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Prof. DI'. Octavio !anni
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1. REVELA€OES

No curso dos tempos modernos, de vez em quando a Hist6ria
revela-se inexor5.vel e enftica, assustadora e fascinante. Tudo o que

parecia estabelecido, quieto em sua cdma, meslno alheio e distante,

de repente pode revelar-se instfvel, abalado, fora do lugar, estranho. A

despeito de que tudo continue aonde estava, quieto em sua cdma, de

repente jf nio 6 maid o mesmo. ModiHca-se a sua expressao, signifi-

cado ou entonagao. Tanto 6 assim, que indivrduos e coletividades logo

sio de presos, gusto e desespero ou entusiasmo e alucinagao.

Silo muitos os acontecimentos que assinalam tanto continuida-

des ou descontinuidades, ruptures e reorientag6es, progressos e deca-

d6ncias, g16rias e desilus6es. Na vida dos povos e nag6es, bem homo

de individuos e coletividades, ocorrem acontecimentos que assinalam

o possivel e o impossivel, o evidente e o inexplicfivel. Em alguns ca-

son, o acontecimento assinala nitidamente que termina um processo,
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uma 6poca; que se inicia algo desconhecido, podendo ser n:io s6 sur-

preendente, mas terrificante e entusiasmante.

E provavel que tenha sido assim: em 1492, quando Colombo

deu a nob.cia de que chegou do outro lado do mundo, logo corrigida

por Vespuccio, anunciando o Novo Mundo; em 1789, quando ocorre a

notfcia da qaeda da Bastilha; em 1917, quando os bolchevistas tomam

o Palfcio de Inverno em Sgo Petersburgo; e em ll de setembro de

2001, quando as imagens divulgadas mundialmente mostrada que as

torres g6meas do World Trade Center, em New York, e um dos angu-

los do Pentfgono, em Washington, estio desabando.
Esta 6 a id6ia: hg. acontecimentos que adquirem significados e

conotag6es excepcionais, reveladoras. Sio eventos heurfsticos, por

suas implicag6es hist6ricas e te6ricas. Podem ser vistas como experi-

mentos cienti.ficos, ja que tornam maid expli.citos nexos, continuidade,

descontinuidades, tens6es e contradig6es insuspeitados em um memento

anterior. E coma se fosse uma explosao, atingindo a realidade e o ima-

gingrio, de tal maneira que logo se distinguem mellor relag6es, proces-

ses e estruturas de dominag:io e apropriagao rec6nditos, que ngo se per-

cebiam. De repente, abalam-se os quadros sociais e mentais de refer6n-

cia de uns e outros, indivfduos e coletividades, em dodo o mundo.

Quando desabaram as torres g6meas do World Trade Center, em

New York, e um dos angulos do pentagono, em Washington, a opiniao

pliblica mundial defronta-se com um acontecimento excepcional, al-
tamente revelador, propriamente laeuristico. Com ele abram --se possi-

bilidades insuspeitas anteriormente para a interpretagao de relag6es,

processos e estruturas de dominagao politica e apropriaga.o econ6mi-
ca, em escala nacional e mundial. Vfrios nexis sociais, poll.ticos, eco-

n6micos e culturais, de permeio a jogos de forcas sociais e operag6es
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geopoliticas, logo se tornam maid evidences, visiveis, transparentes,

em escala nacional, regional e mundial

Em um instance, no centro da maier pot6ncia mundial, doin de

sous maid notfveis si.mbolos sio agredidos e desmoronam, arruinados.

Em um instante, o poder econ6mico e o poder militar, compreendendo

o monop61io da vio16ncia, sg.o postos em causa, deixando de ser into-

cfveis. S:io as duas principais alavancas da supremacia das elites go-
vernantes e classes dominantes norte-americanas no mundi. Simboli-

zam as teias, rides ou sistemas com as quaid essay elites e classes se

associam com elites govemantes e classes dominantes da maioria das

nag6es do mundi. Nesse sentido, 6 que o mundo assists at6nico e as-

sustado, surpreendido e fascinado, o desabar de doin pilares do neoli-

beralismo e do ocidentalismo, isto 6, do capitalismo

Em pouco tempo, em todo o mundo, muitos se dio conta de que

muita coisa saiu do lugar; o que parecia estabelecido, quieto em sua

cdma, revela-se desconhecido. De repente instala-se a descontinuida-

de, instabilidade, afligao, modo, terror. O que parecia um acidente de

engenharia, arquitetura ou urbanismo, logo se revela um aconteci-

mento hist6rico, com implicag6es econ6micas, poll.ticas, socials e
cultural. Abala-se o mapa do mundo, movendo-se territ6iios e frontei-

ras, expectativas e horizontes, id6ias e convicg6es, glories e ilus6es.

'A mensagem transmitida em 1 1 de setembro foia seguinte: Ame-
rica, chegou a hora de descobrires o quao implacfvel 6s odiada. O

v6o 175 da United foi um mi.sail balistico intercontinental dispara-
do contra a inoc&ncia da America. Elsa inoc&ncia, afirmou-se com
a mensagem, era uma ilusio anacr6nica, um luxo. Maid de uma
semana apes o ataque, estamos livres para sentir o gosto de fel da
atroz engenhosidade da mensagem... O pentligono 6 um si.mbolo, o
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World Trade Center 6, ou era, um si.mbolo, e um aviiio de passagei-
ro americanos tamb6m 6 um si.mbolo -- da modalidade e do prazer

de viver dos habitantes do pris e da galaxia de destinos reluzentes

que os esperam. Os condutores do terror Cram moralmente bfba-
ros, mas conferiam a seu trabalho uma sofisticagiio demente. Pega-
ram essay grandiosas orientag6es americanas e as esmagaram todas

juntas no mesmo pilate... A Terra-keira do terror, apesar de coda a
sua maldade estudada, foi um mere prenancio do que estli por vir.
Ainda estamos no primeiro ci.rculo. Tamb6in seri terrivelmente e
doloroso para os americanos compreenderem o fato de que sio
odiados e odiados de madeira inteligfvel. Quantos doles sabem, por

exemplo, que seu governs ja destruiu polo menos 5qo da populagao
iraquiana? Quantos doles sgo capazes de transferir elsa proporgao

para a America e ver que o n6mero equivalents syria 14 lnilh6es de
pessoas? Vfrias caracteri.sticas nacionais - a autonomia, um patrio-
tismo maid acirrado do que exists em qualquer parte da Europa
ocidental, uma aus6ncia onipresente de curiosidade geogrgfica --
geraJn um deficit em empatia com o sofrimento de pessoas que se
encontram distances:

S5,o varifveis e muito importantes as revelag6es com as quais se

defrontam individuos e coletividades, povos e nag6es, em todd o
mundo

Primeiro, logo fica evidente que este em marcha a globalizaga.o

do terrorismo. deja pdas inteng6es de sous agentes, assim como polos

efeitos provocados polos sous atom, bem como pdas reag6es em gerd,

particularmente pdas elites governantes e classes dominantes, em
dodo o mundo, o a/agz/e /errorfs/a do 1 1 de setembro de 2001 assinala

mais um aspecto importante da globalizagao de tens6es socials. As

Martins Amis, "Modo e repulsa '', J;'o/#a de S. Pair/o, Silo Paulo, 23 de setembro d-
2001, caderno especial, p. 12. Martins Mais 6 escritor ing16s.
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motivag6es de sous agentes podem ter sido anarquicas ou niilistas, re-
acionfrias ou revoluciong.das, em todos os castes, no entanto, estio em

causa tens6es socials importantes ou incidentais, ]nas mundiais. Ai.
estio o ocidentalismo e o orielltalismo, o islamismo, e o cristianismo,

em gerd acionados polo capitalismo.

Segundo, o que se apresentou no ini.cio como um ''ataque terro-

rista'' logo se revela um a/o .po.r;rico da maior importancia, desdobran-

do-se em um processo politico de alnpla envergadura, compreendendo

a guerra e a coalisio de pai.ses contra o terrorismo; a mobilizagao da

maquina de guerra da maid poderosa nagao do mundi contra a maid

d6bil nagao do mundo; a pretexto de combater o terrorismo, mobili-
zando o terrorismo de Estado. Em poucos dias, praticamente o mundo

dodo se viu direta e indiretamente envolvido na guerra pda ':justiga

infinite '', pda ''liberdade duradoura '', contra as nag6es classificadas

pdas elites governantes e classes dominantes norte-americanas e de
outras nag6es da coalisio come pertencentes ao ''pixo do mal ''. Assim,

logo fica evidente, para muitos, em todo o mundo, qual 6 a geopoliltica

em que se baseia a diplomacia norte-americana. Dianne do ataque ter-

rorista, antes mesmo de saber quaid seriam os indivfduos, grupos, or-

ganizag6es ou instituig6es responsaveis, logo se declara a retaliagao, a

guerra, o ataque tenorista da maid poderosa pot6ncia mundial contra a

mais frg.gi] das nag6es. Em ]ugar da negociagao, possive] atrav6s da

C)rganizagao das Nag6es Unidas(ONU), deflagram-se as fQrias do ca-

pital, com os brazos al'mados visilveis e invisilveis, ostensivos e clan-

destinos; com a cumplicidade e colaboragao de nag6es europ6ias. Em

face de um ataque de terrorismo, partido de alguma parte de uma na-

gao classificada homo pertencente ao ''pixo do mal '', deflagra-se uma

guerra assim6trica'' e fundamentalists desde o que se autodenomina
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;eixo do bem ''. Ao mesmo tempo, ou principalmente, as elites gover-
nantes e classes dominantes norte-americanas instalam-se no Afega-

nistao, ocupando uma posigao geopolitica importante na Asia Central

Terceiro, o acontecimento do dia 1 1 de setembro de 2001 pods

ser visto, simultaneamente, como ''ataque terrorists'', ''ato politico '' e

afar repo/zzciondrfa. Tanto em si, polos objetivos e simbolos que
atinge como vasco processo poll.tito que deflagl-a, adquire uma radica-

lidade surpreendente e generalizada. Pda primeira vez na hist6ria da

supremacia mundial dos Estados Unidos da America do Norte mica

comprovado, para uns e outros, nos Estados Unidos e em todo o mun-

do, que a mais poderosa pot6ncia mundial 6 vulnerfvel. Uma pot6ncia

imperial, cujas elites governantes e classes dominantes e sempre se
apresentam como excepcional, modelo e farol da humanidade, de re-

pente descobre-se vulneravel, agredida por album inimigo inc6gnito,

invisi.vel, ubi.quo. Em uma manhi de sol, avi6es dom6sticos de passa-

geiros transformam-se em mi.sseis bal i.sticos intercontinentais, tecendo

novas revelag6es transnacionais e explicando outras, antes poucos
evidentes. Um acontecimento com o qua] se pods ]evantar a hip6tese

de que a globalizagao lima, simultaneamente, com integragao, frag-

mentagao e revolugao.
Quarto, a presenga dos Estados Unidos no cenirio mundial tor

na-se ainda mats evidente. A supremacia que se tornara mats expli.ata

com o flm da Guerra Fda, a desagregagao do bloco sovi6tico e a
transformagao do mundo socialista em uma vasta e lucrativa fronteira

de expansao do capitalismo mundial, logo se lorna escandalosa; com a

declaragao de guerra, em outubro de 2001, contra o Afeganistao e a
promessa de agressao militar aos parses definidos como pertencentes

ao ''pixo do mal ''; tudo isso com ample colaboragao ativa e passiva de
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elites governantes e classes dominantes de nag6es europ6ias e de ou-

[ras panes do mundo. em uma poderosa coalisio do "pixo do bem:
contra o ''pixo do mal ''; em defesa da ''civilizag:io ocidental arista '', do

capitalismo em seu novo ciclo de globalizagao.

