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Nove 

As origens do Terceiro Mundo 

Pessoas emaciadas, doenca, costelas a mostra, barrigas mur 
chas, cadaveres, criancas com olhos rodeados de moscas, com 

estomagos inchados, criancas morrendo nas ruas, rios cheios 
de corpos, pessoas vivendo, dormindo, deitandose, morren 
do nas ruas de rniseria, mendicancia, esqualidez, desgraca, 
urn a massa de humanidade aborigine ... 

 Harold Isaacs 

O que com demasiada freqiiencia os historiadores rejeitaram como "acidentes cli 
maticos" acabou revelandose bem pouco acidental. 1 Embora suas sfncopes sejam 
complexas e quase periodicas, a ENSO tern uma l6gica espacial e temporal corren 
te. E, ao contrario da famosa conclusao (eurocentricar) de Emmanuel Le Roy Ladurie 
em Times of Feast, Times of Famine de que a rnudanca de dima tern uma "leve, talvez 
desprezfvel" influencia sobre as quest6es humanas, a ENSO e uma forca 
episodicamente poderosa na hist6ria da humanidade tropical.2 Se, como certa vez 
observou Raymond Williams, a "natureza concern, embora rnuitas vezes nao perce 
bida, uma extraordinaria quantidade de hist6r��m.2na'', agora aprendemos que o 
inverso �ualmente ver a �iro: ha na hist6ria moderna, ainda negligenciada, uma 
extraordinaria quantidade de instabilidade ambiental.3 A forca dos fenomenos da 
ENSO parece de fato tao esmagadora em alguns casos que e tentador afirrnar qu · as 
g_randes fomes, como as das decadas de11870 e 1890 ,(ou, mais recentcm ·11t,·, o dt• 
sastre saheliano da decada de 1970), foram "causadas" pelo ·l Ni 10, ou p I., .,,.10 
do El Nifio sobre a tradicional rniseria agraria. Esta interpreracfi , zlaro, i11,1Jv1 1 ti 
damente reflete a posicao oficial dos britanicos na f ndia vitorian.i, 1 • .1pillll,1d,1 ,·111 
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cada relatorio <le cornissfio <la fomc c discurso vicereal: milhc:' ·s fo1. 111 11101"10� I or 
climas extremos, nao pelo imperialismo.4 Foi essa a verdade? 

"Clima ruim" versus "Sistema ruim" 

A esta altura, seria imensamente util ter algumas estrategias para redefinir o que 
os chineses apresentam rigorosamente como "clima ruirn" versus "sisterna ruim". 
Y. Kueh, como vimos, tentou definir as respectivas influencias da seca e da polfri 

·c; � �dus;i.Q...egricola du!ante_�[ome do Grande Salte ����nte, de 1958 
61. A derivacao de seu "Indice de tempo", contudo, envolveu quinze anos de ardua 
pesquisa e a solucao de "uma serie de complicados problemas metodol6gicos e ' 
tecnicos", incluindo uma necessaria regressao comparativa a decada de 1930. 
Embora seu trabalho seja rico em termos metodol6gicos, seus indices cruciais 
dependem de abrangentes dados mereorologicos e econornerricos que simples 
mente nao existern no caso do seculo XIX. Um ataque direto a estatistica na enre 
dada rede causal das fomes de 187677 e 18961902 parece, portanto, imposslvel.' 

Uma J;s alternativas e" reconstruir uma "experiencia natural". Como defen 
deu Jared Diamond, em recente serrnao aos historiadores, essa experiencia devia 

1comparar sistemas "que diferem na presen<;:a ou ausencia (ou no efeito forte ou 
fraco) de um suposto fator causa''.6 Na verdade, precisamos idealrnente, em ou -- tras palavras, de��ogo para as f�111es de fins da_ e�� vitoriana, em que os 
parametros naturais sao constantes, mas as variaveis sociais tern significativas di 
ferencas. Um excelente candidato do qual temos docurnentacao em extraordina 
rios detalhes e o fenorneno do El Nifio de 17 4344 (descrito como "excepciorial" 
por Whetton e Rutherford) e seu impacto sob re a planicie do no rte da China. 7 

Embora nao de tao longo alcance em termos geograficos quanto as grandes secas 
da ENSO de 187678 ou 18991900, esse El Nino, fora isso, prefigurou a inten 
sidade dos demais. As chuvas de primavera nao chegaram em dois anos consecu 
tivos, devastando o trigo de inverno em Hebei (Zhili) e no norte de Shandong. 
Ventos fortes fizeram murchar as plantacoes e agricultores tombaram mortos de 
insolacao em seus campos. 0 abastecimento de graos provincial foi totalmente 
inadequado para o grau de necessidade. Mas, ao contrario de fins do seculo XIX, 
nao houve mortalidade em massa por fome nem por doe._�s;a. Por que nao? 
� PierreEtie��eWill reconstruiu com todo o cuid;do, a partir de registros con 

ternporaneos, a fascinante historia da campanha de socorro de 17 4344. Sob a admi 

II i�t 1.1�·:10 onli1 ian.1 d · F.mg .uan ·h ·ng, o p .rito agrkola c hiduiuli o qttr 111111.111 1 

up ·1. \' cs de socorro cm Zhili, os celcbres silos "sempre norrnais" cm c. J. 111t1111 lp10 

logo comc�aram a disrribuir racoes (sern qualquer teste de trabalho) aos camp 11 ·,c, 
nos munidpios atingidos reconhecidos oficialmente.8 (A pequena fidalguia rur: I lo 
·al ja organizara a sopa dos pobres para garantir a sobrevivencia dos moradores mais 
.arentes ate cornecar a distribuicao do Estado.) Quando o abastecimento local aca 
bou sendo insuficiente, Guancheng transferiu sorgo e arroz do imenso deposito de 
graos de tribute, em Tongcang, no final do Grande Canal, depois usou o canal para 
dcslocar enormes quantidades de arroz do Sul. Dois milh6es de camponeses foram 
mantidos durance oito meses, ate que a volta das chuvas tomasse mais uma vez possf 
vel a agricultura. Os 85 por cento dos ultimos graos de socorro haviam sido tomados 
de efi!p_!_�timo aos depositos de tribu�� celeiros fora do raio da seca. 9 

Como �Cfoi urna defesa contra a fome em profundidade, a "ultima 
palavra em J�cnol9gta na epoca". Nenhum; soaed1: '=1�Pi� COntffilpqra_ne� ga 
rantia a subsistencia como um direito humano do; camponeses (ming-shenge o termo 
em chines), nem, como ;;;;�ilharam mais tarde os fisiocratas, poderia qualquer 
uma emular "a perfeita P.Ontualidade das opcracoes [ de Guancheng]: a acao tomada 
procurava sempre ;�;;panhar os acontecimentos e mesmo anteciparse a eles".'? De 
fato, enquanto os chings honravam seu contrato social �om os c;ampop.eses, os �uro 
peus contemporaneos morriam aos milh6es de fome e doencas relacionadas ap6� in 
vernos articos e secas de verao em 17 4043. "O pico da mortalidade no inlcio da decada 
de l 740"�fatiza uma autoridade:7'e um destacado faro da historia dernografica 

d E al " europeia"." Na Idade da Razao a uropa, em outras p avras, as massas que rnor 
riam de fome" eram francesas, irland�sas e calabresas, nao chinesas. 

Alern disso, "a intervencao realizada em Zhili, em 17 43 e 17 44, nao foi a unica, 
nem mesmo a mais extensa do seu tipo no seculo XVIII" .12 Na verdade, como 
indica a Tabela 9.1, a inundacao do Rio Amarelo no ano anterior (1742/43) en 
volveu despesas muito maiores em uma regiao muito mais extensa. (Alem das secas 
e inundacoes correlacionadas a ENSO, mostradas na tabela, Will tambern docu 
mentou sete outras inundacoes que exigiram ampla mobilizacao de socorro.) 
Embora nao haja cifras cornparaveis, Pequim tarnbem agLu agr_:ssivamente para 
ajudar as autoridades de Shandong a impedir a fome durance a serie de secas do El 
Ntfioque aflig.iu essa provincia (e grande parte dos tr6picos) entre 1778 e 1787.11 

O�ntraste com os ca6ticos esfor<;:os de socorro dos chings em 1877 c 18 (ou, 
ali�onstruosa maneira como Mao tratou a seca de 195861), nfo pndl•ii,1 
ser �ais acentuado. A capa�idad�o Estado na China do seculo XVI 11, 01110 



Fonte: Moncada a partir da Tabela VII, Whetton e Rutherford p 244· e Tabela 20 w·n B d 
Famine, PP· 2989. ' . ' ' 1 ' ureaucracy an 

Tabela 9.1 
Desastre.s ENSO socorridos pelos chings 

usu· ·s ior, ianlong, d ·u ordcns nos f rclciios para <.pie 11vt.1..,�<'lll <,'l I l.1 

rorios dos prcc;:os ao nfvcl municipal dirctamentc ao cpartamcnto cb R it 111 

Pequim, para poder estudalos em prirneira mfio. 0 intenso envolvimcn t , l' , 

s�al dos imperadores garan�a um alto padrao de exatidao nos relatorios de pr· o 

e, como demonstra Endymion Wilkinson, levava muitas vezes a importantcs re 

forrnas." Era mais uma dijferentia specifica do absolutismo Ching. E diflcil irna 

ginar um Luis XVI passando as noires nesse exame escrupuloso, debrucado sobre 

as minutas dos prec,;:os de graos de Limoges ou Auvergne, embora o esforco talvez 

houvesse, em ultima instancia, afastado sua cabeca da guilhotina. 

Tampouco e facil imaginar um monarca europeu intimarnente envolvido em 

obras publicas na _!Ilesma medida em que os chings, como rotina, mergulhavam 

nos detalhes do sistema de transporte de graos do Grande Canal. "Os pr6prios 

imperadores manchus", observa Jane Leonard, "estavam envolvidos desde os pri 

meiros reinados no gerenciamento do Canal, nao apenas em grandes quest6es - ... 

politicas, mas no controle e supervisao das menores tarefas administrativas". - -  ,.....,.  
Quando, por exemplo, a inundacao de 1824 destruiu partes do Grande Canal na 

critica juncao do Rio Amarelo com o Huai, o imperador Taokuang em pessoa 

assumiu o comando dos trabalhos de reconstrucao." 
Em contraposicao. alern disso, aos estereotipos ocidentais posteriores de um pas 

sivo estado chines, o governo durance a prepotente era Ching envolviase de forma 

participativa na prevenc,;:ao da fome atraves de um �plo programa de investimento 

em melhoria agricola, irrigac;ao e rransporte por agua. Entre outras coisas, salienta Joseph 

Needham, o seculo XVIII foi uma era de ouro para o trabalho teorico e historico no 

controle de inundacoes e construcao de canais. Os engenheiros civis eram canoniza 

dos e tinharn templos erguidos em sua honra." Os ativistas confucianos, como 

Guancheng, pelo profundo compromisso com a intensificacao agrkola, "rendiam a 

dar superior prioridade aos investimentos em infraestrutura e considerar a organiza 

�o do socorro alimentar apenas uma improvisac;ao". Guancheng tambern escreveu 

um famoso manual (origem de grande parte do trabalho de Will) que codificava his 

toricamente os testados prindpios de prevencao de desastres e adminisrracio de so 

corro: outra coisa pouco comum na retr6grada tradicao europeia." 
Por fim, ha abundances indlcios de que os s_a.!flpone��do n_orte da China, 

durance a a!ta dinastia Ching, eram mais indep�nden_1:es em termos nutricionais 

e �e�os vulneraveis a tensao climatica que seus descendentes, um seculo de 

pois. No seculo XVIII, depois que o imperador Kangxi congelou permanente 

mente o impasto territorial no nivel de 1712, a China teve "a mais branda taxac,;:ao 
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Desconhecido 
17 milh6es de taeis; 2,3 milh6es de shi . 
0,87 rnilhao taeis: 1 rnilhao de shi 
1,6 rnilhao de taeis; 3 milh6es de shi 
idem 
2,8 milhoes de taeis 

