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I . INTRODUC30

0 sistema znternacional d caracterizado por reja-
c3es de coder assim6tricas, kinda que juridicamente
todos os Estados sejam iguais. Prevaleceu na peoria
das relac3es internacionais a iddia de que posit:6es de
+orca sio, em dltima inst3ncia, decxsivas, embora dis-
cursos pact.vistas e de integracio se denham feith pre-
sented e tats tomas denham fido colocados imesa de
discuss6es

N3o costa lembrar que o coder de um Estado e sua
in.flu6ncia d medido por sua capactdade operational de
implementer pollticas tanto no campo econ6mico, quanto
no militar, podendo, em fung:io disco. desempenhar pa-
pal de realce no tabuletro toundial, viabilizando-se
cano pot&nc i.a

Os parses que se enquadram fiesta categoria distin-
9uem-se dos demais, influenciando diretamente as deci-
s6es tomadas no sistema internacional cano um todd

Pensando-se interesses econ6micos e militares, os
Elstados Unxdos ocupam no inlcio da ddcada de noventa
cada vez mats capel inveiivel no mundi. Mesmo com a
ocorriinci& de problemas econ6tnicos, a capacidade obje-

l



riva de se f acer presence em neg6cios internos de ou-
tros parses peraanece praticanente inalterada

Nas dltiRas ddcadas, os Estados Unidos inpuseraH
deja pda 'Porta Hilitar, leia palo convenciaento ao
navel politico e ideo16gico, aliado ao seu estilo de
vida, a superioridade de seu modelo econ6mico

Obviamente que o exerclcio da hegemonia americana
nao passe incolume. sofrendo, is vezes, percalcos. que
olocam periodicamente em ddvida a inagea dos Estados

unidos. A derrota na guerra do Vietn:, d ua exeaplo
iortstantemente ut.ilizado para ilustrar que arenas a
superioridade dos equipamentos bdlicos n:o d condic5o
suficiente para exercer a supremacia mundial

De madeira anijoga, a incas:o da Repdblica Donini-
cana en 196S, e as demais incurs3es na America Cen-
tral. nos amos 80, culminando com desembarque de tro-
pes em Granada e no Panama, tanbdm n5o poderian ser
apontadas coho Palos favoriveis para convencer de que
o poderio americano estava sends utilizado convincen-
temente. lsto porque os Raises atingidos s3o obviamen-
te posco expressivos politica e econonicamente. com
exlguos territ6rios e reduzida capacidade de resposta
bdl ica

A necessidade de atuar em fuentes distintas ao
mesmo tempo, entretanto, e o gusto que o pals page por
ser grande pot&ncia 0u leia, s3o criadas exigencxas
para marker e desempenhar este papal

A inserc3o dos Estados Unidos no mundi, coho guar-
di3o dos valores da democracia, faz parte do discurso
eda prftica das autoridades daquele pals, que se sen-
eca obrigadas a intervir quando julgarem que parses
aliados possam ester ameacados em seas interesses

A guerra contra o braque, paradoxalmente, pods ser
entendida coho indicador de debilidade norte-aioerica-
na. ii que naquela oportunidade solicitou aiuda ndo ' s6
ao nigel-politico nilitar. mas principalaente econ6mi-

Intensos debates t&m fido realizados sabre a pos'
slvel perda de poder norte-americano. Para Kennedy,
autos de estudo sabre a politico desenvolvida pdas
grander pot6ncias nos dltiiRos sdculos, i.nvestinentos
macicos em inddstrias de guerra ocasi.onaa, ao longs
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dos aaas, declfnio de poder disses Estados Da ncsm3
forma qup a ascensio d e.fetuada rapidamente, a contra-
partida apresent.ada d de que uma queda igualaente rd-
p ida se vert .rica { I ;

Elsta tele, que passou a ser conhecida coho ''decli-
nista'', n:o toot encontrado unanimidade. Os debates
travados dentro dos Estados Unidos procuram responder
a seguinte quest5o: Q decllnio d uma realidade ou
ocorre apenas uma renovac3o do pape] dos Estados Uni-
dos no mundi atual ?

Kennedy argument a que os

responsaveis pdas decis6es en Washington
defies enfrentar o .rata inc6Rodo e persistente
de que a sara dos interesses e obrigac6es
globals dos Estados Unidos d hole quito Bator
do que o coder da ttacio para de.fendi-los a
todos siHultaneaRente"(2)

Has para os criticos da teoria do decl£nio
Hun t init on ,

C OmQ

se o taste final de UHa grande pot&ncia d a
capacidade de renovar o seu poder

ent3o
a Bobilidade e a iRi9rac3o, caracteristicas

da sociedade americana, perHitea que o pals
en+rente este testa coe possibilidades quito
Raiores do que qualquer outta potincia do
passado ou do presents"(3)

Qldm disco. o diagndstign e6postQ por KeQnpdi aborda
apenas o de5empehho dos E$t&dbs no pllino extBtno

(1) f(ennedy, Paul.. Ascens3a e veda das brandes potincias. Rio de
Janeiro: Campus, 1989
(?} Entrevista coa Paul Kennedy publicada itt lii.legg. 23 (1): 32-
37. 1990

