
com o neg·cios ® n«o as nacionalizar; ® preciso ter em  m ente que pr§ticas de neg·cio s·lidas n«o
s«o, por si s·, suficientes para im plantar num a com panhia socialista a disciplina e a vis«o de
m ercado de que se valem  as atividades capitalistas. M ises discorreu longam ente sobre a
futilidade das tentativas de em presas socialistas de adotar t®cnicas de m ercado livre, com o o
avano da tecnologia, a redu«o da duplica«o e a institui«o de treinam entos de neg·cios:

N «o ® dif²cil expor as fal§cias inerentes a essas ideias. O s atributos do hom em  de neg·cios
n«o podem  ser dissociados da posi«o do em preendedor na ordem  capitalista. ñN eg·ciosò
n«o fazem  parte de um a caracter²stica inata ̈  pessoa; apenas as qualidades de car§ter e
intelecto essenciais ao hom em  de neg·cios podem  ser cong°nitas. M enos ainda se trata de
um  feito que pode ser adquirido por estudo, em bora o conhecim ento e os sucessos
necess§rios a um  hom em  de neg·cios possam  ser ensinados e aprendidos. U m a pessoa n«o
se torna um  hom em  de neg·cios depois de passar alguns anos fazendo treinam ento
com ercial ou num a escola de com ®rcio, nem  por seu conhecim ento de escritura«o e dos
jarg»es do com ®rcio, nem  por suas habilidades lingu²sticas e de digita«o ou taquigrafia.
Essas s«o capacidades que requerem  um  escritur§rio. M as o escritur§rio n«o ® um  hom em
de neg·cios, ainda que no discurso coloquial possa ser cham ado de ñhom em  de neg·cios
treinadoò.

Q uando essas verdades ·bvias se tornaram  claras, no final tentou-se transform ar
em preendedores, que tinham  obtido sucesso em  suas atividades por m uitos anos, em  gerentes
das em presas p¼blicas. O  resultado foi lam ent§vel. N «o se sa²ram  m elhor do que os outros;
al®m  disso, faltava-lhes o senso da rotina form al que distingue o funcion§rio vital²cio. O
m otivo era ·bvio. U m  em preendedor desprovido de seu papel caracter²stico na vida
econ¹m ica deixa de ser um  hom em  de neg·cios.[100]

A  corrup«o, a inefic§cia e a incom pet°ncia fazem  parte de toda em presa socialista, ® claro,
assim  com o tam b®m  fazem  parte de um  n¼m ero consider§vel de com panhias capitalistas.
(Enron? A IG ? Lehm an Bros? Precisam os continuar?) A  diferena cr²tica ® a seguinte: em presas
capitalistas ineficazes ou incom petentes acabam  falindo. N egociantes corruptos podem  ser
banidos dos m ercados e executivos corruptos podem  ser presos. O s investidores castigam
im piedosam ente a venalidade e a estupidez, tendo m otivos de sobras para descobri-los.

A qui est§ o problem a: m esm o sem  corrup«o, incom pet°ncia ou inefic§cia, um a em presa
socialista ainda funcionar§ m al, pois seus diretores n«o t°m  acesso ao tipo de inform a«o
fornecida pelos preos no m ercado privado. £ isso, e n«o a corrup«o trivial de H ugo Ch§vez, o
que aflige o setor ñsocialò venezuelano.

A l®m  da ind¼stria petrol²fera, o regim e de Ch§vez tom ou tam b®m  o controle de grande parte
da econom ia. Em  efeito, ele nacionalizou a ind¼stria energ®tica ao desapropriar o m aior gerador
privado do pa²s das m «os da A ES Corp, um a em presa am ericana. (Ch§vez pagou 470 m ilh»es



por ele ð  n«o era um  preo com pletam ente despropositado, segundo a m aioria dos analistas,
m as foi um a oferta do tipo ñpegar ou largarò ou, talvez seja m ais preciso dizer, do tipo ñpegar ou
eu o pegarei assim  m esm oò.) Ch§vez tam b®m  redirecionou boa parte das receitas do petr·leo
venezuelano para nacionalizar outras em presas, com o quando assum iu o controle da ind¼stria do
cim ento ao adquirir o controle acion§rio de opera»es privadas controladas por sociedades do
M ®xico, da Su²a e da Frana.

A  nacionaliza«o do cim ento era necess§ria para o plano econ¹m ico de Ch§vez; depois que o
governo venezuelano com eou a im por controles de preo, os produtores de cim ento
descobriram  que teriam  m ais lucro vendendo seu produto para o exterior do que nos m ercados
cada vez m ais sufocados pelo Estado venezuelano. Em  vez de adm itir que seu plano era
respons§vel pelo preo baixo do cim ento (abaixo at® do preo de liquida«o nos m ercados
m undiais), Ch§vez assum iu o controle da ind¼stria recorrendo ̈  alavancagem  financeira da ¼nica
m ercadoria que ele gostava de ver negociada por seu preo de m ercado integral: o petr·leo
venezuelano.

Epis·dios sim ilares se desenrolaram  nas §reas de telecom unica»es, ao, papel e
processam ento de alim entos. D iversas grandes opera»es agr²colas tam b®m  foram
nacionalizadas, incluindo as m aiores produtoras de caf® do pa²s, al®m  de desapropriarem
im ensos terrenos de outras iniciativas privadas. U m a f§brica de processam ento de alim ento
pertencente ¨ firm a am ericana Cargill, que produz arroz na Venezuela, foi tom ada quando
reduziu sua produ«o em  resposta ao controle de preos governam ental. Essa pol²tica teve com o
resultado previs²vel que as terras antes produtivas hoje se encontram  abandonadas ou
m arginalizadas pela m § adm inistra«o do Estado, ao passo que a produ«o dom ®stica de
alim entos na Venezuela entrou em  decl²nio. Q uando as ind¼strias de cer©m ica, ao e tubula»es
enfrentaram  problem as com  seus sindicatos, Ch§vez ñresolveuò o problem a nacionalizando os
neg·cios.

M «o de obra organizada, obviam ente, ® um a das grandes fontes de poder de Ch§vez. Se n«o
chegou a nacionalizar os sindicatos venezuelanos, certam ente tentou chaviz§-los. U m a de suas
m edidas foi fazer passar um a lei que dava ao governo o direito de m onitorar as elei»es internas
dos sindicatos, recebendo cr²ticas de l²deres sindicais em  todo o m undo por essa interfer°ncia
governam ental inadequa- da em  quest»es internas. Q uando Ch§vez n«o conseguiu subjugar a
vers«o venezuelana da Federa«o A m ericana do Trabalho e Congresso de O rganiza»es
Industriais (A FL-CIO ), a Confederaci·n de Trabajadores de Venezuela, que resistira a suas m ais
autorit§rias inova»es, ele criou um  sindicato rival pr·prio, a U ni·n N acional de Trabajadores.
Com o os ac·litos de Ch§vez se infiltraram  em  sindicatos individuais, estes transferiram  sua
filia«o da antichavista A CT para a U N T, pr·-chavista. Ch§vez as recom pensou fazendo da
rec®m -criada e relativam ente pequena U N T a representante venezuelana nas confer°ncias de
trabalho internacionais.

Q uando perguntado sobre poss²veis planos para nacionalizar a ind¼stria alem «, o l²der do
Partido N acional Socialista A lem «o dos Trabalhadores, A dolf H itler, respondeu: ñPor que



deveria nacionaliz§-los? N acionalizarei o povo.ò[101] Ch§vez tam b®m  fez o poss²vel para
nacionalizar seu povo. Por que nacionalizar as ind¼strias quando se pode nacionalizar a realidade?
A ssim , pode controlar os n¼m eros a seu favor. Q uando o Instituto N acional de Estat²stica da
Venezuela divulgou estudos que m ostravam  que a pobreza vinha crescendo sob o governo de
Ch§vez, chegando a 53%  em  2004, apesar das crescentes receitas do petr·leo, o presidente
lanou m «o de um a m edida diferente de pobreza, que de m odo conveniente m ostrava um  ²ndice
m uito m ais baixo. Q uando os dados sugeriram  que o desem prego vinha aum entando, o regim e de
Ch§vez alterou o m odo com o o calculava.

Com  isso, Ch§vez em ulava um a velha pr§tica aperfeioada por seu m entor, Fidel Castro,
cujas im pressionantes ð  e com pletam ente fict²cias ð  estat²sticas docum entando o sucesso nas
§reas de alfabetiza«o e sa¼de infantil de Cuba n«o cansam  de ser repetidas por aqueles que
desejam  socializar o sistem a de sa¼de am ericano. (A  esquerda am ericana ® t«o fiel ao m ito do
socialism o de Cuba ð  basta ver, por exem plo, a hom enagem  feita ao sistem a de sa¼de cubano
no docum ent§rio anticapitalista de M ichael M oore, Sicko ð  que nem  a recente confiss«o de
Castro de que ño m odelo cubano n«o funciona m ais nem  para n·sò dim inuiu seu
entusiasm o.)[102]

 



Todo socialism o ® nacional socialism o

Perceba que esses s«o atos relativam ente triviais de desonestidade e adultera«o de dados.
Q ualquer um  pode m entir sobre estat²sticas, e a m aioria dos pol²ticos o faz. M as h§ certa
profundidade no socialism o que falta aos outros tipos de sistem a, m esm o naqueles altam ente
centralizados e autorit§rios. U m a vez que o socialism o conta com  o m ecanism o do Estado para
fazer valer as ordens dos planejadores centrais, e tais ordens s«o vendidas com o os esforos dos
m elhores e m ais inteligentes para estabelecer um a ordem  racional em  nom e da popula«o ð
que n«o pode faz°-lo por si pr·pria ð , torna-se politicam ente necess§rio que o Estado e seus
l²deres (em  m uitos Estados socialistas, O  LĉD ER) sejam  fortem ente identificados, de m aneira
quase religiosa, com  o povo.

Em bora fossem  ate²stas devotos, os sovi®ticos frequentem ente evocavam  interpreta»es
religioso-nacionalistas da hist·ria russa, sendo um a delas o relato recorrente de que a R¼ssia era
um a na«o escolhida, com  um  papel m ission§rio especial nas quest»es m undiais. Segundo essa
narrativa tradicional, a Sagrada M «e R¼ssia ® o basti«o da cristandade contra o islam ism o e o
Leste pag«o. D e acordo com  o evangelho sovi®tico, a R¼ssia foi escolhida pela hist·ria para
liderar o cam inho rum o ̈  ¼nica f® real do socialism o.

 

Spicoli: O s cr²ticos de Ch§vez s«o ileg²tim os e deveriam  ser presos
ñD urante um  breve segm ento no program a Real Tim e W ith Bill M aher, o ator Sean

Penn explicou que a m aior parte da im prensa am ericana m ente regularm ente sobre
Ch§vez ao cham §-lo de ditador, acrescentando que ódeveria haver um  lim ite e que essas
m entiras deveriam  ser m otivo para cadeiaô. Esse sentim ento provavelm ente (assim  espero)
n«o representa a vis«o real de Penn quanto ¨ liberdade de express«o, m as ®
assustadoram ente pr·xim o ao tipo de am eaa que Ch§vez usa para intim idar m em bros da
oposi«o e prom over um a autocensura entre a m ²dia venezuelana.ò

Revista Reason, 2010

 
Em bora na teoria o socialism o tenha sido apresentado com o um  credo internacionalista, na

pr§tica todas as em presas socialistas do m undo foram  tam b®m  atividades nacionalistas. O s
sovi®ticos eram  nacionalistas no que dizia respeito ̈  R¼ssia e internacionalistas quando se tratava
dos povos ao seu redor, por eles subjugados; os chineses ainda t°m  um  regim e abertam ente
nacionalista. E n«o ® s· para reafirm ar um a quest«o ret·rica de pouca im port©ncia que os
cr²ticos do socialism o se sentem  obrigados a recordar ao m undo que A dolf H itler chegou ao
poder com o defensor de um  tipo particular de socialism o e com o l²der do partido socialista.
Escreveu o historiador John Lukacs:

Todos agora som os nacionalistas. O bviam ente, as propor»es da m istura entre nacionalism o
e socialism o variam  de um  pa²s para outro, m as existe, e m esm o quando a social-
dem ocracia prevalece, ® o sentim ento nacional da popula«o o que de fato conta. Em  1945,



foi derrotado ao lado de H itler o N acional Socialism o A lem «o: um a vers«o cruel e extrem a
do nacional-socialism o. Em  outros lugares, nacionalism o e socialism o se uniram ,
harm onizaram -se e se fundiram , sem  viol°ncia, ·dio ou guerra.[103]

A  im planta«o por parte de Ch§vez de sua pr·pria vers«o do nacional-socialism o n«o
resultou em  guerra, em bora tenha chegado perto algum as vezes com  suas provoca»es ¨
Col¹m bia. A inda assim , ser²am os m uito generosos ao dizer que seu trabalho foi feito sem
viol°ncia ou ·dio. M as para entender o socialism o venezuelano, ® fundam ental com preender que
ele incorpora o nacionalism o, assim  com o no socialism o sovi®tico, no m ao²sm o e nos
m ovim entos revolucion§rios liberalistas p·s-guerra do Terceiro M undo. O  que a Sagrada M «e
R¼ssia significava para os sovi®ticos, o que o orgulho do Reino M ®dio significa para os chineses, o
que o Volk representava para H itler ð  tudo isso tem  seu equivalente na A m ®rica Latina,
concentrado na figura e no legado de um  ¼nico hom em : Sim ·n Jos® A ntonio de la Sant²sim a
Trinidad Bol²var y Pal§cios, tam b®m  conhecido com o ñEl Libertadorò e ño G eorge W ashington
sul-am ericanoò.

G eralm ente se diz que um  grande hom em  ñse reviraria no t¼m uloò se pudesse ver o que seus
ep²gonos fizeram  em  seu nom e. Ch§vez fez com  que Sim ·n Bol²var se revirasse no t¼m ulo. O
escritor e ativista pelos direitos hum anos Thor H alvorssen contou essa hist·ria em  2010:

N o dia 16 de julho, logo ap·s a m eia-noite, o presidente venezuelano H ugo Ch§vez voltou no
tem po, supervisionando a exum a«o dos restos m ortais de Sim ·n Bol²var ð  grande her·i da
independ°ncia da A m ®rica Latina, que ajudou a libertar a regi«o da Espanha no s®culo X IX ,
e objeto de um a obsess«o pessoal e pol²tica por parte de Ch§vez.

O  esqueleto foi desm ontado. Pedaos foram  rem ovidos, com o dentes e fragm entos de
ossos, para ñtestesò. O  que restou foi colocado num  novo caix«o com  o selo governam ental
de Ch§vez. O  presidente venezuelano, que tuitou sobre os procedim entos, fez um  discurso
desconexo no qual pedia a Cristo que repetisse o m ilagre de L§zaro e ressuscitasse os m ortos
um a vez m ais. A parentem ente, ele tam b®m  conversou com  a ossada de Bol²var.

ñEu tinha d¼vidasò, disse Ch§vez ̈  na«o, parafraseando o poeta Pablo N eruda, ñm as
depois de ver seus restos m ortais, m eu cora«o disse, óSim , sou euô. Pai, ® voc°, ou quem  ®
voc°? A  resposta foi: óSou eu, m as s· acordo a cada cem  anos, quando o povo acorda.ôò[104]

A ntes m esm o de assum ir oficialm ente o poder na Venezuela, Ch§vez sem pre buscou se
identificar com  El Libertador e assim  unificar, na m ente da popula«o, sua pr·pria pessoa, o
Estado e o povo. Com o disse o Rei Sol alguns anos antes, ñLô£tat, côest m oiò (ñO  Estado sou euò).
D epois de fracassar em  sua tentativa de chegar ao poder por m eio de um  golpe m ilitar, Ch§vez
entrou de cabea na pol²tica eleitoral ð  junto a pol²ticas m afiosas antiquadas ð  e deu ̈  sua
turm a o nom e de m ovim ento bolivariano. A o assum ir o poder, Ch§vez exigiu que o pa²s m udasse
seu nom e para Rep¼blica Bolivariana da Venezuela. Insistia ainda que um a cadeira
perm anecesse desocupada durante as reuni»es de gabinete para acom odar o fantasm a de



Bol²var, al®m  de saquear sua espada do m useu nacional para uso pr·prio. (Pessoas m erecedoras
e ilum inadas, com o M ahm oud A hm edenejad, M oam m ar G addafi, Robert M ugabe, A lexander
Lukashenko, V ladim ir Putin e Ra¼l Castro, foram  presenteadas com  r®plicas da arm a).

Para reafirm ar sua im agem  com o a reencarna«o de Bol²var, todas as esta»es de not²cias
do pa²s tiveram  de transm itir im agens da exum a«o feita por Ch§vez e sua conversa com  os
ossos daquele grandioso hom em . Com  o hino nacional venezuelano ao fundo, todas as televis»es
da na«o transm itiram  im agens hist·ricas de Bol²var em  quadros fam osos, seguidas por im agens
de seu esqueleto e de Ch§vez.

ñSe pud®ssem os im aginar W ashington, Jefferson, M adison e Lincoln num a s· pessoaò,
escreveu H alvorssen, ñter²am os ideia do poder hist·rico de Bol²var em  grande parte da A m ®rica
Latina e por que um a revolu«o óbolivarianaô ® infinitam ente m ais leg²tim a do que um a
revolu«o óchavistaô. A  apropria«o agressiva de Ch§vez em  rela«o a Bol²var ð  prim eiro
pol²tica, depois fisicam ente ð  tem  um  significado especial, pois constitui um a tentativa de se
livrar do m ais im portante l²der da oposi«o e inim igo pol²tico que poderia enfrentar: o pr·prio
Bol²var.ò[105]

Longe de ser um  protossocialista, Bol²var era um  hom em  que carregava sem pre um a c·pia
de A riqueza das na»es, de A dam  Sm ith, e que adm irava tanto Thom as Jefferson que enviou um
de seus sobrinhos preferidos para estudar na U niversidade de V irginia, fundada por ele. N o
entanto, o conte¼do das ideias de Bol²var n«o pode ser usado por Ch§vez com o o conte¼do de sua
cripta e as em o»es nacionalistas que podem  ser usadas para causar agita»es e assim  distrair as
aten»es das inevit§veis falhas do socialism o. ñO  corpo de Sim ·n Bol²var ® com o o de qualquer
outro hom em , m as roubar seu legado vale m ais do que roubar aquele de K im  Il Sungò, escreveu
o jornalista socialista iconoclasta Christopher H itchens, que passou bastante tem po com  o
presidente Ch§vez. Tendo desenvolvido um  olhar aguado para identificar as ilus»es de grandeza
de um  autorit§rio, H itchens escreveu que Ch§vez est§ bem  pr·xim o do m om ento clim §tico em
que anunciar§ que ® um  ovo poch® e que precisa de um a grande torrada com  m anteiga, de m odo
que possa deitar e tirar um a bela soneca. A t® a pilhagem  m acabra do caix«o de Sim ·n Bol²var
foi inicialm ente provocada por sua teoria de que um a aut·psia revelaria que O  Libertador fora
envenenado ð  provavelm ente por colom bianos covardes. Isso talvez desse ̈  Venezuela um a
licena p·stum a para continuar a hospedar as FA RCs narcocrim inosas da Col¹m bia, num a
atividade entre fronteiras que pouco faz para prom over a fraternidade regional.[106]

N a verdade, Bol²var era um  produto do Ilum inism o e um  adm irador da Revolu«o
A m ericana. Sob certos aspectos, era m ais fiel aos ideais im pl²citos dos Estados U nidos do que os
pr·prios Pais Fundadores ð  entre outras coisas, ele era contra a escravid«o. Suas inspira»es
intelectuais incluem  Jefferson, Sm ith e M ontesquieu. Ch§vez tam b®m  abraa o Ilum inism o a seu
m odo; ele se identifica com  o Pr²ncipe N egro do Ilum inism o, Jean-Jacques Rousseau, o
antiliberal que, no auge da liberdade ocidental, via o hom em  ñposto a ferros em  toda parteò.[107]
Foi Rousseau quem  desenvolveu a distin«o entre a ñvontade popularò ð  que pode ser
expressada nas elei»es dem ocr§ticas e m anifesta»es do g°nero ð  e a ñvontade geralò, que



tinha de ser discernida por governantes ilum inados e que possibilitava a cam uflagem  de todo tipo
de a«o autorit§ria em  nom e do bem  com um .

ñH § m uitas vezes um a grande diferena entre a vontade de todos e a vontade geralò,
escreveu Rousseau. ñEssa ¼ltim a atende apenas ao interesse com um ; j§ a prim eira considera o
interesse particular e ® um a som a de vontades particulares. M as tirem  dessas m esm as vontades
os m ais e os m enos que anulam  um as ̈ s outras, e a som a rem anescente das diferenas ® a
vontade geral.ò[108] Foi dentro dessa constru«o que o te·rico pol²tico detectou as ra²zes da
ñdem ocracia totalit§riaò. O  presidente Ch§vez, que se descreve com o ñdem ocrata bolivarianoò e
ñdem ocrata rousseaunianoò, foi ocasionalm ente dem ocr§tico em  seus m eios e certam ente
totalit§rio em  suas aspira»es.

 



O  pior de am bos os m undos

Com o acontece a m uitos autocratas antiam ericanos e praticam ente a todos os autocratas
socialistas, n«o faltaram  defensores para Ch§vez no O cidente, particularm ente nos Estados
U nidos. N «o foi surpresa encontrar apologias do presidente e de seu regim e publicadas em
·rg«os de opini«o oficial, com o o Centro de Estudos Estrat®gicos e Internacionais (CSIS). O  que
se m ostrou espantoso, entretanto, foi a extens«o alcanada pelo teatro ñrousseaunianoò de Ch§vez
entre a intelligentsia. H ow ard W iarda, do CSIS, prop¹s os seguintes pontos de discuss«o oficiais:
ñCh§vez segue a linha de Jean-Jacques Rousseau e Sim ·n Bol²var, e n«o a de Locke, Jefferson e
M adison. Rousseau era um  defensor da dem ocracia direta. Tem os de reconhecer que outras
form as de dem ocracia s«o leg²tim as. Ch§vez n«o representa qualquer am eaa aos interesses
am ericanos atualm ente. O s Estados U nidos podem  tentar influenci§-lo, m as devem  estar
preparados para ter paci°ncia.ò[109]

N o que diz respeito a Rousseau, s®culos depois o fil·sofo ainda est§ nas m anchetes.
Identificando alguns com ent§rios de Ch§vez que poderiam  nos ajudar a entender seu program a,
W iarda escreveu:

D ois com ent§rios em  particular se destacam . Q uando Ch§vez declarou num a ocasi«o ser
ñum  dem ocrata rousseaunianoò e em  outra ñum  dem ocrata bolivarianoò, a em baixada
am ericana em  Caracas foi ¨ loucura, pois (1) n«o tinha ideia do que aqueles term os
significavam  e (2) ® inconceb²vel para qualquer cidad«o am ericano que possa existir
qualquer outra form a de dem ocracia que n«o aquela de Locke, Jefferson e M adison.

Rousseau era um  defensor do princ²pio da liderana, com o os ñreis fil·sofosò de Plat«o.
Ele acreditava que grandes l²deres heroicos e carism §ticos ð  provavelm ente a ideia que
Ch§vez tem  de si m esm o ð  pudessem  guiar seu povo em  novas dire»es inovadoras e
revolucion§rias, sem  a prepara«o esm erada de autogoverno ou desenvolvim ento gradual de
institui»es que escritores m ais prosaicos (e enfadonhos) com o Locke, M adison e Tocqueville
entendiam  com o a base da dem ocracia. D a an§lise de Rousseau tiram os que a separa«o de
poderes e o sistem a de freios e contrapesos n«o s«o necess§rios, pois essas institui»es apenas
atrapalhariam  a capacidade de um  l²der heroico em  agir segundo a vontade geral. Rousseau,
assim  com o M arx cem  anos depois, tam b®m  era contra os interm edi§rios, ou o que hoje
cham am os de ñsociedade civilò, pois isso tam b®m  entravaria a habilidade do l²der de levar
adiante a vontade geral, a qual supostam ente conhece por intui«o.[110]

Intui«o? Esta a² um a form a de driblar o problem a de H ayek quanto ao conhecim ento. M as
seria um a boa op«o? O  resultado na Venezuela nos sugere que n«o. D e qualquer form a, ® de se
suspeitar a intui«o de um  hom em  que desenvolve pol²ticas p¼blicas depois de conversar com  o
cad§ver de seu her·i pol²tico.

O  socialism o sem pre se apresenta com o um  sistem a racional. M arx cham ava sua vis«o de
ñcient²ficaò, m as socialistas m enos conhecidos tam b®m  tendem  a afirm ar que est«o engajados



na adm inistra«o e no planejam ento racionais da econom ia ou de outros setores. U m  exem plo
·bvio ® o da turm a que deseja reform ular o sistem a de sa¼de am ericano em  nom e da abstra«o
econom ®trica, que ® a propor«o de gastos entre o sistem a de sa¼de e o PIB, com o se houvesse
um a raz«o de ouro capaz de ser aplicada ̈ s despesas m ®dicas nacionais.

O s socialistas am ericanos, no entanto, n«o s«o assim  rudim entares com o Ch§vez; eles n«o
foram  rem exer no t¼m ulo de Roosevelt, m as evocaram  seu nom e, sua im agem  e seu legado
sem pre que puderam . Seria exagero dizer que todas as inst©ncias do socialism o, no fim , s«o
id°nticas, m as quase sem pre h§ certa fam iliaridade. E, em  m uitos casos, essa fam iliaridade
assum e a form a de um a repress«o brutal, exatam ente o que aconteceu na Venezuela, um a vez
que se tornou claro que o plano n«o ser§ cum prido ð  n«o agora, n«o num  futuro pr·xim o, n«o
num  futuro distante, nunca.

A  popularidade de Ch§vez despencou junto ̈ s perspectivas econ¹m icas venezuelanas. D iante
da infraestrutura cam baleante do pa²s ð  escassez cr¹nica de §gua e de alim entos, alto ²ndice de
desem prego, um a infla«o de 35% , bens de consum o b§sicos lim itados e um  sistem a falho de
energia ð , n«o ® de surpreender que os venezuelanos tenham  se voltado contra seu presidente.
N o in²cio de 2010, os ²ndices de aprova«o a Ch§vez ca²ram  a 40%  ð  em bora, na verdade,
provavelm ente fossem  ainda m enores. O s venezuelanos tem em  criticar seu presidente em
p¼blico, ainda m ais diante de um  estranho fazendo um a pesquisa por telefone. E eles t°m  raz«o
para tal. Ch§vez m ostrou que, quando se trata daqueles que criticam  seu regim e ð  aqueles que
criticam  o plano ð , ele pode acabar com  os fortes e poderosos, para n«o dizer o que faria com
um  cidad«o com um .

Raul Baduel, por exem plo, foi por certo tem po um  dos hom ens m ais poderosos da
Venezuela; um  general que ajudou a derrotar o golpe anti-Ch§vez de 2002. D urante certo
per²odo, foi m uito pr·xim o do presidente, m as, com o m uitos outros, acabou se desiludindo com
os constantes fracassos pol²ticos de Ch§vez e suas m edidas cada vez m ais autorit§rias. Q uando
Ch§vez o destituiu de seu posto com o m inistro da defesa, Baduel ficou livre para se tornar um
cr²tico declarado ao governo.

 

Socialism o: com o transform ar um  gigante en®rgico num  an«o
ñA  Venezuela pode ser um a produtora colossal de energia, com  as m aiores reservas

convencionais de petr·leo fora do O riente M ®dio e um  dos m ais poderosos sistem as
hidrel®tricos do m undo, m as isso n«o a im pediu de enfrentar s®rios problem as de escassez
de §gua e eletricidade, que parecem  apenas estar piorando.

N as ¼ltim as sem anas, o presidente H ugo Ch§vez vem  encarando os protestos da
popula«o relacionados ̈  falta de energia que, ap·s seis blecautes nacionais nos ¼ltim os
dois anos, provocou o corte do fornecim ento el®trico durante algum as horas por dia em
§reas rurais e cidades industriais com o Valencia e Ciudad G uyana. A gora, o racionam ento
de §gua foi introduzido aqui na capital.

A  deteriora«o dos servios ® surpreendente para m uitos nos Estados U nidos,



especialm ente porque o pa²s se acostum ara a um  fornecim ento barato e abundante de
eletricidade e §gua nas d®cadas recentes. N o entanto, m esm o com  o boom  do petr·leo
enriquecendo seu governo e o sr. Ch§vez assum indo m aior controle das utilidades p¼blicas
e de outras ind¼strias nesta d®cada, os servios p¼blicos parecem  apenas ter deca²do,
colaborando para a frustra«o da popula«o.ò

New York Tim es, 2009

 
Em  2007, Baduel colaborou para que Ch§vez sofresse um a de suas poucas derrotas pol²ticas:

quando foi forado a aceitar o resultado de um  plebiscito que bloqueava um a de suas jogadas
para ganhar m ais poder. Ch§vez vinha tentando encontrar um a form a de anular o resultado da
vota«o, m as Baduel e um  grupo de oficiais o convenceram  a m anter a sabedoria e a aceitar o
julgam ento dos eleitores. Pouco depois, a pol²cia m ilitar deteve Baduel por acusa»es de ter
adm inistrado m al seu oram ento quando m inistro da defesa. Em  pouco tem po, foi sentenciado a
oito anos de pris«o.

Ch§vez n«o pensou duas vezes em  fazer de seu antigo m inistro um  exem plo. Em  sua
condi«o de ex-soldado, Ch§vez tem  bastante fam iliaridade com  a pol²tica das Foras A rm adas
venezuelanas, e desde cedo passou a expurgar seus cr²ticos e inim igos das corpora»es e de
cargos im portantes do m inist®rio da D efesa. A l®m  disso, seu am igo Fidel Castro lhe em prestou
um a equipe de operadores da contraintelig°ncia cubana que m onitoram  a lealdade dos altos
m ilitares ð  um  presentinho de um  socialista para outro.

N o entanto, ® dif²cil m anter o controle em  um  pa²s grande e en®rgico com o a Venezuela ð
m esm o tendo ̈  disposi«o um  tim e de espi»es cubanos. Em  resposta ̈  repress«o aos cr²ticos de
Ch§vez, o G eneral A lberto M ueller Rojas, vice-presidente do partido de Ch§vez, deixou seu posto
em  m aro de 2010. O s v§rios m inistros de Ch§vez divulgaram  com unicados de im prensa
desonestos, afirm ando que M ueller pedira para sair do cargo devido ¨ sua sa¼de fr§gil. M as
M ueller, que n«o aceitou se intim idar, deixou claro em  p¼blico que n«o era sua sa¼de, m as sim  a
revolu«o de Ch§vez que era fr§gil.

O s cr²ticos de Ch§vez parecem  desenvolver ñproblem as de sa¼deò com  certa frequ°ncia, ao
lado de problem as legais, problem as de carreira, problem as com  os im postos e problem as
regulat·rios. O  dono da G lobovisi·n, G uillerm o Zuloaga, cuja rede de televis«o ® a principal
cr²tica do governo de Ch§vez e um a defensora dos direitos de liberdade de express«o, ® tam b®m
propriet§rio de um a cadeia de revendedoras de autom ·vel. A p·s um a investida veem ente ¨
sufocante cam panha de Ch§vez contra a liberdade de im prensa, Zuloaga foi preso sob acusa»es
de usura e de fixar preos, relacionadas a seu neg·cio de autom ·veis. D e m aneira sim ilar, um
grande acionista da G lobovisi·n teve seu banco apreendido.

Coincidentem ente, foi a G lobovisi·n que divulgou a not²cia sobre os alim entos que
apodreciam  nos arm az®ns do governo. O u seja, o dono e os investidores da G lobovisi·n foram
para a cadeia e tiveram  suas propriedades apreendidas por terem  exposto a inefici°ncia e a
corrup«o do sistem a socialista venezuelano. O utra rede de televis«o, a RCTV  Internacional, teve



destino parecido, al®m  de outros cinco canais a cabo. Cerca de quarenta esta»es de r§dio
independentes tam b®m  foram  fechadas, e um a nova lei perm itir§ que Ch§vez aprisione
rep·rteres e editores que divulguem  ñinform a»es danosas aos interesses do Estadoò.

Tal repress«o tem  aspectos econ¹m icos e tam b®m  pol²ticos. U m a das dificuldades na an§lise
de um a econom ia socialista ® separar a sim ples incom pet°ncia econ¹m ica de abusos
econ¹m icos deliberados, com etidos com  um a prem edita«o m aliciosa. Por exem plo, quando
decis»es equivocadas do planejam ento centralizado de Ch§vez provocaram  um a escassez
m acia de alim entos e bens dom ®sticos, o regim e tentou exercer controle direto dos
superm ercados. A  cadeia de m ercados £xito foi confiscada pelo governo, e outra, cham ada
Cada, tornou-se alvo de cobia.

M esm o essas nacionaliza»es n«o fizeram  com  que o plano funcionasse, portanto o passo
seguinte foi tentar controlar a im porta«o e, principalm ente, a exporta«o de alim entos e bens de
consum o. U m a lei econ¹m ica bem -estabelecida diz que a determ ina«o de preos
inevitavelm ente leva ̈  escassez, e foi exatam ente o que provocou o program a de controle de
preos de Ch§vez. D iante do fracasso, ele tentou aum entar seu controle sobre im porta»es e
exporta»es, interferindo no c©m bio da m oeda venezuelana, cham ada, inevitavelm ente, de
bol²var. A o estabelecer um a taxa de c©m bio artificialm ente alta para os bol²vares, Ch§vez tentou
fazer com  que o poder de com pra dos venezuelanos aum entasse e assim  fortalecesse a
econom ia. M as o que fez na verdade ð  com o qualquer analista com petente do planejam ento
econ¹m ico estatal poderia ter lhe avisado ð  foi criar um  enorm e m ercado negro de c©m bio,
praticam ente transform ando todo im portador, exportador e turista num  crim inoso. A  verdadeira
taxa de c©m bio para bol²vares no m ercado livre ð  que, nesse caso, ® o m ercado negro ð
estabelecia a fora da m oeda em  m etade do valor oficial.

O  que se seguiu foi digno de um a com ®dia. Ch§vez decidiu que a Venezuela precisava de
duas taxas de c©m bio, um a para a com pra de bens essenciais e outra para bem  sup®rfluos. O s
venezuelanos que trocassem  bol²vares para com prar bens essenciais poderiam  faz°-lo a um
preo de 2,6 por d·lar, enquanto aqueles que com prassem  bens sup®rfluos teriam  de pagar 4,3
por d·lar. (A  taxa de c©m bio real, no m ercado negro, chegou a 7 bol²vares por d·lar por volta
dessa ®poca.) O  resultado, ® claro, foi um  caos econ¹m ico. A  infla«o saltou de catastr·ficos
30%  para desastrosos 35% . O  preo do petr·leo com eou a enfraquecer logo depois, deixando o
regim e de Ch§vez sem  dinheiro para dar continuidade ̈  cam panha destinada a acum ular arm as
e m aterial b®lico russos, ao passo que vendia o petr·leo de seus com patriotas com  um  grande
desconto a aliados com o Castro.

N aturalm ente, esse deslocam ento econ¹m ico, social e pol²tico foi acom panhado pela
decad°ncia de institui»es p¼blicas ð  particularm ente da lei e da ordem . Caracas ®, no m om ento
em  que este livro ® escrito, a capital m ais perigosa das A m ®ricas, um  lugar onde os casos de
sequestro fugiram  ao controle. A  resposta do regim e de Ch§vez, at® este instante, foi t²pica do
planejam ento central ð  exigir que os casos de sequestro sejam  com unicados (a fam ²lia das
v²tim as m uitas vezes n«o se im portava em  faz°-lo, um a vez que a pol²cia, quando n«o estava



diretam ente envolvida nos crim es, era ineficaz) e, diante dessa inform a«o, congelar as contas
banc§rias dos fam iliares ð  im pedindo assim  o pagam ento do resgate. O bviam ente, isso resultou
na m orte e na desfigura«o das v²tim as, cujas fam ²lias n«o tinham  recursos e n«o podiam  contar
com  a pol²cia para resgatar seus entes queridos. D essa m aneira, a Venezuela sofre com  o pior de
am bos os m undos: um a pol²cia estatal que n«o consegue controlar o crim e.

