
GBOBIS'lOlUA. A~ DE BRAUDEL

Arlene Maria Maykot Prates

No inicio deste seculo predominava, em rela~ao aos his

toriadores, a concepcao historiografica herdada do seculo XIX,

que consistia em ordenar os fatos historicos e expo-los coe

rentemente. Eram considerados fatos historicos aqueles acon

tecimentos singulares, individuais, que nao se repetiam.

Essa historiografia passou por um periodo de critica, duran

te os primeiros decenios do seculo XX.

A partir de 1929, Lucien Febvre e Marc Bloch criaram,

na Fran~a os "Annales d'histoire economique e sociale", que

transformaram em ponto de debates entre historiadores e cien

tistas sociais, levando ahistoriografia francesa a uma constan

te evolucao , fazendo com que a concepeao historiografica tradi

cional, "factual", ou de fatos, viesse a desmoronar.

Fernand Braudel, historiador frances, surge, entao, como

um dos principais inovadores, firmando seu nome no universe

cultural, sobretudo a partir de 1949, quando publicou sua obra

"La Medi terranee et Le monde medi terranee a l' epoque de PhfLippe

II".

Sua obra consta de tres volumes dedicados respectivamente

a Geohistorla, a Historia Social e a Historia Tradiciona1,que,
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segundo 0 historiador frances, e necessaria se pretendemos

uma historia nao a dimensao do homem mas do individuo."l

TreS grandes abstraeroes tem igual "status" na historio

grafia de Braudel: 0 espaero, 0 tempo e 0 homem. 0 espaero e
analisado como uma serie de sistemas ecologicos socialmente

influenciados, porem, nao ape~as no presente, mas no passado,

levando em conta 0 "tempo". A~sim, 0 espaero Mediterraneo fun

ciona como urn "conjunto de un}versos semiautonomos, urna fede

raerao de Mediterraneos vivazes, originais e comparaveis en

tre si", para usar as palavras de Braude12•

o tempo flui atraves de ~ma multiplicidade de ritmos ou

duraeroes: 0 tempo "breve" rel~cionado ao individuo, ao even
to, a historia factual, 0 tempo de media duraerao, dos "ciclos"
e "interciclos" relacionados com a historia "serial" e "con

juntural". Para alem desses "tempos" de "curta" e "media" du

raerao, surge 0 tempo de "longa duraerao" relacionado com urna
historia quase imovel, que estuda as permanencias, ou melhor,

os traeros culturais estaveis que caracterizam varias geraeroes

em uma mesma regiao. t a historia estrutural.

Nessa historia estrutural, Braudel coloca a Geohistoria ou

o estudo da relaerao do homem dom 0 meio que 0 cerca, em urn

determinado periodo do passado. Sob este prisma analisa as in

fluencias do clima, da vegetaerao, de animais, de culturas,
sobre 0 homem de uma determinada regiao, relaeroes estas que
permanecem fixas, persistentes, enraizadas, quase estaveis,

ate que uma revoluerao ou ruptura venha quebrar este equili-

brio mantido, as vezes, por mais de urn seculo. Dentro desta
perspectiva estao enquadrados os estudos dos velhos habitos
de pensar, modos de agir, quadros culturais resistentes, duros

de morrer, para usarmos ou termos de Braudel, por vezes con
tra toda logica. 3

Como fica 0 determinismo geografico nessa relaerao? Para

o historiador, nao se deve exagerar nem para mais, nem para

menos. "A navegaerao pelo Mediterraneo sempre tropeerou no mau
tempo, por causa dOs perigoscs golpes de vento invernal, tao
freqdentes de outubro a abril, provocados pela passagem das

depressoes de origem atlantica. Quando surgiu,no Mediterraneo,
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em meados do seculo XIV, urn tipo de navio nordico

dondo e pesado, provocou urna verdadeira revolu~ao

fo da navega~ao no inverno". 4

grande, re

e 0 triun-

o homem, para Braudel, aparece

e do espa~o. Encontra-se envolvido

deu e que se estende, depois dele,

da longa dura~ao.

tempo

por urn espa~o que 0 prece

nas infinitas perspectivas

Sao essas as premissas da novidade conceptual do Medi-

terraneo, isto e, uma historia estrutural, nao no estado puro,

mas ligada as outras ciencias sociais.

Em entrevista publicada na revista. "Veja", de fevereiro

de 1981, assim se exprimiu 0 grande historiador dos "Annales":

"Assim como uma boa Geografia significa a Geografia e mais to

das as c~encias humanas, e uma boa Sociologia a que e enri

quecida por todas as outras ciencias, a boa Historia e a His

toria iluminada por todas as outras ciencias humanas."

Nesse sentido, propos para a Historia estrutural do 19

volume de sua obra maior, 0 termo Geohistoria, urn entrela~a

do contInuo da Geografia e da Historia do seculo XVI no Medi

terraneo, onde as condi~oes fIsicas se interam com as condi

~oes biologicas, sociais e economicas, para fornecer a ideia

de urn espa90 globalizado, sem fronteiras.

Apesar de ser utilizado ultimamente com certa freqfien-

cia pelos historiadores, 0 termo estrutura ainda e empregado

com grande variedade de acep90es. Para Cardoso e Brignoli, 0

uso da palavra estrutura em historia relaciona-se com as esta

bilidades economicas, aquilo que, em uma dada economia, so

muda muito lentamente. 5

Braudel, ao formular suas ·ideias, utiliza 0 termo em sen

tido mais amplo, em oposi9ao as conjunturas, isto e, mudan

~as.