(3} Huntington, Samuel. "0ec]inio ou renovac3o? Resposta a Paul
Reared!". Eii.laW, 23 (11: 38-44. Tanto a entrevista de Kennedy
quanto a resposta de tluntington torah tanbdg publicadas no Caderno
de Sibado, do Jurna1.41Jgt4g e8 IS.t2.t99e. p. 1 - 3

Aqfpn ;n p anoll= dac nr=nHnc nnl,:nri=
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0 controls do gasto pdblico cowl variivel iaportante
para a aferic3o do declinio n3o 'foi considerado peso

pr6ximos dec6nios
A formacao dos megablocos apenas indira que o mun

(4) Nye Jr. , Joseph S
(t) :#S-S2. 1990

'As novak disens6es do coder" liilase, 23
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potencial n3o efetivo lsto d, um pals quito avancado
no domlnio de algumas tecnologias, kinda que desmili-
tarizado ou fracamente arlnado, poderia incidir estra-
tegicamente pda potencialidade de sua reconvers3o
tecnoj6gjca--indusi:dal se dar de forma r5pida e compe-

0 que dove ser considerado nas relac6es de coder
murtdia]. e este d o cano norte-americano, d a .forma
coho o proprio governs se v6 no imbito mundial, e coho
os outros o v6em 0 poder n:o d entendido apenas cano
somat6ria das potencialidades, a capacidade que um

pails tem de usar sous recursos tangjveis e intangiveis
visando a.fetal o comportamento dos outros(S) Conside-
ram-se outros elementos t3o ou mats importantes, tanto
psico16gicos quanto relacionais, into g, o poder de
uma nac5o Rode defender, em grande parte, do que as
outras nac:3es pensem que ele deja ' ou mesmo do que ela
pence que as outras nac:6es pensem que ele sejaLOJ

Este imagers d reproduzida por Brzezinski. ex-con-
selheiro especial do presidents Carter para assuntos
de seguranca nacional: ''os Estados Unidos se tornaram
a dmca superpot&ncia atual tends ao seu dispor todos
os recursos do poder mundia], ao mesmo tempo t/I

t it iva

11 A CENTRALIDADE DOS TOMAS ECON6MICOS

Ao apresentar as di.ficuldades de se pensar um

deli do presence '' para as relac3es internacionais,
Fonseca Jr inicia sua re+lex5o re.ferindo-se ianilise
de mudancas globals cano um ''passe prdvio para o tra-
tamento de qualquer terra do memento international '' (8)

(S) Stoessittger. John - a PQder d s nBc6es: S:o Paulo: Cultrix
1978, p 48
(6) Iden, p 32
(7) Entrevtsta coR Zbgnieu Brzezinskipublicada no suplesento A no
va disorder 8undial (1): 4 - 5. da Polka de S: Paula, 19. 12. 1990
(8) fonseca Junior, Gilson - "Aspectos da Hujtipolaridade contespo
rhea (notas pre]iRinares)". Contexts ]nternaciona] (llJ: 7 - 32.
ian/jun 1990



lll'lil'l:?ll=1:1'1 11::lille:1 1 r ills: :£::':::

B;:£ll'jill: jill:111111 :l.l11:1: 111:111il jllil
polltica internaciona] nao se pods recorder a uma xtts'
tincia superior para solucionar conflitos A seguran-

(9) "A grande disorder Bundial" 6 o titulo do editorial de Serge
Juts para a edie:o especia] do jorna} francis LiheriLifa, "La Nou-
velle Planite". cotlsasrado is Rudancas nas relac3es internacionais
Dezesbro. t990
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ca. cano pollo:ica de poder, embora dispendiosa, & o
dl t imo recurse . ( lO)

A modificac5o das rivalidades estratdgicas vem al-
terando profundamente Q canter e as condic3es da
construc5o de uma hegemonic no piano internaciona]
Cano exemplo, chamamos a atenc:o para a crescente im-
portincia das relac6es economical para o dCSempeRttO
dos mecanzsmos e das instincias de tomada de decis3es
no plano politico transnacional, e into dove necessa-
riamente ser estudado ao buscar-se conpreender a si-
tuac:o dos Est ados Un idol

Uma tend6ncia significativa d a evoluc:o da inter-
depend6ncia econ6mica entry adores n3o institucionais
Mudancas nas comunicac:3es e nos transported, a globa-
lizac:o dos mercados financeiros, dos sistemas produ-
tivos, dos fluxos de investimentos e a consolidac3o de
processor de integral:o coho areas de livre comdrcio,
vam se constituindo nas brandes inovac3es dos aaas no-
venta Essay mudancas serial uma prove de que a hege-
monic da tradic:o realists vem paulatinamente dandy
major espaco iabordagea liberal. atd ent3o secund5-
ria.. Etta perspectiva privilegia os instrumentos de
coder .flexlveis e os impactos das relac3es transnacio-
nais na sociedade, na interdepend6ncia econ6mica e nas
organizac3es internacionais apoiadas palos Estados

A natureza do poder mundial tambdm parece mudar
Os Estados Unidos continuum mantendo o s.!.aLi.i,s de su-
perpot6ncia na medida em que martin os instrumentos
tradicionais de poder, baseados na forma mi.liter. No
entanto, a mudanca na natureza dos problemas na pol il-
tica mundial vem diminuindo a capacidade de mantel o

