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PRE 10 A RAD 1M N OS

do

se transformou nume

com a derrocada do "'O't",,,«

nece~;sl(1a(le vu lK~"!U de fazer analise recuar

Este livro come<;:ou, ha quase anos, como urn estudo da crise economica
mundial da decada de 1970. Essa crise foi considerada como 0 terceiro e ultimo
momenta de urn (mica definido
sao e derrocada do sistema norte-americana de aCl1mlul<1~ao

mundial. Os outros dois momentos a Grande lJepn:ss3,o
crise de trinta anos de 1914-45. Esses tres momentos, tornados
finiram seculo xx" como
mento da economia calPitali:>ta ml111IJial

grand,~s processos intenier)enldent(~s

Estados nacionais e de urn
Essa foi instig,lda

decada de 1980. Com
l".eag:dH, a que fora dos vados

crise economica mundial tornou-se 0 abso-
lul:anllellte pn~d()mlln:an,te da crise. Tal como acontecera anos antes, no

da os observadores e estudiosos COlne1i;a-
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magnum opus de Hr,luciel,
sensatamente os

aV(ontur;lm nesse terTe110:

seculo xx.
Essas inC:UIsi},es

ruars alO>ngaa'J, n~sultou

de tres

o m()ITlerlto conclusivo de

de de:;envoilvlluento do sistema ,",a~nW"H,,,.<L111Ulraral

tema carJitahst:a ITmndia:L
desses sucessivos "cc.rnlr.c 1r.,"HU;C

N podena

Dn)vavel desfecho

seculo xx como

retcJrrnula<;:ao do

tmanceiras assinalaram

Se coerencia e urn mentes mE;cli'JCI"eS, Braudel
dificuldade escapar desse dem6nio. '< ClaUUV

nossas demandas de coc~re]tlcia, u',,,,,uu',, V0L'-'H,~...

volume de Civilisation mCi'terieli'e,
CatJlI,mSraS e de e,

ser tao vasto 0 ambito
olhade1a no conteudo terceiro volume deixa assombrados: os
temas do volume - vestwirio, tec:nC)lo,gla
de:,aj:i'anccerall1 quase por C..) caberia esperar coisa diferente de



tes de seu desenvolvimento. Minha cO.nCienl:ral;ao nas e estrutu-
ras dos e genoveses, britanicos
e norte-americanos deve-se exc1usivamente a central que ocuparam, de
forma na dessas

urn homem com 0 de Braudel? Ele aborda urn enu-
merando seus suas

confrontando as varias teorias propostas
uma delas seu valor hist6rico. A soma de todas as infelizmente, nao e
teoria C..) Se Braudel nao levar a cabo essa quem

faze-lor Talvez outra pessoa escrever uma "hist6ria comple-
ta", que todo 0 desenvolvimento do e a plena atlrma~ijlo

do sistema estatal europeu. Ao menos por mais vale tratarmos 0

glf~anete1;co ensaio de Braudel como fonte de em vez de modelo de
analise. Se nao receber uma de uma
nau tao imensa e parece fadada a nautr'ag;ar
de destino. 1984, p. 70-1,

recomenda que lidemos com unidades de analise mais faceis de mcmepr
do que sistemas mundiais inteiros. As unidades mais que e1e fJi<CHCi<C,

sao os de sistemas mundiais como as redes de cOler~ao

que se agrupam em Estados e as redes de troca que se agregam em modos de
pn)c111caO n~gilC)n;,ns. Com]:)arcmdlo esses de forma tal-
vez possamos "ordenar as das estruturas e processos de
determinados sistemas fazendo historicamente funda-
mentadas acerca desses sistemas mundiais" p.63,

Bu.sq1uei neste livro outro caminho para enfrentar as dificuldades inerentes a
qu,llquer eXl)lll:a~ao rnais do desenvolvim:ento do mundial
e do modemo sistema interestata1. Em de saltar do navio da analise hist6rica
mundial de nele para fazer coisas que nao eram do
telnp,er;arrlertto intelectual do mas que estavam ao alcance de minha

mais fraca e minhas pemas mais bambas. Deixei que Braudel os
mares revoltos dos dados hist6ricos mundiais e escolhi para mim a
m()d(~st,l, de processar seu abundantissimo de cO][lJecturas

de modo a converte-lo numa coerente e plclUS;iv(~l,

da ascensao e do sistema mundial.
ideia braudeliana das financeiras como fases finais dos gnm(les

desenvolvimentos me a do sis-
tema mundial (a duree de em unidades de analise mais
m(m(~ja'veis, que chamei de cidos sistemicos de Embora eu tenha
escolhido seus nomes a de determinados do sistema

H()]and.a, Gra-Bretanha e Estados os cidos em si referem-se ao
coml)One:t1t(~s. Neste comparam-se as

PRE FAcIO E AGRADECIMENTOS XI
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na Introciw;:ao,
ao "alto comando"

e
"re'coll1h(;<;o tranGlmente ser

go:staria de acrescentar
eu mudaria. Em seu

aqIle!;l Cjcplica<;ao ainda se sus:tellta.

decada de

do

varios

urn foco muito 1\Co,eHev, rec:on,he<;o. Como
os ciclos sistemicos de sao processos
econom13 mundial 0 "verdadeiro lar do calpitali:smo"
BraudeL a esse foco acrescentar ao levantamento braude-
liano do mundial uma certa coerencia urn pouco mais de
chao os dois seculos que nos separam de ana em que Braudel terminou
sua Mas 0 estreitamento do foco tern tambern urn alto custo. A luta de
classes a da economia mundial em centros e ~ ambas
as urn destacado em minha do

seculo XX de cena quase por cOlupIet,],
Muitos leitores ficarao ou ate chocados com essas e outras

soes. 56 posso dizer-lhes que a e apenas uma entre varias
embora necessariamente dotadas mesma

pertlJJel1Cla, sobre 0 seculo Em outro texto, uma intef])fE:ta\~ao

seculo XX que se concentra de classes e nas rela<;(Jes ce:ml'O-
de Ud'V\C-.lV OJw:Iuidc),

como indica seu subtitulo, para entendimento da
entre 0 dinheiro 0 na tOl'm,l<;ao de nossa
conduzir minha versao mais modesta de Braudel aos

ginqw)s do fim do seculo xx, que fora dos debates po-
Iemicas que grassavam nas ilhas de conhecimento eSl)eClal1z3ldo que
invadi. A de (
urn ardoroso 'amontoador' construtor, e e demc)lHlo'('
E, como tudo 0 que pe<;o e '''uma audiencia paCle:nte', e que [0] Iivro
'considerado como urn todo', e por suas distintas".

A ideia de que eu devia escrever urn sobre 0 seculo xx
mas de discussao acalorada sobre urn dos

PW'TP'ITP"" t,r"t"n,1" da crise economica mundial da

em 198 de que urn Iivro com-
o mew ao de que eu em mente.

ele manteve urn olhar sobre minhas errancias secu-
sempre dando bons conselhos sobre 0 eo que nao fazer.

cUlp3ld.o par meu envolvimento
o 0

nado ainda mais ambicioso do que era Ao estender 0 hori2:OIlte
ternpor;ll da para abarcar a duree de eu estava,
vel'dade, sq;uinGlo seus passos. Durante nosso trabalho cotidiano no Centro

J:)r;luciel, tao foi insistencia de Wallerstein em que as ten-



PREFAclO E AGRADECIMENTOS XIII

Gnldu:a;;:2lo em SO<:lOJogJ,a,
transt,ornnar J:hr!ghamton no

os que Silver de:sernpenhou
realIlza;;:a,o desta obra. Sem sua ori:enta<;ao intelectllat, eu teria 0

ter-me-ia contentado com muito que acabeirumo;
tral

dencias e seculo XX talvez refletissem estruturas e pro
cessos instaurados desde 0 seculo XVI, que fui levado verificar a validade dessa
atIrrrla;;:ao. Ao vi coisas diferentes das que ele tinha e ate ao ver

mesmas coisas dei-lhes urn tratamento e uma diferentes dos que de
lhes concedeu em The Modern Mas Wallerstein estava absoluta-

certo ao insistir em que a duree do hist6rico era 0 arca-
o de que eu Sem seu

estimulo e Dr,OV,)GKaO illte!ectu;ais, eu nem sequer teria em escrever este
livro da maneira como 0

Entre de urn livro como este sua efetiva ha urn abis-
mo fosse a comunidade de
alunos com quem de trabalhar meus anos em
Billg11alnt')11. Com ou os membros dessa comunidade
tOl'l1e:cerarl1-'me a das e muitas das que constituem

essencia deste Eles 0

E 0 livro e dedicado.
Como me'nte)r

duas

pode,rIa ter

po:sterIOrmenite pub,llC2lda em Review

Thomas Silver e Imlm:am.1e1W'lllerstl~in

e cOime:ntaf2l1TI 0 manuscrito antes da rodada final de Suas dife-
es])e<:lallz:a;;:()es e intelectuais enormemente a

ser consertado iniciativa arriscada. Reiferconsertar que

Uma versao do ca])1t1.110
ESRC
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tambem me numa de ultima hora das referencias bH)W)gJra-

ficas e das cit<l<;:e'eS. Com mais razao do que de assumo
lidade que permaneceu nao e nao verificado.

um a meu filho Andrea. Quando iniciei
de estava a na escola secundaria. Na em que

o texto havia concluido sua tesi di laurea em filosofia na Universita
em Milao. Durante todo 0 de foi realmente 0 mdhor dos filhos.

amedida que este trabalho foi ao tambem se transformou
num assessor editorial de valor inestimavel. Se 0 livro tem fora da
area dos em ciencia hist6rica e basicamente
a de que 0 clevo.

GIOVANNI ARRIGHI

de 1994
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na'ver-se mC'dJl1ca,Clo, no de
1970, muitos falaram em

reorgamz;a<;aID. Na

lista mllhci!al

as mllclan<;;as

LVU,,'YJ peri,od()s de
descontinuidade -

eec)hc)m.ia c;lpltallsta mllnctlal do os breves mo,mc:nt()s
eXIJallSaO glem~raJJzalda por uma de desenvolvimento como
OCClrre'u nas decadas de 1950 1960. No esses

de tundanleni:al
no modo como tUl1CIona
crise. Na de 1980, a malOfla

ja naa temos
come<;ou se difundir a
mc)menl:a decisivo.

Nossa tese
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\LVHU1HL,1988;

bltJl1clgratl:a, numerosos estudos
ram os passos da "escola da tr2lllc;esa, illterprei:arldo as atuais mudan
c;:as no modo de funcionamento do \"aIJH,aU:HHV como uma crise estrutural do
que eles denominam de de aCl1llilULaC;:210
uma ver Tickell e
e considerado uma fase do desenvolvimento Ca])ltalI~;ta, caJ'actel'lz,l-
da por investimentos em fixo que criam uma calpa,:ldade pot(~nc;lal

ra aumentos da Drodutividade e do consumo em massa,

1sso esta estreitamente associado a na orl~arriz,r<;:aodos processos de
nrt,(hlr~i" e de troca. autores afirmaram que a crise da em massa
de tipo "fordista" - baseada em sistemas de m2lqUJn,rs e:,peoaJlz,rclaLs, opelranldo
no interior de empresas com vertical e admim:;tr,r<;:ao
burocratica - criou para 0 de sistemas
de flexlvel", baseados na artesanal de pequenos
executada em unidades de pequeno e medio
por processos de troca atraves do mercado e

Hirst e 1991). Outros concentraram-se na rq~ularrlenlta(;:ao

atividades de renda e observaram 0 crescente "tc)rrnaliz;r<;:i:ioH

cia vida economica - ou de res:tn<;6(~s sobre a orga-
m,~a<;:ao dos processos de e de troca - gerou pnJgl'es:;iv;rmente uma
tendencia para a , isto e, a pnJlIJter:a<;:i:io de atividades ge-
radoras de renda que contornam a atraves deste ou claquele

de de empresas "P(~ss()ai:sH

Castells e DellLUill,

esse se sao necessarias uma e uma governamen-
tais bem como normas e habitos COl:n1='orta-
mentais (0 "modo de 0 e descrito
como 0 modo de que que 0 fordista reali-
zasse todo 0 seu E este, por sua vez, e concebido como a causa funda-
mental da crise da decada de 1970 De 1984; Ll~"\"CL,

dia

dlt(~re11te, Claus
tal,rraJ:n do fim

A maioria dos "nJgulla(joni~;ta:;"

sera 0 sucessor do fOJrdiSrIlO-keYD,esllanl1S1ll0
havera outro
Num esp'ini:o
Offe (
do
Consideram que 0 central do

e a consciente das economias nacionais por hH~rarqUl,lsempresa-
riais e funcionarios de governo - esta por uma desc()Di:errtr:a<;:iio
desc(,nira,llz;W2[O crescentes dos das tanto
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como no que deixam os processos de de num esta-
do de aparentemente irremediavel.

Discordando dessa enfase na do e
nao em sua coesao, David sugere que, na 0 ca!Jltall,SmiO
talvez em meio a uma hist6rica" do fOJrdisIIlO--keyDiesiarlislTIO
para urn novo de que de chama de "acu-
mlI.1a(;ao flexivd". Entre 1965 e 1973, diz tornaram-se cada vez mais evi-
dentes as dificuldades que 0 fordismo e 0 enfrentam para manter
sob controle as intrinsecas do a me-
Ihor maneira de essas dificuldades seria com uma " Teria
havido com a dos investimentos de
escala nos sistemas de em massa, com a
tos de trabalho e com a dos estatais com
programas de social e de defesa.

Por tris de todos esses havia uma contlgUra(:ao
muito e aparentemente fixa do e das rela<;:(5esi recilJro>ca:s,
que atou em escala as maSsas de 0 e
a governo no que cada vez mais se assemelhou a urn no disfuncional de inte-
resses definidos de forma tao estrita que mais fizeram minar do
que a de 1989, p.

urn

levou a uma de novos instrumentos e
aascensao de sistemas muito sofisticados de

Essa gUJillada,
mercados tmanCeJirOS,

tentativa dos governos norte-americano e britanico de de
crescimento economico do atraves de uma monetaria ex-
traordinariamente teve sucesso no fim da decada de 1960,
surtiu efeitos adversos no come<yo da Os sinais de aumentaram
ainda 0 crescimento real cessou, houve de controle sobre as ten-
dencias eo sistema de taxas de cambio que havia sustentado
e a do entrou em Desde entao,

tern estado 3 merce da efeitos
por pn~ss(Jes institucionais diretas. "Senlpl.-e

eqUlJ.ibno delicado entre os financeiros e estatais no Ca]Jl.tlJIs,mlo, mas
a do uma evidente gumada
para urn aumento de financeiro frente ao Estado naciona]"

1989, p. 145,

tnlm,forrrla<;:aO dos mercados financeiros" que nao sem certa hesl.ta<;:,io,
toma como a verdadeira novidade do '-"'JfJuaU,>U1V nas decadas de 1970 e 1980
e como 0 fundamental do de flexivd",
o dos processos de pnJdll<;:alO e aCllmu121<yaIO, 0 ressUl:gi-
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da pre,ducao artp~anal e das redes errlpresariais pess:oals/jtanl11Jan~s e a

dissemina~:lo de coorderla~i5les

ernlpn"sanal e tudo

faces da passagem para 0 novo

como eX1Pn::sS()es

crise do car'italisrTIo

tern

vern expennlelltaLHclo

detrimento do pI3mejarnellto

OpmlaO de sao diferentes

aCl1mu1;r~ao flexiveL de se

soLu~;6E;S financeiras para ten-

a

ponto as lVllUll.lld'rV\=~ "MLL~U'LL passad2rs
talismo que ser e reE;stl<utur;l<;(JeS
I<UJICalS que vern ocorrendo nas e nas rela<;('Jes

o atual suficientemente bern para curso
Imp!Jcal;:6(~sPrO l/aVelS do que parece ser uma rev'011,lC210

lor<dr:smo para serias dificul-
diversas Coo) 0 unico ponto aceito par todos e que

slgmirc8:tlva se alterou modo como 0 cajJrta!J:,mo
aproxi:ma(:!an'lent:e, 1970.

