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AS ID£IAS DO PODER.
DEPENDENCIA, GI,0BAHZA(;Ao.

CRIME E O DISCURSO DE FHC

Sebastido C. yelasco e Cruz

Dept ' de Ci&ncia Politica do IFCH/UNICAMP

l

naa eHHe (smaQ ia$camente) uma nffida s@araPe

entw concerto e bkt6da, entry peoria e }oE&ca.

i7Wona pKcn ... saber ahem jamzlox {al oz qKa!
;atega7ia w{ tp & anahse. ... Q qHe im ona €mosirar
qae, na me&da em qae ama >r9eMpa !e6rica uai se

anwtiqan&, eh va! €%ghba%dQ e esPec$canh mds

fela$aes;.. e, simal£aKeamenk, vai se wQwahda
P &hca racial e pali$ca* anand se"verda& roncxeM'

. Texto preparado para o Seminfrio Internacional Teoria da Dependencia: 30 anos
I)epois. Instituto de Estudos Avangados da USP, 15/15-06-1 998. '''
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ela procurou refletir e pretendeu transfomiar. .
Presents, desde o initio, na reflexao que os teoncus ui

Sociais.']
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( No casa da teoria da depend6ncia, a circunstincia muito especial

Lode um de seus autores ter assumido o comando politico de um pals

coma o Brasil, em periods de arise e profilndas mudangas
( instituicionais, produziu desde o initio, sabre aquele fema, um aceso

Cdebale. Com efeito, ainda durante a campania presidential, o mesma

(japarecia na imprensa, homo o flo condutor de um artigo longo,
fortemente crltico e finamente pensado, que mereceu do autos-candidate

Cpronta e respeitosa resposta.4 Para a16m das muitas diferengas que os
( separavam, um e outro coincidiam neste panto decisive: entre as

an61ises socio]6gicas passadas e a pratica polftica presente do

C personagem em causa existiria uma grande continuidade. Nem todos.
C por6m, aceitam esse panto de vista. Muitos resistem em reconhecer na

agate atual do homem pablico a marfa de suas antigas id6ias. "Esquegam

( judo que eu escrevi". Para essen, apesar do reiterado protests do suposto

autor, continua valendo, mats ou menos atenuadamente, a mensagem
\., contida na fuse famosa

( A controv6rsia envolve tr8s quest6es de natureza diversa:

CI) o aludido problema [e6rico-metodo16gico da relagao entry id6ias e
( aWaD, pensamento e pratica; no fmbito em que estamos nos movenda

( ele se traduz na pergunta que se segue: em que medida, na deninigao

C. das political adotadas por govemos, as id6ias de sous dirigentes
C importam? Como entender a sua incid6ncia? Coma um "tatar

C discreto a condicionar a definigao e a implementagao de polfticas, ao

(

4 Cfl Jose Luis Fiori, , Fo/#a de Sdo Paz{/o, 03/07/94, p. 6-6, e Femando Henrique
Cardoso, "Reforma e Imaginagao", /lo/%a de S b jazz/o, l0/07/94. Este 61timo foi
republicado em Paulo Nogueira Batista(edJ, fm D Mesa do /nreresie A/ado/za/
Z)esflZ#or 7af o e ,4/ienaf o do Pafr£m6nio PUb//co, Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1995
PP.173-180. ' ' ' '
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lada de outros, homo possam ser as instituig6es e o jogo das aliangaf

entry adores sociais(ou aliangas de clause)? Se 6 assim, que pes(

atribuir-the? Tomb-lo como elemento importante, ou claramentf

subordinado? Como enfrentar a questaoo Traci-la coho un

problems te6rico, a ser resolvida pda anglise conceitual, ou toma-l{

coma quesHo empirica, admitindo que o "valor dessa varifvel" sr

altera segundo uma ordem que devemos nos esforgar para entender?s

2) a questao das relaQ6es entre "idfias" de um actor em momentolJ
diferentes de sua vida intelectual; o problema sempre espinhoso de:)

continuidade e das rupturas no percurso de uma obra. '.i
3) O problema da conex2o entry o pensamento expresso polo autor emJ

determinada fme de sua trayet6ria pessoale o comportamento que ele:)

exibe, amos depois, como agente hist6rico.

Essay quest6es s5o heqiientemente confQndidas. Conv6m separa-

uHkx :usw ii
quadra abaixo.
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s Esse 6 o roteiro segundo por Peter Gourevitch em se
u conhecido livro Po/frfcs jPZ.
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(, Nesse grafico, podemos ver claramente demarcadas quatros

( posig6es extremas. Mas basta o leitor deslocar-se mentalmenLe pdas

duas linhas que ligam na diagonal esse pontos para perceber que as

(I possibilidades historicamente plausiveis podem ser em nilmero muita
mats elevado

fB No Brasil, o debate a respeito dos antecedentes intelectuais da
polftica conduzida por Femando Henrique Cardoso tem se concentrado
na terceira das quest6es antes mencionadas. Levando em conta a

( discussio esbogada at6 aqui, nests artigo vou abordf-la sob um prisma

Cdiverso. Sem me deter no problema te6rico neue aflorado daiei por
assentado que as id6ias realmente ''contam" -- comegarei peso primeiro

Cftem, mas invertendo os seas temos: o inv6s de indagar sabre coma as

id6ias influenciam as political, tomarei as pollticas do poder coma

(. ladas, para interrogar que id6ias sio as suas. Esse passe me conduz
diretamente ao segundo item. Nesse sentido, tomando caminho inverse

Cao da cronologia, comegarei examinando com m6xima atengao possivel

Cas fomiulag6es maid recentes de Cardoso sabre as propriedades

emergentes da economia mundial nests final de s6culo e as implicag6es

Clue das encerram para parses como os nossos. Com esse exercicio.

-pretends avaliar o grau maior ou menor de converg6ncia entre o

..iiscurso atual e as antigas anflises sobre a depend6ncia. Espero ainda

\.,colher elementos que me pemiitam avangar na questao levantada no
inicio deste artigo entre a teoria da depend6ncia e a agro de seu autor,
homo chafe de Estado.

L Para eases fins, tomarei coma campo privilegiado de observagao

tr6s importantes documentos, todos dedicados especificamente ao tema

da configwagao presente da economia mundial: a confer6ncia

Lpronunciada por Femando Henrique Cardoso em Nova D61i, em janeiro

(
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C
C

7



de 1996, sob o titulo Consequencias Sociais da Globalizagao; z
confer6ncia aida por ele no Co16gio do Mexico, em 20 de fevereiro dc

mesmo ano, intitulada O Impacto da Globalizagao nos Parses en.