0 desempenho mi.liter discrete ou null da Alemanha
e do Jap:o no conflito do Gol.to P6rsico do primeiro
trimestre de 1991 constrasta com o montante de recur-
sos dispendidos para fi.nanciar a intervenc5o da coali-

st at us quo ant e

( tO) Etta caracterizac:o da tradic3o "realists" esb es Nse
Joscpti S . , op . cit

Jr
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todos teriaHI ganhos

111 - A QUESTaO DO JAPan

! igl:il!!1l1llijg;lil?wlx
(11) Kahler. niles. "The International Political Econos!'
A11airs. fall 199+. Neu York
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Desde o Hilagre dos aaas sessenta e setenta. o po-
der econ8Rtico iapon&s se Hani.festou numb o.fensiva ex-
portadora que criou sdrias disputas comerciais com os
Estados Unidos e a Europa. Nos argos oitenta, o Jap:o
expandiu seu poderio econ6mico para os setores de alta
tecnologia e +inancas internacionais. Coho major nac3o
credora, o Jap:o financiou a expans3o fiscal da admi-
nistrac:Xo Reagan e aumentou o .fluxo de investimentos
no Sudeste da asia e na Aoidrica do Norte Este relac5o
simbi6tica entry Jap3o e fstados Unidos +ormou um
processo de crgscente interdepend6ncia econ6mica. Se-
gundo Gilpin(12), asta interdependBncia, contrariamen-
te i anilise da linda liberal-internacionalista, nio
necessariamente produziri boas resultados. lsto depen-
deria sobretudo da capacidade norte-americana de con-
centrar es+orcos, inclusive de.fendendo seu mercado.
ainda que sem barreiras al fandegirias, e estimulando a
pesquisa cientl.rica, a tecnologia e a competitividade
nos processes de produc:o, quest6es particularmente
senslveis aos Estados Unidos de hole

Para os autores.dB. linda liberal-internacionalis-
ta, coma Rosecranceft3), a ascensio japonesa nas :fi-
nancas, junta icapacidade manufatureira que invade as
reserves anericanas de alta tecnologia, n5o dove ser
motive de preocupac5o Etta posit:o advoga que a in-
terdepend6ncia entry os dais pulses acabari por maxi-
mizar as vantagens conparativas de um em belle.ffcio do
out ro

Na segundo metade dos Bros 80, a forte valorizac3o
do ieee influiu no nigel e estrutura dos .PIaNos comer-
ciais japoneses. A perda de competitividade produzida
peta valorizac3o conteve as exportac3es e estimulou a
explos:o da demands de importac:o de manuf'aturados. A
expansXo das importac3es decorreu de um crescimento
nas categories de bens de consume, bem superior irea-

12)

(13}

Gi loin, Roper

Princenton University Press 1987, Princenton
Rosecrance, Richard

Basic Boots. t986. NeH York



inlcio do XXI

TAB£LA I

Variac6es na comp?sicStordasointorSa8jes japonesas

1989

Bens de capital
aaquinaria eldtrica

Bens de Consuao
Sends
Carlos de passeio
Text ei s

Bens induct r ibis
nao-p et rol ei ros

Mat dr i a s-p r I mas
AI inert os e bebidas

I ,'5
2.3

13,7
2,8
3.7

11.4
3.2
6, 4

13.4
4,2
7,3

t4.9
5.6

16,2

0.4
0.2

0,3
0.8

62 . 7
37 . 8
19, 0

0,6
2.3

61 . 6
27 , 2
20 , 4

0,6
2,6

54 , 8
18,4
19.8

2,2
5.3

47,3
15,7
t7,7

6e . 9
41 , 6
25 , 8

Forte
radon de

T6quia 90

-tacaes liberadas pda alfindega(c .i.f .j



A situac:o criada polo aprofundamento da interde-
pertd&ncia entry o Jap3o e os Estados Unidos conduziria
o Governs norte-americano a administrar as relac6es
bi[aterais e o novo paper do Jap:o na econonia mundia]
atd que sua traiet6ria se alinhasse is outras econo-
mias desenvolvidas, particularmente no que se revere
ao gray de internacionalizac:3o de sua economic

Hd outdo conjunto de anflises que revelam um re-
trato mats ambiguo dos objetivos da pollltica exterior
JaPonesa Em gerd, esse arguHento antev6 um poder he-
gem6nico futuro para o Jap:o, altcorado em um modelo de
organtzac5o produtiva di ferente das economies ociden-

Um dos aspectos mats alarmantes, diz Carroud(14)
dente ar9umento, d a possibilidade de se constituir um
novo tito de alianca entry empresas japonesas e ale-
m5s, um novo ''pixo '' entry dubs superpot6ttcias economi-
cal e financeiras

Um acordo etitre o gigante siderdrgico Kloeckner
IJerke e o grupo roh-Dai Ichi Kangyo. ligado ao Sumi-
tomo Bank, uma alianca industrial e tecno16gica entry
o gjgantesco ''Konzern '' Daimler Benz, o primeiro grupo
industrial europeu, e o ''Zaibatsu" Mitsubishi, primei-
ro grupo industrial japon6s, v6m lancando ddvidas sa-
bre o carfter unicamente civil dessas cooperac3es no
campo da aeroniutica e de projetos espaciais. A natu-
reza militar das atividades aeroniuticas dos dots gru-
pos legitima virias deacon.franc:as. quanto ipossibili-
dade dos Estados Unidos manterem-se hegem6nicos num
sistema mundial olde a U.R.S..S.. perderia saas caracte-
risticas de superpot6ncia. Elssas dubs dupe.rpot6ncias
econ6mico-financeiras, Jap3o e Alemanha, podem ester
em condic3es de. num futuro pr6xino. assumirem uma po-
lltica aut6noma que responds a seas proprios objeti

dais

vos

(t4) Carroll, Laurent - "Nouvelles alliances 9ersano-itippone? Lf
Hondo Diploeatieue. Fwereiro 1991. p. 24



