
FOGO, BLINDAGEM E CONJUNTURA*

Ignacio M. Rangel**

A Primeira Guerra Mundial teve inIcio sob a inspira9aO

da experiencia da Guerra de 70, franco-prussiana: clara pers

pectiva de predominancia da blindagem contra 0 f09o, prenun

ciando guerra de movimento. Essas ilusoes nao tardaram a dis

sipar-se, porque, entre uma guerra e outra, a tecnologia, do

tando a infantaria de armamento leve, mas muito eficiente

como 0 fuzil de repeti9ao e a metralhadora Maxim mudou 0

carater do conflito. Os esquadroes de cavalaria, responsaveis

pelo choque e, portanto, pela imposi9ao da guerra de movimen

to, revelaram-se inanes, ante 0 poder de fogo da infantaria,e,

como vern acontecendo, ao longo da historia, sempre que 0 escu

do e a coura9a se revelam ineficazes, 0 homem os substitui pe

la terra -- a Mae Terra -- cav~ndo urn buraco, restabelecendo

o equilIbrio, mas ao custo da imobiliza9ao dos exercitos, con

vertendo a guerra de movimento em guerra de posi9ao.

A historia antiga registra duas batalhas que se tornaram

antologicas: Arbelas, ganha por Alexandre, contra Dario III,
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da Persia, e Canas, ganha por Anibal, contra 0 consul Paulo

Emilio. Em Arbelas, contra multidoes asiaticas incontaveis,

Alexandre apos a falange macedonia, culmina9ao da arte militar

helenica, provavelmente aprendida per Felipe, de Epaminondas.

A falange era constituida por urn quadrilatero de combatentes,

escalonados em profundidade, com uma primeira fila protegida

por grandes escudos e armada ofensivamente apenas com a espa

da, mas apoiada por outras filas de combatentes armados de

lan9as de diferentes comprimentos. Era uma verdadeira fortale

za, com a propriedade de poder mover-se.

Esse dispositivo buscava, de caso pensado, deixar-se cer

car pelo inimigo, mas de tal forma que esse cerco saia mal pa
ra 0 exercito sitiante, nao para 0 situado. Em nossos tempos,
a falange macedonia teve seu equivalente .mais consumado nas
"panzerdivisionen" nazistas.

Ainda na antig~idade, travou-se, na Italia outra batalha

que passou tambem a historia como modelar. Refiro-me a batalha
de Canas. Pauto Emilio, dispondo de urn exercito formalmente

muito melhor e mais homogeneo que 0 de Anibal, haverido obser

vado que 0 exercito deste havia tornado posi~ao, em campo, com
as tropas de elite punicas ao centro e tropas mais leves, como

os arqueiros e fundibularios baleares, de pouca confian9a,

nas alas, decidiu jogar a sorte da batalha com urn so golpe,
inspirado, em ultima instancia, no exemplo de Alexandre, em
Arbelas.

Qra, 0 expediente, por muito brilhante que parecesse,

saiu mal aos romanos, porque Anibal, ja com as tropas romanas

em movimento, ordenou a inversao do proprio dispositivo. En
quanta os romanos avan9avam contra 0 centro cartagines, as

tropas punicas de elite passaram a postar-se nas alas, enquan
to as tropas auxiliares de Anibal iam postar-se ao centro. 0

pesado exercito roma~o caiu sobre esse centro leve, 0 qual te
ve que bater-se em retirada, formando urn saco, que as alas de

elite cartaginesas fecharam. 0 restose sabe: naquela multi
dao assim cercada, nao se perdia, nem flexa, nem pedra de fun
da, nem, naturalmente, lan9a. "Sessenta milromanos trucida

dos pelo esfor90 e valordos punicos guerreiros", como diz 0
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nosso poeta.

Assim, duas batalhas travadas com a mesma inspira9ao, le

varam a resultados diametralmente opostos. Em Arbelas, 0 exer

cito cercado aniquilou 0 exercito sitiante, ao passe que em

Canas a vitoria coube aos sitiantes. Nem Paulo Emilio tinha

coisa que se parecesse com a falange alexandrina; nem Dario

III tivera nada de equivalente ao futuro exercito de Anibal.