Desenvolvimento: Riscos e Oportunidades,o e a paleslrt

Globalizagao e Politica Internacional, feita em Johannesbwgo, Arima.
do Sul, em 27 de novembro do mesmo ano. Complementarmente, usage

ainda quatro longas entrevistas nas quais Femando Henrique Cardoso
discorre sobre essen e outros assuntos, ja coma titular da Presid6ncia d&

Repablica: a primeira, concedida a Roberto Frehe, Domingos Leonelli e
Jose Genuine, saiu na revista Esquerda 21, em 1995; a segunda, dada a

por fim, alguns texton de sua autoria que versam sobre o fema deste

artigo e que foram escritos no initio desta d6cada.'
Dois esclarecimentos adicionais:

6 Ambas publicadas no nQmero 10 da s6rie /dallas & Debates, do Instituto Teot6nioJ

7 Brasilio Sallu 1997. . Entrevista com Fernando Henrique Cardoso", rzla .lvova, n. 39:13

Companhia das Letras, 1998, PP. 81-102.
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(,1) Como dex e estar clara a asta altura, na discuss2o desses textos o meu

( interesse ngo este voltado para o valor de verdade de seus enunciados

C(embora, em alguns castes, para esclarecer o signiHlcado de uma ou

C outta passagem elsa dimens8o ngo possa ser contomada)

C 2) Para que deja viavel, um exerclcio coma o proposto aqua dove super

t sejam conhecidas, em subs linhas gerais, tanto as teses originals de
C Cardoso sabre a depend&ncia, quanto a polltica que, uma vez no
C govemo, ele pratica agora

' A observagao arima me conduz ao comentgrio com o qual encerro

i estas paginas introdut6rias. Ao iniciar o estudo que resultou neste amigo,
:'cedo percebia exist6ncia de uma diHiculdade extrinseca bastante

'- espinhosa Com efeito, tratava-se de examinar com a maior objetividade

;possive] cerro aspecto da atividade intelectual de um politico no
'" exercilcio do poder, o qual, por suas agnes e omiss6es, desperta

'- cotidianamente no p6blico brasileiro sentimentos cortes -- devo dizer

x--isso ao leitor, quash sempre negatives no meu casa. Coho afastar elsa

\.. interfer6ncia? Como evitar que os dances da ''pequena politica '' desviem

'-a atengio dos moviinenlos mais amplos e proftindos, atraindo-a para o
plano mesquinho em que des se desenvolvem?

y A forma que enconuei para en&entar o problema foi a de realizar

\- um esforgo conscience e sustentado de distanciamento, a fim de buscar.

na prftica do intelectuala presenga sempre dominante do politico, e na
atividade dente a marfa nLmca ausente do inLelectual. Estou conscience

L-de que, ao proceder assim, faso o exercicio de uma dupla impertin6ncia

\-. em contrasts com a aEitude recorrente em deus cHticos de esquerda, lava

a send a atuagao do politico Fernando Henrique Cardoso, quando ele se

manifesta coma inlelectual; em completa dissonfncia com o

comportamento tipico no s6quito de seu admiradores, disponho-me a

(
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cobra-lo pele que diz nessa qualidade. Espero que, no final,
resultados obtidos compensem os custom que incorro ao realize-la. D

D
3
)
)

)
)
)
''\ .
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( Ponto obscuro: a periodizagao. Afinal, a globalizagao de que ele

( nos fda 6 um Bn6meno realmente novo, ou ja estava esbogado em
C meadow dos antes 50, cabendo aos "latino-americanos" o m6rito de ter
C reconhecido esse rata? Se e assim, a categoria mats adequada para

C descrever a siLuagao emergente no conjunto de suas express6es e em

C.toda sua complexidade continuaria sends a da "depend6ncia". E
C caberia perguntar, entao, o que se ganha em traci-la pda nogao muita

C mais tosca de "economic global"?

C Mas pode ser que a primeira sega a altemativa correta. Que a

C globalizagao deja percebida como uma novidade radical, distintiva destas

C duds 61timas d6cadas. Bavaria, entao, raz6es de cobra para abandonar os

(. velhos conceitos, mesmo que provisoriamente fosse necessario, em troca,

C operas com categorias memos trabalhadas. Mas, nesse casa, sera precise

(I oferecer alba maid especifico do que a "in/ernacfona/foaf o da produfdo

C capt/a/!sra" parajustificar o julzo adotado.
C Na ausQncia de maiores esclarecimentos, limito-me a registrar a
C obscuridade.

C Espago fazio: as grandes empresas, os conglomerados

C internacionacionais. Ao mencionar os tragos caracteristicos da

C globalizagao, no entender de Cardoso, mencioneio com6rcio inter-
C Hamas. Esse fen6meno ja era aludido no texts de 1980. Mas entre a

C anilise passada e as famlulag6es atuais hf uma diferenga notivel.

C Naquela, as fimias multinacionais surgem homo agentes ativos centres

C de acumulagao e unidades de poder, a um tempo, integrando-se em

C circuitos dentro dos quaid uma forte de "planqamento privado" parece

Croperar- Nestas, dificilmente nos deparamos com a Hlgura antes

C'imponente da fimia multinational.

C

C

(
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C
C
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Suspeito que haha ai maid do que um lapse. E o que me lava a I)

pensar assam 6 a compatibilidade entry esse silfncio e a madeira coma.:)

Cardoso aprecia, do panto de vista socio16gico, o significado da:l)

globalizagao para o capital. Em suas palavras: "A/a dfmensdo do Capita/. :)

um dos aspectos a ressaltar 6 o de que clssistimos a uma verdadeira '3

putverizagao de sua propriedade Hole. os furldas de persia e de .)
Inrvestimettto det&m ... posiQao estrat6gica no c0}2trote do Capita! e na )
de$nigao de sua utiiidade. lsso este diluindo e despersol'iatizando a T:)
'eiagao patrao-empregado nos setores }tlais dindmicos e modernos da ')
economfa.... ".i9 Neste contexts, a relagao empreendedor-empresa se :)

altera; o detentor do saber especializado e inovador substituio capitao :)

de indQstria. Cardoso indira que esse fen6meno vem sendo descrito :)

desde os ands 50(poderia acrescentar que o discutiu longamente em,:)

trabalho anterior a 1964,zo e que ele fora deflnitivamente incorporado na :)

literatura especializada, desde a publicagao da obra de Berle e Means, .4 :)

z14oder/za focfedade J/zdnima e a Props/evade Privada, no idcio da I)

d6cada de 30), mas assinala que ele "se rq#orfou mz/ifo nos zZ//amos:)
amos". Come exemplo dense fen6meno, Cudoso ata o peso dada vez )
maior que os fimdos de pensao v6m assumindo no Brasil, e encena o :)

argumento com a pergunta ret6rica: "Ora, comoja/ar, ho/e, com nfffdez :)

em "exploragao" do capitatista, de reatizagdo da mats-valid, no sentido :)

c!&ssico do marxismo, se uma parcela importante dos habalhadores':)

comega a loTHar-se s6cia do Capital?" 2 ' ')

tPCardoso, Conseq cl Soc/a dn G/o&a/&afdo, op. cit. p. 17. :)
:'Cf fmpresdrfo /nays/rfa/ e Duenvo/vfmenro Econ6mfca. Sio Paulo, Dif usora :)
Europ6ia do Livro, 1964, vers2o publicada de sua tess de Livre Docencia. ::
2i Id. ibidem, p. 17. J
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4. O arguments desconcerta. Nell se conjugam um anacronisma