No caaipo estritanente militar, Schwartz aponta uaa
notivel infers:o no Modelo japonas no processo de
transfer6ncia de inovac3es entry uses avis e Hilita-
res

0 modelo clissico d o norte-americano, ea
que o coHplexo Hilitar-industrial con+igura
UR sisteRa de pr060cao e protecao tecno]69ica
que gerd coHO subprodutos aplicac6es avis e
coBerciais No cano japon&s. coHeca-se a ob-
server Hats recenteRente una inversio dessa
seqd&ncia, es que o apriRoraBento de tdcnicas
de produc3o e controle de qualidade con+ere
aos produtos japoneses caracterlsticas rele-
vantes para fins Hili1lares, coal confiabili-
dade e durabilidade"(IS)

Alda disco, a economia japonesa vem investindo ca '

11111 l:11111:i :ll: l:
s espaciais e setores de

novos mat eriais

lv A QUESTaO DO COMdRCIO

0 aprofundamento dos processes de integrac3o eco-
n6mica d tawbdB uma nudanca dos ands oitenta Depots
do colapso da in+lu6ncia polltica, coho bloco, dos
Raises em desenvolvimento com a queda no prego das ma '

tdrxas primes e produtos agrlcolas, o cheque da alta
dos Juror e a crisp da divxda, muitos Raises procuram
se inserir na nova order nundia] de forma a minimizar
a perda de lugar no nundo. Virias ideas de libre co-
Hdrcio est3o sendo criadas nas Americas e no sudeste

( IS) Schwartz
mica japonesa '

Gil son na organizacio econ6
43-Se. jm/!991



asiitico entry parses do terceiro aundo e nac6es de-
sert vo I midas

Os ands oitenta resultaran nun periods de grande
deficit para os Estados Unidos e Roma mudanca da poll-
tica 90verriamental para o comdrcio: Para di Ferentes
autores. estes amos marcaram uma situac3o de acentua-
c3o do dxscurso liberista e internacionalista, into d,
das vantagens do libre com6rcio. e a realidade de me-
didas protecionistas, ainda que n3o decca-ladas. A ex-
plicac3o delta situac3o dave ser buscada nas politicos
macro-econ6micas1 0 grande deficit fiscal e a polftica
nonetarista produziran logo no initio dos anon oitenta
uio aumento das texas de juror. Com into o +luxo de ca-
pitals estrangeiros para os Estados Uni.dos cresceu ea
grander proporc3es, estinulando a alta do d61ar at6
1985:. Elm consequ6ncia, desestiaularaa-se as exporta-
c3es e estimularam-se as importac3es: o dd.fiat comer-
cial passe de 24 bilh3es de d61ares em 1980 a 1.53 bi-
]h3es de d61ares em 1987. 0 gator produtivo norte-ame-
ricano foi largamente al'etado pda alta do d61ar e
consequentemente passou a exercer crescentes pressoes
sabre a Administrac3o para reverted a situac3ci. A Ad-
ministrac3o reagiu a etta situacio mantendo o discurso
}iberista, mas nos fates tonando duran medidas. coma o
prova a aprovac3o do Itada...Af.! de agosto de 1988, com
series conseqUencias:. por exemplol: as pressoes sabre a
politico de informitica do Brasil a parter de 1985 e a
]inha dura nas negociag6es da Rodada Uruguay do GATE a
partir de 1986, n:o resolvida atd aqua. Assam, ao dis-
curso liberista, em Rome do combats ao com6rcio des-
leal, correspondeu uma acai restritiva de importac:3es,
estimuladora das exportac:3es e sobretudo tendente a
reequilibrar o intercSmbio desfavorivel com os pulses
com os quads o dd.fiat era major ou nail si9ni ficati-
vo Assimr, impuseram-se restric6es iimportacio de
aco, de motocicletas, madeiras, t:6xteis, acdcar, atra-
v6s de cotas, restric6es volunt5rias, etc... 0 concer-
to central para tudo ipso acabou sends o de coatdrcio
desk eal
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Coed assinala Nieuuentluysen(16). se o que se aca-
ba de diner 6 una linda principal para coHpreender-se
as iaplicac3es atuais e futures da polltica norte-ame-
ricana, + preciso desde logo considerar as contra-
pressoes eol ioso No bobo deltas pollticas. Rode se
perceber na adninistrac3o e na sociedade, a parter de
198S. un grande esforco de +ormulacio de novak estra-
tdgias. didn da discuss3o sobre o declfnio ou nio dos
Estados Unidos. mica a quest:o de coma adaptar-se is
novak situacoes e de qual o papal que o pals dove ter
no sistema internaci.oral para mantel sua capacidade de
ancora e de estabilizador. e para nantes-se conpetiti-
vo e na vanguarda cientlfica, tecno16gica e produtiva
A ac3o norte americana nas ne90ciac3es da Rodada Uru-
guay do BATT demonstra uma reflexio razoavelHente ama-
durecida que poderlamos sintetizar coHO objetivando
maxiaizar suas vantagens comparativas. Para estes ob-
ietivos, a pr6pria iddia de "bem pdblico".B.lra o valor

