
A NOVA VELHA ORDEM MUNDIAL*

Pedro Costa Guedes Vianna··

Nos 6ltimos anos, meses e dias, 0 mapa do Mundo vem sofrendo
alter~Oes de grande e pequena amplitude. Altera¢es recentes de grande porte
como 0 desmembramento do bloco Sovietico e da Menor impacto na escala
mundial, como 0 desmembramento da JugoslAvia, ou ainda as guerras civis em
Angola e Eti6pia. Essa si~lIo contrasta com um largo periodo anterior de
certa imobilidade do mapa Mundi. A rigor as guerras civis citadas silo antigas,
estavam "enquadradas" no contlito das superpotencies, A sobrevivencia desses
contlitos ap6s a su~ da "Velha Ordem Mundial" 6 um desafio ao
entendimento de uma "Nova Ordem", ou talvez sejam sobras de uma si~lIo

jil decomposta mas nlIo digerida.
Procurar entender este quadro dinimico de mudaneas tlIo rapidas

quanto a velocidade de um de seus prlncipais protagonistas, 0 computador, 6 0

desafio a que se propoe este texto, com a conviC9io de que jamais sera
possivel alcan9il-lo por completo. Admito apenas a possibilidade de pereebe-lo
em vultos, visto pelo lado de preconcebidas e imperfeitas ideies, que cada um
de nos carrega consigo, do que seja este Mundo.

A Velha Ordem

Podemos denominar de "Velha Ordem" todo 0 periodo que sucedeu a
2a. Guerra Mundial, ate a Queda do Muro de Berlim, estabelecendo uma
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especie de modelo bipolar, baseado num equilibrio entre duas grandes
superpotencies. Esse quadro comeca a degenerar quando uma dessas
superpotencies, a URSS, mergulha numa crise que acaba na sua
desintegraeao.

Ja no curso final da Guerra, na Confer8ncia de Yalta, se realiza a
divissoda Europa e por extens40 do mundo,em duas areas de influencia, Essa
divisso sera muito pouco modificada nas tres decades seguintes. Estavam
1an9adas as bases para 0 que se chamou de mundo bipolar, que se constituia
de um equilibrio estrategicoentre os EstadosUnidos da Americado Norte e a
Uni!o das Republicas Socialistas Sovi6ticas.

Os movimentos finais da 2a. Guerra Mundial foram motivados pelo
interesseem se buscar posi96esmais favoraveis no novo cenario p6s-conflito.
o passo seguinte foi 0 estabelecimento do processo da Guerra Fria. Essa
situll910 ja vinha se estabeleeendo durante os combates finais, elucidada pela
pergunta de Tragtemberg, "0 que e 0 Leste Europeu? E uma criOfiIo do
Tratado de Yalta, em que 0 mundo fot dividido em esferas de bVluhu:ia
americana e esfera de influhu:ia russo"1.

Vanos serlo os· momcntos em que se construira a agora chamada
"Velha Ordem". A Guerra Fria 6 um desses primeiros momentos. A
bipolaridade no campo militar evidenciada pelo equilibrio nos eenanos
Europeus e Asiiltico, onde a desvantagem inicial dos a1iados ocidentais em
relll9lo 80S ex6reitos convcncionais 6 contrabalanceda pela sua exclusividade
no acesso abomba at6mica. Na seqOencia os sovietieos a1can98f8Dl tamb6ma
tecnologia de artefatos nucleares, porem scm comprometer 0 "equilibrio".

Este perlodo se caracterizapelo fortalecimento interno dos dois grandes
blocos, acerto de fronteiras, e dissiPll96es de resistencias intemas. A
hierarquiza910 e a constru91o dos blocos em fun910 dos interesses das duas
grandessuperpotencies, formaram espeeos de seguran~ areas de influenciae
zonas de disputa. "Guerra Fria eneste sentido uma COlffrontOfiIo mUltipla
(econdmica, polittca; dtplomQlica, cultural, propagandtstica) ... onde as
dtverghu:ias entre as duos superpothu:ias multipltcam-se pelo espaeo sem
encontrarem solUflJes"2.