Entre Arbelas e Canas, a tecnologia da guerra havia mudado,

sem que disso se apercebesse 0 general romano que passou a
historia como exemplo de imbecilidade, por ter feito, nO fundo,

a mesma coisa que dera a Alexandre 0 merecido conceito de ge

nialidade.

Assim, tambem, no periodo entre a Primeira e a Segunda

guerras mundiais, 0 quadro da tecnologia da guerra inverteu

se. 0 tanque, desenvolvido no estagio final da Primeira Guerra

Mundial, reduziu drasticamente a eficacia das armas basicas

responsaveis pelo "fogo". 0 fuzil de repeti9ao e a metralhado

ra nada podiam contra a blindagem do tanque, sendo mister re

sistir a este com a artilharia leve, em campo aberto, exposta

ao fogo aereo, sem 0 "escudo" tradicional da "Mae Terra". Es

tavam criadas as premissas para que a guerra de posi9ao se

convertesse em guerra de movimento, sob a forma de "blitzkrieg",

axiada nas "panzerdivisionen" - a nova encarna9ao das falan

ges macedanias, que prometiam batalhas fulminantes do tipo Ar

belas, de Alexandre.

Ja nao era mais assim no final do conflito. A batalha

de Stalingrado pas em evidencia a ri?va hegemonia do fogo sobre

a blindagem. Como em Canas, 0 exerci\~o defensor deixou que se

praticasse em suas linhas urn bolsao, afinal convertido em sa

co, no qual 0 exercito de von Paulus teria a mesma sorte das

legioes de Paulo Emilio. 0 retorno a guerra de posi9ao estava

na ordem natural das coisas, se bern que nao de imediato: tal

vez na Terceira Guerra Mundial, plausivelmente em nossos dias.

Nao ha como nao pensar nessa possibilidade, observando as

guerras experimentais movidas pelo imperialismo contra 0 so

cialismo, "by proxy", isto e por interpostas pessoas.
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Com efeito, como os nazistas depois de Stalingrado, 0 im

perialismo, com os Estados Unidos a frente, persiste em mover

guerra nos termos consagrados na fase de abertura do ultimo

grande conflito. Em Kursk, a maior batalha da historia, os na

zistas persistiram em seu sonho de obter a decisao atraves de

uma opera~ao classica de guerrade -movimento, como Alexandre

em Arbelas. 0 exarcito soviatico suspendera sua ofensiva, de

pois de Stalingrado, numa posi~ao que tudo fazia interpretar

como uma. Stalingrado as avessas, isto a, com os russos metidos

num saco, ao qual faltava apenas amarrar a boca.

Sabemos, agora, porem, que os nazistas nao haviam apren

dido a li~ao, ou ao contrario, que os soviaticos a haviam

aprendido muito bem. Com efeito, em vez de -- como os nazistas

em Stalingr~do -- confiarem a defesa das alas a tropas de se

gunda linha (italianas e romenas) os sovieticos entregaram-nas

a suas tropas de elite, com defesas escalonadas em profundi

dade, que os nazistas nao lograram romper, nao obstante 0 ter

rIvel pre~o pago na tentativa. 0 cerco, e 0 conseqaente ani

quilamento do exarcito inimigo, nao se consumou. Paradoxal

mente, seguiu-se uma guerra de movimento, ate Berlim, expli
cavel manos pelo poder da blindagem soviatica, do que pela

~isumcia nazista em retomar a ofensiva, quando tudo sugeria

a passagem a guerra de posi~oes.