libre condrcio '', analisada por Keohane(i/J, dove ser
9eneralizada e tornada universallRente aceita. Has e em
algumas areas que os norte-anericanos insistem, pols
sao os caiopos nos quads t&m vantagens comparativas
sio os castes das tecnologias de porta, dai a insistdn-
cia na quest:o das patented e direitos autorais. ou
dos services modernos, dos fluxes .financeiros e da
agriculture, Dade os Estados Unidos kinda t&m grande
potencial mesmo em relac3o i Comunidade Econ6mica Eu-
ropdia. reconhecidamente protecionista nests seton em

part icu I ar
Assam, certamente, is pressoes protecionistas cor-

responded contra-pressoes que nao as deem coRI bods
olhos. Se as primeiras t&n forte presence entry +orcas
empresariais e entry os sindicatos, com rebatimentos
diretos no Congresso e aa alta Administracio, as con-

(16) Nieuvent lussett, John
Perspect ive . " in Frank ,
1lfnS, Oxford University Press, t990, melbourne
(17) Keohane, Robert a. Afi.fc..HeSeSaaX, Princeton University
Press, Princenton, 1989

"Toward free Trade Agony Nations: a U.S
Sarah (org



tra-pressoes s5o poderosas e seH dtivida aliaentaa
ret6rxca do Itvre comdrcio que pods ser assiH selhor
coapreendida De cato. as Bedidas protecionistas aca-
baR encarecendo a produc3o de outros setores produti-
vos e em outros setores di+icultando a conpetitivida-
de As empresas norte-anericanas quito internacionaji-
zadas s:o necessariamente .favoriveis icompleta aber-
tura do mercado coma forma de 9arantir subs possibili-
dades de expansio externa Da mesna lorna, certas
areas de servlcos, olde a experiencla e a conflabili-
dade +acilitariam una ampliac3o da porg5o de mercado
absorvida pdas firnas norte-amerlcanas, manifestan-se
.favoriveis icontinuidade na politico de abertura do
mercado dos Estados Unidos, expondo-o a uaa interna-
cionalizac:o crescente. Na concept:o norte-americana
prevalecente, as pr6prias zones de libre comercio, atd
mesmo os mercados coauns. serial todos fatores de re-
forco do concerto de multilateralismo e n3o necessa-
riamente deveriaRt se constituir eip fatores de coadrcio
pr I vi I egi ado

e dentro da perspective de manutenc:o do multila-
teralismo e de consolidac:o de uma nova arden mundial
Dade os Estados Unidos poden aproveitar ao miNiMa subs
possibilidades. que 0 90verno Bush lancou em junho de
1990 a ''lniclatxva para as Americas'' Este iniciativa
dove ser compreendida cano uma politica para a America
Latina que 6 parte da estrate9ia global norte-america-
na, destinada i consolidac3o de uma nova arden nun-
dia[, tendo o con6rcio uma importfncia crucial

Segundo o governs norte-americano, a alternativa
bilateral que prop6e este iniciativa constitui uaa se-
guran(:a fundamental para a atividade econ6mica. Se os
acordos da Rodada Uruguay do GATE se mostrarem profs'
cues, a ''lniczativa para as Americas'' maximizaria suds
potencialidades e tornar-se-ia complementar iestratd-
gia gjoba] Se as negociac:3es do BATT fracassaa, a

Iniciativa ' se converteria na dmca aJternativa de
insert:o dos parses latino-americanos com o munro dp-
senvo I vida

Hi ainda virias quest3es que modem se apresentar
con.fjitantes com os Raises latino-aaericanos

a

casa a



Rodada Uruguay n3o deja exitosa. Horelli(18) a.fiona
que. no casa do condrcio de produtos agrlcolas, Fazio

e alinha8ento entry os Estados Unidos e os parses la-
tino awericanos, o governo Bush Rode priarizar novak
relac3es com a CEE. Se o navel de subsldios afeta o
i;;ich 'norte-americano, os Estados Unidos podem esta-
belecer UR acordo, dividindo o mercado coH a CEE. Hi
ainda desavencas hist6ricas com os parses latino-ame-
ricanos que dificilmente os Estados Unidos suplantarao
sem mecanisaos conpensat6rios

V - A QUESTaO FINANCEIRA E OS TEMPS DO
HULTILAT£RALISHO E DO REGIONALISMO

Uma segundo mudanca analisada por Kahler esb
desconpasso entry os deslocaBientos estruturais nos
centres do poder econ6mico internacional. a permanente
evolucio da integracio de mercado em relacio ao ritno
da nudanca institucional entry as instituic3es inter-
nacionais. Kahler Rota que as last.ituic6es que coroa '
ram a arden econ6mica internacional do P6s-Guerra con-
ttnuam funcionando. Contudo, apes dubs d6cadas de cho-
ques econ6micos, o papal dessas instituic6es vem sen-
ds questionado de forma crescente

