
5 DESENCONTROS: O BjIASIL E O MUNDO
> NO LIMIAR DOS ANON 80

(. Ei, que6isso?l
(. Caminhava com um amigo pdas mas de Botafogo, Rio de Janet

C'o, quando nossa atengao foi atraida pda foto exibida numa banca de

(iornais. Em traces dimples, a nowa nela retratada parecia discursar em

C'im audit6rio. Syria uma estudante? Argo dizia que ngo. Quando nos

(.aproximamos para esclarecer a dQvida, vimos tratar-se de jovem opera '

C'ia falando a companheiros em ulna assembl&ia sindical. Quedamos at6-

('litos. Era a primeira vez em muitos amos que topavamos com uma cdna

(.dessa natureza na primeira pagina de um jomal. E ainda por ama, uma

C'nulher... Voltamos ao passeio trocando id6ias sabre o significado da-

C.:luela imagem. Estfvamos em 1978. Tfnhamos a impressao de assistir

(.ao surgimento de alguma coisa muito importante e nova. Mas nem de

("i.onge imaginfvamos que ela estava destinada a modificar de tal forma o

Cpais e a entrar de tal maneira na vida de cada um de n6s.
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Com efeito, localizada no ponto extremo de um bongo ciclo de-)

expansao capitalista que redesenhou a estrutura social do pars e sus:-)

citou mudangas profundas nas formal de expressao de grupos e das-)

sese --, a conjuntura de 1978-80 langou na esfera pl3blica quest6es e-..\

sujeitos sociais que vinham sends paulatinamente fodados, sob o sil&n;-

cio imposto pda eficgcia dos dispositivos disciplinares do regime deja
forma vigente. A assemb16ia e a moma sio express6es dense fate. Pouch)

depois viriam as groves dos meta16rgicos do ABC -- que logo se espa-

Ihariam por outras categorias e outras regi6es do pars. E com das a tf-,

mida liberalizagiio politica que entio se ensaiava receberia poderoso-)

impulso e ganharia alcance e dimens6es surpreendentes. I)
Mas n5o 6 da situagao blasileira em 1978/80 que devo tratar nests-)

artigo. O tema que me cabs 6 o da conjuntura internacional nessa quadra.

hist6rica. Comego pda alus5o ao Brasil porque ela conduz ao argu--..\

menlo que me permits fazer isso dentro de ]imites razofveis de tempo f3)

espago. Este argumento se comp6e de tr3s afimtativas conjugadas: .-)

1) Assim homo no Brasil, o perrodo 1978/80 constitui um ponto d(1)
inflexio na hist6ria do sistema de poder mundial; I)

2) Em um e outro plano, assistimos a rupturas importantes com o past)

sada. S6 que em direg6es divergentes: ao passo que no Brasil a mu-l)

dania 6 progressiva, ao apontar para uma ordem mais includentcl)

onde a participagao de setores populares na vida polftica estaria le .)

gitimada, no fmbito mundial, ela 6 regressiva, restauradora, contra I)
revoluclond.ria; -./

Cf. Wanderley Guilherme dos Santos, "A P6s-Rcvolugao Brasileira", in H61io Ja-j::
guaribe (ed.), Brash, Socledade Z)e//zocrdrlca, Rio de Janeiro, Jose 0lympio Edith::)

ra, 1985, pp. 223-335. :l)
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r-3) Na 6poca, por6m, isso nio era evidente. Polo contrfrio, parecia ha-

/..-. ver boas raz6es para esperar que a mudanga nesse fmbito viesse a
r- tomar um rumo muito diverso

C Recordemos. Para as economias capitalistas avangadas os anos 70

C;narcaram a entrada em uma 6poca de tempos difrceis. Esse fato ficou

C3vidente para todos em 1974, quando as medidas de polftica econ6mica

CJdotadas em resposta ao primeiro cheque do petr61eo jogaram estes pai '

uses em recessgo profunda e sincronizada. Pouco depois -- ainda em 1975

(Dies voltariam a crescer, sob o impulso das polfticas expansivas de go-

C vernos subitamente assustados com os efeitos imprevistos das decis6es

C-ecentemente tomadas. Mas a recuperagao seria i-ned(ocre e vida em
Cl=ompanhia de fen6menos desconcertantes -- como o da ocorr&ncia si

Cnultanea de inflagao e aumento na capacidade ociosa. O mal-estar per-
(';istia. Crescimento, emprego, investimento, pregos, ou lucratividade

C3sse ou aquele, os indicadores econ6micos colaboravam para produzir a

Cmagem de um quadro francamente degradado.

C Syria um equfvoco, por6m, atribuir a crisp do capitalismo interna-

C":ional dos anon 70 a decisio da OPEP de elevar politicamente a ronda

C:lpropriada polos parses produtores de petr61eo e de sancionar com um
(-'!mbargo de dificil aplicagao os Estados Unidos por seu apoio a Israel na

Cluerra de Yon Kipur. Embora o impacto do choque sqa inegavel, ele

(lao interv6m "de fora", coma um favor estranho ao movimento previo

C'ia economia internacional. A pr6pria formagao do cartel e o 6xito rela-
r'ivo de sua polftica sio incompreensfveis se desconsideradas informa-

,-cues contextuais como a enorme elevagao do consumo mundial de ener-

r-!ia (43%, entry 1965 e 1973, ou 4,6% de crescimento anual m6dio no

(oeriodo), ou a decisio das grandes companhias de explorar as reservas
i,-4o Alasca e do Mal ' do Norte, o que ja havia levado o governo amex 'ica-
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no a encorajar a elevagao do prego de petr61eo do Oriente M6dio para.

compensar o cusco mais alto disses novos campos' Por outro lado, nada-..t

exclufa em princfpio a possibilidade de que a majoragao, ainda que;

brutal, desse insumo gen6rico fosse absorvida atrav6s do manejo ade-::.

quado dos instrumentos de politica econ6mica disponiveis. Nessa hips:-.\

tess, os parses consumidores conheceriam uma recessgo maid ou menosli

prolongada, at6 que o necessfrio ajuste dos pregos relativos fosse efetuj
ado e das pudessem retomar um ritmo saudfvel de crescimento. Comol

sabemos, n5o foi ipso que aconteceu.

Na realidade, a economia internacional jf vinha emitindo sinaisj:

inquietantes hf algum tempo. Com efeito, desde o final dos anos 60 au-:.;
mentam as tens6es no sistema monetfrio intemacional e torna-se cada

vez mais diffci] para o governo americano sustentar a convertibilidadej=

do d61ar, coragao do sistema de Bretton Woods. :;

A elsa altura o problema da escassez de d61ares, que tanto trans-j;

tomo havia provocado no imediato p6s-guerra ', transformara-se em seu:.

contrfrio: com os bancos centrais europeus abarrotados de reserves de

2 Cf. Rapport du CEP]], Econo/zzfe JWo/zd/a/e.. /a ]l/o/zfde des Tensfo/zs, Pat'is, Eco-J
nomica, 1983, pp. 46-7. il)
3 Em um sisLema baseado no d61ar, o problema da geragao de liquidez internacionaL-x
necessfria para financiar os deficits comerciais incontornfvcis das cconomias de.;-/
vastadas pda guerra no perrodo de reconstrugao foi agudo, e levou inesmo a quell)
economistas de monte te6rica localizassem nesse ponto a presenga de uma contradi
g:io insanfivel no sistema monctgrio montado em Bretton woods. De acordo com esse''
argumento -- o "dilema Triffin", como passou a sel ' conhecido -- a 6nica forma del)

gerar a liquidez requerida para a expansao da atividade econ6mica em escala inter::)
nacional syria a ocorr6ncia reiterada de deficits na balanga comercial norte '
.\mericana; mas isso levaria a quebi-a de confianga no d61ar e a seu questionamentG.)
como rcserva de valor univel'sal. Cf. Stephen A. Marglin, "Lessons of the Golden '')
Age: An Overview", in Stephen A. Marglin e Juliet B. Schor (eds.), The Go/de/z Agf :
of Capitalisllt. ReirLferpreting {he Postwar' Experience, Oxford, C\arcndon Press?-J
1990, PP. 1-38. )
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i.. nominadas em d6]ar, especular contra a moeda americana conveitia-se

/-..em um esporte cada vez mais difundido. Se em 1959 o ouro guardado

,-em Fort Knox el'a suficiente para cobrir duas vezes as obrigag6es ofici-

. ais dos Estados Unidos, em 1 967 ele alcangava apenas a metade destas.''