Mas

respos:tas sao bu:;ca,das

de rep'etll;:ao e que abarca:m

01,".'-1L,a nlUlldlaL Vma vez

tel1rIpClrai de nossas nh"prl,raropQ e cOllJecturas tec,ricas, tel1ldeJrI(l:as que pareciam

cal<acterilstlcas essenciais do cajJlitaJislTIO hist6rico

duraJlte toda sua existencia

concretas ass;urmclas

Perrrlit21m-nle enfatizar
do capitatismo:

de Se
da Italia do seculo XlII ate a Ocidente das dias

que essa unidade deve ser situada e observada. \LnCUC'U'.',

no VL'5LU"'}

, como no seculo XIX, quando se "deslocou tao eSjJelacu12rrrne:nte

mundo levou "as historiadores em

encal<ar'em a industria como 0 desabrochamento que teria dado

ao Ca]JltalI:,mo sua 'verdadeira' identidade". Mas essa euma visao de curto prazo:
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a inicial da 0 mais de capitalis-
mo retomou ao ecletismo - a uma indivisibilidade de interesses, par assim
dizer -, como se a vantagem de estar no alto comando da eoon,olTlia,
tanto quanta na de Coeur (0 do seculo XIV), con-
sistisse em niw ter que estar restrito a uma (mica
eminentemente e, por nao eSloec:ializado. \VldllU<:l,

orJ.glIlal; tr<'ldllc;:aO eonjglda conforme indicado em

fantastiea aventura do chamado fOJrdisITlO-ke'vw:si:l-
o dos Estados Unidos tomou urn rumo semelhante nas deeadas

de 1970 e 1980. Braudelnao diseute a finaneeira da nossa que

Pareee-me que esses treehos ser lidos como uma da formula
de Karl Marx para 0 DMD'. 0 cal)it:ll-(linheiro

flexibilidade e liberdade de escolha. 0 caIoit211-rner·cacioria
investido numa dada de visando ao
to, e urn estreitamento au fechamento das Vl-'V\J'C~.

D' a da da flexibilidade e da liberdade de escolha.
Assim a formula de Marx nos diz que nao e como urn fim

SI que os investem dinheiro em
de com concomitante da flexibilidade e da liberdade de
escolha. Ao eles 0 fazem como urn meio para a finalidade
de assegurar uma flexibilidade e liberdade de eseolha ainda maiores num
mento futuro. A formula tambem nos diz que, os
nao tern de aumentar sua liberdade de ou quando
essa e sistematicamente tende a retornar a formas
mais flexiveis de investimento aeima de asua forma monetaria. Em ou-
tras passam a a e uma
incomumente de seus recursos tende a permaneeer sob forma UyUll.ld.

Essa esta na braudeliana
"eJcp,ms;ao finaneeira" como urn sintoma da maturidade de determinado desen
volvimento Ao discutir a retirada dos holandeses do comercio em
meados do seeulo XVIII, para se transformarem nos da L<U"VI-'''

Braudel sugere que essa retirada uma tendeneia sistemica recorrente em am-
bito mundiaL a mesma tendencia se evideneiara na Italia do seenlo XV,

quando a genovesa passou das mereadorias para a ati-
vidade e na metade do seeulo XVI, as nobili vecchi

genoveses, forneeedores oficiais de ao rei da retiraram-se
gr;adualmente do eomereio. as essa tendeneia foi repro-

ll1j~leses no fim do seculo XIX e inicio do seeulo a fim da
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apresenltada por Marx
dos investimentos Ca]nt2111stas

relter'ado do historico como
a alternancia de ex-

"UI./H<HI com fases de renascimento e

essa pelnoIL1rzac~lo alJroxin1adla

que

de de haver conduido sua Civilisation mlltenelle,
economie et ca;oitalism'e. Nao obst3Lnte, poderrros facilmente reconhecer nesse
reIlaSCllnentC)" recente do financeiro mais um do retorno ao

"ecletismo" que, no pa:;sa,10, esteve associado ao amadurecimento de
desenvolvimento desenvolvimento cajJitahsta desse

de exp,ans~lo t1l1ancena,

lor'mlClla abreviada de
cOllTIr)Iei:o cicio sistemico de aC1'Amlu/,;u;Zio

Nossa imresltig,r-;:ao e, eSE;enci211rrlertte, uma analise COmlJal'ativa dos sucessivos
ciclos sistemicos de numa tentativa de (l) os pa'Cif(JeS
recorrencia e eV(JluLcao, que se relJn)dl1Z(~m atual
ree5;tru:tura'cao slsH~ml(:a, e (2)

trabalho e dadivas da nat:un~za,

fases de exrlansao llnanc:eira,
se" de sua forma m(~rcad,ona,

levar
eVlolulcao. Serao identificados

rornpimento com pa(lr61~s arlter'lOres de reCiorri~ncia

ciclos sistemicos de acuITmJ,a-;:ao, cada
caractenzaClo por uma unld.21de fundamental do dos
processos de aC11rrtUta~~io de escala um cido gerlOV'es, do
seculo XVao XVII; um cido holan,des, do fim do seculo XVI ate (1p"nfTl-

do seculo XVIII; um secu-
10 XVIII ate 0 inleio do seculo XX; um iniciado do
seculo XIX e que prossegue na atual fase de eXlpalls3Lo 11nanOl:lra. Como se por

preliminar, os ciclos sistemicos consecutivos de
adclulI'am uma dUI'aC3LO progres:siV2tm(~nte

seculo: dai "seculo , que
telnpor,albasica analise dos processos mundiais de

Esses sao totalmente diler<~nltes

e dos ciclos de que conferiu
imLpc,rtiinc:ia. Os cidos seculares e os de Kondratieff sao constructos

base teorica e derivados da das de
prazo pre~os das mercadorias um levantamento literatura pertil1erl-
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os

ernleq~el1Cla eao
eXllanSaO SlHla-,;e irlteilrmnel1te fora do ambito de sua in'1estlgay~io

10

Braudel nao tenta conciliar essa dl~;crep.ancia entre sua das expa:l1s('les
financeiras na se baseia nossa dos ciclos sistemicos de acu-

sua dos ciclos seculares 0 faremos
n6s. Confrontados com uma entre esses dois

ciclos porque des indicadores muito
do que e sistema m1ll1(ilal m(Jd(~rnlO

ciclos seculares ou os de Kondratieff.
Na nao ha consenso sobre 0 que indicam as tlulU;:H,JC)eS

de preyOS quer as do ou as de Kondratieff.
sao indicadores das cOl1tra<;:<Ses e do que

que de moderno mundiaL A lu-
cratividade e 0 dominio do sobre os recursos hUmill1(lS
dixni11uir ou aumentar nas fases de de eXjJarI.S3J).

dejJerlde da fonte de onde concorrencia que leva preyos para
para quer que

dei:ll11.dos, que intensidade do que seus forne-
cedores clientes "nao CalJlt;lhs:ta~;", lucratividade baixa 0 dominio
do sobre os recursos de haver
uma tendencia subida de dos preyos.

laJn]J:lOUlCO a de preyOS e os ciclos de Kondratieff parecem
nomenos eSjJe(:ihcam(~ni:ecapltal1si:as. E interessante sintese

Goldstein sobre as cOl1stat,l<;:C)eS errlpiJrJGlS e as te6ricas dos
estudos das ondas a de a1-
gum. Ele verifica estatisticamente que as ondas
sao basicamente severidade do

te, Os cidos seculares
notaveis com nossos ciclos sistemicos: somam um total de todos duram
mais de um e se tornam mais curtos 1987,

Enltf(~tant'o, os ciclos seculares de preyos os ciclos sistemicos de acumula-
comllietarnellte assincronicos entre si. A financeira tem

meio ou no fim de um cido secular

callitallislno e as os(:ila<;:6(~s

pe:rturbildo os esrUO(JS
Nicole (po considerou "ernbarac;o,so
yOS tenha antecedido em muito 0 ano de 1500.
gesen ( a si mesmo se de pretr0S "n~pr·esl~n1ta

dinamica do ou do ou ambas". Ate a China pa-
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rece haver ciclos do mesmo 1982;
E, mais do que Gills e Andre Gunder

Frank ( p. sustentaram que "os ciclos ritmicos as tendencias secu
lares fundamentais do sistema mundial devem ser reconhecidos como existen
tes ha uns 5 mil anos, em vez dos que tern sido convencionados nas
ab()rd.agl:ns do sistema mundial e das ondas

Em suma, a entre os ciclos seculares de Braudel e
lista de nao tern urn claro ou hist6rico. ideia dos
ciclos sistemicos de ao deriva diretamente da ideia brau-
deliana do como a camada nao da hierar-

do mundo do comercio. Nessa camada e que se fazem os "lucros
escala". os lucros nao sao apenas porque a camada

"111OJ10"pollz,eN as atividades economicas mais mais ImpClrt<ml:e
ainda e fato de que a camada tern a flexibilidade necessaria para des
locar continuamente seus investimentos das atividades economicas que estej,rm
enfrentando uma dos lucros para as que nao se encontrem nessa

p. 22, 231,
Tal como na f6rmula de Marx sobre 0 que,

detml<;:ao braudeliana do faz com que urn ou uma camada
social nao sua investir num dado nn.rh,tn

de ou esfera de atividade ex., a Urn agen-
te e em virtude do fato de seu dinheiro ser sistematica e persistent,:-
mente dotado da de de
for natureza das mercadorias e atividades que conslitllern,
do momento, 0 meio de ciclos sistemicos de aCllrrmJa<;:iio,
que deduzimos da hist6rica braudeliana das financeiras
relteradas, e uma decorrencia dessa estritamente instrumental
ca]?ltaJisrrio com 0 mundo do comercio e e vern enfatiza-la. au

as financeiras sao tomadas como sintomaticas de uma Sltl.la\:aO
em investimento da moeda na do comercio e da nao

com tanta eficiencia as neJ2,0(:lal~5t~s punlm,enle t1nancelras,
ao de aumentar 0 fluxo monetario que vai para a camada CalJit'llista.
Nessa 0 investido no comercio e na tende a retornar a
sua forma monet3xia ease acumular mais como na f6rmula mar-
xista abreviada

as cidos sistemicos de ao contrario da de preyos e dos

A1J011ta.m para uma continuidade fundamental nos processos mundiais de acu-
ll1Ul<I\-dU de nos modernos. Mas tambem constituem ruptl1nls
fundamentais nas e estruturas que moldaram esses processos ao lon-
go dos seculos. Tal como dos ciclos de Kondratieff -
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L 0 modelo de me:tarnol,to:,e de Mensch. Mensch, 1979, p.

turbUtenCla, que acabal11 n:cnandlo as corldlc;:6es

UlllfJUl~V" mClvaclof<cs irltermitentes, que assumem

UH)di::lo menschiano retrata

fases

nossa sec:j1.lI':'l1<:la

estreita serneI11aI11c;:a

de

as de Mensch ( Gordon (

nossos cidos a aItiornancia de fases de mlldanC;lis CiDni:llllllaS

e fases de ml11C1;3J1i;aS descontinuas.

cidos sistemicos parclalrnente sUjJerpostcls

"modelo de mi::tamc)rlosi;"

VUneJ1to socioeconomico

economia se desenvolveu

asdesenvolvimento

SlITlpJ'es resultado l111ntE:J1CJO

dada

nacrcmaJ, mas

deltermJnadas mclustmls ou em deltermrua,las economlas naClC!J1alS e,

importancia nnechal:a para nossa imresl:ig2lC;a'D. Nao obs-

sequerlCia de cidos sistel11JlCOS

mC)dE:Jo, 0 se "desenvolve"

COlnp!Osltos de fases

de mudarlc;as descontillluas,

dos ;nllrnpw"

dlVldUiDS e

cre:scl.mi::nto estaveL

o mClde.to de Mensch refere-se primc)rdiahnente ao cresci:mento
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gover-
As eXpaJllS()eS e re<JstJ"utur:a<;:c)es da economia mundial tem oo)n'ld,),
antes, sob a de determinadas comunidades e blocos de
namentais e errlpr'es,ui:lis, slnlgular'm,enlte benl-j:)Os:lClorlaclos para tirar nrnvp1fn

das cons<Jq(ierlci,ls nao pn~tendid,lsdos atos de outros 0 que entende
de aCl1ID.ul'1<;:aO em escala mundial sao as estra1:egias e estruturas

eSjJ)ecihc:anlerlte, Braudel concebeu 0 cajJlit2llismo como camada
de uma estrutura em tres na "como em todas as hHJrarql1las,

mos por
mediante as promovem, e regu-
lam a eXlpaJ1S8l0 ou a da economia mundiaL 0

obletlvo do conceito de ciclos sistemicos e descrever e elucidar a fOJ'ma<;:iio,
cons()h,:1a(;ao e dos sucessivos a economia ca-
pitalista mundial se desde seu embriao subsistemico do fim da Idade
Media ate sua dimensao da atualidade,

Toda esta nada COIJ.v<JnClOrlal, da
existencia de uma e a do ca1)ita1is-
mo como sistema aos processos de de de
um e de de de outro. visao convencional das ciencias

do discurso e dos meios de de
lismo e economia de mercado sao mais ou menos a mesma
do Estado e ambos. ao cOIJ.tr:ari,o,

do como absolutamente depe:nden'tes
titUllld'J-~;e esse sistema na antitese da eOJnOnlla

as nao existir sem as de que
depe:nd,eml", A camada mais inferior - e, recentemente, a mais

ea de uma economia extremamente elementar e basicamente auto-suficiente.
Na falta de ele denominou essa camada de vida
"a camada da 0 solo em que a Ca1Jita1iJ;mo

nunca consegue realmente 1982, p.

e
acima

cados:

camada mais vem 0 campo favorecido da economia de
mercado. com suas muitas horizontais entre as diferentes mer-

uma certa medida de automatica costuma
a demanda e os pre;;:os. ao dessa ou

vem a zona do onde circulam os gnm(1es pnJdadores
lei da selva. Este como no antes e da revolu-

industrial eo verdadeiro lar do cafntCi!lrSJ'1'lO. ,DraWJel, 1982, p. 229-30,

Acima

muitas COmJlllilca;;:oes
prohlw:1e:1Jas da camada

Uma mundial de m(Jrcad(),
honz,onl:ais entre os diferentes merc2ldos, eJmerglu
fundamental de material muito

da camada da ec<:monlia de mercado. Como mostrou
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eram pe-

Janet Abu-Lughod urn sistema frouxo - mas, ainda daramente
reconhecivel de horizontais entre os mercados da
Eurasia e da Africa ja estava instaurado no seculo XIII. E, por tudo 0 que salDernos,
e bern que Gills e Frank certos em sua de que esse
sistema de horizontais realmente vados miIenios antes.