0 BATT tem servido cano um fora internacional para
a liberac3o de comdrcio, No entanto, sobretudo. por
pressio dos Estados Unidos, nos aaas oitentia, foi fre-
qiiente o andamento de negociac3es .comerciais bem suce-
didas. do panto de vista norte-americano. fora do
BATT. A liHitacio de exportac3o de autoip6veis capone '
ses para 0s Estados Unidos, a mudanca na politica nor-
te icana de come'rao que obrigou parses coho o
Brasil a revered sua politica tecno16gica e cientifica
na irda de informitica e muitos acordos bilaterais de

(18) Horelti, Alfredo R. "La intciativa para las Americas ! los in
tereses absent laos". FLACSO - Pr09raaa urgent ino, 6sifi.ca..I.aLiBi

8, nQ 28. t991. Buenos Aires



comdrcio estabelecidos entry os Estados Unidos e v5-
rios parses latino-aRierxcanos, mesaio que justifica-
dos .2.Cios pr6prios norte-americanos cano ua passe ea
direc5o ao multilateralismo, s:o exemplos claros de
que uma nova arden internacional kinda n3o .foi cria-
da, e se o for teri que incjuir a heterogeneidade dos
sistemas politicos e economicos e Fever os principios
que nortearam a or9anizac5o do p6s-guerra. Aparente-
mente paradoxal, a quest:o coloca-se para os Estados
Unidos Masao tends .forte peso no FHI, no Banco Mun-
dial e em outros 6rg3os, inclusive retomando na ddcada
de oitenta seu peso nas inst5ncias das Nac6es Unidas,
d evidente que a institucionalidade atual n3o Ihe d
su.ficxente A pr6pria import3ncia do BATT surgiu nos
ands setenta e n:o d ai.nda uma instincia instituciona]
forte Mas mats signs.ficativo d que nos aaas oitenta
9anhou peso crescente o Grupo dos fete, grupo formal-
mente n3o institucionalizado, mas, cano sabemos, de
peso det:erminante nas relac3es politicos e economical
int ernac i ona I s

Atd o FM] e o Banco Mundia], na administrac3o da
crxse da dlvida, tiveram seu desempenho ofuscado palo
predomlnio de lnteresses dos brandes bancos comerciais
privados na conduc5o estratdgica da quest5o. Apes a
eclosio da crlse da dllvida com a morat6ria mexicana de
1982, foia press:o dos bancos privados, preocupados
com uma crisp global no sistema .+inanceiro, que moti-
vou o governs Reagan e o presidents do Banco Central
dos Estados Unidos (FED), Volcker, a fortalecer a po-
st(:3o do FMI com o aumento de saas dotac3es

Na mats recente .foraulac3o estratdgica para a so-
]uc3o da crime da dfvida. conhecida por plano Brady, o
governs norte-americano ]evou o Ft]] a flexibilizar
suas exigincias de forma que os Raises submetidos i
iniciativa de reescalonar suas dlvidas pudessew au.fe-
rir recursos delta instituic3o, mesmo que mantivessem
parte de subs divides com os bancos privados em aora-

A autonomla para os Raises inseridos neste proces-
so de integracio promoveren political econ6micas d re-
freado Os controles sobre o capital tornaa-se Heros
e.ficazes e os aercados financeiros corrigea seas errol

t6ria



em prazos coda vez mats curios. into d, realocaH sells
recursos com un dinanismo antes iniaaginive1 0 centro
delta discuss3o passe peta adainistrac3o da. politico
nonetiria internacional com a ascens3o de aoedas cor-
tes cairo o marco dem:o ou o gene japonis A dimensdo
nonetiria do sistema financeiro internacional vem sen-
ds discutida, com a possibilidade de criaG:5o de um

Banco Central Internacional criadq.para atuar nos nol-
des do "lander o'f last ressort"(19). Nas dltinas ddca-
das, crises 'financeiras internacionais doran evitadas
peta forte intervene:o de instituic3es gabi.litadas ao
controls da aoeda e dos mercados de capitals. 0 F.f.D
dos Estados Unidos restabeleceu a confianca financeira
cow sucesso depots do crash de 1987

Novaaente a pressao dos bancos privados norte-ane-
ricanos, fragijizados por dificuldades nos mercados
dos chamados ''savings and loans" e nos emprdstimos
inobilifrios, impediu que o FN] desempenhasse um capel
de intermedi5.rio na solucio da crisp da divide. Esse
func3o poderia permitir a retomada do crescimento eco-
n8mico ao invds de promoter a austeridade fiscal e mo-
netiria nos Raises devedores

Uma outta mudanca de funds no panorama internacio-
nal asta na relawao entry a integracao econ6mxca em
andamento, especialmente em sells aspectos financeiros

o aumento das transacoes financed,ras superb em 25
vezes o crescimento do comdrcio mundial - e a mudan-
cas na posic3o dos Estados na economic internacional
Segundo Gilpin, apesar do sistema financeiro interna-
cional ser a major forte de integral:o,. 6 tambdm o elo
de ligac5o mats senslvel. na economia internacional
Fluxos vo16teis e especulativos. frito de um processo
de internacionalizac3o e expans3o dos mercados de in-
vestigiento se constitulram na naior inovacio. econonica
dos ands oitetita. A liquidez e a rentabilidade aferida

(19) 0 coticeito de "lander o+ last ressort.".+oi +orsulado original
nate por Kindleberger

Basic Books, 1989. Ne# York
iF[i[t']:Hr]t]. K+t] : :H Ulq
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polo ripido deslocanento disses fluxes de capitals
constituem-se ttoje em um importance polo de dinamiza-
c5o da econoa i.a global Coho diz Gilpin, Rama economia
international sob in.flu&ncia de Elstados competitivos,
as +inancas internacionais (re)agers em fung:o de alte-
rac3es de .fundo no Hondo politico