Quinta, intra em curse um vasco e pervasivo processo de con-

trole de indivilduos e coletividades, a comegar por indivfduos e coleti-

vidade da pr6pria sociedade norte-americana; mas tamb6m nas socie-

dades europ6ias, com ramiflcag6es por outras sociedades nacionais

asiaticas, afticanas e latino-americanas. Este em curso um processo de

direitizagao, com evidentes ingredientes nazifascistas. Reduzem-se ou

eliminam-se direitos democrfticos conquistados desde dificeis lutas

sociais e acentuam-se os controles jud.dino-polilticos, militares e poli-

ciais sobre individuos e coletividades, organizag6es sociais e movi-

mentos sociais; em gerd compreendendo intolerincia 6tnicas, religio-

sas e outras, desde a xenofobia e o etnicismo ao racismo e fundamen-

talismo calvinista secularizado. Esse 6 o clima que florescem as ativi-

dades, organizag6es, movimentos e correntes nazifascistas.

Nio se trata de imaginar que o ataque terrorista provoca a direi-

tizagao de elites governantes, classes dominantes, poderes constituf-
dos e o setores da opiniao publica. Elsa pods ser apenas apar6ncia,

impressao superficial. O que ocorre 6 principalmente a revelagao e o

desenvolvimento de situag6es e potencialidades em larga medida ja

constituildas. Algo que este, em g6rmen, logo se manifesta e dissemina.

Essa direitizagao tem raizes na f abrica de sociedade, nacional e mun-

dial, por suns desigualdades e tens6es ativas e pervasivas, com as

quais fermentam-se mccarthysmos, fascismo e nazismo, desde o s6-
culo XIX.
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As cenas da catfstrofe que ocorre em New York, quando desa-

bam as torres g6meas do World Trade Center, impressionam inclusive

pda semelhanga com cenas de filmed de catfstrofe. Uma parece re-

produgao, imitagao ou continuagao da outra. Uma 6 o produto de um

ataque terrorista, ao passo que a outra 6 o produto da indistria cultu-

ral, na qual germina a cultura do terrorismo. Sim, sio muitos, em togo

o mundo, que se d:io conga que as cenas da catfstrofe que se desen-

volve e difunde polo mundi por meio da indiistria cultural, a comegar

pele cinema, televisio e o romance. Sem esquecer que bombardear as

audi6ncias, os leitores e o espectadores com cenas de vio16ncia, reais,

imaginaias, virtuais, espetacularizadas eletronicamente, pods signifi-
car entretenimento e intimidagao, informagao e indugao, catarsis e

educagao. Sim, as cenas de catfstrofes cinematogrfficas de New York

revelaram, para muitos, que a cultura do terrorismo 6 uma criag3.o

permanente, altamente lucrativa, da ind6stria cultural.

'Muitos se perguntam se um dia voltaremos a ter uma 'vida nor-

mal'. contudo, em Hollywood, 'normal ' 6 uma palavra que este
sempre mudando de significado. Qualquer descrigaa do cendrio
atual devem incluir obrigatoriamente aquele tipo de vio16ncia que
se tornou padrao na indtistria... Talvez o que esse acontecimento
tenha revelado, com sous corpos de verdade despedagados por ex-

plos6es reais em edificios verdadeiros, seja a realidade sombria que
se oculta por traz de tanta coisa reproduzida por Hollywood atual-
mente. S6 agora a n6s perguntamos como pudemos achar emocio-
nante assistir a colisgo de um aster6ide com a Terra, ou ver a Casa

Branch explodida por alienigenas enquanto comiamos pipoca. Os
terroristas, de acordo com os entendidos, abrigam uma versio dis-

torcida e homicide desse mesmo impulso. Serf posse.vel que este-
jamos envergonhados porque descobrimos que, no fundo, somos
todos terroristas? Nos, produtores, temos agora a nossa disposigao



felramentas que nos permitem colocar em dena o que quisermos.
N5o hli catfstrofe grande demais para n6s; basta acrescentar um
pouch maid de spray de langue, ''apagar" membros do compo:

H£ d6cadas a indtistria cu]tura] tem ]ucros crescentes com a fa-

bricagao de vio16ncias, desastres e cate.strofes sociais e naturais. Des-

de as inovag6es posse.veil com as tecnologias eletr6nicas, multiplica-

]'am-se as possibilidades de fabricagao de seqii6ncias edificantes e ter-

rificantes, imaginaveis e inimagingveis, mas sempre lucrativas

Sob vfrios aspectos, pris, a cate.strofe de New York 6 um acon-

tecimento altamente revelador, por suas implicag6es hist6ricas e te6ri-

cas. Revela-se, simultanealnente, ''ataque terrorista '', ''ato poll.tito '' e

'agro revoluciongria ''; ababa quadros de refer6ncias sociais e mentais

de uns e outros, em todo o mundo; suscita interrogag6es sobre o que

este acontecendo no presents, quais poderiam ser suds raizes pr6ximas

e distantes desse presence e quais poderao ser os lineamentos posse.veil

no futuro. Sob vfrios aspectos, um evento heuristico, com o qual se

assimilam impasses fundamentais do novo ciclo de globalizagao do

capitalismo, visto coma integragao e fragmentagao, guerra e revolu-

Est£ 6 a id6ia: um acontecimento aparentemente banal, ainda

que brutal, logo revela-se de significado hist6rico exceptional. Pods
ser tomado como um evento heurfstico, tanto no que revela no imedi-

gao

' Edward Zwick e Marshall Herslo\itz, "Quando os corpus sio de verdade", O Es-
fado de S. Paz//o, 23 de setembro de 2001, p. A-15. Note-se que Edward Zwick
Marshall Herslovitz s:io produtoi'es, diretores e roteiristas. Consultar tamb6m: Bruce
Orwall, ''Como a Disney preparou o ''Armageddon '' para a Batalha na bilheteria '', O
fs/ado de S .Paz//o, S. Paulo, I ' de julho de 1998; Susan Sontag, Con/ra a //z/er-
.p/'e/afar, trad. de Ana Maria Capovilla, L & PM Editores, Porto Alegre, 1987, es-
pecialmente, "A imaginag:io da catfstrofe ", pp. 243-262.
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ato como polos esclarecimento que pede e explicita, no que se refers

aos antecedentes, is raizes pr6ximas e distantes; e polo que descortina

sobre o futuro. Sim, as imagens e as palavras, os sons e as cores, as

formas e os movimentos, o espetaculo multimi.dia e, tamb6m, a catas-

trofe cinematografica que aparece com o acontecimento, esclarece as-

pectos importantes do presents e do passado, bem coma aponta para
desdobramentos do futuro; inclusive pdas relag6es que aguarda com a

modernidade. Ai. combinam-se a ci6ncia e a t6cnica, as estrat6gia e a

tftica, o sentido de espetaculo e a contund6ncia da mensagem. Muito

do que se tem dito e ainda se pods dizer, n2io s6 sobre a modernidade

em gerd maid sabre a model-nidade-mundo, revela-se nos clar6es
multicoloridos das chamas que consomem doin si.mbolos do capitalis-

Sim, ja sio muitos, em todo o mundi, os que se apropriam de

id6ias, t6cnicas e instituig6es da modernidade, desenvolvendo-as e
redirecionando-as, revertendo subs potencialidades te6ricas e prfticas,

reais e imaginarias; descortinando outras experi6ncias sociais, outros

modos de ser, estilos de vida, vis6es do mundo.'

mo

Geoffrey Barraclough, in/rodag o a .Hisf6ria Co/?fe/npordnea, trad. Alvaro Cabral
4' edigao, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1976,esp. Cap.Vl: "A Revolta contra Oci-
dente''; Jose Carlos Mariategui, Sfe/e .Ensayos de fn/erpz"e/acton de /a rea/ipad pe-
ril a/?a. Biblioteca Amauta, Lima,1965; Frantz Fannon, Os Condenados da Terra,
trad. de Jose Laur6nio de Milo, Editor-a Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro, 1968
Akbar s. Ahmed e Hastings Donnas (Editora), Islam, G/oba/fzaf/o/? a/?dposi'nzoder-

niO, Routledge, Londres, 1994; William H. Friedland e Carl G. Rosberg
Jr.(Editors), HWrfcan Soda/ism, Stanford University Press, Stanford, 1967; Micjlael
Lowy, .E/ JUamfsn?o e/? 4/77dl"ica .Leff/?a, Ediciones Era, Mexico, 1982;V.S. Naipaul,
/ndfa.' ,4 Moz/need Cipf/kaf/o/z, Vintage Books, New York, 1978.
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2. GEOPOLITICA

Este 6 uma revelag:io muito importante, com a qual tamb6m se

assinala o infcio do s6culo XXl: ja sio muitos, em todo mundi, os que

se mostram inquietos ou indignados com a ''diplomacia total '' com a

qual as elites governantes e as classes dominantes norte-americanas, em

associagao com elites governantes e classes dominantes de outras na-

g6es, estabelecem e imp6em diretrizes econ6mico-financeiras, tecno16-

gicas, political, sociais e culturais a outras nag6es, na Africa, Asia,
Oceania, America Latina, Caribe, Europa Central e Europa Oriental.

O que se revela, de repente, 6 algo que este ocorrendo desde o

fim da Segundo guerra mundial: as elites governantes e as classes do-

minantes norte-americanas conduzem ulna guerra sem-fim contra cada

um e todos os governantes e regimes politicos alternativos vigentes ou

ensaiados no mundo. Desde a intervengao nas lutas sociais travadas na

Gr6cia em 1944-49 at6 a intervengao em curse na Venezuela e no Ira-

que em 2002, sio numerosos os cason de pless6es, exig6ncias, blo-

queios, desestabilizag6es, interveng6es armadas diretas ou mercenirias

e destruig6es de governor e regimes politicos alternativos ensaiados

ou vigentes em todo o mundo. Em todos os cason, a mensagem dos

porta-vozes ou ide61ogos das elites governantes e classes dominantes
norte-americanas, em gerd associadas com setores dominantes de na-

g6es europ6ias e de outras regimes, sintetiza-se nos seguintes termos:

;a Gr6cia foi salva para o Ocidente", assim coma a Guatemala em

1954, o Iri em 1953, a Indonesia em 1965, o Brasil em 1964, o Chile

em 1973, a Nicarg.gua em 1989, a Venezuela e o Iraque em 2002.'

4 T. E. Vadney, Zhe Mor/d Since /945, Second Edition, Penguim Books, Londres
1991; Martin Walker, Z%e Co/d War, Vintage, Londres, 1993; Stephen E. Ambrose
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IRA: "A intervengao no Ira, em 1953, para depor o governo

Mohammed Mossadeq, foia primeira operagao bem sucedida, no pe-

rilodo p6s-guerra, para subverted um governo nacionalista. Mossadeq

chegou ao poder no dia I de maio de 1951 e tr6s dias apes nacionali-

zou a empresa britinica Anglo-Iranian Oil Company. Em um ardente

discurso, anunciou que o Iri estava assumindo a posse do tesouro es-

condido, sobre o qual estava um drag2io. As companhias de petr61eo

do Ocidente boicotaraln a colnpanhia de petr61eo nacionalizada e o Iri

perdeu sua maior fonts de divisas... Um ano depois, a administrag2io

do rec6m-eleito Eisenhower aceitou o ponto de vista britinico: Mos-

sadeq devs ser deposto... O governo Eisenhower comegou a sua cam-

panha contra Mossadeq com press6es econ6micas. Em seguida, Ker-

mit Roosevelt foi enviado ao Ira, homo agence da CIA(Central Inte-

lligence Agency, into 6, Ag6ncia Central de Informagao), para dirigir
o golpe contra Mossadeq... Com a ajuda de cinco agentes norte-
americanos e sese auxiliares iranianos, Roosevelt realizou a conspira-

gao, desde um por:io da cidade de Teheran. Um colega, seu admirador,

disse que foi uma aut6ntica operagao James Bond... Com a ajuda de

substanciais importancias em dinheiro, que Roosevelt usou para alu-

gar manifestantes para intensiflcar os crescentes movimentos de tur-
bas anti-Mossadeq e flinanciar o ex6rcito iraniano, pesadamente de-

pendents de equipamentos norte-americanos, os insurgentes aumenta-

ram a pressao contra Mossadeq e o expulsaram do governo ''.'