A AmericaCentral e 0 Caribe por exemplo sAo zonas de seguran9ados
EUA, para isso Cuba teve que ser efetivamente "ilhada", atraves de um
bloqueio. 0 Leste Europeu se constituiu em zona de seguran9a da URSS.
Outros espaeos como 0 Sudeste Asiatico e a Africa tomaram-se campos de
disputa, com vanos conflitos locais,que tinham comopano de fundo 0 conflito
entreas duas superpotencies,
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Os maiores simbolos deste periodo sio a divisio da Alemanha em dois
estados e construcao do muro de Berlim. A Alemanha e sua capital dividida
passa a ser a sintese do mundo dividido. ''A Alemanha divida esteve no centro
do processo diplomlltico de discussiio do status quo, jti que ela simbolizava
a situayiio de beligerdncia permanente da guerra fria"3. A abrangencia
deste sistema e global, os mais remotos cantos do planeta sAo de uma forma
ou de outra, com maior ou menor intensidade, relacionados a este sistema.
Neste periodo algumas situaeoes colocaram 0 mundo abeira de urn conflito
nuclear. Exemplo disto foi a Crise dos Misseis Sovieticos em Cuba, urn dos
pontos mais quentes da Guerra Fria. A guerra fria tomou-se urn sistema
universal.

Dutra caracteristica importante deste periodo foi a corrida
armamentista. Onde cada superpotencia procura superar a outra tanto no
campo das armas convencionais, quanto no campo das armas estrategicas e
nucleares.

Durante este tempo cada superpotencia "respeitaria" a zona de
seguranca da outra e os conflitos ocorreriam nas "terras em disputa" como 0
Vietname, 0 sui da Africa e 0 Oriente Medio. A Guerra da Coreia e 0 conflito
em tomo de Berlim, foram pontos de alta tensio regional, administrados
diretamente pelas duas superpotencies, 0 que as aproximou muito de urn
embate direto, 0 que certamente explodiria num conflito mundial de
consequencias catastr6ticas para todo 0 mundo, devido ao uso de armamentos
nucleares, em larga escala.

o periodo de "esfriamento" da Guerra Fria, chamado de Detente, pode
ser entendido como 0 principio do tim da Guerra Fria, mas tambem e a sua
aceitacso e consolidaeao enquanto quadro estavel a nivel mundial. Apos 0
periodo inicial de tentativas de expansao de suas zonas de influencia, retencao
e retra9110 do campo de influencia do oponente, 0 relacionamento entre os
EUA e a URSS tende a uma estabilizacao. "A detente perpetua a grande fria
transformando-a; a guerra fria renova-se transfigurada na roupagem da
detende"4.

Conflitos como 0 da Coreia sAo anestesiados, no Vietname se inicia a
retirada Norte-Americana, no Oriente Medic, Israel se consolida como Estado
e os palestinos sAo condenados a urn "limbo" territorial. De uma forma
generics podemos afirmar que este periodo compreende a decada de 70 e a
primeira metade dos anos 80.

o movimento feito pela China, no inicio dos anos 60, ao sair da esfera
de influencia Sovietica, porem sem se alinhar na 6rbita Americana, modifica 0
quadro geopolitico, e e 0 principal fato na construcjo de uma nova situa9110.
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Nio chega a China a se constituir numa terceira superpotencia, a ponto de
gerar urn desequilibrio no sistema bipolar. POl'6m seu ingresso no Clube
AtOmice e posterior desenvolvimento de vetores de medio alcance a colocou
numa posi9io de relativa independencia naquele cenario,

A detente se caracteriza tambem por urn acirramento da guerra de
propaganda que envolve radios de alcance mundial e local com 0 unico
objetivo de propaganda ideologies. 0 uso do esporte no marketing das ideias,
e constantes boicotes aos jogos Olimpicos 6 outra de suas facetas. Tambem
temos neste periodo os primeiros contatos e acordos visando a nio
prolifefa9io de armas estrategicas (inclusive nucleares) e ate urna tfmida
colaboracso na area espacial.

ConseqOentemente dentro de cada bloco diminui a pressio interna sobre
as dissidencias, diminuindo as interven90es diretas das superpotencias em
seus "quintais" e se consolidando outras formas mais sutis de controle.