C patente e uma embaragosa confbs8o te6rico-conceitual. O leitor deve se

{" perguntar o que asta re£er6ncia a "exploragao '' e a "maid valia" estio

(' fazendo ai, num texts construfdo, todo ele, em outta linguagem. Mas

(: seguir asta linha seria dar prova de gran e incompreensio. Elsa passagem

C nio importa peta que diz sabre o real. Ele 6 signilicativa apenas porque

C manifesto, de forma gritante, as motivag6es do politico na fda do
C; intelectual.2z
/ leia homo far, no entender de Cardoso a globalizagao nos proUeta

f' no limit de uma nova era. Mantemos ainda um p6 em terreno

( conhecido, pasta que a globalizagao "na verdnde, /eva ao exnemos

CI fe/zd8/zcfas do capita/fsmo". Mas o outro este coma que Suspense,

C parecendo mover-se em diregao a um solo que ainda nio logramos

{' \det$bhcu. "E coma se o cwango do lttodo de produQdo guards.sse cellos

{ traQos que kinda lido o descaracterizam complefamente e. ao tnesmo

C tempo adquirisse outros que signi$cariam lal'pez, uma mudanqa

C: (iuali£afiva'

\''r 22 Nio 6 preciso recuar muito no tempo para encontrar Cardoso falando do assunto em

l## 8Hlijl % H
c ;:,.==1=1.;.;=, Z;===.";zi=;;'z ;;.,,i:i;z;='.;«,r= ;.,;.,"' '"'-. ',.«'"
{ 'o/fgopd/fos de produfao e dfs fb indo, reanPcadns & esca/a mundfa/ e criou-se um
r'" Howe sktema de "planqamento apontaneo e prospectho" n&o cord'adb&ios com osha
\= reHerfdos va/OI es de /fberdade fndNfdKa/ ... " "Altemativas Econ6micas Para a Am6nca
C,, Latina", palestra proferida em Salamanca, em 20/07/90, e publicada homo adenQO na

C, segundo edigao do lido Hs /dgias e se# ftzgar, op-..cit., P. 234:
\-' bi'"blobatizaggo e Politica International". Confer6ncia pronunciada
\-- Johannesburgo, 27-1 1-1 996.
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ni

O leitor que me acompanhou at6 aqua talvez tenha concluido que a =:

anflise de Cardos sabre a globalizagao pods ser mais ou menos -a

plausi\el, mais ou ments convincente, mas tem a virtude indiscutivel da ::

quando o examinamos de porto, notamos facilmente que o discurso de ==
Cardoso 6 replete de ambigtiidades. ::

Para comegar, logo constatamos que o telxno "globalizagao '' :'+

aparece em variados contextos significando coisas muito diversas. l=

Em algumas sentengas ele denota um processo hist6rico -- a l:{
totalidade das nludangas que estio transfomiando o capitalismo em algo :l(

ainda parcialmente indistinto, mas que, talvez, venha a constituir uma ::

outra "qualidade ''. Este 6 o sentido que o conceito adquire, por exemplo, ..

nesta passagem: ".4 g/oba/fzagdo es/d /inge de ser um Jen6meno q e :

ttvanga de modo unifornw no plano internaciona!. Seu ritmo obedece a ':;

movimentos variados. O paradigms financeiro, p.ex . 6 difererlte do :l\

comet"dal. Nests 61timo as resist&ncias sao muito maiores..:' " ,-..

Ja em outras, o terms globalizagao 6 usado para indycar uma ;'

configuragao, um estado o conjunto de condig6es que conferem a ;..

cconomia capitalists contemporanea um ordenamento inddito, coma na :q

a6imlativa que se segue: ".Dzzra/z/e c&cacias, os .Fakes em I

desenvolvimento tentaram inOuenciar... a comtrugdo de uma nova :\

24 O Impacto da Globalizagao nos Parses em Desenvolvimento: Riscos e ,...s
Oportunidades, op. cit., p. 21-22. -'
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I ;'"d.jo.j.M . i.P.;:«==.==::1:'"'."'==.='g:" j' .;:.«.

C Em alguns lugnes, a globalizagao 6 um estado de coisas
( estabelecfdo, uma realidade pronta e acabada: "gueframos ou ndo a

[.. globalizagdo econ6mica f uma nova arden internacionalZ6 fm outros.

C ela sage coco um cenfrio o desenho que se insinua no horizonte. a

C qual, em alguma medida, este ao nosso alcance alterar:(os govemantes)
;. ndo modem simplesmente ignorar estes Condiciottatttes da realidade

) Contemporanea, (mash t8m o dover de buscar nas contradig6es e }tas

i.I)inconsistancias .. do sistema em gestagd,o esn'at6gias capazes de
( recOrmar a prioridade do interesse naciotml21

C Syria possivel explorer as curiosidades que resultam dessas e

C. outras oscilag6es por exemplo, a estranha nogao de parses excluidos

C de uma economia g]oba], que peta fate mesmo de ser "global" --, de
[ uma forma ou outta, os inc]ui, por definiqao. Mas ngo teifamos muito a

C ganhar seguindo etta trilha. A polissemia 6 uma atributo gerd da

g llnguagem ordiniiia. A16m de atestar o seu reduzido rigor, eJa pouch
( nos infomia sabre o discurso em causa

<: Se queremos entender a maneira especificamente cmdosiana de

C falar sabre a globalizagao o panto em que devemos fjxar nossa atengao

.C reside na ambiva16ncia que se manifesta quando cotejamos dais typos de

Z argumentos. Considere-se, por exemplo, as proposig6es que se seguem;

C "Tamb6m i«th««,-erie ligaM a questdo dn Globanzqdo da
t !imitagao que se imp6e :t capacidade dos Estados de escolher

11 :' O Impacts da Globalizag5o nos Parses em Desenvolvimento, op. Git., P. 23i ;;g'==:::::.«.',-:da Globalizagio, op cit., P. 21 . ' "r- -"-, p. 41

agro nos Parses em Desenvolvimento, op. cit., P. 21

C
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estratfgta !iferenciadas de desenvolvimento. de adotar

raises'
3U

J

elabora a $1tima daquelas afimiag6es

as regras de invesfjnlen/o".' ' 3i

H=:==.==El:UB :
)

l
)
)
)
)

30 Idoibidem. P as socials da Globalizagao, P. 7.
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1996 coma desejava o govemo, em versgo que atendia plenamente os

'requisitos da economia globalizada".3Z Para efeitos da interpretagao

que venho construindo nests artigo, baste observar o contrasts que se

produz quando con#ontamos o arguments de Cardoso com a palavra

franca de Jagdish Bhagwati. Pouco conhecido no Brasil entre os nia

especialistas, Bhagwati6 professor da Universidade de Columbia,
autoridade indiscutida em materia de comercio exterior, ex-conselheiro

do Diretor-Gerd do GATT, e, recoilhecidamente, uma das express6es

mundiais maid destacadas do liberalismo econ6mico na atualidade. E

bom ouvi-lo, porque ele nos traz de volta a terra.