Outro aspects que aconpantta a crescente interde-
pend6ncia +'inanceira asta nas estratdgias complexes
das corporacoes multinacionais ao optarem pda glob:\-
jiza$io dos sistemas produtivos, forcando major inte-
gracSo nos mercados de bens e trabalho. lsso, sem dd-
vida. trad implicac3es importantes para nac3es ea
processo de integrac3o econ6mica acelerada

Finalmente, dove-se assinalar uma quest:o pritica
e te6rica da major importincia para a compreens5o da
ac5o exterior dos Estados Unidos. 6 a quest:o da de.fi-
nic3o de "interesse nacional '' Lambda no que se refers
aos aspectos econ6nicos. A chamada organizac3o global
da economic. fen6meno inerente ao desenvolvimento ca-
pitalista, alcancou Davos patamares na ddcada de 80
Nests sentido, haveria a necessidade de uma mellor
abordagem do sjgnificado da internacionalizacio do ca-
pital e saas implicac3es na sustentac3o ou na corros3o
do concerto de ''interesse naci.anal ''. Bois bans. exem-
plos disco s5o a discuss3o em curse nos Estados Unidos
sabre o encorajamento ou n:o dos investimentos japone-
ses em +irmas americanas pequenas de alta tecnologia
ou o debate sobre a instalac3o de montadoras de velcu-
los japonesas kinda nos Estados Unidos. No primeiro
casa discute-se se se trataria de uma succ5o de massa
cinzenta norte-americana - os Estados Unidos sio kinda
o grande concentrador mundial de ''c6rebros'' - para o
Japio ou se se trataria de um estimulo ipesquisa nor-
te-americanai quajquer que sega a resposta, inclusive
a dbvia, que hi os dots in9redientes, dover-se-ia ge-
ri.vicar qual o mats decisivo. No casa das montadoras
de velculos, hi os que defended a necessidade de colo-
car algumas barreiras e ha os que acreditam necessSrio
absorver a engenharia de produc3o japonesa, p a dmca
forma de faze-lo 6 introduzi-la nos pr6prios Estados
Unidos e into, a bongo puzo, revitalizaria sua capa-
c idade produt iva
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Que esse intense'cicada, etlbora desigual, integra-
(:o de tRercados de capitals, bens e trababalho posse
ser revertida por album cheque futuro - uma grande
arise financeira, depress3o econ6mica global ou uma

guerra - d uma possibil i.dade que atormenta as brandes
liderancas desde o fia da Segundo Guerra I'lundial Cer-
tamente os governor continuario a formulae as regras
do logo para proteger os interesses de setores politi-
caaente mats poderosos da economic. . .. ..

Coho viwos. a ideo]ogia ]iberal dos Estados uniaos
no campo da economic internacional se adequa bem as
suas necessidades. Alias. nisto nio hi rupture cow.a
linda ttistoricamente desenvolvida por aquele pals,
desde o in£cio do sdculo a economic mats poderosa do
nundo Atd aqui os Estados Unidos hiram com bans olhos
e apoiaran tend&ncias iconstituiC:o de blocos regio-
nals. coho foia casa da Conunidade Econ6mica Euro-
peia. Sua posiC5o d pored hole mats amblgua, sen reti-
rar essen apoios. promovendo des pr6prios uma enorme
zona de libre comdrcio com o Canadie o Mexico, rica a
ddvida se sous interesses e sua ideologia liberal, por
di.ferentes memos. n3o os lever:cP a pressionar podero-
samente por um ample multilateralismo, no qual os
acordos regionals serzan arenas complementares e n80
bases de uma regionalizac:o ao invds de uma total uni-
versalizac3o econ6mica. kinda n3o tt5 respostas i
quest:o. bode-se diner que se a regionalizac::o, e hi o
cisco de acontecer. preiudicar os interesses economi-
cos norte-americanos. ent:o sua sustentac::o deixard de
existir e para into os Estados Unidos cohtaHt com alia-
dos Nests casa. mesmo na utica liberal da elena in-
ternalizac3o da economic, da maximizacio das vantagens
reciprocal. da elena utilizac:o dos fatores de produ-
c:o, +icarta a necessidade da exist&ncia de um poder
equilibrador, de um estabilizador de dltima instincia,
e assiio o capel dos pr6prtos Estados Unidos voltaria a
se justi+icar. inclusi.ve do porto de vista no qual ho-
le sua aparente vantagem d major: o de ser a
grande pot&ncia de relevincia estratdgica real



VI A QUESTZO DA TECNOLOG IA

As situac3es acima descritas evidencian di.ficulda-
des na +ormulac:o das pollticas do governs norte-ame-
ricano. Coho j3 dissemos, inicia-se em 1984 uma estra-
tdgia norte-americana que visa colocar as relac3es
econ6micas internacionais sabre novos trilhos, supe-
rando as convent:6es anteriores do BATT, inclusive as
da Rodada T6quio