,. Por trfs da fragilidade do d61.ar, estava a redugao do poder relative

,-da economia americana - em 1950 ela respondia por 58% da produgao

f.-.total dos parses capitalistas avangados, 62qo do produto industrial e 33%

/.-..das exportag6es de produtos manufaturados realizada polos mesmos; em
1970 eases nimeros estavam reduzidos a 47%, 44% e 16%, respectiva-

/..- monte.5 E na origem desta, a competitividade declinante de seu aparelho

i.--produtivo.
; Vale frisar, a produtividade da indlistria americana seguia cres-

,condo, e continuava mais elevada do que a de sous concolxentes. Mas a

r-produtividade destes aumentava a um ritmo ainda maior, de forma que

/...as difel'engas vinham caindo paulatinamente: entry 1960 e 1968, os ga-

,.nhos anuais de produtividade na ind6stria manufatureira, medidos por

,-hora de trabalho, foram, em media, de 3,3qo nos Estados Unidos, contra

/...ganhos de 5,8% na Europa e 10%o no Japao '

C4 Cf.. Andrew Glyn. Alan Hughes, Alain Lipietz, e Ajit Singh, "The Rise and Fall of
C.he golden Age", in S. a. Marglin e J. B. Schor,op. cit., pp. 39-125. (o dado referido

C?ncontra-se na pg 98). Adrew Glyn e John Harrison, Capfra/fs/?z Sf/zce Wor/d War
'/. The hilip£ngms:ong e greer b0/7zm. London, Fontana Paperbacks, 1984,

CVietv. Cambridge, The MIT Press, 1 994.
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Esse fato, a]iado a ]iberalizagao das trocas internacionais produzida :=.

por sucessivas rodadas do GATT sets ao todo, at6 a rodada Kennedy,-.S

(1963-67) - traduziu-se na deterioragao da balanga comercial americana, .i

que amargou, em 1968, o seu primeiro deficit em quake noventa anos. -\

Mas as dificuldades do d61ar nio resultavam do movimento da,:.

balanga comercial americana, ja que o deficit nessa conta era mais do:i

que compensado pdas entradas a titulo de juror e dividendos. o quej3
desequilibrava o balango de pagamentos, levando a perdas constantes de ,..I

reserves era a conjungao entry safda de d61ares sob a forma de investi-..\

mento de longo puzo no exterior, sobretudo na Europa, e o que poderf- i3
amos chamar de despesas de hegemonia -- transag6es militares e ajuda,..\

As press6es contra do d61ar comegaram moderadamente ja eml\
1 960, sendo respondidas polos Estados Unidos com a solicitagao de que,X

sous parceiros se abstivessem de exercer seu direito de converter d61ares,;

em ouro. No ano seguinte, era criado um mecanismo (o "go/de/z /200Z")-..\

polo qual os principais parses capitalistas partilhavam com os EUA ajj3
responsabilidade de estabilizar o mercado privado do metal. Com o d6-,x

lar agora sob forte ataque especulativo, em 1967 a maioria doles seguialX

a Alemanha que tornara publica a decisio de nio adquirir ouro (a Frangaj<

foia excegao.) Instil. Em 1968 o golden poo/ foi dissolvido, e o merca-lR

do privado de ouro passou a f]utuar ]ivremente. A partir dai, a queda do R

d61ar, com o conseqtiente desmonte do sistema de Bretton Woods, oral;

uma questao de tempo. -\

Ela velo em duas etapas. Em 15 de agosto de 1971, quando Nixon l:.

anunciou o fim unilateral da convertibilidade (a16m de outras medidas, iX

7 Cf. P. Armstrong et alli, op. cit., p. 229. )
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,-num pacote que inclufa restrig6es comerciais e um congelamento tem-

;..porario de pregos e salaios). E entry fevereiro e marco 1973, quando
,.novo e mais poderoso ataque especulativo explodiu o sistema de parida-

}des fixas criado polo Acordo Smithsoniano em dezembro de 1971. O

:d6]ar, que j£ fora depreciado em 9%o como resultado dessa negociagao,
Lvoita a ser desvalorizado vgrias vezes, at6 que em 19 de margo de 1 973

:los bancos centrais dos grander parses capitalistas langam a toalha, con-

>formados que ja estavam com a id6ia de conviver pacificamente com as

;lflutuag6es do cAmbio e os ganhos especulativos que das propiciam.

}: Elsa hist6ria 6 conhecida, mas conv6m recontf-la porque ela aju-

>da a compreender um fato decisivo: nos anos 60 as economias capita-

:listas avangadas operavam em condig6es de reduzida constrigao mone-

)Itfria. Ora, homo bem o sabemos, dinheiro fgcil vai com freqti6ncia,

:l(mas n5o necessariamente) de mios dadas com aceleragao da atividade

:lecon6mica. Pois era o que acontecia nesse periodo: com autos (muito

::alton) e baixos (relativamente suaves), as economia capitalistas avanga-

>ldas crescem nessa quadra a um ritmo sem paralelo (entre 1950 e 1973,

:em media 4,9% ao ano).'

> Esse crescimento impetuoso e sua prolongada duragao 6 que per-

Emitem falar desse perfodo homo a ''6poca de ouro do capitalismo ''
):embora nio dos capitalistas. E impressionante o rol de mudangas que
.ela acarretou na organizagao e no modo de vida das sociedades envolvi-

:mas: urbanizagao acelerada, com o conseqtiente esvaziamento do campo;

)llampliagao pronunciada do emprego na indQstria e nos servigos ligados a

).produgao; incorporagao maciga de mulheres no mercado de trabalho;

>:elevagao dos nfveis de escolaridade; acesso generalizado a bens de con-

f- 8 A. Glyn et alli, "The Rise and fall of the golden Age", op. cit., p. 42
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sumo durfveis, com 6nfase para eletrodom6sticos, autom6veis e apace-a-x

Ihos de televisao; diminuigao da jornada de trabalho; ampliagao do tem-.l:

po dedicado ao lazer. ' .\

Salientando aspectos distintos dessas fomlas sociais emergentes l=

os soci61ogos cunharam as express6es n5o muito felizes de "sociedades::

de massa '' e ''sociedades de consumo ''. Na verdade, o dinamismo das l::

economias capitalistas avangadas nesse perrodo repousava em um con- l=

junto de pressupostos, um dos quais era o ordenamento internacional jf l<

aludido; outro era o predomrnio tendencial do conjunto de normas also- l;

ciadas ao modelo de produgao conhecido por ''fordismo ''. Soldando os i:i

dois, distintas variantes nacionais de uma forte de "pacto social '' que l::

coi-nbinava ampla franquia politica (universalizagao do veto, direito de. :(

organizagao polrtica e sindical), e dispositivos institucionais que proto- l:

gian os trabalhadores das mazelas ocasionadas polo avatares do merca- ::

do. Compromisso social-democrftico; Estado de Bem Ester - duas f6r- l<

mulas correntes para designar essa configuragao suf ge/zeros. Para res- ,:

saltar a complementariedade entry a face nacional e internacional da l<

mesma e o paper dos Estados Unidos em sua gestagao, algu6m sugeriu l:=

9 Esta caracterizagao vale sobretudo para a Europa continental; os Estados Unidos I)

haviam passado por proccsso anflogo algumas d6cadas antes, e alguns dos aspectos .)
referidos ja eslavam bem salientes na Inglaterra no final do s6culo passado. Apre- :
sentagao detalhada das mudangas que marcaram o perfodo em consideragao nests I)

artigo pode ser encontrada no alentAdo livro dc Goran Therborn, Efrropea/z A/oder- )
rlity enid be)oitd. The Trajector) of European Societies, ]94S-2000. London. Sage ,...\
Publications, 1995. Para uma fenomenologia dessas mudangas nos Estados Unidos, -/
cf. Frederick Lewis Allen, Zhe Bfg C/lange. 4/nerfca Trans$or/7zs /rie/H /900-/950. o:)
New York, Harper & Row, Publishers, 1952. Sobre as transformag6es sociais na -\
Inglaterra Vitoriana, cf. G. M. Trcvclyan, E/zg/fs/z Socfa/ H£srory. London, Penguin -'r
Books, 1 967, c Francois B6darida, Z,a Socfg/ .4lzg/a ise, /85.r-/975. Paris, Librairie .:)
Arthaud, 1976. -\
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f'- que a expressao "liberalismo embutido '' ("embedded liberalism '' syria a

/" expressao mats adequada.lo

>. Entry 1955 e 1976, o disp&ndio dos parses da OCDE em subsfdio

r e transfer&ncias is familias quash duplicou (8,8 a 16,1% do PIBF '; boa

/"parte desse aumento teri se traduzido em vantagens sensiveis para os
,-trabalhadores. Mas os beneficios sociais nio contam coda a hist6ria.

.-A16m dos ganhos envolvidos na regulamentagao mais favorfvel (redu-

gao da jornada, melhores condig6es de trabalho) e na oferta maior de

J"emprego, os trabalhadores nesses parses puderam desfrutar tamb6m de

(, ganhos salariais significativos: entry 1968 e 1973, os salgrios reais cres-
/--cel-am em media 4,5qa ao ano.''

,- Esse resultado -- bem superior ao registrado no quinqti6nio ante-

.nor -- explica-se em parte pda intensa onda de groves que sacudiu a

IEuropa no final dos anos 60. ])asta, o epis6dio de maior carga simb61ica

foia grove gerd Com ocupagao de ffbricas e a acolhida que os operanos

da Renault, contrariando a vontade dos dirigentes comunistas da CGT,

deram em sous locais de trabalho aos estudantes que para la marchavam,

vindos da Sorbone, no maid de 68 frances. Mas o impacto do ''outono

quente '' italiano, no ano seguinte, ngo ficou muito auras. Quash em si-

t 1 1 Cf. A. Glyn et alli., op. cit., P. 96.

(- lz P. Armstrong et olli., op. cit., P. 260.
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multaneo, na Alemanha e na Inglaterra tamb6m, trabalhadores ganga- :\

vam-se em groves ''selvagens", rompendo contratos de longo puzo fir- l:;

mados por liderangas sindicais, que acabavam, muitas vezes, por en- -}

campar o movimento. Em todos os cason nacionais, as groves desembo-;:t~.

caram eln negociag6es de grande amplitude onde a ''paz social '' foi.;.

comprada polo Estado e polos empresaios ao cusco de concess6es ex- :;

pressivas. Na Franca, os acordos de Grenelle de maio4junho de 1968; na l:.