Ora, como seria de esperar-se, a historia nao parou aI. 0

meio seculo que esta por concluir-se, entre 0 fim do Terceiro

e 0 fim do Quarto Kondratievs -- perdao, eu estava falando en

tre a Segunda e a Terceira guerras mundiais, mas, nofundo,

e a masma coisa -- esse meio seculo, diziamos, trouxe, muito

plausivelmente nova revolu~ao na arte da guerra. Em conseqften
cia, uma "blits", como a batalha que resultou na tomada da

Linha Maginot -- que os posteros estudarao como classica, ao

lado de Arbelas e Canas -- muito implausivelmente se podera

repetir, nas condi~oes presentes. 0 restabelecimento da hege

monia do fogo sobre a blindagem, especialmente a partir das

defesas de Leningrado e Moscou , econsolidada em Stalingrado

e Kursk, nao fez senao estruturar-se, de entao para ca .
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Para isso, muito contribuIram os interesses do "combinado

industrial militar" -- expressao consagrada por Eisenhower

especialmente nos Estados Unidos. Compreende-se que a indus
tria moderna esteja sempre a buscar modelos acabados, que jus

tifiquem a produ9ao em serie. Ora, isso introduz no esquema
uma perigosa tendencia arcaizante, porque tais modelos acaba
dos ~omente podem ser buscados, no caso da industria belica,
nas batalhas passadas: na especie, as batalhas tIpicas do ul

timo conflito mundial. Ora, como vimos, essas batalhas, mesmo

depois de Kursk, pelo paradoxa que deu a contra-ofensiva so
vietica a aparencia de uma "blitz" as avessas -- simples apren
dizaqem, pelos russos, da li~ao dos mestres prussianos -- sus
citou a tendencia a, no futuro, joqar na hipotese da suprema
cia da blindaqem sobre 0 foqo. 0 que nos levaria, no campo de

batalha, a buscar Arbelas e nao Canas.

Numa epoca em que urn simples soldado de infantaria pode
levar em seu ombro -- e, conseqdentemente, esconde-lo consigo,
numa trincheira, ou num simples buraco, encontrado ao acaso -

urn armamento capaz de destruir 0 tanque mais possante, joqar

na hipotese de uma "blitz" e, no mInimo, uma temeridade.
Ouando nao uma tolice, como aquela que, na batalha de Canas,
contra Anibal, deu ao consul Paulo EmIlio uma reputa~ao nada
invejavel, pelas gales da historia. E a tolice de Paulo EmI

lio -- inspirada, alias, na genialidade de Alexandre nao

tem faltado imitadores e emulos, inclusive em nossos dias, co
mo 0 noticiario nos esta mostrando, todos os dias, nessas es
caramu~as preparatorias da Terceira Guerra Mundial, inclusive

a presente "Guerra do Golfo".

Acontece que as guerras nao se ganham pelas estatIsticas
de cadaveres. Os riorte-americanos, ao que se sabe, mataram
quase cern camponeses vietnamitas para cada soldado que perde
ram, mas, como todos devem estar lembrados, foram eles os per
dedores, os vencidos. Nem se ganham, tampouco, pela quantidade
e refinamento dos equipamentos. Esse refinamento somente pode

vir com 0 tempo, isto e, traz consigo a probabilidade de en
carnar certa medida de arcaiza~ao. porisso, as batalhas da

historia sao ganhas, geralmente, por equipamentos inovadores,
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simples

side

que nao tiveram tempo, ainda, para refinar-se e, sao

e toscos. Na Coreia, no Vietnam e noutros lugares tern

assim, para variar.

Todas as guer~as contemporaneas -- subseq6entes a Segun

da Grande Guerra -- sao preparatorias da Terceira, que talvez

nao aconte~a nunca, mas que, do ponto ~e vista da arte da,

guerra, e como se ja tivesse acontecido, porque tudo se faz

em sua inten~ao. Mesmo quando travadas por interpostas pes-

soas, sao guerras entre 0 imperialismo e 0 socialismo, 0 pri

meiro visivelmente empenhado no revivescimento do fascismo. A

apostasia de Gorbatchov e demais "perestroicos", nao basta

para alterar 0 quadro historico b~sico. 0 Pentagono e 0 Estado

Maior sovietico fazem as jogadas decisivas desse imenso tabu

leiro de xadrez.

Ambos os contendores dispoem de recursos,enormes, mas,

ao contrario do Pentagono, 0 Estado Maior sovietico, ao que

parece, nao e tolhido por nenhuIll complexo industrial-mili.tar.