Partidario da integra9ao entre as diversas ciencias so

ciais, converte 0 meio natural, a geografia, em urn elemento

atuante da historia, coercitivo, as vezes, elemento este que

so muda muito lentamente. Assim as interrela90es entre as es

truturas (permanencias) geograficas, economicas, sociais e po-

105



liticas de uma determinada area da superf!cie terrestre, em um

certo periodo historico, passam a ser seu objeto de estudo,

com a finalidade de apreender a realidade historica de uma cer
ta regiao em sua totalidade.

Rotas

1. BRAUDEL, Fernand. 0 llediterriDeo e 0 IIUDdO llediterriDeo.
Vol. I, publica~oes D. Quixote, Lisboa, p.2S.

2. Idem, l.ed. espanhola, p.31a.

3. BRAUDEL, F. Escritos sobre a Historia. Debates, Sao Paulo,
Ed. Perspectiva, p.Sl.

4. Idem. 0 Mediterraneo, etc. l.ed. espanhola, p.32S.

5. CARDOSO & BRIGNOLI. Os Metodos da Bistoria. Rio de Janei
ro, Ed. Graal, 1983. p.S8.
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Ignacio M. Rangel

Talvez 0 ponto nevralgico, por excelencia, do Plano Col

lor 2, seja a pretensao de, numa chocante eXibi9ao do que os

juristas chamam de "quantum despoticum", por urn lade 0 Estado

decretar 0 chamado "tarifa90" e, tambem por medida atrabilia

ria, proibir que os produtores, chamados a arcar com 0 onus

implicito, 0 transfiram para os pre90s dos proprios produtos.

Isto nos leva ao cerne da presente problematica economi

ca brasileira -- ineptamente identificado com a infla9ao, ex

plorando a credulidade publica --. Nunca sera demais insistir

em que a infla9ao e urn epi-fenomeno, refletindo e denuncian-

do a presen9a de desarranjo profundo no sistema, desarranjo

expresso na recessao. Como a febre dos enfermos de molestia

infecciosa, que denuncia -- e ate combate -- a infec9ao. As

sim, combater a infla9ao a golpes de recessao seria como pre

tendermos combater a febre, injetando nas veias do enfermo

germes vivos identicos aos causadores da infla9ao... Perdao,

da febre.

Nossa problematica atual, posta numa casca de noz, orde

na-se ern torno do fato de que, como tantas vezes tern aconte

cido, surgiu, no seio do sistema econornico uma dicotomia entre
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areas de capacidade ociosa, e areas de estrangulamento, vale

dizer, atividades que cresceram alem da demanda efetiva para

os seus produtos e, ao contrario, a~ividades que se deixaram
retardar, nao podendo engendrar oferta suficiente para a de

manda efetiva para os seus respectivos produtos. 0 que singu

lariza a presente "crise", em comparalilaO com as precedentes,

que comparecem muito regularmente no primeiro quinq6enio de

cada decenio, sao os seguintes fatos:

a) nossa crise nacional, endogena, a parcir do chamado

"decenio perdido", desenvolve-se nas condi,liloes da fase

recessiva do cicIo longo mundial, aberta, muito pon

tualmente, em 1973;

b) como areas d~ pontos de'estrangulamento temos agora,
principalmente os servililos de utilidade publica, en
quanto, mesmo na industria de bens de capital, pode

mos surpreender consideravel margem de capacidade

ociosa.

ISBa posto, a SUperalilaO da crise devera resultar da uti

lizalilao da capacidade ociosa das atividades sem destinalilao em
si mesmas para as "sobras de caixa" que resultariam dessa uti

lizalilao", para 0 fim especifico de formar capital nos servi
liloS retardatarios ou'estrangulados. Como aconteceu varias
vezes, desde que teve inicio nosso processo de industrializa

lilaO.

lsto implica num complexo problema de transferencia de
"poupan<;:a" de certos grupos de atividades, para investi-las

nas atividades retardatarias. Ora, desta vez esse problema

se apresenta mais comolexo do que de outras feitas, pelo fato
de chegar-nos complicado por urn antigo problema de direito de
garantia.

Com efeito, nossos servi<;:os de utilidade publica estavam

organizados, ao ter inicio nosso processo de industrializa<;:ao
- nas condi<;:oes da Grande Depressao mundial, aberta na "Quin-

ta-Feira Negra" de outubro de 1929, em Wall Street - como
concessoes de servililos pUbli~os a empresas privadas estran-
geiras. A Grande Depressao e, duradouramente, 0 estreitamen
to do mercado externo para nossos produtos de exporta<;:ao, dei-
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xaram-nos aem condi~oes de arcar com os onus implIcitos em tal
enquadramento institucional, 0 que nos obrigou, num primeiro

momento,a tentar organizar tais atividades - como se:rv1.t;OII
pWbl1.cos de ada1.n1.stra9io di.reta do Estado, dependentes, por

tanto da disponibilidade de sobras or~amentarias.

Ora, os limites de tal esquemanao tardatam a ser encon

trados, de mOdo que fomos obrlgados a alargar as bases flnan
ceiras dos servi~os - 0 que foi feitopela conversao destes
em concessoes de serv1.~os pUbl1.Cos a empresas pabl1.cas. Nos
trinta anos do perIodo 1956~86, no caso do servi~o de eletri
cidade .~ que conhe~o melhor, por tersido eu 0 relator dos

quatro projetos de lei orlentados para a cria~ao da Eletro
bras, na equipe criada pelo Presidente Vargas, para esse fim,

em 1953, em sua assessoria economica~. noSsa pr04u~ao passou
de 15.396 milhoes de kWh, para 192.732 milhoes. 12,5 vezes,
portanto, ou 8,8 por cento ao ano.