.R/se /o G/o&a//sn? (American Foreign Policy Since 1938), Seventh Revised Edition
Penguin Books, Londres, 1993
5 Richard J. Barnet, /n/erie/?/ion and Revs/z//to/? (America's Confrontation with
Insurgent Movements Around the World), Meridian Books, New York, 1968,
pp.226-228. Consultar tamb6m: Stephen E. Ambrose, f?fse /o G/oba/isn? (American
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GUATEMALA: "Muito bem, rapazes" - disse o embaixador

Jonh E. Peurifoy dianne de deus auxiliares -- ''amanhi a asta hora esta-

remos fazendo uma festanga ''. Acena passou-se na Embaixada norte-

americana. na Oitava Avenida, Cidade de Guatemala e a surpreen

dente fuse do embaixador flcou claramente gravada na mem6ria de

um dos participantes da reunigo. A data era 18 de junho de 1954. Co-

megara o golpe da CIA contra o regime do Presidents Jacobo Arbens

Guzemfn... Naquela tarde, o coronel Carlos Castilho-Armas, exilado
guatemalteco treinado pelos Estados Unidos, cruzara a fronteira com

Honduras em companhia de 150 homens. A invasio estava agora em

plano andamento, contando com a aprovag:io pr6via e integral do pre-

sidents Eisenhower... Aquilo que a CIA planeJara com um golpe ful-

minante arrastou-se por doze dias diflceis... E o presidente dos Esta-

dos Unidos, passando por ama das objeg6es do Departamento de Es-

tado, sentiu-se forgado a enviar, clandestinamente, maid tr6s avi6es de

naga para levar a bom t6rmo a revolta da CIA na Repiiblica das Bana-

nas. Ao contrfrio do que ocorreu na Baia dos Porcos, em Cuba, a ope-
ragZio de 1954 na Guatemala teve &xito. Tal como no Irg., no ano ante-

rior, a ag:io na Guatemala constituiu um dos primeiros triunfos da CIA

no rama da derrubada de governor.(...) Como presidente, Arbenz, em

1952, tentou fazer alguma coisa para corrigir a injusta estrutura de

distribuigao de terra do pai.s. Empreendeu um programa de reforma

agraria, mas, coma era de se prever, conseguiu unicamente por em p6

de guerra os pequenos fazendeiros, os grandes latifundifrios e a C/Hi-

red fnrff Compar2y. ( ..) O maid poderoso elements mijitar no volpe

era a forca a6rea da CIA. O punhado de aparelhos P-47 Z%z/nderZ)o// e

Foreign Policy Since 1938), Penguin Books, 7a. edigiio revista, London, 1993, pp
148-149
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os avi6es de transports C-47 tinham homo base o Aeroporto Interna

cional de Managua''.'

CONGO: Quando as press6es auinentaram e a independ&ncia

chegou, ern 1960, havia menos trinLa africanos formados em curse su-

perior em todo o territ6rio. Nio havia o6iciais, engenheiros, agr6no-
mos ou m6dicos congoleses. A administraga.o da co16nia pouco 6izera

para que um dia o Congo pudesse ser governado por seu pr6prio povo:
dos circa de 5 mil cargos do servigo publico em navel administrative,

apenas tr6s Cram ocupados por africanos. O rei Balduino da Bflgica
chegou a L6opoldville para conceder oficialmente a independ6ncia ao
Congo. Na ocasiao, de modo um tanto superior, disse o seguinte;

cape agora aos senhores cavalheiros nos mostrar que sio digno de

nossa confianga ''. O discurso irado com que Patrice Lumumba res-

pondeu de improviso ao rei chamou a atengg.o do mundo. Pouco me-
nos de um m6s antes, Lumumba havia fido eleito primeiro-ministro de

um governo de coalizg.o. Fora a primeira eleigao gerd democrftica do
Congo. Na substincia, ainda que n5o na forma, syria tamb6m a iiltima

polos pr6ximos 35 anos. Lumumba acreditava que a independ6ncia

poll.tica ngo era suficiente para libertar a Africa de seu passado colo-

nial; era preciso tamb6m que o continents deixasse de ser colonizado

Mexico, 1987
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economicamente pda Europa. De imediato, soaram os alarlnes nas

capitais ocidentais. Corporag6es britanicas, belgas e americanas ti-

nham vastos investimentos no Congo, pai.s rico em cobra, cobalto, di-

amante, ouro, estanho, lnangan6s e zinco. Orador inspirado, puja voz

ultrapassou rapidamente as fronteiras do pars, Lumumba era uma figu-

re carism£itica e astuciosa. Sua mensagem, temiam os governor oci-

dentais, era contagiosa. Pior kinda, nio havia o que pudesse compra-

lo. N:io encontrando simpatia no ocidente, Lumumba pediu auxflio a
Uniio Sovi6tica. Anftema para o capital europeu e norte-americano,

tornou-se um li.der cujos os dias estavam contados. Menos de doin mo-

ses ap6s ser nomeados com o primeiro chefe de Estado democratica-

mente escolhido polo o Gongs, uma submiss2io para operag6es secre-

tas para o conselho de seguranga Nacional dos Estados Unidos, da
qual participou o chafe da CIA, Allen Dulles, autorizou seu assassi-

nato, Richard Bisse]], chefe de operag6es da CIA na 6poca, dina mais

garde: "0 presidents(Dwight D. Eisenhower) teria de longs preferido

que se lidasse com ele de uma outra forma que nio fosse o assassina-

te, mas considerava Lumumba, assim como eu e tantas outras pessoas,

um desvairado... e queria o problema resolvido. As alternativas para

se lidar com ''o problema '' foram pesadas na balanga, entry as quaid o

veneno (foi enviada uma dose ao chefs da CIA em L6opoldville ), um

rifle de alta pot&ncia ou assassinos de aluguel. Mas era difTcil chegar

porto o bastante de Lumumba para usar qualquer disses m6todos, de

modo que a CIA optou por apoiar grupos contrfrios ao primeiro-
ministro dentro do governs fragmentado do Congo, na esperanga que
des fizessem o trabalho. E assim foi. Depois de ser preso e sofrer uma

eerie de espancamentos, Patrice Lumumba foi secretamente fuzilado

em Elizabethville, em janeiro de 1961. Um agente da CIA acabou ten-
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do que rodar a cidade com o corpo no porta- malak, tentando encontrar

um lugar para deixa-lo. Nio ha como saber se, se caso tivesse sobre-

vivido, Lumumba teria permanecido 6el a sua ret6rica e is esperangas

que representava para t&ntas pessoas na Africa e em outras panes do
mundo. Mas os Estados Unidos providenciaram para que nio chegas-
sem a ter essa chance ' 7

CUBA: Esta 6 uma hist6ria que atravessa grande parte das d6-

cadas de Guena Fda, prosseguindo depois e entrando peta s6culo

XXl: ha maid de 40 anos, as elites governantes e as classes dominan-

tes dos Estados Unidos dedicam-se a bloquear, desestabilizar e mutilar

o rehaime socialista de Cuba, no empenho de reintegrar Cuba no zona

de influencia norte-americana, de acordo com a Doutrina Monroe,

formulada no s6culo XIX; e de acordo com as diretrizes da Organiza-

gao dos Estados Americanos (OEA) e do tratado Tnteramericano de
Assist6ncia Reciproca,(TEAR), amboy criados por indugao dos gover-
nantes norte-americanos nos ini.cios da Guerra Fda; bem homo de

acordo com a geopolf tica norte-americana enraizada no complexo in-

dustral-militar e na poderosa e lucrativa ind6stria do anticomunismo,

em garantia do capitalismo, contra todo e qualquer experimento soci-

alista alternativo, compreendendo outro modo de produgao e outro
processo civilizat6rio.

7 Adam Hochschild, O .F'a/?/as/7?a do .Ref .Leopo/do rump Hist6ria de Cobiga, Terror
e Herofsmo na Africa colonial) Trad. de Beth Vieira, Companhia das Letras, S5o
Paulo, 1999, pp. 312-313. Consultar tamb6m : Richard J. Barnet, /n/ervenrfon and
J?evo/u/ion, citado, pp. 243-25 1
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Para instituir, organizar e desenvolver o regime socialista, o go-

verno cubano nacionalizou empresas estrangeiras, sitnultaneamente a

realizagao de vg.das reformat e a adog:io de novas instituig6es, envol-

vendo o trabalho e a produg2io, a propriedade e a distribuigao da ri-

queza social, as garantias de educagao, sa6de e habitag2io, a16m de

outros aspectos da vida nacional; bem como das relag6es com outros

povos da America Latina, Caribe e outras panes do mundo. Em re-
sultado e em continuidade da revoluga.o, simultaneamente nacional e

social. iniciou-se em Cuba a formagao de uma sociedade socialista,
baseada eln outra e nova forma de organizagao social do trabalho,

produgao, propriedade, distribuigao da riqueza social e organizagao do

poder poll.tico nacional, rede8nindo-se as formas de sociabilidade e os

jogos de forges sociais; compreendendo outros modos de ser, estilos
da vida e vis6es de mundo.

Antes da Revolugao, havia apenas um pequeno trecho de praia re-
servado ao p6blico, diante das 22 milhas de praias privatizadas, em
torno de Havana. Agora, today as praias estio abertas ao p6blico e
alas s3o aproveitadas por milhares de cubanos, que antes ngo ti-
nham acesso a das. A educagao tem fido drasticamente renovada
O analfabetismo este sends reduzido e ha agora o dobro de escolas,

em comparagao com o que havia antes da I'evolugao... Antes, so-
mente os filhos dos ricoh podiam entrar na Universidade. Agora,
todo aquele que 6 qualificado 6 admitido. Os camponeses sem terra
de antes agora trabalham em cooperativas, ou recebem pequenos
lotus de terras expropriadas. Os funcion6ios do poder pablico tem
direito a habitat:io, cuidados m6dicos e salhios. Praticamente to-
dos os que ja passaram a idade escolar tem emprego. Antes da Re-
volugao, o ni.vel de desemprego era circa de 20 por canto, um dos
mats autos do mundi. Maid importante do que tudo, sio o denso de

dignidade e de orgulho nacionais, associados a revolugao. Depots
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de sein d6cadas na condigao de co16nia econ6mica dos Estados

Unidos, os cubanos, a despeito de falhas e several car6ncias de
certos produtos de consumo, est:io imensamente orgulhosos do de-

saHo bem sucedido de Cacao diante do gigante norte-americano. A
persist6ncia da hostilidade dos Estados Unidos indubitavelmente
fortalece a aura de independ6ncia corajosa de Castro.''s

Para fundar e desenvolver a nova sociedade, com as suas condi-

g6es e possibilidades politicas, econ6micas, sociais e culturais, o povo

cubano tanto recriou as suas instituig6es nacionais homo reformulou

as suas relag6es internacionais. Em face do bloqueio sistemftico e
agressivo por panes da ag6ncias governamentais norte-americanas,

buscou novak relag6es e novas aliangas, priorizando necessariamente

as nag6es nas quaid tamb6m se ensaiavam experimentos socialistas. a

medida que se consolidava o regime socialista cubano, tornava-se ain-

da maid brutal a agressividade da geopolftica norte-americana, com-

preendendo as maid diversas operag6es e t6cnicas, desde a invengao

da Baia dos Porcos, organizada pda a CIA com forgas mercengrias,

at6 a infiltragao de agentes provocadores, is sabotagens no interior da

sociedade cubana e is tentativas de envenenamento de dirigentes na-

cionais. A16m disso, os membros dajunta de governo norte-americano

sempre se empenharam em pressionar governos no Caribe, America

Latina e outras panes do mundo, no sentido de criar diHiculdades para

o governo, o regime e o povo cubanos; porque este.o contribuindo para

8 J.William Fulbright; T&e .4r/'ogance of.Power, Vintage Books, New York, 1966,
p-99. Quando publicou este lix-ro, o senador J.William Fulbright era presidents do
Comity de Relag6es Exteriores do Senado dos Estados Unidos. Consultar tamb6m
T.E. Vandney, Z%e Mor/# Since /945, Second edici6n, Penquin Books, London,
1992, esp. Cap. 7: ''A Neo-colonial World: Latin America''; Martin Walker. Z%e

Co/d Mar (And the Making of the Modern World), Vintage, London, 1994, esp.
Cap.7: ''The Cuban Missile Crisis
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o florescimento de outros modos de ser, outros estilos de vida, outras
vis6es do mundo

Elsa 6 uma hist6ria que ainda n3o terminou. No ini.cio do s6culo

XXI, quando faz tempo que terminou a Guerra Fda, as elites gover-

nantes e as classes dominantes norte-americanas continuam empenha-

das em bloquear, desestabilizar e mutilar o regime socialista em Cuba;

assim como em todas as panes do mundo.