'A Lei "Omnibus" de Com6rcio e Competitividade, de }978,
re$argou a seg6o 36i da Lei de !974 a Pm de que os Estados
Unidos pudessem /acer uso de retaliaQaes comerciais cora'a

parses esb'angel'os que adotwant politicos unilateratmente
ctmmadas por n6s de desleais. EnD'e estes pr6ticas,
naturalmente, estwa a negatNa de proteger a propriedade
Inteleclua!, no Rival em que n6s(nossos !aLLies indusa'iab}

julgmam adequados.... Obseme que o nosso poder ndo 6 usado
aqua para sancionar direitos de com6rcio vigentes... Trata-se,
simplesmente, de demandas para mudar o mundi segundo a
Imagem }"ectamada pecos masses !obbies

:Obviamente, quando mats dora a protegao, major tendem a ser
os royalties que o nosso pessoal consegue. Mas as reba que
nla)cimizam esse proteg&o ndo s&o necessarian2ente 6timas,
socialmente $aiando... porq1le os bene$cios da di@sdo de
Eecnologia sdo redwidos peta protegao maier.
!nteressantemellte, coma a defesa de nossa posit a mmimalista
! [errtvelmente j'aca. etn base utility'ias, os porta-mikes do
go'PeTRo... deslocm'ant a questao pm"a uma abordagem em

s2 Cf. Digrio Oficial, de 15/05/96
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:ertms de "direitos". Assam, os embabadores neuter, Hi!!s e ')
Kantor tBm jalada de "pirataria" e "rolxbo" ao reclanar \

pYotegao a props"iedade intelectud... Os lobbies tamb6m v&em '-'#
into coho um grande expedience para ganhar terreno. AFnal de :)
=onta, cano voc& Fade defender o rouba! Assam, n6s T:.)
abscurecemos ofato de que, na realidade, a qtiestao cline ndo a b
a de proteger, ou ndo proteger, ntas de quantaprotegao dw."'' . "-''

Em sua dupla condigao de estudioso e homem p6blico, 6 fl

improvavel que Cardoso tenha muito a aprender com a ligao do I)
Professor Bhagwati at6 mesmo porque esteve a frente do Minist6rio :)

das Relag6es Exteriores no memento em que o tema da propriedade :)

intelectual era negociado na Rodada Uruguai, do GATT, e homo :)

Presidents empenhou-se pessoalmenLe na aprovagao do referido I)

3] Jagdish Bhagwati, "Which Ways Free Trade or Protection?":(enaevista) :)
Challenge, janiero-6evereiro, 1 994, p. 20. Ao denunciar os interesses muito localizados l:
que movem a inveslida norte-americana em defesa de um novo "regime" de -)
propriedade intelectual, Bhagwati reata com a maid pura tradigao do liberalismo :)
econ6mico, que se expressou vivamente na oposigao de um 6rgao como a revista The .-\.
Economist a adogao de padr6es intemacionais de protegao a propriedade inteiectual no ~-''
Qltimo quartel do s6culo passado. Sobre o tema da propriedade intelectual, seu .)
signiHicado econ6mico e as injung6es politicas que ele involve, cf:, entre outros, Edith ,-\
T. Penrose, The Economics of the International Patent System, John Hopkins Press, '-r
1951; David F. Noble, America by Design. Science, Technology, and the Rise of l>

Corporate . Capitalism. Oxford, Oxford University Press, 19H, eespecialmentc o :l)
capftulo 6, "The Corporation as Inventor. Patent-Law Reform and Patent Monopoly", :.:
pp. 84-109; Rennie Marlin-Bennett, "International Intellectual Property Rights in a J.
Web of Social Relations", Science Communication, vo1. 17, n. 2, 1995, pp: 1 19-136; ll)
Paul N. Doremus, "The Extemalization of Domestic regulation: Intllectual Property ,......
Rights Refoml in a Global Era", ibidem, pp. 137-162, e Susan K. Sell, "The Origins of q./
a Trade-Based Approach to Intellectual Property Protection: The Role of Industry :)
Associations", ibidem, p. 163-185. Para uma discuss8o em profundidade do problema a\
da "uniformizagao institucional" no fmbito da economia "globalizada", Cf. J. Bhagwati w
e R. E. Hudec(eds.) Fair Trade and Harmonization. Prerequisites for Free :)
Trade?, vol. I(Economic Analysis), e vol. 11( Legal Analysis), Cambridge, The MIT -')
Press. 1996. ''

)
D

)

)
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C proyeto.34 Apenas, ao friar da materia, teri julgado de seu dever, coma

C: politico, omitir certas verdades que em outros contexts enuncia com

(: toda naturalidade. Como o lbz nessas passagens

C

C
Set'ia um errs grossed'o enxergm a globalizagao cano

resultante exciusiva dasjbrQas de }mrcado. Os contarms dentro

dos quads o mercado afm s8o delimados political?dente, num

contexts em que o togo de coder mire as naQ6es este senpre
presence dejotma inequtvoca,

£
C

(

(
C
(
C

'' "E do embate direto elbe posig6es negociadoras distintas que
\-' nance o arcabougo de regras e pwametros que Jbard os limited

(. dentro dos c1llais os processes de globdizagao £er8o de
(" opel"w.

(. "Dina ntesmo que o avatlgo do capitaiismo lard mostrado que as
r expectalivas detenninistas an'e/eceram dianne de um mwldo em
': que as escolhas socials e, pol"tanto, a potitica, reinam
\-.soberanas.

' Essen trechos farah extrafdos de uma confer&ncia sobre
! "globalizagao e politica exterior", feita na AJhca do Sul. Nela, Cardoso

v denuncia a pratica, que se tomou corTiqueira, de atribuir notas aos
\-- parses, segundo a sua maior ou menor capacidade de integrar-se nos
C fluxos intemacionais de com6rcio, tecnologia e capital. Nesse
( procedimento, a globalizagao deixa a sua "condffdo de zzm dado da

(. realidade" taxa canmetRl-se em "um padrdo que serve de base para
{) ./zl#o.s de 'pa/or '

<. ;' Sobre o fema da propriedade intclectual do panto-de-vista das relagdes extends
<'. do Brasil conforme Maria Helena Tachinardi, "A Guerra das Patented . O Conflito
u Brasil X EUA sobre Propriedade Intelectual". S5o Paulo, Paz e Terra, 1993 -- livro
V cyo pref ado, alias, 6 assinado por Cardoso
(. 35 Globalizag5o e Polftica International, op. cit.
,.-. 36 lbidem

z- 37 lbidem
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confer6ncia era o de coma :)

)24

)
)
'''\

O problema de fllndo levantado nesta co

engender as diferengas entry os Estados? Mats especificamente, homo )
explicar os desvios - positivos ou negatives - em relagao ao que 6 tide, :)

genericamente, porno a "boa nomla"? Trata-se, coma se v6, de um tema :)
cuo a Cardoso, e nio surpreende constatar que ele recupera elementos :)

de seu antigo repert6rio para se explicar Vale a pena acompanha-lo: =)