No mesmoperIOdo, 0 crescimento mundial da prOdu~ao de
eletricldade fol de 6,8 vezes (de 1~469.000 milhoes de kWh,

para 9.962.000 m1lhoes)1 0 da URSS, 8,3 vezes, 0 dos EUA, 4,3l
o do Japao, 7,6. NaAmerica Latina, somente 0 Mexico aproxi
mou-se donosso desempenho,com urn crescimento de 11,9 vezes.
Em resumo, foi satisfatorio 0 enquadramento institucional que
demos a esse servi~o, nos anos50.

A concessaode servi~os publicos a empresas pUblicas li
bertava os servl~os da estrita dependencia do or~amento do Es-
tado, permitindo-lhes levantarrecursos a credito, dentro e
fora do pals, a base da garantia representada pelo aval do
Tesouro. Entretanto, ficavavedadoa ditos servi~os 0 recur
so agarantla hlpotecaria.-- Com efelto, sendo os devedores
servi~os pUblicos, somente 0 Estado podia ser 0 tomador dessa
garantia e, sendo a empresa publica, ela propria, Estado, te
rIamos 0 contrassenso do mesmo Estado hipotecando seus bens
a s1 meBa).

Aqui esbarramos nos, com 0 resultado, precisamente, dessa
crise que aI esta. a recurso ao aval do Tesouro persistiu como
a unica forma eficaz de garantia e, esgctando-se as fcr~as do

avaI, 0 custo do capital nao podia senao elevar-se, ate, como
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incompatIvela nosso caso atual, termosum custo do capital

com qualquer tarifa.

Com efeito, sendo os $ervi~os de utilidade publica, como
regra geral, unidades produtivasde····e1evadhSimaraza'o cap1:"

tal: produto, nao admira que () lucro legal -'O\1jo 'fUtldamen

to a precisamente 0 custo do capital, ouseja, a taxa vi.gente

de juros - seja 0 item decis~vo das tarifasdosditos ser

vi~os. Donde se infereque nao ha solu~ao para 0 problema, que

nao passepela.R1odieida~e~o.(Justo.go.eal?ital, 0 q~e,lli!o,espe

Cief implica em regenera~a:o da hipoteca e, visto ~01ll0 esta es
ta virtualmentefechada plu;a osconcessionarios pUblicos .de

servi~os publicos, a privatiza~ao deates se imp(ie.

uma vez privatizados os servi~os -iste a, convertidos estes

em concessoes de serVi~os pUblicos a empresasprivaClas(o que

nao lhes tira a cond19ao de servl~os publicos, econfere ao
Estado novas funyoes) 0 concesslonar10 privado podera ofere
cer, ao ES.tado ...- e. un.ico tomador possIvel ~ a hipoteca dos

seus bens duraveis comprometidos na'presta~io dos 8ervi~08.

o Estado, assim, pOdera, em troea dessa hipoteca, oferecer &0
concessionario devedor 0 aval do Tesouro. Nao 0 aval desgas

tado atual, mas um novo aval, hipotecarl~te lastreedo, ista
a, forte. 0 resultado final sera a modlcidade do custodo ca

pital e, portanto, do lucro legal, item decisivo do custo dos
serviyos e, portanto, do seu preyo, isto a, da tarifa.

A simples eleva<;ao datarifa, de modo a eobrir com ela
o custo presente do capital- e £lata e a unica justificativa
plausIvel do "tarifayo",anada pede eondu~ir. Em.Ultima ins
tancia, estariam supondo .inexistente 0 problema que queremos
resolver, 0 que nao passa de uma cla-ssiea aberrayao 10g1ca.
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Ignacio M. Rangel

Pouco a pouco nos vamos capacitando de que a estagfla9ao

-- a "stagflation" da lingua inglesa, combina9ao da estagna

9ao com a infla9ao nada tern de esdruxula. Ora, deveriamos

forjar urn neologismo para significar a combina9ao, tao nossa

conhecida, entre a retomada do desenvolvimento e uma relativa

estabiliza9ao monetaria, vale dizer, uma queda mais ou menos

acentuada da taxa de infla9ao. Trata-se, nada menos, do que a

reciproca da estagfla9ao. -- Como combinariamos os termos re

tomada e expansao, por exemplo? -- Deixemos isso para os povos

da lingua inglesa. Nossa lingua latina e pouco propensa a

cria90es desse tipo. Guardemos apenas 0 fato de que alguns dos

antigos manuais estao errados ou, pelo menos, nao respondem a

nossa problematica moderna.

Em meu opusculo "Economia: Milagre e Anti-Milagre" (Zahar,

1985 e 1986) compus urn g,rafico que registra, em nossa expe

riencia brasi1eira, a funciona1idade mutua das variaveis taxa

de inf1a9ao e taxa de crescimento economico, representado este

pe10 comportamento do produto industrial, no quartel do seculo

1958-83. Chega a ser e1egante a maneira como as curvas res

pectivas se entrecortam.
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Nao nos devem faltar econometristas que refinem 0 trata
mento que dei a materia. Por exemplo, que comparem as taxas de

infla~ao com as taxas de varia~ao ao PIB, e nao do produto in
dustriall que trabalhem com outros indicadores da taxa de in

fla~aol que operem com outros indicadores, e nao com a media

trienal m5vell que extendam a compara~ao, no tempo, para dian

te e para trasl etc. Em especial, seria born examinarmos como
se comportaram essas variaveis, nas condi~oes criadas pelos

quatro planos de estabi~iza~ao, inclusive 0 Plano Brasil No-
.t : . " .; .. ,'. .: . "

vo, recem -- substituido pelo Plano Collor 2, pelos quais, sem

maior sucesso, ate agora, tentamos domar nossa infla~ao, arbi

trariamente posta na posi~ao de causa eficiente de todos os
nossos males inclusive, como propuseram hi pouco os cole
gas do IBGE, do nosso cabuloso esquema de distribui~ao da ren
da. -- Como se 0 rabo do cachorro abanasse 0 dito, e nao 0

contrario, como teimosamente pretendem ainda as pessoas de born

senso.

