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"doM. R.aDael**

Quando Her6dotoe Tucfdides fimdaram a ci&ncia da 1dstcWia, estavam,
ao meamo tempo, 00 a6culo V a.C., fundando a ciancia da ........ Nem
podia set de outro modo, ate por que os conceitos de "greso" e de "b8rbaro",
muito prbximos espadUDmte, cram tamb6m prbximos, hWoricuaelde.
Com efeito, espacial e historicamcnte, iste e, sob as perspectivas de geosrafia
e de tempo, uma das categorias era ininteligfve1, scma outra.

• Confcriocia de abertura da xm Semana do Geografia da UFSC, profAnida
pelo Professor19n8cio Rangel, em 25 de maiode 1992. A refcrida semana
tevecomotem8ticacentral os "500anos da descoberta da Am6rica".

·~gn8cio M. Rangel, economista marxism de renome naciODlll, fa1ecido em 04
de mareo de 1994, 00 Rio de Janeiro, foi prcsen9a intelectual marcante
junto ao CursodeP6s-Grad~io em Geografiada UDiversiUde Fodera! de
Santa Catarina. Eotre as iniuneral atividades do Prof Rangel na UFSC
destacamos 0 Curso "Dcscnvolvimcnto Ec:onamico Brasileiro e 0 Centro do
Sistema Capitalista", integrante da progt'&ID89io da IV Semana do
Geografia, em 1983; a palestra "Desenwlvimcnto Econ6mico:
Concen~ x Descen1:raliza9lo", proferida na vm Scmana de Geografia,
em 1987; 0 Curso "An8lise Econamica da EvolU91D Hist6rica Brasileira",
em outubro de 1987, promovida pela APGeo e pelo prognana deMesIrado
em Geogra1ia; 0 debate "Privatiza9lO x F.statiza9io" do qual tamb6m
participaram Fernando Marcondes de Matos e Mauro Passos Guuimadcs
(APROSUL), em 1988 e apu~ dev8riosartigosDBRevista GEOSUL
("Dualidade e Cicio Longo". GEOSUL, &DO n, 0.3, 10 scm. 1987;
"Fogo, Blindagem e Conjuntura". GEOSUL, ano V, 0.10, 20 scm. 1991;'

GEOSUL, No. IS - Aoo vn-10, semeIItIe de 1993
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o adwnto da Am6rica 80S Tempos Modemos - coetAncos dos
europous dos seculos XVI e sesuintes de certo modo reeditou • problemAtica
que tiwram que conheeer Hcr6doto e Tucidides, quando a "civiliza9lo" teve
que implantar-se em povos sclvagcos. por certo, mas de nfveis muito
difcrentes de 901vagcria. Ora, csscs nfveis nIo cram, absolutamente
iodifered.tes as condi96es peouliares a cada "~"da Am6rica - um
continentc que, mais do que qualqucr outro, estondia-se de pOlo a pOlo, desde
os ftfgidos Artico e Ant8rtico, as zonas francamente tropicail, p8SBldo par
variadas ZOD8S subtropicais e subftfgidas.

Com efeito, a varicdade de climas n§o pode ser indiferente ao
surgimcnto des diferentes expresslSes do forvas produtivas e correspondentes
re~ de prod1J9lo. No Mexico e no Peru, par elXeDlplo, 0 clima reve1ou-se
propfcio ao surgimento de~ de produ~ enquadniveis - tal como as
du outras~ amerindias - ctMIiiI.tu pthulliYu, mas, ao contr8rio
dostas, fJIcilmente abertas ao surgimento de nlla90es de prod~ J' feud...
ou compativeis com formas avan~ de -=raw-o, em prazos
relativamentc curtos.

No ou1ro extremo, vamos encontrarenquadramentos elim8ti<:os hosIis,
mcsmo pua re~ de prodlJ9lo escravislas: regi6es ainda~
ou apenas abertas a rela96es de produ~ comunistaa primitivas - a excmplo
du regi&s francamente frfgidas, cspccialmcntc na pI1'te setcntrional do
continente, ou de boa parte de Am6ric:a Meridional amaz6nica, que, mesmo
em nossosdias, pcrmanecemanccumtnicas, ou quase, comoe0 casoobvioda
regiIo ianomani, dentroe conUgua 80 Brasil.

Ora, nenhum outro continente mostrou-se aberto a tio intcosas
mudan98S nas forvas produtivaslnl~ do produ91o, dados os climas ou
condi9&s do gcografia ftsica de suas diferentes regiOes eomponentes. E um
capituloem grande parte abcrtoainda, e0 daJOakadessas mudan98S.

o excmplo mais flagrante talvcz Be possa encontrar na America
Setentrional - atuais Estados Unidos e CanadA -. No dia scsuintc a