A doutrina da MAD (Mutua Destruieao Assegurada) e parcialmente
substituida pelas ideias da GNL (Guerra Nuclear Localizada) ou DRF
(Doutrina da Resposta Flexivel) 0 que desencadeia uma nova etapa da corrida
armamentista. Onde se busca cada vez mais a sofistiC89io tecnol6gica no
instrumental militar e onde os misseis de longo alcance e pouca precisio
tendem a ser substituidos por vetores menores, de menor alcance, porem
maior precisao.

E 0 periodo em que as duas Alemanhas iniciam um tfmido processo de
negoci89io acerca de temas comuns. E tambem quando 0 processo de
deterior89io do govemo comunista polones, anuncia ao mundo os primeiros
sinais de graves problemas no Imperio Sovietico.

o periodo de detente comeea a terminar quando os sinais de colapso do
bloco sovietico evoluem para uma crise estrutural intema. Isso nos mostra 0

verdadeiro significado da "bipolaridade", que era 0 de destruir a URSS. A
velocidade com que os fatos aceleram a derrocada do chamado socialismo real,
coloca a nu (para 0 resto do mundo) toda uma sitD89io jll velha conhecida da
POpul89io do leste europeu. A falta de flexibilidade dos sistemas de partido
unico, ajuda em muito na queda destes gigantescos aparelhos estatais. No
vacuo criado por essa derrocada ressurgem com for9a toda uma gama de
questoes etnicas, nacionais e religiosas que funcionam como catalisadores do
descontentamento generalizado. Esses movimentos convergem para a
fragmenfa9io de todas as esferas do poder antigo. E bom termos clareza de
que a contestecao nio comeeou meramente por dificuldades economicas como
bem nos lembrou Optenhogel, "0 processo todo se iniciou e deu sew
primeiros resultadosconcretos no campopolitico"S.
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o que na verdade desaparece do cenario no leste europeu e0 "modo de
produ94o socialista estatal" e seu regime politico do "partido nnico", baseados
no que se chamava no inicio da RevolU94o Russa de ditadura do proletariado.
Esse modelo era explicado por seus defensores, como "socialismo possivel" ou
"socialismo real", onde a utopia de um novo homem, uma nova mulher havia
sido abandonada.

Apesar de toda a nebulosidade do quadro passado no leste europeu,
parece claro que Ia aconteceu de diversas formas diferentes uma revolta
popular, que percebia nos regimes vigentes, uma caricatura de socialismo, que
na verdade n40 passavam de governos autorit8rios controlados por alguns
poucos privilegiados. Parecem ser essas as razOes do tim. As perspectivas s40
sombrias como salienta Optenhogel, "a tendencia ea volta ao capitalismo e a
urn capitalismo extremamente brutal, urn capitalismo selvagem, urn
capitalismo nada ctvtlizado"6.

N40 e minha inten940 aqui apofundar as razoes que levaram a esta
sit1Ja9io, embora esta deva ser uma tarefa priorit8ria para os pensadores de
esquerda. Muito tern se escrito sobre 0 assunto e certamentea constru94o de
uma alternativa ao capitalismo tern que passar por uma reflexio destes tempos
recentes.

A Nova Ordem Mundial

Muito se debate se existe de fato ou n40 uma Nova 0r4em mundial,
porem 0 que ecerro eque aquela que chamamos de VelJall Ordem, ou seja, 0
sistema bipolar das duas superpotencies efetivamente acabou. Alegam alguns
que hoje 0 termo Nova Ordem Mundial 6 apenas uma ret6rica para explicar
(ou n40 explicar) uma fase de transi940 ainda n40 delineada. Por isso me
atrevo entio, a fazer um exercicio mental sobre que possiveis cenarios se
configuraram no novo rearranjo do esp890 mundial.

l. A Velha Nova Ordem Mundial
A primeira si~4o vislumbrada recebe a denomina94o de "VelJall

Nova"por encarnar aspectos de duas sit1la96es no passado do quadro
geopolftico mundial. Uma seria 0 Imperio Romano e outra 0 dominio Imperial
Ingles.

Nesta si~4o haveria uma 56 superpotancia, a manuten940 dos EUA
neste status, pelo menos no campo militar. Essa hegemonia seria
gradativamente questionada por p6los como a Europe e 0 lapio. Podemos
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dizer que esta seria uma transi9io para uma Nova Ordem. Porem nlio se
afasta aqui a possibilidade de este quadro paulatinamente vir a se firmar,
passando de si1:ua9lio transit6ria para estllvel, se cristalizando como uma
efetiva Nova Ortlmt.