Valor do Socorro 

Shaanxi 
Jiangsu /Anhui 
Hebei 
Hen an 
He nan 
He nan 

Provfncias 

Muito forte 
(Inundacao) 
Moderado+ 
Forte 
La Nina 

Intensidade Quinn 

O ponto crucial da seguranc,;:a alimentar da Era de Ouro era o controle dos ere 

s:�s dos graos ea organizacao do abastecimento pelo pr6prio i.rpP._eragpr. Embor� 
silos �empre nor�ais fossem uma antiga tradicao, a monitorizacao dos prec,;:os foi 
uma importance inovacao dos chings. "Grande cuidado era exercido pelos impera 
dores do seculo XVIII ao examinar, a procura de incoerencias, os relatorios e as lis 
tas de precos" · No quinto dia de cada mes, os magistrados bsien enviavam detalhados 

r�l�t6rios de prec,;:os as prefeituras, que os resumiam para os governadores provin 

c1�1s, q�e por sua vez transrnitiam seu conteudo em informes ao governo central. IS 

Minuciosamenre estudados e anotados pelos imperadores, esses "documentos" tes 

temunham um e��promiss.Q_�g�nti.a..ali 
mentar e o bernestar rural. "Nas decadas de 1720 e 1730" R B' vvr " 
.  , escreve . m wong, o 

�erador Yongzheng examinou pessoalmente as operacoes de armazenamento dos 
silos, como fez com codas as outras atividades burocraticas; seu intenso interesse 

pelos esforcos oficiais e sua prontidao para repreender iuncionarios pelo que consi 
derava defeitos explicam, em parte, o desenvolvimento das operacoes de forrnacao 

��oques, alern dos nfveis alcancados em fins do perfodo Kangxi"." Yongzheng 
tambern p�niu rigorosamente a especulacao pelas "famflias ricas [que] em sua busca 
d':_ lucro acambarcavam milhares ou milhoes de gra.os". 17  · 

1720/21 
1742/43 
1743 /44 
1778 
1779/80 
1785 

enfatizam Wille seus colaboradorcs, foi imprcssionantc: uma cst rutu ra de quali 
ficados administradores e solucionadores de problemas um \1,.11·g 11 l · _ __ , 1 ua a.Ve sistcma 

na�o_nal �e _egabilizac,;:ao dos prec,;:qs dos graos, grandes excedentes agrfcolas. silos 
hem adrninistrados, armazenando mais de um milhao de alquei res d   __ � e graos em 
cada um_a das doze provfncias, e uma in<:?mparavel infraestrutura hidraulica. 14 
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agdria que ja conheccra em coda sua hisroria";" Dwight Pc kins ·sti111a l)llC o 

imposto territorial formal era de apenas 5 a 6 por cento da colhcita. e grandc 
parte gasta localmente pelo hsien e governos provinciais. 23 Do mesmo modo, a 
relacao de troca entre cunbagem d�J�_rata e cobre, que se volrou tao desastrosa 
mente contra os pobres camponeses no seculo XIX, foi estabilizada pela intensa 
producao de cobre das minas de Yunnan (substituindo as irnportacoes japone 
sas) e o grande influxo de ouro em barras mexicano proporcionado pelo enor 
me excedente cornercial da China.24 Ao contrario de seus equivalentes franceses 

conternporaneos, os camponeses da plankie do Rio Amarelo (cuja grande maioria 
possuia sua terra) n�o foram esmagados por impostos exorbitances nem reduzi 
dos a p6 pelos alugueis feudai� 0 norte da China, � parti;ular, era extraordi 
nariamente pr6spero pelos padr6es hist6ricos, e Will estirna que a percentagem 
da populacao rural que normalmente vivia pr6xima ao lirnite da fome  de 
pendendo, por exemplo, de cascas e legumes silvestres para parcela significativa 
de sua dieta, era inferior a 2 por cento. 25 Em consequencia, as doencas epiderni 
cas, ao contrario do que acontecera na Europa, foram mantidas sob controle 
durance a maior parte da "Era de Ouro".26 

Contudo, mesmo Fang Guancheng poderia ter lidado com os desastres da 
seca que engoliu a parte maior do norte da China, na escala de 1876 ou ate de 
1899? E importante pesar esta pergunta cuidadosamente, pois as s�/.(omes no 
seculo XVIII eram mais localizadas, ea seca de !_8]6, como virnos, talvez tenha 
sido Um fenomeno com ciclo de repeticao de 200 OU ate mesmo 500 anos. Alern 
disso, as secas de fins do periodo vitoriano tiveram particular intensidade nos 
planaltos de loesse de Shanxi e Shaanxi, onde os custos de transporte eram mais 
altos e os gargalos inevitaveis. JLrazoavel, portanto, _admitir que, em 1743, uma 
�eca da magnitude de 1876 teria inevitavelmente produzido dezenas, talvez ate 
centenas de milhares de mortos em aldeias mais remotas. 

Seria irnprovavel, porern, que cal seca, como em fins do seculo XIX, se transfor 
masse num verdadeiro holocausto e consumisse a maior parte das populacoes de 
prefeituras e munidpios inteiros. Em contraste com a situacao de 187677, quando 
os silos erarn esvaziados ou saqueados e os pJe<_;:os subiam rapi�e e saiam de 
controle, os administradores do seculo XVIII puderamcontar com um grande ex 
cedente do orcamento imperial e silos locais hem abastecidos, apoiad;; por um 
enorme excedente de arroz no Sul. Os grandes estoques de graos de tributo, nos 

estrategicos pontos centrais de transporte em Henan e ao longo dos limites de Shanxi 
Shaanxi, foram especialmente designados para o socorro das provincias de loesse, e 

A'. IJ IU! ii N 'I l) 0 I I IH I I It() M l I N I l O 

.opiosns nusc ·11t ·s g:uantiram a nav'gahilid. de duram c todo o :1111 11,1 11. 11,I, 
'anal.l7 Enquunto cm 1876 o Estado chines  enfraquccido c dcs11101. Iii., I 

pois <lo malogro das reformas internas da Restauracao Tongzhi  fi iou r h11.1 !,, 
ao inconstante socorro de dinheiro vivo aumentado por doacoes, ea humillutu 
caridade estrangeira, no seculo XVIII tivera capacidade tecnol6gica e polftica para 
deslocar graos macicamente entre as regioes e, desse modo, aliviar a fome em escala 
maior que qualquer sociedade organizada da hisroria mundial.28 

"Leis de couro" versus "Leis de ferro" 

E a fome na India prebritanica? Mais uma vez, ha poucos _indkios de que a f ndia 
rural passara por crises de subsistencia na escala da catastrote de Bengala de 1770, sob 
o domlnio da Companhia da India Oriental, ou o longo cerco de doencas e fome 
entre 1875 e 1920, que diminuiram o ritmo do crescimento da populacao quase a   
paralisacao. Os mong6is, na verdade, nao dispunham de nada semelhante aos recur 
s�tralizado estado Ching em seu apogeu do seculo XVIII, nem sua hist6ria 
administrativa foi hem documentada. Como observou Sanjay Sharma: "Os _proble 
mas de interferencia na complexa rede de mercados locais e gargalos de transporte 
haseados em c�s tornaram bastante diflcil uma eficaz intervencio do Estado".29 

Por outro lado, beneficiandose talvez de um ciclo da ENSO mais brando, a 
f ndia dos mong6is ficou em geral livre da fome ate a decada de 1770. Ha consi 

deraveis indicios, alem disso, de que na f ndia prebritanica, antes da criacao de 
um mercado nacional de graos dotado de ferrovias, as r;ervas de comida nasal 

+r: 
deias erarn rnaiores, o hemestar patrimonial rnais difundido, e os pres;os dos graos 
em areas de excedentes mais bem protegidos co_�.�a a especulacao." (Como vi 
mos, a perversa consequencia do mercado unitario foi exportar a fome, pela infla 

<_;:ao de p;� para os distritos rurais pobres em excedente de grao's:') Os .b!iranicos, 
cla;;,ci�ham interesses em afirmar que haviam libertado a populacao da Idade 
Media do despotismo mongol: "Um dos fundamentos do Governo da Coroa era 
a� em que ( ... ) o passado da fndia era cheio de depravacao";" Mas, como 
observam Bose e Jalal, "o retrato de camponeses emagrecidos e oprimidos, 

impiedosamente explorados pelo imperador e sua nobreza, vem sendo seriamente 
alterado a luz de novas interpretacoes dos faros" .32 Pesquisa recente de Ashok Desai 
indica que "o padrao medic do consume de alimentos no imperio de Akbar era 
consideravelmente mais alto que na fndia do infcio da decada de 1960".33 
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O cstado mongol, alcm disso, "considerava a protc ao do .1111po11� ... n111u t1111a 

obrigacao essencial", e ha numerosos exemplos de operacoes liumauiuirias, cmbora 
idi d 34 C espora teas, e socorro. omo seus conternporaneos chineses, os governantes 

mong6is de Akbar, Shahjahan e Aurangzeb contavam com um q�rteto de polfticas 
fundamentais �mbargos as r.xportac;oes de alimentos, fegulac;ao de prec;os contra 
especulacao, 'axa de socorro e distribuicao de alimentos gratuitas sem exigencia de 
trabalhos forc;ados  que foram um anaterna para os posteriores utilitaristas brita 
nicos." Eles tambern p�l�c�o_!ll zelo o comercio de graos no interessepubli 
co. Como descobriu um horrorizado escritor britanico, esses "despotas orientais" 
castigavam os comerdantes que davam troco de menos aos camponeses durante as 
fornes, amputando um peso equivalente do corpo do mercador.36 

Em contraste com a punitiva taxacao de irrigacao do raj a e sua negligencia quanto 
aos pos:os e reservatorios, os mong6is usavam subsidios fiscais eara prom.over a con 
servacao �gua. Como explica David Hardiman no casode Gujarat: ''A�a 
des locais tinham consideravel discricao sabre a avaliacao de impastos, e sua pratica 
parece ter sido encorajar a boa construcao, garantindo concess6es fiscais. Na regiao 
de Ahmedabad, por exemplo, era comum abrir rnao do impasto em uma colheita 
de rabi cultivada pela irrigac;ao de um pos:o recernconstrufdo. A concessao conti 
nuava ate as isencoes de imposto se equipararem ao custo da construcao"." 

De vez em quando, os britanicos reconheciam adequadamente as polfticas de 
seus "antecessores despoticos". 0 primeiro Relat6rio da Cornissao da Fome em 
1880, por exemplo, citava a extraordinaria campJJ.nha de socorro de Aurangzeb 
durante a seca/fome (El Nifio?) de 1661: "O 

Imper�ri: 
e 

doou dinheiro sem restricao. Deu todo incentivo a importacao de milho e che 
gou a vendelo a pres:os reduzidos, ou o distribuiu de grac;a entre aqueles que eram 
pobres demais para pagar. Tambern reconheceu de pronto a necessidade de per· 
doar os alugueis dos agricultores e aliviouos naquele momento de outros impos 
tos. As cronicas vernaculas do periodo atribuem a seus vigorosos esforcos a salvacao 
de milh6es de vidas ea preservacao de muitas provincias"."  .._____ 

A.seguranc;a alimentar na certa tambem era melhor no Deccan durante o perfodo 
do governo maratha. Como admitiu Mountstuart Elphinstone em retrospecto depois 
da conquista britanica, "o territ6rio dos marathas floresce.u, e as pessoas parecem ter 
sido poupadas de alguns dos males que existem sob nosso Governo perfeitfssimo". 39 

Seu contemporaneo, Sir John Malcolm, "afirrnou que entre 1770 e 1820 houvera 

apenas tres e��s:oes muito ruins na terra dos marathas e, embora alguns anos houves 
sem sido 'indiferentes', nenhum fora 'ruirn o bastante para gerar qualquer angustia 

p.uri ul.ir'."!" D. E. L. B.1k ·r ·il. um r ·latt',rio .1 lminisunrivo l iitlni o .1111 11 1 ,11111 

as Provlncias cnuuis quc comparava os inconsrunrcs cslorcos J · so orro l.1 ( ,1111q •. 