 



O  apagar das luzes

H § um a fotografia fam osa das Coreias que dem onstra, na m aneira m ais dram §tica poss²vel, a
diferena entre um a econom ia socialista e outra capitalista. Feita ̈  noite, por sat®lite, ela m ostra
as estradas e cidades da Coreia do Sul tom adas de luz, que cessa de m aneira ab-rupta ao chegar ̈
fronteira, com  a Coreia do N orte coberta pela escurid«o, exceto por um  brilho t°nue nos recintos
oficiais de Pyongyang.

A  escurid«o tam b®m  est§ se abatendo sobre a V enezuela.
A pesar de ser um a das grandes produtoras de energia do m undo, a Venezuela n«o consegue

suprir as necessidades de seus cidad«os. M uitos s«o os m otivos para isso: subinvestim ento cr¹nico
nas petroleiras estatais ® um a delas; subinvestim ento cr¹nico nas com panhias el®tricas estatais ®
outra. O  governo Ch§vez, incapaz de ignorar os sucessivos blecautes que, junto ̈  escassez de
alim entos, fizeram  com  que m uitos venezuelanos se voltassem  contra ele, recorreu a algo t²pico
dos socialistas: um  plano de cinco anos. Em  2010, prim eiro ano do plano, a Venezuela deveria
acrescentar 5.900 m egaw atts de energia. O  resultado alcanado foi pouco acim a de 20%  dessa
m arca.

Por que um  pa²s que produz grande parcela do petr·leo m undial seria incapaz de abastecer
suas pr·prias cidades e ind¼strias? U m  dos m otivos ® que, nos ¼ltim os anos, a Venezuela resistiu ̈
constru«o de usinas el®tricas ̈  base de petr·leo, dando prefer°ncia ̈ s hidrel®tricas, o que torna
a gera«o de energia suscet²vel ¨s m udanas clim §ticas. Ch§vez, obviam ente, quer usar o
petr·leo do pa²s o m ²nim o poss²vel; tendo seus controles cam biais e outras regulam enta»es
atrapalhado com pletam ente os m ercados de im porta«o e exporta«o, al®m  de a econom ia se
encontrar em  frangalhos devido ¨ sua agenda socialista, o petr·leo venezuelano vendido nos
m ercados internacionais representa a principal fonte de m oeda forte ð  em  sua m aioria, d·lares
dos m alditos ianques ð  de que precisa para sustentar suas pr·prias opera»es, pagar os sal§rios e
benef²cios dos apparatchiks, financiar suas aventuras no estrangeiro (com o o apoio aos terroristas
das FA RCs na Col¹m bia) e pagar a Fidel Castro pelo aluguel de seus espi»es. D essa m aneira, os
venezuelanos n«o apenas sentem  falta daquilo que devem  im portar, m as tam b®m  da ¼nica coisa
que deveriam  ter em  abund©ncia: energia.

A  escurid«o que recai sobre a Venezuela ® a m esm a que pode ser vista ̈  noite na Coreia do
N orte. Fam iliar e previs²vel. N ·s a vim os tom ar um  pa²s ap·s o outro. E a vem os prestes a tom ar
o nosso.



Cap²tulo 11

SO CIA LISM O  E N A CIO N A LISM O : A LIA D O S, N ë O  RIV A IS

 
 

V oc° sabia?
Å A pesar de seu suposto internacionalism o, a m aioria dos l²deres socialistas ®
nacionalista
Å O  com ®rcio livre internacional ® incom pat²vel com  o socialism o
Å O  socialism o provoca conflitos nacionalistas ao criar um a escassez de recursos
naturais

 
 
N um  ensaio publicado na International Socialist Review em  2000, o escritor Tom  Lew is

afirm a que o verdadeiro socialism o ® lexicam ente internacionalista. ñSocialistas s«o
internacionalistasò, escreveu ele. ñA o passo que os nacionalistas acreditam  que o m undo seja
dividido prim ariam ente em  nacionalidades diferentes, os socialistas consideram  a classe social
com o prim eiro crit®rio de divis«o. Para os socialistas, a luta de classes ð  e n«o a identidade
nacional ð  ® o m otor da hist·ria. E o capitalism o cria um a classe oper§ria internacional que
deve confrontar um a classe capitalista internacional.ò[111]

Lew is sabe do que est§ falando ð  infelizm ente, parece saber apenas isso. £ verdade que os
socialistas am ericanos tendem  a ser bastante internacionalistas. Isso se d§ em  grande parte por
terem  passado d®cadas ap·s d®cadas isolados em  guetos intelectuais, saindo vez ou outra para dar
um a aula sobre as ideias de Julia K risteva ou fazer doa»es por telefone ̈  cam panha de D ennis
K ucinich.

O s socialistas am ericanos tendem  a ser internacionalistas, pois geralm ente s«o tam b®m
antiam ericanos; na verdade, parece que seu sentim ento anti-EU A  ® o que os leva a adotar o
socialism o, e n«o o contr§rio. A t® bem  recentem ente, os socialistas am ericanos foram  m antidos
longe do poder ð  e seu internacionalism o tem  m uito a ver com  esse fato. N o resto do m undo,
quando os socialistas se aproxim am  do poder, norm alm ente o fazem  com o nacionalistas.

Isso se aplica em  especial ao m ais internacionalista entre os regim es socialistas: o da U RSS.
Em bora o socialism o internacional de M arx logo tenha se transform ado num a cam panha
patri·tica pelo socialism o num  s· pa²s com  Stalin, os socialistas russos conversavam
consistentem ente sobre o nacionalism o. D o ponto de vista operacional, eles eram
internacionalistas no que se tratava dos estados sat®lites que a R¼ssia absorveu na U ni«o Sovi®tica
e no que dizia respeito a seus diversos factota e m arionetes espalhados pelo m undo. Q uando o
assunto era a R¼ssia, entretanto, eles eram  fortem ente nacionalistas. N aturalm ente, esse



nacionalism o velado vinha acom panhado da supress«o das m inorias ®tnicas, com o os chechenos
ou os alem «es ®tnicos. Segundo a Enciclop®dia da hist·ria russa:

N a ideologia oficial sovi®tica aparecia o term o nacionalidades ñinconfi§veisò. A s
nacionalidades acusadas eram  sujeitas ¨ deporta«o e a castigos coletivos, baseados na
alega«o de colabora»es com  os nazistas. Com o resultado dessa pr§tica, os alem «es do
Volga, os chechenos, os t§rtaros da Crim eia e outras d¼zias de nacionalidades m enores
foram  deportados de suas terras natais rum o ̈  Ć sia Central e ao Cazaquist«o. Sob a batuta de
Stalin, 56 nacionalidades, num  total de cerca de tr°s m ilh»es e m eio de pessoas, foram
deportadas para a Sib®ria e para a Ć sia Central.

O  Prim eiro Secret§rio do Partido Com unista, N ikita K ruschev, rea- bilitou as
nacionalidades que sofreram  repress«o e perm itiu que a m aioria retornasse a suas casas. A s
principais exce»es foram  os t§rtaros da Crim eia e os alem «es do Volga, pois suas terras
haviam  sido tom adas por russos e ucranianos.

[...] O s l²deres sovi®ticos tinham  vis»es am b²guas quanto ao nacionalism o russo e o
nacionalism o de outros pa²ses da U ni«o Sovi®tica. A ssim , a express«o da superioridade russa
sobre outras na»es foi perm itida. Film es, pinturas e rom ances foram  criados para recontar o
heroico passado russo. A  ideologia sovi®tica oficial cham ava a na«o russa de ñirm «o m ais
velhoò de todas as nacionalidades da U RSS.

Enquanto isso, m anifesta»es de sentim entos nacionalistas pelas outras na»es da U ni«o
Sovi®tica eram  reprim idas. A t® dem onstra»es de respeito por distintos personagens
nacionais do passado eram  proibidas. D essa form a, as autoridades sovi®ticas proibiram
aglom era»es pr·xim o ao m onum ento do distinto poeta ucraniano do s®culo X IX , Taras
Shevchenko. O  nacionalism o ucraniano era considerado pelos governantes sovi®ticos um a
das m ais s®rias am eaas ̈  unidade nacional, e por isso foi duram ente reprim ido.[112]

O  socialism o sovi®tico era nacional socialism o. Isso pode parecer estranho a ouvidos
am ericanos, que costum am  ver o socialism o sovi®- tico com o um  arqui-inim igo do nacional
socialism o ð  ou nazism o, com o ® conhecido na A lem anha ð , m as na m aior parte o que
aconteceu entre a R¼ssia e a A lem anha durante a Segunda G uerra M undial foi um  conflito de
nacionalism os entre dois governos que estavam  plenam ente de acordo quanto ao socialism o.

Essa vis«o com partilhada do socialism o pode ser certo exagero, ® claro. Sob m uitos aspectos,
o socialism o sovi®tico representava um  sistem a econ¹m ico m uito diferente do nacional
socialism o alem «o. M as os dois sistem as eram  m uito m ais parecidos um  com  o outro do que com
o liberalism o anglo-europeu. M eu colega na revista National Review, Jonah G oldberg, foi alvo de
esquerdistas que chiaram  contra a tese provocativa de seu excelente livro intitulado Liberal
Fascism  (Fascism o liberal), m as ® fato que o socialista internacional Benito M ussolini n«o
precisou alterar drasticam ente sua agenda econ¹m ica depois que se tornou o duque fascista
Benito M ussolini. O  anticapitalism o j§ estava em  voga, assim  com o o estadism o e o
planejam ento centralizado ð  o fascism o de M ussolini na It§lia seguia de perto a linha do



ñsocialism o num  s· pa²sò de Stalin. O s projetos m irabolantes de H itler para a econom ia alem «
eram , em  longo prazo, m ais grandiosam ente socialistas do que as aspira»es de Lenin.

 

A  nascente do rio
ñA  ¼nica doutrina com  a qual tive experi°ncia pr§tica foi o socialism o, a partir do

inverno de 1914 ð  quase um a d®cada. M inha experi°ncia foi tanto com o seguidor quanto
com o l²der, m as n«o foi algo doutrinador. M inha doutrina durante esse per²odo foi a da
a«o. U m a doutrina do socialism o uniform e e aceita universalm ente n«o existira desde
1905, quando o m ovim ento revisionista, liderado por Bernstein, surgiu na A lem anha,
contraposto pela form a«o, no vaiv®m  das tend°ncias, de um  m ovim ento revolucion§rio de
esquerda, que na It§lia jam ais saiu do cam po das palavras, ao passo que, no caso da R¼ssia,
se transform ou no prel¼dio do bolchevism o.

Reform ism o, revolucionarism o, centrism o, o pr·prio eco desse tipo de term inologia
est§ m orto, enquanto no grande rio do fascism o ® poss²vel traar correntes que tiveram
suas nascentes em  Sorel, Peguy, Lagardelle, dos M ovim entos Socialistas, e no grupo de
sindicalistas italianos que entre 1904 e 1914 acrescentaram  um  novo tom  ao am biente
socialista italiano.ò

Benito M ussolini, A doutrina do fascism o, 1923

 
O  planejam ento centralizado sovi®tico fracassou, assim  com o ocorrera com  o planejam ento

centralizado alem «o. E, inevitavelm ente, os planejadores centrais com earam  a procurar um
inim igo sobre quem  colocar a culpa por seus fracassos. T§rtaros e alem «es ®tnicos eram
convenientes em  sua condi«o de nacionalidades ñinconfi§veisò, m as obviam ente os socialistas
sovi®ticos acabaram  seguindo seus equivalentes alem «es e voltaram  sua m ira para os judeus. D iz
a Enciclop®dia da hist·ria russa:

D epois da Segunda G uerra M undial, a intelligentsia judaica foi perseguida durante a
cam panha pol²tica de luta contra o ñcosm opolitism oò. Q uase todos aqueles acusados de
cosm opolitism o e tend°ncias pr·-O cidente eram  judeus. Tal acusa«o era seguida pela
perda do em prego e pelo aprisionam ento. Em  1952, m em bros da elite da intelligentsia
judaica, incluindo cientistas e escritores e poetas yiddish de destaque, foram  secretam ente
julgados, condenados e executados. A  cam panha antijudaica chegou ao §pice na U ni«o
Sovi®tica em  1952, com  a investiga«o do ñCom pl¹ dos M ®dicosò. M ®dicos judeus foram
acusados de indicar deliberadam ente tratam entos incorretos e envenenar os l²deres do
Partido Com unista. Essas cam panhas pol²ticas provocaram  um a histeria em  m assa e o
aum ento do antissem itism o entre a popula«o local. O  crescente antissem itism o deveria agir
com o prel¼dio para a planejada deporta«o de todos os judeus sovi®ticos para Birobidjan, no
Extrem o O riente. S· a m orte de Stalin, em  5 de m aro de 1953, salvou a popula«o judaica
da deporta«o.[113]



O u seja, o sistem a socialista m ais desenvolvido do m undo estava tram ando a desapropria«o
da inteira popula«o judaica apenas alguns anos ap·s o holocausto nazista. £ preciso ter isso em
m ente quando se pensa no papel que a organiza«o stalinista cham ada International A N SW ER ð
um a aliana de socialistas ferrenhos e antissem itas do O riente M ®dio ð  desem penhou no
m ovim ento antiguerra entre 2001 e 2008, ajudando a eleger Barack O bam a, o presidente m ais
socialista que os Estados U nidos j§ tiveram  desde W oodrow  W ilson. Voltarem os a esse assunto
m ais tarde.

 



Trabalhadores de todo o m undo, atacai-vos!

O s judeus s«o um  dos alvos preferidos de regim es autorit§rios, onde quer que estejam  esses
judeus. (E at® em  lugares onde n«o existem .) M as nosso m undo ® grande e com plexo, e a caa
por inim igos ® de longa data um a obsess«o dos socialistas; trata-se de um  elem ento im portante,
que une o socialism o ao nacionalism o no m undo real, diferentem ente do que ocorre no m undo
im agin§rio do socialism o internacional sonhado pelos intelectuais.

Provavelm ente n«o h§ m elhor exem plo disso hoje do que a China. U m  observador de longa
data do pa²s certa vez m e disse, assim  que voltou do Reino M ®dio: ñVoltei da China convicto de
que nada havia a tem er quanto ¨ sua ideologia. A cho que ningu®m  m ais ali acredita no
com unism o. M as fiquei assustado com  o sentim ento de nacionalism o de seus cidad«os.ò M eu
colega da National Review, John D erbyshire, que m orou na China por um  tem po, identificou um a
m istura de racism o declarado e rom antism o nacional na vis«o dos chineses. M uitos sin·logos
afirm am  que o nacionalism o, e pouco m ais, ® o que m ant®m  a China unida, um a vez que seu
socialism o, com o um  todo, precisa cada vez m ais da expans«o do estado policial de Pequim .

Felizm ente para o Politburo chin°s ð  m as infelizm ente para a popula«o ð , a hist·ria deu
aos socialistas chineses um  inim igo pronto na form a do Jap«o, antiga pot°ncia im perial que
estuprou e reprim iu a China im piedosam ente por longos per²odos de seu passado. O  Jap«o, com o
se sabe, tornou-se um a na«o capitalista m oderna; o tipo de nacionalism o japon°s ® m ais fruto de
um a excentricidade pol²tica, e dificilm ente representaria um a am eaa. J§ o m esm o n«o pode ser
dito do nacionalism o chin°s, o que d§ ao Jap«o bons m otivos para se preocupar com  sua
soberania nacional e a defesa do pa²s nas d®cadas vindouras. O  teor da ret·rica antinip¹nica na
China nacionalista pode atingir n²veis chocantes. Peter G ries, um  especialista no assunto,
descreve um  inflam ado protesto contra o Jap«o:

O s chineses est«o enfurecidos; haver§ s®rias consequ°ncias!ò, dizia um a longa faixa erguida
por um a d¼zia de m anifestantes. Era s§bado, 16 de abril de 2005, e m ilhares de pessoas, em
sua m aioria universit§rios, protestavam  pelo centro de X angai. O utra faixa revelava o m otivo
de tanta raiva: ñO ponham -se ao im perialism o japon°s!ò Cartazes davam  continuidade a um a
s®rie de queixas espec²ficas: ñO ponham -se ̈  entrada do Jap«o no Conselho de Segurana!ò,
ñBoicotem  os produtos japoneses, revitalizem  a China!ò, ñO ponham -se aos livros de hist·ria
japoneses!ò, ñProtejam  nossas ilhas D iaoyu!ò. O utros estudantes expressavam  seus protestos
de m aneira individual, carregando um a grande variedade de placas e p¹steres.

A s m ensagens m ais persistentes se concentravam  na proposta de um  boicote program ado
para m aio de 2005: ñBoicotem  os produtos japoneses por um  m °s e eles sofrer«o por um
anoò; ñO  boicote a seus produtos castrar§ o Jap«oò. A s duas im agens que causavam  m aior
im pacto visual eram  de arm as e do prim eiro-m inistro japon°s, Junichiro K oizum i. Im agens
de facas de aougue, espadas e flechas foram  pintadas atravessando o sol nascente da
bandeira nip¹nica. M as foi a im agem  de K oizum i a receber m ais aten«o por parte dos
jovens m anifestantes. U m  dos rapazes desenhou em  seu rosto um  bigode com o o de A dolf



H itler, seguido pelo restante da turm a, que desum ani- zou o pol²tico. U m  cartaz colocava a
cabea de K oizum i num  corpo su²- no, cham ando-o de ñporquinhoò. O utro desenhou um
focinho e orelhas de porco sobre sua fotografia, dizendo em  letras garrafais: ñM orte ao porco
K oizum i!ò

A s im agens m ais sinistras, por®m , evocavam  a m orte do prim eiro-m inistro, com  seu
nom e num a l§pide e a foto de um  funeral com  sua fotografia no centro. A l®m  de acenarem
pacificam ente a bandeira da Rep¼blica Popular da China (RPC), cantarem  a Internacional e
gritarem  lem as antijaponeses, os m anifestantes tam b®m  participaram  de atividades de
natureza m enos benigna. A  cam inho do consulado do Jap«o, eles quebraram  as vitrines de
lojas e restaurantes japoneses, viraram  de cabea para baixo alguns carros japoneses e
queim aram  bandeiras do pa²s, ao lado de fotos e cartazes de K oizum i. A o chegarem  ao
consulado, arrem essaram  ovos e bom bas de tinta.[114]

Percebam  o car§ter altam ente econ¹m ico dessa ret·rica. ñBoicotem  os produtos japoneses,
revitalizem  a China!ò ð  com o se a prosperidade japonesa fosse o m otivo do crescim ento por
vezes incerto da China. A  im agem  de um  boicote com o um  ato de castra«o ® arrepiante ð  e
em blem §tica da vis«o econ¹m ica rudim entar que sustenta o nacional socialism o em
praticam ente todas suas m anifesta»es.

A nos atr§s, o econom ista espanhol Faustino Ballv® (1887-1959) com preendeu que o
socialism o era incom pat²vel com  um  conhecim ento sofisticado da econom ia ð  em  particular a
econom ia internacional ð  e escreveu:

O  lem a ñCom pre o que a terra-m «e produz; produza o que a terra-m «e precisaò n«o foi e
jam ais poder§ ser de qualquer serventia, pois quem  est§ correndo atr§s de determ inado bem
o com prar§, com o e onde o encontrar. Essa, na verdade, ® a pr·pria ess°ncia da faculdade,
inata ao hom em , de julgam ento e escolha econ¹m icos. Por outro lado, para um  pa²s produzir
o que precisa, as condi»es naturais t°m  de ser favor§veis e deve tam b®m  haver dem anda
suficiente para que essa produ«o d° lucro, um a vez que ningu®m  se em penhar§ em  produzir
um  bem , independentem ente de quanto o pa²s precise dele, quando o c§lculo econ¹m ico
dem onstra que esse bem  n«o trar§ lucros e ® incapaz de com petir no m ercado m undial.[115]

A  form a extrem a dessa linha de racioc²nio se cham a autarquia, condi«o na qual um  pa²s
tenta viver exclusivam ente de sua pr·pria produ«o, com o tentou fazer a Coreia do N orte de
tem pos em  tem pos.

A  an§lise de Ballve, assim  com o as de H ayek e M ises, sugere que um  planejam ento
econ¹m ico nacional n«o ® s· dif²cil, m as im poss²vel:

N «o m enos ilus·rio ® o m ito da solidariedade econ¹m ica dos cidad«os de um  pa²s quando
com parados aos habitantes de outra na«o. Pelo que j§ pudem os observar da
interdepend°ncia econ¹m ica de todos os povos, torna-se evidente que ® absurdo e im poss²vel
que um  pa²s tente viver em  autarquia, contando apenas com  seus pr·prios recursos.



N enhum a na«o, n«o im porta qu«o grande e diversificada seja, m esm o a R¼ssia ou os
Estados U nidos, tem  ¨ sua disposi«o todos os recursos naturais necess§rios para sua
produ«o e consum o. Todos os pa²ses precisam  im portar, e n«o em  pequena escala,
alim entos e m at®rias-prim as, assim  com o bens m anufaturados, se n«o estiverem  dispostos a
se contentar com  um a subsist°ncia m iser§vel de altos custos, pois h§ ram os industriais que s·
conseguem  produzir a baixo custo quando em  larga escala ou sob condi»es especificam ente
favor§veis. (Com o sabem os pela lei de custo com parativo e pela lei de retornos, poucos
pa²ses est«o na posi«o de produzir econom icam ente m aquin§rio pesado, autom ·veis etc.)
Eles precisam  exportar para pagar suas im porta»es.

Por esse m otivo, a ¼nica econom ia realm ente integral ® a internacional, ou m elhor, o
m ercado global, pois, na verdade, o com ®rcio ocorre n«o entre as na»es, m as entre pessoas,
al®m  das fronteiras nacionais. Essa com unidade econ¹m ica universal s· pode existir quando
todos os negociantes com pram  e vendem  nos m ercados do m undo inteiro.[116]

A  natureza internacional do capitalism o de m ercado livre deixou ram ifica»es fatais para o
aspirante a planejador central. O  que ele n«o consegue p¹r em  pr§tica num  s· pa²s (ou m esm o
num a s· ind¼stria) ® feito pelos m ercados no ©m bito de ind¼strias, na»es, continentes ð  e at®
atrav®s do tem po. O u seja, os m ercados coordenam  m eios de produ«o com plexos, englobando
do capital f²sico ao capital financeiro e ao cr®dito, m «o de obra, propriedade intelectual, capital
organizacional e outros insum os sutis que tornam  a vida m aterial m oderna poss²vel ð  e o
planejam ento centralizado nacional invi§vel. H ugo Ch§vez pode tentar estabelecer o preo do
arroz na Venezuela, m as, a partir do m om ento em  que este cruza as fronteiras, seu regim e n«o
m anda m ais nada no assunto.

 

Colocando o socialism o no m apa do nacional socialism o
ñSom os inim igos m ortais do sistem a econ¹m ico capitalista de hoje em  dia, com  sua

explora«o dos econom icam ente fracos, seu sistem a injusto de sal§rios, sua m aneira
im oral de julgar o valor de seres hum anos em  term os de suas riquezas e de seu dinheiro.ò

G regor Strasser, ide·logo nazista
 
ñO  Estado deve ter com o m eta priorit§ria oferecer os m eios de sustento para seus

cidad«os, a aboli«o de todas as receitas n«o adquiridas com  trabalho, o confisco
im plac§vel de todos os lucros de guerra, a nacionaliza«o de todos os neg·cios que se
transform aram  em  corpora»es, o com partilham ento de lucros e grandes em presas, o
desenvolvim ento m acio de um a pens«o para a velhice e um a reform a agr§ria apropriada
¨s necessidades nacionais.ò

Plataform a do Partido N azista, 1920
 
ñSom os socialistas, inim igos do atual sistem a econ¹m ico capitalista de explora«o dos

econom icam ente fr§geis, com  seus sal§rios injustos, com  sua avalia«o indecorosa do ser



hum ano segundo a riqueza e a propriedade, em  vez de responsabilidade e desem penho, e
estam os determ inados a destruir esse sistem a, sob qualquer condi«o.ò

A dolf H itler, 1927
 



N acionalism o de recursos: outra especialidade socialista

O  escritor socialista am ericano D an Jakopovich (cujo trabalho analisarem os m ais de perto
posteriorm ente) n«o est§ sozinho entre os cham ados internacional-socialistas ao elogiar a
estrat®gia do ñnacionalism o de recursosò. Sua hist·ria ® longa, m as continua m oderna com o as
m anchetes m atutinas: depois que a agricultura coletiva russa fracassou e a produtividade decaiu,
os planejadores econ¹m icos sovi®ticos reagiram  proibindo a exporta«o do que Lenin cham ava
de ña m oeda de todas as m oedasò: gr«os. Em bora o colapso do com unism o tenha possibilitado
que a agricultura russa se recuperasse a ponto de retom ar a exporta«o de gr«os, em  2010,
V ladim ir Putin, declaradam ente nacionalista, voltou a bani-la, m encionando as colheitas
escassas.

O bviam ente, alim entos representam  um a §rea particularm ente delicada ð  redes el®tricas
falhas s«o ruins, m as a fom e ® m uito pior. U m a vez que os pa²ses socialistas tendem  a se
envolver pouco com  o com ®rcio, ou faz°-lo de m odo bastante restrito, eles se m ostraram
historicam ente vulner§veis ¨ escassez de alim entos. Enquanto m uitos dos regim es socialistas
m enos severos aprenderam  a ocupar um  lugar dentro das realidades do com ®rcio (® im poss²vel
encontrar boas laranjas nacionais em  dezem bro na Su®cia), os regim es socialistas m ais ferrenhos
n«o o fizeram  e perm anecem  sob alto risco de com plica»es no que diz respeito a seu
fornecim ento de alim entos.

A  m aioria dos governos faz um a s®rie de tentativas de um  planejam ento central para lidar
com  alim entos, m as acaba inevitavelm ente trocando os p®s pelas m «os. N os ¼ltim os anos, os
m ercados m undiais testem unharam  alguns epis·dios bastante perturbadores no com ®rcio de
alim entos; algo que cham ou a aten«o dos dirigentes da Cargill, m aior em presa de g°neros
alim ent²cios no m undo. O  vice-presidente s°nior da com panhia, Paul Conw ay, oferece um a
an§lise hayekiana do problem a: a pol²tica distorce ou interrom pe os sinais dos preos. Com o
relatou o Sunday Tim es londrino:

Essas crises interm itentes provocam  o que, segundo a Cargill, se trata de m §s decis»es
pol²ticas ð  arm azenam ento, acum ula«o e inibi«o ̈ s exporta»es. Sejam  as m ontanhas de
m anteiga ou o acordo de ag°ncias internacionais no in²cio dos anos 1980 para controlar
alguns m ercados, com o os de cacau e a¼car, tudo caiu em  descr®dito, diz o sr. Conw ay.

O  m otivo pelo qual fracassaram  foi que os governos esqueceram  qual o papel dos
fazendeiros. ñQ uando os governantes contiveram  boa parte do estoque, com o aconteceu na
U ni«o Sovi®tica, os sinais de preos n«o chegaram  aos fazendeiros. N o ano passado, o
governo argentino aum entou as tarifas de exporta«o, fazendo com  que n«o houvesse sentido
plantar. H avia gr«os apodrecendo em  determ inados pa²ses no ano passado porque seus
governos proibiram  as exporta»es.ò

Segundo o sr. Conw ay, em  vez de tentar adm inistrar os produtos, os governos deveriam
investir em  infraestrutura, irriga«o e portos. Contraintuitivam ente, ele diz que os pa²ses em
desenvolvim ento deveriam  investir em  m ercados futuros.



ñN «o faz sentido culpar m ercados futuros por determ inados problem as. O  que fazem  ®
oferecer sinais de preos claros. Precisam os ter m uita confiana ao passarm os sinais de
preos aos fazendeiros. U m  m ercado futuro ® com o um a ferram enta, um  pouco com o a
biotecnologia. Se h§ um a crise, colocar a culpa na ferram enta n«o ® um a decis«o m uito
s§bia.ò

Esta ® um a m ensagem  ̈  qual m uitos n«o querem  dar ouvidos: os m ercados futuros s«o a
solu«o, n«o o problem a.[117]

O s regim es socialistas geralm ente exercem  um  papel oposto a esse. Em  vez de tom arem
parte dos m ercados e assim  fornecer inform a»es preciosas a fazendeiros, em baladores e outros
produtores, os governos socialistas lanaram  m «o de ferram entas desastradas, com o o controle
de im porta»es e exporta»es, para im plem entar o plano, m esm o quando a econom ia lhe dizia
outra coisa. Em  diversos casos, tais decis»es s«o acom panhadas por apreens»es e nacionaliza»es
de m otiva«o pol²tica.

O s governos socialistas t°m  um  hist·rico particularm ente obscuro no que diz respeito ¨
redistribui«o de renda. A  coletiviza«o da agricultura na R¼ssia sovi®tica e na China m aoista
representou um  enorm e desastre, m as n«o ® preciso ir t«o longe para encontrar um  exem plo. O
presidente socialista do Zim b§bue Robert M ugabe conseguiu em  poucos anos transform ar sua
na«o, antes conhecida com o ño celeiro da Ć fricaò, de um a grande exportadora de alim entos a
um a vers«o fam inta de si m esm a ð  de grande produtora a grande perdedora. Esse feito foi
alcanado por m eio do program a de ñdistribui«o de riquezasò aplicado aos terrenos do pa²s, que
por gera»es pertenceram , em  sua m aior parte, aos zim babuenses brancos, invejados pelos
zim babuenses negros. D epois de poucos anos tentando adm inistrar politicam ente a econom ia
agr²cola do pa²s, M ugabe deixou seus com patriotas com  um  ²ndice de desnutri«o que alcanava
45%  e um a produ«o agr²cola m ais baixa do que fora por gera»es. A lgum as colheitas ca²ram
cerca de 80% . A  produ«o de m ilho, alim ento fundam ental ao Zim b§bue, caiu cerca de 75% .
Q uando os preos foram  ̈ s alturas diante da produ«o m inguante, M ugabe tentou control§-los.
D iante disso, os fazendeiros deixaram  de cultivar produtos cujos preos eram  controlados, com o
o m ilho, e passaram  ¨queles que n«o sofriam  controle, com o tabaco e p§prica, reduzindo a
produ«o e tornando os preos reais ð  isso ®, os do m ercado negro ð  ainda m ais altos.

O  problem a no Zim b§bue n«o ® um  m ist®rio. O  socialism o precisa de nacionalism o, e tal
ñnacionalism o de recursosò, com o dem onstrou o regim e de M ugabe, ® algo j§ esperado. O
verdadeiro m ist®rio ®: por que os Estados U nidos desejariam  recriar o fracasso zim babuense em
sua ind¼stria petrol²fera?



Cap²tulo 12
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V oc° sabia?
Å A s tentativas de planejar o setor energ®tico am ericano s«o exem plos cl§ssicos de
socialism o
Å O s defensores am ericanos da energia socialista recorrem  a apelos nacionalistas
rudim entares
Å A  agenda ecol·gica serve aos interesses dos G randes N eg·cios

 
 
Por que os Estados U nidos tentariam  im plem entar o m odelo zim babuense ¨ gera«o de

eletricidade, um a de suas m ais im portantes ind¼strias? Em bora parea inacredit§vel, a cruzada
am ericana por ñindepend°ncia el®tricaò ð  um  m odelo cl§ssico de planejam ento econ¹m ico
centralizado ð  prom ete exatam ente isso.

O  nacionalism o de recursos ® um a caracter²stica proem inente da ind¼stria petrol²fera. N a
verdade, a m aioria das grandes petroleiras ® brao do governo nacional. ñA s treze m aiores
com panhias de petr·leo do planeta, de acordo com  as reservas que controlam , s«o hoje de
propriedade dos governosò, relata o W all Street Journal. ñSaudi A ram co, G azprom  (R¼ssia),
China N ational Petroleum  Corp., N ational Iranian O il Co., Petroleos de Venezuela, Petrobras e
Petronas (M al§sia) s«o todas m aiores que a ExxonM obil, a m aior das m ultinacionais. N o ©m bito
coletivo, as petroleiras m ultinacionais produzem  apenas 10%  das reservas de petr·leo e g§s do
planeta. Com panhias estatais controlam  atualm ente m ais de 75%  de toda a produ«o bruta de
petr·leo. O  poder do Estado voltou.ò[118]

O  governo am ericano ® um  dos ¼nicos entre as na»es produtoras de petr·leo a n«o controlar
ou ter controlado um a grande corpora«o petroleira. N o entanto, m esm o em  pa²ses
relativam ente de m ercado livre, com o os Estados U nidos, o Estado se envolve de m aneira
profunda na ind¼stria da energia el®trica. N as foras em ergentes capitalistas, o petr·leo m uitas
vezes ® a exce«o ̈  regra da reform a do m ercado livre. Com o escreveu Ian Brem m er na revista
Foreign Policy:

O  surgim ento do Brasil com o um a dem ocracia de m ercado livre sim p§tica aos investidores
constitui um a das hist·rias m ais anim adoras dos ¼ltim os anos. Enquanto H ugo Ch§vez
aperfeioa sua im ita«o de Castro na Venezuela, o Equador e a Bol²via seguem  seus passos e
a econom ia da A rgentina cam baleia, o presidente do Brasil, Luiz In§cio Lula da Silva,



m anteve m edidas m acroecon¹m icas respons§veis, ao m esm o tem po que redistribu²a as
riquezas de m odo a dim inuir a dist©ncia entre os ricos e os pobres da na«o. N o entanto, ao
dar in²cio a seu ¼ltim o ano de poder, um a enorm e descoberta de petr·leo no oceano
encorajou seu governo a aprofundar o controle estatal sobre o setor energ®tico,
obscurecendo o quadro de investim entos. H oje, parece prov§vel que Lula vena um a batalha
legal relativa ao futuro do setor petrol²fero brasileiro. A  petroleira estatal ganhar§ direitos
exclusivos sobre as novas explora»es e a produ«o em  bases m ar²tim as onde, segundo
estim ativas, encontra-se um  dos m aiores dep·sitos de petr·leo bruto do m undo descoberto
nos ¼ltim os tem pos. O  governo brasileiro ter§ controle absoluto sobre as atividades nos
cam pos de extra«o, tom ando decis»es im portantes quanto ¨ opera«o do projeto e ¨
adm inistra«o. Com  o tem po, a Petrobras se tornar§ um a em presa m aior, por®m  m enos
lucrativa e gerida com  m enor efici°ncia.[119]

N a m aioria dos aspectos, o presidente Lula n«o se parece com  H ugo Ch§vez ð  nem  quer.
M as o liberal brasileiro e o crim inoso venezuelano t°m  em  com um  o controle de um a petrol²fera
ou duas. Seus equivalentes am ericanos ð  pretendentes a socialistas en®rgicos que podem  ser
encontrados em  am bos os partidos ð  n«o tentariam  assum ir diretam ente o controle da Exxon ou
de qualquer outra petroleira am ericana. Sua inten«o, em  vez disso, ® dirigir toda a ind¼stria
energ®tica dos Estados U nidos de W ashington.

Sob certos aspectos, os socialistas am ericanos do petr·leo s«o m ais audaciosos no alcance e
na profundidade de seus planos do que seus irm «os da A m ®rica do Sul, do O riente M ®dio e do
Extrem o O riente. H ugo Ch§vez quer controlar as petroleiras venezuelanas para produzir m ais
petr·leo, vend°-lo nos m ercados internacionais e usar as receitas para financiar seu estado
policial no ©m bito dom ®stico e suas aventuras no estrangeiro. J§ os socialistas am ericanos do
petr·leo acreditam  poder reform ular todo o setor energ®tico do pa²s ð  o que significa
reform ular toda a econom ia am ericana, isso para n«o falar dos m ercados de energia globais ð
de m odo a produzir um a fonte de energia barata, abundante e n«o poluente, que opere de acordo
com  seus interesses pol²ticos. £ o tipo de projeto que faria Trotsky corar e H ayek explodir de
frustra«o, ainda que goze de um  am plo apoio tanto por parte do povo am ericano quanto de
pol²ticos de am bos os partidos.