Italia, o acordo dos meta16rgicos de dezembro de 69; na Alemanha, de

novo os metalargicos, em setembro de 69; no final desse ano, os acor- -.

dos do setor p6blico na Gri Bretanha. . -\

Hf uma conex5o fame entre a militfncia oper6ia e o vigoroso l=.

crescimento econ6mico nesse periodo: a intensificagao da atividade l<

pressiona os mercados de trabalho e faz a correlagao de forgas pender :

para o lado dos trabalhadores. Mas ela nio 6 direta, nem inequivoca. A l:

vitalidade da economia ngo explica, por exemplo, as caracterfsticas pr6- q

pdas a essen movimentos: groves envolvendo sobretudo trabalhadores l:'

pouco qualificados, desencadeadas a revelia das direg6es sindicais, vo- .l:(

calizando reivindicag6es novak (ditas "qualitativas") e langando mio de l:

formal de luta agressivas -- ocupag6es de fgbrica, contestagao aberta e l<

larvar da autoridade do capital no chao da ffbrica. Para entend6-las serif lr

preciso ver essen movimentos, tamb6m, como reag6es diferidas is es- .:

trat6gias de racionalizagao (fusao de empresas, com desativagao de es- -'

tabelecimentos e perdas de postos de trabalho; adogao de controles mats J

estritos soble o uso do tempo; definig5o de novas rotinas; disciplina -r

maid rfgida no processo de trabalho) adotadas pdas empresas em cada ,?'

um disses parses no perfodo precedents.i3 J

13 Sigo de porto, em coda etta parte, a anglise desenvolvida por David Soskice, em .?

'Strike Waves and Wage Explosions, 1968-1970: an Economic Interpretation". Colin :l)
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/' Em sua contund6ncia e sua envergadura, a onda de greves que

r- percorreu a Europa insure-se em um movimento maid amplo de contes-

rx tagao dos subentendidos culturais e politicas que davam forma hist6rica

.; particular ao capitalismo nesse periodo. A contestagao estudantil na

.r Franca, com seu papal na detonagao das groves opergrias, 6 exemplar.

/' Menos espetacular e menos decisivo, esse elemento a influ6ncia sobre

r- categorias mobilizadas de trabalhadores do proseletismo organizado ul-

r-. tra-esquerdista -- ngo 6 estranho ao caso italiano e ing16s. Em todos CIGS

F. a mobilizagao dos trabalhadores coincide com a ativagao de outros seto-

r- res, numa pletora de movimentos dfspares mas convergentes.''

; Em boa medida, a observagao vale tamb6m para os Estados Uni-

r.- dos. Aqui nio vamos observar a ocorr6ncia de uma onda de groves, nem

J.. a irradiagao de id6ias de esquerda no universo do sindicalismo. Muito

J- polo contrfrio, fi6is aos compromissos selados no inicio da guerra fda e

; empedernidos em seu anticomunismo, os Ifderes da AFI,-CIO (organi-

url zagao de capula dos sindicatos americanos) ]eiteram sua opgao conser-

} vadora e mant6m at6 o fim apoio ativo a brutalidade da agressao militar

r-. ao povo vietnamita. O que abalava a ordem estabelecida nesse pars era,

r- em primeiro lugar, a revolta negra, que explodia repetidamente em mo-
,. tins como em Watts, 1965 (35 morton), ou Detroit, 1967 (43 vitimas),

;: ou Washington, em 1968.i5 Em segundo lugar, a radicalizagao de par-

{. Crouch e Alessandro Pizzorno(eds.) The ressurge/zce of C/ass Con@fcr i/z Western
.r Europe Sf/zce /968, New York, Holmes & Meier Publishers, Inc., vo1. 2, pp 221-246.
lc- ]4 Sabre o papal disses movimentos na ativagao politica dos empresarios nesscs paf:
C ses, Cf. Michael Useem, "Business and Politics in the United States and United

1- Kingdom. The Origins of Heightened Political Activity of Large Corporations Du-
! ring the 1970s and Early 1980s", Theory and Society, v. 12, n. 3, 1983: pp. 281.-308.
S i!'Entre junho e setembro de 1967, houve levantes de guetos em mais de cem cjdades

(' nos Estados Unidos. Cf. "The Crisis in Historical Perspective: An Economic Chrono-
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colas significativas de jovens brancos de classe media, que tendo frito

sua iniciagao polftica nos enfrentamentos que marcaram o movimento

dos direitos avis no infcio da d6cada, expressavam agora sua rep6dio a

guerra do Vietnam e aos valores dominantes na sociedade americana em

discursos onde se mesclavam o lepert6rio da Nova Esquerda e da Con-

tra Cultura.

Os Estados Unidos sio um pars cujos movimentos costumam ter

significado de alcance universal. Mas & preciso reprimir a tentagao de

olhar mais demoradamente o que aconteceu na sociedade americana
nesses anos convulsos. Para fins do argumento que este sendo construf-

do aqui, importa 6 assinalar o carfter exemplar das mobilizag6es aludi-

das logo emuladas por in6meros grupos, como trabalhadores agricolas

de origem hispanica, professores da redo de escolas pablicas, mulheles e

idosos - e o faso de que a iesposta governamental ao conjunto desses

press6es foio langamento, em curto espago de tempo, de uma vasta

game de prograinas sociais. ''Grande Sociedade ''; Medcaid, ajuda fede-

ral ao ensino secundfrio e superior, Departamento de Habitagao e Des-

envolvimento Urbano, "Guerra a Pobreza" - essas iniciativas, today do

governo Johnson (1964-68), criariam nos Estados Unidos o sucedfneo

de Estado de Bem Estar demonizado polos neoliberais, naquele pars e
alhures.
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lowy", David Mermelstein, 7be Economic Crisis Reader, New york, Vintage Books,
1 975, PP. 5-17
'a Embora o tutor sein prqudicado em vfrios momcntos polo preconccito e pda me-
m6ria desagrz\dgvel dc experiancias vividas, 6 possrvel formar uma id6ia do processo
dessa radicz\lizagao atrav6s do livro dc John Patrick Digging The Rise and Fall of the
American Left, New York, W. W. Norton & Company, 1992. interpretagao ampla (de
um ponto de vista conservador), das mutag6es culturais e polfticas do perrodo pods ser
encontrado em Samuel P. Huntington, 4/7zerfca/z Po/fries.- The Pr0/7zise o# Z)!shalt/vzo/zy,

Cambridge, Harvard University Press, 1981
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f O cargter po16mico das mesmas terra side uma das causes do d6fi-

(. cit no balango de pagamentos dos Estados Unidos e das press6es infla-
f- ciongrias decorrentes, dada a recusa do Congresso em aprovar aumentos

/ de impostos para custear a Guerra do Vietnam se o gasto com os pro '

r- gramas sociais n5o fossem reduzidos. ' '

/. Seja como for, aqui e ali, na Europa e nos EUA, a combinagao dos

f- fen6menos at6 o momento referidos produziu dots resultados pouco

r- animadores para as empresas: de um lada, o aumento das taxas de infra

.l- gao e, de outro, uma expressive queda em sua lucratividade - entry 1965

r-.e 1973, os indices de pregos nas economias capitalistas avangadas salta-

r ram de 3 a 7,8qo ao ano, em m6diai8, ao passo que a taxa media de lucro

r na indistria de transformagao, situada no patamar de 28,8qo no inicio

1.- dos argos 60, caf a para 20,4qo em principios da outta d6cada. i9 Eases in-

r diced pioraram muito mais ainda depois de ] 973. Ngo importa. Aliados

(.- is infomlag6es sobre as tens6es no sistema monetgrio internacional, des

( ajudam a engender por que as economias capitalistas avangadas nio con-

.t~seguiram absorver o impacto do primeiro choque do petr61eo, e porque
/... disseminou-se rapidamente, nelas, o sentimento de que algo muito grave

r- se passava, que os problemas n5o Cram conjunturais, que o fantasma da

..,..crisp, desmentindo sodas as expectativas, estava de volta.

r-. Como no passado, esse crisp era eminentemente internacional.
,.. Mas como de outras vezes, tamb6m, o seu impacts sobre distintos seto-

/- res e regimes da economia mundo era muito desigual. Ngo syria o casa

Cf. Barry Eichcngreen e Petri B. Kenen, "Managing the World Economy under the
(, Bretto Woods System: An Overview", in Peter B. Kenen (ed.), /Wa/raff/zg i/ze World

( .Eco/lamy /'{/iD ' years Acer B/euro/z Woods, Washington, Institute for International
. Economics, 1994, pp. 3-57 (P. 35).

rt 1 8 P.Armstrong et alli., op. cit., p. 264.

( i9 A.Glyn et alli., op. cit., p. 80

(
C
(

C 13

C
C
f



de precisar etta afirmativa, examinando promenorizadamente o com- I)

portamento de cada um disses segmentos. Mas 6 indispensavel salientar .)

este fato decisivo: a crime nos anos 70, foi, sobretudo, uma crisp dos ca- l?i
pitalismos centrais. Um rgpido passar de olhos nos nQmeros que se se- -)

guam serf o bastante para que o leitor se convenga disso. -)

)
'\
.J

)

T. I Taxas de crescimento do PIB (medias anuais)
1960-70

Parses em desenvolvimento 5,6

Parses capitalistas avangados 5,1

Ponte: UNIDO, 1985. Apud, A. G]yn et a]]i, op. cit., p. ] ] ]. )
l

)
)
)
''xJ
'\.J

)

)
)

)

)

)
'''''\

Enquanto as economias capitalistas avangadas poem o p6 no freio, l:

os parses em desenvolvimento seguem crescendo celeremente por coda a <

d6cada; e um grupo se]eto de]es (que inc]uio Brasil, o Mexico, Taiwan <

e a Cor6ia do Sul) chega a amplial em mais de 40% sua participagao no :l

produto mundia]. O segredo dessa discrepancia se desfaz em parte ,-h

quando lembramos que na 6poca esses parses contaram com o cr6dito 7;
abLmdante a des oferecido a pregos irris6rios polos bancos internacio- :.