Como quer que a questao que concerne diretamente a nossa pesquisa
nao e quando e como uma economia mundial de mercado ergueu-se acima das
estruturas primordiais da vida cotidiana, mas quando e como 0 capitalismo er
gueu-se acima das estruturas da economia mundial de mercado e,
com 0 correr do seu de moldar de maneira nova os mer
cados e as vidas do mundo inteiro. Como assinalou Braudel ( a me-
tamorfose da no "monstruoso modelador da hist6ria mlln(1IaL"
ela se transformou de 1500 nao foi uma sirnples transi<;:a().
"uma serie de e datando a delas de muito antes do que
se costuma conhecer como '0' Renascimento do fim do seculo xv".

o momenta mais decisivo dessa serie de nao foi a pnDllJ:er,ll,:aO de
elementos ainiciativa na Elementos desse haviam
apanocldo em todo 0 sistema de comercio eurasiano e de modo
culiares ao Ocidente:

Em toda parte, do ao encontramos autenticos ataca-
que vivia da renda do comercio, e seus milhares de aiUldant(~s

os corretores, cambistas e Qualquer desses
grupos de mercadores a seus ocidentais no que
diz a ou formas de para as trocas. Den-
tro e fora da as mercadores de Bengala e formavam so-
ciedades unidas por vinculos com os e contratos pa,ssando
de urn grupo para outro, em movimento, tal como aconteceria, na LU~VIJa,

dos florentinos para os os genoveses, os alemaes do suI ou os ingle-
ses. Houve ate, nos tempos reis mercadores no em Aden e
nos portos do Persico. (Braudel, 1984, p.

eUJro!Jleicls a conquista
Em d1l'iCUlld, com exce<;:8lo da Esses COlTIpOn,entes do calHtzlllsmo
fundiram-se na podero~;a mescla que as
territorial do mundo e a de uma economia mundial calpltall:,ta nol1p'ro-

sissima e verdadeiramente Por essa a realmente im-
ser elllCl1da(ja, nao e a do feudalismo para 0 calDitrlis:nl(),

cal)itzl1ista disperso para urn concentrado. E 0 as]:,eci:o mars
lrnnn,rL'nl'p dessa a fusao do

a1t;U111a se realizou de maneira mais favoravel ao cajDitali:,mo

pOJrtarlte, que

o CalJitalisJTIoso triunfa
Em sua grande

se identifica com 0 eo Estado.
a das cidades-Estados italianas de Veneza, Geno-
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va 0 estava nas maos da elite endinheirada. Na Holanda do
seculo XVII, a aristocracia dos governou em beneficio dos negoClaLll-

mercadores e de e ate de acordo com suas diretri-
zes. Do mesmo a Gloriosa de 1688 marcou
uma ascensao dos semelhante ada p.64-5,

autclnomia repres(;ntc)U 0

tpnnnf'C ITlOd,enlOS ela slgmtlcou

do capltallSITlO

do caprtalisilllo p~Jlit[co,

o anverso desse processo a COmj:letl(aO interestatal
Como Weber em sua Wirts,ch(ilts;ge:,chidlte, tanto na Anltig,iii(iadle

Idade Media as cidades europelas as sementeiras do "ca-

ambos os periodo,s, a dessas sofreu

UHijJ'U0. Nao

Na Antig1uidad,e, a liberdade das cidades foi eliminada por urn im:perialismo
mlLlI1dl"Iburocraticamente dentro do ja nao havia

contraste com a }\n'tiguiciacie,
de Estados nacionais concorrentes,

caIJita,lismo ocidentaL
ca/ntill ('trel/lemte, que lhes

tpr hnrJpr C..)
proporClOlI0U ao caj:,itaJ:isnlo

en'=lu;mto 0 Estado nacional nao
imlJerlO llmrldl,ll, 0 CaI)italhs:mo tambern per'slstmL

as politlcas

os Estados
dlS,puta(Ias e que urn
caj:Jlta:lismo moderno. C.. ) Nem 0 comercio
Estados modernos C..) ser comj:Jreendl<ios sem essa 0W'hU,Wi compe-

os Estados europeus os l,ltimos

mostrando que
"ncd,uuoy fase

tormayao dos blocos de org,anizay6es

brasileira, Hist6ria da econornia, Editora Mestre Jou, Sao Paulo, 1968.
brasileira, Econornia e sociedade, Editora Univcrsidade de Brasilia, 1991.
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govel'nam1enitais e que conduziram a economia CalJitali~,tamundial
por suas sucessivas fases de materiaL numa atese
de nossa analise tambern mostrara que a COI'1CE:ntra~~aO do
de determinados blocos de e emlpr,esariais
cial para as reiteradas materiais da economia mundial calPltal!sta

concorrencia entre estruturas poUtlcas "apnJxlmadarrlerlte equl\Tal(~n

tes". Como regra as gfill1cles expalllsi'jes materiais s6 ocorreram urn
novo bloco dominante acumulou mundial suficiente para ficar em condi-

nao apenas contornar a ou erguer-se acima
mas tamhem de mante-la sob urn minimo de coopenu;:ao

os Estados. 0 que im,pullsionou a pnJdlglC)Sa eX1paJllS~lo da economia mun-

dial nos ultimos anos, em outras nao foi a con-
correncia entre Estados como mas essa concorrencia aliada a uma concentra-

cada vez do no sistema mundial como urn todo.

A ideia de uma cada vez no moderno
slsi:errla rrmrldi:::il esta impli(;ita num

Ao estudar 0 Impulso

o endividamento isto e, a do Estado
constitucionalou sua (... )
Como [a divida ao
dinheiro esteril com isso, transforma-o

sem a necessidade que se aos e riscos inse-
pan'rv'els de sen emprego na industria ou ate na usura. Os credores do
na nao dao coisa soma e transformada
em titulos faceis de que
em suas maos tal como 0 0 dinheiro SOllarlte.

aCUllluhl<;:ao de

'nTlr"", n~pE:tlclas vezes a aCllmiUl:a\1~lo de

Illllncllal caj:)italist:a, desde seu ate os diasno eS!JaC;O-leJnrlO
do pn'mrJlO

Tendo concentrado sua atc:n<;:ao nos aSj:)ectos
Marx destacou a Import2111C:Ja, ,,.., Tl "n~ relterad:Cl,

contexto de
dos capitalista,s.
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Com a divida nacional um sistema de credito que amiu-
de oculta uma das fontes da deste ou povo. As-
sim, as vilanias do sistema veneziano de formaram uma das bases
secretas da da a quem Veneza, em sua empresta
ra somas em dinheiro. 0 mesmo se deu entre Holanda e a 1n,,-\laterTa.
No inicio do seculo XVIII, a Holanda deixara de a
no comercio e 11a industria. 0 de ime11sas somas de espe-
cialmente para sua a entao um de seus
pnnClpaJS ramos de [E 0] mesmo vem acontecendo entre a In-

e os Estados Unidos. 1959, p.

a

acumula<;:iio de

corlqulsta dessas aptido,cs orgal1izaci'Cll1clis re!sultou

que a m(iVal~ao

como entatlzou

os processos de aClll1JlUta<;:i'lo
dos numa dada
luta intlereo,tatl!, d;urante

as fontes mais abundant!es

de cap,iCid,ldes org,mizacionais

o meio social e POlitliCO em
mundiaL Nos ultimos qumJ1eJ1tcls anos, essas

COll1tlnu;al1J!ente recriadas em paJra!(c!o. Todas vezes
escala tal como institui-

periodl)s de

minantes desernpenhalrarn,

lUlld VId, nao reparou que a de
nessa passagem, era formada unidades dotadas de

recursos e mundial sempre crescentes. Todos Esses Estados
as Provincias Unidas 0 Reino Unido e os Estados Unidos

gnmcles poterlCl,ls das sucessivas durante as seus grupos
o de lideres dos processos de

iOl'ln,H;ao do Estado e de Vistos em entretanto,

Esses Estados parecem ter sido em ordenamentos muito
diferentes e cumulativos. Como detalharemos no decorrer deste os do-

n1(~tfiClp!olitarlosde cada Estado citado nessa abarcaram um
vanedade de recursos que os de seu predecccss,or.

m(~dida que aumentaram

de e que aos Estados
em questao reclrganizar-o,e e controlar 0 mundial em

calpitali~;tanos ultimos quinhlentos anos

comTleti<;:ao interestatal
torma<;:ao de estl'utllras po!itlCas dotadas

comIlle:;cas para controlar
escala

condi<;:oles iundamerltais da
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H11l1t1l1!6ton num
Bruce

sao fundamentalmente fortes"
OpJl1l8l0 de sobre 0 pO(1enlO J3ipones

Unidos e essencialmente identica a eXIJre:ssclda
SelTIlnanO sobre 0 realizado em

eS1Ja(;lalS que alteraram os centros dos processos sistemicos de aCllllTlUla~;io:

"Amsterdam tal como Londres viria a
Amsterdam e como Nova urn Londres." Como veremos, esse
processo de foi muito mais do que esta indicado na slnflples

estlo<;:aaa. Veremos que cada Esteve associada a uma
verdadeira nas e estruturas do pre-
pond(~ranteda Nao a de Braudel de que
a refletiu "a vit6ria de uma nova sobre uma , combinada
com "uma vasta de escala", sera mantida.

Os centros em declinio tentavam de uma dos enormes ex-
cedentes acumulados nos novos centros, em ascensao, enviando para es
tes, tal como Marx observou. Fluxos desse caracterizaram todas as expans(5es
tinanceiras do Mas a financeira atual desvia-se desse fJaUL'~V.

Como iremos documentar no a atual assistiu urn cresci-
mento do e de outros menores do leste que se
transformaram num novo centro dos processos mundiais de de

No entanto, houve poucas provas, na decada de 1980, de urn fluxo
do centro em declinio para esse centro Ao contrario.

de citarem a passagem em que descreve 0 "secreto" dado
lideres decadentes dos processos de seus sucessores,
Kotkin e Yoriko Kishimoto p. assinalaram: "Numa mver-
sao da frase de os Estados Unidos estao de outros
imperic's pvn,nrt"rirw,oc de Holanda e mas estao

agora atraindo uma nova onda de investimentos do " Na dos
autores, essa inversao se deve a exercida sobre 0

falta de controle dos sobre as ativi-
popula<;ao crescente dos Estados VLUUV0,

por seus vastos recursos por sua "CI)n·dl~;aO

e mais desenvolvida do mundo".
a essa eles relatam a de Hlro:,hl

economista de urn banco e urn "conhecido na':;lOnal1sta
, para quem os Estados Unidos tern escala e recursos que 0 pos-

re:mlta(10, os excedentes fluiram para os Estados V1UUV0,

exatamente como tinham feito excedentes no tim do seculo
"0 consistira em auxiliar os Estados nosso
dinheiro para reconstruir a economia de voces. Essa

o dmhlelro



as economl-
do sistema lTIllncllal

car'aCldacie de ctlb'Ullld"

aco'ntc:cilllelltos posterilore:s, as

CumUJgs (1987, p. qwmdlo Ezra abriu 0 dizendo que "fico
realmente muito inclUl,eto quando reflito sobre as da ascensao do

resposta de foi que, na 0 era "urn
extraordinariamente traco". Suas deficiencias mais fundamentais eram

"eJlel'gl,a, alimentos e seguraw;:a militar".
Essa baseia-se na visao convencional de que 0 interestatal

consiste nas dimens6es na auto-suficiencia e nas for-
yas militares. Tal visao desconsidera totalmente a fata de que a de

do para tomarmos uma de Michael Mann
tern sido muito diferente da do territorialismo. Como frisou Weber

nos trechos e como nossa ira consllbi;tanCJlar,
circulante entre estruturas de mas

sido a fatar mais essencial e duradouro na
menas que levemos

concorrentes

o LONGO SECULO XX

In"pn"r,'n.'p" das COJls1'iera;;:<'Jes

ascensao do
em conta os efeitas dessa cOmIJetlyao
sabre 0 das or~ianjza;;:6,es

camc~nte nessa
fadadas

des-Estados ItaJllarlas,

16
t
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supuseram

eSDer{rveis do

nem e
enCOJ'ltrou sua melhor sintese

Imancelro, antes

exercer seu crescente dominio

cOJi1trari'J, nao
prov;aVt,:lnlellte nunca recuperou seu dinheiro.

do valor do

e

foram comj:)arav,els.
prmc:lpal ditererH;:a entre a asssistencia financeira Gra-

duas guerras mundiais e a aos Estados
nos resultados. os Estados

Como 4,
momentos decisivos re-

os Estados 0 des-
slst,emlcos de acumula<;:iio

tao dp'~nrTiVld"

e Kishimoto.
Esse "controle" tem sido

dos Unidos da nn,rl,r"

de cambio nos mercados tIrlarlcelrClS ll1UJ[lc!laIS.
nos Estados

Bretanha
Unidos na
dos colheram Im(,nS()S b,ent~HciOs,

as duas guerras ml1n,jrals
distrilmi,~ao dos
locamento da lrder,m~;a

Sob esse para os Estados Unidos
tao Kishimot'J. Foi tanto aassis-
tencia financeira que a po,tCJ[lCJla caplltaJllsta ascendente Estados deu
a decadente (0 duas mundiais.
Os confrontos e confronto entre
tados Unidos e Uniao Sovietica

. Mas as eXlgellcl;lS t1narlCellras
ao vence(}or, ainda
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na histerica desencadeada na e midia norte-americana quando 0 ca-
pital comprou 0 Rockefeller na cidade de Nova York. Como
as compras de nos Estados Unidos eram pouco
tantes em com as canadenses e australianas, essa
transmitiu a compradores e vendedores a mensagem de que 0 dinheiro Jal)O!}(~S

nao tinha exatamente 0 mesmo "direito" de adquirir bens norte-americanos que
o dinheiro de estrangeiros de origem eurojJera.

Se os meios de de massa foram os na
r"n<tr,·"-:j,, de barreiras culturais a transferencia de ativos norte-americanos
para 0 capital 0 governo dos Estados Unidos seu
na de barreiras Ele acolheu de born 0 dinheiro japo-
nes para financiar seu deficit e sua divida publicos e para montar instalayoes de
prO(1u<;:ao que criassem empregos nos Estados Unidos e reduzissem 0 do
baJlanyo de norte-americano. Mas desestimulou vivamente a com-
pra, por esse mesmo de empresas lucrativas estra1teglCJlmelTte

em mar<;:o de os do secretario da
eirlbE~rger, e do secretario do Malcolm Baldridge, convenceram a

de que seria recuar de sua tentativa de assumir 0 controle da
Fairchild Semiconductor No entanto, como comentou :,tE~ptlen

Krasner p. "a Fairchild era de da francesa
Schlumberger, de modo que nao se tratava simplesmente de uma de

o que as barreiras culturais e nao as barreiras
entrada de embutidas na estrutura do norte-ame-

consE~gujram. As da vida das dos Estados
Unidos revelaram-se barreiras mais aentrada do dinheiro jaj:)O!les
do que a hostilidade cultural e a As maiores aqrllSJ<;:o!es
Jaj:,oneS;;lS ja ocorridas nos Estados Unidos a compra da Columbia Pictures

em e a da MeA no ana fracassaram
coml)]etarnelnte em seus objetivos. Quando foi fechado 0 com a a
midia teve uma e a capa da Newsweek falou numa "invasao"
jaj)0l1e1;a de No entanto, como escreveu Bill Emmott no New York

Times de novembro de

C..) passaram-se menos de dois anos para que ficasse claro que 0 e a
hij)(~rbo.le tinham uma (... ) mvasao
japon.esa das empresas norte-americanas nao foi nada disso. Ate as melhores

eSj:jet;;,cu!an~s e e
assumiram 0 controle nem sequer das firmas que muito menos
da cultura e da tambem Emmott,

a verdadeira anomalia das rela<;:()es nilJo·-arnelrican'ls durante a atual
expaJ1s2l0 financeira nao esta no fato de 0 haver fluido para os
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Esltadlos Unidos no inicio da decada de mas no de 0 ter-se
beneficiado tao pouco da assistencia economica aos Estados Unidos na
escalada final da Guerra Fria contra a Uniao Sovietica. Sera essa anomalia
o sintoma de uma fundamental nos mecanismos da m-
terestatal circulante que e sustentaram
do nos ultimos seiscentos anos?