nhia da fndia Oriental durance as secas das dccadas de 1820 c 1830 ("algun� lllilh.w 
Jc rupias") com a anterior e altamente eficaz politica dos marathas de obrig.1 1, rli1, If 

locais a alimentar os pobres ("caridade fon;ada de centenas de rices")." Na v ·nl.ul , 11 

ordem social dos marathas fundamentavase em uma classe rural livre militnriz.ulu, 
"havia muito p��os trabalhadores sem terra". Em contraste com o sistema raiyauoari 
impasto pelos britanicos, os direitos d�ocupac;ao no Deccan rnaratha nao se vincula 
vam a pagamento de rendas, os impostos variavam de acordo com a colheira, as terras 
e os recursos comuns eram acessfveis aos pobres e os governantes subsidiavam melhorias 
da irrigacao local com ernprestimos baratos taqavi (ou tagat).42 Alern disso, observou 

Elphinstone, os "sobrios, economicos e trabalhadores" agricultores marathas viviam 
numa coexistencia em geral tolerante com os bhils e outros povos tribais, As sinergias 
ecolo icas .economicas equilibra� os diversos direitos a agricultura, pastoreio e 
desmatamento de contrafortes nas plankies.43 

Em contraste com a rigidez e o dogmatismo dos assentamentos de terra e irnpos ..___ -- ---- ___.... 
tos britanicos, tanto os mong6is quanta os marathas adapravam sob medida seu go 

v�no para levar em consideracao as cruciais relacoes ecologicas e irnprevisfveis fluruas:6es 

_cl_i�aticas d<:5_regi6� do s.�b�ntinente propensas a -= Os mong6i; tinham "leis de 
couro", escreveu o jornalista Vaughan Nash durante a fome de 1899, em contraste - com as "leis de ferro" britanicas.44 Alern disso, as tradicionais elites indianas, como os 

grandes zamindars de Bengala, raras vezes compartilharam as obsess6es utilitarias com 
assistencia social enganadora e disciplina da maodeobra. "Exigir dos pobres que tra 
balhassem para receber socorro, pratica iniciada em 1866 em Bengala�ob a intluencia -- da Lei dos P�bres vitorian , estava em franca c�tradis:ao com a premissa bengalesa de 

que se �evi� dar�mida de boa vontade, como um pai alimenta os filhos".45 Embora 
os britanicos insistissem em que haviam salvo a f ndia da "fame et��a", mais de uma 
autoridade ficou abalada quando nacion;iistas indianos:citad�s em um escudo de 
1878 publicado no prestigioso Journal of the Statistical Society, cotejaram trinta e uma 
fomes serias em 120 anos de governo britanico, contra apenas dezessete fomes registradas 
em todos os dois milenios anteriores.46 

A f ndia ea China, em outras palavras, nao entraram na hist6ria modern a como -- as impotences "terras da fome" tao universalmente incutidas na imagina�5.o oci 
dental. Sem duvid� intensidade do ciclo da ENSO em fins do seculo XIX, tal 

·--._ - 
vez so igualada em tres ou quatro outras ocasi6es no ultimo milenio, devc surgir 

 --. --- poderosa, em qualquer explicac;ao das catastrofes das decadas de 1870 c 18 0. 



Perspectivas sobre a vulnerabilidade 
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equiparavel, ou maior, a crescente vulnerabilidade social a variabilidad · ·li11dci a 
que se tornou tao evidente no sul da Asia, no norte da China, no nordeste do 
Brasil e no sul da Africa em fins da era vitoriana. Como afirmou eloqlientemente 
Michael Watts em sua hist6ria da "violencia silenciosa'' da seca/fome na Nigeria 
colonial: "O risco do clima ( ... ) nao e dado pela natureza, mas ( ... ) por 'acordo 

. --· �. 
negociado', pois cada sociedade tern meios institucionais, sociais e tecnicos p.3ra 
lidar com o risco. ( ... ) As fomes [portanto] sao crises sociais que representam as 
falhas �e determinados sistemas econornicos e polfticos."47 
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Para eles [ate mesmo] os pre<;:os agrarios em ascensao nao necessariamente signifi 
caram rendas crescentes. Como sua produtividade marginal era baixa e a produ 

s:ao flutuava, os prc<j'.OS agrarios em ascensao tendiam a ser uma fonte de dfvidas, 
em vez de oferecerlhes a oportunidade de acumular excedentes. A "anornalia dos 
mercados agrarios" im as aos produtores de subsistencia marginal uffi:a rela ao de 

t���igual_por meio do mercado. ( ... ) Em vez de lucrar com a troca, eles foram 

fon;:ados pelo mercado a uma progressiva deterioracao de suas condicoes de pro 

ducao, isto e, a perda de seus tltulos de propriedade. Sobretudo em anos de co 
lheitas ruins e pre<;:os altos, os produtores insignificantes eram obrigados a comprar 

graos adicionais, e, pior, contrair dividas. Depois, em anos de boas colheitas quando 
os pres:os de cereais eram baixos, enfrentavam a dificuldade de livrarse das dfvi 
das acumuladas antes; devido a baixa produtividade de suas propriedades, nao 

conseguiam produzir quantidades suficientes para vcnder.t" 

Em consequencia, a posicao dos pequenos produtores rurais na hierarquia eco 
nornica internacional equiparouse a mobilidade descendente ou, na melhor das 

hipoteses, a estagnacao. Ha consistences indicios do norte da China, assim como 
da fndia e do nordeste do Brasil, de diminuic;ao da riqueza familiar e aumento da 

fragmentac_;:ao ou alienac;ao agraria. Escivessem os fazendeiros diretamentc c m· 
;ometidos com capital estrangeiro, como os khatedars de Berari e os parct;iros 
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de cerra nos circuitos financciros e de mcrcadorias controlados d cxtci ior, t 11 

deu a enfraquecer a tradicional seg�c;a alimentar. Recentes escudos 011fi1111 Ill 

que foi a adversidade de subsistencia (impastos altos, dividas cronicas, ina I ·qu.,d.1 
medicao de hectares, perda de oportunidades de emprego subsidiario, proibi :to 
de acesso a recursos comuns, dissolucao de obrigacoes patrimoniais e assim por 

diante), e n�portunidade empresarial que promoyeu de modo tipico a mu 

dancapara o culrivo orientado eara o mercado. 0 capiglrural, por sua vez, ten 
deu a ser p�o, � vez_ de erodutivo, a medida que ricos P.Eopriet�ios de 
terras transferiam as fortunas, construidas durance grandes expansoes das expor 

tacoes, para a usura, excessivos prec;os de aluguel de t<:�e corretagem de colhei 
tas. "Os p�utores de generos de subsistencia, marginais" assinala Hans Medick, 
" ... nao se beneficiararn do mercado nessas circunstancias; foram devorados por 
ele"." Medick, escrevendo sobre a analoga classe de pequenos proprietarios mar 

ginais na Europa "protoindustrial", oferece uma exemplar descricao do dilema 
de milh6es de camponeses pobres indianos e chineses em fins do seculo XIX: 

II ro A 

Ao longo da ultirna gera�o, estudiosos produziram uma grande safra de esclarecedoras 
historias sociais e econornicas das regi6es teleconectadas com as perturbacoes episodicas 
da ENSO. A ousadia dessa pesquisa foi �molir ainda mais os estereotipos oriencalistas  
de pobreza �t:1Pe.rp_opula�o imutaveis como as condicoes previas naturai� das gra� 
des fomes do seculo XIX: Ha convincentes indlcios de que os campones�trabalba 
dores agricolas se (ornaram drasticamente mais vulneraveis a desastres naturais ap_6s 
1850, quando suas economias locais foram violenramente incorporadas ao mercado 
mundial. 0 que os administradores e missionaries coloniais  as vezes mesmo as 
elites locais, como no Brasil  viam como a persisrencia de antigos ciclos de atraso 
eram estruturas tipicamente modernas do i�perialismo formal ou informal. 

Da perspectiva da ecologia polftica, a vulnerabilidade dos agricultores tropicais 
aos extremos fenomenos climaticos apos 1870 foi intensificada por reestruturacoes 
simultaneas de lacos de familia e de aldeia com os sistemas de producao regional, 
mercados de produtos mundiais eo estado colonial (ou dependence). "Claro, ea 
...__ . ,.. ... 

constelacao dessas relacoes socials", escreve Watts, "que une as farnllias e projetaas 
na esfera comercial, que determina a forma precisa da vulnerabilidade dornestica. 
Tarnbern foram essas mesmas relacoes sociais que nao estirnularam, ou de faro irn 
pediram, o desenvolvimento das forc;as produtivas que poderiam ter diminuido tal 
vulnerabilidade". Na verdade, as novas relacoes sociais de producao, em conjunto 
com o Novo Irnperialisrno, "nao apenas alteraram a extensao da fome no sentido 
estatistico, mas mudaram sua propria etiologia" .48 Tres pontos de articulacao com 
estruturas socioeconornicas maiores foram especialmente decisivos para a subsis  
tencia rural do "prototerceiro rnundo" de fins do perfodo vitoriano, 

•''Jtl 
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ccarcnscs quc alirueutaram os moinhos de Lan ashirc dur.uu« ,1 P11111<· do Algo 
dao, ou simplesmente produzindo para os mercados internos, suj ·itos, xnupct i- 
<;ao internacional, como os camponeses teceloes de algodao dos hsiens boxcres no 
oeste de Shandong, a cornercializacao se combinava com o empobrecimento sem 
qualquer esperans:a de rnudanca tecnica ou capitalismo agrario. 

Segundo, a inte ras:a_o de milhoes de agricultores tropicais no lercado mun 
dial durante fins do seculo XIX foi acompanhada de uma drasti�eterioras;ao em 
suas relacoes de_comjrcio. A f�<:_:�o dos camponeses em relacao 
aos comerciantes de colheitas e credores era redobrada pelo declfnio do valor de 
mercado internacional dos seus artigos. A famosa onda recessiva Kondraticl: I 873 
1897, fez drasticas discriminacoes geograficas, Como sugere W Arthur Lewis, ape 

 nas a produtividade comparativa ou os custos de transporte nao podem explicar 
uma emergente estrutura de desigual troca global que estimava os produtos da agri 
,cul�pical de forma tao diferente dos da agricultura temperada. "Com excecao 

do acucar, todas as mercadorias cujo pres:o em 1913 era inferior ao de 1883 eram 
produzidas quase inteiramente nos tropicos. Todas as· mercadorias cujos pres:os su 
biram durante esse perfodo de trinta anos eram as pelas quais os paises temperados 
eram responsaveis por parte significativa do abastecimento total. A queda nas taxas 
de frete. marftimo afetou mais os pres;os tropicais do que os temperados, mas isso 
nao devia fazer uma diterenca de mais de cinco pontos percentuais"." 

Terceiro, o imperialismo vitoriano, formal e informal, sustentado pelo auto 
rnatismo supranacional do Padrao Ouro, confiscou a autonomia fiscal local e impe 
diu as reacoes de desenvolvimento no nivel de Estado em especial os investimentos 
em conservacao de agua e irrigas:a_oque poderiam ter reduzido a vulnerabilidade 
aos impactos climaticos. Como a famosa queixa de Curzon a Camara dos Lordes, 
as tarifas "erarn decididas em Londres, nao na f ndia; no interesse da Inglaterra, nao 
da India'' .52 Alern disso, ��mos no capftulo seguinte, qualquer beneficio de 
base trazido pela construcao britanica de vias ferreas e canais foi em grande parte 
anulado pela negligencia oficial com a irrigacao locale o brutal bloqueio de recur 
sos florestais e pastorais. Os ganhos com as exportacoes, em outras palavras, nao 
retornavam para os pequenos proprietaries como incrementos da renda familiar, 
tampouco como capital social utilizavel ou investimento estatal.  

Na Chi7.i./t"normalizas;ao" dos pre<;os de graos e a estabilizacao ecologica da 
agricultura na plankie do Rio Amarelo foram solapadas por uma interacao de crises 
endogenas ea perda de soberania do cornercio externo apos as duas Guerras do Opio. 