Nao tomei interesse pessoal por esses exercicios econome
tricos, por me parecerem inessenciais, e por nao me conside
rar, eu proprio, como econometrista. Em especial, parece-me
pouco proveitosa a substitui~ao, no quadro, do produto indus
trial, pelo Produto'Interno Bruto ou PIB. Isto nos for~aria a
complicados artif!cios e~tatisticos, inclusive substituindo a
simples media, trienal movel por ,medias .encompassando prazos
mais longos, para desmarcarar a deforma~ao introduzida no PIB

pelos servi~os, pelo menos em prazos curtos. Por exemplo" as
estimativas preliminares do IBGE para 0 comportamento da eco
nomia brasileira, ern 1990, deixam-nos com uma queda do PIB de
4,4 por cento, para uma queda da produ~ao industrial de 7,9
por cento e da agropecuaria, de 4,1. Isso, porque os servi~os,

como de habito, reagiram mais pregui~osamente, declinando ern
apenas 0,6 por centono mesmo lapse de tempo. -- E nao se tra
ta de uma peculiaridade da economia brasileira, digamos de
passagem.

o caso e que a taxa de infla~ao reage mUito ativamente as
mudanyas conjunturais-- num e noutro sentidos, isto e, tanto

por efeito da recessao, como da retomada --. 0 Plano Brasil
Novo estaria certo se nao trocasse os sinais da correla~ao,
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atr1b~1ndo a recessao 0 papel de fator ant1-1nflac10nar10, em

vez de abertamente 1nflac10nar10.

Ao pr1me1ro exame, a estagflaQao e sua reclproca a

exacerbaQao da 1nflaQao nos perlodos de recessao e a desacer
baQao, nos perlodos de retomada -- ser1am abertamente contra
r10s a log1ca ma1s elementar. Com efe1to, com a recessao, de

clina a demand a global do sistema; aumentando a mesma demanda,

com a retomada. Ass1m, uma exacerbayao da 1nflaQao, nas con
d1Qoes de contraQao da demanda e v1ce-versa, nas cond1Qoes de

reat1vaQao da demanda, com a retomada, pode parecer um con
trassenso. Prec1samente 1sso e provavel que tenham pensado

os autores do Plano Collor

Ora, esse aparente contrassenso se desfaz quando exami

namos as cond1~oes concretas que cercam 0 processo. Com efei

to:

Em pr1me1ro lugar, 0 que deve 1mportar nao deve ser

somente 0 comportamento da var1avel demanda global, mas 0 com

portamento da razao oferta edemanda globa1s;

Em segundo, devemos interessar-nos pelos efe1tos da mu-

danQa conjuntural -- recessao e retomada -- sobre os custos
un1tarios dos produtos.

Se a demanda global decl1na, mas em condiyoes que tragam
um decllnio ma10r ainda da oferta, tudo se passaria como ~e,

na verdade tivessemos tido uma expansao nao uma contraQao-
da demanda. A exacerbaQao da 1nflaQao, nessas condiyoes, nao
seria nenhum contrassenso. Ao contrario, estaria de acordo com

o que ensinam os manuais, desde que saibamos Ie-los com e mis

ter. E, prec1samente, e 1sso 0 que acontece, vale dizer, uma
contraQao da razao oferta demanda, quando a economia entra

em recessao. Esta, com efeito, ordinariamente reflete 0 es
treitamento das opcrtunidades de inversao, 0 que leva 0 em-

presar10 -- se e um verdade1ro empresario, e nao um tolo, a
des1nteressar-se pela formaQao de caixa, trazendo esta ultima

ao nlvel das oportunidades de inversao no seu horizonte.

Assim, 0 des interesse pelas sobras de caixa -- sejam as

resultantes da atividade produtiva da propria empresa, sejam

as oriundas da captaQao de recursos de terceiros -- ira re-
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percutir sobre 0 volume da oferta global do sistema.

ve causar nenhuma surpresa se, com isso, os custos
se elevem, no sistema economico como um todo.

E MO de

unitarios

Com efeito, todo projeto conduz a unidades produtivas que
devem operar com custos fixos e custos variaveis. 'No caso de

recessao, estes iiltimos, refletindo, a contragaoda atlvida
de produtiva, contrair-se-ao, proporcionalmente, ou mais ou

menos que proporcionalmente, mas 0 mesmo nao deve acontecer

com os itens de custo fixo. Estes, Silnplificativamente, 'exe

cutado 0 projeto, estao dados, para qualquer que seja ~ ntvel

da utilizagao da capacidade produtiva criada, 0 que quer di2er
que, par cada unidade de produto, 0 peso dos custos fixos de
vera elevar-se, no caso de recessao, vale dizer, de contragao
da produc;ao da empresa; ou declinar, no caso oposto, lsto ,e,
de retomada.