Assim, a decisao do que produzir em serie sem 0 que nao ga

nham hoje, nem as batalhas economicas nem, a fortiori, as es

trategicas -- podem ser deixadas para a enesima hora, menos

uma. Como 0 foi no processc da prepara~ao sovietica na ultima

grande guerra. Ninguem, nesse Estado Maior,esta interessado

em produzir montanhas de a~mamentos reluzentes, oovIssimos,

mas, de fato, arcaicos, porque "resolvem" problemas preteri

tos, nao problemas vindouros ou, sequer, correntes.

Na Guerra da Coreia, porexemplo, para fazer frente ao

B-25 considerado imbativel, fadado a destruir Moscou -- os

sovieticos deram aos coreanos, nao bOllibardeiros ainda mais mo

demos, mas 0 modesto MIG-IS, urn pequeno aviac, barato (porque

produzido em serie), que fora concebido ao tempo em que a URSS

nao tinha, ainda, nem a bomba atomica, nem a bomba de hidroge

nio, para a finalidade especifica de interceptar os bombardei-

ros illiperialistas capazes de Ievar bombas nucleares a reta-,

guarda socialista profunda. Ora, a missao estrategica desse

apareIho, 0 MIG-IS, estava cumprida quando, pouco antes da

Guerra da Coreia, surgiram as armas nucleares sovieticas,

transferindo 0 confronto para 0 campo da "mutua dissuasao".
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Como, no anterior conflito mundial, havia acontecido com as

armas quimicas e biologicas, que nao foram usadas, ou quase,

precisamente porque os dois lados delas dispunham.

Para fazer frente aos blindados norte-americanos re-

edic;:ao "modernizada", "refinada" dos blindados alemaes os

coreanos receberam, nao tanques "ainda mais modernos", mas uma

versao tosca de armamento anti-tanque, surgido no estagio fi

nal da Segunda Grande Guerra~ Ao que noticiou a imprensa, tra

tava-se de urn foguete, ja provado antes, com a peculiaridade

de poder dividir-se em partes de algumas dezenas de quilos,

que as mulheres camponesas podiam transportar em seus ombros,

para entrega-las as mulheres das aldeias proximas, 0 que con

feria a esse equipamento uma tremenda mobilidade. -- Todos

devem estar lembrados que as divisoes de McArthur, depois de

chegarem, em "blitz", ao Rio Yalii, na fronteira com a Siberia,

tiveram que bater em retirada, para as posic;:oes de partida,

no Paralelo 38, de onde nao mais se moveram.

Exemplos assimpodem ser citados para as outras "guerras

preparatorias" do Terceiro conflito macro-belico.

A conclusao a tirar de todas as "guerras experimentais"

promovidas pelo imperialismo, e queeste 'esta excelentemente

preparado para ganhar ... a Segunda Grande Guerra. Mas e apa

nhado de calc;:as nas maos, quando se trata de partir para a

'l'erceira. ~ pouco provavel que a "Guerra do Golfo" seja dife

rente. Para vence-la, seria misterocupar 0 rraque e, como diz

nosso Brigadeiro Piva, isso nao vai ser facil. Como naoo foi

na Coreia, no Vietnam, no Cambodge, no Afganistao, nem mesmo

na minuscula Nicaragua, que 0 imperialismo norte-americano

conhecia bern, pois ja a invadira tres vezes, no passado secu

lo-e-meio.

Essas guerras experimentais -- destinadas a comprovar 0

obvio, isto e, que a Segunda Guerra Mundial nao se pode repe

tir, questao dirimivel por simples exercicio de logica diale

tica, sem necessidade do massacre de milhoes de pobres popu

lares tercio-mundistas -- trouxeram todas a mesma marca de fa

brica, 0 aparentemente incuravel arcaismo da tecnologia mili

tar do imperialismo, nao obstante -~ ou talvez, par causa,
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do seu refinamento de fabricavao. a complexo industrial-mili

tar do imperialismo surge, assim, como urn gigantesco produtor

de sucata, uma sucata "moderna n
, "refinada", "reluzente" , mas

sucata em todo caso, porque somente serviria para resolver

problemas irremissivelmente peremptos.