Etta 6 ulna conga e tortuosa hist6ria, impregnada de discursos
ideo16gicos, alegag6es ''humanitgdas'', compromisso com a ''demo-

cracia'', defesa da ''civilizagao ocidental e arista '', preservagg.o dos in-

teresses das nag6es capitalistas dominantes, garantia das atividades

das corporag6es transnacionais, reafirmagao do capitalismo; isto 6, da

reprodugao ampliada do capital, expandindo-se atrav6s de territ6rios e

fronteiras, povos e nag6es, culturas e civilizag6es.v

Vale a pena conhecer melhor uma express:io provavelmente tf-

pica da mentalidade geopolitica com a qual se exerce a supremacia

norte-americana em diferentes panes do mundo. Em uma formulagao

brave e franca, de 1993, um general esclarece com desenvoltura de
caserna a sua miss2io civilizat6ria

;Ajudeia tornar Honduras ''carta" para as empresas americanas de
frutas em 1903. Ajudeia tornar o Mexico, especialmente Tampico,
seguros para os interesses petrolrferos americanos em 1914. Ajudei
a tornar o Hattie Cuba uln lugar decente para os rapazes do Nacio-
nal City Bank recolherem lucros. Ajudei no estupro de meia ddzia

9 Richard J. Barnet, in/amen/ion and .Revs/z/lion (America's Confrontation with
Insurgent Movements Around the World), Meridian Books, New York, 1968; David
Horowitz, Front Xa/fa to Kiel'/?a/7? (American Foreign Policy in the Cold War), Pen-
guin Books, Londres, 1971 ; James E. Dougherty e Robert L. Pfatltzgraff Jr., Hmerf-
ca/? .i;'orefgn Po//cy (FDR to Reagan), Haper & Row, New York, 1986.
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de rep6blicas da America central para o benefTcio de Wall Street. O
registry de banditismo 6 1ongo. Ajudeia purificar as Nicaragua
para a empresa bancfia internacional dos Brown Brothers em
1909-1912. Levei luz a Rep6blica Dominicana para os interesses
do agacar americano eln 1916. Na china, ajudeia garantir que a
Standar Oil n:io fosse molestada''. '"

Sem esquecer as numerosas operag6es imperialistas das elites

governantes e classes dominantes norte-americanas durante o s6culo

XIX, continuando no s6culo XIX, cabe reconhecer que com o t6rmino

da Segunda Guerra Mundial e o ini.cio da Guerra Fda, os Estados
Unidos da America do Norte se imp6em como a Qnica e mundial na-

gao imperialista. Desde o declinio dos imperialismo europeus e desde

o bloqueio ideo16gico, econ6mico, poll,tico e militar desenvolvido
contra a Uni5o Sovi6tica, a China, Cuba e outras nag6es socialistas, os

governantes norte americanos posicionam-se e atuam como os guardi-
6es da ''lGiC ordem'', em escala mundial. Apoiados em aliangas, aco-

modag6es, oportunismo e cumplicidades de governantes europeus e de

outras nag6es, inclusive na America Latina, Asia e Africa, os gover-
nantes norte-americanos formulam, desenvolvem e aplicam as mais

diversas operag6es de sua geopoli.rica, em diferentes pai.ses, ao acaso

das conveni6ncias do seu poder econ6mico e militar, isto 6, do seu

complexo indiistrial-militar.
Essa 6 uma hist6ria que precisa ser conhecida, ainda que de

modo brave, a despeito de sua extensao, da quantidade exceptional de
conhecimentos envolvidos; e das desestabelizag6es, mutilag6es e des-

o Smedley Butler(1888-1940), citado por Tariq Ali, o Condron/o de F ndamenfa-
/isms (Cruzadas, Jihads e Modemidade), trad. de Alves Calado, Editora Record, Rio
de Janeiro, 2002, p. 362.
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truig6es realizadas e em curse, algo fundamental para o conhecimento

do quem tem fido o s6culo XX e o que este sendo o s6culo XXI. Essa
6 uma 6poca da hist6ria que se inicia com a transformagao da Uniio

Sovi6tica em inimigo principal. Logo ao fim da Segunda Guerra
Mundial inicia-se a imensa e sofisticada ''indQstria do anticomunis-

mo'', altamente lucrativa para as elites govemantes e classes domi-

nantes norte-americanas, bem homo de outras nag6es em diferentes

panes do mundo.

Quando, apes a guerra, foi frito o frito o primeiro denso da po
pulagao da Uniio Sovi6tica, resultou que nos grupos de idade que
contavam, no Hind da guerra, maid de 18 ands, ou sqa, em toda a
popular:io adulta da Unigo Sovi6tica, havia apenas 31 milh6es de
homens comparados com 53 milh6es de mulheres. Durante muitos
e muitos anon, apenas velhos, aleijados, crian(las e mulheres lavra-
ram os campos nas zones rurais. Senhoras idosas que tinham que

limpar, nada maid que com apenas suas maos, os enormes monies
de entulho das cidades e aldeias destruidas. E essa nagao perdera
20 milh6es de homens apenas morton -- imaginem quantos dos 31
milh6es de homens que ficaram vivos Cram os aleijados e invflidos

e feridos da Guerra Mundial, e quando os velhos -- essa nagao com
um d(yicff tgo tremendo e tio enarme em sua populagao, elsa na
gao da qual coda uma geragao estava perdida, supunha-se que essa
nagao ameagasse a Europa com uma invas&ol E at6 bem recente-
mente a ameaga dessa invas&o era ainda considerada real. A OTAN
foi criada a fim de center elsa ameaga... A16m do maid, desde o fim
da guerra at6 a proclamagao da Doutrina Truman em 1947, os rus-
sos haviam desmobilizado tgo rapidamente deus ex6rcitos que os
reduziram de onze e meio milh6es de homens, no fim da guerra, a
ments de tr6s milh6es. Apenas apes a formagao da OTAN recome-

garatn a mobilizagao, mas tiveram tamanhas dificuldades com a
forma humana que no decorrer de outros tr&s ou quatros anos ngo
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alistaram mats do que doin milh6es de homens. A Russia n8o pode-
ria absolutamente... a Russia nio poderia ameagar ningu6m em tal

situagao:

O poderio militar sovi6tico ngo justificava as medidas de emer-
g6ncia adotadas em 1947, que inclui.am um programa de lealdade

(marcaithismo) que excedia at6 mesmo os rigorosos de restrig6es
de guerra. A Riissia representava ulna ameaga ideo16gica, ngo mi-
litar -- uma ameaga ao "americanismo '' mats do que iAm6rica, e a

oposigao se fez maid total porque a ameaga era maid sutil '

Compreendia a superagao do capitalismo polo socialismo, um novo e
diferente modo de produgao e processo de civilizag2io.

Desde entao, a hist6ria do s6culo XX, entrando polo XXI, tem

sido a hist6ria de uma vasta coleg2io de operag6es da ''diplomacia to-

tal'', da geopolitica norte-americana, provocando queda e destruigao

de governor e regimes poll.ticos, compreendendo a destruigao de coi-

sas, gentes e id6ias, judo que possa representar experi6ncias socials
alternativas, outras formal de organizar o trabalho e a vida, outros
modos de ser.

O que ja era uma realidade nos ini.cios da Guerra Fda, logo ge-
neralizou-se e intensiHlcou-se nos anon e nas d6cadas subsequentes,

envolvendo indivfduos e coletividades, povos e nag6es: o mal-estar, a

fadiga, a indignagao, o protesto e a revolta multiplicaram-se em mui-

lssac Deutscher, "Matos da Guerra Fda", em: David Horowitz (Organizador).
Revs/ufao e .Repo'ese/?/afar, preffcio de Bertrand Russel, tradugao de Genesis Sil
keira da Costa, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969, pp. 15-28; citagao das pp. 15

Garry Willis, "lntroducao" do livro de Lilian Hellman, J (:alas s .Brt/xas, trad
de Thomson, Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro, 1981, pp. 1-21; ata

gao das pp.7-8.
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tos lugares do mundo, devido i.s ''miss6es civilizat6rias'' norte-
americanas. A despeito das aliangas e convic96es ou interesses e

oportunismo, entry governantes americanos e de outros parses, todos

defensores da ''civilizag2io ocidental crista '', amplos setores populares

disses parses n:io s6 padecem as operag6es geopolf ticks como rebe-
lam-se, polos sofrimentos, desigualdades sociais e representag6es de

que s2io vitimas. Daf a decepgao, o protesto, a levolta e o ''6dio mun-

dial'' de que falou C. Wright Mills em 1960; algo que se intensifica e

generaliza nos anon e d6cadas subsequentes, entrando polo s6culo

Desde 1947, em todos os casos, a America tem fido a principal,

pioneira e exclusiva a realizadora de estado de tel-!'or no Terceiro

Mundi, de um modo amplamente dissimulado. A16m da cordqueira

desestabilizagao e deposiglio do governor, em sua competig:io com a

Uni5o Sovi6tica durante a Guerra Fda, Washington tem promovido
assassinatos polilticos, esquadr6es de morte clandestinos e in6meros

;lutadores pda liberdade ''... planejou o assassinato de Lumumba e
Allende; e sem sucesso [entou assassinar Castro, Khadafie madam

Husseim; e tem vetado todos os esforgos destinados a controlar nio s6

as violag6es de acordos internacionais e resoluge5es norte-americanas

por Israel, como tamb6m as suds prfticas preventivas de terrorismo de
Estado '

Nora-se que a geopolftica da 'junta de governo '' norte-

americana, como diz Gore Vidal, compreendendo uma multiplicidade

e sucessio de operagiio abertas e encobertas, desde as diplomaticas 5.s

XXI

13

3 Arno J. Mayer, "Untimely Reflections". citado por Gore Vidal. PerperHa/ parlor
Pepper a/ Peace (7/aw Me Gor ro 6e so /bared), Thunder's MoLlth Press Books, Neu
York, 2002, p. xii
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terroristas, todas as t6cnicas e variage5es da ''diplomacia total '' dos
Estados Unidos da America do Norte, em dada lugar e em todo o

mundo. A diplomacia total americana compreende tanto a negociagao

como a persuasEio, a clfusula da nagao mais favorecida como o blo-

queio econ6mico-financeiro, poll.tico-militar, a pressao via organiza-

gao multilatel'ais como a geoeconomia das corporag6es transnacionais

e os indilcios hierarquizados dos escrit6rios de classificagao de credi-

bilidade de parses, o terrorismo psico16gico via meios de comunicaga.o

de massa homo o terlorismo de Estados, esquadr6es da morte e ex6r-

citos mercenfrios organizados polo CIA, como invasio e ocupagao

militar, destruig:io de objetivos militantes e ''danos colaterais'', atin-

gindo resid6ncias avis, logradouros pablicos, escolas, hospitais, cam-

pos e plantag6es.

Faz tempo que povos e nag6es, governos e regimes politicos,

experimentos sociais alternativos de todos os tipos, estio pagando um

prego exceptional pda transformagao dos Estados Unidos da America

do Norte em uma poderosa mortifera maquina de guerra. Uma mfqui-

na de guerra que se movimenta em noms da ''democracia '' e da civi-

lizagao ocidental arista, signos com os quaid sgo satanizados povos e

nag6es, culturas e civilizag6es. Uma maquina de guerra moderna,

sofisticada, eletr6nica e virtual, com a qual realizam-se operag6es

nos quatro cantos do mundo. A m6.quina de guerra do complexo in-

dustrial militar, com o qual se organiza e expande a ''nova ordem
econ6mica mundial '', o neoliberalismo homo prftica e ideologia, isto

6, o capitalismo.