198019701960

America Latina 8,1 16,806,63

24,772] ,7821,16Total dos parses em desenvolvi
menlo

6,774,784, 1Novos Parses Industrializados

Fonts: Rapport du CEPll, op. cit., p. 228.
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/,.. nabs encarregados de reciclar as montanhas de d61ares em que se cifrava

/-. a ronda petrolifera.
'r. Mas n5o 6 apenas nesse terreno que os parses do entio chamado

., Terceiro Mundo pareciam avangar. Juntamente com aumento relativo de

r- seu poderio econ6mico, des conquistavam novas posig6es, tamb&m, na

,« grenada diplomftica.

z... Maid antigo, os marcos simb61icos desse processo sio bem co-

.. nhecidos: a criagao do Movimento dos Parses Nio Alinhados, na confe-

,. r&ncia de Bandung, em 1955; a nacionalizagao do Canal de Suez, em

/.. julho do ano seguinte, com a reagao militar anglo-francesa que ela de-

,- sencadeia e o acordo patrocinado polo govemo americano consagrando

/... a vit6ria da causa egfpcia; na esteira da Revolugao Cubana, o discurso

r.- de Kennedy na 16a. Assemb16ia Gerd da ONU, em 1960, tendo por
. mote "A D6cada do Desenvolvimento das Nag6es Unidas'', e as inicia-

.- tivas subsequentes de seu governo - a Alianga para o Progresso, os Pea-

,- ce Corps, entry outras; em 1962, a Confer:ncaa do Cairo sabre o Pro-
.. blema dos Parses em Desenvolvimento; a Declaragao Conjunta dos Paf-

'loses em Desenvolvimento '', na 18a. Assemb16ia Gerd da ONU, em

,- 1963, com a formagao do "Grupo dos 77"; e, entry margo e junho de

,- 1964, a Confer&ncia das Nag6es Unidas sobre Com6rcio e Desenvolvi-

r.- mento, que vida a se transformar em organizagao permanente (a
. UNCTAD), sob a lideranga inte]ectua] de RaQ] Prebish

> A OPEP -- cuja criagao data de 1960 - e seu lance espetacular, no

.. final de 1 973, inscrevem-se nesse processo de afimlagEio polftica de paf-

desenvolvimento, alguns dos quais kinda hf pouco se debatiam

r- para livrar-se do estatuto de co16nia. Entry uma data e outra, os parses

r- produtores percorrelam um longo caminho na tentativa de redefinir os

r- tempos de suas relag6es com o oligop61io das ''seth imiis'' e com os

(
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grander consumidores. Espago privilegiado para troca de informag6es ll)
entry CIGS e reflexio conjunta sobre experi&ncias respectivas, a partir de .I

1 968 a OPEP comega a pressionar dais fortemente por mudangas, enco- -l

ramada pelo exemplo da Labia, cujo governs revolucionfio de Kadhafi i3
acabava de enfrentar com sucesso as companhias petroliferas. Aberta a .-\

rodada de negociag6es, das levariam ao Acordo de Terra, que elevava o 'l

prego do 6]eo e previa reajustes futuros para acompanhar a inflagao. " :-)
Do panto de vista simb61ico, o ponto culminante dense questio- --.\

namento da arquitetura das relag6es econ6micas internacionais foia apro- -'h

vagao, por unanimidade, do proUeto de Declaragao e Programa de Agro )
sobre a Nova Ordem Econ6mica ]nternaciona] proposto polos parses em I)
desenvolvimento na sexta Sess5o Especial da Assemb16ia Gerd da ONU. -l

Convocada sob pressao do Movimentos dos Nio Alinhados no auge da \

crisp, o notfvel nesse conclave 6 a extrema cautela na conduta dos repro- -\

sentantes dos Estados Unidos. De faso, foia agro moderadora de Kissinger ;
que venceu a resist3ncia de muitos dos parses industrializados e pemutiu a .\

incoiporagao no discurso oficial da ONU de um conjunto de princfpios e -)

id6ias que, se realmente aplicados, acarretariam mudangas significativas -..\

na estrutura das relag6es econ6micas internacionais. '' --.\

O contrasts era patente. De um lado, economias capitalistas avan- =.

ladas impotentes face a combinagao perversa de inflagao, desemprego e )
baixo crescimento, fechando-se, cada vez dais, em reag6es defensivas; -.\

de outro, parses da periferia e da semi-periferia capitalista, que cresciam 3
na crisp e viam nesta a oportunidade de dar um grande saito. Para cigar -\

zo Cf. Nassau A. hamas, Worlds Apctrt. The North-SoLlth Divide cltld the Intematio- '')
rza/ Sysrenz. London&Ncw Jersey, Zed Books, 1993.pp. 1 12 e soss. '
2l"Sobre o conteddo dessas propostas c o desfecho melanc61ico de todo esse epis6dio, I)

cf. Nassau A. Adams, op cit., pp. 1 19-141. )

)
)

)

...J f

)

)
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r,.. um exemplo caseiro, essa 6 um das id6ias centrais na apresentagao dos

/- programas enfeixados no ll PND do governo Geisel: como na d&cada de

/,- 30, a crime nos obriga a realizar agora grander investimentos e torna esse

/- feito possfvel. Os generals que nos governavam a 6poca e os economis-

/- tas que os assistiam foram (e continuam a ser) muito atacados por esse

f.... cflculo. Boa parte das crfticas correntes ngo tem fundamento s6rio, mas

/... ngo 6 esse o lugar para discuti-las. Basra chamar a atengao para o sdu

,- anacronismo: em meados dos anon 70 parecia estar em curio um relati-

/.. vo "descongelamento" das hierarquias do poder econ6mico intemacio-

/-- nal. E o reconhecimento desse fato que pemlite engender a ocorr6ncia

/-- quash simultfnea de calculos anflogos aos dos nossos tecnocratas em

1... diferentes panes do mundo.

f.... Muito mats avangado, por6m, era o ''descongelamento '' que estava

/" se operando na dimensgo politico-mi]itar do sistema interestata]. Com

,- efeito, os anos 70 sio marcados por dais fen6menos portentosos: a der-

,. rota americana na guerra do Vietnam, e a polftica de dare/z/e, inaugurada

p... no primeiro governo de Nixon (1969-72), que relaxa as tens6es entry as

/.... duas superpot6ncias e reintroduz a China no prosc6nio da polftica mun-

, dial. Exists uma fntima conexgo entry des. Ela fifa evidence quando

,, avaliamos o impacto da guerra no debate sobre a polftica extema em
-. curso nos Estados Unidos.

r. Para esse pats, a conseqii&ncia mais importante da guerra do Viet-

; nam foia ruptura do consenso nacional em porno da politica externa.

.. Continuamente reafimlado desde a vit6ria republicana nas eleig6es le-

i.- gislativas de novembro de 1946 e o anQncio, em margo do ano seguinte,

,- da Doutrina Truman -- que oficializava a Guerra Fda --, esse consenso

,- n8o exclufa a competigao, nem eliminava as diverg6ncias entre os dais

r- partidos. Mas retirava de cdna o entrechoque de principios (por exem-
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plo, a oposigao at6 pouch tempo antes tgo viva entry ''internacionalis- -\

mo '' e ''isolacionismo ''), e moldava o debate em termos tail que reforga- -\

vam as id6ias bfsicas que ]he serviam de funds. -\

A linda mestra da ''grande estrat6gia" ditada polo referido consen- :..\

so estava sintetizada na palavra de ordem: ''co/z/alnmenr ' confer o ii

avango comunista. Ela se apoiava em quatro pressupostos claramente l;

enunciados por George Kennan, pai fundador da doutrina, a saber: 1) ao -)
contrfrio da Alemanha nazista, o poder sovi6tico nio tem nada de -.\

aventureiro; ao se deparar com forte resist6ncia, eie recua; 2) comparado .l;

com o Ocidente, como um dodo, a Unigo Sovi6tica continua sendo :\

muito mais fraca; 3) o sucesso do sistema sovi&tico, do ponto de vista -.\

interno, 6 muito duvidoso; 4) fora de sua esfera pr6pria de seguranga, a :;

propaganda sovi6tica nio tem nada de positive a ofel-acer: ela 6 emi- ;

nentemente destiutiva." E se traduzia, em termos prgticos, em duas l:.

:: Cf. "George Kennan's ''Practical Deductions" from the Analysis in His 'Long Ca- "-#
ble" of February 1946", in W. W. Rostow, Zhe Z)lvisfon ofE rope Acer Wor/d Wa/' :)
//. /946, Austin, University of Texas Press, 1981, Apendix D, pp. 134-137. Em seu d '\
volumoso trabalho sabre a diplomacia americana no imediato p6s-guerra, Joyce e .
Gabriel Kolko minimizam o papal de Kennan na gestagao dessa doutrina, indicando -)
que os sous elementos bdsicos ja estavam presentcs em discursos de alias autoridades ')
alncl'icanas. coma o Senador Arthr H. Vandenberg c o Sccrctgrio de Estado James F. '
Byrnes, preparados dias antes da chegada do "Lingo Telegrama" de Kennan, o qual )
nico teria fido grande importfincia na foimulagao da polftica americana. Os autores, I)
contudo, esclarcccm que o rcferido documento circulou imediatamente em centenas ..
de c6pias, sendo considerado leitura obrigat6ria por James Forrestal, Secretfrio da "-/
Marinha e l;igura-chavc na discuss5o dos brandes tomas de polftica externa na 6poca. .)
N:io teri side por acaso. Ao cxpressar sistematicamente id6ias quc estavam por sc -\
tolnar ]ugtu-cs comuns (mas kinda n5o Cram, pris a tend6ncia esposada por Forrestal -'

encontrava rcsist6ncias no Departamento de Estado c na pessoa de W. Avcrrel Har- )
liman, entgo Embaixador americano em Moscou), Kennan aria um fate novo c marca '-\
com o seu timbre a referida doutrina. Cf. Joyce e Gabriel Kolko, The ££/77frs o$ "'
Power. The World and United States foretell Potic), 1945- 19S4. Ne'w 'talk, Hatpet 'l)

& Row, 1972, pp. 42 e sags. Publicado em julho de 1947 sob o titulo "X (George )

)
)
)
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r- Brandes diretivas: a) reconstruir as economias devastadas pda guerra,

C zelando polo equilibrio dessas sociedades, a fim de assegurar condig6es

C para a expansao do capita]ismo em esca]a global e para o combats eficaz

C da propaganda comunista; b) barrar -- pda persuasao, sempre que possf-

( vel; pda forma, sempre que necessfrio -- qualquer tentativa do poder so-
C vi6tico, ou de forgas internal a ele associadas, de alterar o quadro geo-

C politico cristalizado nas negociag6es que assistiram ao fim da Segunda
/-- Grande Guerra.