Embora as famintas provincias de loesse talvez parecessem estar desli_gadas das per 

turb: o ·:. l 111 ·1 ,ll._lo mu1Hlial ·111 1877, o d .stiuo �atasu6fi ode SUM· I np11I "•'" 
foi indircuuucntc dct ·rmina<lo pela intervencao ocidcntal co couscqiicnt d I 111u 

da capacidadc do Estado de garantir a tradicional assistencia social. Do mcsmo 11H1 In, 
o esgotamento dossilo7''sempre��mais" talvez tenha resultado de um ci lo vi io 
so de multiplas causas interagindo durante cinqiienta anos, mas o golpe de mis ri 
cordia foi sem dlivida a recessao estrutural ea permanente crise fiscal engendrada 
p�las agress6es de Palmer;on a China na decada de 1850. Co;; intensificacao da 

pressao estrangeira nas decadas posteriores, os chin_gs, cercados de inimigos, como 

mostrou Kenneth Pomeranz, foram fors:ados a abandonar suas duas obrigacoes tra 

dicionais, o controle hidraulico e o £rm�nam� de graos nas provincia� do Rio 
Amarelo a fim de concentraremse na defesa do seu ameacado literal cornercial." ' . - -· 

Da mesma forma o con�ole britanico sobre a dfvida externa do Brasil, portan 

to de sua capacidade fiscal, ajuda a explicar o malogro do imperio ou de sua repu 
blic�cessora em iniciar qualquer esforco de desenvolvirnento que amenizasse a 
seca no sertao. Os conflitos econornicos sem resultado entre as regi6es ascendentes 
edecadentes do Brasil ocorreram num contexto estrutural em que os bancos de 

Londres, especialmente os Rochschilds, acabaram sendo os donos do dinheiro. Em 
com um com a f ndia e a China, a incapacidade politica de regular a interacao com 

O mercado mundial no exato instante em que a subs�a em massa dependia 
cada vez mais do acesso a alimentos adquiridos no mercad.9.internacional, tornou 

se um sinistro silogismo para a fome. Alem disso, nos tres casos do Deccan, da bacia 
do Rio Amarelo e do Nordeste, antigas regioes, "nucleos" dos sistemas de poder 

subcontinentais do seculo XVIII, foram sucessivamente transformadas em perife 
rias famintas de uma economia mundial centralizada em Londres. 

A elaboracao dessas teses, como ocorre sempre na explicacao geoistorica, convi 

da a uma analise mais profunda em diferentes ampliacoes. Antes de considerar os 

escudos de caso do empobrecimento rural em regi6eschave devastadas pelos fcno 

menos El Nino nas decadas de 1870 e 1890, ou examinar as relacoes entre irnpe 

rialismo, capacidade de Estado e crise ecologica no nlvel de aldeia, e necessaria uma 
breve discussao sobre cqmo as posicoes estruturais indianas e chinesas (os grandes 

batalhoes do futuro Terceiro Mundo) na economia mundial mudaram no curso do 

seculo XIX. A cornpreensao de como a humanidade tropical perdeu tanto terreno 

�conomico para os europeus ocidentais ap6s 1850 percorre um longo caminho para 

explicar por que a fome conseguiu produzir tamanhas hecatombes nos anos El Nino. 

Como uma base para entender as origens da desigualdade global moderna ( e esta e 
a questao fu�damental), os herculeos trabalhos estadsticos de Paul Bairoch e Angus 
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Ma<ldison ao longo dos ultirnos trinta anus foram ompl ·111c11t.1 poi · · .ntcs 
estudos de caso comparativos dos padroes de vida europeus c asidticos. - 
A derrota da Asia 

corner i.1li'l.1,.1<> t.ilv ·z houv ·ss ·m side ai11Ja m.iis dilun Iida� 11,t ( 'l1tth1 I• 11.1 
(11Jia] do quc na Europa" .<•0 "A alfabctizacao basica funcional", a rcsc ·nt.1 I:, Mute • 

"era mais disscminada que nos pafses ocidentais naquela epoca, incluin lo .1 de 
mulheres em todos os nfveis sociais."61 

Fonte: Angus Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run, Paris 1998, P: 40. 

Alern disso, no recente forum, "Reexaminando a China do seculo XVIII", 
Kenneth Pomeranz comprova que o chip.es comum tinha um padrao de consumo 
mais alto que os europeus do seculo XVIII: 

Pomeranz tarnbern calculou que "o baixo Yangzi parece ter produzido aproxi 
madamente canto tecido de algodao per capita em 1750 quanta o Reino Unido de 

algodao, la, linho e seda combinados em 1800  mais uma enorme quanridade 
de seda''.63 Alern disso, coma demonstra Maddison, o PIB chines em termos absolu 

A expectativa de vida chinesa (portanto, a nutricao) era aproxirnadamente a dos 
nfveis ingleses (portanto superior aos continentais) ate fins da decada de 1700. (A 
fertilidade chinesa era de fato inferior a da Europa entre 1550 e 1850, enquanto 
sua populacao crescia mais rapido; desse modo, a mortalidade deve ter sido bai 
xa.) Alern disso, minhas estimativas de "consumo dispensavel" revelamse surpreen 
denternente altas. 0 consumo de acucar fica entre 4,3 e 5,0 libras per capita, por 
volta de 1750  e muito mais alto em algumas regi6es  comparado com ape 
nas 2 libras per capita da Europa. A China por volta de 1750 parece ter produzida 
68 libras de tecido de algodao per capita; sua area mais rica, o Delta do Yangzi 
(populacao de aproximadamente 31 milh6es), na certa produzia eritre 12 e 15 Ii 
bras per capita. O Reino Unido, mesmo em 1800, produzia cerca de 13 libras de 
tecido de algodao, linho e la somados por residente, ea producao continental tal 
vez fosse inferior a da China.62 

5,2 
3,8 

29,7 

1952 

Tabela 9.2 
Parcelas do PMB mundial 

(Percentual) 

1700 1820 1890 

China 23,l 32,4 13,2 
fndia 22,6 15,7 11,0 
Europa 23,3 26,6 40,3 

A famosa afirrnacao de Bairoch, corroborada por Maddison, e que as diferern;as 
de renda e riqueza entre as grandes civilizacoes do seculo XVIII eram relariva 
mente pequenas: "E rnuito provavel que, em �ea�os do ,Secul�dra.? 
de vida rnedio na Europa fosse um tanto inferior ao do resto do mundo".54 Quan 
do os sans culottes atacaram a Bastilha, os maiores distritos manufatureiros do 
mundo ainda eram o Delta do Yangzi e Bengala, com Lingao (Guangdo.ng e 
Guangxi modernas) e a liroranea Madras nao rnuito arras. 55 56 a fndia produzia 
um quarto dos produtos manufaturados do qtt1:ndo e, embora a "produtivida:de 
da rnaodeobra agraria precapitalisra fosse talvez inferior ao nivel japones/ chi 
nes, seu capital comercial ultrapassava o dos chineses".56 

Como� rec�tem:Ute Pra�nnan�rthas;rathi, o estereotipo do traba 
lhador indiano como um miseravel semifaminto de tanga desmorona diante de novos 
dados sobre padroes comparativos de vida. "Na verdade, ha convincentes indicios 
de que os trabalhadores no sul indiano tinham ganhos superiores a� seus equiva 
lentes britanicos no seculo XVIII e levavam vidas com maior seguranca financeira." 
Como a produrividade de terra era mais alta no sul da f ndia, teceloes e outros artesaos 
gozavam de dietas alimentares melhores que a media dos europeus. Mais importan 
te, suas tax:as de desemprego tendiam a ser mais baixas porque eles p�uia_!E direi 
tos de contrato superiores e exerciam maior poder econornico. Contudo, mesmo os 
trabalhadores agricolas parias em Madras ganhavam mais em termos reais do que os 
trabalhadores rurais ingleses.57 (Em contraposicao, Romesh Chunder Dutt estimou 
que por volta de 1900, a renda familiar britanica media era 21 vezes mais alta.)58 

Uma nova pesquisa de historiadores chineses tambern contesta as t;;dicio 
nais coricepcdes do crescimento econornico comparative. Referindose ao inova 
dor trabalho de Li Bozhong, Philip Huang nota que "o destacado representante 
dessa nova tendencia acadernica chegou a afirmar que o desenvolvimento econo 
mico global do Delta do Yangzi na Dinastia Ching excedeu ao dos 'primordios' 
da Inglaterra moderna". 59 De modo sernelhante, Bin Wong enfatizou recentemente 
que � "condicoes espedficas associadas a protoindustrializacao europeia  ex 
pansao de oficios sazonais, reducao das dirnensoes de fazendas e hons sistemas de 



Fonte: Derivado de B. R. Tomlinson, "Economics: The Perifery", em Andrew Porter (ed.), The Oxford History 
of the British Empire: The Nineteenth Century, Oxford 1990, P: 69 {Tabela 3.8). 

Tabela 9.3 
Parcelas da producao industrial mundial, 17501900 

(Percentual) 

1750 1800 1830 1860 1880 1900 

Europa 23,1 28,0 34,1 53,6 62,0 63,0 
Reino Unido 1,9 4,3 9,5 19,9 22,9 18,5 
Tropicos 76,8 71,2 63,3 39,2 23,3 13,4 
China 32,8 33,3 29,8 19,7 12,5 6,2 
fndia 24,S 19,7 17,6 8,6 2,8 1,7 

II 

(74) 
(342) 
(547) 

China 

500 
500 
454 

(43) 
(122) 
( <fl 2) 
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Europa Ocidental 

430 
1.034 
4.902 

Tabela 9.4 
Mantendo a posi�ao: China x Europa 

D6lares do PIB per capita (Popula�ao em milhoes] 

1400 
1820 
1950 

Como Marx gostava de destacar, a visao de historia whig apaga inumeros fa 

ros rnuito sangrentos. Os teares da fndia e da China fora�derrotados nao tanto 

pela comperis:ao de mercado quanto pelo violento desmantelarnento_�usado �or 

guerra, invasao, 6pio e urn sisterna de tarifas de mao unica i�posto por Lancashire. 

(Ja em 1850, as impostas importa'roes de opio indiano haviam _escoado para fora 

do pals 11 por cento da provisao de dinheiro da China e 13 po� cento �o seu 

estoque de prata).6s Quaisquer que fossem os freios internos ao rapido cresc1me� 

to economico na Asia, na America Latina ou na Africa, e inconteste que, de mars 

ou menos 1780 ou 1800 em diante, coda tentativa seria de urna sociedade nao 

ocidental para implantar um projeto de desenvolvimento ou criar regras de co 

rnercio era acornpanhada de uma resposta militar, assim como urna re�p�sta 

economica de Londres ou de urna capital imperial competitiva. 0 Japao, mcira 
' .. 1 

do pelos navies negros de Perry, ea ��ao que c�rnprova_ a ���ra. ,, 
O uso de forca para configurar urna econorrua rn� liberal  (como 

afirmou Marx e depois Rosa Luxernbllfgc>) e do que tratava a �nica. 

Palmerston abriu caminho para Cobden. Os vitorianos, segundo os calculos de 

Brian Bond, recorreram as canhoneiras em pelo menos setenta e cinco ocasioes 

Fonte: Lu Aiguo, China and the Global Economy Since 1840, Helsinque 2000, P· 56 (Tabela 4.1 derivada de 

Maddison). 