Feitas as contas, tambem sob este ponto de vista nao te
remos por que entraJ: em c;pnflito com os manuais. Trata-se,
simplesmente, de le-l~s como, e mlster, e de lnvestigar, sem
preconceitos, as condi~oes concretas de opera~ao do sistema
economico de que se trate.
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o KOImRAfiBV E 0 JtJGI.AR

Ignacio M. Rangel

Ja e tempo de que nos, os economistas, voltemos a consi

derar a teoria dos ciclos economicos como coisa seria nao

como mera ilusao estatIstica --. Afinal de contas, essa teo

ria pode ajudar-nos a entender melhor coisas importantes

inclusive fates tao pouco irrelevantes como as guerras, nao

somente as mundiais, como tambem as "expelfimentais", como es

sa incrlvel "Guerra do Golfo", em que virtualmente todo 0 Pri

meiro Mundo., "enfrenta". um pals tercio-mundista de menos de

vinte milhoes de habitantes. No Primeiro Mundo, "quem nao se

prontifica a combater, paga, como 0 Japao e a Alemanha Oci

dental, tributos ao pais lider do imperialismo -- os Estados

Unidos --. A "Guerra do Golfo" mal terminou, com 0 cessar fogo

de quinta feira -- se e que terminou -- e ja as "midia" in

ternacionais nos dao conta de movimentos de tropas norte-ame

ricanas no Paralelo ]8, isto e, entre as duas Coreias.

Somente de passagem, observemos que 0 imperialismo, sob

o comando norte-americano, perdeu todas as guerras experimen

tais do presente periodo inter-macro-belico -- salvo as de

Granada e do Panama -- e engolem essas derrotas de "muy mala

gana", especialmente as da Coreia e do Vietnam, que nao deram
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para disfar~ar. Essa absurda "Perestroika", com 0 metodico

desmantelamento da economia socialista mundial, e um obvio
convite a aventuras militare& que, pela ordem natural das coi
sas, tendem a desembocar na Terceira Guerra Mundial propria

mente dita. -- Oigo "propriamente dita", visto como todas as
guerras de nossa epoca sao incidentes do conflito mundial, en

tre os unicos contendores possiveis: 0 imperialismo e 0 so

cialismo. Assim serao estudadas no futuro. Se houver futuro,

e claro.

No proximo dia 21 de junho completar-se-a meio seculo,

desde a invasao daUniao Sovietica por Hitler. Comparativa

mente com as batalhas que se seguiram, tudo 0 que havia acon
tecido antes nao passou de meros ensaios, para provar a efi
ciencia das armas nazistas. Ora, meio seculo e 0 lapse conven
cional de um CicIo Longo, ou CicIo de Kondratiev e, mesmo ad
mitindo, com Marx, que a historia, a rigor, nao se repete ou,

quando parece faze-lo, traz-llos come;> farsa o que ante. foi
tragedia, nao podemos fechar os olhos as sugestivas analo-
gias entre 1941 e 199~.

Isolando, para fins de ahalise, 0 periodo1958-88'- en
compassando os tres lustros finais da fase "a·, ou prospera,
do 49 CicIo de Kondratiev, e os tres lustros iniclais da' fase
lib", ou recessiva, do mesmo cicIo -- encontraremos, muito
pontualmente a transi~ao indiscutivel ehtre as duasfases', no
ano de 1973. Assim como a morte, que,sempre trazde'sculpa,
essa transi~ao foi marcada pela "Crise do Petroleo", a qual
nao passou, afinal, de mere incidente do 49 CicIo Longo.

Tomando por base a produ~ao industrial - a ~erie mais
encontradi~a e representativa, nas estatisticas da OND te-
mos que as taxas de crescimento do Mundo (que, nessas estatis
ticas, nao inclui, nem a R.P. da China, nem a Coreia do Norte,
nem 0 Vietnam) foram, respectivamente (1958-73 e 1973-88),
7,03 e 2,70, em medias anua Ls r as do Mundo Capitalista, 6,30
e 2,13; as do Mundo Capita1ista Desenvolvido (0 Primeiro Mun
do), 6,10 e 2,06; as das Estados·Unidos, 5,46 e 2,40;a8 da
America Latina sl Brasil, 5,20 e 3,36; as do Mercado Comum
Europeu, 5,36 e 1,50; as do Japao, 13,60 e 3,36; as do COMECON
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(agora extinto), reuninQo a Europa Oriental e a UniaoSovieti

ca, 9,29 e .f,83; as da URSS, 8,~0 e 4,59.

outros resultados apontam, em geral, no mesmo sentido,

embora possamos encontrar exce90es interessantes em certos
paIses,especialmente asiaticos- como a R.P. da China, as
Filipinas, a.Cor~ia do SuI, 0 Vietnam, a India os quais,

no presente cicIo, parecem estarrepetindo as eXperiElncias

da Uniao Sovietica e do Brasil., na fase "b" do 39 Kondratiev,
que. encontraram meios de , .fugindo aregra geral, desenvolve-

rem-se vigorosamente. Nesses paIses, tudo se passa -- ou se

passou - como sea vag. cIcl:1c. mun<lial, ao quebrar-se ern

suas praias, tenha mldado de sinal, isto e, como se, em vez
de passarem, .como 0 Resto do Mundo, a fase "b", estives.sem in

gressando na fase "a".

No caso brasileiro, a explica¥ao encontrada foi que nos
entramos a desenvolver nosquadros <la industrializa¥ao subs
titutiva de importa¥oes, que recebeu seu impulso inicial pre

cisamente do fechamento dos mercados externos para nossas ex

porta90es,fechamento esse relacionado precisamente com a fase
"b" .do CicIo Longo. E, feitas as contas,a prosperidade so
vietica trazida pelos primeiros PIanos QUinqdenais, foi, tam

bern, resultado de urn esfor¥o industrial de sUbstitui9ao de im.,.
porta90es, 0 qual, guardadas as discrepancias notaveis, foi
tambem urn processo de SUbstitui¥ao industrial de importa¥oes.