C Em sua face "positiva", elsa grande estrat6gia materializou-se em

C iniciativas ''generosas" como, por exemplo, o Plano Marshall e o apoio
r-. ativo a criagao do Comunidade Econ6mica Europ6ia; ou ainda os diver-

C sos programas de ajuda canalizados pal'a o Japao, a Cor6ia do Sul e
r- Taiwan, bem como na tolerfncia notfvel dos Estados Unidos dianne das

C prgticas muito pouco convencionais dos respectivos governos no campo
f- da economia - intervencionismo estatal, protecionismo, discriminagao

r- declarada contra investidores externos.'' Expressava-se kinda na monta-

(- gem de um complexo de organizag6es internacionais com foco no fema
/- do desenvolvimento -- o Banco Mundial, o BH), a CEPAL, etc.

C A outra, a face sombria da grande estrat6gia, aparece no parma '
r- nente esforgo armamentista, na criagao de organizag6es internacionais

r- de defesa -- como a OTAN; o Pacto do Pacffico Sul (Australia, Nova

C Kennan), The sources of Soviet Conduct" pda revista Foreign Affairs, o lendgrio
f- documcnto foi rccentemente republicado na coletinea editada por James f. Hale, Jr.
'' e Patted Zagat\a. The Allterican Ertcouitfer. Essays Froitt 75 Yeclrs of Fol'digit

C A#afrs. New York, Basic Books, 1998.

C 23 No que boca a Cor6ia do Sul, o leitol ' pods formar uma id6ia de at6 onde fa a leni-
. 6ncia americana at6 a d6cada dc 8o atrav6s do artigo de Russel Mardon, ''The State

C and the effective Control of foreign Capital. The Case of South Korea", Wor/d Po/f-

(' ffcs, n. 43, 1990, pp. 111-138.

C
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Zelfndia e Estados Unidos, de 1952); o Tratado da Asia Sul Oriental )
(OTSEA), de 1954, e o Pacts de Bagdad, de 1955, que deu origem a .)

Organizagao do Tratado Central (OTCEN) - , bem homo na seqtiencia )
de guerras, interveng6es militares, agnes abertas ou veladas para de- )

sestabilizar governos hostis ou simplesmente desabusados, em que os :)

Estados Unidos estiveram envolvidos no decorrer dessas d6cadas: da :l)

Cor6ia a Rep6blica Dominicana, passando por Cuba, na Bala dos Por- :)

cosi do Irg de Mossadeq (primeiro ministro derrubado, em 1953, por I)

golpe de estado patrocinado pda CIA, pda ousadia de desafiar os into- )
resses do cartel do petr61eo), a Guatemala de Jacobo Arbens. .)

Em sua dupla face, esse estrat6gia contemplava gregor e troia- I)

nos, "realistas'' e ''idealistas'' na comunidade da polftica externa. E, ao .)

contrapor a brutalidade do inimigo - que se manifestava na repressao .)

interna e na vio16ncia empregada para sufocar movimentos de rebeldia )
em parses de sua esferaz4 - a bandeira da democracia e de um capita- I)

lismo ''humanizado", ela contribufa para gerar na opiniao publica o I)

apoio necessfrio para que os restores da polftica exterior americana se I)

entregassem, auto-confiantes, a seu trabalho. Quando os dirigentes .)

sindicais americanos abandonam antigas veleidades reformistas, ex-l.)

purgam de suas fileiras militantes comunistas e se langam na arena )

international coho peres desse esforgo peculiar de guerra, 6 a esse I)
consenso que des aderem." ")

24 Berlim. 1953; Po16nia e Hungria, Eras anos maid garde. -l

25 Sabre elsa reorientagao do sindicalismo americano, cf. Patrick Renshaw, Anzerf- ll.)
ca/z Z,aboar a/zd co/zse/zs zs Capfra/ism, .r935-/990, Londres, Macmillan, 1991, es- ..\

pecialmente caps 5 e 6, "Purging thg Communists" e "The Emergence of corporate -./
Consensus", pp. 100-151. .,)

)
)
)

)

)

)

)

)
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Como dodo consenso, esse tampouco deixou de ser contestado.

Podemos ignorar os protestos que partiam da esquerda, porque depois
da tentative fracassada de apresentar-se como forma diferenciada na

arena polftica nas eleig6es presidenciais de 1948, com o pequeno Par-

tido Progressista e seu candidato Henry Wallace, a esquerda foi lite-

ralmente dizimada durante o delirio persecut6rio desatado polo
mcchartismo. A esquerda, ou mellor, o que restou dela, porque as de-

fecg6es, as apostasias farah incontfveis e espetaculares nessa 6poca.

Mas 6 indispensavel dizer uma palavra sobre a dissid&ncia conservado-

ra, as distintas variantes da direita anti-liberal e anti-comunista. Ngo me

refiro aos desvarios dos fangticos da John Birch Society e de quantos

viam Washington coma uma cidadela do comunismo, mas da critica

dura, coerente, poderosamente argumentada que foi ininterruptamente

langada contra a estrat6gia da contengao por intelectuais de alto calibre,

muitos doles europeus imigrados, e quash todos com respeitfvel passado

de esquerda (socialista, stalinista, e trotskista). William Buckley, Jr.,

James Burnham, Max Eastman, Frank Meyer apenas alguns dos no

mes mais representatives. Elem nio s8o muito conhecidos do pablico

brasileiro, o que 6 lamentfvel porque chegariam a ter forte influ:ncia
na definigao das polfticas que nos dizem muito de porto.

O que pensavam estes intelectuais? Qual a substincia de sua
crftica ao consenso liberal-internacionalista que informava a politica

externa norte-americana nesse perfodo? Para resumir numb palavra,

des rqeitavam cabalmente a id6ia de conviver com a realidade da
Uniio Sovi6tica e do bloco socialista. No seu entender, a paz era fictf-

cia: o inimigo mantinha-se, por sua pr6pria natureza, em estado de

permanente beligerancia; o mundo estava langado na Terceira Guerra,

que nem por estar sends travada momentaneamente por outros melds
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era menos total, menos ''absoluta". Ao nio admitir esse fate, ao legg- I)

timar a pretensao do Estado comunista de ser tratado como um mem- .)

bro proeminente da comunidade internacional, os liberais insistiam )
num caminho que os deixava nas cercanias da pure e simples traigao. :)

Ao principio norteador do "co/zfai/znze/zr", estes intelectuais contrapu- .)

nham o conceito de ''liberagao". N8o se grata - repisavam de impedir .)

a progressao do jugo comunista, coho se fosse possrvel copter o im- I)

pu[so expansivo que ]he 6 inerente. Nio existe alternative polrtica ou :)
moralmente defensfvel: hf que derrotar o comunismo, libertar os po- .-)

vos submetidos a sua tirania, construir a paz verdadeira -- mesmo que, I)

para isso, sqa necessfrio aceitar a possibilidade da guerra nuclear. Nas )

palavras de um dos mais influentes doles: I)

ever'L granted the tnost horrerLdous estimates of the elects of I..
their else, the presewatlort of Ituinan life as a biological pheno- -"}
}netton is arl etLdlfar lower than the defense offreedoin and right ll)

and truth. These the victory of Comet ulism would destroy. These ':)

Is our dut) to defettd at all costs."za 'l)

Com base nessas premissas, os conservadores responsabiliza- :)

vam sells antagonistas puja ''perda da China '', em 1949, pda passivi- I)

dade face a repressao em Berlim, em 1953, e a invasgo da Hungria ll)

pdas tropas sovi&ticas, tr6s anos mais tardy. Em sua perspectiva, nero )

Cram casos isolados: des se repetiam regularmente, segundo um pa- )

dr:io bem claro: I)

26 Frank S. Meyer, "Just War in the Nuclear Age", Narfo/za/ Review, 14, 12/02/]963, ;
pp. 105-6. Apud, George H. Nash, The Co/isewczf;ve /nre//ecr a/ zt/ove/71enf ;n .4/nerica -/
s;n.ce /945. Wilmington, Delaware, Intercollegiate Studies Insstitute, 1 996, p. 242. 1)

)
)

)

)

)

)

)
)
\
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1... '' The Coinlnul'test have hot in fact wintting the cold War so tnttch

' as we have been loosing it. We have, on a variety of pretexts, be-
'- ett steady) surrendering the world to the ei'remy. .. ''17