''Hoje em dia; nenhumoutro Estado chega sequer perto
de equtparar-se aos EUA em prestigio e poder global. A
RUssia atnda coma com 0 arsenal nuclear de uma
superpotencia, mas nilo tem capoctdade de projetar
suas foreas pelo planeta, e seu grande Exercito
convencional encontra-se desmoraltzado e em processo
de desintegrtlfllo"7.

Inumeros fatos, principalmente no-campo militar tern nos permitido
raciocinar sobre 0 quadro onde uma superpotencia miltiar sozinha manteria a
capacidade de interven9lio militar, desde ll96es curtas, tipo cirUrgicas, ate
outras mais duradouras e prolongadas, sem ser contestada mundialmente.
Seriam os casos de Granada, e Panama na America Latina, da Guerra do
Golfo no Oriente e da Somalia na Africa. Por outro lado a crise economica e
social por que passa hoje os EVA, com seus problemas de dividas interna e
extema, balanea de pagamentos negativa, parque industrial relativamente
obsoleto, conflitos raciais entre outros, coloca em questlo se os EVA
conseguirio manter-se como superpotencia.

A questio da absof9lio de novas tecnologias pelo parque produtivo
norte-americana, ate hoje e uma incognita, por outro lado 0 acirramento de
velhos conflitos internos principalmente 0 racial, parece ser uma especie de
bomba rel6gio na sociedade americana. Talvez este conflito tenha urn grau de
violSncia e complexidade compadveis aos atuais conflitos etnicos na extinta
URSS.

Outro fato que nlio aponta para a cristaliza9lio deste cenario 6 a
durabilidade do conflito na ex-Iugoslavia, Porque nlio se imp6e uma solU9lio
tipo Pax-Americtl1Ul., ou paz dos cemiterios aguerra entre servios, croatas e
mueulmanos? Possui a superpotencia (com ou sem seus aliados) condi96es de
impor uma solU9lio definitiva e estllvel a este conflito, sem softer urn desgaste
tipo 0 acontecido no Vietname? Essa pergunta pode ser transportada tamb6m
para 0 caso da Somalia.

"A lideT'Onfa global dos Estados Umdos e especialmente
sua autorldade estllo fadadas a dependhu:la crscente
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em relafiio ao que verdadeirameme acontece dentro do
pais - como a economia lido com 0 desqfio dos
concorrentes estrangeiros, como a 1Jafiio define na
prattca e em seus valores 0 signtjicado de seu alto
padriio de vida, como reage ante os dilemas concretos
do mundopolilicamente consciente e pOs-utopico"S.

As vacil~6es, dos pretensos senhores da Nova Veo,a 0rtJem, nos leva
a cultivar duvidas sobre a real possibilidade de sedimen~ao deste cenario,

2. A Tripolaridade
Outro quadro que se pode imaginar e urn equilibrio precario, baseado

em tres grandes nucleos de poder mundial. Estes seriam a America do Norte
(sob hegemonia dos EVA), a Europa Ocidental (sob lideranea daAlemanha) e
o Extremo Asilltico (sob lideranca do Japao). Cada urn destes poles manteria
sob sua influencia direta uma periferia, que seria sua zona prioritaria para
busca de materias-primas (mso-de-obra nio qualificada inclusive) e campo
para investimentos e expansio.

A America do Norte teria nas Americas Centrais e do Sui esta zona de
influencia direta. 0 Mexico por sua posi9io geo-estrategica as portas dos EVA
receberia tratamento diferenciado. Porem de uma maneira geral a politica
norte-americana para a regiao seria uniforme. Haveria uma concentracao de
fluxos no sentido norte-sui e uma diminui9io dos laces comerciais da America
Latina com a Europa e outras partes do planeta. Por outro lado a identidade e
unidade na America Latina tenderia a um fortalecimento em fun9io
principalmente do acirramento das diferencas hist6ricas com os EVA.

A tendencia se reforearia caso um tratado com 0 NAFTA for realmente
levado a frente, nele estilo marcados os principios de um Mercado "unico"
porem hierarquizado, nas Americas. Neste sentido 0 surgimento de um tratado
como 0 MERCOStn.- nio seria somente uma resposta ao NAFfA, mas
englobado no espirito deste.