!, eventualmente, para matar gente. Nao para aniquilar

exercitos, como e mister, para ganhar guerras. Mas para as

sassinar populavoes civis e destruir instalavoes residen

ciais, servivos publicos e monurnentos, que nao podem, eviden
temente, proteger-se por detras do escudo tradieional da "Mae

Terra" ••• au na medida em que nao 0 passam, porque as vezes

o podem, como esta sendo, a~rentemente, 0 caso do Iraque, na
presente guerra, entre contendores fora de qualquer propor

cionalidade.

Ora, e tempo de que nos, os economistas, comecemos a ti

rar nossos proprios corolarios dessa evolu~ao da arte da guer

ra. as homens e mulheres que, atualmente, no Brasil, falam em

nome da cienciaeconomica, nos concIlios do Estado, estao

atravessando sua primeira fase "b" do Ciclo de Kondratiev, ou
Ciclo Longo: 0 49. as homens da minha geravao, que estao bei

rando os oitenta,.estao vivendo sua segunda fase "b", porque
atravessaram, ja em idade derazao, a do 39 Kondratiev, car

regada de significado, nao apenas no campo economico, como no
polItico e no estrategico.

A Primeira Guerra Mundial foi urn incidente da fase "a",

ou prospera, do 39 Kondratiev. Nos primeiros anos do decenio
de 20, a hurnanidade ingressou, simultaneamente, ou quase, na
paz e na fase recessiva do Ciclo Longo. A Grande Depressao

J

mundial foi urn incidente dessa fase recessiva e, com essa

depressao, tivemos a emergencia do fascismo, 0 qual nos levou
a Segunda Guerra Mundial, no decenio final da dita fase re
cessiva.

a armamentismo e a propria guerra, pelo menos ao primei

ro exame, muito tiveram que ver com a virada do Ciclo Longo -
passagem da fase "b" do 39 a fase "a" do 49. au a recIproca

e que foi verdadeira, isto e, a virada do ciclo e que foi a
causa eficiente do armamentismo e da guerra. Foi nas condi-

14



c;roes da fase "b" do CicIo Longo que a ciencia economica se viu

reconstrulda, nurn esforc;ro ligado ao nome de Keynes, enos pri

meiros pIanos capitalistas serios: 0 New Deal, nos Estados

Unidos, e 0 Plano Quadrienal, do Dr. von Schacht, 0 mage das

financ;ras de Hitler, na Alemanha nazista.

Com a paz tivemos, de quebra, a mais explosiva fase de

crescimento economico de que ha notlcia. Tomando por base a

produc;rao industrial do ana de 1948, como 100, a mesma produc;rao

para 0 mundo capitalista havia chegado a 410 - ou 5,8 por cen

to ao ana -- ao fim da fase "a" do 49 Kondratiev, em 1973,

quando se abriu a fase "b" do mesmo CicIo Longo. 0 Indice para

a America do Norte passou a 305, ou 4,6 per cento ao ano, nos

cinco lustros da fase "a"; 550, ou 7,0 por cento ao ano, para

o Mercado Comum Europeu; 449, ou 6,2 por cento ao ana, para a

America Latina; 3074 (mais de trinta vezes), ou 14,7 por cento

ao ano, para 0 Japao; 1244 (mais de doze vezes) ou 10,6 por

cento ao ana, para a Uniao Sovietica. 0 Brasil teve urn desem

penho nada desprezlvel, alcanc;rando 0 Indice de 872 (mais de

oito vezes) ou cerca de 9 por cento ao ano, muito mais, por

tanto, que a America Latina (inclusive 0 Brasil) e, ainda

mais, que a America Latina (exclusive 0 Brasil) .

Em 1973, abriu-se, pontualmente a fase "b" do 49 Kon-

dratiev. Com efeito, nos quinze anos subseqUentes (1973-88) ,

para comparac;rao com os dados supra, a taxa media de crescimen

to do mundo capitalista pas sou a 2,1 por cento ao ano; 0 cres

cimento industrial da America do Norte, passou a 2,2 por cen

to; 0 do Mercado Comum Europeu, aI,S por cento ao ano; 0 do

Japao, a 3,4 por cento; 0 da Uniao Sovietica, caiu a 4,6 por

cento ao ana, 0 do Brasil, a 3,3 por cento. Em media, natu

ralmente, porque no lustro intermedio, os valores calram a
nlveis negativos.