Esses movimentos da.economia mundial, da nossa propria

economia brasileira e das economias socialistas - estas tam
bern submetidas a vaga cIclica mundial, ao contrario do que
muitos supunham - tern sido estudados, inclusive por mim (V.

ensaio "0 Quarto CicIo de Kondratiev", in "Revista de Economia
Politica", Sao paulo, vo l , 10, n . 4, out. 1990), e j a e tempo
de que investiguemos 'se, tambem desta vez, nos quadros do Ci
cio Longo, nao poderemos surpreender movimentos de prazo mais
curto, como os estudados pelo economista frances Clement Ju
glar.

Para esse efeito, procedi ao desdobramento do que ja vai

da fase "b", do presente 'Ciclo de Kondratiev, ern "tranches"

trienais, e, efetivamente, verifiquei que 0 trienio 1979-82
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marca 0 "fundo do poc;:o" depressivo de ummovimentoaproximada

mente decenal, que parece classificav~l com CicIo de Juqlar.
Ass.im e que a media trienal da produQao industrial do '. Mundo

registrou valores negati~os em,muitospaIsese reg.ioes, ou,
em todo caso,menores qu~ OS da fase "b" em seu,conjunto.

Assim e que a media trienal foi; para 0 Mundo, de -1,4

per cento ao anOl para o Mundo Capitalista, de -2,11 para 0

Mundo Capitalista Desenvolvido, de ';"1,51 para a America do

Norte, de ';'3,71 para os EstadosUnidos, de -2,41'para'o Mer

cado Comum Europeu, de -1,2; para 0 Brasil, de -0,9. OUtro8

paises e regi6es nao cheqaram adescerataxas nl!qtltivas, mas
regist·raram taxas bern mds baixas do que' a media doa tres lus
tros recessivos cobertos. Com efeito, a America Latina s/ Bra
sil, 3,88/3,501 0 Japao, 3,36/1,71 a Uniao Sovietica, 4,59/
3,50, etc.

Na depressao juglariana, localizada, muito regularmente

no 39 trienio da fase °b" do 49 Kondratiev, devernos buscar sub
sIdios para 0 estudo dochamado "decenio perdido" --- 0 qual,
como se pode facilmente inferir dessesdados, nao fol urn fe
nomeno privativo do Brasil atribulvel ·a eventuais "erros"
deste ou daquele governo, au aeste au daquele ~planejador"

de plantao. Foi urn fenomenoopviamente mundial

Tomando por base 0 PIB, esse "fundo do poc;:o" do nosso

ultimo Juglar brasileiro pode situar-se urn ana mais adiante,
segundo os dados ja conhecidos, istoe,no trienio 1980-83,
que registrou a taxa media de -2,35 ao ano. Ou, por habitante,
-5,77 •

o sexerito 1983-89" registrou, per toda parte, uma retoma
da, enquadravel na flutuaQao juglariana, que amenizou 0 mavi
mento recessive de longo prazo. No Brasil, voltando aos dados
conhecidos do PIB, tivemos, no periodo, urn crescimento de
30, 95 por cento, 0 que nos d~ixa com a taxa media anual de
4,60 -- ou 2,36 per capita.

Entretanto, 0 final do decenio -- 0 "decenio perdido"
voltou a ser recessivo, com uma qUeda, em 1990, de -4,00,
ou -6,30 por cento, por habitante. Ora, as noticias que come-
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¥am a chegar do Resto do Mundo nao parecem prometer nada de

melhor. Mero sintoma disso e a notlcia de que a Alemanha Ori
ental, empurrada de volta ao capitalismo pela Perestroica, es

ta provando, deste, 0 lado mais amargo, ou mais podre, com urn

desemprego de 3 milhoes, num pals de 16 milhoes de habitan

tes, virtualmente sem experiencia de desemprego.

- Dar-se-a que estejamos entrando noutro trienio depres

sivo, como 0 de ha dez anos, e numa epoca sugestivamente pe

rigosa, como esta em que se completa o'lapso de um Kondratiev,
a contar da ultima Guerra .Mundial?
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Armen Mamigonian

Assim como Goebels, ministro da propaganda hitlerista,

havia descobezto que a mentira repetida milhares de vezes se

torna verdade, vivemos atualmente uma fase de euforia propa

gandista do capitalismo: 0 socialismo esta morrendo, estati
za~ao ja era, direita e esquerda civilizada querem a mesma
coisa, etc. Na America Latina, por exemplo, os paises que se

submeteram ao FMI e que entraram em profunda estagna~ao, com
milhOes de desempregados, como 0 Mexico, a Argentina, 0 Peru,

etc., sao citados como modelos de uma nova modernidade. E 0

Brasil, que desde Collor, segue a cartilha do Fundo, mas com

resistencias da sociedade, deve assumir, segundo a mesma pro
paganda, mais recessao, para poder se modernizar. £ a versao
economica do castigo religioso ou do oleo de ricino fascista.