"TarifiI9o", "&tqtl'9§o e InfIa9Io" e "Kondratieffeo Juglar", publicados no
esp890 Rescnhas e Comentmos de GEOSUL, SIlO V, D.10, 20 scm. 1991,
al~ de entnlvi.sta publicada em GEOSUL, aDO m, D.S, 10 scm. 1988).
ArmcoMamigooiao, membrodo Coosclbo Editorial deGEOSUL, no artigo
~ 80 pensamento de IgnAcio Rangel" (GEOSUL, ano II, D.3, 10

scm. 1987)apresenta deformadidaticaas id6iasrangelianas &OS estudiosos
daGcografia.
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descoberta, esse meio-contineate talvezse pudesso dividirem tres partes. bern
marcadas: 1) 0 Sui, isto 6, os atuais M6xic:o, Am6ric:a Central e Insular, como
a regiAo mais desenvolvida do conjunto, estava aberto aU'an¥ para formas
relativamente avan9adasde feudalismo, no proprio proc:esso da oonq_ta; 2)
a regiAo intennedi8ria - Sui dos Estados Unidos atuais - contemporanea
mente nio oferecia ainda condi96es para 0 feudalismo, mas sim para uma
escravidAo mais ou menos al'8D9ada, exatamente como se fez
subseqoentemente, com mIo de obra amerlndiae africana; 3) a regiIo mais ao
norte - Setentrional dos Estados Unidos. Canada e Alasca - nio oferecia
condi~ para a e~ravidio nem, ainda meoos, para 0 feudalismo, de modo
que a conquista levou, quase imediatamento, atransposi9io, pura e simples,
do modo de prod~ e das re~ de prodU91o mais avan~ entlo
vigentes na Europa.

Uma ordem inversa, como se pode ver, nIo obstante sua lO&ka
impedvel: do ponto de vista do tempo, isto 6, histOrico, as posi96es 8C

invertiam, visto como Areas aparentemente condenadas ao ancc1imeno, ou a
comunismos primitivos muito primitivoe, passavam a fronte, sob 0 comando
do c:apitalismo mercaatil, com apoio na pequena prodU9io de mercadorias; a
posi91o interm6dia - sob a hegemonia do capitalismo morcantil e de um
vigoroso escravismo nascente, ficou ocupada pela area aberta a isso, com seu
clima temperado; para a retaguarda !oi impelida a area aparentemonte mais
propfcia ao desenvolvimento, climatic:a e socialmente aberta • pronta
implanfa910 de um feudalismo avan9ado.

o fato de que essas ris regiOel em que se dividiu, por tbf9& da propria
conquista, a metade setentrional do continente americano, resultou, nlo na
fOl1ll&91o de uma unidade heterogenea, tanto do ponto de vista geogri1lco,
comohistOrioo: surgiram m61tiplas unidades politices, sob as hegemonias 
doSuI, para0 Norte- da Espanha, da Fran9& e da Inglaterra.

As coisas se passaram diferentemente na metade meridional do
continente. Ai, a parte que tocou a Espanha teve que optBr entre um
feudalismo precoce, especialmente na area antes sob 0 dominic incaeo 
principalmente 0 Peru, 0 Equador e partes do Chile e da Argentina; a
permaneneia nas condi.96es anecumsnicas, nas partes meridionaisdestes dais
Ultimos paises e lias parcelas amaz6nic:as que tocaram a Espanha, onde,
mesmo para 0 eseravismo 0 clima era intratavel, etc. Na parte que tocou a
Portugal- nosso futuro Brasil- tivemos, poemuito tempo,em vastas areas,
a permanencia do anecumeno (especialmente na Amaz8nia), do comunismo
primitivo amerlndio, um pouco por toda parte, no vasto "continente"luso; a
cscravidio amerlndia e africana, tambem um pouco por toda parte; e, nas

9



rcgiOcs mais propicias apronta explora9lo, espcoialmentc no Nordeste semi
moo e D8S constitutivas daatua1 RegiJo Sui, foram surgindo formes precoces
de feudalismo.

A parte espanhola foi dando origema futuru n~", maisau menos
bomog&1eas, condizcntes com suas respectivas pogn8u fIsku, ao p8S8O

que, na Americaportuguesa.a Menorheterogeneidade, sob 0 ponto de vistada
geografia fisica, deu origem. do a varias unidades polfticas. mas a uma 56
futurana~ dedimenll6es "continentais". Nosso Bruit.

Nosso pais taIvez so distinp das demais grandes regi6es cia America
prccisamente pela relativa homogeneidade, do ponto de vista da geografia
fisica. Por isso mesmo ficou aberto 0 campo pera uma asainAleda
diforen~ bist6rka. Partindo de om comunismo primitivo que, em mnitos
pontos raiava com 0 anccUmeno, fomos ascendendo a rel~ de produ9lOl
fo~ sooiais cada vez mais altas, a ~ar pelo escravismo, pessando
ao feudalismo, ao capitalismo mercantil e so capitalismo industrial. Em nossos
dias, assistimos ao surgimentode primeiros passos de capitalismo financeiro,
que nIo exclui0 adventoa formas 6bvias de planejamento, dcixanOO para tr8s
formasvariadasde anarquia da prodU9io.