Na Africa e Oriente Pr6ximo a influencia mais direta da Europa
liderada pela Alemanha seria mais intensa.

"A Alemanha, principalmente, potencia industrial,
desmilitarizada, e onde a "guerra fria" mais esteve
cruamente presente, certamente sempre tnteressou 0

processo de distensiio e "europeizacdo" do politica no
continente, antes de tudo porque the era favordvel este
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ambiente como condtfoo para 0 seu mais ambicioso
projeto a unijicOfOO"9.

Neste caso a Europa Oriental seria uma zona de expansio prioritAria
dos capitais hoje na parte ocidental . Nio se enquadraria a Europa do Leste
(ex-socialista) como area de extr~ilo pura e simples de recursos primaries,
mas como zona de desenvolvimento capitalista e receptora de investimentos.
Rica em recursos naturais, com popul~ de alto nivel de instru9lo. mao-de
obra qualificada a nivel de primeiro mundo, extremamente carentc de capitais
e de teenologia moderna, dotada de boa infra-estrutura basica, a Europa do
Leste podera ser incorporada Ii economia do ocidente europeu. Diversos
autores, entre eles; Deutsch ja adiantavam as ambi~ de uma Europa unida
e forte.

"Com 0 tempo - assim esperavam os 'europeus' entre os
'lideres' do Europa Ocidenta/ - essa integrOfoo
acabaria tendo finalidades gerais, e se assemelhana
aquela imp/icita no Estado-nacao, federal ou unuano. E
ocasiona/mente, abrangeria toda a Europa nilo
comunista e talvez, ate - era 0 que se esperava - fizesse
com que a/guns poises comunistas do Leste europeu se
retirassem do b/oco sovietico e se integrassem na
Europa Ocidenta/"10.

Por outro lado 0 Oriente Proximo e a Africa, estariam condenados, a
uma situa~ilo semelhante Ii da America Latina. Ficariam em condicees de
serem tratadas como neo-colonias, na margem da economia europeia e
mundial. -

No Oriente. surge urn terceiro polo onde 0 Japao tern 0 papel de
"Domador de Tigres" organizando 0 comercio e a produeao na regiao em
fun~ao de seus interesses. A China receberia uma especie de tratamento
prioritario em.rela~iio aos investimentos japoneses, e manteria sua influencia
militar e geopolitica na regiao,

"Dos poises que nilo fazem parte do nucleo do sistema
capita/ista ou nao estiio diretamente ofiliados ao
mesmo, apenas 0 Japiio atingiu plenamente sua meta.
No entanto, as politicos japonesas, tanto internas
quanta extemas, ate 0 ponto do humilhafilo militar
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sofrida diante dos norte-americanos, mostram com
bastante clareza, que antes desta data, 0 Imperio do Sol
Nascente n1lo se considerava sob qua/quer hipotese,
como membro do "clube" ocidental.. ... eprovavel que,
no fimdo de suas consciencias, os japoneses n1lotenham
abandonado a expecuuiva de que, no futuro, talvez
numa a/iatlfa com a China, se tomem; por seu tumo 0

centro de um sistema mundial ainda desconhecido"ll.

o futuro da China ehoje uma das maiores preocupacoes e incognita do
atual quadro mundial, pois conseguiu ate 0 momento preservar aspectos
fundamentais do sistema socialista, mas enveredou por reformas que
introduziram aspectos importantes da economia de Mercado. Segundo
especialistas dos diversos campos de pensamento isto parecia impossivel. E
n40 podemos nos esquecer que de carla4 seres humanos 1 e chines, isto por si
s6 e uma raz40 para 0 Mundo inteiro ter em mente que n40 haverll nenhum
novo arranjo geopolftico sem que a China esteja nele contemplada.

A periferia deste p610 seria composta por todo 0 sudeste asiatico, as
ilhas do pacifico, e tanto india como a AustrAlia seriam parceiras privilegiadas
tambem, mas em condicoes um pouco diferentes da China.

Como estamos a nivel da imagin&940 podemos dizer que este seria
cenArio parecido com 0 de um hipotetico final de 2 G.M. onde a Alemanha e
seus aliados tivessem ganho a guerra na Europa. 0 Jap&> na Asia, mas os EUA
conservado seu poder e hegemonia nas Americas.