C Tendo alcangado larga audi6ncia no perfodo gureo do mcchar-

C tismo, os intelectuais militantes da causa anti-comunista safram der-

C rotados desse epis6dio e foram langados ao ostracismo. Na 6poca, nio

(... formavam um grupo coeso, ou mesmo um campo mais ou menos es

C truturado. Sua marginalidade polftica fica evidenciada no desarvora-
(menlo de sua atitude diante da "traigao" de Nixon, que entronizou o

C liberal-internacionalismo no Partido Republicano ao aceitar a candi-

C datura a vice-presid6ncia na chapa do general Eisenhower, nas elei-

Cg6es de novembro de 1956. Nos anos seguintes des se entregariam a

Cum trabalho intenso com vistas a sua transformagao, de um grupo

C virtual definido por relag6es de afinidades, em um verdadeiro movi-
(Imento ideo]6gico e politico. Papal de relevo nesse processo de trans-

C mutagao coube ao semanfrio Ararfoiza/ ,Review, criado, em 1956, sob a

Clideranga de William Buckley, Jr. Ao longo do percurso -- e como
Ccondigao para realize-lo com 6xito -- esses intelectuais conservadores,

Cciosos das virtudes tradicionais e votados a uma concepgao moral da

Cpolftica, combateram sua aversio aos amantes do mercado a la Milton

CFriedman, a fim de preparalem em conjunto o assalto ao inimigo co-

Cmum: o ]iberalismo, com todas as ressonfncias que tem esse termo

Cnos Estados Unidos. O primeiro grande enfrentamento se deu em
C1964, com a vit6ria de Goldwater na convengao que escolheu o candi-

Cdato presidencial republicans. Nio foram poucos, na 6poca, os que

Cl7 M. Stanton Evans, The Po/fries ofS tire/oder, New York, ]966, p. 21. Apud, Ge

(. )rge H. Nash, op- cit., p. 244.
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viram na fragorosa derrota eleitoral que sofreram a demonstragao da --\

inviabilidade polftica de seu extremismo (a16m de defender o uso ilimi- -...\

dado do poder militar como solugiio para a crisp do Vietnam, Goldwater ...)

impugnava todo o ]egado do New Deal em noms do principio do Es- I)
tado mfnimo). Mais acurado me parece o ponto de vista de Mike Davis,-.i

para quem a campanha de Goldwater operou, fundamentaimente,13

como o ''roque de reunir '' que deu alcance nacional ao movimentol)
conservador, abrindo o caminho que o levaria finalmente ao poder,I)
com Ronald Reagan.28 Nero importa, em 1964 esses efeitos Cram in-l...\

certos, e se situavam em futuro longfnquo. No presents, o que contava)
era a reafirmag:io do consenso, bem expressa na vit6ria esmagadora de .-l

Lyndon Johnson, ex-vice de Kennedy e herdeiro legftimo de Franklin -i
Roosevelt.-\

Pois bem, poucos anos depois esse consenso fora estilhagado ,i

pda vio16ncia da guerra no Vietnam. As raz6es obscuras do conflito, ii

as imagens pujantes que invadiam os lares pdas telas da TV; o ritual ii)
fdnebre de recepgao dos mortos em combats; todos aqueles jovens .\
com os corpos feridos e as vidas estragadas; a possibilidade de vir a se .\

tornar um doles ... Para uma parcela muito grande da opiniao p6blical;

americana a insanidade dessa guerra se tornava cada vez menos su-;
portfvel. No jufzo de muitos outros, inaceitfvel era a auto-contengao :\

americana, que prolongava o conflito e ceifava vidas preciosas; crimi-=)
nosa era a covardia dessa polftica de meio terms, que recusava-se a-\
desferir golpes mis contundentes, vedando coda perspectiva de vit6ria. l\

Esse conflito atravessava a sociedade americana, de alto a baixo, re- :;

:s Cf. Mike Davis, "The New right's Road to Power", /Vew fe# Review, 128, 1981, .)

)
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/.- produzindo-se tamb6m no compo dos especialistas em polftica externa.

r.- O quadra criado por essa divisio 6 avocado em termos vivos no gelato

r- que se segue:

C "the endless altd seemingl) hapless ctgon) of the Vietnam War

C destro)ed the consensLls, spra)ed power out from the center to
(. the political extretnes, al'td i'Bade the forging of rrlajorities a

C doing adair. Moderates al'td Liberals joined with the inheritors of
. the Heltri Wallace tradition in a coalition of tl'le le$ that, for tate

' first time, enjoyed real political power. . . Those liberals, con-

1- servatives arid rightists who retrained supporters of the wclr re-
(. garden the liberal-moderate defection as nothing short of be-

C rraya/.

B] 196S, the s)stematic breakedown in the American foreigil-
'- polic) s)stem had begun, andfive years later it was well advatt-
C ced. The center, the ballast for maiorityship and cotlserlsLLS, was

( shattered. The extremes how had the prepol'tderance ofpower. ""

b: Em sua face interna, a estrat6gia da dZrei?re era uma tentativa de

,-escapar a esse impasse. Reconhecendo a impossibilidade da vit6ria,

:lmas insistindo em impor condig6es, ela procurava remover esse gran-

E:de fator de dissenso na polftica dom6stica que era a guerra do Viet-

,nam, minimizando, tanto quanto possivel o cusco simb61ico da safda.

.Ao mesmo tempo, redesenhando o mapa da politica mundial -- ao re

:conhecer a paridade militar, abrindo amplo processo de negociagao

>com a URSS (acordos SALT I e 11), e ao normalizar as relag6es di-

/...- 29 L. M. Destler, Leslie H. Gelb, e Anthony Lake, "Breakedown: The Impact of do
\" mystic Politics on American Foreign Policy", in Caries W. Keeley, Jr. e Eugene R

L-'NxxlkopK, The Domestic Sources ofA)nericcul Foreign Polic). Insights at\d Eviden-

(. ce. New york, St. Martin's Press, 1988, pp. 17-29. (citagao: p. 22)
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em Pequim, na viagem que preparou o encontro de Nixon com Mao
Ts6 Tung na China, em fevereiro de 1972; o encontro de Nixon
com Brezhnev, tr:s moses depots, na primeira visita feita a Moscou

por um presidents dos Estados Unidos. Com CIGS, a opiniao publica

e as chancelarias, por toda parte -- tomavam conhecimento de que as

regras passavam a ser outras, que o jogo da polrtica mundial estava
mudado.

Translagao conscientemente efetuada para um quadro multipo

lar, a dZ/en/e traduziu-se em iniimeras iniciativas que produziram si-

anificativo relaxamento das tens6es no sistema international: a nor

malizagao progressiva das relag6es com a China -- que supunha a defi-

nigao de uma formula para o problems de Taiwan aceitfvel para am

bos as panes,33 e que foi coroada simbolicamente pda admissgo da

China Continental na ONU, com assento permanente no Conselho de

Seguranga dessa entidade; a conclusio da primeira rodada de negocia-

g6es entre a URSS e os EUA sobre a limitagao do arsenal estrat&gico

(SALT 1)34; a consolidagao de regras de conviv&ncia a serum observa-

das em Berlim, com Acordo de Berlim de Junho de 1972, que envol-

veu ainda o reconhecimento polos Estados Unidos da Alemanha Ori-

ental (as relag6es diplomfticas entry os dois parses seriam estabeleci-

das em 1974); finalmente, os Acordos de Helsinki, cujo documents

33 Os Estados Unidos reconhecem que Formosa 6 parte da China, cnquanto o gover-
ns chinas dcixa claro que ngo usarf da forma para fazer valor a sua sobcrania sabre
elsa parte de seu terlit6lio.
34 Do ingles Strategic Arms Limits\Lions Talks. Previstos desde a assinatura do trata-
do de Ngo Proliferagiio Nuclear, em julho de 1968, o primeiro acordo foi celebrado
durante a Capula de Moscou, cm maio de 1972. Com duragao de cinco amos, o
SALT I previa a limitag:io de mfsseis anti-balrsticos (ABM, na sigma formada com as
iniciais em ing16s), c de mfsseis ofensivos intercontinentais.
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final foi assinado, em julho de 1975, por Gerald Ford, Brezhnev, re-l)
presentantes dos governos europeus e ainda do Canada, cobrindo am-)
pla game de temas relativos a seguranga, cooperagao economica e -l)
grande novidade -- direitos humanos fundamentais. )

As mudangas que davam substfncia a d genre permitiram tam-,-..)

b6m a abertura dos parses do bloco socialista ao investimento do ca-l)
pital privado europeu e americano, e contribufram para mitigar as diff- I)
culdades econ6micas nos EUA ao diminuir a pressao sobre o orca- l:)

mento militar (entry 1968 e 1973 o governo Nixon reduziu de 3,5 mi-l)
Ih6es para 2,3 milh6es os efetivos de suas Forgas Armadas).35 Mas )
nio produziram o equi]ibrio estfve], ''a ordem restaurada" que parece I)

ter habitado os sonhos do discipulo de Metternich. )
Polo contrfrio, ainda sob o impacto do Grande Embargo decry- -\

dado pda OPEP em fins de 1973 ele proprio inconcebivel no con-ij3

texto geopolftico pr6vio dare/zfe - a segunda metade da d6cada de 70 :)
syria abalada por uma s6rie de acontecimentos alarmantes, do ponto de -)
vista americano. -l

Penso, antes de tudo, na onda de revolug6es que sacudiram a-X

Africa sub-saariana: no processo de descolonizagao da Africa portu- -\

guesa (Angola, Mozambique, Sio Tomb e Cabo Verde), mas tamb6m 5

- e at6 cerro ponto com 6nfase maior - na luptura polftica verificada :)

em um pars menos familiar para n6s, mas de elevada significagao es- -..)
trat6gica: a Eti6pia. -\

Antiga aliada dos Estados Unidos, a Eti6pia de Halle Selassie l\

entrava nos ands 70 mergulhada em profunda crisp polftica. Em se- :\

s5 Cf. Thomas J. Mccormick, A/71e/'fca Hack.Ce/zruO '. C/effed Srafes /'o/-efg/z Poffcy l:
fn rhe Co/d War a/zd Baer, Baltimore e Londres, The John Hopkins University Press,)

)
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#,.tembro de 1974, essa crisp vai ser resolvida com a tomada do poder

f..oor oficiais do Ex6rcito, que buscam o apoio sovi6tico para o regime

r-marxista-leninista que se dispunham a construir. Abre-se, entao, um

1..-capftulo que ida evoluir para um taste de forma entry os dais protago-

/vistas da dZfe/zfe. Resumindo em poucas ]inhas uma hist6ria conga, a

rSomalia, antigo estado clients da URSS e inimiga tradicional da Eti6-

i-oia, responds a nova configuragao produzida na regiao com esse reali-
,..nhamento denunciando, em novembro de 1977, o tratado com o antigo

i..orotetor e invadindo o pars vizinho com apoio dos Estados Unidos.

jesse lance, por sua vez, acarretaria a intervengao de forgas cabanas e o

..abastecimento de armas sovi6ticas em favor do govel'no etfope.