No periodo depressivo 1920-48 0 mundo viveu a brutalida

de da experiencia fascista, que a partir da Alemanha, Italia
e Japao, tentou escravizar a humanidade, provocando uma guer
ra brutal (1939-45), com milhoes de mortos. E se isso nao bas

tasse os EUA iniciaram em 1945 a guerra fria, ao jogarem sobre

·Publicado no Jornal "0 Estado" (SC) de 28 de julho de 1991.
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Hiroshima e Nagazaki bolltbas atomicas sobre centEmas de milha

res de vItimas inocentes, visando intimidar a URSS, a grande
vitoriosa da luta antifascista. Ora, desde 1973, com 0-- novo
perIodo depressivo mundial, se retoma um novo tipo de fa~cis

mo, sob capa neoliberal, lideradO pelosEUA com polItica eco

nomica depressiva, milhees de desempregados, queda doa sa18.
rips dos trabalhadores, conservadorismo polItico e moral,guer
ras coloniais brutais. Ja no Vletna os EUA haviam matado 4 mi
lhees de pessoas. A recente destrui~ao de Bagda~ com metodos
eletronicos, a pretextode salvar 0 Kuwait,e 0 ultimo exem

plo. Onde Esteve Gorbachev,neste episodio?Dando cobertura as
atitudes' criminosas de Bush. So quando 0 general Schwarzkorf
amea~ou extender a guerra a todoo territorio iraquiano, vale
dizer ate a fronteira sovietica, e que Gorbachev, sob pressao

do exercito vermelho, resolveu endurecer 0 ioqo e participar
ativamente dacena polItica do Oriente Medio.

Assim, os recentes acontecimentos polIticos da URSS, in

clusive 0 atual Congresso do PCUS, passampela mesma otica pr~

pagandIstica capitalista. GorbacheveYeltsin, dois populis
tas pro-ocidentais, sao elevados a arautos da moderniza~ao. Na
verdade eles propOem 0 desmantelamento do, planejamento soc1a

lista e sua substituiorao pelaeconomia de.mercado, pelapriva
tiza~ao, pela politica de pires na mao frente aos bancos oci
dentais. Trata-se de um exemplo tIpico de apostasia, na bri
lhante observaorao de Ignacio Rangel, lembrando a tentativa do
imperador Juliano de abandono do cristianismo vitorioso e sua
sUbstituiorao pelas ideias helenisticas ja ultrapassadas. 0 res
tabelecimento episodico da monarquia absoluta na Inglaterra
pos-revolu~ac puritana ou na Franora pos-revolucionaria sac ou
tros exemplos semelhantes. Mas nao duraram muito tempo.

~ preciso nao esquecer que no periodo 1930-1980 a URSS,
o Japao e 0 Brasil foram as economias que mais cresceram no
mundo. Mas as experiencia sovietica exagerou a dose de dita
dura e de burocracia na construorao do socialismo, adotando por
exemplo, 0 marxismo como religiao oficial. Pelo mesmo tipo de
equivoco, os Gorbachev pretendem jogar fora a heranora de Marx,

esquecendo-se que os maiores intelectuais nao marxistas do
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Ocidente (P.~ntoux, M. Weber, F. Braudel, para citar cien

,tistas sociais), dia10garam permanentemente com e1e, muitas

vezes sem coragem de exp1ieitar. Ora, os Gorbaehev e os Ye1tsin
sao originarios da paree1a .da puroeraeia stalinista que se

aprovei1:ou dos privil.E!gios e .que agora eospem no prate;> emque eo

mezam. Se a buroeracia spy~~t,ieateve sua uti1iciade'!l!elUllot~

do, se deseoladO .dpa~nteres,,:es do~operariOS, e1aq\ler atua1
mente impel' uma nova po;l!tica .eeonemieapara continual' domi
nando, ii mEldida em que ~qisetQrnandoparasitaX:ia.

Na vezdade. a erisena Uniao Sovietiea resulta, "em grande
parte ,.da resistimcia operariaas deeadasde propaganda' de um

"pat-also" futuro,'para1elamentea realidade deeonsumislllO a
,moda oeidental dests mesma pareelll buroeratica, "queflio 'con
segue eonveneer osoperarios a trabalhar contra a vontade.A's
sim, e1a pretenl:leimpor,a pretexto de modernlzagao, uma-poll
tiea de desemprego mac1go,que enfraquega 0 operar1ado sovie

t1eo, para poder fOFga:-1p a trabalhar.

Aos opeririossovieticos,1nteressa, a auto-gestao das fa

bribas"0 planejamento eeonomioo,'a>introdugao da aUt.omagao

industrial que diminua a jornadade traba1ho, a manuten~iiode

urn exereito poderosp ,pois e imperial ismo Virou soe1a'l-deil\()
craeia faseistoidej mas nao, acabou.
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URSS: A ERA YELTSIN

Armen Mamigonian

Yelts!n solic1tou a ex-prem1er da Gra-Bretanha.. Margaret
Thatcher presid1r uma com1ssao med1ca internac10nal de exame

da pretensa doen~a de Gorbachev. 0 assessor mi11tar de Yelts1n;

general Konstant1n Kobets defendeu "abso l ut ament e 0 pr1nc!p1ode
que todos os autores do golpe devem aer fuz1lados". F1m · do

golpe amp11a espa~o de 1nfluenc1a de Wash1ngton no Mundo. Ao
longo das horas em queres1stiu ao golpe, Bor1s Yelts1n teve
como 1nterlocutor pr1v1leg1ado 0 pres1dente Bush. Moscou am-
p11ara ped1do de ajuda externa, em troca dema10res concessoes

ao Or1ente. A rad1ca11zaQao da reforma economica, que marcara a
"era Yeltstn" causara 0 fechamento de m1lhares de empresas, ha
vera mac1Qo desemprego. Inst1tu1Qoes f1nanceiras, como 0 FMI,
ex1g1rao programas de auster1dade. Yeltsin anunc10u que a Rus

sia substituiu a bandeira vermelha por uma branca, azul e ver

melha, semelhante a da Russia tzarista, e ordenou a dissolu9ao
das organ1~a~oes comunistas nas For~as Armadas sovieticas esta
cionadas em territor10 russo.

o quesignifica a "era Yeltsin" que se inicia na URSS7. As
notrcias acima transcritas dos jornais de quinta e sexta-feir~

dao conta das tendencias que deverao marcar a evolu~ao da URSS

*Pub1icado no Jornal "0 Estado" (Sel de 25 de agosto de 1991.