De cerro modo, 0 Brasil vem reeditando todas as re~ de prodU9lo
conheeidas na histOnada sooiedadc hUlJ18J18, numa ordem que busquei dmnir
atraves das "leis da dualidade". A seqoancia gera1 tem sido a mesma da
hist6ria universal, mas com a peculiaridade deque, em cada est8gio do nosso
desenvolvimento, duasf~ sociais ocupam posi~ marcantcs: uma
em posi9lo hegem8nica; outra em posi91o subalterna. De tal forma, porem,
que, no processo de transi9io pera 0 est8gio imediatamente superior,decerro .
modo a posi9io hegem8nica passa a ser ocuJ*la par umavariantoda anterior
fol1ll89io subalterna.

Por exemplo: 0 perlodo compreendido entre a Abertura dos Portos
Independencia e a Aboli9io-Republica, passou-se sob a 6bvia begemonia da
classedos senhores-de-escravos, cabendo, entretanto ao capitalismomercantil,
com igual obviedade, a iniciativa do desenvolvimento. - Ora, com a
Aboli9io-Republica, de cerro modo trocam-se as posi96es: a classe ltder do
capitalismo mercantil passa a assumir a posi9lo hegem8nica, enquanto que
uma classe dcrivadado escravismo, isto e, 0 latifUndio feudal, passa a~
de form89io subalterna, 0 que do a impediu de, nos quadros da segunda
Dualidade, exercera inieiativa do desenvolvimento.

Coma passagematerceira Dualidade- via revol1J96es de 1930 e 1937
- repete-se essa danca de rel890es de produ9io: 0 capitalismo industrial
(variante progressistado capitalismomercantil) passa a assumir a posi9io de
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iniciativa do desenvolvimento, mas sob a hegemonia poIitica do IatifUndio
feudal, chegado ao seu pleno amadurecimento. Chegamos assim, deIde a
Abertura dos Portos-IndependSncia, ao terceiro regbne - ou ten:cira
Dualidade - mas de tal modo que duas classes pertilham 0 comando da
sociedade: uma empolgando a iniciativa do desenvolvimcnto das forvas
produtivas, enquanto a outra assume a hegemonia politica.

Nossa presente "crise"- claramenteassociadaafAlse "b", au receuiva.
do quarto Cicio Longo universal - prenuncia a transi910 a uma nova
Dualidade, isto e, a quarta, quando as leis gerais de nosso desenvolvimento,
prometem impor-se, mais uma vez: 0 capitalismo industrial COIJle9& a transitar
para 0 capitalismofinanceiro, ao mesmotempo que formas mais maduramente
capitalistasprometem substituir 0 latifUndio feudal. Comofeito, a rocessIo que
pareee sufocar toda a nossa economia, claramente nIo se aplica ao setor
agricola, 0 qual, desde a abertura da fase "b" do presente Cicio Longo (1973)
entrou a transitar para novoest8giodo desenvolvimento das forvas produtivas.

Com efeito, nos anos 70, 0 consumo de adubos minorais par nossa
agricultura, alcancou niveis e1evadfssimos, estimados em urn crescimento de
14 por cento ao ano, fato corroborado por nossa presente "crise" agricola que
se exprime por uma safra scm preeedentes, que 0 governo nIo sabe como
financiar, nem sequerarmazenar.

Os homens e mulheres de minha geJ'll9lo - cruzando 0 IIUU'eo dos
oitenta anos - lembram-se de oma crise assim, quando no quadro de uma
crise geral universal, semelhanteaatuaJ, produzimossafras exporlAveis scm
precedentes. Somente de cafe, fomos obrigados a incinerar cerca de oitenta
milhees de sacas.

Ora, nosso presente surto do capacidade ociosa nIo se limita 80S hens
agricolas: diferentemente do observado na anterior "crise geral" 
correspondente apassada fase "b" doanterior Kondratiev- asu~
nilosomente nIo Be Iimita80S produtos primluios de~, a1can98Ddo,
tambem produtos primaries orientados para 0 mercado interno, como Be

contagia a varies atividades industriais, inclusive de indUstria pesada,
integrantesdo chamado Setor I da economia.

Decomum, porem, as duas crises gerais- transi90eS das seguncla para
a terceira, e desta para a quarta dualidades- temos 0 fato de que a recesIIIo
niIo e om femmeno que alcance toda a economia, visto como a recesslo de
algumas atividades coincide com a superprod~llo de outras. Em ambos Os
casos, portanto, a super89i1o da crise deveri passar pela capta9Io da POupan98
existentesob a forma de capacidadeociosaou franca superprodu91o em certas
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areas do sistoma, para aplica-la, como investimento, nas areas retardat8rias,
isto 6, subcapitalizadas.

Nu presentes condi~ entre estas ultimas Areas oncontram-se
atividadcs estatizadas, 0 que quer dizer que a super89io do problema sup6e
m1ldan9as instituciooais conduzentes a sua pri~. Nio, por certo
atividades pliblicas que RIo estejam carecidas de novos investimentos: 0

equfwco fundamental de nossa presente poUnce econ6mica, que sup6e a
~ de atividades superinvcstidas, a exemplo cia Mafersa e da
Usiminas.

12