A qui vale a pena reiterarm os um a quest«o levantada antes neste livro: o socialism o n«o trata
prim ariam ente da redistribui«o de riquezas ou receitas dos ricos aos pobres. O  socialism o diz
respeito a pol²ticos planejando a econom ia. A  politiza«o da econom ia, e n«o sua redistribui«o,
form a a base do socialism o. Por m ais que seja algo econom icam ente com plexo e m oralm ente
carregado, a redistribui«o constitui um a parte norm al de quase todos os estados de bem -estar
social m odernos.

O  socialism o, bem -entendido, ® bem  diferente. E em bora um  alto grau de redistribui«o
necessariam ente acom panhe as tentativas de planejam ento socialistas, esta m uitas vezes canaliza
riquezas e receitas dos pobres e da classe m ®dia para os abastados ð  em  particular aqueles que



s«o m em bros da classe pol²tica planejadora ou que podem  explorar sua liga«o com  essa classe
para benef²cios pr·prios. £ preciso ter em  m ente que a adm inistra«o socialista err§tica da
ind¼stria agr²cola am ericana beneficia principalm ente indiv²duos com  patrim ¹nios l²quidos
superiores a um  m ilh«o de d·lares e gigantescos conglom erados de agroneg·cios, com o a
A rcher D aniels M idland e a Cargill. N o caso do socialism o do petr·leo, encontram -se, entre
aqueles que buscam  um  lugar ao sol junto aos planejadores, o bilion§rio do petr·leo de
O klahom a, T. Boone Pickens, assim  com o A l G ore e seu s·cio, D avid Blood, cujos investim entos
pesados em  opera»es de ñenergia alternativaò devem  se beneficiar (e s· podem  ser
econom icam ente vi§veis) quando acom panhados por m acios subs²dios do governo.

 

A m bientalism o lucrativo
ñA l G ore, ex-vice-presidente am ericano, pode se tornar o prim eiro bilion§rio do

carbono ap·s investir fortem ente em  em presas de energia verde.ò
The Telegraph, 2007

 



U m  plano para o socialism o energ®tico am ericano

A ssim  com o os diversos socialism os da A m ®rica do Sul e do Terceiro M undo, o socialism o
am ericano do petr·leo ® caracterizado pelo nacionalism o de recursos, um a ret·rica nacionalista
agressiva, um  planejam ento centralizado politizado e m andatos pol²ticos que ignoram  a enorm e
com plexidade dos elem entos econ¹m icos e de produ«o em  quest«o. Seus defensores o cham am
de ño fim  do v²cio am ericano em  petr·leo estrangeiroò. J§ os cr²ticos o cham am , acertadam ente,
de insensatez socialista.

O  D as Kapital do socialism o am ericano do petr·leo ® a proposta notoriam ente ins²pida do
senador Jeff M erkley intitulada ñO s Estados U nidos e o fundo do poo: resolvendo nossa
vulnerabilidade petrol²feraò. O  senador M erkley, dem ocrata de esquerda do O regon, deve ter
sido o 642Ü pol²tico am ericano a fazer piada com  o ñfundo do pooò em  refer°ncia ao petr·leo,
m as sua proposta n«o ® nada engraada.

Levando-se em  considera«o o que pudem os ver das trajet·rias norm ais e previs²veis de
iniciativas socialistas, o projeto acabar§ custando centenas de bilh»es de d·lares ð  talvez trilh»es
ð  de gastos desnecess§rios ¨ econom ia am ericana, infligir§ danos estruturais profundos na
ind¼stria energ®tica, no pa²s e no estrangeiro, e estabelecer§ planejadores centrais do governo
em  todos os aspectos da econom ia am ericana, dos m ais ·bvios, com o o planejam ento de carros
e estradas, a outros nem  tanto, com o a engenharia log²stica, a designa«o de cargos p¼blicos, os
program as de trabalhadores im igrantes nas fazendas e m ais. U m a olhada na proposta do senador
M erkley ® o suficiente para ver quanto um  pol²tico am ericano pode se perder em  suas fantasias
de planejam ento centralizado quando n«o ® supervisionado.

M erkley inicia com  a ideia banal e absurda de que a im porta«o de petr·leo por parte dos
Estados U nidos representa um a esp®cie de risco ̈  segurana nacional. Seus com erciais sobre o
assunto enfatizavam , ironicam ente, as im agens de H ugo Ch§vez e M ahm oud A hm edenejad, dois
socialistas do petr·leo que com partilham  grande parte dos conceitos de M erkley sobre com o
adm inistrar a ind¼stria energ®tica. Trata-se, obviam ente, de um a sim ples e desonesta jogada
para o p¼blico; o senador n«o ® conhecido por seu interesse em  quest»es de segurana nacional
nem  pela robustez de suas convic»es quanto ao tem a. (Ele defendeu a rendi«o tanto no Iraque
quanto no A feganist«o, apoia o fecham ento da pris«o para terroristas na ba²a de G uant§nam o,
acusa aleatoriam ente as foras am ericanas de tortura ð  voc°s conhecem  o tipo.)

M erkley escreveu que os Estados U nidos ñdependem  perigosam ente do petr·leo estrangeiro
im portado do O riente M ®dioò.[120] Percebam  aqui sua ret·rica, repetindo desnecessariam ente
estrangeiro, im portado e O riente M ®dio ð  caso voc° n«o tenha entendido a quest«o, o senador
continuar§ a enfatiz§-la. N a verdade, os Estados U nidos im portam  m ais petr·leo do Canad§ que
de qualquer outro pa²s, com  o M ®xico ocupando a segunda posi«o. M as ® dif²cil fazer com  que
as pessoas tem am  o Canad§, um a na«o cujo ¼ltim o ato de agress«o nacional foi num  ringue de
h·quei. O s §rabes s«o um a verdadeira am eaa ao m undo, enquanto H ugo Ch§vez ® um
inc¹m odo, ainda que os Estados U nidos com prem  pouco petr·leo desses pa²ses. E m esm o se n«o



com prassem  um a s· gota, o petr·leo ® um  bem  fung²vel em  alta dem anda nos m ercados globais.
Se os §rabes tivessem  de enviar seus petroleiros rum o ao leste, em  vez do oeste, isso n«o faria o
em ir arrancar os cabelos.

Esse tipo de ostenta«o de fora m ilitar, contudo, m esm o quando vinda de um  tipo sem
qualquer fora com o M erkley, ® essencial para vender o socialism o do petr·leo ð  distraindo os
am ericanos do fato de que o senador e sua turm a est«o tentando fazer com  o setor petrol²fero o
que Ch§vez fez com  a ind¼stria petrol²fera venezuelana, o que M ugabe fez com  as fazendas
zim babuenses e o que gera»es de pol²ticos fizeram  com  as escolas p¼blicas am ericanas.

O s Estados U nidos n«o ñdependem  perigosam enteò do petr·leo do O riente M ®dio m ais do
que ñdependem  perigosam enteò do ao do Extrem o O riente, dos chips de com putador de
Taiw an, dos tecidos do V ietn« ou dos operadores de call-centers indianos. £ verdade que nossa
econom ia entraria em  colapso sem  o petr·leo e tam b®m  que a energia ® essencial para nossa
defesa nacional, m as o ao tam b®m  ® essencial, assim  com o o concreto e a tecnologia da
inform a«o. Isso para n«o m encionar que, no que diz respeito a com pras feitas pelo governo,
tudo isso depende bastante da boa vontade dos bancos centrais estrangeiros, que tanto fazem  para
financiar nosso d®bito nacional ð  um a aut°ntica fonte de vulnerabilidade nacional que M erkley e
sua laia v°m  h§ m uito ignorando. £ algo para ter em  m ente.

A  proposta do senador para um a autarquia de petr·leo depende, com o fazem  tantas outras
ideias sem elhantes, do m ito da econom ia nacional. ñN o total, os Estados U nidos enviam  um
bilh«o de d·lares por dia para o estrangeiro para abastecer nossos h§bitos de consum o de
petr·leoò, escreveu M erkley.[121] Isso n«o ® verdade, a n«o ser que algu®m  acredite que ños
Estados U nidosò sejam  sin¹nim o de Valero e Conoco Philips, os dois m aiores refinadores de
petr·leo bruto do pa²s. A s refinadoras com pram  bastante petr·leo bruto, grande parte dele
im portado. Fazem  isso pelo m esm o m otivo que a D ell utiliza com ponentes coreanos ou
taiw aneses nos com putadores que m onta no Texas: ou seja, porque as em presas com pram  seus
m ateriais nos lugares m ais baratos que puderem  encontrar, o que m ant®m  os preos baixos e o
lucro alto. Em  quase todo tipo de neg·cio, isso ® visto com o um  fato norm al e desej§vel,
colaborando para a efici°ncia da econom ia, que, por sua vez, contribui para a cria«o de
riquezas, em pregos e um  padr«o de vida m ais elevado para os am ericanos (e tam b®m  para o
resto do m undo, fato esse que n«o deve ser ignorado).

Q uando o assunto ® petr·leo, por®m , as regras norm ais da econom ia parecem  n«o valer,
pelo m enos no que diz respeito aos pol²ticos. O bviam ente, eles acabar«o aprendendo ð  do m odo
m ais duro ð  que n«o h§ com o fugir das realidades da oferta e dem anda. N «o que deixar«o de
tentar.

A l®m  do argum ento esdr¼xulo sobre a segurana nacional, M erkley e os socialistas do
petr·leo tam b®m  se apoiam  na preocupa«o com  o m eio am biente, algo bastante significativo na
ind¼stria energ®tica. Tanto o petr·leo quanto o carv«o im p»em  altos custos am bientais em  sua
extra«o e com bust«o. Entretanto, se o senador quiser parar de im portar petr·leo, isso significar§
m ais poos em  opera«o nas §guas e no territ·rio am ericanos, o que por sua vez quer dizer que



os Estados U nidos sofrer«o m ais danos am bientais provenientes da ind¼stria petrol²fera, em  vez
de m enos.

Sua resposta para o problem a ® um  plano de cinco anos, que ver§ um  consum o
repentinam ente m uito m enor de petr·leo por parte dos Estados U nidos ð  um  pa²s onde, hoje,
100%  da energia com  transportes ® proveniente do petr·leo e no qual quase todo o fornecim ento
de eletricidade vem  de hidrocarbonetos (carv«o e g§s natural). Isso quer dizer que seu plano se
resum e a um a s· palavra: m §gica! Talvez H ugo Ch§vez possa m ostrar a M erkley com o tirar
um a rede el®trica nacional da cartola.

M erkley cham a sua vers«o do plano quinquenal sovi®tico de um a ñestrat®gia abrangente e
diversificada para reduzir com pletam ente nossa depend°ncia de petr·leo, tendo com o objetivo
elim inar a necessidade de qualquer im porta«o de petr·leo de fora da A m ®rica do N orteò.[122]
O  leitor h§ de perceber que o senador se perm itiu certo espao para m anobras ð  nada de
im porta«o de petr·leo, a n«o ser dos pa²ses que j§ s«o nossos m aiores provedores. O s socialistas
do petr·leo dem onstram  grande talento para esse tipo de artim anha de ret·rica. U m a fac«o
influente, a Energy Independence N ow  (Independ°ncia Energ®tica A gora), publicou um  relato
bastante citado no qual se vangloriava de que os novos padr»es referentes a cam inh»es de carga
pesada pelos quais lutava econom izaria ño equivalente a um a quantidade m aior de petr·leo do
que im portam os no ano passado de A r§bia Saudita, Venezuela, M ®xico, K uw ait, N ig®ria, Brasil,
Iraque e A ngola juntosò.[123] Isso ® verdade ð  se considerarm os a vida ¼til dos cam inh»es, que
pode atingir m ais de um a d®cada. Com parar o equivalente a um  ano de im - porta«o de petr·leo
ao consum o de com bust²vel da dura«o de toda a frota de cam inh»es de carga pesada dos
Estados U nidos distorce em  m uitos graus de m agnitude a escala dessa ñeconom iaò. (Isso sem
m encionar que a lista de exportadores de petr·leo exclui o m aior deles: o Canad§.)

Esse tipo de desonestidade faz parte das arm as do of²cio dos socialistas do petr·leo, ou, com o
poder²am os cham §-los, o Com it° pela A utarquia Energ®tica. O bviam ente, nenhum  socialista
m onotem §tico seria digno de suas m eias verm elhas se n«o apresentasse O  plano acom panhado
por der com m issars, e o senador prop¹s a cria«o de um  ñConselho N acional de Segurana
Energ®ticaò para desem penhar esse papel.[124] M ais um a vez, vale a pena prestar aten«o ̈
ret·rica: n«o se trata de um  Conselho N acional de Energia, m as sim  de um  Conselho N acional de
Segurana Energ®tica, transform ando padr»es de efici°ncia de com bust²veis e subs²dios para as
opera»es de etanol dos cultivadores de m ilho no equivalente m oral a um a guerra. (Percebam
com o o socialism o am ericano ® quase sem pre um  nacional socialism o.) E esses planejadores
centrais do Conselho N acional de Segurana Energ®tica teriam  um a com iss«o por tr§s a apoi§-
los: a A dm inistra«o de Inform a«o Energ®tica (que j§ existe).

A  cria«o de um a autoridade de planejam ento central ®, segundo M erkley, estritam ente
pol²tica. Sua exist°ncia se d§ pelo fato de que outras tentativas de im plem entar um a autarquia
energ®tica deram  em  nada quando, com o escreve ele, ño foco da na«o se voltou para outro
assunto ou os ventos pol²ticos m udaram ò.[125] Em  outras palavras, se os representantes
escolhidos pelo povo fracassaram  em  produzir os resultados desejados por M erkley e seus



planejadores centrais, esses planos devem  ser elaborados de m odo a anular a a«o dos ñventos
pol²ticosò ð  ou seja, da dem ocracia. Criar um  escrit·rio central para proteger o plano dos
ñventos pol²ticosò da dem ocracia ® um a preocupa«o de longa data dos planejadores centrais;
Lenin batizou sua abordagem  de centralism o dem ocr§tico ð  ño term o deliberadam ente
im pr·prio de Lenin para obedi°ncia cegaò, com o ressaltou o ex-secret§rio de estado Zbigniew
Brzezinski.

M erkley prop»e que as m edidas tom adas em  2010 e 2011 rendam  frutos em  2016.
N aturalm ente, com o ocorre com  a m aioria dos planos quinquenais, este conta em  grande parte
com  n¼m eros que surgiram  do nada. O  governo O bam a, por exem plo, prop¹s um a redu«o de
4%  ao ano nos padr»es de econom ia de com bust²vel para m eios de trans- porte de passageiros
at® 2016. Esses 4%  configuram  um  n¼m ero bastante question§vel ð  parecem  ter sido calculados
apenas para estim ar os padr»es em  pouco m ais de 35 m ilhas por gal«o at® 2016, um  alvo pol²tico
sem  sentido. N o entanto, m esm o esses padr»es de 4% , por m ais im pratic§veis e contraprodutivos
que possam  ser, n«o s«o suficientes para M erkley ð  sua proposta ® de 6%  a 7%  ao ano com o
um a ñm eta razo§velò.[126]

 

V erde e verm elho
ñSeu ónovo socialism oô n«o precisa tom ar propriedades. Satisfaz-se em  controlar a

econom ia por m eio de taxa»es, regulam enta»es e atitudes de nossos cidad«os ao
estabelecer um a cultura pelas institui»es de poder de nossa sociedade: a m ²dia, a
educa«o e potentes interesses de neg·cios. A l®m  disso, o ónovo socialism oô busca criar
um a sabedoria convencional que tira o cr®dito de qualquer tipo de pensam ento alternativo.ò

ñO  foco liberal na óenergia verdeô e em  óem pregos verdesô s«o outros m eios de tom ar o
poder, j§ que n«o h§ envolvim ento do m ercado livre, apenas a óenergia verdeô controlada
pelo governo e os óem pregos verdesô por ele criados. E program as de com ®rcio de
em iss»es do tipo cap and trade s«o propostos de m odo a controlar nossa econom ia de
m aneira nunca vista anteriorm ente.ò

Jim  G ilm ore, H um an Events, 2009

 
£ interessante notar que M erkley, com o um  aluno errante da quinta s®rie, n«o sente a

necessidade de m ostrar seu trabalho. D e onde surgiu esse n¼m ero de 6%  a 7%  ao ano? £ um
grande m ist®rio. N a verdade, n«o ® um  m ist®rio: ele n«o veio de lugar algum . £ algo inventado
arbitrariam ente, assim  com o m uitas das m etas estabelecidas por m eio de um  planejam ento
centralizado. N «o h§ qualquer tipo de em basam ento, se n«o pol²tico.

O  senador nada estudou al®m  de pol²tica em  toda a vida (® bacharel em  rela»es
internacionais e m estre em  pol²tica p¼blica), e nem  de perto possui o conhecim ento ou a
experi°ncia ð  provavelm ente nem  as t®cnicas quantitativas ð  para avaliar se essas m etas de
fato s«o ñrazo§veisò. Tam b®m  n«o possui a per²cia necess§ria para avaliar se os funcion§rios que
contratou e os especialistas que consultou para form ular seu plano (presum indo que o tenha feito,



em  vez de sair inventando tudo enquanto seguia adiante) fizeram  um  trabalho razo§vel. E m uito
m enos tem  a capacidade de prever as consequ°ncias inesperadas que seu projeto poderia custar
¨ econom ia am ericana.

M as n«o se preocupem ; segundo M erkley, seu projeto requer apenas a incorpora«o de
ñtecnologias que pagam  a si pr·priasò.[127] Seria justo destacar que, historicam ente, o
Congresso jam ais sobressaiu por conseguir identificar iniciativas que ñpaguem  a si pr·priasò.

A ntes que pensem  que M erkley se lim itou a cam inh»es e carros, saibam  que ele tam b®m
tem  em  m ente diferentes tipos de ve²culos. Em  outras palavras, seus planos incluem  avi»es, trens
e autom ·veis. N a verdade, avi»es, trens, autom ·veis, escavadeiras, aparadores de gram a (®
verdade, ele tem  um  plano para revolucionar a ind¼stria de apa- radores de gram a. Ser§ que
algum a vez o senador j§ cortou gram a?), navios e barcos. E ainda bondes, m etr¹s de superf²cie e
bicicletas. (Caso voc° goste de andar, M erkley tem  alguns planos quanto a isso tam b®m .) Vam os
esperar que ele faa um  bom  trabalho com  as escavadeiras ð  os Estados U nidos precisar«o de
um  trabalho ·tim o para trazer esse plano para fora do Congresso.

Certas vezes, M erkley ® bastante franco quanto a suas am bi»es para um  planejam ento
centralizado. Ele pede ñrequisitos para o planejam ento do transporteò e escreve sobre expandir a
capacidade dessa ind¼stria, reduzindo a capacidade daquela, ñprogram as inteligentes de
planejam ento para pessoas que se deslocam  diariam ente a trabalho, criando um  conselho de
planejam ento centralizado para ajudar o presidente a coordenar o trabalho do governo para
alcanar as m etas energ®ticas... da na«oò e im agina ñprogram as e autoridadesò que ir«o ð  e
n«o estou de brincadeira ð  ñcriar valor para o lixo agr²colaò por m eio de ña»es de
planejam ento locais, regionais e nacionaisò.[128]

N a verdade, o senador parece ter percebido que sua autarquia energ®tica dem anda que seus
planejadores centrais intervenham  em  praticam ente todos os aspectos da vida am ericana. Ele
deseja interferir em  decis»es de neg·cios referentes ̈  contrata«o de pessoal, estim ulando que
m ais funcion§rios trabalhem  em  casa; deseja a cria«o de m ais com unidades para pedestres, o
que significa que as com unidades existentes ter«o de ser redesenhadas; para tornar as vizinhanas
m ais seguras para os pedestres, ele planeja em pregar m ais recursos para o cum prim ento da lei
ð  tudo em  nom e da ñindepend°ncia energ®ticaò.

Trata-se de um a ideia m §gica, essa ñindepend°ncia energ®ticaò. Voc° poderia pensar que o
em prego da pol²cia para tornar as ruas m ais seguras seria um a prioridade, independentem ente de
seu im pacto distante no consum o am ericano do petr·leo do O riente M ®dio. M as esses m andatos
de planejam ento centralizado sem pre acabam  englobando tudo. Se a autarquia energ®tica d§ a
um  senador o direito de dizer aos cidad«os se esses devem  ir ao escrit·rio ou trabalhar em  casa,
tam b®m  lhe dar§ o direito para qualquer outra coisa ð  e ® por isso que agrada aos pol²ticos.

 



A utarquia energ®tica: um a d§diva aos suplicantes do governo

A ssim  com o a proposta de M erkley, a Energy Independence N ow  enfatiza que devem os ter
ñm edidas nacionais em  pr§ticaò para reforar a autarquia energ®tica. ñN «o podem os alcanar
um  futuro de em iss«o zero sem  im plem entar m edidas durasò, insistem .[129] Intensificando a
ret·rica nacionalista, a fac«o escreveu que ser§ necess§ria um a na«o dedicada ̈  causa, um a
na«o que exige um  cam inho sustent§vel e se recusa a deixar que os interesses das ind¼strias
ditem  nosso futuro. N a realidade, esses ñinteresses da ind¼striaò apoiam  am plam ente a agenda
ecol·gica. Q uando se recebe centenas de bilh»es de d·lares em  concess»es, incentivos, isen»es
fiscais e outros favores pol²ticos, pode-se ter certeza de que surgir«o lobbies para determ inados
neg·cios ð  especialm ente lobbies para ind¼strias com o a do etanol, da energia e·lica e da
energia solar, cujos bens e servios fracassariam  em  grande parte caso o governo deixasse de
agraci§-los com  subs²dios m acios e m andatos intrusivos.

N o caso da autarquia energ®tica, h§ nos bastidores a presena da figura poderosa de T.
Boone Pickens, um  petroleiro do O klahom a convertido em  profeta da energia alternativa. Em
2010, tive o prazer ¼nico de conversar com  o sr. Pickens sobre seu plano de ordenar, por m eio de
um  ato do Congresso, que os cam inh»es de dezoito rodas operantes nos Estados U nidos deixassem
de usar gasolina e passassem  a g§s natural com prim ido. Segundo o plano de Pickens, o Congresso
foraria um a retroadapta«o dos antigos cam inh»es, e os novos tam b®m  deveriam  utilizar o g§s
natural. Essa transform a«o custaria caro aos bolsos dos contribuintes; o subs²dio seria de 65 m il
d·lares por cam inh«o ð  um  valor bem  m ais alto que a renda m ®dia de um a fam ²lia am ericana.

D epois de cinco m inutos de conversa, m eu ceticism o se tornou aparente, e Pickens declarou:
ñA cho que voc° deve ser a favor do petr·leo estrangeiro. D eve ser a favor dos §rabes.ò Sua
jogada inicial, quando desafiado, era exatam ente igual ̈  do senador M erkley: caracterizar essa
atabalhoada cam panha de planejam ento centralizado com o um  em bate entre os Estados U nidos
e Bin Laden. E, assim  com o os am bientalistas (e outros tipos de defensores do planejam ento
centralizado), Pickens se m ostra disposto a lanar m «o de dados e an§lises question§veis em  seus
argum entos. U m  de seus factoides preferidos (e tam b®m  dos am bientalistas) ® o seguinte: ñO s
Estados U nidos consom em  m uito petr·leo. Todos os dias, 85 m ilh»es de barris de petr·leo s«o
produzidos pelo m undo. E 21 deles s«o utilizados aqui. Isso significa 25%  de toda a dem anda
m undial, consum idos por apenas 4%  da popula«o do planeta.ò[130]

£ verdade que esses 4%  da popula«o m undial que vivem  nos Estados U nidos consom em
25%  do petr·leo do planeta. M as eles tam b®m  s«o respons§veis por 25%  da produ«o econ¹m ica
m undial anual. A o com pararm os os insum os de energia aos produtos econ¹m icos, verifica-se
um a grande sim etria do consum o e da produ«o nos Estados U nidos. O  m ais not§vel sobre o pa²s
n«o ® que um a quantidade t«o pequena de pessoas consum a tanto, m as sim  que produza um a
enorm e parte da riqueza m undial. Estados com  regim es de planejam ento centralizado ou que
ainda sentem  seu legado tendem  a consum ir m uito m enos energia (e m uito m enos de tudo) num a
avalia«o per capita que os am ericanos. Existe um a palavra para isto: pobreza. O  PIB per capita



da China em  2009 foi de cerca de 6.600 d·lares ð  m enos do que um  habitante t²pico de N ova
York recebia em  tr°s sem anas (e esses n¼m eros s«o de 2009, depois que a crise financeira
reduziu em  23%  o sal§rio dos nova-iorquinos).

 

Eu tenho um  plano
ñT. Boone Pickens controla a M esa Energy, que planeja gastar at® dez bilh»es de

d·lares na constru«o de um a gigantesca fazenda de energia e·lica na zona rural do Texas,
cujo valor seria catapultado em  m eio ̈  proposta nacional feita pelo octogen§rio Pickens.
Seu fundo m ultim ercado na BP Capital tem  investim entos pesados em  g§s natural e
petr·leo.ò

ñ£ im pressionante verificar que centenas de artigos publicados sobre a proposta nos
¼ltim os dois dias tenham  deixado de m encionar os interesses privados de Pickens, ao passo
que a A ssociated Press citou a seguinte declara«o absurda feita por ele em  rela«o a seu
plano: óN «o tenho qualquer m otiva«o de lucro por tr§s disso. Estou fazendo pelos Estados
U nidos.ô Em  abril passado, ele foi m ais franco ao conversar com  o G uardian sobre seus
investim entos na fazenda de energia e·lica: óN «o tenha a im press«o de que abracei a causa
ecol·gica. M eu neg·cio ® fazer dinheiro, e acho que isso render§ bastante.ôò

Phil M attera, ñPickensô Self-serving Energy Planò (ñO  plano autossatisfat·rio de
Pickensò), 2008
 
A  verdade ® que os am ericanos n«o s«o consum idores ego²stas no que diz respeito ̈  energia.

O  fato ® que eles s«o o m otor da econom ia m undial, produzindo m ais riquezas por ano do que
qualquer outro pa²s em  todo o planeta ð  na realidade, produzindo tr°s vezes m ais que o segundo
e o terceiro colocados, China e Jap«o.

T. Boone Pickens dificilm ente poderia ser considerado um  revolucion§rio de esquerda.
Tam pouco o s«o os partid§rios do socialism o am ericano do petr·leo. Ent«o por que apoiariam  a
sovietiza«o de um  dos principais setores da econom ia am ericana? Pickens n«o era a favor da
nacionaliza«o do sistem a de sa¼de ou dos bancos.

O  senador M erkley, na condi«o de m em bro com  os deveres em  dia no partido do G rande
G overno, claram ente h§ de ganhar enorm e poder e prest²gio com  a socializa«o da ind¼stria
energ®tica. E quanto ao sr. Pickens? Por acaso, ele possui um  grande n¼m ero de opera»es de
g§s natural, al®m  de um a enorm e atividade secund§ria no cam po da energia e·lica. £ curioso
que ele tenha escolhido o g§s natural, e n«o outra form a de energia, com o ponto central em  seu
plano para reform ular a ind¼stria energ®tica am ericana, seguindo um a linha condizente com  seus
pr·prios interesses financeiros.

ñH oldings de g§s natural?ò, questionou ele, quando perguntado por um a rep·rter sobre a
quest«o durante um a conversa a qual estive presente. ñ£ claro que tenho interesse em
com panhias de g§s. O  que m ais posso dizer? Faz parte dos m eus neg·cios. Q uero dizer, ® o que
sei fazer. Sou um  ge·logo, e g§s e petr·leo s«o tudo para m im . N «o quero ser identificado com o



um  em pres§rio de energia e·lica ou de g§s. Prefiro ser cham ado de petroleiro.ò M as ® claro que
ele n«o quer ser identificado com o um  em pres§rio de g§s e energia e·lica. Fazendo isso,
revelaria seus interesses na autarquia do petr·leo com o a flatul°ncia pol²tica que s«o. Podem
contar com  o socialism o aplicado ̈  energia am ericana com o form a de redistribui«o de riquezas
ð  diretam ente para T. Boone Pickens, entre outros.

H § algo m ais sobre a Com iss«o pela A utarquia Energ®tica: para um  hom em , argum entam
pela m udana do transporte de cargas am ericano de cam inh»es de longa dist©ncia para linhas
ferrovi§rias. M as, obviam ente, costum §vam os utilizar os trens para transportar quase toda a nossa
carga a longa dist©ncia. Por qu°? N o que diz respeito ao frete ferrovi§rio, assim  com o m uitos
outros aspectos no setor de transportes, o que o Com it° pela A utarquia Energ®tica espera ®
desfazer o que foi feito em  nossa ¼ltim a aventura nacional em  term os de planejam ento
centralizado do sistem a de transportes: a constru«o do sistem a rodovi§rio federal.

Praticam ente todos os itens na agenda Pickens-M erkley ð  est²m ulo ao transporte de m assa,
desencorajam ento a longas viagens di§rias para o trabalho, est²m ulo a um  m aior
desenvolvim ento de com unidades para pedestres, desencorajam ento ao uso de cam inh»es para
transporte de carga nas rodovias, est²m ulo ̈  confiana na efici°ncia da m alha ferrovi§ria ð  s«o
um a resposta ao problem a gerado em  grande parte pela cria«o do sistem a rodovi§rio federal,
um  elefante branco nacional gigantesco, que assassinou cidades e enfraqueceu as com unidades,
vendido ao pa²s ð  assim  com o a ñindepend°ncia energ®ticaò ð  com o um  program a de
segurana nacional. D e fato, o nom e oficial de nosso sistem a rodovi§rio nacional ® Sistem a
N acional de Rodovias Interestaduais e D efesa D w ight D . Eisenhow er ð  a ideia era que, caso os
russos aterrissassem  em  Tucum cari, N ovo M ®xico, ter²am os oito faixas de asfalto partindo de
A m arillo nas quais poder²am os encontr§-los (ou algo do g°nero).

O s sistem as de transporte m uitas vezes s«o vistos com o um  bem  p¼blico, em bora n«o seja
assim  ð  a prim eira estrada pavim entada nos Estados U nidos e a prim eira cabine de ped§gio
foram  constru²das pela iniciativa privada. A ssim  com o as linhas ferrovi§rias. A t® o m etr¹ de
N ova York tem  suas origens em  com panhias privadas: a W est Side and Yonkers Patent Railroad
Co., de Charles H arvey, construiu o prim eiro trem  de transporte de m assa da cidade e seus
concorrentes logo o seguiram . (O  m etr¹ de H ong K ong at® hoje ® adm inistrado, de m aneira
lucrativa, pela iniciativa privada, e faz o m etr¹ infestado de ratos de N ova York parecer algo
sa²do do s®culo X IX  ð  o que de fato ®.)

O  sistem a rodovi§rio federal dos Estados U nidos ® um  exem plo perfeito do que um  pol²tico
com  um  G rande Plano e G rande Poder ® capaz de infligir a um  pa²s em  nom e do planejam ento
econ¹m ico inteligente. A o subsidiar a suburbaniza«o do pa²s, as rodovias federais efetuaram
um a desvaloriza«o m acia dos im ·veis urbanos, e seus efeitos s«o claros com o o dia para
qualquer um  com  tem po e coragem  para dirigir pelo norte da Filad®lfia ou pelo centro de D etroit.

A  rodovia interestadual que passa por praticam ente todas as cidades do pa²s (exceto pelo
caso bastante especial de N ova York) ® com o um  M uro de Berlim  de segrega«o econ¹m ica e
social. Foi a cria«o financiada pelos contribuintes desse sistem a que perm itiu aos projetistas de



im ·veis construir em  §reas cada vez m ais rem otas sem  for§-los ð  e, por m eio deles, os
com pradores de casas nos sub¼rbios ð  a arcar com  os verdadeiros custos que im p»em , que v«o
de engarrafam entos e polui«o ̈  deprecia«o das estradas, assim  com o os custos sociais (com o
m aiores ²ndices de crim inalidade) nos centros urbanos rec®m -despovoados.

O bviam ente, o sistem a rodovi§rio tem  seus defensores. Vejam  essa reportagem  do
quadrag®sim o anivers§rio de sua im plem enta«o, escrito por D avid Field para o Inside the News:

Q uando o presidente D w ight D . Eisenhow er assinou o A to de A juda Federal para
A utoestradas em  junho de 1956, a legisla«o hist·rica deu in²cio a um  dos m aiores projetos
de obras p¼blicas de todos os tem pos. ñO  sistem a interestadual m udou o m odo com o vivem os
e trabalham osò, diz o diretor da Federal H ighw ay A dm inistration (FH W A ), Rodney Slater.
O s 71.674km  de estradas interestaduais transform aram  um a jornada intercontinental de dois
m eses num a viagem  de quatro dias.[131]

£ claro que o sistem a rodovi§rio m udou o m odo com o vivem os e trabalham os ð  ® para isso
que serve o planejam ento centralizado. A  pergunta ®: ser§ que m udou para m elhor?

A s estradas interestaduais se tornaram  o m otor do desenvolvim ento, possibilitando a
expans«o suburbana p·s-guerra e transform ando a econom ia do varejo am ericano com  a
cria«o de shopping centers e o est²m ulo ̈ s viagens. Em  1955, as pessoas percorreram  970
bilh»es de quil¹m etros nas estradas am ericanas; no ano passado, a m arca chegou a 3,7
trilh»es de quil¹m etros.

A  constru«o do sistem a teria custado aos contribuintes cerca de 329 bilh»es de solares em
1996, segundo os consultores de transportes W endell Cox e Jean Love, ou o equivalente a
58,5 bilh»es de d·lares em  1957 ð  n«o m uito longe da estim ativa original de 41 bilh»es. O
reparo das estradas e pontes nacionais custar§ 315 bilh»es de d·lares, diz D arbelnet, citando
estim ativas federais. A  ag°ncia rodovi§ria tam b®m  afirm ou que o governo teria de gastar
cerca de 72 bilh»es de d·lares por ano durante os pr·xim os cinco anos para atualizar estradas
e pontes ð  cerca de 37 bilh»es a m ais do que ® gasto atualm ente na constru«o de estradas
pelos governos federal, estadual e m unicipal.

Entretanto, os cr²ticos alegam  que esses n¼m eros s«o im precisos. ñO  povo am ericano
pagou cerca de 130 bilh»es de d·lares pelo sistem a rodovi§rioò, contando os im postos sobre a
gasolina e o diesel, afirm a Fay. O s m otoristas pagam  18,3 centavos em  im postos federais por
gal«o de com bust²vel, dos quais apenas 4,3 centavos s«o destinados a algo cham ado de Fundo
Fiduci§rio Rodovi§rio, dedicado a m anuten«o e reparos. O s cam inhoneiros pagam  43,33
centavos por gal«o, com  os m esm os 4,3 centavos destinados ̈  redu«o do d®ficit.

Para m ascarar a verdadeira dim ens«o do d®ficit federal, entretanto, todos os presidentes
desde Richard N ixon m antiveram  os gastos rodovi§rios abaixo do n²vel que seria financiado
pelo fundo fiduci§rio. ñU m a vez que existe um a taxa de usu§rio que ir§ gerar 30 bilh»es de
d·lares apenas em  1996, n«o h§ m otivos para n«o destinar esses fundos a estradas e pontes
m ais segurasò, diz Fay.[132]



Resum indo: trata-se de um a custosa m § aloca«o de recursos destinados ao transporte, sendo
esses utilizados para ajudar a esconder o d®ficit do oram ento federal. £ um  exem plo perfeito
das consequ°n- cias inesperadas de tentativas de im plantar um  planejam ento centralizado. Se
Eisenhow er pudesse ter previsto os enorm es gastos que seu sistem a rodovi§rio infligiria sobre os
Estados U nidos ð  os custos econ¹m icos diretos de sua constru«o e m anuten«o, os custos
econ¹m icos indiretos sobre as cidades am ericanas e as pessoas que nelas vivem , os custos sociais
associados aos bilh»es e bilh»es de d·lares em  subs²dios para expans»es urbanas pagos pelo
sistem a rodovi§rio, os custos ecol·gicos e a desfigura«o da paisagem  am ericana ð , ser§ que
teria feito as coisas de m odo diferente? Provavelm ente, sim : n«o fizera tanto para salvar seu pa²s
dos alem «es para depois dar um  chute na canela do povo quando voltasse para casa.