:Os Estados Unidos gastam mais com a defesa do que a Russia,
China, Gra-Bretanha, Franca, Alemanha, Japao e India juntos. So
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ments os EUA podem interferir quando quiserem e sem auxrlio em

qualquer parte do globo. Sua capacidade para lnobilizar apoio a6-
reo em tempo rea] e no lugar preciso, demonstrada em Kosovo e
no Afeganist:io, ameaga qualquer agressor em potential e permits
que empreenda uma guez'a quake sein baixas. A radical dispari-
dade em tecnologia militar tende a persistir e mesmo aumentar, ja
que os Estados Unidos gastam cinco vezes mais em pesquisa e
desenvolvimento b61ico do que a Europa inteira -- na verdade,

maid do que qualquer outro pars despende com seu es/ab//is/z/nen/
militar inteiro.

4

Tem sido muito alto, altfssimo, o custo de vida humanas, bem

homo em experi&ncias socials alternativas, devido is destruig6es pro-

movidas pdas operag6es abertas e clandestinas, diplomfticas e terro-

ristas, desenvolvidas pda geopolftica mundial norte-americana. E
como se a humanidade tivesse fido e continuasse sendo mutilada em

muito de sua criatividade. Mutilada em vedas humanas, agredida em

sua natureza e privada de experi6ncias e perspectivas novak, diferen-

tes, tanto problemfticas e discutilveis homo inovadoras e fascinantes.

Experi6ncias socials com as quaid poderiam e poderiam criar-se novak

formas de sociedade, outros jogos de forgas sociais, diferentes lnodos

de ser, distintos estilos de vida.

14 Andrew Moravcsik, "A Pot6ncia Silenciosa", O fs/ada de f Pal//o, S5o Paulo,
16 .julho de 2002, p. A-22. Consultar tamb6m: Gabriel KolKo, Century or war
(Politics, Conflict, and Society Since 1914), The New Press, New York, 1994, es-
pecialmente Part Three: ''The United States, politics, and Warfare in a complex
World. 1946-1991: The Limits of Power ''. Consultar tamb6m: Seymour Melman,
pen/egon Gaff/a/£s/7? (The political economy of War) Mcgraw-Hill Book Co., New
York 971C
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3. FUNDAMENTALISNIO

O que distingue a presenga e atividade das elites governantes e

classes dominantes norte-americanas nas suas relag6es internacionais

6 o compromisso persistente e reiterado com a ''miss5o civilizat6ria
:do Estados Unidos da America do Norte no mundo. De par-em-par

com os sous interesses, atividades e compromissos, simultaneamente

econ6micos, financeiros, polilticos, militares, cultul'ais e sociais, o que

se revela coco linha lnestra, como compromisso 6tico predominance,

6 dar continuidade a elsa miss5o civilizat6ria, em forma pad.flea, ne-

gociada, persuasiva e a ferro e fogo.
Herdeiros e continuadores do espirito dos ''peregrinos'', ''paid

fundadores'', ''pioneiros'', ''missionfrios'' e ''her6is'', alguns inscritos

nas montanhas rochosas, construtores de uma nagao que se v6 como

exceptional, os setores dominantes da sociedade norte-americana

sempre revelam-se empenhados em continuar, intensificar e expandir

a missao, o profetismo, levando aos quatro lantos do mundo ''delno-

cracia'', progresso, ''lei '', ''ordem '', ''modernizagao" e ''ascetismo '', isto
6, consumismo, produtividade, lucratividade, terrorismo e fundamen-

talismo.

Vistas uma a uma e em conjunto, as doutrinas diplomaticas norte-

americanas, sempre simultaneamente geopolitical, reiteram e desenvol-

vem principalmente dois mitos fortemente arraigados no pensamento das

elites govemantes e classes dominantes: o mita da ''fronteira sem fim '' e

o mito do ''excepcionalrssimo permanente ''. Sio mitos que se combinam,

fertilizam e dinamizam com ingredientes do ''protestantismo '', visto

como religiao ramificada em vhias seitas e transformadas em culturas

30



secularizada.is Dai. a significagao exceptional de alguns emblemas

langados pdas elites governantes e classes dominantes norte-
americanas em momentos de nervosismo, arrogancia e paroxismo:
Armagedon, Imp6rio do Mal, Eixo do Mal, Justiga Inflnita, Liberdade

Duradoura, Guerra das Drogas, Guerra ao Terrorismo, Guerra ao Fun-

damentalismo. S5o elnblemas com as quaid se estabelecem e restabe-

lecem, intensificam e generalizam os ideais e as praticas, os fins e os

meios, com os quais a diplomacia norte-americana p6e em agro a ge-

opoli.tina da supremacia, em cumprimento da miss5o civilizat6ria

conferida por Deus e Sara, a nagao excepcional, ao farol da humani-
dade. ' '

Assim se desenha o milo do ''povo eleito '', ''predestinado '' f reali-
zag:io da ''missio civilizat6ria '', com a qual se levara aos outros povos

e nag6es a democracia, a liberdade, a justiga, o bem, a prosperidade, a

abundancia, o parafso e a lucratividade. A despeito das adversidades,

desvios, malefTcios e resist6ncias, com os quaid os outros povos e na-

5 Peter Beyer, .Re/igio/? a/7d G/oZ)a/iza/fon, Sage Publications, Londres, 1994, esp.
Cap. 5: ''The New Christian Right in the United States"; Gilles Kepel, H .Nava/?c#e

de .Dez/s, trad. de J. E. Smith Caldas, Editora Siciliano, S5o Paulo, 1991, esp. Cap. :
Salvar a America ''; Carlos Eduardo Linc da Silva, ''Puritanismo, Individualismo e

Pragmatismo", Po/ffica fx/e/'/?a, vol. 10, no. 3, Rio de Janeiro, 2001/2002.

' Soren Hv]kof e Peter Aaby (Editors), /s God ncz .omer/can? (An Anthropo]ogica]
Perspective on the Missionary Work of the Summer Institute of Linguistics):
lwgia/Survival International, Document no. 43, Copenhagen, 1981; Richard Hofstadter,
Socio/ .Da/,willis/ 7 in .d/zzer/ca/7 Z%ozrgh/, Revised Edition, Beacon Press, Boston,
1967; J. Wlliam Fulbright, T4e arroga/7ce ofpower, Vintage Books, New York,
1966; Amy Kaplan e Donald E. Pease (Editor), Cz{/fz£res of ZI/ni/ed Sfa/es //npe/'ia-
/fs/7z, Duke University press, Durhan e Londres, 1993; Abraham E. Lowerthal
(Editor), .Error//ng de/nocracy (The United States and Latin America), The John
Hopkins University Press, Baltimore e Londres, 1991; Noam Chomsky, AXovas e
ve//zas orders m7z//?d7afs, Scritta, S5o Paulo, 1996.
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gees se manifestam, a missio civilizat6ria continua, pda negociagao.

persuasao, pressao e desestabilizacao, ou a ferro, fogo e destruigao:

tudo into impregnado das id6ias de ''bem '' e ''mal '', ''pecado '', ''cacti

go '' e ''redengao '', ou ''Armagedon '' e ''Civilizagao '

Quem sio os auto-eleitos emissgrios de Deus que forjam tanta vi-
o16ncia no mundo? S:io homens de doutrina, homens de fe e idea-

lismo, homens que confundem poder com virtude, homens que
cr6em em alguma causa sem duvidar e praticam suas crengas sem

escriipulos, homens que n&o deixam da ser sores humanos, com
prefer6ncias normals polo trabalho, o divertimento e a faminia, mas
tornam-se personificag6es, anseios e vida de alguma f6 ou ideolo-
gia. ( )... Hf also em nossa hist6ria e em nosso carfter nacional que
6 cong6nere do espirito e da cruzada ideo16gica. Os puritanos que
vieram para a Nova Inglaterra no s6culo XVll nio estabeleceram
sua fe como a mais importante religiao da America, maid o modo

puritano de pensamento - aspero, asc6tico, intolerante, prometendo
salvagao para poucos, mas a danagao para muitos - o que se tornou
a maior forges intelectual na vida americana... Quando as coisas
est5o indo muito mal por muito tempo, ou quando as razors da ad-
versidade este aparecendo obscuras, ou simplesmente quando al-

gum evento ou lider de opiniao levou o povo a um elevado estado
de exaltag:io, nosso espirito puritano tende a irromper, levando-nos
a ver o mundo atrav6s do prisma distorcido e raivoso puritanismo..

A cruzada puritana tem lnuito a ver com alguns lamentfveis e trf-

gicos acontecimentos da hist6ria americana. Ela nos lava a aventu-
ras e vit6rias desnecesshias e dispendiosas, que se pulverizaram
em nossas mios' 17

J. William Fulbright, Tbe ,arrogance ofPower, Vintage Books, New York, 1966,
pp. 248,250 e 25 1-252. Quando publican elle livro, o senador J. William Fulbright
era presidents do Comity de Relag6es Exteriores do Senado dos Estados Unidos da
America do Norte.
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O que esb em causa, em 61tima este.ncia, 6 a ''predestinagao:

Ningu6m gabe se sera salvo, nem indivilduo nem coletividade, nem
povo e nagao. Dai o convi.vio cotidiano com o trabalho obstinado, a

dedicagao plena, atividade constante, o respeito a. leie ordem, o com-

promisso com a comunidade, a filiagao a igrqa dominical, a expiagao

cotidiana; de modo a evitar o desvio, o pecado, a danagao. Jf que nin-

gu6m, indivfduo, coletividade, povo ou nagao, saba-se se este ou ngo

predestinado a salvagao, a Qnica salvagao 6 aplicar-se na profissao,

realizar da melhor forma possfvel a vocagao; e aguardar resignado o

julgamento final, trazendo a redengao ou a danagao.

Essa 6, em forma brave, a historia da metamorfose da ''Nova In-

glaterra Peregrina '' na "America Excepcional '' destinada a cumprir a
sua miss3o de ''Farol da Humanidade ''; transfigurando o ocidentalis-

mo em americanismo e realizando as virtualidade edificantes e brutais

do capitalismo na 6poca do globalismo. ''

A rigor, ja silo muitos que est&o cansados da supremacia dos
Estados Unidos da America do Norte nos assuntos mundiais. Ao

mesmo tempo que elites governantes e classes dominantes, em todo o

mundi, este,o solidarias, camplices ou beneficihias dessa supremacia,

outro, muitos outros, estio intrigados, cansados, em desacordo, con-

trgrios e indignados. Mesmo porque esse supremacia tem fido exces-

8 Henry Kissinger, Za d@/on7acia, trad. de Monica Utrilla, Fondo de Cultura Eco-
n6mica, Mexico, 1996; Zbigniew Brzezinski, Ou/ qrConfro/ dGlobal Tumoil on the

eve of the Twenty-first century), Simom & Schuster, New York, 1995; Samuel P
Huntingtion, O Cboque de Clv//foaf es (E a Recomposigao da Ordem Mundial),
Trad. de M.H.C.Cortes, Editora objetiva, Rio de Janeiro, 1997; Condolezza Rice,

Promoting the National Interest", Foreign HWnfrs, vo1. 79, n 1, New York, 2000,
pp .45-62; Arthur M. Schlesinger Jr., Os Cfc/os da J s/dna .elmer/cano, trad. de
Raul de Sa Barbosa, Civilizag6es Brasileiras, Rio de Janeiro, 1992
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sivamente ruidosa e problemftica, gerando acomodag6es e crises, blo-

queios e desestabilizag6es, mutilag6es e destruigao de experi6ncias
sociais alternativas, principalmente de cunho socialista; gerando in-

quietag6es, protesto, revoltas, revolug6es, guerras. Uma supremacia

que se prop6e e realiza em termos de poder econ6mico e poder militar

tomando coma fundamentos para tudo o que 6 local, nacional, regio-

nal e mundial, impondo-se a individuos e coletividades, povos e na-

g6es, cultures e civilizag6es. Essa 6 a supremacia gerada homo geopo-

litica das elites governantes e classes dominantes norte-americanas,

enraizadas no complexo industrial-militar. Trata-se da supremacia de

uma vasta e poderosa tecnoestruturas estatal, acoplada com as vastas e

poderosas tecnoestruturas das corporag6es transnacionais; com as

quais se resgatam e recriam, dodo o tempo, os matos "peregrinos" do

'excepcionalismo '' da nagao da ''fronteira sem fim''; pondo em prg.tica

o ''fundamentalismo calvinists'', isto 6, a ''missio civilizat6ria '' dos

Estados Unidos da America do Norte no mundo; tudo isso recobrindo

o expansionismo de modo de produgao capitalista que se estende,

tamb6m a ferro-e-fogo polos quatros canton do mundo.