Esses mecanismos tern urn claro limite intrinseco. 0 no sis-
tema mundial nao indefinidamente sem minar a concorrencia
interestatal circulante em que se tal Mais cedo ou

cO"ga-se a urn em que as entre os do Estado e
do firmadas em essa tornam-se tao impr1cssio-
nantes que eliminam a a de
errlerge][1C1a de novas Sera que as difi-
culdades enfrentadas estruturas para

nrrmp;t" da interestatal sao urn sintoma

de que esse foi ou esta a ser reformulando a pergun-
la, sera que as estruturas do norte-americano constituem 0 limite
m21XllUO do processo de seis seculos atraves do
sua escala e alcance que parecem

Na busca a essas a visao de
Weber e de sobre 0 das altas na era moderna deve ser

que Adalh Smith no processo de do mer-
cado mundiaL Como fez Marx Smith nos "descobrimentos"
ropeus da de uma passagem para as atraves cabo
da Boa urn momenta decisivo na historia mundial. No entanto,
muito menos otimista do que aos beneficios ultimos desses aconte-
cimentos para a humanidade:

Suas jii foram enormes; mas, no curto periodo
seculos transcorrido desde que se fizeram esses desC()blnU1e11tC)S,
que se tenha visto toda a extensao dessas benefkios ou
infortunios doravante resultar desses acoutecimentos para a humani-

nenhum saber humano e capaz de preyer. Por em certa medi-
as mais distantes do por Ihes satisfazer suas

necessidades aumentar seu deleite umas com as outras estimular
mutuamente suas sua tendencia parece ser benefica. Entre-
tanto, para os nativos das Orientais todos os beneficios
com,:rClaJS que resultar desses acontecimentos naufr'aganlm
perdenim em pavorosos sofrimentos.

acidente do que de qualclU(~r coisa que estivesse na
natureza desses acontecimentos em si. Na em que se

fizeram essas a de favore-
cendo os europeus, que Ihes facultou toda sorte de
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injus~ti<r,lS nesses remotos. Doravante, talvez os nativos desses
possam ou os da se e talvez os habitantes
de todas as diferentes do mundo possam a de cora-
gem e um temor mCltuo, e a (mica coisa capaz de inti-
midar a dos levando-os a ter um pouco de

direitos uns dos outros, Mas nada parece mais tendente a esta-
belecer essa de do que a mutua transmissao de conhecimen-
tos e de toda sorte de que 0 comercio de todos os

UH,lUVl, nece~;sari8lmente,traz em seu bojo.
1961,

neJnhlJma sintese errlerl~mdo

ve essa sintese da de
do proeesso de do mercado mundiaL Como indica

do trecho Smith aehava eo aprolUltda,m'en-

o mais fator a que 0 Oc:id,enite
eonqUl~;ta(1or se da maioria dos benefkios - e llupu:ses:se
Oeidente a maioria dos custos - da economia mercado arrWlla-
da que se estabeleu em decorreneia dos chamados "deseobrimentos"
mesmo da braudeliana de que a fusao entre 0 Estado e 0

foi 0 da uma eamada daramente Ca]p1taW,ta
sobre camada da economia e em antitese ela. Como veremos
CajJ!tlLllo 3, no Smith s6 e manter os luCIos
par um prazo atraves restritivas eseoradas esta-

que cereeiam rompem 0 funcionamento "natural" da economia de merca-
do. Nesse esquema, eomo de a camada de comerciantes e

comumente emprega os maiores Ca1)1t81s
atrai para si maior

verdadeiro "antimereado", 0 contre-marche de J::ir;aucleL
Braudel e de Smith sobre a eeono-

sua antftese diferem num as]Jec:to 1mLpc,rt,mte.

o processo esc1Werrtat1zaLdo nesse trecho exibe notaveis selueln;an,~as

com a visao braudeliana da de uma economia mundial cajJ1talv,ta: as
venturas do Ocidente as desventuras do nao-Ocidente CO][lqUlsta-
do como efeitos de um processo hist6rico 0 horizonte
ternpor;al neoessano para descrever e avaliar as desse processo; e, 0

lTnin"rt,ontp para nosso a centralidade da
deter'mimr<;:30 da forma como se distribuem custos e beneflcios entre os nClrT1{'l_

economia de mercado.
nao usou 0 termo "Glpitalisrno , que s6 foi introduzido

cie'ncias sociais no seeulo xx. i..JOnULlWJ, sua de
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processo

estivesse
em que "as habitantes de todas

das trocas na mundial de urn irre-
das entre 0 Ocidente e 0 nao-Ocidente.

Vma mais dialetica dos processos hist6ricos nao e, necessariamen-
te, mais exata do que uma visao menos dialetica. Como se a desig.ual
dade de entre 0 Ocidente e 0 nao-Ocidente mais fez aumentar do que
diminuir durante mais de 150 anos que Smith formulou a tese do Impa(:to
corrosivo dos processos de do mercado mundial sobre a supe:rloriciacie
de do Ocidente. A do mundial e militar do
nao-Ocidente avani)Jaram decada s60 havia escapa-
do as desventuras da exatamente porque se

urn membro do Ocidente COJ1Q11istadlor.
E entao, durante e Guerra aroda

a soberanos foram restabelecidos e muitos se
foi estabeleci-
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acc:ntluar seu

mlcmdo wrn,:lU-se malS

temor ea
mCler,enctentE;s, levando-os a

aq1tlSlt1vo mund1'1!. Os de

"ilhas" de car'lta.l1SJJao,
de trocas as mercados locais

Cer1tr:lli2:ayaO, dentro de seus domi:mo,s, de lucros

ticos.
sobre

19ucllda,je de coragem
coisa de intimidar
urn pouco de dos outros", A conjl1ntUl'a econ6mica
tambem indicar que iminente uma certa das rpl"rr,pc

no sistema mundial como urn todo, a demanda recursos
naturalS dos do como par sua mao-de-obra abun-
dante e barata. do Primeiro fila
te-salas dos governos Mundo (e do oferecendo a preyos
m6dicos 0 ultra-abundante que nao encontrar iWlestinaeJltcls
Iu,:ra,tnTos em seus de Os termos de intercambio voltararn-:se

o Ocidente e a da
[Ynlnp'lU' e do Mundos

seis anos, no entanto, havia ficado
n""d"",'r esperanya de iminente das oportunld,l-
des de os povos do se beneficiarem do processo continuado de t01'm,lyao
do mercado mundiaL A cornp,et1C;ao norte-arnel"lC2ma
mercados mcmetarlOs m11110l131S, para tmal1C:1ar
"cclmpra( de votos nas ele'ly6,~s 1I1teJcnas,
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a

descrlta como cOJ,nposl:a de
como pn;vl,3mente
bases sociais mais

nn)nr'l"~ meju~;tnas, suas pr()prlaS eCOl1omias e

que nunca
Con'ia do SuI e HnlnTl()~" - sao totalmente de-

Ul!lUV~, nao s6 obter mas tambem
de seu abastecimento de e alimentos e para

prCldutos industrializados, Contl1dc), «)!eitiv,im1ente,
af(~Ulpe!a~~o (;3pital][sta do leste sudeste a nova

isolado os centros
LULlVIJLl Ocidel1tal e a America do Norte

;)C14U1ua, a eXfJanSaO
uma serie de translyoes, no
LHU"'V, desarticulc)u--se, apenas para

a cOlnpetilividaeIe
"oficina do mundo", e 0

Donars

de:,apan:<;:a, como par'ece'u c()ns:idE:rar
Na busca de respo~;tas plaus,ilvels

dades de alto valor desse "mar" as massas trabalhado-
ras, baratas e extremamente industriosas de todas as do leste
sudeste nas as "ilhas" fincam suas mas sem Ihes
tOI'necer as meios necessarios para que subam ate au do "nivel do mar",

o e, sem sambra de dessas "ilhas" As
"ilhas" menores do sao as cidades-Estados de e
'HJJH~-X'VjLl"', 0 que Formosa e 0 semi-Estado nacional da Coreia
do SuL Nenhum desses Estados e podero~;o
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como

(mica processo historico de
mt;SrrlOS cOl1stituem e modi£lcam.
pnmt;lf(IS dois desse processo hl~;t6nco

gerlOV,~S e 0 3

£lm do seculo xx, com no Slstelna
estlallano, aumentado totalmente transformado. No di,lgrlos;tico dos sinto-

mas da formulado um novo programa de que se con-
mais diretamente no das or:galliza<;:i5es em;pn~sariais

do dos governos. que cOJme~al·anossa
cOlmp'ar,l;;:ao dos ciclos sistemicos

A analise da os ciclos sistemicos de a" •.HU'UL"'rav

constrnidos segue 0 metodo que McMichael
. Os ciclos

teclric:anlerlte, com 0 "h,pti,ro e;>cpliCll:o
nrn,v,,,,'pi da atual eXj:/ansao tinamCE:ira. A COrnP,lfa,;aO

pf()pria dellIliy~io do pro,blema pesqmsado: CC)l1stltm a esSi~nCJia, e nao 0

contexto da 1l1\reshga;;:iio. Os ciclos que errler:f?,ern da imrestig;a;;:3lo sao
subordinadas de todo nem tallrIpC)UCiO e::cernplos l!1clepel1 lderl-
tes de

Essa reconstrUy,IO
cielo slstemllCO

de m,:rcado.

essas atividades hzennn
da hist6rica e

da

carna,1as abaixo

de

apacllte). A camada
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ricos . A camada em contraste, dificil de visualizar por
causa da efetiva invisibilidade ou da COml)lex:idlad.e das atividades que a consti-
tuem (Braw:iel, 1981, p. 23-4; WclllerstE~in,

Nesse nivel urn de ricos da Amsterdam do secu-
10 XVIII ou da Genova do seculo XVI a setores inteiros
da economia ou ate mundial na confusao. grupos de atores
privileg,iacios enveredavam por circuitos e de que as pessoas co-
muns nada sabiam. 0 comercio por que estava a mo-
viruent;l<;:()eS comerciais distantes e aos do era
uma arte acessivel apenas a uns poucos muito.
Para essa zona de que acima do mundo enso-
larado da economia de mercado e constitui seu limite par assim
representa a campo do C..) Sem essa zona, 0 caj:)italis-
mo e nela que ele reside e prospera. 1981, p.

gr,lncies e sistematieos lueros que ao ea]pHallsrrlo
liltimos ou seiseentos

de suas ineurs6es nos domidlios ocultos da pr'OC!U<;'IO.
proJetos eonopl(:;mE;ntares, e

res e so(:161o~~os aoeitarclm 0 eonvite de e 0 andar
terreo. Ao tenham deseoberto "0" da de lu-
eros fase industrial do mas descobriram muitos de seus

deJpeIldi':nela e do sistema mllnciralse~~redos. L"+'''"'O, os te6rieos e pratlcant,es

Os cidos sistemicos de ael1l11,ul'l<;:ao pretenderTI
de sem a "0 e rl11lpe:nsaver'

nos dizer 0 que aeontece camadas inJ:erior'es,
nprt111PT1;'P a dinamiea dos eidos sistemicos. e muita

eoisa do campo visual ou mesmo inclusive telTenClS
dos estudos dos sistemas as e ealDltal-

trabalho. Mas nao se tudo ao mesmo
Marx ( eonvidou-nos "abandonar

ruidosa , onde tudo aeontece as claras e avista de todos
mens, [0 dono do dinheiro e 0 dono da de ate 0

domleilllO oeulto da somos eonfrontados com os
vroil)idla a "finalmente des-

ge:ra<;ao do lucro", Braudel nos convidou
transl)arenlte da economia de mereado

onde s6 se
um andar do

da
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convidaram-nos dar outra no andar intermediario da economia de
m,"rcac1o, para ver como suas "leis" tendem a os domidlios ocultos da
PI()c11lC30 em locais centrais Desse novos da gera-

de lucros foram desvendados. Mas poucos se aventuraram andar supe-
rior do "antimercado", nas da de "circulam os
grclllcles prlec1;3c1'Jn~s e a lei da selva", onde se afirma que estao escondidos
os duree do hist6rico.

calJita1i~)mo mundial parece estar nao pOI
cravar mais [undo suas nas camadas inferiores da vida material e da eco··
nomia de mas pOI arranca-las - e urn momento tao born
qualcjUi"r outro para aceitar 0 convite de Braudel e 0 verdadeiro do
Ca!nt,lllsmC), no andar da casa dos e apenas
estamos fazeL

Dai decorre que nossa e e meio incondusiva. Parcial por-
busca urn entendimento da da atual eXI,ansao tinanc:eir'a, abstraindo

os movimentos que prosseguem por e as leis dos niveis das
mias de mercado mundiais das materiais do mundo. E meio in-
conclusiva mesma A da camada tern apenas uma
relativa autonomia das das camadas inferiores e s6 ser plt~nalmlenlte

uma

Sem UUVlI.ld,

talvez se

comJ)n~enldida em essas outras ~ViS~"<t'"

medida que nossa COJl1strw~ao for aVclll<;:anao, 0 que a pnlllcipJIO
uma mera a parecer refletir

estruturaL Mas tensao entre Esses dois de ap:arE~nclas nao
ser pl(~nallnen1te resolvida dentro dos limites de 110SS0 de pesql.11s:a. Uma

tensao se isso e que tOl'nemC)S a descer
para as camadas da economia de mercado e da vida 11l,rterial,
com os conhecimentos da este

camada SllJ)en.OL



27

D

S TR
CPT

S H
LIS

G N
HIS RIC

CAPI S 0 RFUTO S

1988;

no entanto, refere-se

de

sirrlple'S. E 0 po
"llde:rarlCa intelectual e

"h,~ge:m'Jmla mundial"
cal)aCldalne de um Estado PY"FrI'r ttm~5es

soberanas. Em prm(;ipIO, esse

corriqueilca desse como instituido num da-
~l~lelHa de Estaclos

traJ1storm,ldc)ra, que alterou

seu
in'restiga~;lo, sua mc:todolo!!,la e suas mas tem duas caracteristicas

quando usam 0 termo dizer
Se!!,Ulldc), seu foco e sua enfase recaem sobre

seio 0 de uma se

"~0,.aUV0, a maioria desses estudos
In(]V,lGlO e . Em as mC)V,lCCles C)CrprnL

executa-las sao como as prmC;lpalS fontes do
em todos Esses inclusive os de lVi,onelsKI, as 1110-

sistemicas nao os basicos mediante os aumen-
ta dedina 0 no sistema interestatal. Na verd;ldl~, genllnJelJte se afirma
que a invariancia desses dos as]Jec:to,s Ci~nl:rais do sisteina

restataL
o conc;elto

o declinio do mundial contar de aplcoximad;amente

ocasionou uma onda estudos sobre a ascensao e
(HoplZ1Jt1s e WallersteIn,
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moral" 0 Como enfatizou nJJLC~lJJO ~"U'U"~" com referenda ahege:mc)llJa 110

110 11a(:1O]'1al,

a de urn grupo social manifesta-se de duas como "do-
e como intelectual moral". Um grupo social domina as

grupos que ele tende a ou talvez for-
<;Ja das armas, lidera os grupos afins au aliadoso Urn grupo social

jii deve exercer a antes de 0

e, uma das pnnClpalS o)n<j]<;Joes
teriormente, ele se torna dominante ao 0 mas, ainda que 0

firmemente nas maos, tambem tem que continuar
1971, p.

dic:ot<)mlia, nao espa<;Jo para 0 instrumento

caj:litalista: 0 controle dos meios de Na COI1CeJtua<;:~lograrnscla-

a cOE;n;:~io e 0 COJnSclnt:Lml~nto e

o corlserltmlento
ristica certas slt1ua<;6c:s
que 0 usa

e
seus lideres

1971, po

adicio-

coer<;:ao e 0 consentimento. que venhamos a exp1()f2lr

ciclos sistemicos de aC1Jl1mJa<;J;ao, pn::sulmiremc)s

nossa

Everdade que 0 Estado e visto como 0 instrumento de
destinado favor3veis para a m,lxrma eXIPaJlsalo

expansi'io do
de uma eXj:,ansao univer'saL

domlnante de re!)re:seJntalr 0 interesse e CP1TlT1TP

mais au menos traudul(;nta. Nao obstant<c, s(;gtlindo lir'anIsc1, s6 falaremos de



AS TRES HEGEMONIAS DO CAPITALISMO HISTORICO 29

as relaC;l)es
Gr'aUGS(;l p'oln.'p<"p usando 0 termo

atraves de

o pnnlelro coneenle

e percebldo

do grupo dominante de rej::)re:,entar
estara

por
sltlla~:ao como he!sellllOJlica.

o eoncerne ao fato de que mais dificil definir urn
resse nive! do sistema interestatal do que no dos Estados indivi-
dualmente considerados. Neste 0 aumento do do
peraJlte outros Estados e, por Sl
medida da busca exitosa de urn interesse Mas 0

nesse nao aumentar para 0 sistema de Estados como urn pOl'
detl11I<;:1io. Pode aumentar, para urn grupo de a eusta de
todas as outras, mas do lider desse grupo e, quando
nal" ou "de coalizao", e nao uma verdadeira mundiaL

As como
do Estados mter-reLaoon:rdc)s

estataL Na a busca do no sistema interestatal e apenas urn lado da
moeda que a e a estrutura dos Estados enquan-
to oflsarriz;a.y()es. 0 outro lado e a do os cidadaos.

urn Estado tornar-se mundialmente por estar

apliCa(la as reJ,H;;olcS

e

l1e!?;eUGOJllanH-onrin essa aJega~;ao
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a com de uma do
coletivo dos gO'iTernantc~s per,mte os individuos.