Com etem os um  erro ð  enorm e ð  na ¼ltim a vez que tentam os im plantar o socialism o na
§rea de transportes. Q ue m otivos h§ para acreditar que os defensores da ñindepend°ncia
energ®ticaò ð  com  seus fatos im precisos, seus dados obscuros e sua ret·rica ultrapassada e
fam iliar sobre a ñsegurana nacionalò ð  acertar«o dessa vez?

T. Boone Pickens escavou in¼m eros poos secos em  sua vida, m as o fez com  seu pr·prio
capital. Q ual a probabilidade de que um  hom em  que errou tanto em  seus pr·prios neg·cios possa
agora acertar ð  e acertar tudo ð  quando se trata dos neg·cios com plexos de toda um a na«o? £
esse o problem a do planejam ento centralizado. E ® esse o problem a do socialism o.



Cap²tulo 13

EU G EN E V . D EBS E W O O D RO W  W ILSO N :
D ISCU RSO  SO CIA LISTA , A TITU D ES SO CIA LISTA S

 
 

V oc° sabia?
Å O  presidente W oodrow  W ilson aplicou um  golpe socialista
Å A  im posi«o do socialism o nos Estados U nidos, assim  com o em  outros lugares, foi
acom panhada de guerra e repress«o dom ®stica
Å A s m edidas econ¹m icas de W ilson se m ostraram  um  fracasso total

 
 
Eugene V. D ebs ð  cinco vezes candidato ̈  presid°ncia pelo Partido Socialista D em ocr§tico

dos Estados U nidos, trabalhista radical e veterano da G reve de Pullm an, fundador do
International W orkers of the W orld (Trabalhadores Internacionais do M undo) ð  com eou sua
carreira com o um  terrorista de segunda e term inou com o um  m §rtir ̈  estupidez de W oodrow
W ilson. Contrariando M arx, algum as hist·rias j§ s«o farsas m esm o na prim eira vez.

N ascido em  Indiana, em  1855, D ebs foi um a criana privilegiada, filho de um a fam ²lia
pr·spera de im igrantes franceses. Seu pai era dono de um a f§brica de tecidos e de um a
m ercearia. D ebs logo cedeu a seus im pulsos rom ©nticos, saindo de casa aos 14 anos e
trabalhando para a ferrovia, prim eiro com o pintor e depois com o foguista. A p·s exaurir suas
possibilidades nessa carreira e term inar a escola de com ®rcio, voltou para casa, passando a
trabalhar na m ercearia e a se envolver com  o radicalism o oper§rio, ajudando a fundar um
sindicato local de ferrovi§rios e tornando-se editor de seu peri·dico. D epois, usaria sua rec®m -
descoberta proem in°ncia com o ativista e editor para se eleger com o deputado estadual (na
condi«o de D em ocrata) em  1884, servindo por um  m andato. D e m odo geral, n«o era um a
carreira incom um  para um  progressista daquela ®poca.

Foi a am arga batalha da G reve de Pullm an que transform ou D ebs num  pequeno personagem
hist·rico. Q uando os lucros das ferrovias despencaram  ap·s o P©nico de 1893, os dirigentes
reagiram  com  o corte de sal§rios, dando origem  a um a greve sem  autoriza«o do sindicato que
com eou em  Pullm an, Illinois. D e in²cio, D ebs resistiu ̈  ideia de um a a«o de m assa contra a
fabricante de vag»es de Pullm an ð  a com panhia era forte; os sindicatos, fracos e desunidos; e as
chances de sucesso eram  poucas. A l®m  do m ais, os vag»es de Pullm an carregavam  a
correspond°ncia am ericana, e o presidente G rover Cleveland n«o era um  grande entusiasta do
nascente m ovim ento oper§rio.

D ebs clam ou por prud°ncia, m as os radicalistas rebeldes que dirigiam  o m ovim ento oper§rio



n«o estavam  inclinados a lhe dar ouvidos. Com o qualquer bom  pol²tico, D ebs percebeu que fora
vencido em  seus argum entos e rapidam ente concluiu que, j§ que haveria um a greve, o m elhor a
fazer seria tom ar a frente do m ovim ento. Ele se tornou o rosto p¼blico da G reve de Pullm an ð  e
a iniciativa que contrariava seus conselhos iniciais ficou conhecida com o a ñRebeli«o de D ebsò.

Citando a interrup«o dos servios de correspond°ncia, o presidente Cleveland ordenou o fim
da paralisa«o, m as os grevistas se recusaram . Enviou o ex®rcito para im por a determ ina«o
federal, e o conflito subsequente resultou na m orte de treze grevistas. D etido sob a acusa«o
federal de desacato ̈  ordem  judicial por n«o atender ̈  determ ina«o, D ebs foi enviado ̈  pris«o.
N o julgam ento, foi representado por Clarence D arrow, um  progressista que com partilhava suas
ideias e tinha um  enorm e talento para a autoprom o«o. A ssim  a hist·ria foi feita.

 

D etonando geral
ñSou um  bolchevique da sola dos p®s a m eus fios de cabelo e m e orgulho disso.ò
Eugene D ebs, 1919

 
D ebs, segundo escreveu o historiador socialista H ow ard Zinn com  um a boa dose de

jovialidade, foi ñconfrontado pela fora total do Estado capitalistaò em  1894, durante sua
cam panha contra a Pullm an Palace Car Com pany. N a verdade, D ebs vinha ateando fogo a
vag»es ð  e punir inc°ndios crim inosos e a destrui«o de propriedade dificilm ente pode ser
considerada um a inova«o do ñEstado capitalistaò, datando desde os tem pos de H am urabi, pelo
m enos. M as, com o j§ disse, os socialistas s«o rom ©nticos; jam ais deixariam  que um  fato
inconveniente ficasse no cam inho de um a boa e jovial den¼ncia.

A  pris«o de D ebs n«o foi bem  o enredo de um  m art²rio rom ©ntico. N um a carta de 1895
endereada a seu pai, ele se m ostrou cheio de sentim entos de superioridade e im une a ironias.
M esm o depois que o p©nico e a greve resultaram  em  m ortes, dem iss»es e grandes com plica»es
econ¹m icas, D ebs m anteve sua postura de radicalista m im ado, escrevendo: ñTenho enorm e
satisfa«o em  saber que o senhor e m inha m «e, apesar da idade, sejam  t«o orgulhosos, heroicos
e desafiadores quanto o resto de n·s. N enhum a desgraa m ancha o nom e da fam ²lia. N «o
precisam  se envergonhar.ò J§ em  rela«o ¨s condi»es do c§rcere: ñM inha cela ® am pla,
ventilada, lim pa e confort§vel. Sinto-m e em  casa com  a fam ²lia do xerife, cuja resid°ncia ®
adjacente ̈  pris«o. N o dom ingo, Charley G ould esteve aqui e passam os a tarde no gabinete do
xerife, nos deleitando (depois de um  delicioso frango assado recheado na janta) com  um
concerto m usical. N o s§bado, o governador W aite, do Colorado, esteve aqui das onze ̈ s duas e
alm oou conosco.ò

D ebs via a si com o um  prisioneiro pol²tico ð  al®m  de se considerar um  her·i. ñO  senhor e
m inha m «e devem  seguir em  frente com o os antigos espartanos. Este n«o ® o m om ento de
l§grim as e soluos, m as de um a heroica fora de esp²rito que n«o vacila, n«o im portando qu«o
dura seja a prova«o. Se a noite ® escura, a alvorada est§ para nascer. N osso dia se



aproxim a.ò[133] A quela n«o seria, obviam ente, a ¼ltim a vez que D ebs estaria num a pris«o ð  o
presidente W ilson, com  seu desd®m  pelas liberdades civis e sua m ania de centralizar os poderes
pol²tico e econ¹m ico, se certificaria disso.

 



O  golpe socialista de W oodrow  W ilson

Fora dos c²rculos da esquerda, D ebs foi esquecido. Sua presena seria ainda m ais obscura hoje
em  dia se W oodrow  W ilson n«o o tivesse perseguido sob o A to de Espionagem  por suas
atividades antiguerra, dando a D ebs a oportunidade de encenar um  grande dram a, fazendo sua
derradeira cam panha presidencial atr§s das grades. N o que diz respeito a carreiras
revolucion§rias, n«o atingiu grandes resultados, m as D ebs perm anece at® hoje com o o santo
padroeiro incontest§vel do socialism o am ericano e sua influ°ncia ainda pode ser sentida naquele
grupo. U m  sim p·sio publicado na revista D issident em  2010 sobre o futuro do socialism o com ea
com  um a ode a D ebs escrita por M ichael K azin.

ñO  m ovim ento socialista ® grande com o o m undoò, dizia Eugene V. D ebs ¨s enorm es
m ultid»es que vinham  escut§-lo em  todas as partes dos estados U nidos, ñe sua m iss«o ®
ganhar o m undo, o planeta inteiro, passando do anim alism o at® consagr§-lo ̈  hum anidade.
Q ue form id§vel tarefa e que verdadeiro privil®gio poder com partilh§-laò. A  hist·ria do
s®culo X X  tornou aquela confiana quase im poss²vel. M as o socialism o tem  sua
signific©ncia, em bora esta provavelm ente jam ais tenha sido t«o turva quanto nos dias de
hoje. O s conservadores rotulam  O bam a com o socialista por ter aprovado um  plano de sa¼de
p¼blica que Richard N ixon veria com o acanhado; os governantes do pa²s m ais populoso do
m undo afirm am  que sua crescente econom ia capitalista est§, de certa form a, construindo
um  ñsocialism o com  caracter²sticas chinesasò, ao passo que os partidos socialistas da Europa
lutam  para provar que podem  prom over o crescim ento econ¹m ico e ao m esm o tem po
im pedir que seus estados de bem -estar social entrem  em  fal°ncia.[134]

K azin toca em  alguns pontos im portantes ð  sobre N ixon, a China e os partidos socialistas
europeus ð , ainda que n«o da m aneira com o im aginara. M as antes de os analisarm os, percebam
o enorm e contraste entre a linguagem  de D ebs e a de K azin. Em bora K azin passe batido por elas,
as palavras de D ebs soam , ao ouvido m oderno, um  tanto m et§licas e levem ente m elosas. S«o
tam b®m  m anique²stas: ele oferece ao p¼blico a escolha entre ñanim alism oò e seu credo, que ®
ñconsagrado ̈  hum anidadeò (o que quer que isso signifique). Por outro lado, a linguagem  de
K azin ® enfadonha, c²nica e c®tica: ñSocialism o?ò, quase pergunta ele. ñCham am  isso de
socialism o? Por esses padr»es, N ixon era socialista!ò (E de fato o era, m uito m ais do que ele ou
seus adm iradores possam  ter com preendido.)

A  postura de K azin ® parte de um a estrat®gia de ret·rica usada deliberadam ente pela
esquerda, quase afirm ando que, a n«o ser quando h§ coquet®is M olotov explodindo nas ruas, nada
m ais pode ser considerado socialism o verdadeiro. Richard Nixon teria feito isto! Com o ent«o pode
ser parte do socialism o? Exem plos com o esse s«o abundantes; pouco ap·s a aprova«o do
escabroso projeto de lei para a reform a financeira proposto pelo senador Christopher D odd, o
Nation publicou um  artigo com  a seguinte m anchete: ñSeria o projeto de D odd socialista? N «o
faam  os socialistas rirem ò.[135]



O bviam ente, a zom baria ® um  substituto barato para a argum enta«o. M ikhail G orbachev,
¼ltim o l²der da U ni«o Sovi®tica, era um  verdadeiro socialista ð  deu sua palavra quanto a isso.
A inda assim , ele retirou as restri»es de sal§rios e de m uitos preos; Richard N ixon decretou o
controle de sal§rios e preos, tentando m icroadm inistrar a econom ia am ericana de W ashington.
A  China, apesar de todas as suas fortunas privadas oriundas de exporta»es e de seus m agnatas
nouveaux riches que giram  em  carr»es reluzentes, ainda ® um a econom ia que obedece a
com andos e controles, com  planejadores centrais do governo que se ocupam  tanto dos altos
encargos da econom ia quanto da burocracia das ruas. O s partidos socialistas europeus,
sobrecarregados pelas realidades econ¹m icas, ainda trabalham  consistentem ente por m aior
consolida«o do poder econ¹m ico nas m «os dos pol²ticos ð  assim  com o faz a U ni«o Europeia.
K azin despreza esses fatores com o exem plos m irrados de socialism o.

Isso tudo porque ele prestou m uita aten«o ̈ s palavras de Eugene D ebs, m as n«o o bastante
¨s atitudes de seu pior inim igo, W oodrow  W ilson. D ebs fez belos discursos sobre o socialism o;
W ilson deu in²cio ¨ constru«o do m aquin§rio do socialism o am ericano. D ebs discordava de
W ilson porque era anticapitalista; W ilson colocou D ebs na pris«o porque este fazia cam panha
contra a guerra de que W ilson precisava para p¹r em  pr§tica seu regim e de planejam ento
centralizado: o ñsocialism o de guerraò que acom panhou a entrada am ericana na Prim eira
G uerra M undial.

Pode se tratar de um a aut°ntica lacuna ideol·gica ou apenas falta de disciplina, m as a
esquerda am ericana n«o consegue identificar um  socialista a n«o ser que ele pr·prio o faa de
antem «o. (E m esm o eles podem  duvidar: K azin aparentem ente acredita que o politburo da
Rep¼blica Popular da China e os altos escal»es do Partido Com unista Chin°s n«o se qualificam
com o socialistas, apesar das pr·prias afirm a»es da parte contr§ria.) M as o socialism o
raram ente se apresenta na form a de cam poneses com  forquilhas nas m «os ð  certam ente n«o
para por a². A  m aioria dos regim es socialistas bastante com prom etidos que j§ passaram  pelo
m undo chegou ao poder seja por guerras civis ou guerras de nacionalism o, ainda que tipicam ente
as m etas dos beligerantes n«o fossem  explicitam ente socialistas.

N os locais onde o socialism o foi instaurado por m eios dem ocr§ticos ou quase, o processo foi
m enos dram §tico. O s socialistas da Europa O cidental, por exem plo, tinham  pouco de Eugene
D ebs em  si, preferindo jarg»es tecnocr§ticos a sua ret·rica m essi©nica. £ dif²cil im aginar
M itterrand exclam ando que ñseu batism o no socialism o viria no rugir da batalha. N o brilho de
cada baioneta e no clar«o de cada rifle a luta de classes foi revelada!ò. Isso ® t²pico de rebeldia
adolescente e reda»es juvenis sobre as brigadas de A braham  Lincoln. O  socialism o nos Estados
U nidos ® um  fen¹m eno rom ©ntico e tam b®m  reacion§rio; os progressistas am ericanos s«o t«o
obcecados por personagens rom antizados com o D ebs que n«o conseguem  enxergar os socialistas
que est«o diante de seus narizes ð  planejadores centrais com o W ilson e N ixon.

Poucos m ovim entos pol²ticos gostariam  de contar com  N ixon em  seu rol, o que ® de se
com preender. W ilson, no sentido que seu legado foi abraado pelos neoconservadores, ®
adm irado pelo vigor de sua pol²tica externa, e n«o por suas am bi»es centralizadoras no ©m bito



dom ®stico. (U m  ponto cego conservador ® o fato de que m uitos da direita n«o conseguem
enxergar com o essas duas pol²ticas estejam  ligadas.) W ilson foi presidente dos Estados U nidos
em  tem pos de guerra ð  dificilm ente o tipo de elem ento que atrairia a esquerda am ericana, que
est§ m ais para Berkeley que Bolchevique. D ebs, por outro lado, foi um  m §rtir da liberdade de
express«o. (U m  dos raros m §rtires am ericanos da liberdade de express«o ð  se os progressistas
am ericanos querem  m ais desses m §rtires, o m undo socialista nos ofereceu m ilh»es de exem plos,
a m aior parte deles enterrada em  valas coletivas.)

D ebs falava sobre o socialism o. W ilson o colocou em  pr§tica. Com o docum entou Robert
H iggs em  seu fant§stico Crisis and Leviathan, a guerra testem unhou um  r§pido crescim ento e
consolida«o do poder federal, junto a um a inevit§vel repress«o pol²tica subsequente. Eugene
D ebs n«o foi a ¼nica v²tim a da adm inistra«o W ilson:

A pesar de sua expans«o durante o prim eiro m andato de W oodrow  W ilson com o presidente,
o governo federal continuava pequeno ̈ s v®speras da Prim eira G uerra M undial. Em  1914, os
gastos federais totalizaram  m enos de 2%  do Produto N acional Bruto. A  taxa m §xim a do
rec®m -decretado im posto federal sobre receita individual ® de 7%  sobre rendas superiores a
quinhentos m il d·lares e 99%  da popula«o n«o teve de pag§-lo. O s 402 m il funcion§rios
federais civis, cuja m aior parte trabalha para os Correios, constitu²am  cerca de 1%  da fora
de trabalho.

[...] Com  a entrada dos Estados U nidos na G rande G uerra, o governo federal aum entou
bastante em  tam anho, alcance e poder. Ele praticam ente nacionalizou a ind¼stria de frete
oce©nico. N acionalizou tam b®m  as ferrovias, a telefonia, os servios de telegram as
dom ®sticos e ind¼strias de cabos telegr§ficos internacionais. Passou a atuar fortem ente na
m anipula«o de rela»es de adm inistra«o do trabalho, venda de t²tulos financeiros,
produ«o e com ®rcio agr²cola, distribui«o de carv«o e petr·leo, com ®rcio internacional e
m ercados de m at®rias-prim as e produtos m anufaturados. Seus t²tulos cham ados Liberty
Bonds dom inaram  os m ercados de capitais, fazendo do rec®m -criado Sistem a de Reserva
Federal um a poderosa m §quina de infla«o m onet§ria para satisfazer o apetite voraz do
governo por dinheiro e cr®ditos. Tendo em  vista as m ais de cinco m il ag°ncias de
m obiliza«o dos m ais diversos tipos ð  conselhos, com it°s, corpora«o, adm inistra»es ð , os
contem por©neos que descreveram  o que fez o governo de 1918 com o ñsocialism o de
guerraò tinham  seus m otivos para tal.[136]

Para resum ir, W ilson colocou em  pr§tica um  golpe socialista, derram ando pouco sangue
(ainda que o tenha derram ado). Projetos desse tipo t°m  custos m onstruosos: os im postos
sofreram  aum entos gigantescos e a receita federal quadruplicou em  dois anos. O s d®bitos
tam b®m  explodiram , com o relata H iggs, com  a d²vida p¼blica saltando de pouco m ais de um
bilh«o de d·lares para m ais de 25 bilh»es. Reclam ar dos novos im postos ð  ou de qualquer outra
coisa ð  era desaconselh§vel. Segundo H iggs,

 



V ejo um  padr«o se form ando
ñO s hom ens s«o com o barro nas m «os do l²der consum ado.ò
ñO  m undo n«o est§ ̈  procura de servos, pois j§ tem  o bastante, m as sim  por m estres,

hom ens que form ulem  seus objetivos e os levem  avante, quaisquer que sejam  as
consequ°ncias.ò

W oodrow  W ilson
 
Para assegurar que a m obiliza«o pelo alistam ento obrigat·rio procedesse sem  obst§culos, os
cr²ticos tinham  de ser silenciados. O  A to de Espionagem  de 15 de junho de 1917 penalizava
aqueles condenados por obstruir deliberadam ente os servios de alistam ento com  m ultas de
at® dez m il d·lares e at® vinte anos de c§rcere. U m a em enda, cham ada de A to de
Insubordina«o de 16 de m aio de 1918, ia al®m , im pondo as m esm as penalidades para
crim es graves sobre qualquer form a de express«o que criticasse o governo, seus s²m bolos ou
sua m obiliza«o de recursos para a guerra. Essas repress»es ¨ liberdade de express«o,
apoiadas pela Suprem a Corte, estabeleceram  perigosos precedentes que lim itaram  os direitos
dos quais antes gozavam  os cidad«os sob a Prim eira Em enda.

O  governo voltou a subverter a D eclara«o dos D ireitos ao censurar todo m aterial
im presso, deportar perem ptoriam ente centenas de estrangeiros sem  os devidos processos da
lei e conduzir ð  al®m  de en- corajar os governos estaduais e m unicipais e grupos de
vigilantes a conduzir ð  buscas e apreens»es sem  m andatos, deten»es secretas de suspeitos
de evas«o do alistam ento m ilitar, entre m uitas outras atitudes que n«o caberiam  aqui. N a
Calif·rnia, a pol²cia deteve U pton Sinclair por ler a D eclara«o dos D ireitos dos Cidad«os dos
Estados U nidos durante um  com ²cio. Em  N ova Jersey, a pol²cia deteve Roger Baldw in por
ler a Constitui«o em  p¼blico. O  governo tam b®m  se valeu de um  gigantesco m ecanism o de
propaganda para provocar o que s· pode ser definido com o histeria coletiva. O  resultado
abarcou in¼m eros casos de intim ida«o, abuso f²sico e at® o lincham ento de pessoas suspeitas
de deslealdade ou de dem onstrar um  entusiasm o lim itado pela guerra. Pessoas de
descend°ncia alem « sofreram  de m aneira desproporcional.[137]

ñSou um  defensor da pazò, escreveu W ilson, ñm as h§ coisas m agn²ficas que um  pa²s ganha
com  a disciplina da guerra.ò[138] Inevitavelm ente, esse padr«o seria repetido durante a grande
guerra seguinte. O  presidente Franklin D . Roosevelt, nos prim ·rdios do fascism o, expressou sua
adm ira«o por M ussolini e seu sistem a. Ele tam b®m  citaria o socialism o de guerra de W ilson
com o o m odelo para sua resposta ¨ G rande D epress«o e ¨ arregim enta«o econ¹m ica que
ocorreu durante a Segunda G uerra M undial. Com  seu court-packing schem e (para expandir a
Suprem a Corte) e seu desprezo pelos lim ites constitucionais do poder executivo, Roosevelt era
um a figura problem §tica. M as W ilson ainda ®, indubitavelm ente, o m ais pr·xim o de um  Lenin ou
de um  M ussolini que os Estados U nidos j§ tiveram  de enfrentar.

A  cam panha de W ilson para im plantar um a arregim enta«o e um  planejam ento



centralizado na econom ia am ericana resultou num  enorm e fracasso. A ssim  com o Stalin e M ao
fariam  em  sua ®poca, seguidos por Castro e Ch§vez em  seus respectivos tem pos, W ilson colocou
a culpa de seus insucessos nos derrotistas, traidores e sabotadores em  nosso m eio. D ezenas de
jornais e revistas foram  fechados pelo governo federal, cr²ticos foram  acusados de
insubordina«o e colocados na cadeia e turbas se m obilizaram  para intim idar e atacar alguns
cr²ticos desagrad§veis. W ilson dedicou aten«o especial aos im igrantes, cuja lealdade aos
Estados U nidos era vista por ele com o insuficiente. ñA s m aiores am eaas contra a paz e a
segurana nacionais foram  proferidas dentro de nossas pr·prias fronteirasò, disse W ilson ao
Congresso. ñExistem  cidad«os dos Estados U nidos, e fico enrubescido ao adm itir, nascidos sob
outras bandeiras, que aplicaram  o veneno da deslealdade nas art®rias de nossa vida nacional; que
tentaram  desdenhar da autoridade e do bom  nom e de nosso governo, destruir nossas ind¼strias
onde quer que fosse efetivo para seus vis objetivos.ò[139]

A  cam panha de propaganda e intim ida«o de W ilson chegaria ao §pice quando convocou
um  socialista ferrenho, o jornalista G eorge Creel, para dirigir suas opera»es ̈  la G estapo. Com o
docum entou Fred Sigel:

W ilson deu a G eorge Creel, um  jornalista, socialista e grande apoiador de leis de trabalho
infantil e do sufr§gio fem inino, a incum b°ncia de inflar o m oral da popula«o por m eio do
Com it° de Inform a»es P¼blicas. M as o Com it°, descrito por Creel com o ña m aior aventura
do m undo da publicidadeò, foi m uito al®m  dos lim ites, encorajando a proibi«o de tudo que
fosse alem «o, de Beethoven ao chucrute, passando pelo ensino da l²ngua. O  D epartam ento de
Justia e o procurador-geral, Thom as G regory, estim ularam  um a vigil©ncia local contra os
alem «es, concedendo ̈  Liga Protetora A m ericana, um a organiza«o nativista com  250 m il
m em bros, status sem ioficial para espiar aqueles acusados de deslealdade. A  Liga tam b®m
n«o poupou esforos para dispersar greves trabalhistas, rotulando seus opositores de
com unistas.

Em  resposta aos excessos da Liga, W ilson declarou que ñpreferia que tudo explodisse em
vez de ver inocentes sendo perseguidosò. N a frase seguinte, por®m , acrescentou: ñCoitados
dos grupos ou dos hom ens que tentarem  ficar em  nosso cam inho.ò A pesar de sua apreens«o,
W ilson aceitou a opini«o de G regory e se absteve de agir contra os extrem istas. S· depois
que o arm ist²cio acabou com  a guerra em  novem bro de 1918 foi que W ilson, dando ouvidos
aos conselhos do novo procurador-geral, A . M itchell Palm er, se m exeu para p¹r um  fim  ̈
coopera«o do governo com  a Liga. ê quela altura, entretanto, a disparidade entre o apelo de
W ilson pela expans«o da liberdade no ©m bito internacional e a repress«o ¨ liberdade na
esfera dom ®stica tornara-se um a ferida aberta para os progressistas desencantados.[140]

Com  sua hostilidade aos estrangeiros, sua desconfiana em  rela«o ̈  iniciativa privada, suas
am bi»es de centraliza«o e seu estilo de governo alegadam ente ñracionalò, o socialism o de
guerra de W ilson durou m uito al®m  da G rande G uerra e suas consequ°ncias im ediatas ð  com o
fora planejado. O  fil·sofo socialista O tto N eurath, contem por©neo de H ayek e M ises, fazia



durante a ascens«o de W ilson um  estudo sobre o socialism o de guerra e considerava a
possibilidade de estender seu rigor um a vez acabado o confronto. Com o relatou Bruce Caldw ell
em  seu inestim §vel H ayek e o socialism o:

A ntes da Prim eira G uerra M undial, N eurath com eou a ganhar reputa«o com o proponente
de um a nova sub§rea acad°m ica: o ñsocialism o de guerraò. Ele tam b®m  participou, ao lado
de M ises, do fam oso sem in§rio de econom ia de Eugen Von Bºhm -Baw erk. Entre os outros
participantes estavam  Joseph Schum peter, O tto Bauer, que lideraria o Partido Socialista
D em ocr§tico A ustr²aco nos anos 1920, e Rudolf H ilferding, um  dos principais te·ricos
m arxistas do s®culo X X .

Segundo N eurath, durante tem pos de paz, a produ«o nas econom ias de m ercado ®
m otivada pela busca por lucro, em bora isso leve a per²odos recorrentes de superprodu«o e
desem prego. J§ em  tem pos de guerra, a produ«o n«o ® m ais m otivada pela procura de
lucro, e as atividades b®licas fazem  com  que toda a capacidade produtiva seja utilizada ao
m §xim o. O utra caracter²stica da econom ia de guerra ® a supress«o do sistem a de preos,
que ® substitu²do por um  am plo planejam ento de adm inistra«o de m ateriais do centro. Isso
seria algo positivo, pois, segundo N eurath, o sistem a m onet§rio, a busca pelo lucro e a
desordem  da produ«o capitalista andam  de m «os dadas. N eurath afirm ou que o
planejam ento centralizado que em erge nas econom ias de guerra deveria ter prosseguim ento
em  tem pos de paz. Sua proposta era estabelecer um  ñcentro natural de contabilidadeò para
adm inistrar a econom ia com o se fosse um a enorm e em presa.[141]

O u, com o disse M ussolini, ñTudo no Estado, nada fora do Estadoò.
 



O s frutos podres do socialism o de guerra

Essa linha de racioc²nio, a essa altura, j§ nos ® fam iliar. A  ideia de que os lucros (e os custos
associados a eles, com o oram entos de m arketing e altos n²veis de com pensa«o executiva)
constituem  um  desperd²cio ainda pode ser ouvida ð  esse foi um  dos principais argum entos dos
socialistas durante o debate pela reform a do sistem a de sa¼de, assim  com o na reform a da
ind¼stria financeira. O s redatores da D issident, por exem plo, pedem  pela constru«o de um
ñsistem a financeiro de utilidade p¼blicaò, supondo que a falta de lucros e da m otiva«o por lucros
tornar§ o sistem a m ais eficiente ð  apesar da experi°ncia de gera»es que m ostrou que tais
sistem as s«o na verdade m enos eficazes. D a m esm a form a, as baixas despesas gerais do
M edicare foram  citadas para argum entar que um  sistem a de sa¼de estatal seria m ais eficiente
que um  sistem a privado, desconside- rando os subs²dios expl²citos e im pl²citos que recebe o
M edicare ð  sendo um  deles a utiliza«o da Receita Federal A m ericana com o seu cobrador de
d²vidas.

ñU m a enorm e f§bricaò era a defini«o de Lenin da econom ia socialista ideal, assim  com o
ñum  enorm e sindicatoò era o ideal da IW W . E se a econom ia ® um a enorm e f§brica, com  um a
enorm e fora de trabalho, n«o h§ necessidade para dinheiro e tudo que o acom panha: os bens
podem  ser distribu²dos diretam ente aos consum idores de acordo com  suas necessidades. N eurath
tam b®m  previu esse desenlace, relata Caldw ell:

D e m aneira controversa, ele sustentou que o dinheiro seria desnecess§rio na nova ordem
planejada: um a vez que a produ«o seria conduzida de acordo com  necessidades
objetivam ente determ inadas e n«o pela busca por lucros, todo c§lculo referente aos n²veis
adequados de insum os e produtos poderia ser feito em  term os f²sicos ñnaturaisò. N a opini«o
de N eurath, as tentativas de em pregar c§lculos m onet§rios dentro de um a sociedade
planejada tornariam  a adm inistra«o econ¹m ica cient²fica im poss²vel, j§ que essa tinha de
ser conduzida em  term os de quantidades f²sicas ñreaisò.[142]

 
ñN ecessidades objetivam ente determ inadas, n«o a busca de lucro.ò H § um  m otivo pelo qual

isso soa fam iliar ao debate sobre a reform a do sistem a de sa¼de am ericano. Vale a pena
m encionar outra vez: de cada qual, segundo sua capacidades; a cada qual, segundo suas
necessidades (conform e determ inado pelo planejador apropriado). O  presidente O bam a e seu
secret§rio de sa¼de e servios hum anos denunciaram  regularm ente os lucros da ind¼stria do
sistem a de sa¼de ð  em  particular os lucros com  seguros ð  durante o debate sobre a reform a.
(A trapalhando-se num  grande discurso sobre o tem a, O bam a tam b®m  culpou os altos custos do
sistem a de sa¼de nos lucros excessivos de um a s®rie de em presas n«o lucrativas ð  sobre as quais
o presidente aparentem ente n«o fora inform ado.)

Essa ® um a antiga queixa que se m ant®m  atual com o as ¼ltim as not²cias: ñN os Estados
U nidos, o sistem a de sa¼de ® um a m ercadoria que envolve grandes neg·cios e grandes valores,



abrangendo 14%  do Produto N acional Bruto am ericano. Rem over os lucros da ind¼stria da sa¼de
controlada por W all Street poderia financiar um  sistem a que coloca a sa¼de acim a dos lucros.ò
Isso era o que dizia o program a pol²tico de 2010 do Partido Com unista dos Estados U nidos, cujas
ideias destacarem os m ais tarde, m as poderia m uito bem  ter sa²do da boca de Barack O bam a ou
de N ancy Pelosi.

 

U m  legado n«o m uito bom
ñA  verdade nua e crua ® que os Estados U nidos de W ilson, ao serem  introduzidos num

Estado de G uerra em  1917, tam b®m  foram  introduzidos no que viria a ser conhecido com o
Estado Total ou Totalit§rio.ò

Robert N isbet, 1988
 
Para nossas atuais propostas, ® suficiente destacar que todos os planejadores centrais ð  do

pr·prio M arx a Lenin, dos racionalizadores de W ilson ao Partido Com unista dos EU A  e aos
reform istas do sistem a de sa¼de ð  veem  o lucro com o algo estranho e ex·geno ̈  econom ia,
pela qual querem os dizer o processo onde bens e servios s«o criados, desenvolvidos e
distribu²dos. O  lucro, sob todos esses m odelos, lim ita a efici°ncia e a distribui«o racional de bens,
servios e capital.

A  verdade ® o contr§rio: a busca pelo lucro e a com peti«o que isso gera s«o o que
prom ovem  a efic§cia e policiam  a distribui«o racional de recursos. O s planejadores de guerra
de W ilson se vangloriavam  de ter banido 250 tipos de arado e 755 tipos de furadeiras em  sua
cam panha para ñlivrar o com ®rcio e a ind¼stria de sup®rfluos e da im pregna«o de um a
variedade in¼tilò ð  com o se um  s· arado fosse adaptado para todos os tipos de planta»es ou
um a furadeira fosse o bastante para todos os tipos de buraco. A  abund©ncia de escolhas produzida
pelo capitalism o ð  com  seus novecentos tipos de xam pu encontrados no W alm art ð  n«o ® um
desperd²cio; ® o preo pago pela inova«o.

A  m entalidade de um a s· furadeira para todos os buracos, contudo, ® com um  aos
planejadores centrais, que confundem  padroniza«o com  ordem  racional e veem  a variedade
quase infinita de produtos gerada pelo capitalism o com o um a frivolidade. Essa m ania de
uniform idade ð  e conform ism o pol²tico ð  definiu a cultura corporativa do Conselho de
Ind¼strias de G uerra (W IB, na sigla em  ingl°s) do presidente W ilson, principal ag°ncia de
planejam ento centralizado, a im plantar sua arregim enta«o da econom ia. O  W IB tinha controle
de quase toda a econom ia am ericana. (U m a exce«o not§vel a essa dom ina«o era a ind¼stria
alim ent²cia, governada pela autocracia de um  hom em  s· ð  ñautocrataò foi, de fato, o term o
em pregado ð  de H erbert H oover, que dirigia a A dm inistra«o de A lim entos. H oover, rotulado
de m aneira im precisa pela m §quina pol²tica de Roosevelt e subsequentem ente pelos historiadores
com o um  fundam entalista de m ercado liberal, jam ais perdeu o gosto pela adm inistra«o
m acroecon¹m ica estatal e suas m edidas intervencionistas, incubadas no socialism o de guerra de
W ilson, as quais colaboraram  para intensificar a D epress«o anos m ais tarde.)



O s executivos da W IB buscavam  poderes cada vez m ais ditatoriais para si m esm os: o juiz
Elbert G ary, presidente da U .S. Steel, foi agraciado com  a pasta de czar nacional do ao,
exigindo que ele e seus com parsas da ind¼stria recebessem  poderes plenos ñse necess§rios para
tom ar posseò dos recursos de produtores de ao rebeldes, incluindo os com petidores m enores e
m enos habilidosos da U .S. Steel.

N a m aior parte do tem po, entretanto, tais poderes ditatoriais n«o foram  exigidos, assim  com o
o governo O bam a subornou a ind¼stria de seguros de sa¼de, m inando sua resist°ncia ̈  quase
nacionaliza«o do sistem a de assist°ncia m ®dica am ericano por m eio de um  decreto que dizia
aos cidad«os para com prar o que a ind¼stria de seguros estivesse vendendo. O  W IB de W ilson
ñracionalizouò a ind¼stria am ericana ao prom eter um a garantia do que, na ®poca, eram  altos
lucros. A  produ«o, os sal§rios, os preos e os lucros seriam  coordenados pelos pr·prios l²deres
da ind¼stria, agindo sob a prote«o do governo. Em  outras palavras, o socialism o de guerra de
W ilson perm itia aos capit«es da ind¼stria fazer o que sem pre alm ejaram  ð  conspirar contra seus
com petidores m enores ð , m as sem pre foram  im pedidos devido ̈ s leis antitruste.