"Nio send assam, por gimp/es r(ger ncaa ao "gzoba/" que .3

IZ:':H!.'lZ3'$Z:%=Z?l; !
desenvo/vfmemro. .. " :)

"Na rea/fduda, pollo ao mes"zo recurse meroda/6gfco,gue )
fmpf..« . "'..,f.d. dep'-daT '!" .y11g":=Tl::==="; )
©!g=z,=fl;n==iH n H$
ezra«.@ e ' «, it«ag6" '.«c,.!'.'" g«. «,'.«/" !"' d '"" )

==£:.==££=':£z,£.$j ' " '"".'. "" " l?
E assam as extremidades se tocam: a globalizagao 6 um =)

fen6meno novo, mas para domini-lo intelectualmente ngo podemos .)

dispensar os instrumentos da velha e boa teoria da depend6ncia. Com =)
silo 6nfase na natureza politica da economia international, a =)

importancia conferida a hierarquia entry os Estados, o cuidado I)
dedicado a anilise de "situag6es concretas" que resultam da J

interpenetragao de processes "cxternos" e "intemos" 'z
Dais argumentos claramente distintos. No primeiro, a :)

globalizagao se apresenta como um forma irresistivel -- um "processo" ou .p

s8 Globalizagao e Politica International, op. cit. n
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(
('
(.
c'
{'

C

{
C

/'

ulna "ordem" -- que "pemlite", ou "impede", que dita padr6es de conduta

aos quaid os govemantes devem aquiescer, sob pena de se condennem
ao hacasso -- e a sous concidadaos is piores desgragas. Nessa linda de

}miocinio, Cardoso bordeja com muita Beqti&ncia o discurso dos

apologetas da "economia global", parecendo mover-se, em companhia
testes num mundi detemlinista, onde o espago para o exercicio da
escolha politico inexiste; ou se encontra a tal ponto reduzido que as

diferengas entre as altemativas subsistentes se tomam quase ilus6rias

C\ No segundo, a globalizagao se mostra coma um processo de

( transfomiagao hist6rica, marcado por contradig6es e assincronias, em

C grande medida afetado por decis6es political, que se desenvolve num

(movimento complexo -- "dia16tico" no contexto do qual as

particularidades nacionais seguem desempenhando importante papal- . .
r' "' omo extender o descompasso entre estes doin pontos de vista?

( Como reconcilif-los?

( "Os homers jhzem sua pr6pria hist6ria. mas ndo a Jbzem coho

rquerem..." Em sua obra, homo se saba, Man desenvolveu

f marxista a tensio entry eases dais vetores traduziu-se no embate

f pemlanente entry tend6ncias "economicistas" e "voluntaristas" que
( marfa toda sua hist6ria. No proprio Marx, os dais elementos coexistem

lv
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para a categoria de globalizagao e para a teoria(ou analise) da

depend6ncia -- em quaisquer das vers6es propostas, desde que sq

desatou, na America Latina o debate sobre o tema.

Em relagao a primeira, vou resumir o meu panto de vista num
comentirio breve. Concorde com o Paulo Nogueira. O terms
globalizagao ngo acrescenta grande coisa a intelig6ncia da economic

capitalista mundial

Vdam, eu assisti aquia uma exposigao brilhante sabre o que h6

de novo na economia mundial nos dias que correm. Sempre que, no

debate sobre o tema da globalizagao, eu ougo algu6m ou leia texton que

seguem nessa diregao, o coment&io que me ocorre 6 o seguinte: o

proprio do capitalismo 6 a renovagao, a revolugao permanente das

t6cnicas, das maneiras de produzir e das instituig6es no contexts das

quais tal atividade inovadora se efetua. Apontar a presenga de elementos

novos na economia mundial n5o 6 dizer que a economia mundial este

diante de alguma coisa nova.

O que temos de nos perguntar 6 se ganhamos algo,

cognitivamente, ao sintetizar o que hf de novo no presents da com esse

categoria. E ai eu tenho minhas dOvidas. Pois quando examino o

discurso da globalizagao, mesmo no cano de um autor especifico homo

Femando Henrique Cardoso, vejo que etta 6 uma nogao velha, auto-

contradit6ria, uma nogao que se desfaz em pedagos quando cobrada

mais rigorosamente. Devemos manger muito clara a distingao entre
conceitos ou nog6es e as realidades que procuramos denotar atrav6s

desses meios. O pr6prio do mito 6 desconhecer esse diferenga. E into

acontece muito freqtientemente no discurso da globalizagao. Por
exemplo, em fuses homo esta, que todos n6s ja nos cansamos de ouvir:

pademos costar disco, ou r o, mas a giobalizagao 6 um gaia: ndo.=
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)odemos deacon zece-/q mui/o memos aboZ'i-/a." Como se rqeitar o

;onceito fosse o mesmo que ignorar os datos que, mais ou menos
;onfusamente, ele revere.

C: O outro aspecto a destacar 6 que o discurso da globalizagao perde

Cnuitas vezes de vista o fate de que o capitalismo ngo 6 uma
'economic": 6 uma "economia politica". Esse 6 a grande ligao de

Wallerstein, noms t5o citado hole de manhi. Trata-se de uma economia

(que nance e se reproduz nos quadros de uma estrutura politico

Ragmentada, composta de um nilmero varifvel de unidades political

lue se reconhecem mutuamente coma distintas e independentes. O

;apitalismo tem uma fomta politica pr6pria. Em tempos globais, o
;istema interestata16 a configuragao politica que Ihe corresponds.

o Quando nos colocamos nessa perspectiva, vemos que jogar com

spares conceituais, coma "eco/zomfa g/omar ' e "Esfado" e friar da "crisp

do Es/ado" sob o "i?npacro da g/oba/izafao" 6 tamar um faso caminho

torque o Estado, como ente singular, ngo existe. O capitalismo nos

(.:onhonta sempre com uma pluralidade de Estados. E estes sgo

desiguais, hierarquizados e desempenham pap6is distintos.

Cb A gjobalizagao, a liberalizagao de bens e servigos, as cadeias

produtivas globais e os fluxos financeiros instantfneos -- esses fen6menos

(n5o swgem espontaneamente, coma propriedades emergentes da
Cleconomia capitalista. Em grande medida, des s5o resultados de decis6es e

C de politicas estatais. E ngo de quaisquer Estados: de um pequeno nilmero

C deles, dentre os quais sobressaio Estado norte-americano

C Desde meados da d6cada passada estamos assistindo a um

C processo de renegociagao global das regras que regulam o com6rcio de

C bens e servigos, os direitos de propriedade e os investimentos. Esse

C processo de reorganizagao institutional fai langado com a abertura da
(

C

C

C
./'
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Rodada Uruguay do GATT, e ele ainda n5o este concluido. Hole, f:)

OCDE este discutindo um Acordo Multilateral de Investimentos que, sfl

passer coma foi proposto, vai eliminar nossa possibilidade de formulae €1)

implementar politicas industriais, vai tomas ut6pica, fantasiosa, ilus6ri?

qualquer id6ia de um projeto nacional de desenvolvimento. Outro tanto

poderia ser ditz a respeito das negociag6es visando a integragao regiona '

em escala hemisf6rica ora em andamento. E estgo avangados os:l)

prepnativos para outta rodada de negociag6es globais no Ambito d?