mundialmente capaz de com que
eXlpaJ1S3l0 de urn ate todos os outros Estados do

s1t[lay210 de

lay,n11c)s uma dlstin,;ao

verdadeiras e confiaveis

roni, mi'", malS

comt)lna~2lo dessas duas
demandade
tende se geI1erallzar

ambos, POJ:tarlto,
cOndlyC)eS de atender a essa

mundialmente

jw,tilic,m1 nossa referencia eles

organi:z:a'riio e,

tarobi~m nos de governo
tarnb,~m nesses s1stel11as, a "ausencia de urn governo

de certos 0 conflito

apareulteu1ente lrren1edlaVI:1, de org;an12:a~ao, ")CU'0IJ~

conflito para
porque urn novo cooJlmto

lmposto ou brota de

escalada
de"perta pOll1eI'os;as tendencias

dos cidadaos de todos eles.
Dnwavel que as desse

COndl~C)eS de "caos siste111ico", "Caos"
comum usarem-se os dois termos in,iistirltamc:nt:e,

sistemicas das he.gel11C1J1I;aS nlUJldl:alS
eles,

tendeu a
o "caos" e 0 "caos sistemico",

falta

quer ou grupo que
demanda sistemica de ordem tern a oportUJi1lctacte de se

e prc'cecllmentos JI]apllClt,)S
como ou "ordens ananlUlca;,"

o conceito de "anarqllla ordenada" introduzido por
que observave1 teJ1dlen,Cla dos sistemas "tribais"

a orden1 a
Essa tendenda mc)strou-;,e

dieval e mc)derni),

"ausenda de
soberanas e 0 sistema governo da ~U.LVVU

de que ele classificam-se como sistemas anan~uicc,s.

urn desses dois sistemas teve ou seus nrtmn,)~ prm:clTHoS, nonmas,

e sem dllUl<1-1IJ,

circuostancias. A medida que aumenta
nova

.HlstC)rli:ar11ent,e, os Estados com essa op,ortUJi1lclacle
hZer'll1J.-no reconstituindo 0 OWL'-'Ha mlllndlill bases novas
tabelecendo assim uma certa medida de cooper;lC2lo interestatal.

as he:gelnom;ls mundiais nao "ascenderam" e "dedinaram" num sistema
mlJl1cllal que se tenha eX1JaJldJdo UlcleT,erldent,emlente, com base estrutura
mv'anavE~l, dC:IUllda desta da(lue1a ITlanelra. Ao c011tr;1ril), 0 OL)l.Ul.,a mundial
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os

esse sistema

reJaC;iJeS senhor-vassa-

po

ass1Llmir 0 urn,'pr",,'

COlullJuerlte, sem ou dificuldade".
de governo por corpos comuns de costumes, que
expressavam os direitos naturais pertrne:nt(~sao todo social pe-
las constitutivas" In,, __,_

mc)(lcorno se formou e se expandllU com base recorrentes reicstruturac;o(os
da1lTIent,ns, lideradas por sucessivos Estados hegernoUlc;os.

Essas re'cstruturac;oLos sao urn fenameno caracteristico do moderno sistema de
emlefj2;lU da decadencia e eventual do sistema de go-

medievaL Como afirmou ha uma fun-
governo moderno e medievaL Ambos

caJlacler"iz,ldc)s como a no sentido de
"ausencia de governo central", coisas dillerente:" contormle

com base unidades do sistema

Em suma, tratava-se essencialmente de um sistema de governo segmentar;
a Mas uma forma de governo territorial segmentar que nao tinha
nenhuma das de posse e exclusividade transmitidas moderno
conceito de soberaniao uma heteronoma dos cUrd-
tos e territoriais - do espayo 1983, po

do

m()dLorrlo sistema de governo con
dominios JUl'lscllClonms

Os direitos de pnJpJlle,lacle

contraste com 0

siste
mutuamente exdudentes"

direitos de tornam-se absoJUitos as
politl,cas tOllnClm-se exdusivas e sao clClranl(onl:e demarcadas por frontei-

a mobilidade das elites dominantes se mais

de do ter-
re(;ur'so,s) do entre as entida-

politicas epli~-reql1isito para a corresp,ondeJl1cia entre a forma nacional e

urria divisao cOlTIIJle:ta
ritorio e das po,prllal;:oios
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ela tende. (... ) Para cada inclividw),ostodos OS outros fenomenos
para cada

Esse do moderno sistema governo associado
desenvolvimento do ca1pitalislTIlO como sistema de acnnmJla<;:ao em escala

ml1l1ljlal, como foi frisado de Wallerstein sobre 0
m,Jd,;rno sistema mundial Em sua

o mCiderno 0h'''AHa intiere:stat.al e ma:rcac10
unidade. Devemos levar conta 0 fato de

e de se que tenham de1pelldldo
os e os centros

vezes, ofereceram uma resistencia deliberada it do do Estado"
eXIPO:S1<;:;;tO, a divisao da economia mundial em

jurisdi<;:5es P01l1tlcciS c<on,:orrerltes nao ne,:esi;ari.arrlente beneficia a aCllmllla'rao
Se ela 0 fani ou basicamente da forma e dacapltallsta de

mtenslclade da concorrencia.

as enlpreSclS ~'''fJJLlaJL10,a". VLLaULUV essas
presas estao entre'1a'rac!as em densas redes transestatais de e troca,
a dessas redes em distintas ter uma in-
fluencia na de toda e empresa
talista em as In:;tltul':c0';S nao callitcl1istas. Nessas circunstancias, ebem

quando a interestatal assume forma de intensos e nnll!rm-

conflitos os custos dessa para as empresas calJit,l11stas
ex,:ec!er os custos do governo centralizado que elas teriam de suporta:r

num mundiaL Nessas ao a lucratividade dos
muito bern ser minada e acabar sendo destruida por desvio

vez maior dos recursos para a iniciativa e/ou por urn desmantela-
mento cada vez maior das redes de troca atraves das as empresas
CajJit<llistas se dos excedentes e os transformam em lueros.

Ao mesmo entre nao necessaria-
mente promove a continua do dominio poli1:lco
sejJal'adas. Tambem isso basicamente
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sUb>prcldUito da acumulay2ioeconsideram as aqUls;l<;:i:ies telTitoriais um
de

possive! que as empresas mobilizem os governos para que reduzam a
divisao da economia em vez de aumenta-1a ou ret3rcldTIZl-la.

Em outras a interestata1 e in1terenlpl-esanal
mir formas e a forma que assumem tem cons(:qiierlCl,ls nnport:antes
para 0 modo como 0 moderno sistema mundia1- modo de governo e
eW~U:ll1to modo de - funciona ou deixa de funcionar. Nao basta
enfatizar a hist6rica entre a COl1correncia interestata1 e a inten~mpr,esa.riclL

Devemos tambem a forma que ela assume e como modifica no cor-
rer do S6 desse modo a natureza evo1utiva
do sistema mundial moderno e por sucessivas hege:mc)-

mundiais a de solucionar a
contr'adH;:3lo recorrente uma "interminavel" de uma
orl;;aruz;a<;:2io relativamente estavel do espayo polihco.

Central para esse e a e "teTritOl'ia-
como modos de governo ou de Os gO'vel'nant,es

territ()ri,l1istas ide:ntilficam 0 com a extensao e a densidade populac:Io:nal
dorofOlo!s, concebendo a nquezal'o

busca de territoriaL Os gover>nant(~s clpitalistas,
exterlsao de seu recursos escassos

l:'ar;ltraseaJndo a t6rn1ula

TDT' e DTD') respe,:tnran1erlte. :;ei~urldo

processo vOltado
acordo com
diario processo voltado

D==+
A dlt\~reJ1ca

seu "((:Il1'tmente-
seu

De

um modo de
co,er(JaCI", outro "com alto coefi

"cclen;:ao caflitaliz'lda , Esses



contexto espa-

dlzresperto aaqlusl-;:ao de ten'it6rios
os resultados etetlvos.

nao funcionaram

a LONGO SECULO XX

tivas de RepresE~ntanl, antes, dHerentes e
ern processos de do Estado e da guerra que ser orientados para urn
mesmo ob'letW(), no que concerne a de controle sobre 0 terTltorlO/pc)-
pula<;:ao ou sobre os meios de Esses "modos" sao neutros
finalidade do processo de do Estado para 0 contribuem.

Tal como definidos ern contraste, e territorialismo repre-
sentam alternativas de do Estado. Na territoria-

o controle do territ6rio e da e 0 da do Estado e da
en,qu;mt:o 0 controle do circulante e 0 meio. Na estrategla

entre os meios e os fins se inverte: 0 controle do
Ol)letlV(), enq:uallto 0 controle do territ6rio e da e 0

111JV1.''-'' COlsa no tocante a intensidade da em-
qualcjwor dessas Como veremos,

era, ao mesmo mais clara
de estatal

Hl:3to:nGlm,~nte, as
isoladamente uma da outra, mas relacionadas si
-;:o-temlJOI"aL Como os resultados desviaram-se slg;nrtlcatlvaiffiE:n-
te, ou ate di,u1Jietil"almccnt:e, do que estava ern cada

34

dos
decidiu fazer ern vez de dar os ultimos passos para se tornar reillnlelJte

he:iSernonic:a no sistema mundial "tern confundido os estudiosos se-

hi:;toricarrlerlte, a tendencia mais acentuada para a eX]Oallsa.o tE:rritolcial
da do (a e

rio desenvolvido e mais bem-estabelecido (a vHll!d.). Essa dis-
dll:en~ll(;as iniciais de que nos dizem

arcjUE~ol,)gc)s sobre 0 naval
milfinha de , observa bern
pOder"larn ter sido capazes de Clrcunave,~ar

decadas antes que de .H(~nrlql1e,

caminho insistentemente ao sui de Ceuta."



menos durante os ultimos
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rios a causado deseE:peTo entre des -,
cem anos". Mais de haver ch(~gado

seenlo XVII,

"ditar as regras

ten"itorialista do po
esvera'velS do

irracionais para a guerra

p.
outros Estados europeus, os beneficios que
conltrote de

sorte, tesouro Ocidente.
outras 0 que os europeus fariam 1P'"T1'''''
e de

que pesou cuidadosamente os os custos e os
recursos adicionais na territorial e com(;rcial

do Em a convem que no caso da
tem a menor validade a tese de (1955,

a

para
se pO,den2lm esperar descoberta

in(:OInj:laravl~lnlleJlltemaiores do que,
que se esperar da descoberta controle

Crist6vao Colombo Americas de e seus patrclCllla-
de Caste1a tinham no Oriente.

mercio eu:roj:ieu

c..)perto de exercer 0 controle sobre uma do e de
desfrutar de uma nao apenas na dos tempos
de paz mas tambem no naval e militar C.. ), por que [a voltou
as costas, recolheu sua e, com deixou urn enorme vazio de po-

que as mercadores sem a do maritima
estavam totalmente para mas que seus correspon-
dentes europeus estariam mais do que e aptos a ocupar de
urn hiato de uns setenta anos? 1989, p.

Na ebastante descobrir a razao par que a dos abs-
deliberadamente de 0 "descobrimento" e conqul:sta

do mundo em que sucessivas
pnpn:7i~< e recursos, pouco Como assinalou Eric
desde dos romanos, uma fornecedora de pnlldllltC)S
classes coletoras tributos da exercido uma poderm;a

sobre os do co-

ea. Com 0 devido a ScJlu.m]:)eter,
territorialista de tal como conceituada

forte incentivo que os governos e
os negoClant,~s elllf()p(~US buscassem meios e atraves do ou da
conqUlE:ta, de recuperar 0

Ocidente 0 Oriente.
quem controlasse

todo 0 mlmdlo Ollmerclaf"
Decorre
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do

Na ver,dade,

Ulna Or~;anlZa,~aO territc)ri,llista

China nas eras pre-rTIc1de:rna e nao e mais nem menos ''rado-

nal" do que uma de estritamente antes, de uma

difen;nte, na 0 controle do territ6rio e da e, em si mesmo,

ativiciacles de do Estado da guerra, e nao urn meio
pe(:urnzu·lO. 0 [ato de tal controle buscado como urn fim

em si nao signitiea que sua expaJuS,IO nao a "limites utilitirios defi-

nidos". que a irrefletidamente realizada alem

em que seus beneficios projc;tados, em termos de sao ne'gativcls

DosltJ,VOS, mas insuficientes para JW,trllC'lr os riseos Imphcaclos num ou nou-

dos eXI,anslOillsmo ap,rreJlte'mente Ih1'01t,rdo dos Estados
ropeus desde se~;unda tTIp·h,lp do seeulo xv. Os exllraonjj1'larios beneficios

os governos e empresas ao as,;u1'01r 0 controle do

com a eXl)ll(;a~:ao. Nao ob~;tarrte, eles

resj:lonciem tres peq~untas e,;treital1uente in:terl1ga,:ias: (l)
prc:cec:ie1'ltes eome~ou eomeyou; (2)

de urn Estado oeidental
sido eOllqulls1;lda

esse fenomeno se relaClonou
eXj:lanSaO 19c1airnelrlte PYr,lo,:nr::J do ealrit2llismo como 0'0'~'LCU

eXj:.am;iortisnlo a

aeumula~,io e lZoverno.

OR G N o OD NO N E l

clOao,es-!::sraoc)s Cirpit a1l:,tas que

"enclaves anomalos" que

governo, de

da Wilia.

ImleHrlnlerrte, 0 subsistema re~;lOJrlal

setentrional nao

no

o asP(ccto

lista e terntC)ri,lhslta



por

norte HU;" I'lU";",

os europeus inlJerltararn
OT,H1f}P< cidades do

2) e

comI,!emc:ntancs esse subsis
as
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pndi:2,UJLaclos no de
esse subsistema COJt1StitUlIU

do e da guerra, 0 Estado
Estado ca-

sentido os ex,~mplc)s

de Estado, Uma detinha
memente 0 estataL As territoriais eram submetidas a criter'io:sas
anilises de custo-beneficio e, em s6 eram efetuadas como um vrsan-
do it finalidade de aumentar a lucratividade do comercio da ollgarqlua Ca1)lta11:,-
ta que exercia 0 estatal cap, 2-5;
1984, p. 120-1; Modelski e MOideIsk1,

Com a devida venia de se houve
atendeu aos do Estado Cal)itcl1ista

um comite para administrar os comuns de toda
Marx e ele foi a Veneza do seculo xv, Vistos por esse

caj)it,llistas de futuras Provincias 0

os Estados vers5es cada diluidas dos
padr()es ideais materializados por Veneza seculos antes,

::'elsUlld'J,o de um crucial em ni-
veis diferentes da do desenvolvimento desse enclave de govemo
talista em sistema medievaL 0 de entre as autoridades
centrais do (0

pitaiista oq~anJzado se estabelecesse no norte da Hilla 0 locus desse
eqlliHbrio de cidades-Estados da Hilia se-

tentrional a preservar sua e autonomia, E 0 de
entre os Estados dinisticos da Ocidental

sistema inl:efl~stataIL

o Estado mCldern(),

ml1ItLpilCaraJm no espayO do sistema de govemo mccdi,~val,

Anderson na passagem anteriormente
se decadencia do sistema de govemo .m\~dl:eval,

da Hilia setentrional num subsistema de jUIlSclll;()es politI,cas
separaaas e do eqtLllitlflo
densas e vastas redes de diI,!o:maoa
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terTitofl:allsrrlo cortasse a ascensao
mt:en:or do sistema de governo

mtegraJlte do desenvolvimento

ou
atraves de guerras rejJetld,ls

dade

DOS-
'-

habiJ.m,ente denominou de "industria
da guerra e do cidades-Estados itailiallas cOnS(~gLlir<lm

ao uma de suas despi~saLs

guenras se autocusteassem:

Cireulava dinheiro nas cidades italianas mais para 00SS101-
aos cidadaos tributar si mesmos receita para comprar os servi-

'{os estrallg(:inJs armados. Com 0 gasto de seus os soidados
contratados valores em Com eles intensifica-

as trocas que antes de
malS a violencia armada. Desse 0 sistema errlergellte tendeu a
consl~g!lIr sustentar si mesmo. (JVj:cl'Jei.IL 1984, p.