N «o foi a troco de nada que A dam  Sm ith escreveu que ñpessoas do m esm o of²cio raram ente
se encontram , m esm o em  m om entos de alegria e divers«o, m as quando isso ocorre a conversa
term ina em  conspira«o contra o p¼blico ou em  algum  artif²cio para fazer subir os preosò. A
vis«o rom antizada da pol²tica coloca os G randes N eg·cios com o sin¹nim o de capitalism o e com o
arqui-inim igo do socialism o. N a verdade, os G randes N eg·cios norm alm ente v«o de encontro ̈
m aior parte dos fatores associados com  o capitalism o: liberdade de com ®rcio, liberdade de
em presa, liberdade de m ercado e estado de di- reito im parcial. O s G randes N eg·cios buscam
usar o Estado para angariar vantagens no com ®rcio e esm agar os concorrentes m enores (e
m uitas vezes m ais inovadores).

O s G randes N eg·cios adoravam  o socialism o de guerra de W ilson, assim  com o interesses
industriais obscuros apoiariam  o nacional socialism o de M ussolini e H itler. Se a R¼ssia tivesse
um a grande econom ia industrial na ®poca, provavelm ente seus industriais teriam  procurado um
m odo de se aproxim ar dos planejadores centrais, assim  com o os industriais da China hoje s«o os
m ais fervorosos apoiadores de um  governo com unista autocr§tico unipartid§rio.

Para ser M ussolini, por®m , os trens t°m  de ser pontuais. Com o se saiu ent«o o socialism o de
guerra de W ilson?

Sob um  aspecto im portante, foi bem  parecido com  o socialism o sovi®tico: a U ni«o Sovi®tica
n«o alcanou grande sucesso em  prover m elhorias m ateriais de longo prazo ao povo russo (ou a
seus vizinhos subjugados), m as prom oveu um a industrializa«o m acia e radical num a
velocidade sem  precedentes. O  socialism o de guerra de W ilson teve resultado sem elhante e
em pregou t®cnicas parecidas (ainda que n«o id°nticas). Lenin e Stalin prom overam  cam panhas
de coletiviza«o forada e enorm es deslocam entos internos; W ilson foi respons§vel pelo
alistam ento m ilitar que expandiu o contingente pr®-guerra de 174 m il para um a pot°ncia que
acabaria enviando quase cinco m ilh»es de am ericanos ̈  batalha com o soldados ativos. A l®m
disso, por m eio do W IB ele arrastou a econom ia inteira ao que D w ight D . Eisenhow er



descreveria m ais tarde, de m aneira agourenta, com o ñcom plexo industrial-m ilitarò, term o que
W ilson e seus planejadores centrais certam ente teriam  aprovado.

N o fim , o socialism o de guerra provou ser um  terr²vel investim ento. Em bora a produ«o
industrial am ericana tenha crescido 39%  entre 1916 e 1918 ð  um  feito adm ir§vel ð , isso lhe
custou caro: as despesas federais foram  ̈ s alturas, passando de 1,3 bilh«o de d·lares em  1916 a
15,5 bilh»es em  1918. M esm o depois que a guerra esm aeceu, os gastos federais perm aneceram
altos: 12,4 bilh»es em  1919; 5,7 bilh»es em  1920 (em  d·lares constantes de 1916). A  infla«o
aum entou de m aneira r§pida e brutal. D eixando de lado o terr²vel custo hum ano da guerra ð  que
foi tam b®m  um a cat§strofe cultural dom ®stica, ratificando os alcances de um  Leviat« federal
sem  lim ites ð , esses ganhos econ¹m icos n«o chegaram  perto dos gastos econ¹m icos reais da
guerra. Cam panhas m ilitares m odernas geralm ente representam  um a perda econ¹m ica bruta
para todos os envolvidos, m as isso ficou claro no caso da G rande G uerra e do socialism o de
guerra am ericano.

 

Tinha de acabar m al
ñ£ com  orgulho e alegria que observam os cada passo avante de nossos cam aradas

socialistas em  outras terras. Estarem os com  eles em  suas diversas sinas no prosseguim ento
da batalha, aplaudirem os cada golpe sentido e celebrarem os cada vit·ria alcanada.ò

Eugene D ebs, 1900, lam entando a m orte do l²der com unista alem «o W ilhelm
Liebknecht
 
Tais ganhos se m ostraram  transit·rios, apesar dos esforos ensandecidos dos planejadores

centrais para m anter seus poderes b®licos tem por§rios um a vez term inada a guerra ð  ñpara
fazer das necessidades dos tem pos de guerra um a quest«o de benef²cio em  tem pos de pazò,
com o colocou um  observador da ®poca.[143] Em  1920, a produ«o industrial havia se contra²do
radicalm ente, retornando a n²veis pr·xim os aos de 1916. A s receitas federais continuavam  a
bater recordes, m as os gastos (de m aneira inacredit§vel para o leitor m oderno) foram  cortados
em  m ais de 50% , num  esforo m oderado para liquidar os d®bitos de guerra, um  fardo de certa
form a aliviado pelo fato de os Es- tados U nidos, tendo financiado boa parte dos custos b®licos dos
A liados, em ergirem  do conflito com o um a na«o credora. O  verdadeiro Produto N acional Bruto
da na«o aum entou de 46 bilh»es em  1916 para 49,6 bilh»es no auge da guerra, em bora em  1920
j§ tivesse retornado ao n²vel pr®-conflito, atingindo 47 bilh»es ð  todas aquelas despesas, a
m atana e a arregim enta«o deram  ̈  econom ia, segundo a interpreta«o m ais favor§vel dos
dados, um  bilh«o de d·lares a m ais no PN B, a um  custo equivalente a sete trilh»es em  d·lares de
2010.

H § bastante controv®rsia sobre a entrada dos Estados U nidos na guerra ter servido aos
interesses nacionais, m as n«o h§ d¼vidas de que o confronto e o socialism o de guerra de W ilson
representaram  um  enorm e preju²zo econ¹m ico. E a m § aloca«o de capital criada pelas
m edidas de W ilson deu origem  a profundos desequil²brios econ¹m icos que acabariam  se



m anifestando dolorosam ente durante a G rande D epress«o, um a d®cada e m eia m ais tarde.
M ais im portante ainda ® destacar que o socialism o de guerra de W ilson tam b®m  fracassou

em  seus pr·prios term os. O s n¼m eros referentes ̈  produ«o industrial bruta s«o im pressionantes,
m as um a an§lise m ais detalhada dos dados sugere que tal produ«o era inconstante e err§tica.
Passado j§ algum  tem po de sua entrada na guerra ð  um  conflito onde os Estados U nidos
estiveram  envolvidos por apenas dezenove m eses ð , as tropas am ericanas ainda batalhavam
com  artilharia francesa, um a vez que a ind¼stria de m uni»es ianque ð  o nec plus ultra do
socialism o de guerra ð  n«o era capaz de oferecer aos soldados am ericanos um  arm am ento
apropriado.

O s preju²zos n«o se lim itaram  ̈ s despesas de guerra. O  verdadeiro custo do socialism o de
guerra de W ilson deve incluir os custos de oportunidade de todos os ganhos que foram  om itidos
pela m § adm inistra«o da econom ia por parte do W IB, seu est²m ulo ̈  carteliza«o e fixa«o de
preos segundo grandes interesses industriais, e ao estabelecer um  precedente para um a
interven«o federal radical na econom ia privada ð  um  precedente que voltaria a atorm entar os
Estados U nidos: na G rande D epress«o, na Segunda G uerra M undial, durante os anos de N ixon e
Carter e na crise financeira de 2008.



Cap²tulo 14

O  IN TERN A CIO N A LISM O  SO CIA LISTA  E O S
ESTA D O S U N ID O S

 
 

V oc° sabia?
Å O s socialistas internacionais acreditam  que o presidente O bam a est§ abrindo um a
janela para o socialism o
Å Para im plantar o socialism o, os socialistas am ericanos trabalham  com  todo m undo,
dos am bientalistas aos extrem istas isl©m icos
Å A  esquerda n«o repudia a ideia de um a revolu«o socialista violenta

 
 
O  socialism o de guerra de W ilson n«o ® o que os com unistas tinham  em  m ente, pelo m enos

em  term os de seu conte¼do ret·rico e de sua confiana nos bar»es industriais em  detrim ento da
ditadura do proletariado. (Esquea, se puder, que praticam ente todos os regim es socialistas que o
m undo j§ viu se assem elham  m ais ̈  vers«o de W ilson do que ̈  de M arx.) U m a das raz»es pelas
quais os socialistas n«o conseguem  reconhecer o lado socialista de W ilson ® porque ele era um
nacionalista ð  e declarado, deixando sua m arca no m undo ao prom over guerra contra os
inim igos da na«o.

O  socialism o, com o concebido por M arx e seus ac·litos im ediatos, deveria ser um a
em preitada internacional. Para os acad°m icos m arxistas m odernos, ainda o ®. M as o socialism o
internacionalista ® um  t·pico quase exclusivam ente intelectual, um  exerc²cio te·rico para os
radicais eruditos e seus ep²gonos. H § certo tom  doutoral facilm ente identific§vel nas grandes
publica»es acad°m icas sobre o socialism o. N ingu®m  im agina, entretanto, que H ugo Ch§vez ou
K im  Jong-il percam  tem po as lendo.

Precisam os, por®m , voltar a falar, ainda que brevem ente, da tend°ncia internacionalista, pois
ela nos revela algo sobre o tipo de socialism o que tem os nos Estados U nidos, onde o m odelo
socialista que cresce junto ¨ hera de H arvard ð  diferentem ente do socialism o que brota de
m ovim entos revolucion§rios reais, ou seja, o socialism o que nasce dos canos das arm as ð  tem
um a influ°ncia com par§vel, se n«o m aior, que o socialism o oriundo da tradi«o am ericana de
radicalism o oper§rio e m ovim entos populistas.

O  socialism o internacionalista intelectual oferece o tipo de estrutura te·rica que se m ostra
irresist²vel aos acad°m icos ocidentais. Esta, no entanto, pode ser ridicularizada ð  na verdade, ela
m esm a se ridiculariza. Considerem os esse ensaio recente do escritor socialista D an Jakopovich,
intitulado ñN o ventre da besta: desafiando o im perialism o am ericano e a pol²tica da ofensivaò.



Ele com ea:
Este trabalho ® um  estudo sobre o cam inho estrat®gico necess§rio da luta anticapitalista e
anti-im perialista nos Estados U nidos, considerado tanto em  rela«o ¨s circunst©ncias
dom ®sticas espec²ficas quanto ao papel e ¨ fun«o global do pa²s e de suas foras
socioecon¹m icas capitalistas. A nalisarei aqui com o o sucesso da im planta«o da m udana
socialista internacional pode depender do estado do im perialism o am ericano e com o a
resist°ncia anti-im perialista no pa²s precisar§ se envolver estrategicam ente com  as
realidades do sistem a pol²tico am ericano e sua situa«o social e econ¹m ica.

Com earei identificando certas im plica»es pol²ticas poss²veis do elem ento
ñsuperestruturalò (°nfase de Schum peter) na interpreta«o das varia»es na natureza dos
im perialism os, conform e im plantadas nos Estados U nidos.

N a se«o seguinte, exam inarei brevem ente a argum enta«o estrat®gica divergente de
M arx e Engels, Lenin e Sam ir A m in, referente ¨ ñespacializa«oò da m udana
antissist°m ica, o potencial e o suposto papel de vit·rias sim ult©neas antissist°m icas no centro
capitalista e os conceitos opostos de ñelos (perif®ricos e sem iperif®ricos) m ais fracos na
corrente im perialistaò e ñdesassocia«oò.

Por ¼ltim o, apoiando-m e na base de um  instrum ent§rio te·rico gram sciano, tentarei
adaptar os conceitos de ñnacional-popularò, ñautoem ancipa«oò e um  ñsistem a de alianasò
¨ situa«o am ericana. Tentarei concretizar a inter-rela«o dial®tica entre abordagens
frentistas unidas e populares nas circunst©ncias am ericanas e os principais tem as da
m udana anti-im perialista. Isso exigir§ um a avalia«o de alguns dos dilem as estrat®gicos
centrais e das diferenas na esquerda am ericana, os quais tentarei conciliar por m eio de um a
nova s²ntese estrat®gica m odificada.[144]

V am os com  cuidado. H ugo Ch§vez tom a f§bricas e ind¼strias inteiras quando isso conv®m  ao
plano, sem  qualquer necessidade de um  instrum ent§rio te·rico gram sciano (ou de qualquer outro
tipo), e sua espacializa«o parece ser autossuficiente. D uvido que Ch§vez tenha lido um a s·
palavra que escreveu Schum peter. M ao m atava pessoas, e isso lhe parecia suficiente.

A  prim eira se«o do estudo de Jakopovich ® intitulada ñSubjetividade im perialistaò, na qual
ele desdenha do ñm arxism o vulgarò inculto. M as se voc° conseguir superar o tom  pretensioso da
escrita, ver§ que Jakopovich faz algum as observa»es interessantes sobre com o o credo
supostam ente internacionalista do socialism o se m isturou com  o nacionalism o em  pa²ses com o
R¼ssia, China, Coreia do N orte, V ietn«, Venezuela, Iraque, Cuba e Ir« ð  o que significa
praticam ente todos os lugares onde o socialism o foi explorado fora das salas de aula
universit§rias e dos caf®s pr·xim os. O  problem a, que Lenin confrontou im ediatam ente depois de
liderar a prim eira revolu«o com unista de sucesso, ® que a vis«o de M arx de um a revolu«o
m undial sim ult©nea de trabalhadores ð  cujos pa²ses apresentam  n²veis radicalm ente diferentes
de desenvolvim ento e sofistica«o econ¹m ica ð  representa algo bastante im prov§vel.
Jakopovich escreveu:



Lenin revisou a tese (internacionalista) por m eio de sua teoria do ñelo m ais fr§gil da corrente
im perialistaò. Ele destacou que ño desenvolvim ento do capitalism o procede de m aneira
extrem am ente irregular em  pa²ses diferentesò. N o que diz respeito ̈  produ«o de bens, n«o
pode ser diferente. D esse ponto de vista, conclui-se inegavelm ente que o socialism o n«o pode
alcanar a vit·ria sim ultaneam ente em  todos os pa²ses. Esta ser§ alcanada prim eiro em  um
ou m ais pa²ses, enquanto os outros perm anecer«o burgueses ou pr®-burgueses. Isso h§ de
criar n«o apenas um a tens«o, m as tam b®m  um  esforo direto por parte da burguesia dos
outros pa²ses para subjugar o proletariado vitorioso do estado socialista.

A pesar das aplica»es m uitas vezes equivocadas desse princ²pio, Lenin estava certo ao
tentar integrar dialeticam ente t§ticas e estrat®gias com plexas e de contextos espec²ficos num
plano de trabalho estrat®gico com um . ñO  rigor m ec©nico n«o consegue com preender com o
a Internacional Com unista n«o abandona a revolu«o m undial nem  s· por um  instante,
em penhando-se em  utilizar todos os m eios dispon²veis para prepar§-la e organiz§-la,
enquanto o Estado dos trabalhadores russos tenta prom over a paz com  os poderes
im perialistas e a participa«o m §xim a do capitalism o im perialista na constru«o econ¹m ica
russa. O  rigor m ec©nico do pensam ento n«o dial®tico ® incapaz de com preender que essas
contradi»es s«o as contradi»es objetivas e essenciais do atual per²odo.ò

Foi s· o fracasso das revolu»es no O cidente que fez com  que Lenin e seu grupo
levantassem  a quest«o da desassocia«o.[145]

Esse ® um  m odo elaborado de escrever que o socialism o ®, por sua natureza, oportunista, e
que, com o filosofia pol²tica, prov®m  sua pr·pria base l·gica para tal oportunism o. Se n«o se pode
ter um a revolu«o m undial, pode-se ter revolu»es nacionais na R¼ssia, na China e na V enezuela.
Se n«o se pode ter um a revolu«o nacional, pode-se ter o socialism o aplicado pouco a pouco, ̈  la
Ch§vez. Se n«o se pode ter um  verdadeiro program a socialista nacional, ainda ® poss²vel
im plantar fragm entos de socialism o em  partes da econom ia pol²tica que Lenin teria identificado
com o ños elos m ais fr§geisò. N os Estados U nidos, isso significa ter um  sistem a de educa«o
socialista e um  sistem a de sa¼de cada vez m ais socialista, tirando vantagem  do fato de que um
conceito m al-aplicado de racioc²nio m oral sustenta que os m ais vulner§veis ð  as crianas, os
enferm os ð  n«o podem  ser deixados aos caprichos do capitalism o am oral. (N a verdade, s«o
aqueles vulner§veis que m ais precisam  da abund©ncia de recursos gerada pelas econom ias de
m ercado livre.)

D e tem pos em  tem pos, os conservadores am ericanos ð  sobretudo depois da elei«o de
O bam a ð  definiram  o projeto progressista nos Estados U nidos com o ñsocialism oò e seus
oponentes com o ñsocialistasò. Essa jogada ret·rica ® vista com  desprezo e esc§rnio por parte do
Partido D em ocrata, por grande parte da esquerda, pela m ²dia tradicional (que ® indiscern²vel dos
dois prim eiros) e pela m aioria da sociedade culta, incluindo um a enorm e parcela da sociedade
culta conservadora. M as existem  alguns analistas pol²ticos que levam  a s®rio esse argum ento. E
n«o fazem  parte da direita ð  na verdade, ® bem  o contr§rio: s«o os pr·prios socialistas



internacionais.
N o que diz respeito aos Estados U nidos, ña luta contra a direita m ilitarista ® um  com ponente

central de um  estratagem a integrado internacional pela m udana sistem §tica de nossa an§liseò,
escreveu Jakopovich. Ele prossegue com  um a enorm e lista de m edidas am ericanas, tanto no
©m bito dom ®stico quanto internacional, ¨s quais, em  sua opini«o, o m ovim ento socialista
internacionalista deveria prestar bastante aten«o: a pol²tica externa na A m ®rica Latina, os gastos
m ilitares, as pol²ticas de com ®rcio, as m edidas econ¹m icas internas etc. E antes que pensem  que
um  socialista revolucion§rio v° os dois m aiores partidos pol²ticos am ericanos com  o m esm o
desd®m , considerem  que, no que diz respeito a quest»es das iniciativas da pol²tica internacional
am ericana que irritam  os socialistas internacionais, ño governo O bam a j§ conseguiu reverter em
grande parte a intensifica«o dessas tend°nciasò, escreveu ele.[146]

 

Em  plena vista
U m a subse«o do w ebsite ñO rganizing for A m ericaò, parte do ñm ovim entoò de

O bam a, ® intitulada ñM arxistas/com unistas/socialistas a favor de O bam aò. Caso voc° n«o
tenha entendido, eles explicam : ñEsse grupo ® para m arxistas/com unistas/socialistas
declarados, a favor da elei«o de Barack O bam a ̈  presid°ncia. A poiam os Barack O bam a,
pois ele sabe o que ® m elhor para o povo.ò
 



A brindo a janela para o socialism o

A  ideia de que a agenda progressista am ericana ð  e a do governo O bam a, em  particular ð  s«o
partes essenciais de um  program a socialista global coordenado ® um a piada ð  para todo m undo,
exceto para os pr·prios socialistas. Jakopovich v° na pol²tica am ericana m otivo de grandes
preocupa»es para os m ovim entos socialistas sul-am ericanos, insistindo que ña prioridade n«o
revolucion§ria de confrontar a extrem a direita nos Estados U nidos ® um  resultado direto do
contexto n«o revolucion§rio am ericano. A inda assim , essa estrat®gia pode ser claram ente
conectada ̈ s da esquerda em  pa²ses onde os anticapitalistas j§ est«o no poder, notoriam ente a
V enezuela e a Bol²viaò. Ele prossegue:

O  nacionalism o de recursos de Venezuela, Bol²via e Equador (ou a declara«o de soberania
energ®tica), assim  com o as diferentes form as de integra«o latino-am ericanas (com o a
sugest«o do Banco do Sul, o plano da Petrosur para um a joint venture de petr·leo sul-
am ericana controlada pelo Estado, o M ercosul e em  especial a iniciativa da A l- ternativa
Bolivariana para as A m ®ricas (A lba) para um a integra«o regional econ¹m ica e social
baseada em  colabora»es m ¼tuas independente de coordenadas neoliberais), pode exigir
certo grau de paz e estabilidade de m odo a conseguir encontrar espao para certo
ñautocentrism oò do desenvolvim ento, fora dos confins estabelecidos pelo dogm a neoliberal
governante.

A s atuais diferenas na abordagem  dos legisladores am ericanos quanto ao clientelism o
estatal, m anifestadas pelas diverg°ncias referentes ¨ proposta de Bush para um  acordo
com ercial com  a Col¹m bia (por exem plo), n«o s«o irrelevantes, com o confirm a o
nervosism o da extrem a direita em  rela«o a esse t·pico.

A  recente doutrina agressiva de preem p«o ® particularm ente perigosa para os objetivos
da esquerda na A m ®rica Latina. O s socialistas n«o podem  perm itir que esses regim es e
m ovim entos populares passem  despercebidos diante da ferocidade da viol°ncia
m ilitarista.[147]

£ im portante destacar que a convoca«o socialista por coopera«o contra os ianques
capitalistas ia al®m  de tem ores defensivistas de que os Estados U nidos pudessem  trabalhar para
m inar ð  ou m esm o derrubar ð  os governos socialistas das A m ®ricas. O bservem  a prioridade
que Jakopovich dispensa ̈ s quest»es que envolvem  bancos e em presas estatais ð  e, acim a de
tudo, ao acordo pendente de livre com ®rcio entre Estados U nidos e Col¹m bia. O  com ®rcio livre,
com o vim os, ® um a m aldi«o para os socialistas de am bas as variedades, nacionalistas ou
internacionalistas (e de fato os dois grupos aprenderam  a agir bem  em  conjunto desde os anos
1930. Percebam  que o socialista internacionalista Jakopovich elogia o ñnacionalism o de recursosò
do regim e Ch§vez.)

Voltando-se para a pol²tica interna, Jakopovich cita a m obiliza«o progressista contra o
governo Bush ð  sobretudo o m ovim ento antiguerra ð  com o ñum a janela para o socialism oò.



Segundo ele, ® com plicado fazer a agenda socialista progredir trabalhando em  coaliz«o com  o
Partido D em ocrata ð  tendo em  vista que este, apesar de seus outros defeitos, n«o representa
um a frente revolucion§ria m arxista ð , m as n«o im poss²vel. A  principal dificuldade ® que a
abordagem  fragm entada dos D em ocratas ñcondiciona os princ²pios nos quais o envolvim ento
socialista com  o Partido D em ocr§tico deveria se basearò. A ssim , em bora adm ita a necessidade
de cooperar com  os D em ocratas contra a direita, Jakopovich alerta os socialistas quanto ¨
possibilidade de serem  explorados com o ñornam entos para m edidas neoliberais e órealistasô
dom ®sticas e internacionaisò. O  foco, diz ele, ñdeve ser o desenvolvim ento de reform as
estruturais solid§rias, com o um a ójanela para o socialism oôò.[148]

O  que essa ñjanela para o socialism oò na pol²tica am ericana parece ser para os socialistas
internacionalistas? D e acordo com  Jakopovich, ela se parece bastante com  Jesse Jackson. A
estrat®gia de Jackson da ñCoaliz«o A rco-ĉrisò ð  a form a«o de um  grupo fraco dem ais para
assum ir o controle do Partido D em ocrata, m as forte o bastante pa- ra custear as elei»es e poder
pol²tico aos D em ocratas ð  tem  apelo junto aos socialistas am ericanos, que n«o possuem  os
n¼m eros brutos e aliados suficientem ente preparados de m odo a p¹r sua agenda em  pr§tica ou
obter fora eleitoral por si pr·prios. (Vale lem brar que, em  sua produ«o liter§ria, os socialistas
condenam  a dem ocracia per se. A  ñverdadeira dem ocraciaò, com o a definem , ® o socialis- m o.
U m a dem ocracia que produz resultados diferentes do socia- lism o n«o ®, segundo o entendim ento
dos socialistas, um a dem ocracia real.) O  que Jakopovich espera criar ® um a Coaliz«o A rco-ĉris
para os socialistas:

Pol²ticas transit·rias s· poderiam  preservar seu sentido integral caso fossem  abordadas
dentro desse contexto program §tico de longo prazo. U m a nova ñCoaliz«o A rco-ĉrisò ®
im prov§vel neste m om ento (ainda que deva perm anecer com o um  objetivo em  m ®dio
prazo), m as o atual com prom isso com  o Partido D em ocr§tico (especialm ente com  suas
ñcam adas m ais externasò) pode funcionar com o um  im portante tram polim  para reavivar os
m ovim entos sociais de m assa com o um a alavanca indispens§vel para um a iniciativa eleitoral
progressiva. A  Coaliz«o A rco-ĉris progressiva-populista de Jesse Jackson, um  m ovim ento de
oposi«o ou um  ñpartido dentro do partidoò, dem onstrou o enorm e potencial dessa estrat®gia.
Por exem plo, conseguiu se m obilizar com  °xito quanto a quest»es com o a nom ea«o do
direitista Robert Bork ̈  Suprem a Corte feita por Reagan. M as seus feitos n«o ficaram  por a².

ñCom o viram  m ilhares de am ericanos quando Jackson discursou na Conven«o
D em ocrata em  A tlanta, no ver«o passado, o apelo de classe provocou em o»es e liberou
um a energia que nenhum  outro pol²tico do qual possam os lem brar conseguiu atingir. A o final
da longa tem porada de prim §rias, Jackson vencera elei»es e c§ucuses em  quase todas as
cidades m ais im portantes do pa²s (incluindo N ova York, Chicago, Filad®lfia, H ouston e Los
A ngeles), a m aioria dos estados do Sul, al®m  de M ichigan, M aine, Verm ont, A lasca e outros
estados do norte onde um a candidatura bem -sucedida de um  negro pareceria im poss²vel. Ele
m obilizou m ilh»es de eleitores seguindo um a plataform a de ójustia econ¹m icaô, justia
racial e o realinham ento das rela»es dos Estados U nidos com  o Terceiro M undo. Em



A tlanta, suas foras tocaram  em  tem as antes considerados tabus, com o os direitos dos
palestinos, um a taxa«o m ais intensa sobre os ricos e um a restri«o significativa sobre
projetos e despesas m ilitares. A  presena de Jackson era t«o im pressionante que D ukakis foi
obrigado a negociar um  óPacto de A tlantaô, prom etendo ¨s foras de Jackson papel de
destaque em  sua cam panha e governo, caso vencesse, al®m  de apoio num a s®rie de artigos
da agenda A rco-ĉris.ò[149]

Se voc° est§ se perguntando com o um  com unista autodeclarado com o Van Jones acabou na
Casa Branca de O bam a e por que tantas pessoas filiadas a organiza»es socialistas e com unistas
conquistaram  pap®is de destaque (al®m  de fun»es de bastidores) no governo O bam a, isso deve
jogar certa luz sobre a quest«o. O bam a foi eleito presidente dos Estados U nidos pelo m ovim ento
antiguerra, e este, no pa²s, representa expl²cita e inquestionavelm ente um a criatura do socialism o.
O s com ²cios antiguerra de m aior destaque foram  prom ovidos pela International A N SW ER, um a
ram ifica«o do stalinista Partido M undial dos Trabalhadores. O  com it° de dire«o da A N SW ER ®
quase um a internacional socialista em  m iniatura. Com o relatou Ryan O ôD onnell ̈  ®poca:

O  com it° de dire«o da A N SW ER ® um  verdadeiro ñQ uem  ® quem ò das organiza»es
pol²ticas radicais. Seu integrante m ais influente, o estim ado projeto de Ram sey Clark
conhecido com o Centro de A «o Internacional (IA C, na sigla em  ingl°s), ® considerado por
m uitos com o nada m ais que um a frente de organiza«o com unista para a obscura
organiza«o stalinista conhecida com o Partido M undial dos Trabalhadores (W W P, na sigla
em  ingl°s). N o entanto, o IA C n«o ® o ¼nico m em bro do com it° de dire«o da A N SW ER
com prom etido com  causas extrem istas. A  Com iss«o da Verdade coreana e os Pastores pela
Paz s«o leais aliados de K im  Jong-il e Fidel Castro, respectivam ente, e am bos os grupos
continuam  a apoiar as viola»es do direito internacional prom ovidas por esses regim es
hom icidas. A l®m  de seu papel de frente de apoio para governos totalit§rios/com unistas na
Coreia do N orte e em  Cuba, integrantes do com it° de dire«o da A N SW ER, com o a
A ssocia«o de Estudantes M uulm anos e a A liana pela Liberta«o da Palestina, continuam
a oferecer apoio ideol·gico, log²stico e financeiro a organiza»es dedicadas ̈  destrui«o do
Estado de Israel, incluindo o grupo terrorista H am as. U m a investiga«o m ais aprofundada
dos integrantes do com it° de dire«o da A N SW ER deixa claro que a organiza«o, na
verdade, ® um a das m aiores inim igas da paz.

[...] os organizadores da A N SW ER, m uitos dos quais s«o m em bros docum entados do
W W P, m uitas vezes se recusaram  a perm itir que esquerdistas dedicados e defensores da paz
discursassem  nos com ²cios caso sustentassem  um a posi«o a favor de Israel. O  m ais fam oso
desses epis·dios aconteceu quando o rabino M ichael Lerner foi im pedido de falar num
recente com ²cio antiguerra do IA C em  S«o Francisco. Por outro lado, na m archa de janeiro,
em  W ashington, a A N SW ER ñentregou um  m icrofone a A bdul M alim  M usa, um  cl®rigo
m uulm ano que, em  31 de outubro de 2001, esteve presente a um a coletiva de im prensa no
N ational Press Club junto a outros ativistas m uulm anos e m em bros do N ovo Partido dos



Panteras N egras, óonde os interlocutores afirm aram  que os ataques de 11 de setem bro foram
prom ovidos por Israel e que m ilhares de judeus foram  alertados para n«o ir ao trabalho no
W orld Trade Center naquele diaô. N essa coletiva, M usa atacou os ósionistas em  H ollyw ood,
os sionistas em  N ova York e os sionistas em  W ashingtonô, que ócolaboram ô para a supress«o
de negros e m uulm anosò.[150]

N ada de socialism o por aquié
Entre os grupos que m archaram  no rali O ne Nation W orking Together (U m a na«o

trabalhando junta), em  W ashington, em  outubro de 2010, cujo apresentador era o
com entarista dem ocrata da M SN BC e apoiador de O bam a, Ed Schultz, estavam :

 
Å A  U ni«o Internacional dos Em pregados do Servio, m aior apoiadora da cam panha de
Barack O bam a;
Å O s Progressistas do Partido do Caf®, um  grupo form ado em  rea«o ao m ovim ento
Tea Party.
Essas s«o as figurinhas de sem pre. A  eles, juntaram -se:
Å O  Partido Socialista dos EU A  (com o patrocinador oficial);
Å O  Partido Com unista dos Estados U nidos (com o patrocinador oficial);
Å O  Com it° de Correspond°ncia pela D em ocracia e pelo Socialism o;
Å O s Socialistas D em ocratas de O hio;
Å O s Socialistas D em ocratas dos Estados U nidos;
Å A  A lternativa Socialista;
Å O  Partido Trabalhador Socialista;
Å A  O rganizaci·n M arxista-Leninista de los Estados U nidos;
Å O  Partido pelo Socialism o e pela Liberta«o;
Å O s Socialistas D em ocratas de N ova Y ork;
Å A  A ssocia«o de Ex-Crim inosos da Pensilv©nia.
Pelo m enos os ¼ltim os eram  ex-crim inosos.

 
M uitos dos defensores brancos e suburbanos do governo O bam a ð  em  particular seus

apoiadores brancos, suburbanos e judeus ð  ficaram  intrigados com  a hostilidade da
adm inistra«o em  rela«o a Israel, um a ruptura dram §tica na pol²tica externa de longa data dos
Estados U nidos em  rela«o a um  aliado crucial. M uitos estrategistas dem ocratas revelaram  em
privado estar perplexos pela controvertida decis«o do governo de n«o levar a cabo o caso de
intim ida«o dos eleitores por parte do N ovo Partido dos Panteras N egras na Filad®lfia, no qual
um  violento m em bro uniform izado dessa organiza«o explicitam ente racista foi visto am eaando
eleitores em  potencial com  um  cassetete. M as se voc° consegue entender a estrat®gia da
Coaliz«o A rco-ĉris dos socialistas ð  defendendo as m esm as causas de am bientalistas (Jakopovich
n«o m ede esforos para elogiar o ñM ovim ento Verde-Esquerdistaò da Isl©ndia, o qual equipara
aos radicais esquerdistas da SY RIZA , na G r®cia, com o grandes s²m bolos da m udana e da



esperana internacionais), islam itas, m ilitantes palestinos seculares, nacionalistas de esquerda
com o H ugo Ch§vez, o m ovim ento antiguerra e os m ovim entos antiam ericanos proveitosos de
qualquer natureza ð , a hostilidade de O bam a em  rela«o a Israel e a solicitude de seu governo
quanto aos N ovos Panteras N egras tam b®m  ® com preens²vel.

Barack O bam a ® um  pol²tico de talento e entende bem  a Realpolitik da esquerda. Ele sabe
que foi o m ovim ento antiguerra que o ajudou a derrotar H illary Clinton e garantiu sua vit·ria
sobre John M cCain. U m a vez que o presidente O bam a n«o tem  planos de efetuar qualquer
desocupa«o repentina do Iraque ou do A feganist«o, ele precisa cortejar essa Coaliz«o A rco-ĉris
de outras m aneiras. A  Coaliz«o A rco-ĉris original de Jackson garantiu a ele e a seus apoiadores
um  lugar num  Partido D em ocrata ainda dom inado por tipos com o M ichael D ukakis. A  nova
Coaliz«o A rco-ĉris dos socialistas tem  alvo sem elhante: conquistar espao num  partido no qual os
D em ocratas de W all Street (Rahm  Em m anuel, Peter O rzsag, Robert Rubin) vivem  um a contenda
pelo poder com  a turm a ñorganizadora de com unidadesò (A corn, a N A A CP e as m §quinas
dem ocratas em  N ova Y ork, W ashington, Chicago, Los A ngeles, Filad®lfia etc.)

N «o im porta m uito que o presidente O bam a e os m em bros de seu governo vejam  a si
m esm os com o parte de um a vanguarda socialista internacional (e, na m aior parte, certam ente
n«o ® assim  que se consideram ). O s pr·prios socialistas internacionais veem  o governo O bam a
com o parte de sua ñjanela para o socialism oò. Para o governo O bam a e o Partido D em ocrata,
basta que saibam  contar votos. O s socialistas m ais puritanos se m ostram  relutantes em  dividir a
cam a com  um  partido que corteja interesses corporativos com  vigor sim ilar aos dos
Republicanos e, com  avidez ainda m aior, os interesses de W all Street. Jakopovich, por exem plo,
defende o estabelecim ento de ñclubes dem ocratasò locais, dom inados por socialistas, com  o
escopo de assum ir o controle de determ inadas organiza»es partid§rias ð  de partidos regionais a
grupos nacionais, com o os D em ocratas Progressistas dos Estados U nidos ð  um a a um a,
ñalargando os lim ites de espao pol²tico existenteò.

 



O  sonho que nunca m orre

Recorri bastante ̈  an§lise de Jakopovich aqui por ele ser o m ais l¼cido ð  e m ais aberto ð  dos
autodeclarados socialistas a ter escrito sobre o assunto, especificam ente no contexto do
m inguante governo Bush e do crescente governo O bam a. M as ® poss²vel encontrar ideias
sem elhantes ð  e m isturas sim ilares de interesses ideol·gicos e operacionais ð  por todo o
espectro socialista.