A quest5o da maximizac3o das vantagens norte-ame-
ricanas em novak areas acabou ganhando a import3ncia
de problems entry os mats destacados nas relac6es in-
ternacionais. Querenos assinalar que na segunda meta-
de dos aaas oitenta, simbolizada pda jicitada nova
Lei de Comdrcio dos Estados Unidos de 1988, a quest:o
da tecnologia se torna, por ipso mesmo, t3o significa-
tiva lsto replete. cano dissemos, a quest3o das van-
tagens comparativas. Os autores que discutem este terra
tended a concordar que os Estados Unidos martin vanta-
gem na capacidade de produc3o cient]fica e tecno]6gi-
ca. Atd masao a Uni:o Sovidtica em algumas areas man-
teve densidade cientlfica, d o casa da matem5tica Mas
a URIS, cano sabemos, n3o tele capacidade de trans.fe-
rir asta acuinulac:o para a irda tecno16gica. Os feta
dos Unidos se mantdm, de lange, o ma i.or polo gerador
de tecnol09ia. Por que ent3o sua debilidade +rente i
concorr6ncia internacional. particularmente. nos cam-
pos eletr6nicos. da in.formitica e em outros setores,
frente ao Jap3o e mesmo Cordia e Taiwan, e, em outros
campos, frente i Europa? Parece que uaa resposta deja
ser buscada nos processor produtivos. na engenharia de
produc:o e nos sistenas adainistrativos

fIBs n3o se trata apenas ditto. Numa anilise de
bongo periods. coho a que se estiprocurando faber, e
precise ter em carta outras tendBncias estruturais que
pesam fortemente Os Estados Unidos, cano o nostra a
Tabela 2 abai,xo. t6m propens:o de funds ao aumento do
consume. Coco conseqU6ncia, hi uma diminuic3o da taxa
de crescimento do Produto Inferno mats acentuada do
que nos outros dots maiores raises capitalistas desen-
volvidos, Jap:o e Alemanha. Se este .fen6meno poderia,
no perlodo imediatanente subsequente ill Guerra Mun-



TABELA 2

TAXA DE CRESCIM£NTO DO PIB, INVESTIM£NTO E
CONSUME DOS ESTADOS UNIDOS, ALEMANHA E JAPan

ESTADOS UNI DOS

4 , t 18. 9

lonsuRO eR

80 , 0
80 . 3
m,7

t960-69
1970-79
1980-87

1:1$:i
ALEMANHA

t960-69
1970-79
198$-87

71.4

76. 6

JAPan

1960-69
1970-79
1980-87 :3111111

liiiiiRO ea

63 . 1
64, 7
68 . 6

FOOTE: Fundo Honetirio International. . washington, 1988
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Delta .forma, em 1990, o PIB japonBs alcanca os
dots tercos do dos Estados Unidos, sendo superior o
PIB per capita japon&s ao norte-americano desde 1986
Relativamente ao comdrcio exterior d a Alenanha que se
destaca,tends fido na ddcada de oitenta, em alguns
Bros, a major pot&ncia comercia] mundia], mas into se
di num contexts de grarlde internacionalizac:3o de sua
economic, da arden de 24% contra os 8% mddios dos Es-
tados Unidos e os 9X do Jap3o. Relativamente aos in-
vestimentos em pesquisa e. desenvolvimento, terretto
conde os Estados Unidos, coho dissemos, acunularam
grander vantagens, ji nos ands oitenta, assists-se a
um forte crescimento dos outros dais Raises, levando a
percentuais de gaston quito parecidos em 1990. da or-
der de 2,8% do PIB

Cano conseqii&ncia deltas situac6es, no segundo
mandate Reagan e no governs Bush, buscou-se elaborar
uma estratd9ia de revitalizac3o da economic norte-ame-
ricana utilizando-se de suas vantagens, o que inclui a
utilizac::o politica de seu peso estratd9ico. 0 resul-
tado d a tentativa de reaparelhar-se na produc:o de
produtos de alto valor agregado, mesmo que icusta do
sacriflcio de setores memos sofisticados. Dessa forma,
a tecno[ogia jaya um paper central. Mesmo adotando-se
o princlplo de seu libre fluxo, na pritica, o seu cus-
co, via patented, direitos autorais, controles, etc
levaria polos proprios mecanismos de mercado a favore-
cer uma especializac5o dos produtos de alta tecnologia
nos pulses avancados, levando, em conseqji6ncia, nos
Raises pobres, a uma especializac3o de manor tear tec-
no1 6g i c o

A deteriorizac3o da balance de pagamentos tele
profundos desdobramentos para o relacionamento dos Es-
tados Unidos com dodo o Terceiro Nundo. 0 tratamento
da dlvida externa, da quest3o tecno16gica e do comdr-
clo dos Raises latino-americanos e a reinserc5o de
suds economias no cenirio internaci.anal cassava a cos-
tar, direta ou indiretamente, com as press3es da nova
polltica norte-americana, visando sua acomodac5o ao
novo cenirio int ernac iona I

A combinac::o anterior de pollticas macro-econ8ni-
cas conprometeu o desegipenho industrial rlorte-america-
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trent e a parceiros poderosos

gino, alva de importancia, para a econonia norte-ame-

ricana a os parses latino-americanos que segundo o go-
verns norte-americano se atrasaram na implementac:o da
agenda econ6mica neoliberal, e que convivem com a sus-
pensao do pagamento dos euros, coH contenclosos n

illlllllll;llil:l;l.l:l:ll:l;llllll}«ll:,ll'111111 ii
aumentar as press6es e Q isolamento
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