certo

mediante

que fn as

perrnlanentes da demanda
outros efeitos relj1stributiv'os

d1SPO~)h;:~10 das camadas cajnt,lllstas

esse fim.

rodadas de

Na vel'dade, 0 sistema errlerge]]te

Sq~unldo essa caracteriza'{ao,
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Wilia
assumlram a tldercm<;:a do

sedes pel'm,mentc:s.

op,ortunJlda,des m3110l'es, porque

gmrefll1arltes CajJit,llistas das cidades-Estados

redes dlplonlatJiCaS (MattJlngly p, como
cons(11Hia<;:ao do sistema de cidades-Estados da setentrio-

eSjlec:laJlmente 0 Pacto forneceram urn modele
tOJlma<;::ao, dois seculos sistema europeu de Estados nacionais

(M,lttirlg1y, 1988, p.

da dlpJom:acia
nal

mento e
cisorios dos outros goveJm,mles,

essa a da d1l,lOlnaoa
tonlal1~;tas, os governantes GlpllaW;tas
dades maiores de pr01110'ver
o conhecimento SUj:)erlOr
sencial aadmini~;tnl;yao

se eCC)llO,mlZar
redes de corner'cio

inl:orrn,l<;:alo no mars espa;yo economico possive!
a cap:aodade dos governantes C3lpit,llistas de adrrnn'lstr,lr

berleticio nrr,nrii" c!i:pendra, nov:lmen1te de forma

uma em nrl11:1PH'n

desenvolvimento de densas e vastas redes de c!ljJle,maCJla
Atraves dessas des os conheClmentos e ml:orm:l;yC)eS concernen-

po:ssit)ilidacies dos outros go'vernantc;s
sistema de governo medieval

que eram necessarios
minimizar os custos de nr,nl"ri!n

distancia
a cornercializa<;:ao

pfioIIlmreram uma extraordimiria
oligarqui,ls que dominavam as

as pnnClpalS dessas cida-

recelt,ls que po,jlaJn

Portarlto, a aCllml11a(;ao de
e das altas tm:an<;:as,
da guerra e 0

mutuarnente e, dur:ante

mostraram
continentes de buscando acumular apenas nq!ueza,
mais territorios e suditos, Dai por
t",'n~,r-"p centrais nas

corlcerltra<;:ao de ULILILLa

cidades-Estados
des-Estados
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quanitlt3ltrv'o na

mclrvrdual ou coletrvarne11te,

cOmlJetl\=3[O entre

eVldeJ110ar310 mars adrante,

tSIJarma traeas5011, mas tropei;ou
nqrleza e

da luta alimenta-
geraram um cireulo vicioso/virtuoso VI00S0

sucesso das cidades-Estados italianas em
em no controle mlon1op,o!i:sta

elo crucial na cadeia de trocas que a DU",V[JU U(:ldental
e a do mundo islamico, Nenhum Estado territ'aria!
suficiente para tomar posse desse mas

ritorialistas e -- estabelecer uma mais
entre a Ocidental e e fim de desviar os fluxos moneta-

supr:lmentos dos circuitos comerciais venezianos para os deles mesmos.
D"[JUUUU tomaram a liderados e assistidos por

os clficuitos
Mais eSllecrtlc:arrlerlte,

de

tstaclos italianas.

go'vernaJl1tes, inclusive as autOI]d;ld(~s Sll1DJra-eSraraJS
govemo medieval
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suas virtuoso para seus beneficiarios de uma cada
vez maior de recursos e de tecnicas crescentemente sofisticadas e dis-
peJ1dl.oS'IS de do Estado e da guerra, usados luta Tecnicas
que se haviam desenvolvido luta dentro da foram usadas para sub-

territ6rios e comunidades e
SUbJllg,lyaO desses territ6rios comunidades usados na luta dentro

LoU'V!-," (McN(~I1L 1984, p.
Estado que mais se beneficiou desse drculo vicioso/virtuoso

foi a ESjJanha, 0

tes eUlrO]:)(~l,IS

Esse
suave para
ImjJenaldos Haibsbur~~o

as Estadc)s dina,;tioos UalUA0,

pOl:l1aJlTI eC1UljJar:lr-,;e ao pOljer:lo
l1enhuma aUicorid2Lde !-,VJ,lLH.a ,-'.HLlM,

da com 0 n"n"tin

ou subordinar essas novas re,llH1ac1es

para ascensao da hegeJlTIcll1ia llOlandesa
no medieval.

o conflito
doras do 0'0lUUe<

tracaSiSOlJ, como
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escala sem - revoltas que eram di-
os , mas contra 0 Estado. Na

Revolur;ao Puritana foi 0 mais dramatico dessa PY1ClI"I<i,rCl com-
blIla~:ao de revoltas rurais mas quase todos os go'vernantE:s europeus
foram diretamente afetados 011 se sentiram subleva-

social e
Essa inl:ensitilca,~ao sistemica do conflito foi resultado direto da

que a anter:ecleu e ainda estava em curso, dos conflitos armados entre os
go'vernall1tes. De ate 0 numero de solda-
dos mobilizados de 1530

1630 0 custo da Coloc;l~ao de batalha
11m aumento e Essa esca-

lada dos custos de nrnII",,;j,n levou a urn aumento acentuado da fiscal so-
os que, por sua desencadeou das revoltas do seculo XVII

provocou 0 res;se11ti·
Amedi

suas lutas

terldi::nclas que causaram a immrgeJOCla
os g01renl1arltes

perarlte seus suditos. Como declarou
os

seu interesse comum de
inicial da crise geIGel'all,zada,

a uma mistllra

escalada dos custos uma escalada
rdE;ol<:'lgrca. A pn)gress'lVa desartrcul,llf810 do sistema de governo medievalle

propostas relrg1()sas rno'vadr)ras e restaurado,ras,

l'al"alelanlente a

seglllllrio 0 pri1lC1plO
mento popuJar e retlell,oes

que os gmrenlallites transtorrnaram

os gmrenrantes.
menos a escalada dos conflitos armados

os as redestr<Lns;eufopelas
obter de os suditos deperldram

Os custos e riscos do de atraves
rrS,dr<;:oes politicas aUnl(~ntar,lm dr,arrlatllcamE:nte, e 0 abastecimento foi desviado
da de meios de subsistencia para de meios de guerra.

que essa e essa dos tenham contlnbui·
de modo muito mais do

para 0 subito agra,ral1Gellto
SUI)Sli,teJlna", que ge-

iegitmoidade do seculo 1985;

* (.(A ede quem passu! "(N, da T.)
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lmplilClto que as nenhum outro interesse com-
ajUlclarelU uns aos outros no que

diz a dos suditos" em p. Em con-
no,rUlaJS, esse tinha pouca ou nenhuma influencia so-

bre a conduta dos nas ocasi6es em autoridade de todos
da maioria deles seriamente contestada por seus suditos como acon-

teceu em meados do seculo XVlI -, 0 interesse dos de pre-
servar coletivamente sobre os suditos ofuscava suas e seus

os

;'Dtl-lIla mun-o 1r81tacl.o
de governa:.

A ideia de uma autoridade ou aeima dos Estados soberanos dei-
xou de existir. 0 que veio a ideia que todos os Estados
COmT)Ullh;lm urn sistema ou, menos, de que os
dos da Ocidental formavam urn unico sistema ;JVtll1l-V.

tema fundamentou-se no direito internacional e no eqll1l11bno
urn direito exercido entre os 1',5IL3U.05,
entre os e nao aeima deles, 1968, p.

Foi nessas circunsUmcias que as Unidas tornaram-se hege:m()lllCaS,
conduzindo uma e eoalizao de Estados dinastieos allqul(la~:ao

do sistema de governo medieval e ao estabeleeimento do moderno sistema
terestatal. No deconer sua luta por tornar sua da
t5pa:nlla, os holalldeses ja uma s6lida llder;ln,;a intelectual
moral entre os Estados dinasticos do noroeste da que figur;lv;:lm
prlll(~lpalS beneficiarios da do sistema de governo medievaL
dida que aumentou 0 caos sistemico durante Guerra dos
da a e desemaranhados em Haia"

Pf()PC)St;:IS holandesas para uma
pan-(:U!'oj:leu de governo mais e mais defensores

que a isolada.

a dasrer'reslalills
do sistema de eidades-Estados da Halia setentnonal

Acordos
mercio dos nao-(~OInba[(~ntes.

COlUerell), que fora

o sistema mundial de governo criado em Vestfa1ia teve tarnbl~m

social. A medida os seus respe,cti'vos direitos ab-
solutos de governo sobre territ6rios mutuamente 0

pnlilciplo de que os eivis nao estavam entre os
soberanos, lmporta:l1te desse prmC:lPIO do eo-
mercio, Nos tratac10s sej:;uirarn ao Tratado

restab!eleeer a de eornerClo, abC)l!rldo
COllilereiais que se haviam desenvolvido no curso Guerra dos

no'rmllS para proteger a prclpnled;lde
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p. encontrou acolhida entre as normas e regras do sistema
europeu de Estados nacionais.

Portal11t,o, estabeleceu-se um interestatal em que foram minimizados os
1mpactC)S que a guerra entre os soberanos causava na vida cotidiana dos suditos:

o seculo XVIII assistiu a muitas guerras, mas, no que diz re5:pe1to aliberdade
e a amabilidade do intercambio entre as classes cultas dos pnnCllpa1S
europeus, tendo 0 frances como comum re(:or1hc:c1,ja, ele foi 0

do mais "internacional" da hist6ria moderna. Os civis circular de urn
lado para outro e transacionar livremente seus seus respec-
tivos soberanos estavam em guerra. 1945, p. 4)

de governantes

jurlsdli<;c)es pOJlltl<:as, mes-

pe:rte:rlCla. As rivalidades politlcas e

e que, seculo XV, 0

e a intensidade dois seculos
re(:orlnl~cc~r como sendo interesse

colocavam arena gO'\TernantE~s tc:rritorialistas,
defensiva as olilsaf<=tUlas G1pi1:ali:stas

No comc~<;:o do seculo XVII, em contraste, 0 re,;surgiJTIienito
gO'\TernantE~s eun)pl~US um interesse

capitalista de
das iniciativas e

verleZlana, elltn:tarlto, ela foi um

sua De qua1clm:r
subsistema reg,lOllal, COJltl:1Wlmenite dl1a(:ercldo

do ~1" l.elLla ITLUndla1

mals Import81l1te, que abrarrge
sistemico havia ati:ngido a
induziriam os governantes

as aham<;:,ls dllplcIlTI3ltlClS
camente,

o caos sistemico inicio do seculo XVII, portant,), foi transformado numa
nova ordem anarejuica. A considerave1liberdade it iniciativa IJIleVaUa,

para org:amzar pa(:ItH:anlente

em '''.lHIJ'V'' de
suditos abastecimento confiavel

reOrga11iza<;ao do
aC11mu1,1<;:aO de 0 s6 moderno ~l"'<::lHd

, "''''' d " d L mas tambem do sistema Nao sao
baver ocorrido no seculo XVII, sob a holande-

sa, e nao sob a lidl~rall1<;:a verleziana.
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openl.;:ao e, por 0
jJVULL\A, euroipei,a e mundial foram muito maiores que os

de Veneza baseavam-se

elo num muito
esse local

que as
serianlente abaladas.

perseg;ulIldo seus pr(')prlOS miere:SSE:S, a 01l1~araUJ.a c1pitalista holandesa
conlerc:iais e til12LllCE:iras

coJioUlials, atraves

supra-,~siaial]lnCClrpC)facia as pretem;oes ImIlerL11lsias d;l bs,parlha.

m,;UIua que se intensificou a com~)eti<;:ao

dlS"tanCla, os oh:;;arcas holandeses pwjeram recupE:rar
campo de imresi:im,entos lucraiiv()s

taram-se

1sso slgrutH:a
veneziana a

que, por seu
controlava.

circuitos comerciais mais mclm~to's. A iRluc,La e 0

de
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comlsslO-
nados

passou ser como a nao apenas rela-
as autoridades centrais do sistema medieval de governo, mas tarnbt?m de

interesse que este ultimo de atender.

a holandesa ul-
caT1acld,lde desta era estreita

tinha pouca serventia
gr,ln<les avanyos havidos nas

trapasso1u em muito

nrpri",,, e vel<o(l,jadie.
m,lrchar, bem como
puderalU ser mais coutrolados e pr,evistclS

de
qu,lutld2lde de chumbo nn",pt~rl~

A destre2ca e a dettormma<;:ao
cOJlsH1erad,), passaram a
soais pr2ltlCamen1:e des2Iparec:er;lul,
duras. No eJI1l,m.lU,

supeno,r na U,l'ldlJ"d. (lVJlCl',elll,
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sobre os go'vernantE~s que buscavam leg~ltIm,lr seus direitos absolu-

ge-

que dil;lCeravam 0 mtmdlo
corltraste, a oh~;ar(IUla capltallsta

o Estado numa
aH' )V'hHU exito nessa

inten:SSl~S dinasticos (a Casa de teve tarnb,~m

Como cOJ)sequelli:ia,
l101arld(~s foi muito

e llltimo as habilidades de Estado da oli;garqUJla
cajJitali,;ta holandesa muito maiores as do. veneziana.

administrado exdusivamente dos interesses Ca]pltal1:;tas,
tado veneziano dai sua fonte de

Eque essa exclusividade 0 horizl)nt:e
dos instaurados analise

partHlas dobradas. Em outras
m,mtivE:ra os afastados das so-

Os holandeses
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1sso Ihes

pnotens()s con-

essas duas

as pm;slb,rllCladles

em tres fases
aSj::1ectos, rqlroduzir;lm as fases da luta do

tentativas dos
dominios 0 Estado

LSIJarHla uvnvau telltado COJ!1qll1lstar as cida-

superassem em

neg,JClO da expansiio territc)rial

m,lUlClClarla entre os exercitos eurolJellS
vaJltagern oJmparativa sobre os dos

mtransjJoniveL 0 do ImpenO

"se", Muito as aptIclo(oS estrat(;gicas

seculo xv, as pOSsIIJILJdaides estrat,egi,eas

-a
poterlCi;as dominou 0 sistema interestataL

conflito desenvolveu-se
pel~postas, que, sob

xx", A mais uma vez, cara(~te'ri,cOll-~;e

vernantes territorialistas de in,-",rn{'r~,r

ho,laI1C!(oSes, Mais

qUlsta:dores reveIOlu-~;e um obstaculo mlra]!1StlOrriv,el

o fracasso dessas terltativas,
est()r\=()s dos dois

do

a novo estilo de tnJinaUlerlto
os instrutores europeus com(Jcaralm

recrutauc!o reicur'sos hWllaJl0S locais
ceses, holandeses e W,,;H,,''-J

mimisculas que exibiram clara sabre as
exercitos que as governantes locais estavam acostumados a
para 0 campo de batalha, 1984, p,
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VaJltagells dos que se haviam

espa<;o po,litH;o-leconomlC;o rrmnd13J,
provav(~lm(:nte, 0 prirlCipal el,emento

escrav;ltUJra Glpltalista e
eOJTIj.:'oTI,entes pnnClpalS e estreitarnente inter-relaeionados:

nacionalismo eeon6mico. Todos

de seus suditos para contlmtlal:ln,;:ar
na eXj.:Jansao ultrarrlanna:

mas a eoloniza,;:ao

Sem UU.VH..lU, s6 no sccnlo XIX essa tornou-se suficientemente es-
m,lg3ldclra para se traduzir em territoriais no subcontinente
indiano e na da China ao comando do Ocidente. Ja
no scculo XVIII, a foi suficiente para que os retardatarios
- e, em a Gra-Bretanha - das mais abun-
dantes fontes de tributos do decadente muito eSj.:1ecJlalrne11te
1:k'ng,lla, e, desse fossem aIcm da mera de urn ultramarino
aSlauco, como tinham feito os os holandeses. A distfmcia crescente
entre as militares ocidentais e nolo no entanto, foi de
pouca serventia para os retardatarios que afastar espa-
nh6is e, acima de holandeses das firmadas nas encruzilhadas do
comcrcio mundiaL Para e os que haviam ch,~gado nrlnlPH'O

os retardatarios que reestruturar radicalmente a ge'Jgl:atla polltica
mercio mundiaL isso se com a sintese de
ealJitalisilllo e territorialismo eriada mereantilismos frances e briti'mico no
seeulo XVIII.