Vale ter em  m ente que os socialistas de hoje em  dia, por tr§s de toda a ret·rica dem ocr§tica,
n«o repudiam  a viol°ncia, seja na teoria ou na pr§tica. A o escrever para um a edi«o de 2010 da
New Life Review, Slavoj Ģiģek, indiscutivelm ente o intelectual de esquerda vivo de m aior
influ°ncia, clam a pelo uso da viol°ncia ð  com o j§ fizera em  outras ocasi»es ð  e perdoa ð
com o j§ fizera em  outras ocasi»es ð  as atrocidades perpetradas pelos socialistas em  nom e do
socialism o. N o m esm o artigo, ele repudia de m aneira expl²cita que se possa confiar em
institui»es dem ocr§ticas com o form a de fazer progredir a causa socialista. Ģiģek se refere a
essas ideias g°m eas com o a ñdesfetichiza«o das institui»es dem ocr§ticasò e a ñdesfetichiza«o
da viol°nciaò.[151]

Seria dif²cil exagerar na inum anidade das pol²ticas de Ģiģek. ñO  que havia de errado com  o
com unism o do s®culo X X ò, escreveu ele, ñn«o foi seu recurso ̈  viol°ncia per se ð  a tom ada do
poder estatal, a G uerra Civil para m ant°-lo ð , m as seu m odo m ais am plo de funcionam ento, que
fez desse recurso ¨ viol°ncia algo inevit§vel e leg²tim o: o Partido com o instrum ento de
necessidade hist·rica, e assim  por diante.ò Citando que pol²ticos am ericanos tentaram  utilizar
um a press«o econ¹m ica para isolar e m arginalizar o regim e socialista brutal da V enezuela ð  um
governo que suprim e a liberdade de express«o e recorre a um a viol°ncia pol²tica arbitr§ria ð ,
ele pergunta: ñN «o passou da hora de contram edidas defensivas serem  adotadas?ò Ģiģek
m enciona ent«o um  dos m uitos lem as de M ao ð  ñTudo sob o C®u se encontra num  com pleto
caos; a situa«o ® excelente!ò ð  e prossegue, afirm ando que num  m undo sem  socialism o, a
viol°ncia ® sem pre leg²tim a por defini«o:

D o ponto de vista dos subordinados e oprim idos, a pr·pria exist°ncia do Estado, com o aparato
de dom ina«o de classe, ® um  ato de viol°ncia. D e m aneira sem elhante, Robespierre
defendeu que o regic²dio n«o ® justificado pela com prova«o de que o rei tenha com etido
algum  crim e espec²fico: a pr·pria exist°ncia do rei ® um  crim e, um a ofensa ̈  liberdade das
pessoas. Em  sentido espec²fico, o uso da fora pelos oprim idos contra a classe governante e
seu Estado ® sem pre, em  ¼ltim a inst©ncia, algo ñdefensivoò. Se n«o reconhecerm os esse
ponto, ñnorm alizam osò, volens nolens, o Estado e aceitam os sua viol°ncia com o um a sim ples
quest«o de excesso de contingente. O  lem a liberal padr«o ð  de que ̈ s vezes ® necess§rio
recorrer ̈  viol°ncia, m as nunca leg²tim o ð  n«o ® suficiente.[152]

U topias ̈ s pencas
ñóO n ne saurait faire une om elette sans casser des ouefsô [óN «o se pode fazer um a



om elete sem  quebrar os ovos.ô]ò
Com  essas palavras, em  1790, M axim ilien de Robespierre acolheu a terr²vel Revolu«o

Francesa, que com eara um  ano antes. Com  um a firm e convic«o de que o governo
poderia ser utilizado para planejar a vida de outras pessoas, ele se tornaria o arquiteto do
per²odo m ais sanguin§rio da revolu«o ð  o óReino do Terrorô de 1793-4. Robespierre e sua
guilhotina quebraram  m ilhares de óovosô na v« tentativa de im plantar sua óom eleteô, ou seja,
um a sociedade planejada centralm ente, ut·pica.

Todos os experim entos coletivos do s®culo X X  foram  proclam ados pelos socialistas
com o a Terra Prom etida. óEu vi o futuro e ele funcionaô, disse o intelectual Lincoln Steffens
ap·s um a visita ̈  U ni«o Sovi®tica de Stalin. Em  1984, na revista The New Yorker, John
K enneth G albraith afirm ou que a U ni«o Sovi®tica vinha atingindo um  grande progresso
econ¹m ico em  parte por utilizar o ópotencial integralô de sua fora de trabalho, em
contraste com  o O cidente capitalista e m enos eficiente. M as um  estudo m inucioso de 846
p§ginas publicado em  1997, O  livro negro do com unism o, estim ou que a ideologia
com unista custou vinte m ilh»es de vidas no ópara²so dos trabalhadoresô. M ilh»es de outros
m orreram  em  lugares com o China, Cam boja e Coreia do N orte.ò

Law rence W . Reed, W here Are the O m elets? (O nde est«o as om eletes?), 2005

 
A  quest«o aqui n«o ® a exist°ncia de intelectuais europeus gordos e m im ados com  ideias

ris²veis sobre o uso da viol°ncia; a quest«o ® que a esquerda ainda d§ ouvidos aos cham ados de
M ao e Lenin, e que sua dem anda por abordagens dem ocr§ticas ¨ reform a socialista n«o ®
obst§culo a outras abordagens socialistas, incluindo sua im planta«o por m eio de viol°ncia. A
ditadura do proletariado n«o ® um  sonho que m orre facilm ente. Ģiģek n«o ® m eram ente um  louco
com  ideias radicais, pregando de um  caf® parisiense; ele faz parte da nata da sociedade
intelectual nos Estados U nidos e no exterior, sendo celebrado nos c²rculos m ais rarefeitos,
discursando e debatendo em  locais de elite e publicando seus textos nos ve²culos m ais
prestigiosos. Sua postura antiestablishm ent ® divertida, m as o m ais decepcionante ® que ele ® o
establishm ent de esquerda e ainda assim  urge pela im posi«o violenta do socialism o por
quaisquer m eios necess§rios.

A o considerarm os os esquerdistas am ericanos que se encaixam  na ala m ais m oderada do
espectro socialista, ® essencial m anter em  m ente o que esse espectro cont®m . Com o expressou
A dam  Shaw  num  ensaio para a Am erican Thinker, ño n¼m ero de defini»es exatas do que ®
socialism o ® o m esm o do n¼m ero dos socialistas. A inda assim , existem  caracter²sticas em
com um . A  paix«o por grandes governos, a nacionaliza«o da ind¼stria, a taxa«o intensa, a
redistribui«o de riquezas etc., tudo isso aponta para o socialism o. U m a pessoa com o o presidente
O bam a nem  precisaria se declarar socialista na Europa O cidental; isso seria suposto
naturalm ente, sem  qualquer estardalhao ou conspira«oò.[153]

N a verdade, h§ pontos fundam entais da agenda de O bam a essenciais em  todos os aspectos,
m enos no nom e. Tem os de entender, entretanto, que o que a esquerda am ericana tem  em  m ente
n«o s«o faixas verm elhas e com it°s de trabalhadores. Trata-se de um  socialism o que atua de



cim a para baixo, adm inistr§vel, com  tons da Ivy League;[154] um  socialism o que vai adentrando
as ñforas governantesò da econom ia, setor por setor; tendo j§ controlado a educa«o e o
trabalho por bastante tem po, seus olhos agora est«o voltados para quest»es com o o com ®rcio, as
finanas e a energia. U m a grande vit·ria concedida pelo governo O bam a os encorajou: a
socializa«o parcial do sistem a de sa¼de am ericano.

Esta claram ente ® a m aneira com o Ģiģek v° as coisas. ñSou um  leninistaò, declarou ele num a
entrevista de 2009 para a revista The New Statesm an. ñLenin n«o tinha m edo de sujar as m «os. Se
puder obter poder, agarre-o. Faa o que for poss²vel. £ por isso que apoio O bam a. A cho que sua
batalha pelo sistem a de sa¼de ® extrem am ente im portante, pois envolve o pr·prio n¼cleo da
ideologia governante.ò[155]



Cap²tulo 15

SIM , O  O BA M A CA RE £ SO CIA LISM O

 
 

V oc° sabia?
Å O  O bam aCare vai instituir o planejam ento centralizado no sistem a de sa¼de
Å U m  dos principais arquitetos do O bam aCare ® um  fervoroso defensor do sistem a de
sa¼de socialista
Å O s prim eiros passos rum o a um  sistem a de sa¼de socialista na G r«-Bretanha foram
m edidas sim ilares ao O bam aCare

 
 
£ claro que o O bam aCare se trata de socialism o. Ele foi arquitetado seguindo explicitam ente

linhas desse sistem a ð  o que significa um  m odelo de planejam ento centralizado ð  e apresenta
outras caracter²sticas secund§rias da iniciativa dessa doutrina, com o redistribui«o de renda,
nivelam ento econ¹m ico, coopta«o e nacionaliza«o de em presas privadas e a escalada de um a
elite planejadora que n«o est§ sujeita ̈ s regras que im p»e sobre o resto do pa²s.

D izer que boa parte dos com prom issos de O bam a s«o socialistas dificilm ente seria o tem a de
um  debate s®rio. Escrevendo para o peri·dico socialista D issent, Robin Blackburn analisou a
resposta do governo ¨ crise financeira de 2008 (um a resposta cuja orienta«o rum o ¨
nacionaliza«o ficou aparente durante os ¼ltim os dias do governo Bush, para n«o falarm os dos
prim eiros dias da adm inistra«o de O bam a). ñN as sem anas e m eses ap·s setem bro de 2008ò,
escreveu ela, ño capitalism o com o o conhecem os foi salvo de um a experi°ncia de quase m orte
pela interven«o m acia do Estado, o que rendeu ̈ s autoridades federais am ericanas a posse de
grandes ativos, incluindo grande parte do Citigroup, m aior banco do pa²s; do A IG , a m aior
seguradora; e da G M , m aior fabricante de autom ·veis do m undo. Fannie M ae, a gigante das
hipotecas, voltou aos cuidados do governo. Em bora seja rid²culo rotular essas m edidas
desesperadas ð  e tem por§rias ð  com o ósocialism oô, seria igualm ente absurdo n«o enxergar que
a propriedade p¼blica em  tal escala apresentava tons de um a abordagem  distintam ente
socialista.ò[156] Em  outras palavras, ® um a abordagem  socialista n«o considerada socialism o.

E isso vale em  dobro para o sistem a de sa¼de. O  fato m ais im portante em  quest«o no debate
sobre este ð  e tam b®m  o dado m ais citado pelos apoiadores de sua nacionaliza«o ð  deveria ter
deixado tudo bem  claro desde o princ²pio: os Estados U nidos gastam  cerca de 15%  do PIB em
assist°ncia m ®dica, enquanto outros pa²ses, com o Canad§ e A lem anha, gastam  cerca de 10% .
O bam a tocou nesse assunto diversas vezes durante seus discursos sobre o tem a: ñG astam os 51%
a m ais por pessoa em  assist°ncia m ®dica do que qualquer outro pa²sò, disse ele em  sess«o no



Congresso, ñm as nem  por isso som os m ais saud§veisò.[157]
D eixe de lado a segunda parte dessa afirm a«o (realm ente, os am ericanos desfrutam

significativam ente os produtos de suas despesas m ®dicas) e concentre-se na prim eira. £
inquestion§vel que os Estados U nidos destinam  um a parcela m aior de sua econom ia em
assist°ncia m ®dica do que a m aioria dos outros pa²ses. Por que isso ® algo t«o problem §tico? O s
Estados U nidos gastam  m ais em  in¼m eros produtos e servios do que outras na»es, m as
tam b®m  gastam  m enos em  outros aspectos. Relativam ente falando, eles gastam  m uito m ais de
sua renda coletiva em  tecnologia da inform a«o e m uito m enos em  alim entos do que H aiti,
Ruanda ou a suposta pot°ncia econ¹m ica que ® a Rep¼blica Popular da China, por exem plo.

Isso significaria que os haitianos e ruandeses est«o levando a m elhor com  seus laptops e
dispositivos de internet sobre os am ericanos? Significaria que os cam poneses chineses est«o se
alim entando m elhor? Provavelm ente n«o. A  verdade ® que, ̈  m edida que as sociedades v«o se
tornando m ais ricas, um a parcela cada vez m enor de sua renda se faz necess§ria para cobrir
gastos com  itens com o alim entos ou habita«o; com  m uito m ais renda dispon²vel para ser gasta
(e os am ericanos, com  seus baixos ²ndices de econom ia, de fato gastam  a renda ¨ sua
disposi«o), as sociedades ricas tendem  a consum ir m ais entretenim ento, viagens, educa«o,
servios profissionais e coisas do g°nero. A ssist°ncia m ®dica ® um  servio m uit²ssim o requisitado
ð  quando se faz necess§ria, n«o h§ alternativas. O s altos gastos dos am ericanos com  assist°ncia
m ®dica n«o significa que estejam  sendo roubados; significa que s«o um a na«o rica.

Por que um a parcela ñcorretaò do PIB deveria ser gasta com  o sistem a de sa¼de? A  resposta
® que n«o deveria, assim  com o n«o h§ um  n²vel correto de gastos com  alim enta«o, roupas,
m oradia, entretenim ento, chicletes, cam panhas publicit§rias ou qualquer outro item  de consum o
que possa ser do interesse dos poderes em  W ashington.

Pode-se afirm ar tam b®m  que os Estados U nidos gastam  m uito m ais em  educa«o do que a
m aioria dos outros pa²ses ð  significativam ente m ais que o Jap«o ou que a Coreia do Sul. E seria
dif²cil afirm ar de m aneira convincente que estejam  obtendo resultados m elhores que japoneses
ou que coreanos. N o entanto, quando se trata de gastos com  educa«o, o argum ento ® o contr§rio
daquele usado para a reform a do sistem a de sa¼de: nenhum  tipo de gasto com  educa«o ®
considerado excessivo. £ im poss²vel im aginar Barack O bam a dizendo ao Congresso que eles,
com o na«o, gastam  m uito de seu PIB em  educa«o e que deveriam  reduzir os investim entos a
um  n²vel equivalente ao de Cingapura, que obt®m  um a ·tim a rela«o entre custo e benef²cio no
que diz respeito ̈  educa«o.

Por que essa discrep©ncia? A  pol²tica por tr§s disso ® ·bvia: a educa«o am ericana consiste
em  desapropriar dinheiro do setor privado e transferi-lo para o p¼blico ð  um a vez que quase
todas as institui»es educacionais nos Estados U nidos s«o p¼blicas. J§ no sistem a de sa¼de, o
sentido do fluxo de recursos ® revertido. M esm o antes do O bam aCare, m ais da m etade de todas
as despesas com  sa¼de no pa²s cabia ao governo, ainda que as partes que lucravam  com  isso
fossem , em  sua m aioria, privadas: m ®dicos, hospitais, fabricantes de produtos farm ac°uticos, e
sim ilares. O  presidente O bam a n«o diria ao sindicato dos professores que os Estados U nidos



gastam  m uito com  eles, m as n«o hesita em  diz°-lo a m ®dicos e fabricantes de rem ®dios.
 



O bam aCare: parece socialism o porque ® socialism o

Resum ir os gastos em  determ inado setor com o um a parcela do PIB ® um  sintom a cl§ssico de
planejam ento centralizado. O s defensores da socializa«o do sistem a de sa¼de confundem  a
m edida com  aquilo a ser m edido ð  confundem  o m apa com  o territ·rio. Por que deveria ser um
problem a o fato de os Estados U nidos gastarem  15%  de seu PIB em  assist°ncia m ®dica? Por que
seria prefer²vel gastar 14% ? O u 10% ? E com o pensam  que quanto m enos m elhor, por que n«o
1% ?

Esses n¼m eros s«o t«o significativos quanto o plano de Stalin de duplicar a colheita de trigo a
cada cinco anos ð  eles nada nos dizem  sobre as atividades em  si, que s«o por dem ais
com plicadas para ser resum idas em  m edidas sim pl·rias. D a m esm a form a, com para»es
relativas entre diferentes pa²ses praticam ente n«o t°m  sentido. O s Estados U nidos s«o o terceiro
pa²s m ais populoso do m undo, atr§s da China e da ĉndia. Sua popula«o ® altam ente diversificada,
e sua econom ia, bastante com plexa. H § im igrantes de todas as partes do m undo, legais e ilegais.
A  na«o ® um  dos lugares m enos hom og°neos do planeta no que diz respeito a etnias, religi»es,
culturas e din©m ica populacional. Com parar os resultados do sistem a de sa¼de am ericano com  o
da Su®cia ® um a tolice (em bora valha a pena destacar que os sueco-am ericanos desfrutam
resultados bastante sim ilares aos dos suecos da Su®cia. D o m esm o m odo, as pessoas de O kinaw a
costum am  ter um a vida longa em  qualquer parte do m undo.)

Interpretado adequadam ente, o O bam aCare ® um  exerc²cio ·bvio de planejam ento
centralizado socialista. N «o ® o que cham ar²am os de socialism o integral ð  n«o se trata do
m onop·lio m ®dico que exercem  o governo canadense e o governo russo, por exem plo ð , m as
n«o precisa s°-lo. A  ind¼stria petrol²fera venezuelana n«o ® m enos socialista por ter m ais de um a
em presa envolvida ð  todas elas s«o dom inadas por H ugo Ch§vez, pelo plano e pela pol²tica. O s
Estados U nidos sob a influ°ncia do O bam aCare podem  m uito bem  term inar com  d¼zias de
com panhias de seguros ð  m as cada um a delas oferecer§ um  produto desenvolvido em
W ashington, em  vez de algo produzido pelo m ercado.

Com o m uito do planejam ento centralizado am ericano, a socializa«o do sistem a de sa¼de
vem  sendo im plantada indiretam ente, por m eio da socializa«o de um  tipo particular de finana.
Em  grande parte com o aconteceu com  a Fannie M ae e a Freddie M ac, a A dm inistra«o Federal
da H abita«o, a pol²tica de im postos e m esm o o sistem a rodovi§rio foram  usados por W ashington
para reform ular o m ercado im obili§rio de acordo com  diktats pol²ticos (resultado da crise
financeira de 2008, que por sua vez foi utilizada com o desculpa para a posterior socializa«o das
finanas); o sistem a de sa¼de foi estatizado por m eio da socializa«o dos seguros.

Isso, a prop·sito, n«o teve in²cio com  o O bam aCare. A ntes m esm o do projeto de lei dos
D em ocratas sobre o sistem a de sa¼de ser considerado, o governo am ericano j§ gastava 50%  de
todos os d·lares relacionados ̈  sa¼de, dom inando o m ercado com  o M edicare, o M edicaid e
outros program as federais. U sando as ferram entas rudim entares da pol²tica, W ashington concluiu
que o problem a fundam ental com  o sistem a de sa¼de am ericano n«o era o acesso a produtos e



servios m ®dicos de qualidade, m as sim  a um  seguro de sa¼de ð  o qual, com o foi com provado
por an§lises em p²ricas rigorosas, est§ apenas tangencialm ente relacionado ao acesso ̈  assist°ncia
m ®dica.

O s eleitores dotados de seguros, no entanto, dem onstram  certa docilidade no que diz respeito
¨s quest»es do sistem a de sa¼de, ainda que haja m uito nele urgindo por reform as. A  cobertura
dos seguros funciona com o um  sedativo pol²tico, por isso O bam a e com panhia acharam  um a
solu«o t«o desastrada quanto a decis«o de H ugo Ch§vez de com bater sequestros bloqueando as
contas banc§rias dos fam iliares das v²tim as. O  plano era aprovar um a lei que exigisse que todos
os am ericanos com prassem  um  seguro. Seria natural pensar que os am ericanos que desejavam
um  seguro e que poderiam  pagar por ele j§ estariam  cobertos, m as o governo O bam a n«o via as
coisas desse jeito.

Esse lapso foi um  caso de cegueira volunt§ria. A ssim  que o m andato federal para a com pra
de seguros com easse a valer, o governo teria um a desculpa para intervir, am pla e
arbitrariam ente, na estrutura, nos preos e na distribui«o dos seguros. Tendo um a longa
experi°ncia com  o socialism o de finanas, os veteranos da Fannie M ae e do D epartam ento de
Tesouro no governo O bam a n«o poderiam  ter encontrado um a solu«o m ais sintonizada com
suas pr·prias vis»es do m undo e dos seus interesses ð  ou m enos sintonizadas com  as realidades
pol²ticas e econ¹m icas do sistem a de sa¼de.

 

A  assist°ncia m ®dica na pr§tica
O s esquerdistas m uitas vezes enaltecem  o sistem a de sa¼de cubano com o um  m odelo

de m edicina socializada. A o m esm o tem po que tentam  em purrar as estat²sticas falsificadas
do regim e de Fidel Castro, renegam  a realidade de infort¼nios do sistem a. Por exem plo,
Larry Solom on, do National Post, relatou com o o regim e cubano respondeu a um  surto de
dengue em  1997: tem endo que as not²cias sobre a doena m aculassem  a reputa«o de
Castro e fizessem  a entrada de d·lares provenientes do turism o dim inuir, as autoridades da
§rea de sa¼de negaram  sua exist°ncia. U m  m ®dico cubano, o dr. D essy M endoza Rivero,
acabou com  as tentativas oficiais de encobrir o caso ao inform ar um a r§dio de M iam i
sobre o surto, sendo preso e sentenciado a oito anos de pris«o. Posteriorm ente, o governo
adm itiu que os sintom as se referiam  ̈  dengue.

Solom on explica o panoram a:
In¼m eras s«o as anedotas em  que o governo adultera seus n¼m eros para dar

provas ao m undo das gl·rias da revolu«o, com  m uitos acad°m icos desconfiando
das estat²sticas oficiais. U m  dem ·grafo da A cadem ia N acional de Ci°ncias
descobriu que os pr·prios dados do governo cubano n«o batiam  com  as
estat²sticas oficiais sobre a m ortalidade infantil: eles indicavam  um  ²ndice
crescente de m ortes, e n«o o contr§rio, um a suspeita que encontrava eco em
outras estat²sticas do m inist®rio da Sa¼de cubano, que m ostravam  altos ²ndices de
enferm idades infantis geralm ente relacionadas a um a alta taxa de m ortalidade.
O utros estudiosos levantaram  suspeita quanto aos n¼m eros envolvendo o H IV,



destacando a grande quantidade de cubanos que serviram  em  guerras africanas,
os m uitos estudantes africanos que viviam  em  Cuba, o enorm e m ercado do sexo
no pa²s e o alto ²ndice de H IV  entre os cubanos que escaparam  da ilha. U m a
pesquisa secreta do Partido Com unista Cubano em  1987, com  10.756
participantes, dem onstrou que 88%  da popula«o de um a prov²ncia estava
decepcionada com  o sistem a de sa¼de. Q uando o ²ndice de suic²dios no pa²s
atingiu n²veis alarm antes ð  atualm ente ® o dobro do ²ndice t²pico de pa²ses latino-
am ericanos ð , o governo cubano deixou de divulgar estat²sticas suicidas para
perm itir com para»es internacionais.

 
O  professor da N orthw estern U niversity D avid D ranove, autor de The Econom ic Evolution of

Am erican H ealthcare (A evolu«o econ¹m ica da assist°ncia m ®dica am ericana), afirm a que
poucos, para n«o dizer nenhum , dos respons§veis pelo O bam aCare definiriam  a si pr·prios com o
socialistas, ainda que estejam  arquitetando nada m ais que o socialism o. (Ele n«o m enciona que o
czar da M edicare, D onald Berw ick, um  dos m ais influentes planejadores do O bam aCare, tem
um a ret·rica fortem ente anticapitalista, denunciando a ñobscuridade da iniciativa privadaò, ou
que seu m odelo preferido ® o explicitam ente socialista Servio N acional de Sa¼de do Reino
U nido. Talvez se trate de um  lapso, talvez de m era cortesia profissional.) Q uaisquer que sejam
suas m otiva»es pol²ticas, seu erro ® id°ntico ao ñconceito fatalò de H ayek ð  a ideia de que os
m elhores e m ais inteligentes, dotados de poder pol²tico suficiente, possam  planejar racionalm ente
as quest»es hum anas. D escrevendo os acad°m icos da Ivy League respons§veis pela im planta«o
do O bam aCare, o professor D ranove relata:

A  m aioria dos m eus colegas de Cam bridge ® econom ista e sabe com o funcionam  os
m ercados. A prenderam  segundo a teoria econ¹m ica e a observa«o pr§tica que a assist°ncia
m ®dica no m ercado livre ® im perfeita. Tem endo um a sele«o adversa, seguradoras
irregulares tom am  m edidas que deixam  alguns indiv²duos descobertos, enquanto preferem
n«o com prar seguros e recorrem  ̈  caridade subsidiada pelos contribuintes. A  m aioria dos
econom istas (na qual m e incluo) concorda com  essa an§lise do problem a com  o m ercado de
seguros.

[...] M as essa solu«o n«o acaba com  a tom ada do sistem a de sa¼de por parte do governo.
N «o h§ em  todo o m undo um a s· seguradora, p¼blica ou privada, que n«o intervenha
diretam ente na distribui«o da assist°ncia m ®dica. Seguros socializados levam  a um a
m edicina socializada; se o governo controla m ais da m etade do setor de seguros por m eio do
M edicare e do M edicaid, al®m  de regular o restante com  firm eza, ® inevit§vel que ele
tam b®m  tente controlar com o a assist°ncia m ®dica ® com prada e vendida. E n«o acredito
que faa m uita diferena quem  est§ no controle, republicanos ou dem ocratas. A  tenta«o de
im por as regras sobre 17%  do PIB ® m uito grande.

O  governo O bam a contratou um  batalh«o de acad°m icos para im plantar novas reform as.
Trazem  consigo os m ais finos pedigrees de Cam bridge e ideias prom issoras. Escrever«o o



prim eiro esboo de regulam entos, e os acad°m icos de todos as partes acenar«o com  a
cabea diante da esperteza de nossos com panheiros. (A lguns de n·s at® apreciar«o quando
nossas ideias favoritas forem  transform adas em  m edidas.) Com  o tem po, por®m , regras e
regulam enta»es que governar«o nosso sistem a de sa¼de ter«o m ais o dedo dos pol²ticos do
que dos acad°m icos. £ essa a natureza da besta.

M eus colegas de Cam bridge n«o s«o a favor de um a m edicina socializada. M as tem o que
a fera regulat·ria que foram  encarregados de dom ar ® grande dem ais para eles, apesar de
seus talentos. D aqui a dez anos, lem brarem os esses dias com o o in²cio do fim  da m edicina
com  base no m ercado dos Estados U nidos. E m eus colegas apenas poder«o olhar para tr§s,
balanar a cabea e dizer: ñN «o deveria ter acontecido dessa m aneira.ò[158]

Tradu«o: n«o era este o socialism o com  o qual sonham os!
M as ser§ o socialism o que os burocratas quiseram . O  apoio dos funcion§rios ® o que faz a

pol²tica, tanto em  n²vel federal quanto no quadro adm inistrativo da escola local. O  Centro de
Servios da M edicare e M edicair (N .T.: CM S, na sigla em  ingl°s), antes um  ·rg«o federal
obscuro, estar§ no centro do poder federal am ericano sobre a sa¼de, desenvolvendo m edidas,
im pondo regulam enta»es e criando protocolos. A o apontar o dr. Berw ick com o chefe dessa
organiza«o, o presidente O bam a dava um  recado claro sobre o tipo de sistem a que seu governo
pretendia im plantar. Segundo opini«o fam osa de N ancy Pelosi, presidente da C©m ara dos
Representantes, o Congresso deveria passar a lei sobre o sistem a de sa¼de para descobrir o que
ela diz ð  m as a realidade pol²tica ® que o escopo principal da lei, conhecida por poucos, ® gerar
um  novo e enorm e corpo adm inistrativo federal, que criar§ suas pr·prias regras e
procedim entos, profundam ente influenciados pelo dr. Berw ick e seus colegas. O  que eles t°m  em
m ente?

 



ñU m  exem plo para o m undo inteiroò

Consultem os o pr·prio dr. Berw ick para obter um  parecer a esta quest«o: ñN utro certo
rom antism o pelo N H Sò, disse ele, referindo-se ao Servio N acional de Sa¼de brit©nico. ñ£
fant§stico. Tudo de que preciso para reacender m inha paix«o ® olhar para o sistem a de sa¼de do
m eu pr·prio pa²s.[159] O  N H S ® um  exem plo para o m undo inteiro ð  um  exem plo do qual os
Estados U nidos precisam  m ais do que a m aioria dos outros pa²sesò.[160] A ntes que pensem  que
ele tenha exagerado na bajula«o, Berw ick foi m ais al®m : ñO  N H S n«o ® apenas um  tesouro
nacional; ® um  tesouro m undial.ò[161]

O  dr. Berw ick ® anticapitalista. A l®m  de julgar a iniciativa privada ñim oralò, ele alertou os
pretendentes a reform istas da G r«-Bretanha, m uitos dos quais se m ostravam  descontentes com  os
resultados de suas experi°ncias com  um  sistem a de sa¼de socialista: ñPor favor, n«o depositem
suas esperanas nas foras do m ercado.ò[162] A s foras do m ercado s«o tudo o que est§ entre os
aspirantes a planejadores centrais e a t«o alm ejada ordem  econ¹m ica racionalm ente planejada
por eles. N um  artigo sobre a reform a do sistem a de sa¼de, o dr. Berw ick afirm ou: ñN os Estados
U nidos, a com peti«o ® um  dos principais m otivos de nosso sistem a de sa¼de duplicativo, voltado
ao fornecim ento e fragm entado.ò[163] Com  seu discurso socialista at® a alm a, citou um a ña«o
coletiva prevalecente sobre interesses individuaisò com o o ñSanto G raalò do sistem a de
sa¼de.[164]

O s intelectuais zom baram  dos ñpain®is de m orteò m encionados por Sarah Palin, m as o dr.
Berw ick disse o seguinte: ñA  decis«o n«o trata de racionar ou n«o a assist°ncia, m as sim  de
racion§-la de olhos abertos.ò[165] M ais precisam ente, ele afirm a que devem os usar as foras do
governo para ñreduzir o uso de procedim entos m ®dicos indesejados ou ineficazes em  pacientes
term inaisò.[166] U m a coisa ® indesejada. Se algu®m  n«o quer receber cuidados m ®dicos, n«o ®
necess§rio um  esforo herc¼leo para evit§-los. M as a quem  cabe decidir o que ® ñineficazò?
O bviam ente, ao dr. Berw ick e aos outros principais planejadores.

O  socialism o unissetorizado com o aquele aplicado aos usu§rios do sistem a de sa¼de brit©nico
ou ̈ s fam ²lias am ericanas que se valem  do ensino p¼blico depende do contexto e das condi»es
locais ð  afinal, existem  algum as escolas p¼blicas excelentes nos Estados U nidos e certam ente
alguns brit©nicos recebem  um a assist°ncia m ®dica de ·tim a qualidade. N o entanto, podem os
estudar esses sistem as com  o passar do tem po e analisar seus resultados, sobretudo porque
com panhias com o o N H S produzem  um a grande quantidade de dados. Vale a pena darm os um a
olhada neles para ter um a pr®via de com o ser§ o sistem a de sa¼de socializado am ericano.

O  N H S traa paralelos bastante sem elhantes ao sistem a educacional am ericano num  aspecto
im portante: a classe de pessoas ̈  qual pertencem  os principais planejadores n«o usufrui de seus
servios. A ssim  com o os am ericanos m ais ricos ainda colocam  seus filhos em  escolas
particulares (assim  com o fazem  m uitos dos n«o ricos que podem  pagar para tal, com o a m aioria
dos professores de Chicago ð  por si s·, algo que diz m uito), cerca de 8%  dos brit©nicos recorrem
a seguradoras particulares e assim  t°m  acesso a assist°ncia m ®dica fora do sistem a nacional.



Isso, em  m uitos casos, ® um a em erg°ncia: o N H S recusa prestar servios a doentes apoiando-se
em  bases financeiras. A ssim  com o o dr. Berw ick, seus dirigentes sabem  que ® preciso racionar, e
o fazem  de ñolhos abertosò e portando um a calculadora.

Conform e noticiou a BBC em  1999: ñPacientes v°m  sofrendo, e alguns chegaram  a falecer
com o consequ°ncia do racionam ento de servios por parte do N H S, afirm am  m ®dicos. U m a
pesquisa com  quase tr°s m il profissionais de sa¼de, feita pelo peri·dico D octor e H ospital D octor,
descobriu que um  em  cada cinco m ®dicos conhece pacientes que sofreram  danos com o
consequ°ncia do racionam ento de servios. M ais de 5%  dos m ®dicos de fam ²lia entrevistados
tam b®m  disseram  saber de pacientes que m orreram  por terem  seus tratam entos recusados pelo
N H S.ò[167] A s consequ°ncias desse racionam ento nem  sem pre s«o ·bvias. U m a vez que o
trabalho do N H S em  cuidar de pacientes idosos com  problem as cr¹nicos ® relativam ente ruim  ð
considerando-se que tais tratam entos s«o caros e o ñretorno de investim entoò ® sem pre calculado
para baixo no caso dos doentes de idade avanada ð , m uitos idosos brit©nicos com  M al de
Parkinson ou dem °ncia s«o assistidos por parentes, em  especial por seus c¹njuges.

A l®m  disso, a recusa de assist°ncia a um  parente que cuida de outro m em bro da fam ²lia
pode causar um  efeito bola de neve, com o descobriu a BBC. ñEntre esses m ®dicos, estava o dr.
Richard M oney, do Sidcup, que relatou o caso de um  hom em  de setenta anos que aguardava por
um a cirurgia enquanto cuidava sozinho de sua m ulher, que sofria de M al de A lzheim er. O  dr.
M oney disse que o paciente fora encam inhado a passar por um a cirurgia em  1997. A pesar do
fato de que seu quadro de sa¼de n«o seria nada bom  caso n«o fosse operado, seu nom e foi
colocado num a lista de espera por seis m eses. Eventualm ente, sua condi«o foi se com plicando,
e ele m orreu cerca de um  ano depois do encam inham ento inicial, enquanto ainda aguardava a
cirurgia.ò[168]

Tais hist·rias s«o com uns na G r«-Bretanha e em  outros pa²ses com  sistem as igualm ente
politizados. N «o ® de surpreender que hospitais e cl²nicas am ericanos frequentem ente sejam
vistos com o ref¼gios m ®dicos por canadenses que tiveram  seus tratam entos negados pelo sistem a
socialista ñgratuitoò de seu pa²s. U m  dos principais problem as ® que os principais planejadores
consideram  suas m edidas pol²ticas com o um a realidade; j§ que n«o podem  falar sobre os
racionam entos, fingem  que eles n«o existem . M ®dicos e diretores de hospitais sabem  que n«o ®
bem  assim . ñQ uase m etade (45% ) dos m ®dicos de fam ²lia que responderam  ¨ pesquisa
afirm aram  conhecer casos de pacientes cujos tratam entos foram  adiados devido aos custosò,
relatou a BBC. ñO s m inistros insistiram  diversas vezes que o racionam ento n«o ® necess§rio no
N H S. N o entanto, os m ®dicos afirm am  que, diante de recursos lim itados, o racionam ento ®
inevit§vel.ò[169]

Para os pacientes que t°m  seus tratam entos recusados, n«o faz m uita diferena se o
racionam ento foi conduzido de olhos fechados ou, com o prefere o dr. Berw ick, abertos.

O  N H S, criado em  1946, j§ acum ulava esc©ndalos, politiza«o, acusa»es de favoritism o e
m § adm inistra«o financeira na d®cada de 1960. U m a an§lise das reclam a»es contra o Ely
H ospital, em  Cardiff, revelou abusos dignos de um  rom ance de D ickens: enferm eiros chegavam



a atacar pacientes, abrindo suas cabeas e depois suturando seu couro cabeludo sem  qualquer
supervis«o m ®dica. U m a pilha de abusos sim ilares est§ catalogada. Inacreditavelm ente, o N H S
tentou deixar seu relat·rio o m enos escandaloso poss²vel. U m  dos trechos diz:

O  paciente de m eia-idade H ousm an (da A la 21) foi, num a ocasi«o, tratado com  brutalidade
indevida pelo enferm eiro-respons§vel ñM ò e pelo auxiliar de enferm agem  ñN ò e
m alcuidado, de m odo a sofrer um  ferim ento no escalpo. A  ferida foi suturada pelo
enferm eiro-respons§vel ñM ò, e o paciente foi tratado com  paralde²do, sem  qualquer
supervis«o m ®dica, sendo exam inado por um  m ®dico apenas no dia seguinte. Esse incidente
n«o foi causado por m aldade, m as pela aceita«o de padr»es de atendim ento
indesejavelm ente baixos, antiquados e excessivam ente duros, e de um  sistem a pelo qual os
m em bros da equipe de enferm agem  t°m  perm iss«o para suturar feridas e adm inistrar
drogas com  refer°ncias insuficientes ou inexistentes da parte de ou supervisionadas pela
equipe m ®dica (Par§grafos 89 a 96).