,mp xlis • quc a 'hin,1 do. hings, cuja uixu d · er ·s imcnto popul.1 •i n.il 1.1 1111•,1 

d• l • • l ' ()Ill Ill i1 II ,Ill 

,1 mcsma qu · a ch Europa, passassc por cxtraor inarro crcsc1mcn o 

\ougo do sc ulo XYlll. Como afirmou recentemente Jack Goldstone, a".,,.,.,, 
11 

da hina c urna "ilusao anacronica que vem da leitur� da hi�t6ria de rnis p.11 a 

I.. t " 67 A ouestao relevante na� tant�sabe�or que a Revolucso Industrial 
( 1.111 e . .,_ 

ocorreu pri;eiro �glaterra, na Esc6cia e na Belgica, mas p� ue outras regiocs 

avancadas da economia mundial �� XVIII nao adaetaram suas �a�u��u 

ras artesanais as novas condi'roes de pr.9dw;ao e cornpetic;:ao do seculo XIX. 
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A desindustrializacao da Asia, pela substituicao de mercadoria textil de fabri 

cacao local por importacoes do algodao de Lancashire, alcancou o climax apenas 
nas decadas ap6s a construcao do Palacio de Cristal. "Ate 1831 ", observa Albert - Feuerwerker, a ,"GraBretanha comprou mais�ankeens' (tecido fabricado em 

Nanquim e outros lugares na regiao do baixo Yangzi) todos os anos em que ven 
deu tecido de fabricacao britanica para a China".65 A GraBretanha exportou 51 
milhoes de jardas de tecido para a Asia em 1831; 995 milhoes em 1871; 1 bilhao 
e 413 rnilhoes em 1879; e 2 bilhoes em 1887.66 

Mas por que a Asia ficou estagnada? A resposta mecanica e porque vergava 
sob o peso dos grilhoes da tradicao e da dernografia malthusiana, embora isso nao 

tos crcsccu mais r.ipido quc o da · uropa ao longo du�< .ulo XVII I, aurn ·111.111dn 

drasticamenre sua parcela da renda mundial em 1820. 
O estereotipo habitual da historia econornica do seculo XIX e que a Asia 11 

cou paralisada enquanto a Revolucao Industrial impulsionou a GraBrctanha, sc 
guida dos Estados Unidos e por fim do resto da Europa Ocidental, a toda 
velocidade, pelo caminho do crescimento do PIB. Superficialmente, claro, isso e 
verdade, embora os dados reunidos por Bairoch e Maddison mostrem que� Asia 

p��� sua predornin�ia na economia mundial muit2. depois do que t��z 
imagine a maioria de nos. 0 future Terceiro Mundo, dorninado pelas economias 
cornerciais e artesanais bastante desenvolvidas da fndia e da China, cedeu terreno 
de muita ma voncade ate 1850 (quando ainda gerava 65 por cento do PIB glo 
bal), mas depois caiu com rapidez cada vez rnaior durante todo o resto do seculo 
XIX (apenas 38 por cento do PIB rnundial em 1900 e 22 por cento em 1960).64 
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obra quanto do capital na GrfiBretanha comcc;ou a aprcscntar um. d1 .uu. 11, ,I 

rcducfio de vclocidade.74 Permancceu amarrada a produtos e tccnologias I " I 

ras, enquanto por eras de suas barreiras tarifarias a Alemanha e os Escados 11 ido� 

forjavam a Iideranca nas determinantes industrias do petroleo, quimica e elctric .. 
Como as importacoes britanicas e o investimento estrangeiro continuaram dina 
mizando o crescimento local da Australia a Dinamarca, a ot�IJ.cial_)esoura" en 
tre produtividade e consumo do Reino Unido arneacou coda a estrutura do 
�mercio mundial. Foi nessa conjuntura que os famintos cam ones<:=s indianos e 
chineses se tornaram os improvaveis salvadores. Durante uma geracao eles apoia 
ram todo o sistema de assentamentos internacional, perrnitindo que a continua 
da supremacia financeira da lnglaterra coexistisse temporariamente com seu relative 
decllnio industrial. Como enfatiza Giovanni Arrighi: "O grande excedente na - balanca de pagamentos indiana tornouse o pivo da reproducao a�entada dos 

processos de acumulacao de capital em escala mundial da GraBretanha e do do 
rninio das financas mundiais por Landres. "75 · -  

As setas indicam 
fluxos de colonizacao 

Figura 9.1 Sistema mundial de colonizacoes, 1910 (Milh6es de£) 
Fonte: S. Saul, Studies in British Overseas Trade, 1870-1914, Liverpool 1960, p. 5 8. 

Iifcrenrcs."? Os sirnultaneos criunfos britdnicos no Morim c 11.1 ( ,uc11.1 da "Ser." 
em 1858, ju�to com a rendicao do Japao a Perry no mesmo ano, Coram as nota 
reis vit6.r�as _sobre a auto�iaecono�ca asiatica que tornaram posslvel o mun 
Io do livre cornercio na segunda metade do seculo XIX. (A Tailandia ja concedera 
rma tarifa de 3 por cento em 1855.)7° A Revolucao de Taiping  "mais revolu 
cionaria em suas metas do que a Restauracao Meiji, insistindo na igualdade de 
;enero e democratizando a alfabetizacao"  foi uma gigantesca tentativa de revi 
tar esse veredicto, e, claro, foi derrotada apenas grac;as aos recursos e aos mercena 
·ios que a GraBretanha forneceu aos chings cercados de inimigos.71 

Isso nao e afirmar que a Revolucao Industrial necessariamente dependeu da 
ionquisra colonial OU da subjugacao economica da Asia; ao coritrario, O comer 
cio de escravos e as plantacoes do Novo.Mundo foram fontes muito mais estrate 
�icas de capital lfquido e recurses naturais que impulsionaram a decol;g�m 

ndustrial na GraBretanha, na Franc;a e nos Estados Unidos. Embora Ralph Davis 
ifirmasse que os despojos de Plessy contribuiram em termos decisivos para a esta 
oilidade da ordem georgiana em uma era de revolucao, o faturamento da Cornpa 
thia da India Oriental foi troco rniudo comparado ao grande fluxo transarlantico 
Ie hens e capital." 56 os Pafses Baixos, parece, dependerarn crucialmente do tri 
ruto asiatico  os lucros de seu brutal culturrstelsel - para financiar sua recupe 
·ac;ao economica e industrializacao incipience entre 1830 e 1850.  
�doxalmence, o mais importance "memento" da .Asia das rnoncoes na econo 

nia mundial vitoriana nao foi no prindpio da epoca, mas pr6ximo ao seu fim. "O 
ralor total do governo britanico, o retq_r�encos politicos feitos prirnei 
arnente no seculo XVIII", escrevem Cain e Hopkins em sua influence hist6ria do 
mperialismo britanico, "so foi percebido na segunda metade do seculo XIX, quando 
tfndia se tornou um mercado vital para os produtos de algodao de Lancashire e quando 
iurros interesses especializados, como os fabricances de juta em Dundee e o�roduto 

es de ac;o em Sheffield, rambem aumentaram em muito sua aposta no subcontinente"." 
\s expropriacoes da riqueza da f ndia e da China nao foram essenciais para a hegemonia 
iritanica, mas foram absolutamente cruciais para adiar seu declinio.  
\ economia mundial de fins da era vitoriana 

)urante o prolongado perfodo de crescimento interrnitenre de 1873 a 1896 (que 
,s historiadores econornicos enganosamente chamavam de a "Grande Depressao"), 

A operacao desse crucial circuito era simples e engenhosa. A GraBrecanha 
tinha em suas transacoes com a fndia ea China enormes excedentes anuais que 

-· - 
lhe permitiam susrentar �t_0gualmente grandes �s Estados Unidos, a 
Alemanha e_os D_o....m.{nios brancos. E verdade que a GraBreranha tambern tinha   - �os lucros com o transporte maritimo, seguros, atividade band.ria e inves 
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tirncnto cstrangeiro, mas scm a Asia, quc gerava 73 por ccnto Jo rc.lito om ir 
ci_al britanico em l.910, afirma Anthony Latham, a GraBretanha "possivchucnre 
teria sido obrigada a aband� o livre cornercio", enquanto seus parceiros co 
merciais teriam sido obrigados a diminuir o rirrno de sua pr6pria industrializa .. - 
� J\eco�omia mundial li�al poderia,.caso contrario, terse fragmentado em 
blocos comerciais aut1arquicos, como o fez rnais tarde duran� ecad�O: 

. .) 

Os Estados Unidos ea Europa industrial, em particular a Alemanha, s6 consegui 
ram continuar sua polftica de protecao rarifaria por causa do excedente da Gra 

  Bre.,::nha com a Asia. Sem aquele excedente asiatico a CraBretanha nao teria mais 
como subsidiar seu crescimento. Portanto, o que vem a tona e que a Asia, em ge 
ral, mas a fndia ea China, em particular, longe de serem perifericas para a evolu 
s:ao da economia internacional nessa epoca, foram de fato cruciais. Sem os 
excedentes que a lnglaterra conseguia ter ali, todo o padrao de desenvolvimento 

ecoriornico internacional teria sido seriamente compromerido.i" 

A India, claro, foi o maior mercado cativo da hist6ria mundial, subindo do 
terceiro para o primeiro lugar entre os consumidores de produtos britanicos no 
quarto de seculo depois de 1870. 77 "Os governantes britanicos" escreve Marcello �' de Cecco em seu escudo do sistema de padrao ouro vitoriano, "impediam 
deliberadamen_ te os i�JJQs_deS�_tornarem mecanic� qualificados, �m 

· · 1   contratos parafirmas indianas que produziam materiais que podiam ser obtidos 
na Inglaterra e em geral dificultavam a forma<.rao de uma estrutura industrial au 
tonorna na f ndia" .78 Cracas a uma "polfrica de emp6rios oficiais que ;;;rvava� a 
maioria das compras do governo a produtos britanicos e o monopolio pelas casas 
�ranqueadas britanicas da organizacao do cornercio de importacao/exporracao", a 
India foi obrigada a absorver o excedente de produtos industriais cada vez mais 
obsoletes e nao competitivos da GraBretanha.?? Por;olt�191 O, isso inclufa 
dois quinros dos produtos de algodao acabados do Reino Unido e tres quintos de 
suas exportacoes de produtos elerricos, equipamentos para estradas de ferro, li 
vros e produtos farmaceuticos. Em conseqiiencia, observa Cecco, a GraBretanha 
evitou "ter de reestruturar sua indusrria e conseguiu investir seu capital n�s paises 
em que obtinha o mais alto retorno". Gracas a India, "os financistas britanicos 
nao eram obrigados a 'amarrar' seus emprestimos as exportacoes bri.tanicas, por 
que o mercado imperial sempre estava disponivel para os produtos britanicos". 80 

O subcontinente foi igualmente importante para os proprietaries de terras. A 
crise da agricultura inglesa, detonada pelo clima em fins da_ decada de 1870, e O 

posterior de l{11io d:i produ\·ao agd .ola produzi . Ill u111.1 . b upt.1 qu ·d.1 11m ilu 

gu <is agrfcolas na lnglarcrra e no Pa{s <le Gales, de 53 mil hoes de librus �t�1 l111.1, 111 

1876, para apcnas 37 milhoes em 1910.81 0 exercito e as sinecuras do fun iou.d« 
!_no publico indianos eram reconhecidamente famosos por salvar as fortunas d., .11 i11 

cocracia latifundiaria da GraBretanha. Mas, como afirmaram Caine Hopkins .m 
defesa de um "capitalismo cavalheiresco" hegemonico, pilhagens ainda rnuito maiorcs 
retornavam as classes medias de Londres e dos condados internos, como juros ga 
rantidos pelo governo de debentures e titulos indianos investidos em via ferrea. 
"Essa clientela de investidores sulistas e seus representantes institucionais na ativi 
dade band.ria e transporte deixouse levar de pronto pela bandeira do Irnperio e 
deu completo apoio as polfticas do livre cornercio e dinheiro vivo. Se o governo 
britanico na f ndia foi util ara a in du.stria britanica, foi vital ara O investimento 
b�o".82 Como assinala Hobsbawm, "nem sequer o�partidarios do livre comer 

�j::i.yall! ver essa mina de ouro escapar do controle brita�".83 

Mas como, em um perfodo de fome, poderia o subcontinente perrnitirse ----- � subsidiar a repentinarnente pred.ria supremacia comercial de seu conquistador?84 