Tudo ipso articulado em termos de uma visio sist6mica do mun-

do. Os diferentes setores da sociedade nacional, assim homo da socie-

dade mundial, sio visto em termos da teoria sist6mica, com a qual se

enfatiza o predominio do equiln)rio, da auto-reprodug:io, da integragao

das dissid6ncias, ou expulsao e supress:io da dissid6ncias maid origi-

nais, diferentes, incomodas. Dai. resulta uma visio administrativa e

administrada, amplamente regulada, das formas de sociabilidade e dos

jogos de forgas socials, bem coma do funcionamento, organizagao e
mudanga da sociedade, compreendendo evidentemente, os meios de

comunicagao; de tal modo que todos os aspectos sejam equacionados
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coma, previsiveis ou, polo ments, nada interativos. Toda a realidade
social, em sentido lato, compreendendo os setores e as atividades eco-

n6micos, politicos culturais, 6 vista como devendo organizar-se e mo-

ver-se em termos da leie ordem, desempenho e produtividade, eflcf-

cia e lucratividade. Ai. este maid uln elemento importante, com o qual

se alia o maniqueismo do fundamentalismo calvinistas secularizado,

difuso ou exacerbado, no curio das operag6es geopoli.ticas que se su-

cedem pdncipalmente desde o inilcio da Guerra Fda.

Elsa 6 a realidade com a qual se germina o cansago, uma fadiga

evidente e crescente, que se recobre e exacerba, intensifica e generali-

za, a medida que as elites governantes e as classes dominantes norte-

americanas revelam-se incapazes de compreender e aceitar a diversi-

dade, pluralidade ou multiplicidade. S8o agnes insistentes e intempes-

tivas, arrogantes e agressivas, que, a16m de brutalizarem toda e qual-

quer forma alternativa de governo e regime politico, provocam mal-

estar permanentes e difuso, subrepti.cio e pervasive, que atinge coisas,

gentes e id6ias, modos de ser e amir, perspectivas e atividades, realiza-

g6es e ilus6es.

'N6s parses pobres do mundo de hoje, o que estio dizendo? OS
americanos ricoh s6 prestam ateng:io a vio16ncia -- e ao dinheiro.

Voc6 n5o se imports com o que dizem, americano? Melhor para
voc6. Mesmo assim, podem insistir: As coisas ja nio est5o sob o
controls de antes. Voc6 ja nio vai tio bem, americano -- seu pals,

ao que se parece, bem pods tornar-se o alvo do 6dio mundial, a um
ponto jamais sonhado polos americanos bonach6es''.io

i9 C. Wright Mills, Porter e Po/#fca, trad. de Waltensir Durtra, Zahar Editores, Rio
de Janeiro, 1965, p.135; citagao do cap. Vlll: ''A Nova Esquerda'', publicado inicial-
mente em 1960. Consultar tamb6m: Geoffrey BaiTaclough, /n#odz/g o /]r /aria
Can/e/npord/?ea, trad. de Alvaro Cabral, 4' edigao, Zahar EDITORES, Rio de Janei-
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Maid uma vez este em curse a dia16tica das relag6es socials, dos

jogos das formas sociais, dos movimentos da Hist6ria: de tanto satani-
zar o outro, diferente, alternativo, os Estados Unidos contaminam-se

na pr6pria ira, tornam-se prisioneiros dela, nio podem viver sem ali-

menta-la indefinidamente. Est8o sempre em tens:io, dispute ou guerra

com o diferente, alternative, novo ou surpreendente, definido come

adversfrio, inimigo.

Sempre, um inimigo 6 indispensfvel, deja ele real ou imaginfrio.

Devidamente elaborado e reelaborado, com ampla e ativa colaboragao

de corporag6es da media, permits mobilizar e conquistar a opini:io pii-

blica, fundamentar a definigao de fins e meios, desenvolver e acionar

a portentosa mfquina de guerra do complexo industrial-militar habitu-
ada a flexionar sous m6sculos, exibir a sua audficia, realizar a destrui-

gao das coisas, genres e id6ias, para exemplo dos sobreviventes e ge-

rag6es futuras.

;'Os americanos t6m necessidade de encontrar inoralidade no tra-

balho, atrgs do sucesso material. A fortuna se justifica... como re-

compense pda virtude e polo esforgo. Jalnais duvidamos do nosso
direito de user instrumentos absolutos de destruigao na Segunda
Guerra Mundial- tempestades de fogo artificialmente criadas,
bombardeios de saturag:io, bombay de napalJn, nossas dual bombas
at6nicas -- a fim de fazer valor nossas exig6ncias de rendigao in-
condiciona[. Nossa vit6ria //nice de ser total, porquanto ]utlivamos

contra o mal total... alcangamos esse prazer refinadi.ssimo - o 6dio
virtuoso. A matanga por uma id6ia ... a matanga ideo16gica... E se a

id6ia se esconde por trfs de um exterior inofensivo e respeitador ?

ro, 1976, esp. Cap. Vl: ''a revolta contra o ocidente"; Howard Zinn, Z%e 7'wen/ie//z
Cenrz//y, Harper Perenial, New York, 1998; Gore Vidal, Zhe .Cas/ .En7pire (Essays
1992-2000), Doubleday, New York, 2001
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Nesse caste devemos nos precaver contra todas a amenidades nor-
mais e atrac6es pessoais. E, entlio, langamos uma cruzada - a ser
seguida por uma inquisig:io. E diff.cil descermos de um ''spice '' de
6dio justificado '' ."

O inimigo indispensfvel, real ou imaginfrio, pose ser o ''comu-
nismo'', o ''terrorismo '', o ''fundamentalismo '', o ''narcotrffico '', o
'eixo do mal '' ou outro; podendo ser visilvel ao inc6gnito, localizado

ou ubi.quo, pouco evidente ou pervasivo; sempre uma poderosa e as-

sustadora ameaga a ''democracia'', a ''civilizagao ocidental cristi'
A exist6ncia de um inimigo real, ou a invent:io de um inimigo

ideal, fundamenta objetivos e meios da miss5o salvadora e da purifi-

cagEio ideo16gica, bem como a realizagao de interesses polilticos-

econ6micos e socio-culturais, tudo ipso acionado polo vasto e cres-

cente complexo industrial-militar, no qual multiplicam-se tecnologia
eletr6nicas mortiferas, com as quaid sio atingidos alvos pr6ximos e
remotes, visiveis e invisi.veis, de modo a realizarem-se danos defini-

dos, desejados e alcangliveis, bem como ''danos colaterais'', tamb6m

definidos, desejados e alcangg.veis.

!o Garry Wi]]ians, ]ntrodugao do ]ivro de Lillian Hellman, .,4 cage c s 6rl/xas, trad. de
Tonic Thomson, Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro, 1918, pp. 1-21;
citagao das pp. 8-9.
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4. BARBARIE

Em gerd, o terrorismo parece um acontecimento isolado, for-
tuito e imprevisi.vel, ainda que brutal e devastador. Com ele se aria
estado de apreensao, modo, panico, mas sempre tends predominar a

impressao de que se trata de algo excepcional. Parece um raio que cai

em um dia de c6u azu], algo inexplicavel, injustificavel, devido a
crueldade, a insfnia

Vale a pena refletir um pouco sobre o terrorismo, buscando-the

nexos, signinlcados, revelag6es. E provfvel que o terrorismo deja a

parte maid visivel do iceberg. uma expressao surpreendente, brutal e
devastadora de uma realidade social que levi sempre consigo algo de

surpreendente, brutal, destrutivo. E provavel que o terrorismo tenha
alguma ou muita relagao com a vio16ncia aberta ou difusa, a guerra
latente ou declarada, as lutas pele poder; sempre em escala nacional e

mundial.

O terrorismo este sempre presente, encoberto, subrepti.cio, an6-

nimo, clandestino, assustador, terrificante. Destr6i coisas, gentes e

id6ias, abalando modos de ser, subjetividade, relag6es, expectativas,

possibilidades, impossibilidades. Manifesta-se em diferentes setores
da sociedade, em distances 6pocas da hist6ria, atingindo o pablico e o

privado, o indivi.duo e a coletividade, o poder constitui.do e o poder
emergente, a soberania estabelecida, e a hegemonia em formagao. Pa-

rece ser o 61timo recurso, a opgao desesperada e enlouquecida de sous

agentes individuais ou coletivos, partidos poll.ticos ou organizag6es

sociais, aparelhos estatais ou organizag6es transnacionais, instituige5es

visa.veil ou agendas invisi.veil. Parece ocasional, epis6dico ou inter-

mitente, podendo eclodir nesta ou naquela conjuntura, situagao crf rica
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ou manhi de sol de uma terra-feira que parecia fluir em paz; mas pods

revelar-se constants, freqtiente, constitutivo, inerente. Ocorre que o

terrorismo 6 uma manifestagao de vio16ncia aberta, velada ou difusa,

que se produz continua e reiteradamente na f abrica da sociedade.

Houve um memento que o terror foia ''guilhotina ''. Depois, foi

a ''cfmara de gas''. Em seguida tem side o ''napalm ''. Tamb6m o ''sui-
cida explosivo '', a ''suicida explosiva ''. Assim homo o ''bioterrorismo '
e o ''terrorismo at6nico ''. J£ 6 1onga e maltipla a relagao das t6cnicas

do terror, mobilizadas no curio da hist6ria dos tempos modernos,

compreendendo desde o suicida e o dano colateral programado as
bombas at6nicas ja utilizadas e is bombas at6nicas continuamente

ameagadas. Syria posse.vel compor uma relagao sem fim, na qual en-

tram as maid diversas e engenhosas t6cnicas, compreendendo agentes

e viltimas, coisas e id6ias, expectativas e id6ias, modos de ser e ilu-

s6es; podendo ser t6cnicas brutais e subliminares, manifestas e imper-

cepti.veil, devastadoras e sofisticadas; mobilizando uma das conquista
da modernidade.

Em gerd, o terrorismo 6 apenas uma t6cnica de vio16ncia, as-
sustadora, espetacular, marti.fora; mas apenas uma t6cnica de vio16n-

cia. Nunca o terrorismo esgota-se me si, homo se fora um ato soho na

sociedade, geografia, hist6ria, cidade. Ao contrario, todo ato terroris-

mo, sqa individual ou coletivo o seu agente, 6 cato social, poll.tico,
hist6rico. Este inserido no jogo das forgas sociais, enraizando-se em

inquieta€16es e frustrag6es, reivindicag6es e protestos desesperos e ilu-

s6es. As alega96es dos deus agentes e das vitimas s:io um dado fun-

damental para o seu entendimento, mas nunca suficientes. Raramente

as alegag6es de uns e outros, agentes e vitimas, ctimplices e adversf-

rios, esclarecem plenamente o acontecimento. Podem haver jogos de
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forgas sociais, compreendendo poll.tica e economia, cultura e ideolo-

gia, religiao e etnia, que escapam ao discernimento dos agentes e vil-
timas, ciimplices e advershios. Raramente des se dio conta das ra ilzes

e dos nexos sociais dos quais sgo atores e ti.terms.