(c) O  paciente idoso A ddison (da A la 17A ) foi golpeado no rosto em  pelo m enos um a
ocasi«o, em  decorr°ncia de um a tentativa vigorosa e atrapalhada de controlar seus
m ovim entos. O  incidente foi causado por falta de destreza e certa falta de com isera«o ao
lidar com  um  paciente dif²cil, m as n«o por m aldade. N «o foi poss²vel identificar de m aneira
precisa o enferm eiro respons§vel pelo incidente (Par§grafos 30 a 37).

(d) O  jovem  paciente epil®ptico M asefield (da A la 23), portador de h§bitos dif²ceis, teve
seu rosto estapeado em  m ais de um a ocasi«o pelo enferm eiro-respons§vel ñA ò e pelo
enferm eiro ñRò. Tal conduta n«o foi provocada por m aldade, m as sim  pela utiliza«o de
t®cnicas antiquadas e rudim entares para lidar com  um  paciente com plicado (Par§grafos 109
a 113).

(e) N «o foi poss²vel confirm ar a alega«o de que o enferm eiro-respons§vel ñA ò tenha
utilizado um a m angueira contra pacientes despidos num a das alas. X Y  n«o confirm ou ter
sido testem unha ocular desse incidente, e a testem unha a quem  ele atribuiu a hist·ria n«o se
prontificou a dar seu relato diante de nossa presena.[170]

Falta de destreza e de um  pouco de com isera«o ð  isso vindo de enferm eiros que agrediram
idosos com  tanta fora que provocaram  ferim entos que precisassem  de sutura«o. A s autoridades
nem  conseguiram  identificar os funcion§rios respons§veis por tal abuso, o que deixa evidente a
neglig°ncia e a cultura burocr§tica de autoprote«o, caracter²sticas que nos s«o fam iliares depois
de nossos estudos sobre o socialism o ao redor do planeta. A pesar de toda a ñobscuridade da
iniciativa privadaò, ® im poss²vel im aginar m ®dicos am ericanos m olhando pacientes nus com
um a m angueira.

V §rias tentativas de reform a foram  efetuadas nos anos 1960 e 1970, sem pre de m aneira
ineficaz. Esse per²odo representa o auge do socialism o brit©nico. N os anos anteriores ̈  elei«o de
M argaret Thatcher, a G r«-Bretanha fora transform ada num  Estado socialista dem ocr§tico e
subjugada por funcion§rios gananciosos do setor p¼blico, chefes insubordinados de sindicatos que



eram  protegidos pelas elites do planejam ento centralizado e tam b®m  pela m § aplica«o de
capital e distor»es de decis»es de investim ento. O  fracasso intelectual do socialism o brit©nico
ficava m ais evidente em  seu sistem a de sa¼de, m as o socialism o da sa¼de ® um a variante um
tanto nefasta. A o contr§rio das ind¼strias pesadas que foram  novam ente privatizadas no governo
Thatcher, o N H S perm aneceu inc·lum e.

 

Isto ® o que cham am os de exagero
ñSegundo o ex-vice-prim eiro-m inistro do Reino U nido, John Prescott, o N H S ® a

óm elhor inven«oô da G r«-Bretanha. S®rio? M elhor que a dem ocracia parlam entar? M elhor
que a penicilina? M elhor que a descoberta do D N A , que a aboli«o da escravatura ou que a
com m on law? Veja s·, John, o N H S produz alguns dos piores resultados no cam po da sa¼de
no m undo industrializado. A  G r«-Bretanha ® o Estado ocidental onde voc° m enos gostaria
de ter c©ncer, um  enfarte ou um a doena card²aca. Em  nosso pa²s, m ilhares de pessoas
m orrem  em  hospitais por m otivos n«o relacionados a suas condi»es originais. Se essa ®
nossa óm elhor inven«oô, que D eus nos ajude.ò

D aniel H annan, conservador brit©nico, m em bro do Parlam ento Europeu, 2009
 
Isso ® surpreendente, diante de seu desem penho. O s principais planejadores tentam  ignorar

as realidades econ¹m icas, m as os incentivos sem pre seguir«o as leis de oferta e dem anda, t«o
im ut§veis quanto a lei da gravidade. A ssim  com o o governo O bam a entre 2008 e 2010 se
m ostrou bastante preocupado com  os preos finais gastos em  assist°ncia m ®dica, os burocratas
do N H S viram  no lucro dos hospitais e nos sal§rios relativam ente altos dos m ®dicos um a
incongru°ncia com  a qual deveriam  lidar na nova ordem  de racionam ento. O  resultado, ® claro,
foi um a escassez de m ®dicos. M ais um a vez, os resultados foram  t«o extrem os a ponto de serem
inim agin§veis para a m aioria dos am ericanos, que poderiam  esperar um a assist°ncia m ®dica
m elhor nas pris»es do pa²s que aquela recebida pelos brit©nicos em  seus hospitais.

Em  m eados dos anos 1970 ð  no §pice do socialism o brit©nico ð , as condi»es de m uitos
hospitais do pa²s se aproxim aram  de padr»es pr®-vitorianos. Isso se aplicava especialm ente no
tratam ento de pacientes com  doenas m entais ð  ou seja, para os cidad«os com  m enor poder
pol²tico. Em  1975, havia um  m ®dico ð  apenas um ! ð  para cada 660 doentes m entais nos
hospitais do N H S. Em  seu estudo de 1975 intitulado Rationing H ealth Care (Racionando a
assist°ncia m ®dica), M ichael Cooper escreveu: ñ£ poss²vel encontrar alas em  hospitais
psiqui§tricos onde os pacientes dorm em , com em , fazem  suas necessidades, vivem  e m orrem ,
tudo num  s· grande quarto.ò O  trabalho de Cooper ® citado num  longo estudo sobre o N H S feito
pelo professor John G oodm an, da U niversidade de D allas, cham ado ñO  sistem a de sa¼de
nacional na G r«-Bretanhaò, que cont®m  in¼m eras p§ginas de revela»es horripilantes: ñO s
pacientes psiqui§tricos, que ocupam  45%  dos leitos n«o vagos, recebem  dos m ®dicos um a
assist°ncia de um a hora por ano em  m ®dia. Com o observou um  com entarista, óseria de fato
extraordin§rio se os pacientes n«o sofressem  danos em  suas diagnoses, no m onitoram ento de



efeitos colaterais, em  tratam entos exagerados e na recupera«o p·s-altaô sob essas
condi»es.ò[171]

Levando-se em  considera«o que os m ®dicos dedicavam  a esses pacientes um  total de um a
hora por ano, fica m ais f§cil entender com o os enferm eiros passavam  inc·lum es depois de
agredir os pacientes e sutur§-los sem  supervis«o m ®dica.

D esesperados para preencher os cargos de m ®dicos dispon²veis, os brit©nicos com earam  a
cham ar um a grande quantidade de profissionais do exterior, tendo a m aioria deles estudado em
escolas de m edicina estrangeiras que, para colocar de m aneira branda, n«o seguem
necessariam ente os padr»es ocidentais. Com o destaca o professor G oodm an, em  1975, cerca de
85%  dos novos m ®dicos na §rea de geriatria e 86%  na §rea psiqui§trica eram  estrangeiros.

N «o h§ nada de errado com  m ®dicos que estudaram  no estrangeiro, ® claro, e as institui»es
de ensino de outros pa²ses passaram  por grandes avanos desde os anos 1970. Esses n¼m eros s«o
m encionados apenas para indicar que, com  o advento do N H S, quase ningu®m  m ais na G r«-
Bretanha queria se tornar m ®dico, sobretudo para lidar com  pacientes idosos ou com  doenas
m entais, ou seja, aqueles que m ais necessitavam  de cuidados intensivos e os que m enos tinham
probabilidade de agir politicam ente para garantir seus interesses. Com o m ostram  os dados, os
resultados foram  terr²veis.

Tenham  em  m ente que n«o estam os falando de um  pa²s atrasado do Terceiro M undo, ou de
um  acontecim ento cem  anos atr§s. Trata-se da Inglaterra ð  da Inglaterra civilizada! ð  h§
poucos anos.

O utras tentativas de reform a foram  efetuadas. A s m ais recentes buscavam  fazer com  que os
cidad«os brit©nicos pudessem  recorrer ao m in¼sculo sistem a de sa¼de que sobrevivera no pa²s.
Em  outras palavras, enquanto o governo O bam a se inspira no N H S socialista, o pr·prio N H S
busca se dessocializar, m esm o que de m aneira t²m ida. N em  ® preciso dizer que a introdu«o de
reform as voltadas ao m ercado provocou a oposi«o das elites do planejam ento centralizado,
deixando-as iradas.

 



A  evolu«o de um a trag®dia

Com o ser§ o sistem a de sa¼de am ericano socializado: lem brar§ m ais a G r«-Bretanha dos anos
1970, com o tem em  seus cr²ticos, ou a Su®cia de 2010, com o esperam  os entusiastas? A  Lei de
Prote«o ao Paciente e Servios de Sa¼de A cess²veis, conhecida inform alm ente com o
O bam aCare, n«o estabelece, afinal, que o governo pague por tudo, com o pleiteava a m aioria dos
defensores socialistas de um a reform a do sistem a de sa¼de. Ela n«o faz dos m ®dicos funcion§rios
p¼blicos (em bora na pr§tica m uitos j§ o sejam  no que diz respeito ao tratam ento de pacientes do
M edicaid e do M edicare, sendo este um a das raz»es pelas quais pouqu²ssim os profissionais
aceitem  novos pacientes assistidos por esses program as). Por que devem os supor ð  que m otivo
tem os para acreditar, al®m  do que nos dizem  a hist·ria, nossas experi°ncias, a prud°ncia, a
econom ia e certa fam iliaridade com  a realidade pol²tica ð  que o O bam aCare dar§ o tipo de
socialism o pelo qual passou a G r«-Bretanha, em  vez do ñsocialism o com  o qual os am ericanos
sonham ò?

Para responder a essa pergunta, tenham  em  m ente que, na G r«-Bretanha, n«o era o governo
quem  pagava por tudo inicialm ente. N o princ²pio, o pa²s contava com  um  sistem a m uito parecido
com  o dos Estudos U nidos pr®-O bam aCare: a presta«o de servios m ®dicos diretos para os
m uito pobres era feita por m eio de um  sistem a parecido com  o M edicaid am ericano, substitu²do
posteriorm ente por um  program a nacional de assist°ncia m ®dica que, assim  com o o M edicare e
o M edicaid, era respons§vel por cerca de 50%  de todos os gastos com  a sa¼de. N a verdade, a
transform a«o brit©nica de um  sistem a quase inteiram ente privado de assist°ncia m ®dica em
outro, socialista, ® bastante fam iliar ao observador da hist·ria am ericana contem por©nea.

O  estudo do professor G oodm an nos oferece um  valoroso hist·rico da evolu«o do sistem a
de sa¼de brit©nico. A o escrev°-lo nos anos 1970, ele m al poderia prever o quanto descreveria o
futuro dos Estados U nidos ao analisar o passado da G r«-Bretanha, o que de fato fez: o m andato
individual, a aquisi«o das com panhias de seguro, a com prova«o de recursos e o racionam ento,
a prefer°ncia ao planejam ento central em  vez de sistem as descentralizados e a im posi«o do
socialism o em  m eio a toda essa confus«o.

J§ era de longa data que a G r«-Bretanha passara a dem onstrar interesse oficial pelas
dificuldades dos pobres, sobretudo no que dizia respeito ao atendim ento m ®dico que recebiam .
D urante grande parte de sua hist·ria, a pobreza foi tratada com o um a quest«o de sa¼de p¼blica, e
os program as governam entais contra a m is®ria se baseavam  tanto em  epidem iologia quanto em
econom ia. A  Lei de A ux²lio aos Pobres, tam b®m  conhecida com o Lei dos Pobres, foi decretada
em  1601, no reinado da Rainha Elizabeth I. Com o destaca o professor G oodm an, tal lei se
transform ou na inspira«o b§sica para todos os program as de sa¼de p¼blica e com bate ̈  pobreza
na G r«-Bretanha at® a im planta«o do N H S.

A o contr§rio de seus irm «os coloniais, os brit©nicos m antiveram  sua igreja, e a Lei dos
Pobres deu ̈ s par·quias locais da Igreja A nglicana a possibilidade de coletar im postos para o
aux²lio de seus fi®is em  condi»es de pobreza. A lguns de seus program as, com o as rigorosas



poorhouses e workhouses, podem  soar aos ouvidos do leitor m oderno com o algo t²pico da era
m edieval, m as isso ocorreu n«o m uito tem po depois do t®rm ino da Idade M ®dia, ent«o h§ um a
boa explica«o para sua exist°ncia. Com parado ̈  m aior parte da Europa, para n«o falarm os do
resto do m undo, o sistem a brit©nico era o que de m ais avanado havia. Com o sociedade
com ercial, a G r«-Bretanha estava sintonizada com  a quest«o dos incentivos econ¹m icos. A ssim ,
aqueles que dependiam  de aux²lio p¼blico, eram  m antidos num  n²vel econ¹m ico abaixo do que
receberiam  com o trabalhadores, garantindo dessa m aneira que os servios fossem  utilizados
apenas por aqueles com  pouco ou nenhum  recurso. Essa foi um a das prim eiras vers»es do que
hoje conhecem os com o ñcom prova«o de recursosò e racionam ento dos benef²cios
governam entais.

A s classes oper§rias tinham  outras op»es, contudo. O rganiza»es de caridade, em  grande
parte adm inistradas por grupos religiosos, disponibilizavam  um a s®rie de servios de ajuda,
incluindo assist°ncia m ®dica, m esm o para aqueles que n«o tinham  direito a viver nas poorhouses.
A  G r«-Bretanha, com o lar do prim eiro m ercado de seguros, o Lloydôs of London,
previsivelm ente foi um a inovadora no m undo dos seguros de sa¼de privados. O rganiza»es de
aux²lio m ¼tuo, conhecidas com o ñsociedades am istosasò, ofereciam  subs²dios em  caso de doena
e benef²cios em  caso de incapacidade e m orte para seus assegurados em  troca de um a taxa
sem anal. M uitas dessas sociedades cresceram  e se tornaram  bastante sofisticadas
financeiram ente; na verdade, ® um  desastre hist·rico que jam ais tenham  tido acesso a t®cnicas
atuariais m odernas. Caso tivessem , a G r«-Bretanha e o resto do m undo angl·fono poderiam  ter
sido poupados das indignidades da m edicina socialista e da fanfarronice cruel da ind¼stria
m oderna de seguros.

N o per²odo entre a ind¼stria de seguros prim itiva e o sistem a de aux²lio p¼blico, os
desfavorecidos brit©nicos desfrutaram  do que, para a ®poca, era um a rede avanada de
seguridade social. ñD e m aneira geral, o sistem a da Lei dos Pobres foi bem -sucedido em
fornecer alim entos e habita«o para m ilh»es de indiv²duos em  condi»es de pobrezaò, afirm a o
professor G oodm an. ñH avia um  m ²nim o de assist°ncia m ®dica nos abrigos p¼blicos, e, ao fim  do
s®culo X V III, a m aioria das par·quias oferecia alguns servios de sa¼de aos pobres em  suas
pr·prias casas.ò M as o sistem a logo seria transform ado em  algo fam iliar ̈ queles que estudaram
Crisis and Leviathan: um  caso de em erg°ncia p¼blica em ergiria, inspirando os ñreform adoresò a
tom ar m edidas que iam  m uito al®m  do que seria necess§rio para prevenir cat§strofes sim ilares
no futuro.

N o caso do sistem a de sa¼de brit©nico, a crise que libertou o Leviat« foi a epidem ia de c·lera
de 1866, a qual tornou as condi»es de sa¼de dos abrigos populares um a cause c®l̄ bre. D e in²cio,
os reform adores pressionaram  as par·quias locais para que fosse estabelecida um a rede de
hospitais, com  alas isoladas para pacientes com  doenas contagiosas e m anic¹m ios para os
insanos. Esses coexistiam  ao lado de hospitais de caridade que havia m uito eram  m antidos por
ordens religiosas e igrejas locais. A o m esm o tem po, as sociedades am istosas com eavam  a
passar por dificuldades financeiras ð  em  grande parte, com o destacou o professor G oodm an,



devido ao fato de os trabalhadores brit©nicos passarem  a desfrutar um a vida m ais longa,
decorrente da m elhoria de suas condi»es de trabalho, alim enta«o e sa¼de. Com  o sistem a em
vigor sob press«o econ¹m ica e a lem brana da epidem ia de 1866 ainda fresca na m em ·ria dos
reform adores, o cen§rio estava pronto para a cria«o de um  sistem a nacional de sa¼de.

O  verdadeiro m arco inicial da socializa«o do sistem a de sa¼de brit©nico ð  assim  com o na
socializa«o do sistem a de sa¼de am ericano ð  foi a estatiza«o e a nacionaliza«o da ind¼stria
de seguros. D avid Lloyd G eorge, na ®poca chanceler do tesouro, foi o autor do sistem a nacional
de seguros de sa¼de. A ssim  com o os planejadores do O bam aCare, Lloyd G eorge via a
assist°ncia m ®dica com o um a abstra«o econ¹m ica, e seu socialism o de benef²cios e batalhas
n«o era m uito diferente do de guerra de W oodrow  W ilson. Com o este, G eorge se inspirou em
parte no exem plo de O tto Von Bism arck, que estabelecera um  m andato individual para os
oper§rios industriais no final do s®culo X IX  que depois passaria a cobrir quase todos os
trabalhadores alem «es no per²odo antecedente ̈  I G uerra M undial.

Tanto para Lloyd G eorge quanto para Bism arck, a sa¼de era basicam ente um a quest«o
econ¹m ica. Com o escreveu o professor G oodm an, sua ñpreocupa«o prim §ria era com  a
doena com o causa de pobreza, n«o pelos m ales que provocava. Sua proposta era oferecer
assist°ncia m ®dica a quem  ganhava o p«o ð  m as n«o ̈  sua fam ²lia ð  de m odo que pudesse
retom ar o trabalhoò. O  ato de aceitar benef²cios p¼blicos ficou conhecido por gera»es pela
express«o ñrecorrer a Lloyd G eorgeò.

A ssim  com o o sistem a am ericano de seguridade social/M edicare/M edicaid, o program a
Lloyd G eorge foi financiado por um a com bina«o de im postos deduzidos do sal§rio dos
trabalhadores, um  segundo im posto deduzido dos em pregadores e um a contribui«o do governo
paga com  a receita geral dos im postos. N «o ® necess§rio um  alto grau de sabedoria econ¹m ica
para perceber que, no final, todos os tr°s im postos s«o pagos por um a ¼nica parte: o pr·prio
trabalhador.

N o entanto, esse conhecim ento n«o era abundante na ®poca. ñO  program a Lloyd G eorge foi
vendido ao p¼blico com  a prom essa de ónove centavos por quatroôò, descreveu o professor
G oodm an.

Em  outras palavras, diziam  aos trabalhadores de baixa renda que os benef²cios que
receberiam  valiam  m ais que o dobro de sua contribui«o sem anal de quatro centavos. J§ os
fatos m ostravam  um a hist·ria diferente. Tanto a teoria econ¹m ica quanto as evid°ncias
em p²ricas sugerem  que os im postos sobre o em prego n«o caem  de fato na conta dos
em pregadores. A  contribui«o de tr°s centavos do em pregador era parte do custo de
contratar um  trabalhador por um a sem ana. O s em pregadores n«o tinham  qualquer incentivo
financeiro para se im portar se sua ñcontribui«oò era destinada a um  program a de seguros
ou aos trabalhadores, com o parte de seus sal§rios. A ssim , a m aioria dos econom istas acredita
que a carga desses im postos acaba recaindo sobre os pr·prios trabalhadores. Caso essas taxas
n«o existissem , os sal§rios seriam  tr°s centavos m ais altos. A l®m  disso, parte do fardo dos
im postos gerais tam b®m  ca²a, indubitavelm ente, sobre os trabalhadores de baixa renda.



Portanto, a contribui«o do Estado sa²a em  parte dos bolsos dos trabalhadores. O  canto de
sereia que prom etia algo em  troco de nada, no final, n«o passava de um  em buste.[172]

E tal em buste ® fam iliar ̈  popula«o am ericana contem por©nea. Em bora o governo O bam a
tenha prom etido aum entar os im postos apenas para os m ais ricos, seus planos s«o de aum entar os
im postos sobre os em pregadores am ericanos, com o se essas despesas n«o fossem  repassadas
para os pr·prios trabalhadores. A l®m  disso, os im postos sobre os sal§rios ser«o m aiores para um a
m inoria dos lares am ericanos financiados pelo program a. Com o disse o dr. Brew ick, o hom em  de
O bam a nos Centros para Servios do M edicare e M edicaid (CM S), ñPrecisam os ð  precisam os!
ð  redistribuir as riquezasò por m eio do program a nacional de assist°ncia m ®dica.[173] A  lei
tam b®m  aum entar§ os im postos e m ultas sobre m uitos neg·cios ð  levando ao resultado
inevit§vel de tirar m uitos (provavelm ente a m aioria) am ericanos dos sistem as com  base no
m ercado e lev§-los para os program as ñgr§tisò ou subsidiados pelo governo.

N «o im porta que esses program as ñgr§tisò tenham  um  custo de trilh»es de d·lares. O
conceito de receber algo em  troca de nada ® um  com ponente cr²tico da plataform a pol²tica dos
principais planejadores. A legando que querem  form ular um  plano racional dessas ind¼strias, eles
afirm am  serem  capazes de elim inar desperd²cios, fraudes e abusos do sistem a; sem
com preender o papel da com peti«o e do lucro, afirm am  que, ao se livrarem  desses elem entos
negativos, conseguiram  econom izar dinheiro, num a f·rm ula m §gica de m elhor assist°ncia a um
custo m ais baixo.

 

Redistribuindo riquezas ð  e direitos hum anos
U m  aspecto traioeiro da pol²tica de redistribui«o de riquezas dos governos socialistas

® que ela possibilita a reparti«o de direitos pol²ticos. U m a vez que os direitos de
propriedade s«o fundam entais para qualquer sociedade liberal, a interrup«o desses direitos
s·lidos d§ espao ̈  altera«o de m uitos outros direitos pol²ticos. O  plano de redistribui«o
de terra no Zim b§bue sob o governo socialista de Robert M ugabe ® um  exem plo dram §tico.
O utro caso ® o da ñreform a agr§riaò na A lb©nia p·s-segunda G uerra M undial, usada com o
pretexto para atacar a religi«o organizada, um  setor que representava um a oposi«o
consider§vel ao regim e socialista. Conform e relataram  Raym ond Zickel e W alter R.
Iw askiw  num  projeto de pesquisa federal para a Biblioteca do Congresso, o objetivo era
destruir a religi«o organizada na A lb©nia, confiscando e at® queim ando casas de adora«o
e outras propriedades religiosas.

Se a reform a agr§ria pode ser utilizada com o pretexto para colocar fogo em  m osteiros,
a reform ula«o do sistem a de sa¼de pode ser usada com o desculpa para reprim ir discursos
pol²ticos im populares, com o j§ vem  acontecendo nos Estados U nidos, onde o governo
O bam a am eaa fechar as portas de qualquer seguradora que associe publicam ente o
aum ento dos custos dos seguros de sa¼de ̈  im planta«o do O bam aCare.
 
£ por isso que m uito do que envolve o debate sobre o sistem a de sa¼de ® t«o abstrato,



dom inado por quest»es irrelevantes, com o qual seria a parcela ideal do PIB a ser dedicada aos
gastos com  despesas m ®dicas. N «o ® surpresa que boa parte desse discurso seja desonesta ð  e
incom pat²vel com  fatos bem -conhecidos. Com o expressou o New England Journal of M edicine,
ñBarack O bam a afirm ou que óm uito pouco ® gasto com  a preven«o e a sa¼de p¼blicaô. N ossas
descobertas sugerem  que as generaliza»es feitas por m uitos candidatos presidenciais possam
levar a conclus»es equivocadas. Essas declara»es passam  a m ensagem  de que recursos
substanciais podem  ser econom izados por m eio da preven«o. A inda que algum as m edidas
preventivas ajudem  a econom izar, a grande m aioria, analisada pela literatura sobre a econom ia
na §rea de sa¼de, n«o o faz.ò[174]

Segundo Lloyd G eorge, em  longo prazo seu program a ajudaria a G r«-Bretanha a
econom izar um a quantia indescrit²vel de dinheiro ao prevenir o em pobrecim ento das fam ²lias da
classe oper§ria. O  conceito era m anter o chefe de fam ²lia sem pre apto para o trabalho,
econom izando por n«o precisar, futuram ente, subsidiar sua vi¼va e seus filhos. £ claro que as
coisas n«o sa²ram  desse jeito.

A ssim  com o Barack O bam a, D avid Lloyd G eorge encontrou um  grande obst§culo na
im planta«o de seu program a: a oposi«o do lobby das seguradoras. E, assim  com o O bam a, ele
superou tal obst§culo recorrendo ̈  segunda arm a m ais antiga do arsenal pol²tico: o suborno. (A
m ais antiga, caso estejam  se perguntando, ® um a pedrada na cabea.) A s sociedades am istosas
dos tem pos de Lloyd G eorge eram , assim  com o seus equivalentes m odernos, hostis ¨
socializa«o de sua ind¼stria, e am bas tinham  o m esm o m otivo: perderiam  dinheiro. O s liberais
brit©nicos reagiram  criando um  program a que funcionaria por m eio do m ercado existente,
exigindo que a classe oper§ria com prasse seguros e oferecendo subs²dios para possibilitar sua
aquisi«o.

O s dem ocratas am ericanos seguiriam  o m esm o cam inho um  s®culo m ais tarde, com  o
ñm andato individualò para a com pra de seguros de sa¼de e um a s®rie de subs²dios que a
financiava. A ssim  com o aconteceu posteriorm ente com  os am ericanos, as seguradoras brit©nicas
se acalm aram  depois que o governo decretou um a lei obrigando praticam ente todas as fam ²lias a
com prar seus produtos. A s sociedades am istosas fizeram  outra descoberta que depois inspiraria
seus ep²gonos am ericanos: ao se estabelecerem  num a interse«o do governo, das finanas e da
m edicina, eram  elas ð  e n«o os m ®dicos, os pacientes ou os donos de hospitais ð  que estavam  ̈
frente do sistem a.

Em  outras palavras, o O bam aCare colocar§ os Estados U nidos m ais ou m enos em  situa«o
sem elhante ̈  que se encontrou a G r«-Bretanha logo ap·s as reform as de D avid Lloyd G eorge:
em  m eio a um  sistem a dom inado por com panhias de seguro §vidas por lucro, m as que ao
m esm o tem po ® quase integralm ente financiado pelo governo, com  todo o despreparo e a
irresponsabilidade inerente a essa situa«o. A s quest»es econ¹m icas s«o sim ilares, assim  com o as
pol²ticas. O  pacote de reform as de Lloyd G eorge foi vendido, em  parte, com o um a m edida para
acalm ar um a inquieta classe oper§ria, que poderia se sentir tentada a exigir decis»es m ais
radicais para assegurar seus interesses. O  O bam aCare foi vendido com o um a alternativa



m oderada ao sistem a do N H S, no qual o governo financia tudo.
A l®m  disso, o sistem a de Lloyd G eorge foi recebido com  am bival°ncia pelos socialistas

fabianos da G r«-Bretanha, segundo os quais ele n«o se aprofundava com o deveria, m as, ao
m esm o tem po, consideravam  que as classes oper§rias n«o tinham  com pet°ncia para cuidar de
seus neg·cios sem  a supervis«o dos hom ens de Cam bridge e O xford que dom inavam  a classe
pol²tica. A  esquerda am ericana saudou o O bam aCare com o um a aliana de m au gosto com  a
iniciativa privada, m as celebrou o decreto do m andato sobre o seguro seguindo a teoria de que a
classe oper§ria am ericana ® burra dem ais para garantir seus pr·prios direitos sem  ser forada
pelo estatuto federal.

Voc°s perceber«o, entretanto, que a G r«-Bretanha n«o se m anteve a m esm a ap·s as
reform as de Lloyd G eorge. Tam pouco isso acontecer§ com  os Estados U nidos ap·s o
O bam aCare. N a verdade, levou m enos de trinta anos para que os brit©nicos passassem  de um
m ercado socializado de seguros para um  sistem a de sa¼de com pletam ente socialista. O s
am ericanos, ind·ceis por natureza, provavelm ente levar«o m enos tem po.

 



Fim  de jogo

Se continuarm os a considerar a teoria de que o passado brit©nico joga luz sobre o futuro dos
Estados U nidos, vale a pena analisarm os, resum idam ente, com o o sistem a de seguros de Lloyd
G eorge se tornou o N H S que conhecem os.

O  program a de Lloyd G eorge, assim  com o o O bam aCare, gerou incentivos financeiros
perversos que se m ostraram  insustent§veis. A l®m  de subornar o lobby das seguradoras, ele e os
liberais tiveram  de subornar m ®dicos, o que fizeram  ao estabelecer um  plano de rem unera«o
generoso que deixou a todos contentes; o volum e de servios m ®dicos prestados aum entou em
50%  nos anos seguintes ̈  reform ula«o dos seguros, e os honor§rios dos m ®dicos cresceram  em
propor«o sem elhante, significando um  aum ento substancial em  seus sal§rios ð  chegando a
dobrar nas regi»es m ais pobres. A s tentativas posteriores do N H S de controlar esses gastos
levaram  a um a catastr·fica escassez de profissionais na G r«-Bretanha nos anos 1960 e 1970,
assim  com o as tentativas de lim itar os honor§rios dos doutores que trabalhavam  para o M edicare
e o M edicaid nos Estados U nidos levaram  a um a escassez cr²tica de m ®dicos dispostos a aceitar
novos pacientes atendidos por esses program as.

A s sociedades am istosas brit©nicas, m enos bem -sucedidas em  identificar assinantes de alto
risco, logo se viram  em  s®rios problem as financeiros e se m ostraram  ressentidas em  rela«o aos
com petidores que se sa²ram  m elhor, criando um  lobby para um a a«o nacional que produzisse
um  sistem a m ais ñjustoò ð  o que significava um  sistem a que fizesse m ais para garantir os lucros
dessas com panhias e m elhorasse seu posicionam ento no m ercado. U m a vez que os servios
m ®dicos eram  ñgratuitosò quando chegavam  aos consum idores, os pacientes n«o tinham
qualquer incentivo para lim itar sua utiliza«o, e o acr®scim o de benef²cios financeiros ð  em
particular rem unera»es por invalidez, que dem andavam  um  certificado m ®dico ð  fez
aum entar bastante as horas de trabalho e os custos adm inistrativos necess§rios para m anter o
sistem a. A  rea«o dos m ®dicos foi em purrar o m §xim o poss²vel de seus pacientes para o seguro-
desem prego e os hospitais de caridade. A  diferena radical na qualidade da assist°ncia prestada a
pacientes ñprivadosò para aqueles dependentes do sistem a nacional provocou ressentim entos
sociais que inevitavelm ente acabaram  tom ando express«o nas urnas. Em  outras palavras, a G r«-
Bretanha se viu na posi«o que os Estados U nidos est«o se preparando para ocupar daqui a dez ou
vinte anos.

ñN os anos 1920 e 1930, houve in¼m eras recom enda»es para que se alterasse o plano
nacional de seguros de sa¼deò, relata o professor G oodm an. ñEntre elas, estavam  as
recom enda»es para estender os benef²cios aos dependentes dos segurados e para am pliar o
sistem a, de m odo a incluir tratam entos hospitalares e outros servios especializados. N o final,
essas propostas foram  rejeitadas em  favor de um  plano m ais desenvolvido e universal de
assist°ncia m ®dica ógratuitaô. M uitas pessoas viram  na reform a do seguro de sa¼de nacional um
m odo de rem endar um  plano que se m ostrara falho sob todo e qualquer aspecto. Segundo elas, a
assist°ncia m ®dica deveria estar ̈  disposi«o de todos por um a quest«o de ódireitoô.ò[175]



O  m odelo de G eorge Lloyd acabou representando um  est§gio de transi«o no cam inho para
a servid«o da assist°ncia m ®dica. O  O bam aCare provavelm ente ter§ o m esm o fim , j§ que ® esse
seu prop·sito. ñSou a favor de um  program a de sa¼de universal sustentado pelo governoò, disse o
ent«o senador do Illinois Barack O bam a em  2003, quando ainda n«o precisava, por quest»es
pol²ticas, fingir que n«o apoiava tal sistem a. ñTodos voc°s sabem  que podem os n«o conseguir o
que querem os de im ediato, pois antes precisam os retom ar a Casa Branca, o Senado e a
C©m ara.ò[176]

Tendo alcanado esse objetivo em  2008, o que vem  a seguir? N um a entrevista em  2007, o
ent«o senador O bam a explicou o plano: ñD igam os que eu proponha um a m udana para um
sistem a sustentado pelo governo. Vam os cham §-lo de M edicare plus. Seria, basicam ente, a
possibilidade de que todos fossem  atendidos por essa iniciativa.ò[177] Perm itir o acesso de todos
a esse procedim ento equivale ao que se conhece com o ñop«o p¼blicaò ð  criando um  sistem a
quase socialista paralelo a outro, j§ existente, e depois usando os poderes coercivos do Estado
para m inar econom icam ente o que restou do sistem a privado, fazendo da ñop«oò p¼blica a
¼nica op«o.

O  senador O bam a j§ previra tudo em  2004, quando disse: ñEm  n²vel federal, o que estou
buscando ® um a proposta bem  espec²fica, que possa oferecer assist°ncia m ®dica a todas as
crianas que dela necessitarem  em  todo o pa²s e que possibilite que pessoas entre 55 e 64 anos
possam  pagar pelos servios do M edicare. N a m inha opini«o, se com earm os pelas crianas e
por essas pessoas entre 55 e 64 anos, que s«o as m ais vulner§veis, acho que serem os capazes de
preencher todas as lacunas at® finalm ente tom arm os o rum o de um  plano de sa¼de
universal.ò[178]

O  senador dem ocrata Barney Frank descreveu de m aneira m ais sucinta a estrat®gia de usar
o O bam aCare para estabelecer esse papel federal m ais am plo, com plem entando-o com  um a
ñop«o p¼blicaò e depois substituindo essa baguna de sistem a por algo totalm ente socializado,
nos m oldes do N H S: ñN «o tem os os votos necess§rios para que o governo banque tudo.
G ostar²am os de ter. A cho que se conseguirm os desenvolver um a boa op«o p¼blica, isso poderia
nos levar a um  sistem a financiado pelo Estado. Essa seria a m elhor form a para chegarm os l§. A
m elhor m aneira de chegarm os a um  sistem a financiado pelo governo ð  a ¼nica m aneira ð  ®
desenvolver um a op«o p¼blica, dem onstrando sua fora e sua capacidade.ò[179]

Funcionou na G r«-Bretanha. Funcionar§ aqui.
D urante discurso para um  grupo de congressistas republicanos sobre a ast¼cia de sua

proposta para a sa¼de, o presidente O bam a disse:
Se dessem  ouvidos ao que foi dito ð  e, francam ente, ® im pressionante com o alguns de voc°s
perseguiram  essa lei ð , os senhores pensariam  que tudo isso se trata de um a conspira«o
bolchevique. Foi assim  que voc°s a descreveram . Precisam os estreitar um  pouco a dist©ncia
entre ret·rica e realidade. N «o estou sugerindo que devam os concordar em  tudo, seja quanto
¨ sa¼de, ̈  educa«o ou o que for, m as se o m odo com o os republicanos veem  essas quest»es
for sem pre sob a ·ptica de algum a conspira«o insana para im por a presena m acia do



Estado em  cada aspecto de nossas vidas, isso n«o deixa m uito espao para que os senhores
negociem  com igo.[180]

Entretanto, a proposta de O bam a para a sa¼de, conform e articulada pelo pr·prio presidente e
seus colegas de Congresso, n«o tinha nada de conspira«o bolchevique. Tratava-se de um a tram a
¨ D avid Lloyd G eorge, um  program a com o o socialism o de guerra de W ilson, um a repeti«o do
nacional socialism o bism arckiano sem  o uniform e extravagante, presilhas, epaulettes, bigode ou
sotaque prussiano. Trata-se de socialism o num  s· setor, o conceito fatal sobre os m elhores e m ais
inteligentes, um  chavism o sem  as cam isas verm elhas e as vibrantes can»es partid§rias. Era e
ainda ® um a sim ples parada no cam inho para a servid«o.