C)rganizagao Mundial do Com6rcio(a assim chamada Rodada dc:

Mi16nio). Se queremos falar de economia politica intemacional par?

valor temos de lidar com o que este acontecendo nesse plano. Temos de

identificar as quest6es que est5o pastas na mesa, temps de indagar quaid

os interesses envolvidos em cada uma delay, qual o seu peso respective,

homo se alinham, coma se configura o conflito, e para que cengiios ele

aponta. Quando tentamos fazed isso, pouca ayuda encontramos no
discurso da globalizagao. LJ

Agora, a depend&ncia. At6 que ponto o politico Femando Henrique

Cmdoso pratica hoje a depend&ncia que ele teorizou no passado coma

soci61ogo? Para comegar, gostaria de dizer o seguinte= eu n8o sou um

especialista em teoria da depend6ncia. Nio soul Por chcunstAncias

pessoais -- eu me formei no Rio de Janeiro, em uma instituigao onde o
debate sabre o tema n2o foi t5o corte quanto em ouUos lugares , por esse

ou aquele motive, o meu envolvimento com o debate sobre a depend6ncial

foi muito superficial. Obviamente, eu lia o que me chegava is m5os. Mas

estudH, estudu de verdade, isto 6 aldo mais recente. :l)

Pris bem, a conclusio a que cheguei6 que a teoiia da depend&ncia

penso especificamente nojivro de Cardoso e Falleto surgiu homo:)
tenLadva de dar resposta a um problema hist6rico-politico bem claro: ol)

3
)

)
)
)
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volpe de 64, a ades5o praticamente uninime que recebeu do empresariado

(: brasileko, e o surto de crescimenlo que, contrariando as expectalivas

gerais da intelig6ncia econ6mica de oposigao, comegava a despontu ja

( naquela momenlo. Era uma questao palpitante, de implicag6es political

C =videntes. E into explica em boa medida o enorme sucesso do lido.

C. Mas o que o texts de Cardoso e Faletto oferecia ao leitor nio era

(puma anflise de conjuntwa. Grande pane da forma persuasive do

argumento sobre o presente advinha do modelo inteipretativo mais

ample, que se expressava sob a forma de numa reconstrugao original,

erica e parcimoniosa de todo o processo hist6rico latino-americano, de
C independfncia em diante. Nessa interpretagao, o determinismo das

(: estruturas 6 apenas partial. No grande painel que desenha, as situag6es

maid perversas de depend&ncia -- com as forgas sociais em que se

sustentam comportam igualmente elementos de resis16ncia e de
transformagao. A qual, em principio, pods apontar para uma nova

Cmodalidade de depend6ncia, ou para uma ordem capaz de alimentar a

(.promessa de libermgao. E por isso que no amal do artigo digs que na
peoria da depend6ncia, tal homo apresentada por Enzo Faletto e

CFemando Henrique Cardoso, a dimensgo explanat6ria 6 muito maid

C importante que a dimensio prescritiva.
C E com isso sustento tamb6m o seguinte: 6 possivel afimim que

C Femando Henrique Cardoso pratica a depend6ncia que teorizou no

passado. Mas apenas no sentido precise de que a sua aWaD homo politico

C=- suas escolhas, subs aliangas, suas absteng6es pods ser descrita e

C interpretada a luz daquela teoria. O que nio me convence, nio me

Cparece plausivel, 6 a id6ia de que nos primeiros escritos sobre a

C depend6ncia ja estivesse contida, coma que em germs, a politica que
C Femando Henrique Cardoso realiza agora, 30 ands depois, coma

(

\

(
33C

(

C
/'



Presidents. Esta politica n5o 6 a materializagao de id6ias previament(

concebidas: 6 o resultado de uma hist6ria tonga, que se bifUcou en

v6rios pontos, e as escolhas que o seu protagonists fez em dada um deler

foram ditadas por circunstincias e motivag6es que muito pouch tinhan
a ver com a "peoria da depend6ncia", ou outra teoria qualquer. :)

Com relagao ao coment6rio do 61timo debatedor, direi apenas umi

pda\va: Marx e Weber produziram obras de extensXo e de complexidade
enoimes, sob muitos aspectos contradit6rias. Data dificuldade que teiAcl

em pensar o maixismo, o weberianismo, ou qualquer outro desseil

;ismos" homo algo a que eu possa me referir assertivamente, com :

simplicidade do gusto com que eu togo asta plata a mii)ha dente, na qual

o meu nome este gravado. Por esse motivo, a pergunta sobre se tal ou qual

teoiia 6 mawista ou weberiana n5o tem para mim a manor relevincia. C

que interessa nio 6 a flliagao da teoria da depend6ncia, mas os sells
efeitos. E6eitos politicos e efeitos de conhecimento. lsto eu discuto. O.)
rests... 6 o rests. Ngo tem neiQuma import5ncia. :)

)
)

)
D
D
3
3
)
3
)
)
)
)
D
)
'n\

)
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C' O memento para discutir este tema nio poderia ser mais oportu-

Cino. Com efeito, estamos is v6speras de um pleito onde escolheremos

Cnossos representantes no Senado, na CAmara de Deputados e nas As-

semb16ias Legislativas, um pleito onde seremos chamados a decidir

\-- 'ainda sabre quem governara o estado no qual vivemos, e a quem dele-

garemos a responsabilidade de conduzir o nosso pals. Estamos tam-

t-b6m em meio a uma crisp financeira international sem precedente:

C desde os idos da d6cada de 20

C' Um pouco esquecido, o lena da crisp international voltou is
\-- manchetes com a derrubada do rubio e continuou a domini.-las sob o

q'-efeito das reag6es em cadeia provocadas pda morat6ria da Russia.