O homem-bomba e a mulher-bomba sio express6es extremes,

brutais, desesperadas e inextricfveis do terrorismo com o qual se ini-
cia o s6culo XXI. Sio manifestag6es paroxi.sticas da ffbrica de vio16n-

cia em que se transformaram a sociedade nacional, as relag6es inter-
nacionais e a nascente sociedade civil mundial. N8o se situam apenas

no Oriente M6dio, ja que povoam o imaginfrio e as inquietag6es de
individuos e coletividade na Attica, Asia, Europa e America. Alguns

jf se manifestaram em New York e Washington, no dia 1 1 de setem-

bro de 2001, quando transformaram avi6es dom6sticos de passageiros
em misseis bali.sticos intercontinentais, atingindo doin simbolos da

supremacia mundial dos Estados Unidos da America do Norte: o po-
der econ6mico e o poder militar. lsto significa que tamb6m o terro-

rismo este em processo de globalizagao, ja que a fabrica de vio16ncia

este, tamb6m em curso de globalizagao.''

Esse, novamente, 6 o maior e fundamental desafio: desvendar o

nexos sociais, os jogos de forgas sociais, as tens6es e os antagonismo

Le Monde Diplomatique, // de sep/e/nb/'e 20a/. andes de Choc, Paris, novem-
bro-dezembro 2001, no. 60 da colegao ''Manieri de Voir"; AXavsweek, abril 15,
2002, ''Special Report: War in the Mideast '', pp.18-37; .Bt/sfnesweek, February 1:
2002, "Special Report: 6 Key Questions for a Fragile Words"pp24-37; Strobe Tal
batt e Nayan Chanda (Oganizadores), H e/'a do fe/"ror, trad. de Cristiano Serra, Edi-
Eora Campus, Rio de Janeiro; Gabriel Kolko, Conn?y ofwar(Politics, conflict and
society since 1914), The News, 1994; Gore and Society Since 1914), The New
Press, New York, Gore Vidal, Perpetual War for Perpetual Pease (How we goh to
be so hated), Thunder's Month Press, New York, 2002.
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que germinam o terrorismo. E clara que se podem descobrir tragos de

personalidades, filiag6es poll.ticks, religiosas ou outras, bem como
condigao 6tnica e outras determinag6es, langando luz sobre as motiva-

g6es e alegag6es do agents ou agentes. Mas tamb6m tem importancia
o esclarecimento dos jogos de forges sociais, compreendendo tens6es

e contradig6es constitutivas do contexto sociocultural e poll.tico-
econ6mico no qual se situam o agents e a vitima, o objetivo e a t6cni-

ca, o alva e a determinagiio. Sgo doin feixes de determinag6es indis

pensaveis para o esclarecimento de boa parte do acontecimento, em si

e em suas implicag6es imediatas e mediatas; sendo que em alguns ca-

stes os acontecimentos pods assimilar uma ruptura, ou reorientagao,
mats ou menos drfstica no curso do acontecimentos; adquirindo o si-

gnificado de um evento heuristico, uma esp6cie de experimento ex-
ceptional, com o qual se pods ver maid claro o que 6 o presente, des-
vendar uma de suas ra i.zes insuspeitadas e vislumbrar tend6ncias pro-

vfveis, aterradoras ou fascinantes. Nesse sentido, 6 que o ato terrorista

pods revelar-se reacionfrio, fundamentalista, fascista, nazista, anar-

quista, niilista ou revolucionhio. Explica-se polos jogos de forgas so-

cials nos quaid se insure.

Ocorre que a sociedade 6 uma f abrica de vio16ncias, mutilando ou

destruindo coisas, gentes e id6ias, subjetividade e formal de sociabilida-

de, modes de ser e estilos de vidal. Sio as muitas fomias de viol&ncia

com as quais convivem individuos e coletividade, povos e nag6es; com-

preendendo o terrorismo e a torture, a diaspora e o holocausto, a riqueza

e a escravidio, a c8mara de gas e o campo de concentragao, o esquadrao

da morse e o terrorismo de Estado, o boato destinado a intimidar setores

sociais e o noticiirio que levi consigo a criminalizagao da sociedade ci-

vil, a multiplicagao de organizag6es para-militares especializadas em
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seguranga e a proliferagao de rides de cimaras fotograficas e cadeias

eletr6nicas encadeadas, vigilantes, eletrizantes.

'0 poder e a vio16ncia, elnbora sejam fen6menos distintos, geral-
mente apresentam-se juntos. Onde quer que se combinem, o poder
6... o fator fundajnental e predominante... A vio16ncia... n5o depen-
de de nQmeros ou de opini6es, mas sim de formas de implementa-
g5o, e as formal de implementag:io da vio16ncia... como todos os
demais instrulnentos, aumentam e multiplicam a forma humana.

Aqueles que se op6em a vio16ncia com o mere poder, sendo desco-

brir5o que se confrontam nio com homens, mats sim por artefatos
fabricados polo homem, cuja a desumanidade e forgas de destrui-
gao aumentain em proporgao a dist3ncia a separar os inimigos. a
vio16ncia sempre 6 dado destruir5o o poder...''."

:0 alfa e o omega da peoria polftica 6 o problema do poder: como o
poder 6 adquirido, coma 6 conservado e perdido, como 6 exercido,
coma 6 defendido e colno 6 possivel defender-se contra ele''.23

O poder e a vio16ncia combinam-se de forma exceptional na

guerra. Nela, today as t6cnicas de poder e vio16ncia combinam-se e

potenciam-se. Sob vfrios aspectos, a guerra pods ser vista como a

mats complexa e avassaladora matriz da viol&ncia, destruigao, morta-

lidade, mutilagao.

Faz tempo que o mundo este em guerra. O s6culo XXI foi, todo

ele, um s6culo de uma guerra que n5o termina, entrando pele s6culo

XXl; homo se fosse um terremoto sem fim, uma vasta operagao de

Hannah Arendt. .Da v/o/dncia. trad. de Maria Drumond Trindade, Editora Univer-
sidade de Brasilia, Brasilia, 1985, pp 28 e 29
23 Norberto Bobbio, .,4 Z/-a dos Df/ei/os, Trad. de Carlos Nelson Coutinho, Editora
Campus, Rio de Janeiro, 1992, p. 143
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destruigao de coisas, gentes e id6ias, cidades, povos e nag6es, modo
de ser e estilo de vida.

;Entre I ' de agosto de 1992 e 16 de dezembro de 1998, aeronaves
do Rhino Unido langaraln 2,5 toneladas de bombs sobre a zona de
exclus3o a6rea no sul do braque... Entry 20 de dezembro de 1998 e

17 de maid de 2000, a aviagao britinica langou 78 toneladas de
bombas sobre a mesma &ea... ao longo de 1999 a 2000, os Estados

Unidos e o Rhino Unido fizeram clover umas quatrocentas tonela-
das de bombay e mfsseis no Iraque... Avi6es de combats americano

continuaram a atacar o Iraque de maneira met6dica, praticamente
sem dar satisfagao ao poco americano... Em outubro oficiais ameri-
canos declararam ao Ma// S/reef Joz//'ma/ que em pouco tempo jf n:io

disporiam maid de alvos: ''Ja estamos chegando a dltima casinha com
privada". Qufuldo o ano terminou, as forges anglo-americanas haviam

contabilizado 6.000 miss6es e langado maid de 1.000 bolnbas sobre o

Iraque. No ini.cio de 2001 o bombardeio ao Iraque ja terra fido maid
bongo que a invasio do Vietn:i polos Estados Unidos"."

Etta 6 uma relax:io fundamental: para defender, o consolidar e

expandir o seu poder, elites governantes e classes dominantes, em di-

ferentes parses, desenvolvem operag6es de terrorismo de Estado que,

aos poucos, transformam o pr6prio Estado que em uma instituigao ter-

rorista. Outras vez, realiza-se a metamorfose meios e fins, de tal forma

que a multiplicagao de operag6es terroristas, compreendendo a criagao

24 Tariq Ali, ''Nossos Herodes", em: Emir Sader (organizag:io), C0/7/racorren/e,
Editors Record, Rio de Janeiro, 2001, pp. 193-206; citagZio das pp. 193-194, sendo
que o texto foi traduzido por Maria Alice Maximo. Consultar tamb6m: Gabriel
Kolko, Ce mry o# War, citado; Charles Messenger, The Ce17rHly or Mal#zre
(Worldwide conflitct from 1900 to the present day), Harper Collins Publisher, Lon-
don. 1995; Eric Hobsbawm, .Ei'a dos ex/re/mos (O Brave do s6culo XX: 1914-1991),
Trad. de Marcos Santarrita, Companhia das Letras, Silo Paulo, 1995.
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de t6cnicas, organizag6es e alegag6es, termina por contaminar lnais ou

menos amplamente a tecnoestrutura estatal, bem homo a mentalidade

de sous t6cnicos, funcionfrios, agentes e beneficifrios, compreenden-

do setores da elites governantes e classes dominantes, o que resulta no

Estado terrorista, simultaneamente totalit&io e nazifascista.

;Desde 1950 os Estados Unidos t6m lutado eln provavelmente uma
centena de guerras abertas e encobertas. Nenhuma foi declarada

nominalmente pelos representantes do povo norte-americano no
Congresso; des humildemente transferiram ao poder executivo a
sua responsabilidade de empreender a guerra... Por cincoenta anos
temos apoiados muitos tiranos, deposto muitos governor democrg-
ticos, investido ]nuito do nosso dinheiro nas guerras avis de outros

povos, na pretensao de que estamos apenas aludando sodas essas
pobres populag16es, em diferentes panes do mundo, a amor a liber-
dade e a democracia exatamente como n6s''."

Note-se, pris, que com a formagao do Estado terrorista, disfar-

gado de democratico, na realidade totalitgrio e nazifascista, institucio-

naliza-se a barbaric. Algo que se havia desenvolvido de forma difusa e

indefinida na sociedade, em sous poros, frestas e recantos, logo se

configura como ideologia e pratica, t6cnica e missao, do Estado como

um todo ou de alguns dos sous aparelhos e ag6ncias de controle de

repressao, em escala nacional e mundial. E como se a ess6ncia do po-

der estatal, o monop61io da vio16ncia, aos poucos permeasse ativa e

generalizadamente o conjunto das organizag6es e instituig6es estatais,

!5 Gore Vidal, Zhe .fast .En?Fire (Essays 1992-2000), Doubleday, New York, 2001,
p.324; citagao do ensaio institulado "The Last Empire '', pp 313-333. Consultar
tamb6m: Christopher Hitchns, O JU/ganven/o de .Kissinger, trad. de Adelina Franca,
Boitempo Editorial, Silo Paulo, 2002. William Blum, .f '.Efa/ p'loyou, trad. de Marcos
Martella, Luc Mohler e Anna de Voto, Parangon, Paris, 2002.
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realizando, de forma paroxistica, a fus:io entre o complexo industrial
militar, a tecnoestrutura estatal e o monop61io da vio16ncia. Esse 6 o

estado-mfquina-de-guerra, altamente racional, moderno e eHicaz.

Trata-se de uma sofisticada construgao sist6mica, fundada no pragma-

tismo, na razio instrumental. Nell as panes e o dodo articulam-se e6i-

caz e funcionalmente, aperfeigoando-se e desenvolvendo-se de con-
formidade com a organizagao e dinfmica do poder, enquanto domina-

gao e apropriagao, complexo industrial-militar, tecnoestrutura estatal e

monop61io da vio16ncia. A{ medram mats diversas t6cnicas de vio16n-

cia, desde o terrorismo a tortura, do seqiiestro ao narcotraflco, do fun-

damentalismo islamico, ao fundamentalismo calvinista, da barbs.rie do

pixo do mal a barbaric do pixo do bem

Assim se instaura, desenvolve, generaliza, naturaliza o clima de

barbaric, com a qual engendram- se continuamente t6cnicas de prote-

gao contra a barbaric, com as quaid se reitera, generaliza e naturaliza a

barbfrie. Tudo e todos cercados e protegidos, vigiados e aprisionados,

em rides e cadeias de produgao e confinamento, e16tricas, eletr6nicas,
eletrizantes.