Este

Embora nao aos holandeses em materia de
naneeira e do tamanho e eficieneia de sua frota os eonfia-
yam na co16nias permanentes, e de meros portos de escala na
rota para as C..) Alem das comerdo e as
inj2,le:ses desenvolveram de como as colonias dona-

analC)gELS as no as colonias da Coroa,
nominalmente sob controle 0 que faltava as colonias na
America, em termos recursos naturais

numero e a industriosidade
p.

A escravaitura capltah~;ta

da
extiraicla a
favoreceu a h"-rQtn,,,i'ulp

mordialmente na ""1.1\..0.;' tr2lllsporte

popula<;:oes de ou
\..H.lllH.U de mao-de-obra

caj.:'ltallstls ellgaJacl:ls na obl:en,;:ao
UlllLGUyUV pn)dlltlv'a (~;ob!rel:udlo nas Ame-
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naClC)il,il ao mesmo

eoononlia naClc)il,ll apeJrleH;:C)OlI, numa escala enormemente am
que as guerras custeassem si mesmas, tramstor

as cidades-Estados ita-
p1(On':lras, tres seculos atraves de ordens as

atraves de a go-
Unido internalizaram em seus dominios tantas

po:sshrels das atividades cada
m(ilret,lmente, funcionavam como mSUlllOS

consiogllir,im transformar em
maior dos custos de do que tinham feito ou as
cidades-Estados italianas ou, a as Provincias Unidas, Gastando dentro de
suas economias domesticas essas receitas tributarias eles criaram
novos incentivos e estabelecer vinculos sempre renovados

as atividades desse com que as se custeassem cada

do trabalho escravo, Como observou Blackburn p, 1 "a
escravidao no Novo Mundo solucionou numa

que nao havia nenhuma Olltra a vista" A do pr,oblerna
do trabalho no contexte por sua vez, tornou-se 0 fator preponderaJ1te
na da infra-estrutura e dos mercados necessarios para
manter os dos colonos,

colorliz;:l\;:2l0 direta e a escravatura foram C011di';:Ol:S nece:ss3lrias,
nao 0 sucesso dos mercantilismos frances e brit<lnico na

ret~stl'utur;a<;:2lo radical da econ6mica 0 terceiro inf;re,::Iienti:-cha-
ve, 0 nacionalismo teve dois 0 foi a
aC11ITtUl:a<;:2io interminavel de excedentes monetarios no comercio e in-
terestatal com a 0 mercantilismo amiude se identifica,
o da economia ou interna, Como frisou

cerne, [0 nada mais do que a
Estado sentido de

m01s,
o que aconteceu, na verd.;ldi:, as guerras "se custeavam",

que, de e vezes sem 0 um numero crescente civis
foi mobilizado para sustentar os dos gover'nantl:s 0 Estado a

do Estado e a da vinham-se tornando um ne:go':l0 cada

apan:ni:el1ne:nte nao relacionadas, limites na
gover'l1anti:s nlercarltilist,lS de a de seus su-

ditos para eles se encarregassem da iniciativa e eX':Cll<;:a.o dessas
vidades. Ela estritamente cerceada de se dos
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para 0

benefkios do comercio da COlollizaciio direta e da escravatura
e de transformar esses benefkios ern recompensas adequa.:ias

eS!)lrlto de iniciativa e os eston;os vrodutiv()s de seus sliditos m(~tr,opolltarlOS

p.
Para romper corn esses os britiinicos tiveram uma vanta-

gem decisiva sobre todos os seus concorrentes, inclusive os france
ses. Ela foi de ordem e se assemelhou a de
Veneza no auge de seu

No comercio maritima a Gra-Bretanha a su-
pr,emlacia par ter sido como Veneza, por dais fatores inl:erJigcldclS:
sua insular e a novo que como intermediaria entre
dais mundos. Diversamente das a Gra-Bretanha
voltar toda a sua para 0 mar; ao contrario de seus concorrentes holande-
ses, nao que guarnecer uma frente terrestre. 1962, p. 71)

intJrOlTtissiio do
desse caos sistemico.

do secu]o XVII, 0

lutas dos go'veTil1arttes
Como no

conflito social

Como veremos no 3, a Ing12lterraJC;ra-Brel:aI'lha
podero:;a atraves de urn arduo processo bissecular de sobre co-

transformar na luta continental
diante da e numa decisiva

luta comercial no mundo. Ern meados do seculo XVII, esse
processo, para todos os fins estava conduido. A a canali-

das e recursos britanicos para a maritima
as e recursos de seus concorrentes europeus eram retidos ern lutas per-
to de casa - urn processo de circular cumulativa. Os sucessos
britanicos ua maritima aumentaram sobre as da

continental para se manterem a altura do crescente mundia]
da Gra-Bretanha. Mas esses sucessos tambem forneceram Gra-Bretanha os

necessarios para administrar 0 equiliblrio
a fim de manter seus rivais ocu]:'aclos

culo virtuoso/vicioso co]ocou Gra-Bretanha numa ern que ela
eliminar da maritima todos os seus concorrentes e, ao mesmo
tornar-se a senhora incontestavel do de

'-/CWI1.uu a Gra-Bretanha venceu dos Sete Anos (
por

assim que terminou
numa



ser ra~;tncaclas

pn~cisament:e, as
essa luta: os colo

revolta COlne(;OU

Halbsburgo, os 110l;ande
vias de nascer;

canlpanl1a rev;lnchlsta, Mas
Ke'voluca:o de 1789, Sob 0 cornarrdo de

foram canalizadas
estes, por turno,

dos escravos e da dasse
eston;os revanchistas franceses.

dos collonc)s,
Wallerstein, 1988; jjla(:1cblun,

desallrc,pria<;oes, bloqluelos e de uma economia
'-'ULL VjJ<L continental.

NalPc,leiio, as

tantes entre as duas mats delas foi 0 grau mui-
to maior de autonomia e eficiencia demonstrado sliditos rebelados no fim
do seculo XVIII inkio do XIX, em com 0 come<;:o do seculo XVII,

Sem a nova onda de rebelioes sistemicas teve suas mais pro-
fundas na luta como veremos, uma vez que a
rebeWio criou para uma da rivalidade em
bases inteiramente novas, e continuou a grassar por uns trinta anos de
encerrada essa nova rivalidade, Tomando 0 de 1776-1848 como urn

sep:;uulda onda de revoltas resultou numa das
l"pl"n'ip< govern,ml:e-goVeJm,ldo na totalidade das Americas e na maior da

estabeleceu urn totalmente novo de l1ei~ernoJ'1la

imperialisJllO britanico do livre COlme:rCIO
ml:efi~stata!l, de modo a absorver essa transJrormal<;:ao,
pnl1und;ls dessa onda

esta saiu ralJidanlerlte

Atlantloo, porque seus agE~nti~s

SOCIalS e transformadas em
nos, os escravos coloniais e as classes medias lllictr:opolitallas,

lJe(:laral<;:ao de 1ndi~pelldellcla norte-amel'lGUla
Reino Unido. Os go'vernant(cs franceses aprOlreil:ar;1fn

dar inido a

o LONGO 5ECULO XX

govel'nantles europeus,
ordens mlpenalS

direitos de e

o Reino Ul1ido tOl'nou-:,e hegE~mi)nico,

vasta de
de seus direitos

As
luta antemlr

momento,
luta contra as pncte:oscles impeJ:iaJist;ls
ses tinham lOl~raao

52
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a

co-

Uni-

napoleClmca, OS briti'micos

a ser destruido

enl:anto, 0 Reino

eXj:1an:S30 desses Imper'lOs

os Estados oCldeJntals n:lVlndlCaValTI

asslm lazen'10, errlpreerldc~u

acomodar as novas realidades de

continua siubJlev;ac2io r,eV()!ulCll::mana. 0 sistema que passou a existir

chamalmm de imr'eri2tlisDJO

I1niu-se ao grupo de ESitadl,os dUlastlC(JS e

on:glllal do de Vestfalia. Esse

COJl1pOS--se, ba:HGlm,ente, de Estados contro1ados

de prc,pnetalrlos

a deslrltegr,1<;2io dos llTIpenClS ODICmlaJS no mllnClO oOld(:ntal foi
acomp;mhada e sucedH1a

pnnciplO do secu10

novo

criadas

foi 0

livre comercio

tou 0 Sistema de

mas mler--relaClOIlaclos.

as prcterls5\~s ]rnpC~nallstas

com exito sistema interestata1

contrario das Provincias

goveruar 0 sistema interestatal

gaJl1z,a<;3:0 desse ;,;r:>lel,Ud,

novos rela<;('Jes inl:en~statals come<;aram

los mt\~resses, ambl<;6es e dos monarcas,

arrlbi<;6\~s e enl01~0\:S co1etivos dessas comunidades naCICil1alS

nac:lOnahs,mo foi aC()]TITJanhacla



sustenta-

na Ol'reJClt,l<;ao e na

mals
lmjJenlO tCTritorial bJntanlOO. Mas

centros concorrentes como
V311tagelu ciomparativa fez Londres a

de financistas
transjonmararn-~;eem da

ten:ltonallsta e capltallstado

As C..) como
lftica de varios pequenos
dos e a "";UICV,

Uma nos governos constitucionais
mente 0 se refiete no 0[(;an'1er1to e 0 valor
da moeda ser desvinculado do or<;:amento, era
dente as governos devedores seu e cvi-

p.
observou Edward Said (1993, p.
nenhum foi tao inferiorizado em

A Gra-Bretanha ficou com a

A dos tnbutos nur,ena:lS eJ1:trai.dos

investido no mundo
como centro financeiro mJUUdla:l, oOIT1p,nada

tro,la\ranl, na de 35% da do FldHt:ld.

esta ultima pr'JP'JfI;:ao havia-se elevado para 67% e, em para 85% llVla~;dc)tt)

"Nenhum outro de colonias na hist6ria foi tao ~r'mr'D·

a LONGO 5ECULO XX

diante das ocidentais."

do leao territoriaL Ao
ressuscitou a d.o'mm,t<;:<J,o nUr)erlal numa escala que 0 mundo nunca

nha vista ate entao. da de
a prmc:Ip;11 razao para se de:,lgllar he!;sernol1la mundial da Gra-Bretanha

no seculo XIX livre comercio - que
usamos nao apenas para enfatizar 0 dominio bnltaJ[l1C:o sabre 0 sistema ml1m11a.l,

mediante a a do livre como fazem e
]{c,brnS()Il, mas tambem e sublinhar as bases do

briHIJl1i(:o de governo e mundial com base no livre

'uuu-<u, go'vernaJllte terntorJ.al1sta: Jam;ns havia seus
tao vastos

comercio.
dominios territ6rios tao numerosos,
no Unido no seculo XIX.

a em tao curto recursos
naturais e meios de pagam(~nl:o a Estado e seus
cIl(~ntles no subcontinente m(11anO XIX. desses tributos foi
usada para 0 ap,lreJlho co(~rcrtrv'o atraves do

nao ocidentais foram acrescentados

54
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tassem medidas que duvidas sobre a solidez da or<;:a
mentaria. Essa maximautil tornava-se uma convincente norma de conduta a

do momenta em que urn adotava 0 ouro, que ao
minimo as 0 aura e 0 constitucionalismo fo-
ram os instrumentos que fizeram do centro financeiro de Londres ser
ouvida em muitos menores, que haviam adotado esses simbolos de ade
sao it nova ordem interuacionaL A Pax Britannica exerceu seu vez
por outra, mediante a assustadora dos canh5es de navios pesa<:io:>,
mas mais oportunamente um fio da
rede monetaria internacional.

eXT)anSaO e a do Sistema de VestfaJia en,:orltnira.m
nrp,,::'ln num instrumento inteiramente de mundial. 0 Sistema de

Vestfalia baseara-se de que autoridade acima do

sistema 0 estabeleceu
o de que leis que vigc)rava'm e as estavam SUJ<::ll<!S

it autoridade SUIJerlOr de uma nova entidade metansica - urn mercado ml1u<dlaLl,
prc)prias "leis" -, SUlpo.sta.m,en·te dotada de sobrenatu-

houvessem contro-

ampbir seu
ext(:ns~io e

e uma IdE:ol'agJa
lWCHluaC\cJ,al s6

e,

coloniza';ao dos espayos

nnHl111n< naturals, aJlln,c;nt'Js e

mercac!o mrerno, os governantes bl'ltanicos cnaram
diais que dejJerld.l:1IIl da eXT,ansao da uyuc,ca
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po-

Seu

o dominio sobre

o sistema inlterestat<ll

resultadio, os gmrerJlanltes

de
teressante, com haute ao

sistema interestatal urn Impeno mllnl:ilaL
fenomeno que nunca se ouvira falar nos anais da Clv'llI:za~:aooCldc~ntal)

cern anos de paz 1815-1914"

Isso refletiu a CalJaCld,lde he:;>;ernonic:a

vinculava

essa vaJltagell1
rec~stl-utur;lf 0 mundo e

conforme seus ini:eres"es nacionais que
meados seculo XIX.

Essa extraordrnaria C<lpacidade
da capaCldlade

no Unido

tais e
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seus

tanicos come;yaram a que sua na da economia domesti-
ca Ihes dava uma considenivel na das entre cidadaos
nas diferentes como instrumentos invisiveis de d01mlll<1;y30
sobre outros Estados soberanos. Foi 0 reconhecimento mais do que
quer outra que os das Guerras
Na,pcl1e':)nica5, a manterem e do nacionalismo demc)(ratlco,
nrirnPH'() nas Americas e contra as tendencias reacionarias de

aliados dinasticos E, a medida que aumentou
podeno nacional dessas 0 mesmo aconteceu com a dos gru-

pos dominantes britanicos de liderar e governar 0 sistema de modo a
arrlpliar ainda mais sua e dentro e fora do

o mundial da Gra-Bretanha no seculo XIX nao teve pn:cedelt1teis. Mas a
de desenvolvimento que levou a essas nao deve considerada

comr)!etarne][lte llH;Ulld. Pois 0 de comercio da lJra-jDn,lannla
sintese duas vias de desenvolvimento

ap;arent,:mente dive:rg,enltes, que tinham abertas muito antes grupos
dominantes de outros Estados. 0 que houve de inedito foi a dessas

segmdlo os

totalrnente diferente e s6
modo a abr'arr:ger

as estruturas do H'U.H~V

lJra-1:)retarma do seculo XIX parece

A segUll1da

sos

por esse

aberta por Veneza seculos
o defendido a Gra-15retarlha

pnnClpalS ITlPrnlyrn< de sua comunidade errtpres,ln,ll

e

prmC;lp;llultersecy;]IO do comercio ml1n,::113.1,
de de sua eCC)nC)mla donlestlCa,
assemelhar-se

Se nos concentrarmos
Estados eUJ~Oj::leus,

o territ6rio relatl'Varnellte pe,~m~no

respe,:tl\IOS po'ierios. Os dominios
encerravam recursos

mais vastos que os dos dominios m(:tnJp1ohtarlos
de seus pr,edle«,sson~s venezianos e holandeses. Mas essa ser
consideracla apnlxim,ld,lmente Cion'eslPondente as maiores dimensoes

cOlmj::lar;ad()s aos das

deulogratlCos e natLlralS
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UlllUd", mas da L"fJdL'lld lrrlpe:flclL
p. tal como 0 bloco dos H3ibslbUl"gO

tres scculos antes, 0 lInpeno britanico do seculo XIX "era urn de
territ6rios urn que para

em frente imellsos e continuos recursos em termos de material e de

desse
utIllz;a<;:3Io que seus grupos dUlge'nt(;s

de pa~jaITlento univ'crscd-
a

comcrcio e atraves

SOIJeI'anOs, parece ter-se origirlado na ESjJarlha

Em

cOJl1troJe quase mC)llc)pc,JIs'ta
(a "moeda mlln,jlar) a suas

apenas em seus dominios lar'gam,cnlte dlsIlerso:s, tambcm por dos
soberanos e suditos de outros domimCJS politICos. A desse controle

mC)llclpo,JIs1ta da moeda mllnc1!al

mas,

e

muito tudo 0

mostra que tOl'm;ay3,O e a da economia calpitalista
menos uma supeJ:a<;:ao do que uma continua<;:;ao,

etlc:aze:s, das buscas dos ten1PC)S pre-mc'dernc)s.
a economla ca]pitalist31 ITLUlldi,al, tal como reconstituida sob a hegeJmc)llla

britanica no seculo XIX, tanto foi urn mundial" uma "econo-
mia mundial" - novo de sem UU.VII.ld..