\- Desde entao, temos fido repetidamente sacudidos pdas noticias de
\- maid um dia negro nas Bolsas, maid um pals em apuros. Temos visto e

\-'ouvido a fda interessada dos "homens do mercado"; registramos com

\ inquietagao a palavra maid s6bria dos analistas. Por essen e outros
\- meios, tomamos conhecimento da gravidade dos datos e do risco neles

L'envolvido. Temos ci&ncia de que a agonia da Russia 6 apenas um epi-

\'- s6dio de uma crisp muito maid ampla e proftinda que estalou na Asia

' em julho do ano passado, com a desvalorizagao da moeda tailandesa, e

C.'t Texts de refer€ncia para palestra proferida no Congresso Estadual da APACE,
Aguas de Lind6ia, 16 -09-1998

(

C

C

C

C
C

C
('

C

C

(
C

C

GLOBALIZAGAo, NEOLIBERALISMO
E O PAPEL DO ESTADO*:
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antes do final do ano ja havia vitimado igualmente a Indonesia, a Ma- )

lilia. a Cor6ia todos des, "tigris", novos ou velhos, exemplos, at(

ontem, para nossos parses na America Latina. Sabemos tamb6m que

ngo estamos a salvo. Temps nogao do perino. J

Hole, coma ontem, o Brasil vem sendo fortemente afetado pell)
turbu16ncia dos mercados. Em mementos de incerteza e nervoslsmo, G

dinheiro proCura abrigos seguros, e sempre ha algu6m procurando bra.

vantagem. No ano passado, o govemo respondeu a um ataque contra c.)
Real com o anincio de uma s6rie de medidas de contengao fiscal )
sem maiores conseqti6ncias -- e uma brutal elevagao das taxas de jwcl

que prostrou a economia e produziu Indices de desemprego at6 entio
nunca vistas. Agora, com as finangas piblicas ja fortemente degrade-:)

das e com eleig6es a porta, o governs abst6m-se de qualquer prove

d6ncia mais forte, preferindo "comprar tempo" mediante a adogao de

novas regras, que favorecem ainda maid o investimento em capital de

Quito puzo e aumentam, a curio ou m6dio puzo, a vulnerabilidade:
externa de nossa economia. "-'

Em um memento especial coma esse, tamar distincia dos fates el.)

refletir sobre o contexto mais ample em que des se inscrevem, muitc

dais do que simplesmente oportuno, 6 imprescindivel. :)

QuaID papel do Estado no contexts da globalizagao? A pergunta

vem a calhar porque nos coloca ftente a frente com um discurso muitoJ
difundido, que justifica os amos dos governantes de tumo e os absolved.)

de lada responsabilidade pelts efeitos perversos de suas political.:)
Esse discurso nos conga uma historia singela, que pode ser resumida-)

maid ou menos assam. ''

At6 album tempo atlas, o capitalismo organizava-se sob a forma

de uma economia f lifer-lzaciona/. /nrer, porque integrada, estreita-

)
3

)
)
)
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Cmente interligada por fluxes volumosos de com6rcio e de investimen-

Ctos, pda ampla circulagao de individuos e de id6ias, pda difus5o per-

Cmanente de formal organizacionais e novak maneiras de produzir. Na-

Crfo/zar, porque nests sistema a unidade bfsica continuava sends o

Cmercado intemo de dada pals. Espagos institucionalmente diferencia-

dos com fronteiras bem defendidas, as economias nacionais constitui-

Cam o taco de atengao das empresas(mesmo das multinacionais) e o

Cpalco onde o jogs de rivalidades entry das se desenvolvia.

C: Hole n8o 6 maid assim. Sob o impacts das mudangas revolucio-

nfrias que v&m se produzindo nas tecnologias de transporte e de co-

municagao, as antigas honteiras vio sends derrubadas, ou se tornam

Ccada vez menos efetivas. Ao facilitar extraordinariamente o acesso e o

Uatamento de informag6es, ao possibilitar o estabelecimento de con-

tatos eletr6nicos instantfneos por todd o globe, ao reduzir drastica-
IMente o tempo e o Gusto do transports a longa distancia, as novas tec-

C nologias d5o um impeto in6dito a intemacionalizagao do capital. As

(,sistimos, entao, a uma mudanga profunda no comportamento das em-

presas, que passam a distribuir suas atividades segundo estrat6gias

)ompreensivas no contexto das quads a diferenga entre espagos do

m6sticos e externos deixa de fazer sentido. Nests mundi novo que

Csurge aos nossos olhos, a pr6pria id6ia de mercado nacional perde
substincia. A economic 6 global; o seu ritmo e o seu dinamismo res

( pondem a movimentos cu)a escala 6 o planeta

(I Com elsa mudanga o paper do Estado se altera radicalmente.

Antes, ele era chamado a intervir para fomentar e dirigir o processo de

desenvolvimento. Coisa que o Estado fazia, com maior ou manor grau

C de sucesso, atrav6s do manejo soberano de um conjunto de instru

Cmentos de politica econ6mica e da orientagao que imprimia is ativi-

(

C
C
C

./'
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dudes de subs empresas. Agora, com a globalizagao, todas essas f6r

mules e as id6ias que a acompanhavam est8o ultrapassadas, insists

nelas 6 dar provas de idiotia. No quadra da economia global, o Estad(

pods at6 ser operoso, mas n5o tem vidal em tudo que faz ele 6 monito:)
raid polos capitals m6veis, universalmente cobigados, e pdas ag6nciaf

especializadas que shes prestam servigo. Incapaz de subordina-los a:

suas prioridades, impotente at6 mesmo para obriga-los a sentar a mesa

e faze-1os aceitar barganhas em que suas pretens6es n5o sejam plena

monte atendidas, o Estado dove reverenciar essen capitals ou " (1)

mercado". seu name coletivo. E transformar-se numa criatura volunta

riamente d6cile servil, Onica possibilidade que Ihe Testa se deseja ser

minimamente efetivo J

Ora, depend6ncia rima com irresponsabilidade. Esse Estadc
obediente ao mercado at6 que procura assistir os desvalidos e reduzil

desequilibrios sociais mais gritantes: se nio consegue fazer mais, nic
Ihe cabs a culpa. '-/

O enredo 6 conhecido. Ele aparece regularmente sob duas rou

pagers. A versio critics 6 declamada pda esquerda tragica. A versic

apolog6tica atende polo name de neoliberalismo. No apertado resumc
acima, foram propositalmente misturados elementos das duas. Entry

das as diferengas n8o sio apenas te6ricas, ou valorativas. A versic

neoliberal nio se limita a registrar a seu modo a realidade da econo

mia-mundo. Ela cont6m f ormulas bem definidas sobre homo essa rea

lidade deve se constituir e o que dove ser feito para garantir tal resul-l)

lada. Na versio neoliberal, mais do que um processo, a globalizagao e

um macro-objetivo. '-'/
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(I Numa ou noutra versao, esse arguments parece bastante persua-

(. sivo. Entretanto, quando exposto a um olhar ments cr6dulo ,ele ngo
( resists

(I Em primeiro lugar, ele involve um raciocinio circular. lsto 6lca

C patents quando preenchemos suas lacunas. Senate, vejamos. O princi-

( pal bator a restringir a autonomia do Estado 6 a liberdade com que se

Cmovimentam os capitais. Coma precisa doles e n8o pods controls-los

Co Estado procura atrai-los e, nesse sentido, dove curvar-se a sua von

bade. Mas a vivacidade dos capitais nio 6 um tata recente(era igual

Cmente grande no 6lnal do s6culo passado), nem um produto das novas

Ctecnologias(o te16grafo e os cabos submarinos ja pemiitiam a trans-
Ctnissio instantinea de dados e noticias). Ela resulta de mudangas ins-

titucionais que v6m sendo introduzidas no sistema financeiro interna-

C bionale nos principais parses desde o initio dos ands 70. Ora, em am-

Cbos os pianos, a liberalizagao Hinanceira foi produzida por decis6es e

(agnes dos Estados. Se hole o Estado 6 inibido pelts efeitos de suas

CI)ollticas passadas, cube dizer que ele se auer-limita. Em principio, ele

lpoderia reverter o que fez e recriar as condig6es para o exercjcio de

graus maiores de autonomia.