Ep²logo



O  preo ® m etafisicam ente correto

ñA  tentativa de reform ular o m undo seguindo os preceitos socialistas pode destruir a
civiliza«oò, escreveu Ludw ig von M ises. ñEla jam ais construiria um a sociedade socialista bem -
sucedida.ò[181]

M ises n«o chegou a conhecer o espirituoso cr²tico social (m ais conhecido com o guitarrista)
G uy Clark, que disse haver dois produtos para os quais n«o se pode gerar sinais de preo do
m ercado: am or verdadeiro e tom ates caseiros. O  sr. Clark estava m eio certo, o que n«o ® l§ t«o
ruim , no que diz respeito a previs»es referentes ao m ercado financeiro. £ dif²cilim o encontrar
bons tom ates, e, se quiserem  ver por si pr·prios o fracasso do m ercado, basta correr para a
sess«o de hortifr¼ti m ais pr·xim a e dar um a olhada na bucha p§lida e ins²pida de polpa celul·sica
que a Farm er Elm  garante ser tom ate. A pesar do sucesso m oderado na ressurrei«o de esp®cies
saborosas e com  nom es extravagantes no reino dos tom ates, com o o m ortgage-lifter, o cherokee
purple e o hillbilly, o fracasso geral do m ercado em  produzir um a quantidade razo§vel de frutos
dignos do nom e ñtom ateò ® um  dos m ist®rios do capitalism o.

£ poss²vel que haja um a form a de culpar Earl Butz ou o lobby dos agroneg·cios (vulgo Big
Elm er) por esse fracasso, m as, por ora, deixarem os essa quest«o para os historiadores e os
nixonologistas.

O s preos s«o ð  ou deveriam  ser ð  objeto de respeito e adm ira«o, um  m ist®rio sobre o
qual m editar. N «o s«o apenas m eras interse»es nas curvas de oferta e procura, os previs²veis
$19,99 das propagandas noturnas; o preo ® o par§clito da econom ia de m ercado, o intercessor
m ²stico entre produtores e consum idores, respons§vel por m ilagres na adm inistra«o de
inform a»es e na coordena«o econ¹m ica que, de outra form a, n«o poderiam  ser alcanados. O
preo ® o agitador epistem ol·gico da vida em  com unidade, transportando conhecim ento de m a-
neira instant©nea, sem  qualquer fric«o, coordenando as a»es de um  estaleiro em  V irg²nia com
as de um a sider¼rgica na China, direcionando os fluxos globais de capital e fazendo com  que
executivos incautos em  A tlanta descubram  que sua New Coke ® um  fiasco.

Vale a pena analisarm os o final do per²odo da G uerra Fria: ao chegar ao m ercado em  1985,
a New Coke representava o produto m ais desenvolvido, polido, pesquisado, cuidadosam ente
refinado, testado e voltado para o p¼blico naquele tem po. (O s governos socialistas n«o s«o as
¼nicas organiza»es cujo planejam ento pode ser aniquilado pelo m ercado, isto ®, pela realidade.)
A  Coca-Cola envolveu todos seus funcion§rios, de cientistas de alim entos a psiquiatras, no
desenvolvim ento daquilo que batizaram , ao estilo m ilitar, com o Projeto K ansas. A s m entes m ais
brilhantes da ind¼stria lhes garantiram  que a New Coke seria um  sucesso trem endo.

O  preo, entretanto, apontou outra coisa. Enquanto a New Coke n«o poderia sair de graa, o
preo da velha Coca-Cola, quando encontrada, estava nas alturas. O s consum idores passaram  a
gastar quantias extraordin§rias para im portar ña verdadeira Coca-Colaò de outros pa²ses. U m a
organiza«o cham ada ñA preciadores da velha Coca-Cola dos Estados U nidosò conseguiu
levantar 120 m il d·lares para pressionar a fabricante a retom ar sua antiga f·rm ula. O  novo



produto foi t«o m alvisto que, em  algum as cidades do sul, conservadores revanchistas pagavam  o
preo total por garrafas da New Coke para esvazi§-las nas ruas com o ato de protesto. A s vendas
afundaram , as encom endas ca²ram  vertiginosam ente e os engarrafadores regionais se
revoltaram . O  preo dizia: aquelas m entes brilhantes estavam  erradas. O s intelectuais da Coca-
Cola diziam  ñX ò, enquanto os preos diziam  ñN ada de X ò.

O  preo estava certo.
Foi necess§rio certo traum a (viva a era Reagan, quando a New Coke era nossa defini«o de

crise econ¹m ica!), m as prevaleceu a vontade dos consum idores, e a nova Coca-Cola se juntou
ao socialism o na lixeira da hist·ria ð  por m otivos sem elhantes, por®m  com  m enos sangue
derram ado. A  Coca-Cola teve de se curvar ̈  realidade m ais r§pido que os socialistas.

O  preo ®, entre outras coisas, um  retrato da rela«o entre o que os fabricantes vendem  e o
que os consum idores desejam . A inda que intan- g²vel, ® um a realidade, t«o real quanto a fora
da gravidade, um  arranha-c®u ou um  caso de c©ncer no p©ncreas. Com parar os decl²nios
sim ult©neos da New Coke e do socialism o sovi®tico entre 1985 e 1991 n«o ® um  exerc²cio de
frivolidade.

Com o destacou H ayek, o grande problem a dos regim es de planejam ento centralizado, com o
o da antiga U ni«o Sovi®tica, ® que n«o existem  preos para facilitar a com unica«o entre
produtores e consum idores. O s relatos dos erros de produ«o na era sovi®tica seriam  c¹m icos se
n«o tivessem  cobrado um  preo alto. H avia, por exem plo, um  excesso na produ«o de pesticidas
(isso para n«o falarm os de tanques, foguetes e ideologias), m as, por outro lado, per²odos de
escassez aguda de a¼car, farinha, calados e outros artigos de prim eira necessidade. U sava-se
papel higi°nico para dar m ais sust©ncia ̈ s salsichas, at® que esse item  tam b®m  com eou a faltar.
O s ladr»es que invadiam  as casas levavam  tudo, m enos dinheiro ð  n«o havia por que faz°-lo, j§
que existia pouco ou quase nada para com prar.

Para os sovi®ticos, n«o havia preo real. A ssim , tam b®m  n«o existia retorno por parte dos
consum idores aos fabricantes. Se o consum o de refrigerantes seguisse pelo m esm o cam inho,
ainda estar²am os bebendo New Coke e os executivos em  A tlanta estariam  andando por l§ com
seus uniform es m ilitares elegantes, dizendo-nos para tom ar New Coke e gostar, um a vez que
haviam  determ inado racionalm ente que era aquilo o que desej§vam os. £ um a decis«o cient²fica,
caram ba!

U m  valioso conselho: sem pre desconfiem  de quem  afirm a que far§ as coisas de m odo
racional ignorando a realidade ð  e ignorar os preos ® ignorar a realidade.

A ssim  que os poderosos do m undo socialista passaram  a carregar calculadoras em  vez de
fuzis A K -47, isso com eou a se tornar aparente. Em  1968, o econom ista O ldrich K yn, que
expressara certa sim patia pelo sistem a socialista da U ni«o Sovi®tica e pelas econom ias socialistas
da Europa oriental, sentiu a necessidade de abordar o tem a dos preos num  estudo apresentado a
um a confer°ncia da A ssocia«o Internacional de Econom ia. U sando um a linguagem  acad°m ica
precisa, ele chegou ̈  m esm a conclus«o que j§ havia alcanado um  sem -n¼m ero de econom istas
antissocialistas ð  n«o ® poss²vel se livrar dos preos num  passe de m §gica:



A t® recentem ente, estabelecer preos era considerado um  problem a secund§rio na
econom ia socialista. Isso resultava de pr§ticas antigas e de um  conjunto de postulados
te·ricos am plam ente aceitos. Pouca aten«o foi dedicada ¨ teoria dos preos, e tal
defici°ncia m arcou profundam ente a pr§tica econ¹m ica recente. Essa neglig°ncia quanto ao
preo era justificada pela suposi«o de que o principal problem a da econom ia socialista era
a certeza de que as propor»es planejadas derivavam  prim ariam ente de balanos m ateriais
e de sua desagrega«o com o diretivas para a produ«o im postas sobre iniciativas individuais.
D essa m aneira, o papel dos preos nada m ais era que o de um a form a subsidi§ria de
contabiliza«o dos custos; torn§-lo independente e relacion§-lo ao m ercado era, na verdade,
algo considerado inconcili§vel com  o sistem a de planejam ento e adm inistra«o central.[182]

A  m aior m udana no pensam ento m arxista surgiu com  a necessidade dos socialistas,
forados pelo governo, de desviar o foco da teoriza«o m oral para as realidades do governo ð
ou, com o afirm ou o Professor K yn, pela ñr§pida infiltra«o m atem §tica na econom ia m arxistaò.
A ssim  com o fizera M ises antes dele, o professor chegou ¨ conclus«o de que os preos n«o
haviam  sido planejados de m aneira algum a; apenas foram  estabelecidos por decreto, sem  contar
com  qualquer tipo de inform a«o que seria necess§ria para que de fato houvesse um
planejam ento. Segundo K yn:

O s problem as relacionados aos preos eram  um a caracter²stica b§sica do socialism o e n«o
podiam  ser considerados algo secund§rio.

A  ideia do planejam ento foi erroneam ente apresentada com o algo insepar§vel da
determ ina«o adm inistrativa de m etas e preos. N a verdade, n«o houve um  planejam ento de
preos, j§ que estes se m antiveram  constantes at® se m ostrarem  incom pat²veis com  as
condi»es econ¹m icas em  constante evolu«o. O  estabelecim ento desses preos foi ainda
m ais aleat·rio em  seus valores relativos que aqueles estabelecidos pelo m ercado, j§ que
form avam  um  conjunto de erros de c§lculo, avalia»es falsas da situa«o, falta de
inform a«o e uso de crit®rios subjetivos por parte daqueles que tom avam  as decis»es. D essa
form a, parece justific§vel recorrer ¨ ñdeterm ina«o centralò, em  vez de ñplanejarò os
preos. Vale destacar que tal determ ina«o estava de acordo com  a vis«o, com um  na ®poca,
de que o m §xim o de centraliza«o deveria ser im posto na tom ada de decis»es em  unidades
subordinadas, sendo esta a ¼nica m aneira de coordenar o desenvolvim ento no sentido de
alcanar fins ben®ficos para a sociedade. A creditava-se tam b®m  que o aum ento dos preos
no varejo anularia o objetivo de aum entar a qualidade de vida sob o socialism o; os preos no
varejo s· eram  considerados no panoram a geral do custo de vida.[183]

N a econom ia de m ercado, os preos sobe e descem . N o socialism o, com o descobriu o
professor K yn, isso n«o acontecia. N a verdade, a ¼nica dire«o que seguiam  os preos era para
baixo ð  sem pre por m otiva»es pol²ticas. E que se danem  a oferta e a procura.

U m a defla«o sistem §tica foi vista com o algo fundam ental, pois a teoria m arxista do valor-



trabalho im plicava que, durante o crescim ento econ¹m ico, o aum ento da produtividade
reduziria o valor do produto: a redu«o do valor-trabalho de um  produto ® inconsistente com
preos est§veis e com  a infla«o. O  m esm o tipo de sim plifica«o exagerada ð  nesse caso,
no papel da propriedade nas rela»es econ¹m icas ð  deixava os planejadores indiferentes
quanto a saber se a produ«o exagerada de um  artigo deveria ser percebida num  est§gio
interm edi§rio ou definitivo. A cabava recaindo sobre o governo, e a tranquilidade na
adm inistra«o favorecia um a taxa sobre o produto final. A  tudo isso se som ava um  rep¼dio
irracional a qualquer coisa que envolvesse as teorias econ¹m icas burguesas, com o equil²brio
de m ercado, a teoria do com portam ento do consum idor e os conceitos de utilidade m arginal
e elasticidade de dem anda. A  rejei«o incom preens²vel dos m ®todos m atem §ticos, que,
com o se pode ver hoje em  dia, s«o em inentem ente aplicados ao estabelecim ento de preos,
teve resultados negativos sem elhantes.

U m a centraliza«o excessiva tornava im pratic§vel um a pol²tica de preos flex²veis, um a
vez que ajustes frequentes exigiriam  um  aum ento enorm e na quantidade de inform a»es
processadas na central. Caso esses dados fossem  disponibilizados, isso teria alargado de
m aneira desordenada o aparato adm inistrativo. M as n«o havia inform a»es sobre as
m udanas na dem anda, e, tendo em  vista a prioridade dada ¨ industrializa«o, qualquer
ajuste no padr«o de produ«o seria im poss²vel. A ssim , o desequil²brio no m ercado foi
crescendo a longo prazo, e a justificativa encontrada foi a teoria de que, no socialism o, a
dem anda de consum o necessariam ente deveria exceder a produ«o.[184]

Foi dessa m aneira que os socialistas e os hom ens do m ercado liberal chegaram  ̈  m esm a
conclus«o.

Infelizm ente, existem  setores da econom ia am ericana em  que h§ um a escassez de preos
significativos quase com o acontecia nas antigas lojas sovi®ticas. E voc°s podem  estar certos de
que, diante da falta da fun«o epistem ol·gica exercida pelos preos, falhas e descontentam ento
s«o consequ°ncias naturais. M uitas das ocasi»es em  que os preos n«o s«o bem -estabelecidos
resultam  da m anipula«o pol²tica da econom ia ð  quando o planejador estatal supostam ente
racional determ ina os preos ð , m as isso n«o ocorre em  todos os casos. A t® quinze anos atr§s,
por exem plo, os com erciantes da N asdaq m antinham  o curioso h§bito de fixar o preo das a»es
em  d·lares em  quatro partes, ainda que os verdadeiros fossem  estabelecidos em  intervalos de
oito. (Isso ocorria na Idade das Som bras pr®-decim al dos anos 1990.) Com  isso, a»es que seriam
negociadas a um  d·lar e um  oitavo ($1,125) acabavam  sendo oferecidas a um  d·lar e um  quarto
($1,25), aum entando o lucro dos negociantes. Esse sistem a era terr²vel para todos, exceto para os
m aiores negociantes, e, quando tal pr§tica foi denunciada e interrom pida, a m argem  de lucro das
a»es de alto volum e, com o as da M icrosoft, caiu pela m etade.

Entretanto, n«o ® preciso ir a W all Street para encontrar oculta«o e distor«o de preos,
com  p®ssim as consequ°ncias para o consum idor. U m  dos exem plos m ais irritantes ® a
lam ent§vel falta de transpar°ncia nos preos do sistem a de sa¼de am ericano, cada vez m ais



socialista.
A lguns anos atr§s, quando precisei passar por um a interven«o cir¼rgica, fiz um a

experi°ncia, em  parte por curiosidade e em  parte por n«o querer lidar com  os burocratas das
seguradoras que, em  teo- ria, s«o pagos por m im  para m e oferecer determ inado servio, m as
que, na pr§tica, recebem  seus sal§rios para m inar o acordo que possibilita a presta«o de tal
servio. Perguntei ao m eu m ®dico: ñSe o seguro n«o cobrir a cirurgia X , quanto m e custaria
pagar do pr·prio bolso?ò O  doutor X  m e lanou um  olhar c®tico, com o se eu tivesse pedido um a
de suas Ferraris em prestada. ñBasta conversar com  A lice, em  nosso escrit·rio de seguros, e ela
resolver§ tudo. Pode ser que o senhor precise fazer algum as coisas s· por apar°ncia, m as o
seguro cobrir§ tudo.ò Sem  m e deixar intim idar (na verdade, fiquei um  pouco intim idado pela
quantidade de fotografias de Ferraris espalhadas em  seu consult·rio), continuei pressionando:
ñM as digam os que eu n«o tenha um  seguro. Q uanto m e custaria?ò

D outor X : ñO  senhor tem  seguro.ò
Eu: ñSim , m as se eu quiser pagar, quanto custa?ò
E assim  por diante.
Ele precisou consultar seu adm inistrador. ñCobram os 25 m il d·lares das com panhias de

seguro pela cirurgia X . Se quiser pagar do pr·prio bolso, cobram os 18 m il.ò O  fato de duas partes
diferentes pagarem  preos distintos ® sinal de um  m ercado falho.

Eu: ñE esses dezoito m il cobrem  tudo? H § algum  im posto ou algo a m ais?ò
D outor X : ñO s dezoito m il s«o os m eus honor§rios. H § tam b®m  o anestesista, a enferm eira e

os custos do hospital. E...ò
N o fim , acabei descobrindo que era necess§ria um a bateria de testes, exam es,

procedim entos pr®-operat·rios etc. antes da cirurgia X .
ñSom ando tudo isso, qual seria o preo final?ò
O  doutor X  ® um  dos profissionais m ais renom ados em  sua §rea, um  hom em  bastante

instru²do e culto, com  um  gosto refinado por autom ·veis de luxo. ñN «o fao a m enor ideiaò,
respondeu ele. ñConverse com  A lice no setor de seguros.ò Passei alguns dias dando telefonem as
e falando com  m ®dicos perplexos e incr®dulos, aturdidos diante de m inha vontade de pagar por
seus servios com  d·lares am ericanos, cujo valor se depreciava rapidam ente. O s preos que
consegui apurar giravam  entre 25 m il e 250 m il d·lares ð  ou seja, entre um  H onda A ccord e
um a Ferrari F430.

Fui conversar com  A lice no setor de seguros. N o entanto, m esm o se estiver coberto por um a
seguradora, ® praticam ente im poss²vel descobrir com  anteced°ncia quanto lhe cobrar«o por
determ inada cirurgia. N um a visita ao consult·rio m ®dico para um  sim ples exam e de sangue,
conveniado ao m eu seguro, em penhei-m e para descobrir quanto seria cobrado. ñD ependeò, disse
a recepcionista. Podia ver os n¼m eros diante de m im : m inha taxa dedut²vel era X , m eu
copagam ento era Y  etc. Perguntei: ñD e quanto ® o preju²zo?ò Ela respondeu: ñN «o sei.ò Liguei
para A lice, no setor de seguros, m as ela tam b®m  n«o sabia.

O s preos aplicados aos servios de sa¼de s«o um a confus«o por um a s®rie de m otivos, m as



um  dos principais ® que pagam os pela assist°ncia m ®dica. O  provedor A  presta um  servio B
para o consum idor C e ® pago pela Seguradora D , num a com bina«o que incentiva A  e D  a
esconderem  os preos, de m odo que C n«o tenha ideia se est§ fazendo um  bom  neg·cio,
enquanto A  e D  tentam  trapacear e enganar um  ao outro. D iante dos enorm es gastos com
procedim entos m ®dicos s®rios ð  a ¼ltim a conta de hospital de m inha m «e saiu por 360 m il
d·lares (isso daria um a Ferrari Scaglietti para o doutor X  e um a BM W  5 Series para seu filho) ð ,
o consum idor C, trem endo, nem  pergunta ñQ uanto custa a cirurgia X ?ò. A  ¼nica coisa que quer
saber ® ñM eu seguro cobre a opera«o?ò N ada de preo, negocia«o ou coordena«o m ²stica
entre produtor e consum idor ð  em  vez disso, h§ apenas a m edia«o enlouquecedora, cara e
geralm ente furtiva por parte da seguradora.

Podem os ver o poder de atra«o de tal arranjo para o planejador socialista principal, que
detecta um  convite para intervir.

A  m edicina ® algo com plicado. M as com putadores tam b®m  s«o, e ainda assim  podem os
telefonar para a D ell, a A pple ou qualquer outra em presa do ram o e perguntar: ñQ uanto custa o
com putador X ?ò e obter um a resposta. Em  seguida voc° vai ̈  loja e ð  vejam  s· que m ilagre!
ð  o preo ® exatam ente aquele. £ com plicado fabricar com putadores: program adores nos
Estados U nidos e na ĉndia colaboram  com  fabricantes de m icrochips em  Taiw an, produtores de
LED  na H olanda, centros de suporte ao cliente na Irlanda etc. A o m esm o tem po, ® im poss²vel
encontrar um  m ®dico ou seguradora que estabelea um  preo para curar um a unha encravada.

Se m e perm itirem  fazer um a confiss«o daquelas que destroem  a credibilidade populista,
devo lhes dizer que m oro em  N ova York e pratico ioga. Essa m odalidade representa um  neg·cio
supercom petitivo na cidade ð  h§ m uito dinheiro na ilum ina«o proveniente do suor. A o m e
inscrever para um a s®rie de aulas, fiquei surpreso com  a especifica«o dos preos e a quantidade
de op»es dispon²veis: existe um  valor para um a aula ¼nica, um  desconto para pacotes de dez
aulas, outro para inscri»es m ensais ou anuais. Voc° pode optar por levar seu pr·prio tapete,
alug§-lo ou com pr§-lo e pagar um a taxa para que a academ ia o lim pe e o guarde. H § um a vasta
gam a de escolhas no que diz respeito a toalhas, arm §rios etc.

D e m odo geral, identifiquei nove variantes principais, que podem  ser com binadas a in¼m eros
fatores de m aneira a determ inar o valor de um a aula de ioga. Isso quer dizer que existem
362.880 com bina»es envolvendo esses nove fatores. A credito que o recepcionista da m inha
academ ia n«o desfrute os m esm os dotes neurol·gicos do doutor X . N o entanto, ao contr§rio dele,
sabe m e inform ar quanto custam  as coisas. O s preos estavam  bem  ali, diante de m im : m §gica!
Tenho a im press«o de que a assist°ncia m ®dica custaria m enos e os am ericanos se sentiriam
m enos angustiados caso um a cirurgia no om bro tivesse um  preo t«o claro quanto o de um a aula
de ioga, um  com putador ou um  pacote de biscoito.

N o entanto, em  vez de trilharm os o cam inho da transpar°ncia, estam os a toda a velocidade
no sentido oposto, especificam ente ao insistir que as seguradoras sejam  im pedidas de aplicar
preos reais a condi»es preexistentes. Se puderem , esqueam  por um  m om ento todas aquelas
im agens de criancinhas carentes com  doenas terr²veis sendo despejadas nas ruas pelos



m alvados velhotes executivos das seguradoras, com  suas cartolas e m on·culos, e pensem , por
um  instante, no que significam  as palavras seguro e condi»es preexistentes.

U m  seguro ®, basicam ente, um a aposta: a seguradora A  calcula que a possibilidade de um
problem a B recair sobre o consum idor C ® X , e assim  A  cobra de C um a m ensalidade Z. O
n¼m ero de pessoas que sofrer§ o problem a B ® facilm ente previs²vel num  grupo grande de
indiv²duos, ent«o a seguradora A  pode estim ar por alto quanto dever§ gastar por ano em  cada
cem  m il ap·lices, e a m ensalidade Z ser§ baseada nesse valor. M as previs²vel ® um a palavra que
se aplica a coisas referentes ao futuro. Talvez 3%  dessas cem  m il pessoas precisem  consultar um
cardiologista em  determ inado ano, m as 100%  das pessoas com  a Condi«o Preexistente X
sofrem  da Condi«o Preexistente X . Trata-se de um  fato existencial. £ o que significa
preexistente.

A  n«o ser que o governador Schw arzenegger consiga inventar um  seguro ̈  la ñO
exterm inador do futuroò, pelo qual os agentes dos seguros de sa¼de viajem  de volta no tem po
para assegur§-lo contra doen- as que voc° ainda n«o desenvolveu, n«o ® poss²vel fazer um
seguro para se prevenir de algo que j§ aconteceu. Ignorar tais fatos d§ origem  a um a s®rie de
com plica»es m etaf²sicas no cont²nuo espao-tem po do m undo dos seguros, levando-nos a um
universo alternativo onde Seguro = N enhum  Seguro.

V oc° jam ais apostaria em  algo se soubesse que perderia, certo? A s seguradoras tam b®m  n«o
o fazem , a n«o ser que recebam  para isso ð  m ais especificam ente, a n«o ser que possam  cobrar
tanto para cobrir a Condi«o Preexistente X  quanto lhes custar§ para tratar da Condi«o
Preexistente X . Ignorar a realidade dos preos ð  girando a varinha m §gica e dizendo ñN «o
haver§ estabelecim ento de preos para condi»es preexistentesò ð  n«o resolve o problem a. A
assist°ncia m ®dica custa dinheiro. O  preo ® certo e n«o se pode arquitetar um a sa²da dessa
realidade, independentem ente de quantos beb°s diab®ticos voc° conseguir colocar nas
reportagens da CN N .

O s gastos com  a sa¼de consom em  cerca de 17%  do PIB e v°m  crescendo 10%  ao ano;
destinam os ̈  assist°ncia cerca de sete m il d·lares per capita. Existe outra coisa na qual voc°
esteja investindo esse valor sem  nem  saber o preo? Sim , existe, agora que voc° investiu
pesadam ente, por m eio do seu governo, na ind¼stria de servios financeiros, com  seu curr²culo
diversificado de investim entos ñfabulososò em  valores m obili§rios garantidos por hipoteca,
oscilantes com panhias de seguros, bancos zum bis etc. Voc° pode pensar que, se deveria haver
algu®m  prestando aten«o aos preos, seriam  os engravatados de W all Street. M as n«o. H ouve
um a s®rie de problem as que levaram  ̈  crise financeira, m as o principal deles foi que o governo
queria que o preo dos im ·veis continuasse a subir ao m esm o tem po que desejava que m ais e
m ais pessoas com prassem  casas, isto ®, queria que a dem anda aum entasse diante de preos
crescentes, em  vez de cair diante dessa alta ð  ou seja, queria que fadas plantassem  §rvores de
unic·rnios e as fertilizassem  com  p· encantado.

Poder²am os acobertar os efeitos do aum ento na §rea im obili§ria por m uito tem po ð  cerca
de sessenta anos, com o vim os ð  por m eio de um a infinidade de planos, incluindo a dedu«o



fiscal sobre os juros da hipoteca, taxas de juros sobre hipoteca artificialm ente baixas e as
trapaas do Fannie M ae e do Freddie M ac. H ipotecas, com o todo tipo de em pr®stim o, envolvem
riscos, e estes t°m  seu preo, m as tam b®m  encontram os um a solu«o para isso, criando um
cartel federal privilegiado de ag°ncias de avalia«o de cr®dito ð  M oodyôs, Standard &  Poor,
Fitch ð  que negligentem ente aplicavam  as m esm as f·rm ulas um a vez ap·s a outra, distribuindo
ñA òs triplos para valores m obili§rios. E foram  essas notas de risco elevadas, e n«o a segurana
por tr§s delas, que determ inaram  os preos que bancos e outros investidores fixaram  sobre
aqueles riscos.

O  cartel era um a das ferram entas preferidas de not·rios planejadores nacional-socialistas,
com o Benito M ussolini e A dolf H itler, que entendiam  que um  m enor n¼m ero de parceiros no
m ercado significava lucros m aiores (encorajando com  isso certa elasticidade m oral e pol²tica
por parte dos chefes do cartel) e um  n¼m ero m enor de entidades sobre as quais exercer o
controle por fora bruta, quando necess§rio. (Cal²gula certa vez desejou, ñA h, se houvesse
apenas um  s· pescoo em  Rom aò, para que pudesse quebr§-lo.) U sam os esses cart®is para inflar
os preos de casas, para reduzir artificialm ente o preo das hipotecas e para acobertar o preo
dos riscos inerentes a tais m edidas.

N ossos planejadores principais acreditaram  que isso ajudaria as pessoas de m eios m odestos
a econom izar e obter capital. (N «o im portava se o capital referente a um a casa ð  a poupana ð
fosse o patrim ¹nio l²quido e todos esses program as prim eiro encorajaram  hipotecas de baixo
patrim ¹nio l²quido, seguidas por hipotecas de patrim ¹nio l²quido zero e, finalm ente, por hipotecas
de patrim ¹nio l²quido negativo.) N o entanto, com o at® os sovi®ticos descobriram , os preos n«o
podem  ser renegados para sem pre; o preo dos im ·veis deu um a guinada, descendo a seu n²vel
norm al, n«o ajustado por m otivos pol²ticos, derrubando consigo o preo dos valores m obili§rios
garantidos por hipoteca e levando ̈ s alturas os custos de em pr®stim os. Boom : um a cat§strofe
financeira. Parece que tinha papel higi°nico dem ais nas nossas salsichas.

A  li«o que ficava era: n«o desafie os preos!
Ent«o resolvem os desafiar os preos um  pouquinho m ais. O  ajuste di§rio de perdas e ganhos,

regra da contabilidade que diz que os bancos e outras institui»es financeiras devem  avaliar todos
os ativos em  seus livros de acordo com  o preo de m ercado m ais recente, dizim aram  o capital de
nossos bancos. U m a coisa interessante sobre o ajuste di§rio de perdas e ganhos: ele cria preos
im agin§rios. Se o T²tulo Financeiro A  ® vendido por um  Preo X , todos os propriet§rios do T²tulo
Financeiro A  devem  registr§-lo em  seus livros pelo Preo X  ð  m esm o que n«o haja a m enor
possibilidade de que seja de fato vendido por este preo.

Pensem  da seguinte m aneira: para quase qualquer ativo, haver§ um  per²odo em  que um a
parte necessitada o vender§ a preo de banana. U m  jogador degenerado pode penhorar os
diam antes de sua m ulher ap·s um a noite de azar em  Vegas, m as isso n«o significa que os
joalheiros com ear«o a vender im ediatam ente joias iguais pelo preo que o penhorista pagou. O
ajuste di§rio de perdas e ganhos basicam ente transform ou o m ercado de finanas estruturadas
num  duelo m exicano ̈  la Q uentin Tarantino, com  um  banco apontando a arm a para a cabea do



outro. N aquelas circunst©ncias, n«o havia preos de m ercado reais para um a s®rie daqueles
valores m obili§rios garantidos por hipoteca, j§ que as pessoas estavam  assustadas dem ais para
com prar ou vender e estabelecer um  preo te·rico que, devido a regras da contabilidade que n«o
refletem  a realidade financeira, faria com  que tivessem  de fazer um  novo balano de seus livros,
com  resultados tr§gicos.

O  preo exerce sua fun«o devido ̈  natureza da inform a«o econ¹m ica.A  inform a«o pode
assum ir basicam ente duas form as. Em  prim eiro lugar, voc° tem  a inform a«o para os anais da
hist·ria, centralizada, do tipo que se encontra na Biblioteca de A lexandria, ou seja, as G randes
Verdades que s«o relevantes para todos os seres hum anos, independentem ente da sua ®poca.
Estam os falando de conhecim ento cient²fico, trabalhos que falam  da hist·ria, de sabedoria, de
filosofia, as gram §ticas e os l®xicos de l²nguas antigas ð  voc°s sabem : coisas que praticam ente
ningu®m  utiliza. Em  segundo lugar, tem os inform a»es contextuais e contingentes do tipo ñG ot
m ilk?ò (ñTem  leite?ò).

ñTem  leite?ò ® um a quest«o interessante, com o discutim os antes, pois a resposta
provavelm ente ser§ diferente cada vez que a pergunta for feita. A  quantidade de leite consum ida
por um a fam ²lia pode variar bastante de um  dia para outro: se voc° estiver preparando sorvete
caseiro para um a festa de ver«o, provavelm ente precisar§ de um a quantia m aior do que a
habitual. Se sua filha se tornar vegetariana, voc° com prar§ m enos. A  quest«o do leite ®
com plicada: basta dar um a olhada na m agnitude das prateleiras de leite no superm ercado! A
quantidade de oferta ® quase incalcul§vel: voc° tem  leite com  1%  de gordura, 1,5% , 2% ,
desnatado, integral, org©nico, achocolatado, com  gosto de m orango, em  caixas de m eio litro, um
litro e gal»es. Segundo m eus c§lculos, a com plexidade que envolve o m ercado do leite ® tanta
que o n¼m ero de com bina»es poss²veis de distribui«o do produto entre trezentos m ilh»es de
consum idores pelos Estados U nidos no per²odo de um  ano ultrapassa a quantidade de segundos
contados desde o Big Bang. £ um  daqueles n¼m eros que palavra algum a pode definir.

N o entanto, o preo do leite nos Estados U nidos n«o ® definido pelo m ercado, m as sim  por
burocratas, em  parte funcion§rios do governo am ericano e em  parte em pregados do Big Bessy.
Sabem os que, devido ao enorm e n¼m ero de distribui»es poss²veis no m ercado de latic²nio, os
planejadores supostam ente racionais que estabelecem  o preo do leite n«o avaliam  o consum o e
a produ«o em  toda a sua com plexidade ð  nem  m esm o todos os g°nios do m undo trabalhando
juntos sem  parar conseguiriam  faz°-lo. Com o ent«o chegam  a suas decis»es?

N ingu®m  sabe ao certo, m as a O rganiza«o para Coopera«o e D esenvolvim ento
Econ¹m ico estim a que as fam ²lias am ericanas pagam  26%  a m ais pelo leite do que o seu preo
real, isto ®, os preos estabelecidos por um  m ercado liberal. N «o se sabe que interesses s«o
atendidos por essa pol²tica, m as certam ente n«o s«o os do sujeito com  dificuldades financeiras
encarando um a tigela de sucrilhos vazia. E, enquanto continuam os a ignorar esse assunto, existe
outra realidade econ¹m ica oculta independente dos preos de m ercado no que diz respeito ̈
sa¼de, aos bancos, ¨ habita«o, ao trabalho, ao algod«o, ao a¼car, a carros japoneses
abastecidos por com bust²veis m ais eficientes, pain®is solares e todos os outros produtos com



preos distorcidos pela pol²tica ð  que interesses voc° acha que est«o sendo atendidos? O s seus,
m eu cam arada?

N a sa¼de, no sistem a banc§rio, na educa«o e em  outras §reas cr²ticas, o Tio Sam  est§
pisando com  sua enorm e bota federal bem  no pescoo dos preos, tirando o sangue que perm ite
¨ econom ia de agir eficiente e racionalm ente: n«o perfeitam ente eficiente, n«o perfeitam ente
racional ð  isso ® coisa de m odelos te·ricos e vis»es ut·picas ð  m as de m odo a utilizar da
m elhor m aneira poss²vel as inform a»es que tem os.

A baixar os custos da assist°ncia m ®dica exigir§ que os consum idores com parem  as partes
envolvidas (seguradoras, m ®dicos, hospitais, especialistas), assim  com o reform ar W all Street
exigir§ dar aos investidores os preos reais pelos riscos que experim entam  ð  e cobrar de
institui»es ñgrandes dem ais para falharò um  preo real pelos subs²dios que hoje deduzem  dos
contribuintes. N «o podem os realizar reform as l·gicas sem  preos reais, pois eles nos perm item
enxergar. Levando-se em  considera«o, por®m , que W ashington vem  estabelecendo o preo do
leite desde 1930 e que n«o dem onstra qualquer sinal de abrir m «o disso, as chances de que
abandone o Evangelho do Planejam ento Centralizado Cient²fico Socialista e passe a seguir o
Evangelho do Preo s«o m ²nim as.

Q ue ouam  aqueles que puderem .
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[6] D issent, edi«o de inverno de 2010.
[7] O s econom istas distinguem  entre bens p¼blicos e n«o p¼blicos em  duas §reas, os quesitos
conhecidos com o rivalidade e excluibilidade. Bens p¼blicos, sob a defini«o econ¹m ica, s«o bens
n«o rivais em  seu consum o e n«o exclu²veis em  sua distribui«o. Se isso soar com o bl§-bl§-bl§
acad°m ico, um  ou dois exem plos sim ples v«o tornar clara a distin«o. U m  bem  rival ® aquele
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