,. Tratava-se de uma manifestag:io a mais desse fen6meno inquie

/.I ante: a intervengao direta da URSS e aliados em conflitos militares
,.travados a enorme distfncia de suas fronteiras.. A novidade fora intro-

..duzida dois anon antes, quando avi6es sovi6ticos transportaram milha

..es de soldados cubanos a Angola para combater ao dado do MPLA de

f--Agostinho Nato, que resistia aos ataques da UNITA e da FLNA, orga-

faizag6es apoiadas pda Africa do Sul e os Estados Unidos.

f.-.. E possfvel ver a presenga ativa da Unigo Sovi6tica na Africa
,.cubsaariana coho uma tentative de compensar as perdas decorrentes

f'to rompimento com o antigo aliado egfpcio e da conseqtiente anulagao
,.de sua influ6ncia no encaminhamento dos conflitos no Oriente M6dio.

,-Essa conexio ngo escapava a atengiio de analistas maid finos, mesmo

,.aue de direita.36 Mas isso nio tinha grande importancia. Para os criti-

lfos da dZ/e/zfe nos Estados Unidos, para a grande imprensa, para o p6'

Cf. H6]dne Carrire d'Encausse, "L'URSS et I'Afrique: dc la detente a la 'guerre
C,aiche '?", in H. Carrire d'Encausse e Francois de Rose, .4pr&s /a Dare/zre, Paris,

Clachette, 1 15-132.
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blico em gerd, o que ficava era o desconcerto causado pda transgres-:)

sio da regra tfcita segundo a qual apenas os EUA podiam intervir enl)

qualquer canto do planeta. I)
Implicita nessa reagao -- e nos fatos que a causavam "estava-)

uma ambigtiidade intrfnseca a dare/zre, como manobra estrat6gica de-.\

grande envergadura. A dare/2re expressava a disposigao dos Estados)

Unidos de redefinir os termos de seu relacionamento com a Uniio So.I)

vi6tica, de forma tal a reduzir focos de tensio e permitir a cooperagacl)

entre os dots parses na busca de solug6es para problemas comuns. Ha71

vendo amplo acordo em torso desses objetivos, a dare/z/e ganhou cor-ll)

po num conjunto de regras que asseguravam um /?zodz4s )'!ve/zdi entre:)
as duds superpot6ncias e pareciam eliminar o risco, at6 ent8o semprel)

presents, de conflagragao nuclear. O problema 6 que as panes envoy--)

vidas ngo atribuf am o mesmo significado aos termos desse entendi-5
mento.'"\

Para o governo norte-americano, a d /ence implicava o admissa(1.)
da paridade militar da URSS e o reconhecimento de seu dominio na-)

Europa Oriental. Mas nio envolvia o congelamento da relagao de fora.)

gas entry os dais parses (o governs Nixon df infcio a proletos militaresl)
de grande vulto em areas nio cobertas polos acordos SALT),37 e muir(;l;

menos a nogao de paridade politica. Polo contrfrio, a assimetria nesse-)

terreno era inerente a barganha proposta, que previa a auto-contengao)
do interlocutor em areas externas a seu raio pr6prio de influ6ncia. Esse,.)

vinculagiio -- o toma If-df cf da perspectiva americana era consagra'l

37 O submarine Trident, o mfssil MX, o bombardeiro B-l e o mrssil Cruise. O desen ''')
volvimento disses programas foi obstado por dificuldades polfticas internal, mas a:
maior parte delis syria implementada mais tardy. Cf. Fred Halliday, 7/ze A/akf/zg c?/«)
fhe Second Co/d War, Londres, Verso Books, 1986, p. 206. )
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da na nogao de Zi/zkage: "n6s distendemos, mas em troca voc6s se

comportam ''
Do ponto de vista sovi6tico, por6m, o significado da dZrenre era

outro: ela assinalaria a passagem para uma nova faso hist6rica, na qual

a antiga predominancia dos Estados Unidos dada lugar a uma lideran-

ga mundial compartilhada. Nesse sentido, a URSS esperava ser reco-
nhecida coma influ6ncia determinants nas regimes em que, juntamente

Qom os EUA, tivesse importantes interesses nacionais (p. ex., o Ori-

ente M6dio); imaginava igualmente ver aceita a legitimidade da com-

loetigao entry capitalismo e socialismo nas panes da periferia onde
sous interesses Cram ments marcados -- como a Africa, ou a America

Latina.

O mal-entendido era incontornfvel. Ele ja podia ser constatado,

bm outubro de 1973, quando da ameaga sovi6tica de intervir unilate-
Iralmente cano os Estados Unidos n5o cooperassem para impor o ces-

sar-fogo patrocinado pda ONU is forgas israelenses, que ameagavam

:bercar o Terceiro Ex6rcito egipcio no Deserto do Sinai- resposta do

lgoverno americano: anunciar o estado de prontidao mundial de suas

forgas armadas. E ficava patente agora, nas reag6es que se manifesta-
:vam dianne da desinibigao com que a URSS e seu aliado cubano mo-

lvimentavam-se na Africa.

Mas os dissabores, para as autoridades americanas, nio decorri-

am apenas da agro sovi6tica, nem se restringiam a Africa. Na Europa,
lmesmo, houve a Revolugao Portuguesa, a crisp do regime franquista, a

}derrocada da ditadura dos Coron6is na Gr6cia, o avango eleitoral do
.Partido Comunista e a possibilidade deste vir a integrar o governo ita-

liano no quadro de um Compromisso Hist6rico em meados de ]976.
IEmbora, subseqiientemente, tenham side assimilados sem maiores
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traumas, essen fen6menos causaram inquietagao e indisfargfvel per- --\

plexidade. Havia ainda a tensio crescente na America Central e no,-l

Oriente M6dio. Aberta sob o signo do fiasco no Vietna, a d6cada de 7015

encerrava-se com a vit6ria do sandinismo na Nicaragua e com a revo- )

lugao iraniana, que ababa um a]iado estrat6gico, ]evava a um segundo)
choque do petr6]eo '' e culminava na tomada da Embaixada dos Etta-.5

dos Unidos em Terra, obra de estudantes radicalizados que arrastariam-)

o governo da superpotencia a negociag6es humilhantes para libertarl)
cidadios sous mantidos por mais de um ano como ref6ns.3s

A observagao arima me remote ao inicio dente trabalho. No final
dos anos 70 o mundo estava imerso em crisp. Equilfbrios antigos se

rompiam. As mudangas em curse pareciam abalar as estruturas de po- )

der vigente e abrir novo campo de possibilidades aos parses perif6ri-

Sabemos que nio foi bem assim. A crisp, certamente, era pro-'l

funda, mas a reestruturagao dela resultante acabou por reforgar as hie-i.

rarquias de poder, criando um quadro incomparavelmente mais restri-ljj>
tivo para aqueles parses, os quaid, um a um, foram sends compelidos a
sacrificar subs veleidades de desenvolvimento nacional aut6nomo e al

se enquadrar na disciplina ditada polos protagonistas da economia ca-l

pitalista mundial. -\

Nio caberia reconstituir aquio processo dessa reviravolta. Sabre:;
ele, direi apenas que resultou de mudangas ''moleculares'' em pafsesi
chaves - a Inglaterra, tamb6m, mas sobretudo os Estados Unidos. El:{

acrescentarei os braves comentfrios que se seguem. -l

s8 Em janeiro de 1981 os rcf6ns amcricanos foram liberados em troca da suspensac-P

do bloqueio dos ativos iranianos em bancos ocidentais. )
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Em 1977, depois de duas derrotas sucessivas, o Partido Demo-

':.crata voltava ao governo dos Estados Unidos com Jimmy Carter, que
ficou conhecido como o introdutor do tema dos direitos humanos na

agenda da politica internacional. Mas o governo Carter 6 responsfvel

tamb&m pdas medidas que inauguram a chamada "Segunda Guerra

Fda" freqtientemente associada a gestao Reagan.

De carta forma, a ''virada '' jf se anunciava no papal assumido

lpelo tema dos direitos humanos na condugao da polftica externa ame

Iricana. Esta bandeira fora ]evantada por Carter em read:io a rea/ po/ff/k

-de Nixon-Kissinger, que legitimava o apoio dado polos EUA a ditado-

.res amigos no mundo inteiro. Contra o amoralismo dessa postura, a

.oolftica de direitos humanos reatava com a tradigao Wilsoniana numa

rruzada moral, que deveria exorcizar o sentimento de culpa da opiniao

liberal com as atrocidades cometidas por seu pars no Vietnam. Nesse
.gentido, a referida polftica voltava-se contra velhos aliados - entry
leles, os generals brasileiros, mais de uma vez irritados com a sensibi-

:tidade nova e o zelo impertinente dos responsaveis por aquela polrtica.