Simplesmente, nao poderia, ea �a foi obrigada a ingressar no mercado mund�al, 
como veremos, p�eoliticas de renda e de irrigacao que forcararn os fazendeiros 

d . u.:.in .JO�r.i Ii a pro uzir para o consumo externo ao prec;o e sua propna garantla a rrnentar, 
Esse impulso de exportacao foi a m�da esrratcgia de finans:as publicas 
introduzida por James Wilson  fundador de The Economist e membro das fi- 
nancas do Conselho da f ndia  nos primeiros anos do governo direto. A abertu 
ra do Canal de Suez e o crescimento do transporte de cargas a vapor reduziram 
drasticamente os custos de transporte do grosso dos produtos de exportacao do 
subcontinente. Em conseqiiencia, o cornercio externo da f ndia transportado por 
mar aumentou mais de oito vezes entre 1840 e 1886.85 Alem do cultivo de opio 
em Bengala, novas monoculturas de exportacao de indigo, algodao, trigo e arroz 
ocuparam rnilhoes de hectares de culturas de subsistencia, Paree dessa producao, 
claro, destinouse a assegurar os baixos prec;os dos graos na metropole, ap6s a ru{na 
financeira da agricultura inglesa na decada de 1870. Entre 1875 e 1900, anos que 
inclufram as piores fomes da hist6ria ind.i�na, as exporta<.roes anuais de graos au 
mentaram de 3 milhoes para 10 milhoes de toneladas: quantidade que, como 
observou Romesh Dutt, equivalia a nutric;ao anual de 25 milhoes de pessoas. Por 
volta da virada do seculo, a India fornecia quase um quinto do consumo de crigo 
da GraBretanha, alem de permitir que os comerciantes de graos de Landres espc 
culassem durance as faltas no Continence. 86 

11 

I 
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Mas a contribuicio aiuda mais decisiva da agri iultura i11Ji.111.t I .11.1 o isl ·111a 
imperial, com� primeiro envio ilegal de opio pela Companhia <la f ndia ricntal 

para Cantao foi a ��nda 9.��proc,luzi� n..2_.!!s�do_ Hemisferio oriental. Em espe 
cial nas decadas de 1880 e 1890, OS permanentes cornercio e desequilibrio na conta 
corrente do subcontinente com a GraBreranha foram financiados por seus 
excedentes no cornercio de opio, arroz e fios de algodao com o resto da Asia. Na 
verdade, a sisternatica exploracao da india ela lnglat�epe���g�ande 
parte da expl<::_ac;ao comercial_d;i_Cbin_a p�� f ndia._ 

Esse cornercio triangular entre a fndia, a China e a GraBreranha teve uma 
importancia econornica esrrategica no sistema mundial vitoriano que transcendeu 
outros fluxos de cornercio rnuito maiores. Ef!l�ora a China � apenas minus 
cule 1,3 por cento do volume total do tomercio mundial em fins do seculo XIX, 
isso faj imensamente valioso para o Irnperio Brita.nice, que monopolizava 80 por 
cento do cornercio externo total da China �decadas de 1860 e 60 por cento ja em 
1899. (As firmas britanicas, que controlavam dois tercos do transporte costeiro, 
tambern conseguiram uma importance fatia do cornercio interno da China.)87 

Desde o infcio do seculo XIX, a Corn anhia da fndia Oriental'dependera das 
exportacoes de 6pio de Bengala para Cantao (que em 1832 gerou um lucre lfqui 
do de "pelo menos quatorze vezes o capital inicial") para financiar os crescentes 
deficits produzidos por suas caras operacoes militares no subcontinente. Porau 
mentarem violentamente a demanda chinesa de narcotico e, desse modo, os irn 

postos cobrados sob re sua exportacao, as duas Guerras do Opio ( 183942 e 
185658) e o punitive Tratado de Tianjin (1858) revolucionaram a base de renda 
da India britanica. "O opio", diz John Wong, "mantinh��to da expa�o 
imperial na India". 88 Os carregamentos de opio da fndia alcancararn um pico de 
87 mil caixas em 1879, a maier transacao de drogas da historia mun dial. 89 

Esse cornercio extraordinariamente unilateral em 1868 a India forneciamais 
de 35 por cento das irnportacoes da China, mas comprava menos de 1 por cento de 
suas exportacoes  tambern subsidiou as importacoes de algodao dos EUA que abas 
teceram a revolucao industrial em Lancashire.?" "A venda de opio de Bengala para a 
China", explica Latham, "era um grande elo na corrente de comercio com que a Gra 
Bretanha cercara o mun do. A corrente funcionava da seguinte maneira: o Reino U nido 

pagava aos Esrados Unidos pelo algodao com tirulos do Banco da lnglaterra. Os arne 
ricanos levavam alguns desses tftulos para Cantao e trocavarnnos por cha. Os chi 
neses permutavam os titulos pelo 6pio indiano. Alguns dos titulos eram remetidos 

para a lnglaterra como lucro; outros levados para a fndia a fim de comprar mercado 

,i.1; 1di io11,1i'i, ,1.,sim oi110 g.11,11Hir a rem ·si.,l d · di11h .iro d · inv srim 11(0', I"" 11111 
na fndia cos [undos para coutinuar mantendo o govc.:rno indi.uio cm ,l.'i,i".'11 

Quando, depois de 1880, os chineses recorreram nfio oficialmcnt ·, o 111! 1v1 

dornestico de opio (um exemplo antecipado de "substituicao de importuvovs") 

para reduzir seu deficit comercial, a fndia britanica descobriu uma novae lucr: 
tiva vantagem na exportacao de algodao tecido em fabrica, o que, como verernos, 
teve um devastador impacto nos texteis tradicionais chineses. 

Alem disso, em fins do seculo XIX, a pr6pria GraBretanha comec;ou a ter um 
substancial superavit no cornercio da China. A Segunda Guerra do Opio  ou 
Guerra da "Seta", que decuplicou as exportacoes britanicas para a China em 
uma unica decada, foi o acontecimento decisive." 0 dominance papel da Gra 
Bretanha no cornercio externo chines, construldo por narcotraficantes vitorianos 
com canhoneiras, assim influenciou todo o imperio de livre cornercio. "�China", 
resume Latham, "diretamente arraves da GraBretanha e indiretamente atraves da 
f��a, possibilicou a GraBretanha sustentar seus deficits com os Estados Unidos 
e a Europa dos quais os pafses dependiam como estimulo as exportacoes e, no 
caso dos Estados Unidos, algum volume de influxo de capital".93 

Alern disso, a China foi obrigada, pelas baionetas, a ceder o controle sobre as 
tarifas ao inspetorgeral britanico da Adrninistracao da Alfandega Marftirna Impe 
rial, na verdade um proconsul imperial que "passou a exercer maior influencia no 
Ministerio do Exterior do que o ministro briranico em Pequim".94 0 deficit comer 
cial cada vez maior da China tornouse inadministravel em 188.4. "Sequer um uni 
co ano [ durance todo o resto do seculo XIX] apresentou um excedente; o deficit 
medic anual subiu para 26,6 rnilhoes de taeis  aproximadamente 10 por.cento do 
cornercio total anual, embora mais de 20 por cento das irnportacoes anuais ou pou 
co menos de 30 por cento das exportacoes anuais" .95 Entre seus tradicionais mono 

polios, o cha era vendido a prec;os mais baixos no mercado mundial por causa da 

producao indiana, enquanto a seda japonesa competia com as famosas marcas do 
sul da China. Ao contrario da India, a China nae conseguiu financiar nada de seu 
"consistente e crescente deficit global" por meio de excedentes comerciais com uma 
terceira parte, nem conseguiu obter rendas compensat6rias, como a GraBretanha, 
de suas colonias estrangeiras. Em conseqiiencia, os chings se tornaram cada vez mais 

dependentes das remessas de dinheiro dos 5 milhoes de emigrantes chincscs no 
Sudeste Asiatico, Oceania, Peru, Caribe e Estados Unidos.96 Embora manifcsrass · 

p.ublicamente seu desgosto com o comercio dos cules, o governo nao tevc ou ra al 
term1.tiva a nao ser colaborar com sua expansao. 0 chamado" erigo amarcl ", <.1uc 
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escritorcs inglcses ajudariam a popularizar, foi, portanto, uma ouve I flnl i., clir .ta 
do subsidio cada vez rnaior da Asia a vacilante hegernopia britanica. s agricultores 
e trabalhadores chineses das vias ferr�s, Como OS camponeses indianos, equilibra 
ram as contas da lnglaterra em suas costas curvadas. 

Militarismo e o padrao-ouro 

Alern de estarem na ponta perdedora do imperiali�o de livre comer�io, as econo 
mias indianas e chinesas tambern foram estranguladas por despesas militares e � 
padraoouro. Na era vitoriana, nenhum dos outros principais pafses se viu obrigado 
a dedicar tao grandes parcelas de sua receita nacional a guerra. �a, ja atrelada a 
responsabilidade de uma enorme divida piiblica que inclufa reembolsar os acionis 
tas da Companhia da fndia Oriental e pagar os custos da revolta de 1857, tarnbern 
t ve de financiar a supremacia militar brita�ca na Asia. Alem da incessante guerra 
por procuras:ao c;;m a Russia na fronteira afega, OS indianos comuns tarnbern paga 
ram pelas aventuras do Exercito lndiano em terras distantes, como a pilhagem de 
Pequim (1860), a invasao da Eti6pia (1868), a ocupacao do Egito (1882) ea con 
quista do Sudao (189698). Em consequencia, as despesas militares nunca eram 
inferiores a 25 por cento (ou 34 por cento, incluindo a polfcia) do orcamento anual 
indiano, e os vicereis viviam procurando caminhos criativos a fim de roubar para o 
exercito dinheiro de ourras rubricas do orcarnento, ate mesmo do Fundo da Fome. 
A lnglaterra v�toriana, por outro lado, jamais gastava rnais de 3 por cento do seu 
produto nacional lfquido com exercito e marinha, uma situacao fortuita que dimi 
nuiu consideravelmente as tens6es internas em relacao ao imperialismo.97 

O caso chines, claro, foi ainda mais extremo. De 1850 a 1873, a China ardia 
em chamas com conflitos sociais e etnicos numa escala que excedia totalmente a 
conternporanea Guerra Civil americana. Como reconheceu a maioria dos historia 
dores, grande parte dessa carnificina era fruto da recessao estrutura] e da crescente 
inseguranca que se seguiram a Primeira Guerra do Opio. As consequencias fiscais 
da guerra civil epica, por sua vez, foram enormes.98 Os revolucionarios de Taiping e 
seus aliados da Trfade durance varies anos cortaram Pequim das receitas de meia 
duzia de provincias meridionais. Os rebeldes de Nian ao mesmo tempo perturba 
ram a administracao em grandes areas de quatro provfncias do norte, enquanto uma 
revolta rnuculrnana em Gansu e Shaanxi se intensificou, tornandose uma guerra 
assustadora e imensamente cara de exterminio etnico. Nos piores anos, 75 por cen 

ro do or :11nc1110 unpcri.il for. 111 gastos om a manurcncfio de cnormr .... <'X<�I! irm d, 
cam po (sen 1, 0111udo, lcvar a vcrdadcira modernizacfio militar)." Os cho ·ant<"' t 11 111 

de sua sobrcvivcncia obrigaram os chings, na frase de Pomeranz, a "triar" as d 'I r 
sas do Estado entre as regioes. Eles acabaram preferindo favorecer as cidadcs ·o.'>l ·i 
ras, onde, embora as receitas alfandegarias aumentassem com grande rapidez, . 
soberania estava rnuito ameacada, a ampla economia de subsistencia no interior do 
norte da China. Como veremos adiante, o fato de os �gs abando arem as.obri 
gas:oes imperiais do controle de inundacao e navegacao de canais, essenciais para a 
s�col6gica da plankie do Rio Amarelo, teve, como era previsfvel, catastro 
ficas consegliencias quando o ciclo de ENSO se i�nsificou em fi�s doseculo XIX.  -  

As �grandes nas:oes da Asia tarnbern foram vitima:fas pelo novo sistema 
rnonerario internacional estabelecido na decada de 1870. Embora a GraBretanha 
adotasse o p���oo�ro em 1821, o resto do mundo agarrouse ao padrao prata 
ou a um sistema bimetalico. A oferta ea demanda dos dois metais eram relativa 
mente estaveis, com flutuac;oes apenas secundarias na taxa de cambio. Contudo, 
ap6s derrotar a Franca em 1871 a Alemanha mudou para o ouro e logo foi segui 
da pelos Estados Unidos, o resto da Europa e por fim o Japao. 0 i��nso volume 
de prata desmonetizada inundou o mercado m�ndial, desvalorizando a __!!!.oeda 
corrente da fndia e da China, as principais nacoes fora do bloco hegemonico do 
ouro. (A f�"Zo""mec;ou a transferirse para o padraoouro depois de 1893.) 