Ha meio seculo, isto e, na fase do CicIo Longo simetrica

com esta que estamos vivendo, 0 fascismo havia completado sua

evoluc;rao e parecia fadado ao domlnip do planeta. Somente a

Uniao Sovietica parecia capaz de alguma resistencia discreta

mente eficaz, mas nao eram todos os que jogavam nessa hip6te

se. Afinal, a Europa e a Asia haviam side convertidas ern
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qUintal do Eixo, oferecendo a este uma massa sem

de recursos economicos e estrategicos.

precedentes

Passado 0 conflito, aberta a fase prospera do novo CicIo

Lonqo, esses temores foram esquecidos. E Jorge Dimitrov, tor

nado famoso por sua luta judiciario-politica em tornodo pro

blema do incendio do Reichstag, teve necessidade de toda a

sua eloqUencia para contestar os que consideravam 0 fascismo

como urn capitulo encerrado da historia. "Uma nova vaga fascis

ta, comparada com a qualia que a humanidade acaba de vivernao

passara de urn ensaio, esta em gesta~ao" disse ele aproximada

mente. E acrescentava que essa nova onda deveria chegara Eu

ropa cruzando 0 Atlantico.•

Ora, nao he. como nao pensar nissa, quando vamos assa coa

lizao de 28 paises, incluindo virtualmente todD 0 Primeiro

Mundo 0 Centro Dinamico da economia capitalista mundial

e contando com 0 apoio de grande parte do Segundo Mundo, isto

e, do antigo Mundo Socialista, formar-se para 0 fim especitico

de aniquilar urn pequeno pais tercio-mundista, 0 Iraque.

Dir-se-a que as prenuncios de Dimitrov estejam em via de cum

prir-se?

Com efeito, do ponto de vista economico, a similitude com

a epoca em que a humanidade ingressou na Segunda Guerra Mun

dial, promovida pelo EixoAlamanha, Italia e Japao, de nossa

epoca e flagrante. Mas, tambem, como nao lembrar.-- relativi

zando ditos prenuncios de Dimitrov -- a pensamento de Marx,

segundo 0 qual a historia dificilmente serepete, ou melhor,

quando parece repetir-se, e para apresentar-nos como farsa 0

que, da primeira vez, foi tragedia.

Estamos, de fato, assist1ndo a uma aparente repeti~ao da

fase historica de ha meio seculo, a saber: uma crise economica

profunda, uma guerra mundial aparentemente em marcha, e urn re

nascimento do fascismo. Apenas, a conjunturade ha meio secu

10 -- por muito tragica que tenha side -- esteve carregada de

grandezas. Para comec;:ar, os generais nazistasdeixaram-nos mo

delos antologiccs de feitos estrategicos, antes de tropec;:arem

nos desastres de Stalingrado e Kursk, e, por outro lado, no

que toea a nossa ciencia economica, deram-nos urn modelo de
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planejamento, calcado num keynesianismo "avant la lettr~" que,

por exemplo, deu emprego a cerca de sete milhoes de desempre

gados que Hitler encontrou na Alemanha, ao subir ao poder.

Esta reedi~ao do fascismo nao tern dessas grandezas. Suas

aventuras militares lembram muito mais Paulo Emilio, do que

Alexandre ou Anibal. So paraexemplificar, 0 general Giap, co

mandante do exercito vietnamita que, contra toda espectativa,

derrotou urn exercito norte-americano, supostamente invencI-

vel, interpelado sobre as razoes de sua vitoria, respondeu

que aquele fora urn fa to complexo, difIcil de explicar, mas

que, para 0 dito desfecho, muito havia contribuIdo a incompe

tencia dos generais norte-americanos. - Ora, nao ha como nao

pensar nisso, agora que nos chegam, do "Golfo", notIcias de

que 0 exercito iraqueano nao ·foi batido e, provavelmente, po

dera resistir seis meses ainda.