3. A Nova Bipolaridade
o terceiro e ultimo quadro encenado neste ensaio e 0 de uma renov&9ao

da Bipolaridade hora desmantelada e a substitui940 por dois novos p6los
organizados em tomo dos oceanos Atlintico Norte e Pacifico. Estarfamos
ent40 na era dos oceanos. Uma nova bi-polaridade baseada agora em duas
zonas, aglutinadas ao redor de dois oceanos.

o primeiro deles no Atlintico Norte, com a costa leste Americana e boa
parte do parque industrial americano e centros como Nova Yorque, Chicago,
Miami, entre outras e do outro lado a Europa Ocidental, englobaado Franca,
Alemanha, Inglaterra, Palses Baixos, ItAlia, Espanha, etc.

o outro p610 se situaria em tomo do Pacifico, desde 0 extremo leste da
Ex-URSS, Vladivostok, passando pela ManchUria, China, Coreia, Japiio, Hong
Kong, Singapura, Nova Zelindia, Australia e redondezas. No outro lado
teriamos, toda a costa oriental da America, incluindo, Alaska, Vancouver no
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Canada, passando por SAo Francisco e Los Angeles nos EUA, indo pelo
Mexico, ate 0 Chile.

Estariamos numa era dos oceanos, eles seriam os centros geopoliticos, e
n80 os continentes, alias situa9Ao nio inedita no quadro mundial, e s6
lembrarmos do termo Mare Nostro, usado pelos romanos. Se formariam
cordoes de importantes cidades na borda dos dois oceanos, e 0 comercio seria
intenso entre estas cidades ao longo deste cordao.

Esta situa940 nos levaria a pensar por exemplo que a unicidade dos
EUA, estaria ameaeada, pois a integnl940 economica e cultural de sua costa
oeste se darla mais intensamente com a Asia, alias como parece ser sua
VOCl1980. A costa leste continuaria e intensificarla suas re1a9oes com a Europa
Ocidental. Estaria neste caso em risco a integridade do territ6rio e da 1la\l80
mais poderosa do mundo. Contlitos como 0 ocorrido em Los Angeles em
1992, causados na raiz pelo desprezo de trabalhadores negros em rel~40 aos
orientais, insinuam que a presen9a de imigrantes asilrticos jaemarcante e ate
incemoda na regiAo.

As outras areas do planeta se agrupariam mais ou menos a estes bolsoes
de riqueza e outros centros menores poderiam surgir. Em tomo do Atlintico
Sui, teriamos urna, prioritariamente ligada ao Atlintico Norte. Em tomo do
Indico outra, ligado ao Pacifico.

A capacidade energetics, mineral e alimentar dos mares seria elevada e
se potencializaria 0 uso desses recursos. A litoralidade se confirmaria como
tendencie do seculo XXI. fazendo novamente urn movimento populacional de
encontro do homem com 0 litoral, berco da vida no planeta.

Ded~6es Momentineas

A velocidade dos fatos toma impossivel usar a ideia de conclusio para
determinar 0 ultimo item deste texto. N80 passariam elas de redU9i5es, que
estariam obsoletas no dia seguinte. Por outro lado os tras cenarios imaginados
nAo deixam de ser conclusoes e, ou dedu90es momentineas, limitadas pela
minha capacidade de an81ise e pela quantidade e qualidade das inform~i5es

de que disponho.
A literatura e a imprensa especializada tern muito falado de urn contlito

Norte-Sul, que geraria urn es~ mundial radicalizado entre urn rico norte e
urn miseravel sui. Porem esta parece para mim uma possibilidade superada,
pois como coloca Vesentini, "0 COI'fIlito Norte-Suleurn mito. A propria ideia
de Terceiro Mundo como urn potencial, uma fOT'fa revolucionOria mesmo
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que latente, e. no realidade absolutamente falsa e meramente propagan
dtstlca"12.

o momento por que passa 0 mundo, pennite generosamente que
qualquer interessado no seu destino, possa refletir e elaborar ideias acerca de
seu futuro. Ate aqui foi a guerra quem fez a geografia, 0 que nio significa que
a pazum dia nio possafaza-Io, pois a histOria nao acabou.
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