Como mostrou John McGuire, o concessionario Banco da India com agencias 
em Londres, Australia e China, e que financiava grande parte do cornercio indiano, 
exercia sobre a politica rnonetaria indiana o mesmo tipo de influencia quase estatal 
que a Camara de Cornercio de Manchester sobre a agricultura indiana. Manter a 
rupia vinculada a prata garantiu 6bvias vantagens para a GraBretanha, pois o valor 
de suas exportacoes (cotadas em ouro) para a India. aumentava, enquanto o das 

importacoes (cotadas em prata) diminufa. "De 1873 a 1895, a rupia caiu de um 
valor indexado de ouro de 100 para um valor indexado de 64".10° Como os "custos 
internos" da India  pagamentos anuais a Londres por pcnsoes, guerras de frontei 
ra, dfvida publica, o escritorio do secretario de Estado e assim por diante  eram 
fixadas em ouro, a desvalorizacao da rupia de prata custou aos indianos cerca de 
105 milhoes de libras esterlinas adicionais entre 187 4 e 1894.101 

Estimase do mesmo modo que o padraoouro eliminou um quarto do pod 'I' 

de compra dos ornamentos de prata que constituiarn a poupans;a das pcss as o 
muns.'?' Enquanto o pres:gje exportacao, cotado em ouro, dos graos indianos P -rmn- 

necia estave], a favor dos consumidores britanicos, seu custo dornestico cm rnpia� 
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ante ip.,d t d, l .ip.ll id.ulc produtiva Jc granJcs cxtcnsfics Jo p.us oml in.w.1111 , 
Jc modo a. I 1111 ur o milagrc Jc quc a fndia pudcssc cxportar produios :1 11c�ll� 

"csravcis" mcsrno cm uma epoca em que fomcs scvcras atormcntavam o pa(,, 
Absorvcndo a prata e exportando o trigo pelo menor prec;:o, a f ndia funciouou 
como um amortecedor na base da economia mundial de fins do seculo XIX.107 

No caso da Chj�a, o choque do padraoouro em fins da decada de 1870 agravou 

·o�� �e!ario herdado das guerras civis das decadas de 1850 e 1860. lmpo 
tentes para deter o dreno da prata que os briianicos haviam engendrado com a 
imposicao do cornercio de opio, os chin. s ta.mbim_p��de._seu_ 
fornecimenro interno de cobre na decada de 1860, quando rebeldes muculrnanos 
ocuparam as famosas min� de Yunnan. Em ��seqiiencia, Pequim teve de _finan 
ciar sua luta pela sobrevivencia ernitindo papelrnoeda de valor insignificante e 
remetendo sistematicamente dinheiro em cobre sob cotacoes mais altas. A desva 
lorizacao do dinheiro baseado em prata produziu estragos particularrnente nas 
provincias do Rio Amarelo, onde estirnados 99 por cento das trocas eram em cobre 
(contra apenas 30 por cento no Delta do Yangzi).108 Visto que as rendas geradas 
por impostos territoriais ainda eram avaliadas em prata, a rnanutencao do alto 
prec;o do metal como enfatizou Mary Wright  impediu a posterior tentativa 
dos restauradores tongzhis, em fins da decada de 1860, de conquistar a lealdade 
do campesinato por meio de um aperfeicoamenro do fardo fiscal. io9 

A conversao do c�c�mundial para o univ�al padraoouro agravou as cri 
ses de troca externas e internas da China. Em primeiro lugar, o prec;o internacional 
da prata des�u: "No espac;o de uma geracao, o tael perdera quase dois tercos do 
seu valor de troca'' .110 Algumas elites rnercanris talvez houvessem se beneficiado da 
vantagem que os prec;os internacionais mais baratos deram as suas exportacoes, so 
bretudo de cha e produtos de algodao de Xangai. Mas "as irnportacoes de paises do 
padraoouro se tornaram mais caras, o que foi particularrnente grave para o desen 
volvimento das ferrovias. 0 investimento estrangeiro na China tambern foi desenco 
rajado, por medo de pagarnento em um padrao desvalorizado". 111 

Contudo, justamente porque a crescente dfvida comercial da China era finan 
ciada pelo fluxo ou "escassez" da prata, o valor interno deste metal de fato subiu cm 
relacao a cunhagem de cobre que circulava nas economias de aldeia. Como o pals 
nao tinha ouro no cornercio internacional (o que era em parte cornpcnsado, como 
virnos, pela relutante exportacao de maodeobra cule) continuou a desvalorizacfio - do� dinheiro vivo, em especial no nor1:,e. Ali, as pessoas comuns tambem fic:.uam 

Em uma epoca anterior, os holandeses haviam adotado o metodo deliberado de 
extorquir de Java safras para o mercado circulando uma grande quantia em moe 
das de cobre sem valor. Na India, os britanicos nao precisaram fazer isso de forma 
deliberada, porque a simples manutencao das Casas da Moeda abertas ao fluxo 
livre da prata em desvalorizacao conseguiu praticamente o mesmo resultado. A 

administracao do crediro facilirou a extracao de safras de mercado. Pelo adianta 
mento de dinheiro aos camponeses que mantinham plantacoes para exportacao, 
os britanicos e seus agentes adquiriam por antecipacao a capacidade produtiva da 
agriculrura da f ndia. A area destinada a safras de mercado se expandia mes mo nas 
ocasioes em que os graos alimentfcios para o consumo interno teriam rendido um 
pres;o melhor. 0 que era cultivado para exportacao tinha de ser classificado como 
safra de mercado nesse contexto. A depreciacao da moeda corrente ea �ic;;ao 

' ·--\: 

era visivelmcnte inflacionado cm detrimcnto dos indianos pohr • ,1111 :omo usxinu 
.ou Sir William Wedderburn: "Os C!.,!!!P.oneses indianos em geral tin ham trcs salva 
?;Uardas contra a fome: (a) provisoes domesticas de graos, (b) ornamentos de familia �----  - - 
:::: (c) cr§liro co� o agiota da aldeia, que tambern era o comerciantede gra.os. Mas 
pr6ximo ao fim do seculo XIX, todas foram perdidas pelos carnponeses'"!" 

Historiadores econornicos celebrarn a ironia dos indianos empobrecidos forne 
cendo um fluxo de credito barato para a GraBretanha. Embora "em coda estacao 
de colheitas", escreve Cecco, as "taxas de juros indianas disparassern vertiginosa 
mente para niveis insuportaveis", os bancos da Presidencia de propriedade britanica 
"recebiam depositos do governo e de outros 6rgaos publicos, sem pagar por eles um 
unico ana de juros". Alem disso, "as reservas em que se baseava O sisterna monetario 
indiano proporcionavam uma grande masse de manoeuvre que as autoridades mo 
netarias britanicas podiam usar para suplementar suas pr6prias reservas e manter 
Londres como o centro do sistema rnonetario internacional" .105 Krishnendu Ray 
amplia essa afirrnacao: "Irnpedindo a India de transformar seus excedentes anuais 
em reservas de ouro, o lli.£arta�o da fnclia c�ntribufa para manter baixas as 
taxas de juros britanicas. Os bancos i�leses obtinharn ernprestirnos do Departa 
mento da f ndia a 2 por cento e reinvestiam no mercado de Landres a 3 por cen 
to" .106 Ainda mais importance, a polf tica monetaria era usada, na frase de Dieter 
Rotherrnund, '.' ara esvaziar a roduc;ao da f �a''. Ate as exigencias fiscais forcarern 
uma desmonetizacao parcial da prata em 1893, a inllacao muito auxiliou a campa 
nha britanica no recrutamento de camponeses para a producao de hens de exporta 
c;ao corno trigo, indigo, 6pio e juta, que ajudaram a equilibrar as contas do Irnperio. 
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rcvoltadas, pois para pagar os impastos tiveram de converter scus cobr ·s cm prata, 
segundo taxas de cambio muito mais altas do que as da privilegiada fidalguia rural. 
Uma das principais queixas dos taipings em 1851, a instabilidade monetaria.tam 
bern ajudou a fomentar a Rebeliao dos Boxers quase meio seculo depois.'!? . 

O mito de 'malthusia' 

Os deficits comerciais impostos a forca, as campanhas de exportacao que diminuf 
ram a garantia alimentar, a excessiva taxacao e o capital mercantil predatorio, o con 
trole estrangeiro sob re as rendas e recursos de desenvolvimento fundamentais, a guerra 
cronica imperial e civil, um padraoouro que bateu as carteiras dos camponeses asia 
ticos: essas foram as modalidades fundamentais pelas quais o fardo do "ajuste estru 
rural" na economia mundial de fins da era vitoriana da Europa e da America do 
Norte foi transferida para os agricultores nas "periferias" recerncunhadas. Mas, sem 
a menor duvida, tarnbern devemos admitir que a demografia sobretudo na fndia 
e na China, onde os sistemas de divisao de her� regra  desempenhou 
importante papel na diminuicao da garantia alimentar no seculo XIX.  

Malthus continua sendo uma figura poderosa pelo menos entre a geracao mais 
velha de historiadores econornicos. W. Arthur Lewis, de Princeton, uma das princi 
pais autoridades em economia mundial do seculo XIX, viu, em um inf1uente escu 
do de 1978, como algo natural que a causa por tras da fome na f ndia vitoriana nao 
foi a "sangria de riquezas" para a Inglaterra, como alegado por crfticos conternpora 
neos, mas "uma g_rande populacao q�e continuava vivendo no nfvel de subsistencia 
em terras marginais inadequadarnente irrigadas, sem uma l�crativa producao para 
o mercado.113 De modo semelhante, a historiografia de fins da China imperial foi 
perseguida pelo espectro da "involucao agdcola" ea chamada "armadilha do equili 
bria de alto nfvel"  ambos eufemismos para como a St_! osta expl�_Pop�al 
do seculo XVIII espremeu a terra aravel ate o limiar da fome cronica. -- - -· Escudos recentes oferecem um retrato mais cofnplexo da relayao entre demografia 
e subsistencia na Asia. (Malthus nao esta em questao nos casos do Brasil e da Africa, 
onde era aha a proporcio de terra/populacao e cronica a falta de maodeobra ate pelo 
menos meados do seculo XX.) Como assinala Charlesworth: "E incontestavel que, 
em termos absolutes, a terra dificilmente estava sob grande pressao da populacao no 
Deccan de inicio do perfodo britanico". Ate o fim da decada de 1840, pelo menos, 
"apenas cerca da rnetade das terras cultivaveis na maioria dos distritos do Deccan, se 
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t!,UnJo ax cMi111.1tiv.1� lnita11i as lonuais, era ultivaJa".114 ;mbo1a ., pop11l.1\,H', 11 

ccssc rapidam ·ntc nas decadas de 1850 e 1860, cm partc como rcsultad d.1 XI ,111\.111 

do algodao, o impulse dernograficoteve uma interrup<;io abrupta com a cat; t I l d 