o Em segundo lugar, a imagem proyetada pda tele da globalizagao

Cexagera alguns e deixa de lada outros aspectos importantes da econo

Cmia mundial. Se 6 verdade que , depots de quash 30 ands de liberaliza-

gao Hinanceira, 6 possivel falar com alguma propriedade de um "mer-

cado global de capitais'', o mesmo nio acontece com o com6rcio, a

indQstria e os servigos, para ng.o falar da agricultura. Mesmo conside-

rando apenas o universo das empresas multinacionais, estudos mats
Ccircunstanciados demonstram cabalmente a importancia preponderante

(
C

C
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que continuam tendo para das os sous respectivos mercados nacionaifl

ou regionals, no casa das firmas europ6ias. ':)

De certs ponto de vista, por6m, o decisive este em outro lugar
A forma do discurso da globaiizagao derive em grande medida de sul

correspond6ncia com certas caracteristicas da economia intemacional:

quando asta opera em condig6es de relativa normalidade. Nesses perl

odds, tudo parece se passat de acordo com o Hlgurino: os capitais se

maven combinando, em dosagens variadas, os objetivos de lucrativi. )

dade e seguranga; os Estados se abram, empenham-se em programas

permanentes de reformat e adotam medidas t6picas a fim de atrair es )

ses mesmos capitals esquivos; nesse movimento, crengas e valoresl)

estabelecidos sfo ridicularizados, compromissos sociais fortemente

institucionalizados sgo rompidos. . . E tudo ipso se faz em noms da efi- I)

ci6ncia e da liberdade econ6mica para os neoliberais, m8e de todd as

outras, condigao de possibilidade e principio regulador da democracia. )

Mas quando sobrev6m dificuldades mais s6rias, coma acontece

agora, e se generaliza a percepgao de que esta economia 6 prenha de:

crime , a questao do "que jnzer" se imp6e, e ela nio e enderegada aos:)

agentes da economia global , aos "g/obaJ'.p/ayers'' -- empresas, banjos,:

investidores institucionais, ou mega-especuladores homo o citado Ge )

orgs Soros. Estes, naturalmente, t6m muito a dizer, e nio param de

opinar. Mas a pergunta 6 dirigida a outros personagens. Nesses mo-:

mentos criticos, todos os olhos e ouvidos -- doles, os agentes econ6mi-=

cos, como de todos n6s -- estio voltados para os responsaveis pdas

instituig6es de governo. E de governos nacionais. Os quais est5o obri-=

gados a responder como atores de um jogo simultaneamente econ6mi-:

co e politico, que pode levar em consideragao o desejavel do porto de :)

vista global(into 6 o que todos esperam, neste memento, de Alan Gre- )

)
)
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C enspan, o presidents do Banco Central dos EsLados Unidos), mas eula

(. refer6ncia bfsica continua sends uma definigao determinada do que

sega o interesse nacional nas circunstincias vividas

C Naturalmente, a atengao nio se distribui de forma homog6nea.

C Ela se concenua, principalmente, nos govemos dos Estados Unidos,

<l:do Japan, e no sistema decis6rio dente hibrido que 6 a Uni8o Europ6ia.
C E delta triade que se esperam medidas capazes de debelar os focus de

C tens6es e desequilibrios maid agudos; dela devergo partir igualmenle

C as agnes de maier alcance destinadas a evitar que, no futuro, comog6es

C:homo as que estamos presenciando venham a se repetir

C Nem por ipso a atuagao de outros Estados 6 desprovida de im-

C portancia. Coma a leitura mats atenta do noticiirio pemlite constatar,

Cmesmo entre os parses ditos emergentes as situag6es variam conside

Clavelmente, e sgo muito distintas tamb6m as maneiras coma CIGS rea-

Cgem a arise. E ja. vimos que, a16m de seus efeitos intemos, as decis6es

(-(ou nio decis6es) desses Estados podem provocar verdadeiros abalos
sismicos

o Embora muito rapida, a anilise precedents nos permits extrair

algumas lig6es instrutivas:

E: 1) Mesmo aceitando, para efeito de raciocinio, a imagem estilizada

> da "economia global" 6 forQoso reconhecer que ela 6 uma econo-

:. mia politica e que o seu suporte institutional bfsico continua sen-
: do o sistema de Estados.

C 2) Ao refletir sobre as conseqti6ncias political das transformag6es na

C economia intemacional devemos ter sempre presents que o Esta-

C do, no singular, nio exists. Em todd memento, o que encontramos

(- 6 uma pluralidade de Estados, desiguais e hierarquizados, que se

(
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interligam homo unidades de um sistema e desempenham pap6is

claramente distintos. :.)

3) Devemos registrar, por 6lm, que mesmos os Estados mais d6beif

gozam de graus varifveis de liberdade e que -- dentro desses liiJ
mites respondem is circunstincias criadas polos dinamismos daJ
economia international em fimgao de suas experi6ncias pr6vias;.

das orientag6es preponderantes em suas elites govemantes, das re '.

sist6ncias que estas encontram e dos apoios que das conseguem

mobilizar.J

Esta observagao me devolve ao Brasil e me prepara o comentf-

rio com o qual concluo este artigo.

No exato momento em que escrevo, estamos no initio de maid:=.

uma rodada de rem6dios amargos. Exposta a vulnerabilidade de nossa:.

economia, is voltas com um novo ataque ao Real, o govemo elevou o,..}

patamar dos juros intemos, prepara agora um pacote de medidas reces-

sivas e, atrav6s de sells porta-vozes acreditados, iaz saber que, se ne-,

cesshio for, tamara outras ainda maid duran. -.\

O futuro que eases antlncios prenunciam 6 de estagnagao, de-:)

semprego, empobrecimento generalizado. Como de outras vezes, essesl)
efeitos servo apresentados coma sacrificios indispensaveis para res-

guardar a moeda das intemp6ries da crime econ6mica global.

Podemos ter juizos diferentes a respeito de tais sacrificios. Mas

a impostura que os envolve precisa ser repelida: des n5.o sio impostos

por circunstfncias exteriores -- mas pdas distorg6es da politica eco-,

n6mica que ha mais de quatro anos vem sendo adotada; des n8o s8o

indispensaveis para evitar a inflagao e assegurar a estabilidade mas :)

para dar sobrevida a este modelo de politico econ6mica, que mant6m o I)

)
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C valor da moeda a custa de taxas mediocres de crescimento, eliminagao

maciga de postos de trabalho, crescente vulnerabilidade extema, e a

Cdesnacionalizagao acelerada da economic; CIGS ngo s5o inevitgveis

Cexistem alternativas, outras maneiras de enhentar as dificuldades do

Cmomento e os problemas de flmdo que ha muito nos afligem.

C Haverf certamente discordAncias a respeito do m6rito dessas

Cpropostas. Mas das n5o podem ser desconhecidas.
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