GEOSUL, n9 10 - Ano V - 29 semestre de 1990.
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nos proximos meses. Assim como a revolu9ao puritana inglesa
(1640-49), que decapitou 0 rei, foi s~uida de urna restaura9&0
monarquica absolutista, que mais tarde foi substitu!da pela mo
narquia parlamentar imposta pela revoluyao gloriosa (1688), a
revolu9ao sovietica, que transformou 0 mundo no seculo XX, cor
re 0 risco de restaura9ao do capitalismo, nao militarmente como
tentaram os intervencionistas apos 1917 e Hitler em 1941, mas
de dentro para fora, pela ayao de setores ocidentaloides da bu
rocracia privilegiada, qu_abrem mao dOB ava~os gigantescos
conquistados pela sociedade sovietica, inclusive os inBtrumen
tos de planejamento, em' favor do que chamam "economia de mer
cado", que os apoloqistas do capitalismo denominam gloriosamen
te "livre iniciativa", A. Smith chamou de "mao invis!vel", mas
Marx caracterizou agudamente como anarquia da produyao. Trata
se de mais um caso de apostasia, como tem apontado brilhante-
mente Ignacio Ranqel, para lembrar a tentativa do imperador
JUliano de abandOnarocristlanismo'vitoriOsoe IUbstitu!-lo
pelas ideias helen!sUcas e tillt.ol0q1eas ultrapasaa4as. "Agora
trata';'se de abandonar &8'1deias vitot1osis'do' Iltarxtsmo;em:' fa
vor das i'deiaseaducas do cap1tal1slllO ;("eada UIl porsi e ,Deua
contra todos" no dize,r de Mario ,de Ahdradeh'como 0 "supra...sump
da historia, hum I116v·imento defensivo e de profunda c:oinplexo , de

inferioridade destes'restauradoreapraqmati:cos.

A propaganda capit~l1sta "esquece"' de dizer que URSS, Ja'
pao e Brasllfori:lm os paise. que mais cre~ceram no Jilundo no
period() 193()-80, enquanto na crise dc:>s30'EUAe Europll Ociden
tal ca!rame~ profunda depressaO. Mas como aSSinal~u Kadrat1eff
nao se tratavade ~rise geral'do capitallsmo, coine, pretendia
Lenin esim urn movimentc:> dclico.As partes centtilis do capi':'
talismo estavam em conjuntura depressi'va, que poderia set se
guida de conjuntura'expans1va (come:> ocorreu nopos-guerra), se
guida por sua vez de rio~a cOnjuntura depresslva, desde 1973.
Agora tambem nao se trata de crise geral do socialismo,pols as
estatIsticaa economicas'mostram que no perIodo 1980... 90, a'deca
da,perdida para a Atilerlca Latina controlada pelos EUA', a China
comunista'fOi 0 paIs'quemais cresceU no mundo, a taxas anuais
de 10~ ao ano, quando 0 JapaO nao alcanyou 4'.
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Na verdade a URSS, como 0 Ocidente apos 1973, passou a

viver urn perlodo depressivo apos 1980 e nao estava preparada
teoricamente para enfrenta-lo, pOis as ideias de ciclos econo

micos haviam sido abandonadas, alias tambem no Ocidente. Tra

ta-se de superar 0 processo de acurnula~ao socialista, que tinha

sido semelhante ao processo brasileiro de sUbstitui~ao de im
porta~Oes, por urn novo modelo de acurnula~ao, baseado na automa

~ao e conseqijente diminui~aodajorn~dade trabalho, introdu
~ao de autogestao nas unidadesprodUtivas e conseqtlente demo

cratiza~ao socialista. ;p~~~tanqp'f a sociedade civil sovietica
foi enfraquecida pela burocracia, a mesma que produziu os Gor

bachev e Yeltsin popu~istas, desde a derrota da oposi~ao ope

raria, conforme assinalou Alexandra Kolontai, que provocou a
perda de autonomia dos sindicatos e dos soviets. Durante a de
cada de 20 a efervecencia polltica e cultural que tinha dado
origem a Eissenitein, Kondratieff, Maiakowski, Stanislaski, cha

gall, etc foi substitulda p~la~~~~sa de for~~ do , .,JU~rxislll.0

como religiao oficial, que e substituldo pelos jeans,Mc Donald,
Coca-Cola, etc;.

Entretanto a URSS. se modern,izou aceleradamente 'e nao fQi
o general inverno queganhou aseCjunda, guerra mun.dialcOJUQ' ,pre,..

tende a prQpaganda capitalista, rna'S opoder scwietico, armadQ

dos tanques e aviaes mais eficientes da epoca. Hoje, cid.ades· de

urn milhao de habitantespossuem metro$ Iliodernos, '8 'industria
aeroespacial sovietica e mais ava~ada que a americana, 'assim
como varios inventostecnologicos revolucionarios ..do pos"9uerra
salram dos laboratorios sovieticoslingotamentocontlnuQ na

siderurgia p.ex. Assim sendo, se estes avan~os foram feitos
com excesso de brutalidade, naoserao' as pollticasde abandono

do planejamento, a privatiza~ao.odesemprego demilhoes de

trabalhadores sovieticos, a pretexto demodernizaerao,que su
perarao a crise, como apolftica recessiva .na .'Alemanb.a Orien
tal, na Polonia, etc tern demonstrado. Como no Brasil collorido

tambem.
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