1876. Na fndia como um todo, durante a metade do seculo, entre 1870 e 1 20, huu 
ve apenas uma unica deada(l 880) de si�nifi�ativo crescimento populacional. (A p ·r 

centagem da populacao mundial do sul da Asia diminuiu de 23 a 20 por cento, d · 

1750 a 1900), enquanto a da Europa subiu de 17 a 21 por cento.!" 
Estudos de casos modernos corroboram a posicao de criticos nacionalistas do Raj, 

como G. V Josh, que afirmou em 1890 que "o problerna da India nao esta tanto em 

uma presumida superpopula<;io quanto no admitido e patente problema da subpro 

du'?9". Qosh estimou que a metade das poupans;as lfquidas da f ndia era confiscada 

como rendas.)116 Se os agricultores do Deccan e de outras regioes propensas a seca 

foram implacavelmente empurrados para terras marginais, onde eram inevitaveis a 

baixa produtividade e as quebras de safras, o culpado tinha menor chance de ser a 

superpopulayao do que o "proprio sistema fiscal territorial britanico". Sem duvida, 

esta ea constatacao de Bagchi, que, depois de uma cuidadosa analise das estatisticas 

agricolas coloniais, afirma que as inflexfveis exigencias dos cobradores de imposto de 

uma colheita de "media" a aka "obrigaram os camponeses a cultivar terras marginais e 

tambem os fors;aram a 'exaurir' suas terras em uma situacao em que a maioria deles 

tinha pequena capacidade de investimento para melhorar a produtividade" .117 

Do mesmo modo, estudiosos contemporaneos estao revendo em termos drasti 

cos a tradicional imagem de fins da China imperial como uma "esbanjadora 

dernografica": a incorrigfvel "malthusia", retratada por gera<;:6es de te6ricos e 

demografos economicos.!" Ate ha pouco!_empo�a maio� acadernicos aceitou 

indlcios frageis de uma explosao populacional do seculo XVIII que dobrou ou ate 
�lico;;_ pop�ia<;:5.;da China de 1700. Reducionistas demograficos, con 
t�; tiveram dificuldade de explicar como um crescimento da populacao 

tao claramente "boserupiano" no seculo XVIII (promovendo uma dinamica expan 

sao das forcas produtivas) podia tornarse tao implacavelmente malthusiano no se 

culo XIX (bloqueando todos os avans;os da produtividade). (Esther Boserup, claro, 

i1werteu Malthus num famoso estudo de 1965 para afirmar que o aument�a po 
-------- C ' d " · ' l )11') 

pula<;:ao foi na verdade o motor, nao o ue10, o progresso economico e soc1a .  ---- -·-- 
Alem disso, ha poucos indkios de qualquer aumento de pressao demografica ap<)S 

o fim da Era de Ouro dos chings. Como observa Maddison, a populac,;:ao da 'hin. 
nao era mais alta em 1890 do que em__!_ 8?:_0, ao mesmo tempo que a renda per crtpitrt 

era significativamente inferior.120 
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Rc.·jcitM o dl'l 1111inis1110 dcuwgr. Iico, lnro, 11. signift a <.1uc o 1 ·�i11w 
popula ao n:io dcscmp .nhararn um papcl na .liina na crisc do s < .. ulo XIX. Ao 
.ontrdrio, c claro quc o sucesso da intensificacao agrfcola na Idade <le un c:111 u 

rajou excessiva subdivisao de terra em muitas regioes, assim como re ·upcr.1s r� 
ccologicamente destrutivas de planaltos e pantanos antes nao cultivados. Al�111 
disso, o crescimento da populacao muitas vezes parece ter sido concentrado nus 
areas mais pobres e ambientalmente mais vulneraveis. As relacoes locais de recur 
so x popul;�ao ·figurarao desse modo com destaque nas posteriores discussoes das 
crises de subsistencia e da vulnerabilidade a desastres no norte da China. Maso 
crescimento populacional dificilmente foi a alavanca de Arquimedes da hist6ria 
imaginada por tantos historiadores econornicos. 

O deficit da irriga�ao 

Como assinala Pomeranz, a Europa enfrentou pressoes dernograficas e ecol6gicas 
ate mais graves no infcio do seculo XIX, mas pode solucionalas com a ajuda dos 
recursos naturais do Novo Mundo, volumosa ernigracao colonial e, por fim, indus 
trializacao urbana.125 A questao relevante, em outras palavras, e menos a pressao 
populacional por si do que por qual motivo a Europa Ocidental conseguiu escapar 
de sua incipie1:_te "armadilha de equilfbrio de nivel alto";;: China dos chings nao, 

Alern dos fatores ja destacados, ha outra variavel muitas vezes ausente nas dis 
cuss6es historicas sobre o "subdesenvolvimento", Se (segundo Pomeranz) o princi 
pal "gargalo ecol6gico" do crescimento econornico na Europa Atlantica no inkio 
do seculo XIX foi o inflexfvel fornecimento de fibras e madeira de construcao, na 
India e na China foi o de agua. Como observa Patrick O'Brien, "mais da metade 
das populacoes da Asia, Africa, e America do Sul talvez tenha subsistido da terra 
onde o abastecimento de agua constitufa a principal obrigacao para aumentar a pro 
du ao agrkola". 126 Isso foi, claro, born senso para os "despotas orientais", e um a 
importante realizacao da ldade de Ouro da dinastia Ching, assim como do apogeu 
dos mong6is, fora os altos nfveis sustentados de investimento de estado e de aldeia 
no controle de inundacao e irrigacao, Contudo, como veremos detalhadamen tc, o 
§�O XIX caracterizouse pelo quase colapso do ap�rfei<_roamento hidraulico. 

"Os tradicionais sistemas de colheita", enfatiza David Hardiman, "dcsi n tl!- 

graramse e desapareceram em grandes regi6es da India durance o primeiro pcrfo 
do colonial [e] as ahas taxas de imposto territorial nao deixaram excedentc algum 

A principal implicacao no esboco proposto de crescimento populacional sob os 
chings e que desacredita o que em geral tern sido considerado o mais importante 
fato dernografico sabre os chings: a ideia de uma "explosao populacional" no se 
culo XVIII. Dase a esse suposto fencmeno alto valor explicative em relacao a 
rnuitos contextos sociais e politicos. � contudo, a eopulac;:ao ndo aumentou de 

repe�te durance aquele seculo, mas partiu de um pat�isalto e "Zr� em 
termos moderados, muitas quest6es sociais precisam entao ser explicadas de outra 
forma. Por exemplo, os calculos que usam as mais antigas cifras da pop�lac;:ao em 
conjuncao com as igualmente suspeitas relativas a Cerra culrivada dos mings e chings, 
mostram uma desastrosa queda na proporcao de Cerra cultivada para a populacao 
consumidora; a crise impllcita nessa proporcao de Cerra produtiva par populacao 
deve ser reexaminada. As visoes relacionadas com a "populacao otirna" da China, 
talvez em si uma ideia suspeita, tambem precisam ser reanalisadas ... 124 

Pomeranz, que cxaminou cssa questfio no contcxto do none du :hin,1, oncorda 
que as pressoes populacio3ais, isoladamente "nao explicam por que os pr blcmas cco 
l6gicos pi�aI1: muito _dep_ois de meados _do_seculo XIX'. Sua area de escudo, o Huang 
Yun (incluindo regioes de Shandong, Zhih e Henan em torno da intersecao do Grande 
Canale o Rio Amarelo), "ap6s as guerras, inundacoes e secas do perfodo de 185080 
( ... ) so depois de 1949 excedeu significativamente sua populacao da decada de 1840"!121 

Alem disso, as imensas perdas humanas da revolucao de Taiping criaram um vazio 
demografico no medic e no baixo Yangzi que foi preenchido depois de 1864 por milhoes 
de imigrantes originarios de provfncias congestionadas, entre elas Honan e Kiangsu. 122 

Daf em diante, fomes e epidemias, seguidas de guerra e revolucao, rnantiveram o cres 
cimento da populacao do norte da China no rnfnimo ate 1948. 

Recentemente, alguns especialistas na China dos chings, liderados por F. W 
Mote e Martin Heijdra, de Princeton, tern frontalmente desafiado a visao ortodo 
xa de uma populacao dobrando ou mesmo triplicando durance o seculo XVIII. 
Eles apresentam convincentes parametros para urna populacao no final do perfo 
do Ming de 250 a 275 rnilhoes, em vez dos 150 rnilhoes convencionalmente acei 
tos para a demografia dos ching_s por volta de 1700. O<�e implica nu�xa de 
crescimento anu� �por cento (a mesma da India e infer_i�_gl) 
e� vez dos 0,6 a 0,9 por cento afirmados na maioria dos estudos. 123 Mais mode 
rado que expofiencial, o cresciinento populacional durance a Era de Ouro iria por 
forca das circunstancias alterar as explicacoes neomalthusianas das posteriores crises 
do seculo XIX da China. Como explica cuidadosamente Mote: 
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para a rnanurcncao eficaz dos sisternas de irrigacao" .1u Apcsa do I l>M<'I inr clcscn 
volvirnento das celebres coloniascanal do Punjab, a irriga<;ao na f ndia brirflnica 

nao acom�nhou a _::pansao agrkola at��p_en�� Na China, enquanto 
isso, a "irrigacao, o abastecim�� o controle da agua e as instalacoes de 
armazenamento de graos nao se estenderam nem se aperfeicoaram alern dos seus 
nlveis do seculo XVIII".128 Na verdade, a exten;io em hectares irrigados dirni 
nuiu do seu ponto alto com os chings, de 29,4 por cento dos cultivaveis em 1820 
para apenas 18,5 por cento em 1952. No nordeste atingido pela seca do Brasil 
nao houve nenhum apoio de Estado a irriga<;a;.129   

Ess':_jeflcit de irrigafii.O derrubou a ilusao malthusiana de "irrernediavel 
involucao" na China e em outras regioes. Se como resultado da pressao popu 
lacional ou de deslocamento pelas safras de exportacao a subsistencia em todas as 
tres terras foi empurrada para solos mais secos, muitas vezes menos produtivos e 
altamente vulneraveis aos ciclos da ENSO, sem as paralelas melhorias de irriga 
<;ao, drenagem ou reflorestamenro para garantir a sustentabilidade. As revolucoes 
de produtividade agrkola baseadas em irrigacao moderna no norte da fndia e da 
China (desde 1960), assirn como no nordeste (desde 1980), s6 dramatizam a 
importancia dos recursos hldricos e da capacidade politica de assegurar seu de 
senvolvimento em qualquer discussao sobre "capacidade de sustentas:ao':..ou "tt- 
tos demograficos". 

Em termos mais amplos, e claro que qualquer tentativa de elucidar as origens 
sociais das crises de subsistencia de fins da era vitoriana deve incorporar integral 
mente as ���ntes historias dos recursos de propriedade comum (bacias hi 
drograficas, fontes, florestas e pastos) e o capital de despesas gerais sociais (sistemas 
de controle de irrigacao e inundacao, �ilos, canais e estradas). Nos capfrulos a se 
guir, com escudos de casos, afirmo que a pobreza ecologica - definida corno o 
esgotamento ou a perda de direito a base de recursos naturais da agricultura tradi 
cional  forma um triangulo causal com a crescente pobreza familiar e a" desca- 
pacitacdo do Estado para explicar tanto o surgimento de um "Terceiro Mundo" 
quanto sua vulnerabilidade a extremos fenomenos climaticos.P? 

Dez 

India: a modemizacao da pobreza 

Vamos a raiz da questao. Vamos, ou aqueles dos nossos que 

podem fazelo, acentuar a coridicao do agricultor indiano 
em sua casa, e descobrir que causas o empobrecem e o tor 
nam incapaz de poupar. 0 motivo nao e falta de frugalida 
de ou sobriedade, e tampouco de prudencia, 0 carnpones 
indiano e o mais s6brio, frugal e prudence na face da Terra. 

 Romesh Chunder Dutt 

Se a historia do governo britanico na fndia precisasse ser condensada em um uni 
co fato, este e o seguinte: nao houve nenhum aumento de renda per capita na f ndia 
de 1757 ate 1947.1 Na verdade, na ultirna metade do seculo XIX, a renda prova 
velmente diminuiu em mais de 50 por cento.2 Nao houve sequer desenvolvirnen 
to econornico em todo o sentido normal do termo. "As cifras da producao global 
estaticas", acrescenta Tomlinson, "nao significam que a producao em toda parte 
estava estagnada, mas, em vez disso, que as fon;:as progressivas foram sempre anu 
ladas pelas regressivas, e que os perfodos de dinamismo se intercalaram com perfo 
dos de estagnacao". 3 Os celebres surtos de safras para o mercado cornbinaramsc 
com diminuicao da produtividade agraria e da garantia alimentar. Em grande part · 
da regiao produtora de algodao do sul do Deccan, por exemplo, a producio por 
hectare de alirnentos no final da soberania indiana do Raj cafram para algo cn t r · 

apenas dois tercos e metade do nfvel medic de 1870.4 Alem disso, na era <le Kipling, 

aquela "gloriosa metade do seculo imperial" de 1872 ate 1921, a expcctariva J · 
vida dos indianos comuns caiu chocantes 20 por cento, uma deterioraciio n: s.11'1 