:Quem nio foie procura se proteger. Em navel mundial, trabalha-
se no fortalecimento de fronteiras contra os bfrbaros. Mas no inte-

rior das metr6poles formam-se tamb6m arquip61agos de seguranga

rigorosamente guardado. Nas grander cidades americanas, africa-
nas e asifticas jf existem hf tempos os 6z/akers dos felizardos, cer-
cados por alton muros e arame farpado. is vezes s:io bairros intei-
ros, nos quaid se podem entrar apenas com permiss6es especiais. A
passagem e controlada por baneiras, c3maras eletr6nicas e des
treinados. Guardas armados por metralhadoras complementam em
suas torres a seguranga da regiao. O paralelo com os campos de
concentragao 6 evidente, com apenas a diferenga de que aqui6 o
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mundo exterior que 6 visto como zona potential de extermfnio. Os

privilegiados pagam pelo luxo com o total isolamento: des se tor-
nam presas de sua pr6pria seguranga''."

Esse clima de barbaric, localizada e difusa, visivel e invisivel,

ativa e pervasiva, povoa a organizagao e a dinfimica da sociedade, dos

jogos das forgas sociais, disseminando-se pecos polos, fiestas e recantos

da sociedade, contaminando indivi.duos e coletividades, em dodo o
mundo. Envolve um estranho obscurecimento, ou mesmo dissociagao,

entry o dado e o significado, a apar6ncia e a realidade, o imediato e o

remoto, o presents e o pret6rito, o ditz e a desdita. E como se muitos,

em diferentes lugares, estivessem cientes e inconscientes, ativos e so-

nimbulos, atores e ti.tires, circulando na vida ao acaso de injung6es

desconhecidas, jogos de forgas sociais inextricfveis.

'Entendo por barbaric algo muito simpler, ou deja, que estando na
civilizagao do mais alto desenvolvimento tecno16gico, as pessoas
se encontrem atrasadas de modo peculiarmente disforme em rela-

gao a sua pr6pria civilizagao -- e n5o apenas por ngo terem em sua
arrasadora maioria experimentado a formagao nos termos corres-

pondentes ao conceito de civilizagao, mas tamb6m por se encontra-
rem tomadas por uma agressividade primitiva, um 6dio primitivo
ou, na tellninologia culta, um impulse de destruigao, que contribui
para aumentar ainda mais o perigo de que toda etta civilizagao ve-
nha a explodir, alias uma tend6ncia iminente que a caracteriza... A
forma de que a ameagadora barbaric se reveste atualmente 6 a de,
em Dome da autoridade, em name de poderes estabelecidos, prati-
caram-se precisamente atos que anunciam, conforms sua pr6pria

26 Hans Magnus Enzensberger, Gue/'rcz civf/, trad. de Marcos Branda Lacerda e Ser-
gio Flaksman, Companhias das Letras, S:io Paulo, 1995, p. 40.
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configuragao, a deformidade, o impulse destrutivo e a ess6ncia
mutilada da maioria das pessoas'

7

Note-se que a barbaric nio aparece coma tal, barbaric, em sodas

as suas implicag6es, para todos, indivfduos e coletividades. As suas

manifestag6es mais ou menos brutais, sejam das Hsicas, sociais e
mentais, revelam-se fragmentariamente para uns e outros. As maid di-

versas formal de viol&ncia, compreendendo o terrorismo de Estados, a

diaspora, o holocausto, o pauperismo, a subnutrigao, a inaniga.o e outras,

muitas outras, s5o vistas em si, em sua singularidade, homo amos ou situ-

ag6es nos quaid os agentes imediatos e as vitimas imediatas 6 que sio

considerados, lastimados, lembrados, culpados, glorificado. A16m da

surpresa e do choque, de indignagao e entusiasmo. Ocorre simultanea-

mente um processo de resignagao, naturalizagao, ideologizagao. O ato

praticado logo se transforma em passado estilizado, um tanto desvane-
cido, deixando de ser hist6ria, transformando-se em mem6ria.

E assim que uns e outros, individuos e coletividades, convivem

com a barbaric. Habituam-se a registra-la, repetir os sous males, lastimar

a sua persist6ncia e viver com ela. Aos poucos, imperceptivelmente, pai-

sa-se a conviver com suas ressonfncias e mem6rias, como algo catash6-

fico e inde16vel, pret6rito e esgargado, acontecido e esquecido.

Ha um momento em que a barbs.rie deixe de parecer barbfrie:

transformou-se em rui.na. Fragmentada e corrida polo tempo, polo de-

vir das coisas e da gentes, das atividades e imus(5es, arruina-se como se

tivesse desabado em um momento pret6rito, inextricfvel. Arruina-se a

27 Theodor W. Adorns, .Edlfcaf o e .Ema/?czPaf a, trad. de Wolfgang Leo Maar.
Editora Paz e Terra, Sio Paulo, 1995, PP. 155 E 159; citag6es do ensaio ''A Educa-

gao contra a Barbaric'', pp. 155-168.
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como a mem6ria, memorizada como est6ria. Era um signo de barbf-

rie, tendo-se transformado aos poucos em signs do passado, do fluxo

dos tempos, mem6ria de fragmentos, com os quais os presences agar-

ram-se e desganam-se do passado, arruinados.

A barbaric parece que este no outro, em sua atividade, em seu

modo de ser, cultura, civilizagao, etnia, polftica, religiao. Medra den-

tre os que sgo diferentes, estranhos, ex6ticos, desconhecidos. L£ 6 que
ela 6 nativa, germinando como se em outra sociedade, em outro mundo.

O que surpreende, no entanto, 6 que a barb&ie nasce no contraponto if

e ca, n6s e des, como se fosse no contraponto ocidentalismo, cristia-

nismo e islamismo, modernismo e arcaismo, capitalismo e socialismo.

E a surpresa torna-se ainda maior e maid assustadora quando o

'civilizado '' descobre que 6 um dos agentes da barb£irie do outro e de

si mesmo. Maid que ipso, descobre que a barbaric germina precisa-

mente no seio da sociedade moderna, burguesa, capitalista, na qual as

suas realizag6es maid ou menos edificantes levam sempre consigo ten-

s6es e aflig6es, incertezas e antagonismos, ilus6es e atavismo. Prati-

camente toda a forma de trabalho e produgao, de produgao e reprodu-

gao, lava consigo uma forma de sofrimento, car6ncia, alienagao. Nesse

momento aumenta a surpresa. Logo se descobre que a barbhie que

este la e a mesma que estfi cf. Maid que isso, descobre-se que a barbf-

rie que germina continua e reiteradamente no seio da sociedade mo-

derna, burguesa, capitalista, 6 a barbaric que contamina os outros, as

outras sociedades, precisamente na mesma medida em que estas se

tornam modernas, burguesas, capitalistas.

'0 nosso s6culo presencia um camaval de bestialidade. E o s6culo

dos campo de morte, do recurso sistemfitico a tortura por regimes e
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sociedades dos lnais diversos credos politicos. Etta nossa era 6 a de

fame em massa, da deportagiio e da tomada de refens. A exequibi-

lidade de guerras termonucleares, o uso de armas bio16gicas e a
transformagao do planeta em terra arrasada significam que a posse '
bilidade de o homem p6r um fim violento a si mesmo, assam homo
a possibilidade do esgotamento eco16gico ja n5o sgo mats meras
fabulag6es macabras''."

O que singulariza a barbaric dos tempos modernos, portanto, 6

que ela germina e generaliza-se na mesma escala em que prosperam a

riqueza e a abundincia, assim como prosperam a ci&ncia e a t6cnlca.

Quando os indivfduos e as coletividades, os polos e as nag6es dis-

p6em de mais recursos do que nunca para a realizag:io de suas neces-

sidades e inquietag6es, de suas possibilidades e ilus6es. Precisamente

nessa 6poca 6 que florescem e multiplicam-se as manifestag6es de
barbaric. E fruto dente paroxismo: o mfximo de prosperidade e sabe-

doria e o m5.ximo de brutalidade e insinia.

Hole em dia, tudo parece levar em seu seio a sua pr6pria contradi-

qlao. Vemos que as maquinas, dotadas da propriedade maravilhosa
de reduzir e tornar mats frutffero o trabalho humano, provocam a

fame e o esgotamento do trabalhador. As fontes de riqueza rec6m-
descobertas se convertem, por artes de um estranho ma16fico, em

fontes de priva€16es. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao pre-
go de qualidades morais. O dominio do homem sobre a natureza 6
cada vez major; mas, ao mesmo tempo, o homem se transforma em

8 George Steiner, Nen;zz//7za Pa indo Desesperada (Ensaios), Trad. de
Maria Alice

Maxims. Editors Record, Rio de Janeiro, 2001, p.144; citagao do ensaios: ''A Tra-

g6dia Absoluta", pp. 139-150. Consultar tamb6m: Zygmut Bauman, JModernidade e
/lo/ocazlsro, trad. Marcus Penchel, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1998; Nor-
bert Elias. "Technization and civilization '', The Orly, Culture & Society, vo1. 12, n

3, Sage Publications, London, 1995, pp 7-42
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escravo de outros homens ou da pr6pria inffmia. At6 a pura luz da
ci6ncia parece s6 poder brilhar sobre o fundo tenebroso da igno-
rincia. Todos os nosso inventor e progressos parecem dotar de
vida intelectual as formal materiais, enquanto reduzem a vida hu-
mana ao ni.vel de uma forma material bruta. Este antagonismo entre
a indQstria moderna e a ci6ncia, de um lado, e a mis6ria e a deca-

d6ncia, de outro, este antagonismo entre as forges produtivas e as

relag6es sociais da nossa 6poca e um faso palpavel, esmagador e
incontrovertrvel"."

Sob vfrios aspectos, a barbgrie com a qual o mundo se defronta
no s6culo XXI 6 uma das faces da modernidade. A mesma modemi-

dade que anuncia a raze.o e o esclarecimento, pronunciando o desen-

cantamento do mundo, revelando a alienagao e anunciando a emanci-

pagao, essa mesma modernidade leva consign a barbaric e a danagao.

Note-se, no entanto, que a modernidade com qual se alimenta a

barbaric que germina e expande-se nos s6culos XX e XXI 6 a moder-

nidade da razio instrumental, pragmftica, sist8mica, que se desenvol-

ve e generaliza coma t6cnica de mando, de apropriagao e dominagao,

com a qual se consolidam e expandem as estruturas de poder, em fm-

bito nacional e mundial; estruturas essas por meir das quads as elites

governantes e as classes dominantes, em escala nacional e mundial,

administram as coisas, as gentes e as id6ias, as formas de sociedade e

os jogos das forges sociais, os modos de ser 6 os estilos de vida.

:' Karl Mark, "Discurso Pronunciado na festa de Aniversfrio do reap/e's Paper '
publicando em K. Marx e F. Engels, rex/os, 3 cols., Edig6es Sociais, Sio Paulo,
1977, vol. 111, PP. 298-299. Consultar tamb6m: Ashes Nandy (editor), Science, JUe-
gemony and vio/ence (A Requiem for Modernity). The United Nations University,
Tokyo, 1988; Doctor Without Boarders, Mor/d fn Crisis), The Politics of Survival at
the End of the Twentieth Century, Routledge, London, 1997.
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Sim, etta 6 a realidade: o mundo este amplamente organizado

em moldes totality.rios. Trata-se de um totalitfrio que se lanka, simul-

taneamente, em diferentes nfveis da vida social, de forma difusa e ge-

neralizada, impercepti.vel e truculenta, inef avel e pervasiva. Na mesma
esteira do novo ciclo de globalizag:io do capitalismo, com o qual se

imp6e o neoliberalismo, desenvolve-se a organizagao sist6micas do

mundi, com a qual se constitui, difunde e enrai.za a culture, pratica e

ideologia do totalitarismo.
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