o Brasil, como naquele tempo, esta fazendo eco ao surto

fascista mundial. Com a mesma diferen~a, porem, isto e, nossa

experiencia "colorida" de fascismo, nao tern nenhuma grandeza,

o que nao se pode dizer do seu modelo de ha meio seculo, sob 0

comando de Getulio Vargas e uma pleiade de homens da melhor

qualidade politica, entre os quais devemos recordar outro

Collor -- Lindolfo -- que inovou pesadamente em nossas insti

tUi~oes, promovendo urn direito trabalhista que, embora for

malmente inspirado na Carta del Lavoro, de Mussolini, e calca

do no direito medieval, vale dizer, corporativo, deu urn tre

mendo impulso ao processo de nossa industrializa~ao.

Naquele tempo, nos, os homens de esquerda, que queriamos

a industrializa~ao do Brasil -- vale dizer a constru~ao do ca

pitalismo industrial aqui -- estavamos convencidos de que isso

seria impossivel sem uma radical Reforma Agraria. Como na

Fran~a de 1789, nos Estados Unidos do seculo passado e na

Uniao Sovietica nossa contemporanea. Somente mais tarde al-

guns dentre nos nos aperceberIamos de que os caminhos da his

toria sao muito mais tortuosos do que parece a primeira vis

ta, 0 que nos levar.ia a teoria da dualidade bcisica da economia

brasileira, segundo a qual 0 capitalismo industriai brasilei

ro podia e devia desenvolver-se em alian~a e sob a hegemonia
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francaaentedo latifUndio feudal. rsto e, nUlll enquadramento

corporativo.

Muito mais tarde, chamado por Getulio Vargas para traba

lhar em sua assessoria economica, sob 0 comando imediato de
Romulo Almeida e J. Soares Pereira, respondendo a minha ponde

ra¥ao de que nao me considerava getulista, e que minha oposi

¥ao a ele me havia rendido mais de dois anos de prisao, alem

de oito anos de domicilio coacto em Sao Luis -- nao no Mara

nhao -- 0 presidente disse, nurn gesto que me ficou como exem
plo de sua grandeza, que havia estudado cuidadosamente 0 meu

curriculo e que estava disposto a correr 0 risco. Em surna, que
me sentisse em sua assessorLa· como em minha propria casa.

Do que jamais me arrependi, nem, estou oerto, dei razao ao
Chefe do Estado para arrepender-se de aua decisao que, franca
mente, me parecera temeraria, ao primeiro exame.

Com efeito, eu fora getullsta por urn breve momenta. Quan
~o da Revolu¥ao de 30, com escassos 16 anos, procurando corro

borar a a¥ao de meu pai, procer aliancista maranhense,
fiz-.me conspirador e soldado voluntario. -- Getull0, ccnse
qdentemente, como chefe da Revolu¥ao,havia sido meu comandan
te, fazendo jus a .todaa mlnha lealdade.

Conto estas coisas, para marcar a diferen¥a entre 0 nos
so "fascismo" estado-novista e 0 atual. Para meu conhecimen
to, somente dois parses, 0 Brasil e a Uniao Sovietica, emergi

ram da fase recessivado 39 Kondratlev. Com efeito, entre 1938
e 1979 -- pre-guerra imediato e abertura do nosso "decenio

perdido" -- a produ¥ao industrial sovietica, batendo todos os
recordes, cresceu 26,5 vezes; a do Mundo Capitalista, 6,9 ve
zes; a do Japao, 0 mais prOspero dos paises capitallstas, 13,8
vezes. Entrementes a produ¥ao industrial brasileira cresceu,
no mesmo periodo 23,9 vezes.

~ esta fbrmidavel potencia, que estivemos construindo,
partindo das condi~oes de uma economia mundial deprimida, que
temos 0 dever de pr~servar. Coisa incompat{vel com urn programa
como 0 "coLor t.do'", que ai temos, que arbitrariamehte coloca a
inflac;:ao no centro de toda a nossa problematica, e nao como 0
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epi-fenomeno que e. E que pretende combater esse

pela via do agravamento de sua causa¥ao profunda,

recessao e do desemprego.
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