Mas, isso nio 6 tudo.

Na 6poca o debate na comunidade da polftica externa americana

.Qra dominado pda segunda rodada de negociag6es no quadro dos

)acordos SALT. Abertas na gestao Gerald Ford, as conversag6es que

Dreparavam o SALT ]] estabe]eciam ]imites quantitativos e qualitati-
.vos para o arsenal estrat6gico e previam verificag6es t6cnicas. A essay

,t)ropostas a direita que vinha se arregimentando, como vimos, hf
Limos e jf ocupava posig6es importantes na estrutura de poder, entry as

tluais o governo da California respondia com um rotunda nio. Nesse

.6ontexto, o fema dos direitos humanos passou a ser sistematicamente

.usado para minar toda tentativa de entendimento com a URSS. Para os
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grupos contrfrios dzfe/z/e o governo Carter estaria moralmente obri-:l
gado a aplicar a polftica de direitos humanos contra a URSS pda..

perseguigao aos dissidentes, as constantes violag6es aos Acordos dill
Helsinki e, sobretudo, pelo tratamento dispensado aos judeus sovi6ticos.'' '

Mas a disputa em torno da diregao a ser dada a ''arma '' dos di-':

reitos humanos nero era exterior a equips de Carter. Com efeito, nail.:.

area da polftica externa, asta se dividia em dual tend6ncias claramente,.
diferenciadas: de um dado, a vertente liderada polo Secretirio de asta-'.:

do Cyrus Vance, que pregava moderagao no trato com a Unigo Sovi6-:'

rica e o encaminhamento de reformat para aplacar o conflito Sul-j '
Norte; de outro, a linha advogada polo Conselheiro de Seguranga Na-:

cional, Zibignew Brzezinski, aconselhando Carter a levar a s6rio al:

ameaga sovi6tica e a explorar a funds a "carta da China" contra a po-:
t6ncia adversfria. No infcio, a predominancia parecia estar com o pn-

meiro grupo. Com o passar do tempo, por6m, os acontecimentos na:l
Africa, no golfo p6rsico e na America Centra], de um lada, e a invasicl '

do Afeganistao pena Uniio Sovi6tica, de outro, provocam uma mudan-,::.

ga de rumo, consagrando a supremacia dos ''duros" na condugao da:

pol(tica externa americana.

Tal deslocamento jf se esbogava em meadow de 1978, com o.l;'
compromisso americano de ampliar as forgas convencionais da OTAN=.

e de criar uma forge nuclear na Europa, assumido no encontro de c6-:
puja da alianga realizado em Washington, no final de maio. Ele se tor::.

nada maid pel'ceptfvel, um ano depois, com a aprovagao de ambicioso.:'

programs de desenvolvimento de novos mfsseis estrat6gicos (os MX c'P

os Tiradentes 11), e com o projeto de um sistema mirabolante de proto:='

)
)

)
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39 Cf. Thomas J. Mccormick, op. cit. p. 203
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r-gao subterrfnea (redo de 4.600 silos, conectados por via f6rrea) paIR a

/...orimeira daquelas armas. Syria confirmado, no final de 1979, quando

r-os misseis de m6dio alcance Cruise e Pershing-ll comegaram a ser ins-

.ta]ados na Europa. E dramaticamente proc]amado no ritual de ]eitura da

mensagem sobre O Estado da Uniao, na qua] o presidente Carter anun-

:ciava sua disposigao de it a guerra, se necessgrio, para defender os inte-

/-'esses nacionais dos Estados Unidos no Golfo P&rsico (a 'T)outrina

ICarter"). Logo em seguida estava sendo decretado uma um pacote de

lsang6es contra a URSS -- embargo do trigo e de produtos de alta tec-

nologia, e boicote is Olimpf adam de Moscou, entry outras -- com vi-

lg6ncia condicionada a retirada das tropas sovi6ticas do Afeganistao.

O desempenho de Reagan como presidents dos Estados Unidos

g bem conhecido. Na esfera da seguranga international o seu noms

i-estara para sempre associado a enorme elevag:io do orgamento militar;

fao apoio material e financeiro dado aos "Contra '', na Nicaragua, e aos

}undamentalistas islfmicos no Afeganistao subitamente revelados

/..ao mundo como ''guerrilheiros da liberdade ''; a id6ia da ''Guerra das

r-Estrelas'' - projeto futurista que prometia garantir a seguranga do
rt.crrit6rio americano mediante a criaglio de um sistema de misseis

anti-balfstico que funcionaria como um "escudo '' banindo de vez a
.qmeaga de um ataque nuclear; a ret6rica belicosa, enfim, que definia

b adversfrio como "o Imp6rio do Mal". Com Reagan, as fantasias

:oor tanto tempo alimentadas pda direita anti-comunista de que fala-

I pouco pareciam converter-se em realidade. A dZrenre era o

,..oassado. O tempo agora era de luta. A hora da verdade havia chegado.

Mas ela ngo chega com Reagan. Em janeiro de 1981, quando

f-'!ste assume a Presid6ncia dos Estados Unidos a opgao polo confronto
if estava consumada.

\

(

\
\
(
l

(
C

C

35



')
)

Outro tanto pods ser dito a respeito da politica econ6mica inter-,

nacional. Como se saba, a gestao Reagan caracterizou-se nessa area

pda fundamentalismo de mercado; pda denQncia constance de prgticas

comerciais que, embola validadas pdas regras internacionais vigentes,,]
Cram definidas unilateralmente como desleais; polo uso sistemftico de,

sang6es contra parceiros acusados de fazer uso destas -- como o Brasil.I

que foi objeto de retajiagao por sua politica de informftica; pda agressi-l

vidade com que imp6s, em todo o mundo, a agenda neoliberal. Mas a

grande reviravolta, nests campo tamb6m, antecede o mandato de Rea-

gan: ela se da com a nomeagao de Paul Vocker para a presid6ncia do

FED (o banco central americano) e o ''choque de juros'' que ele promo-,

ve, visando conter uma inflagao que chegava a 14% ao ano em 1979."

O mundo ingressava na d6cada de 1980 em regime de austeridal

de econ6mica e em estado de elevada tensio internacional. A combi-;

nagao dessas duas condig6es criava um contexto pouco propicio a rea-,

lizagao dos anseios e das possibilidades hist6ricas referidas no inicio,
dente ensaio.

J

)

)

)
)
)

40 O governo Carter antecipa muitas das linhas associadas a Reagan cm outrafl
esferas da polftica ccon6mica tamb6m. E o quc se afirma no trecho que cito a seguir,
=tliii.:l.,; .«.i«-.i.- of 'h. ,dmi"i:-.,'io . ..o-.-«i. p '-:':': ii]«;'-,''' p:":s'b.)

how the politics of productivity had collapsed. Instead of stressing workers' claim tc ')
a larger share of rising productivity, the chair of the CEA emphasized wage restraint,-)
income policy, and protection for profits. It took a Reagan administration to scl'-'P
firmly in place the noelibcral economic policies endorsed by Schultzc and Kahn anal.)
foreshadowed in several of Cal'ter's own initiatives. The scccding republican-\
administration only hastened labor's economic and political decline, adjusting-'
national politics to the dominant influence of southern, western, suburban, and.)
corporate constituentes.'' Melvin Dubofsky, "Jimmy Carter and the End of the
Politics of Productivity", in Gary M. Fink c Hugh D. Graham (eds), 7'he Garret
Presidency. Policy choices in the Pos! New Dear Era. Universlt] Press ot Kansas,-J
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Decididamente, as condig6es gerais nio favoreciam o tipo de

;mudanga que estava em curso em nosso pals naquela 6poca. Os defen
.sores de um realismo obtuso, os conformistas natos, os ide61ogos de

)plantao, os apologetas da rendigao incondicional antes que o combats

';.sega ferido gostam de dizer que andfvamos em sentido contrfrio ao da
)hist6ria. Mas o falso realismo disses senhores padece de dois defeitos

,-graves. Ele abstrai as condig6es concretas que impeliam o processo no

,.Brasil em tal diregao e davam cunho de realidade aos proJetos que dole

,brotavaln; ele contrap6e, ao processo de mudanga no pals, uma hist6-

):ria que Ihe 6 externa, que ngo o cont&m, que este ai para ser aceita pas

,.sivamente em seus resultados, nio para ser vivida coma um desafio,

.tamais para ser alterada.
,. Para esse I'ealismo poltrao toda resist6ncia roma a loucura. Ele

u.nos fda de ontem, mas o presents 6 o que Ihe importa. Hoje, homo

/-sempre, a sua mensagem 6 a mesma: nio exists alternativa, nio adi-
..anta aaredir a realidade.
b. Uma das raz6es de ser de um exercicio como o que foi frito aqui

.este em evidenciar o embuste contido nessas fuses. Quando abando-

.ramos a atitude de rever6ncia e olhamos de porto aquino que nos 6

..dado homo ''a hist6ria '', vemos que ela nero obedece a designios pr6

,-estabelecidos, que ngo sendo fortuita, tampouco se rego peta necessi-

//jade; que em cada momento ela se prop6e como ''problema '' para os

rconjunto dos adores -- individuais e coletivos - cujas escolhas, nesta ou

lnaquela medida, produzem efeitos, criam novas realidades.
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