im!JefilO mundiaL 0 e

slrnples "pro~sress3Io" para estruturas malOres
do a de desenvolvimento aberta trilhada
tas de anteriores. tambcm a estrategias e es-
truturas de governo e de em escala mundial que parec:ialn
tornado obsoletas avanyos anteriores nessa trilha. Em partl<:uJar,

scculo XIX, de uma estrutura irrlpETi,ll parc:laJlmen1te '-'''pJlWJ,<0la

a e
imperialisrno britanico de

Como detalharemos no essa entre as conhgura'y6,cs
es]:>aCJialS do britanico do seculo XIX e do do scculo XVI

eqUllJarou-se it notivel entre as e estruturas das redes cos-
mc)pcllit:as do comcrcio de distancia e das altas que os
grupos dessas duas a buscarem 0 E essas

foram as (micas Ate a idcia de urn sistema de livre com~~rcio,
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G o
ISH A

A N o

Gra-Bnetantla de QOVeJrn,lr 0 sistema interestatal e acabaram
uma violencia e m()fIHdez

CaIJaCld,lde do Reino Unido de ocupar 0 centro da eco-
calpltalJ;,ta foi minada de uma nova economia

H'IlU,"LU, dimens6es recursos maiores que os seus. Tratava-se dos
Estados que evoluiram para tornar-se uma de "buraco
dotado de um de de de iniciativa
da com que 0 Reino ncas

rosas, tinham poucas chances de comlJetir.
no mundial brrtanlco tortalecc:raln-;je rrmtualneJrrte, cOInprolne'ler;lm

o Reino Unido exerceu as de governo mundial ate 0 fim do seculo XIX.
come<;:ou 0 controle do de

Em ambos os casos, a ascensao da
potellcla mundial foi um acontecimento decisivo

nao todas as fases
sUIJremalcia mundiaL A fase

que os gmrenlantes tefJrlto,nalllst,lS tc:nt,lralLU ,rlr{vrnn.r;n

Estado caIJ>italista, foi totalmente 19nor<Jlda.
lista e de

tendores
e dificil os ternt()fl<lhstas.

Durante todo 0 cOllfronto, alemaes mostrou
tendencias mais acentuadas que os go'ver'nanh~s de dos

outros dois contendores. Essas tardia da
Alemanha ao 0 Reino

Unido tinha sido suas e
a de mundo ocidental fora de

hel~ernoma mundiaL '<"'H.UV aos Estados 0 desenvolvimento que
traJrrSh)rrrlOU 0 de da do
e dos recursos enlpl'eS,lnalS da economia mundial Esteve estreitamente wr,r,,""_

do ao ambito continental por sua economia domestica no curso do

seculo XIX. observou (1972,

sem pf(~cedeJrrte's.

No I1pOyrrF'r dessa 0 conflito atravessou al~;urnas,

llaV>CUll caracterizado lutas anteriores

Os historiadores norte-americanos que falam da ausencia
de um colonialismo baseado 11a que foi caracteristica das

eUlJOp,elas, ocultam a fato de que toda a historia interna do Impenaills-
mo dos Estados Unidos foi um vasto processo de e terri-
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toriaL ausencia de territorialismo "no exterior" fundamentou-se num ter
ritorialismo "interno" sem prlecc~dc~ntes,

rgulalrnente pn)mln,ja,jo. 1sso porque,

Esse territorialismo interno sem foi totalmente inerente a uma
ca de 0 territorialismo e 0 britanicos haviam fer
tilizado urn ao outro. Mas 0 e 0 territorialismo norte-americanos
eram si. Essa harmonia e

Estado norte-americano sintese coe-
perlsal:neJrlto de Franklin.

que 0 eSj:.in1:0 Glprtalrsta
Fra,nklin, Malssa.chlllsetts, antes que

mente se e sustentou essa uma extensa
de documento em que defendeu as virtudes da poupan<,:a mlntl~r_

com vistas e mais como um fim si. 0 que
foi que 0 eSlJ'rnl:o clpitalJsta

quase dassica", entremeava-se,

co1Onias
o governo brjti'u1ico

ha[)itantcls, sob
Territor'lo, ao encontra-lo

Povo" merece a gr<lticlao

a SUjJerlO-

dos Sete
suas colonias no,rt,:-3:r:nenlcanas

custos do impe:riaJlisrno,

Kevo[uc:ao C1e:satou as maos dos colonos,
te do contmc~nte norte-,lnH;ncano
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de

os tstadc)s Unidos
Llclltenll, 1974, p.

os Estados Unidos

me'delLo n:ort,~-a:meJne2InO, des tenIaram

mundiais continuasse a deseIlljJ:'elllha.r

as chamo~s

decisiva
cial

~L)'.Lll.,a irltel"estatal, no do seculo XIX
mIJndulltI3\!'la--Se convertido no tamanho e

cOlnp:ar,lti,TOS do mereado mtenlO. ,--!uau,.v

Estado em a todos os ,",,"UUU,,, rrH'lhn!"i'"

<:-"'-IJUl."al 0 Unido do das
rela<;:i)es ur:otc:tor-cliente que constituiam 0 mundial

os Estados estavam numa muito
Al(~manha. Suas dimens6es sua insularidade e

dota~:ao extrem;arrlerlte favonivel de recursos como a rJVllLlc.a

n1,ltH:arneJrlte sq~Ulda por seu governo, de manter as interno
tec:h2ldalS aos mas abertas ao mao-de-obra
a iniciativa do haviam transformado 0 no maior beneficiJxio do
irrlpE:n,lli~>lnobritanico de livre comercio. Na em que come«ou a luta
sU"pH~macian1UJildl.al, a economia interna dos Estados Unidos ja havia aV,lni~aCIO

muito a caminho de se 0 novo centro da economia mundial urn centro
menos ao resto da economia mundial fluxos comerciais do que pe-
las transferencias mais ou menos unilaterais de e eSIJirlto
de que fluiam do resto do mundo para sua JUJns,dl~JaO rJVllUI.-a.

A Alemanha nao terreno. Sua hist6ria sua DOSlCaO
e nao desses fluxos de mao-

e muito embora 0 envolvimento da
Pnissia/Alemanha na linha de frente da luta desse a seus
gO'ver'nant(~s uma relativa todos os outros Estados europeus
- inclusive 0 Reino Unido na de urn militar-
industrial. Da decada de 1840 em e industriais co-

em processo de se transformar na Alemanha. Poi essa Ulter,ly3l0
que sustentou 3 da Alemanha e sua ascensao acon-

de metade do seculo XIX
cap. 7-8; 210-1).
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do comercio mlllndl,ll:nha

aum,:n1:o absoluto relativo de sua militar-industrial
fundamentalmente Alemanha nos circuitos da

U~jU<;Ldda economia mundiaL Ao 0 tributo Reino Unido como cen-
tro do comercio das mundiais foi tributo aos Estados
ULllU'U~, sob forma de escoamento de e recnrsos empresa-
riais, A crescente obsessao dos alemaes com 0 Lebensraum

"PI;Y'>')'-" vital", ou 0 territ6rio vital a existencia da

Vil"'''U;,) sistemicas nessa de efetuar uma
trall1stOl'ma<;:zio das cada num

eqLU!yar';1Vel de seu dominio sobre os recursos econ6micos mundiais,
dl~;selnlos, essa obsessao os alemaes tentarem,

britibica e, a via norte-americana de terri-
tentativas uma slibita escalada dos conflitos

mlternaClcm"llS, que inicialmente minaram destrniram as bases da
hege:ll1cmia bntiimca, mas que, nesse processo, danos ainda m,uores

e nacionais da rw.AnrF) Alen1aJ1ha,

be11e11ClOU cia escalada cia luta interestatal
pnmC)rdla1Jmente por haverem herdado a po"H,:zio

o que faltava de insularidade ao canal da Mancha por ocasiao cia :::'eF~urlc1a

Guerra 0 oceano Atlantico ainda Os Estados Unidos
haviam ficado extraordinariamente da guerra hegem()l1JICa
1914-15, Alem medida que economia mundial desenvolveu e
a continuou a as da essa
economia passou a todas as partes do mundo, a 10,~allza.yaO

distante da America tornou-se uma menor em termos
merciais, Na no que 0 Pacifico comeyou a como uma zona
economica que rivalizava com 0 dos Estados Unidos tor-
nou-se central uma i1ha de dimens6es continent,lis,
aos dois maiores oceanos do mundo,

Assim como, no fim do seculo XVlI e do XVIII, 0

tornado demais Estado das e recursos das Provincias
v iUUd;'), tambem inicio do seculo demais para
urn Estado das e recursos do ambos os casos, 0

o Reino no seculo XVIII, os Estados
desfrntar de uma substancial de

do conflito interes
pn:Jxi[mid"de absoluta ou relativa
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tel'ritorialJlst,ls em procuram em seus
prmc:lp,al Estado como em tinham tentado fazer a

Infilat:en'a no fim do seculo XVII inicio do XVIII. Alem e
import,mte, a escalada do interestatal comeyo do seculo XX foi quase

aumE~nto do caos sistemico. Na luta anterior
e mais de um seculo de

conflitos armados tinha sido necessario para
anan~uiadas se transformasse num caos sob

o de uma rebelioes no inkio do secu-
10 XX, converteu-se caos sistemico tao
se enfrentaram num confronto dedarado.

Poderosos movimentos de social haviam no mundo in-
mesmo da da Primeira Guerra MundiaL Esses movimentos

como - e subverter a na se
baseava 0 de livre comhcio: dos povos nao de urn
e das massas nao de outro.

Sob a os povos nao ocidentais eram reconhecidos
comunidades nacionais aos olhos da po,teJucJ,a hegenloll1C3 e de

c1ientes e atraves do Sistema de
dividido 0 numa favorecida e numa zona re~;ldual

comjJoJrtam,mltos alternativos" {"'~_.I~-

Im;tltulc!a como uma zona de '"alnl;~ac!eO

tPl"r,n< de guerra, a area "A'I"',,a

de CIVlhzaqio
varridos do mapa p.

o britanico do livre COmETCJIO
passo de arrllZ2lcle

amphou, de modo a induir os Estados coloniais rec:enl-enl,mc:lp;ldc)s
ADuerlCas, e 0 das ocidentais de em busca da U'jU"L.a

elevou-se acima dos direitos absolutos de seus goveJrn,mt:es, os povos
nao ocidentais foram por e na ,. , dos elementares

tambem peso suficiente na economia mundial para ser
capaz de deslocar de entre os Estados na que lhe
conviesse. E, uma que a mundial havia-se con-
sicleraYI~ln1el1te no seculo XIX, 0 territ6rio e os recursos necessarios para alcan,;:ar

helsernoJma no inicio do seculo XX eram muito maiores do que no seculo XVIII

p. Goldstein 1991; ThorrlpSIJn,
dota\:ao dos Estados Unidos em termos dimensao territorial e de

recursos comeyo do seculo XX, aos do Reino Unido no seculo
XVIII, nao sao as (micas entre as lutas mundialnas
duas Como ja a luta do inicio do seculo xx a fase
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do Ocidente sempre
comercio que afE,ta'valll

auto,:lel:erminayao e sobrevi-

as classes ,-Jpcrn'rmir!"c de bens

o direito dos cidadaos de buscar
apenas acima dos dos

dos ancestrais a

auto,iel:erminayao; atraves de uma dC1lnin,H;3lo
do "orientalismo"

!laVl<Hll transformado nas unidades com
em

mms dlJCetanlellte
vencia. De modo sua resistencia sido i11E~ticaz.

comeyou a no fim do seculo XIX, resultado direto da ml:ensltl-
da com[)eticao interestatal e da difusao da economica na'(lonal

como im;tnlm,enl0 dessa comrletlcao,

efetivamente exclllfdas,

gunsanos
de e rebeli6es IJU<IJLlldle~

cap'italista mundial 1992,
A Russa de 1917 se converteu no focal dessa onda de

rebeliao. Ao defender 0 direito de todos os povos a auto(1etenni:aa,;ao (0 "an-

o processo de do Estado - que, na leva
anterior de lutas conduzira a do na-
cionalismo" deu um passo a mediante da m.p~<~~«

ou as atividades de da guerra passaram
que contar com mecanicos fabricados a em tama-
nho e variedade cada vez maiores Como re5;ultacl0,
os das classes nao e do pno1etariaclo
industrial em tornaram-se um central dos dos
gover'nantt's para 0 Estado e a guerra. 0 social dos nao pnoprietarios

corre:spondenterrlerlte, 0 mesmo acontecendo com a eficacia de suas
rmr.t,'r"" estatal asua subsistencia 1945, p,
cncunstaIlClas, a eclosao da guerra entre estava

fadada a ter um contradit6rio nas Por
um ela aumentou 0 social dos nao direta ou indireta-
mente envolvidos no militar-industrial dos por outro, cer-
ceou os meios para que estes ultimos absorvessem esse
contJcacliyiic evidenciou-se no decorrer da Primeira Guerra Mundi,rl, quando
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e a dos direitos de subsistencia sobre os direitos de
pr'opriedade e de governo "internacionalismo os lideres da Revo-

Russa criaram amea<;:a de tornar muito mais a do
sistema num grau ate entao desconhecido. 0 da
Revoluc~io de 1917 foi semelhante ao da Americana de 1776. Ou
ela fomentou 0 revanchismo da que acabara de ser derrotada na

sU1pn~maClamundial caso, a levou uma
nova de conflitos escancarados entre as gnm(1es pOiteJllCJlas.

o sistema interestatal passou a se em duas
nicas. Reino Unido a conser-

orientada para de livre comercio. Em
os novatos na luta

ImjJenlO colonial respertlv,el

nl'CllJl"lJl1" UULJ0'CU. Essa
so',ietic<), que, direta ou in(iinetam(~nte,b;arr:ava suas aUlbi<;:oles

sionistas quer 0 Lebensraum "lelll,etV, quer 0 tairiku Ja!lOIleS ou 0 mare nostrum
Italiano, Nao ob~;tarlte, ela callculou que melhor m3meira atender seus

ram-se hej:;ernomc:os, pnm(;lr3:m(~nte,

cornpleta de~;rntegra~~io do mercado mllnciral
do Sistema de

um cOJ1tr,onll0 prehmlnar

aClreclrt,lr que uma nova
o caos de re\Tolu<;:IJe~;o

seculo XIX, os Estados Unidos
conOUZlr 0 sistema inten;stcltal

regras do Sistema de

Essa pel'ce1Pc2Lo
cajJaclda:de dos gmTenlantes norte",anlerlCanos de formular e

a luta

conservadora,
Esse confronto culminou

difundida
cionais do Estado he!sernonic:o irlCorpl)raValTI

fomentada
oferecer uma sOlllH;ao para os pnobJlenlas em

taura~~io dos prillclj:1ios, normas
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de
re'voJluc;lOnan,is, reacionJxias e conservadoras - havia caJffir,eado

cap. 2, sobre a entre Esses tres
entre as
desde 1917.

per'loclo em
Cc,mpaJrac[as com as elites das conservadoras e

re,IClOnafJlaS, as mais esclarecidas da elite norte-americana mos-
traram desde 0 come'r0 uma consciencia muito mais clara de eram Esses

Sob muitos aspectos, 0 mais do programa de Wilson e do de
Lenin e que eles nao eram centrados na mas 0 mundo in-

em outras ambos trataram de para todos os povos do
mundo. C.. )Ambos uma do sistema europeu pn~ce,derlte,

quer ele se a (...) mundo inteiro.
C..) A de Lenin para uma mundial evocou, como urn
cOIltr,lgolpe dellbc:ra(10, os Pontos de Wilson: a solidariedade do

revolta contra 0 por adversarios a auto-
dei'efJmina(~ao e 0 seculo do homem comum. 1967, p.

33-4,

he-

como

Assembleia Geral
19t1aldade, foram os correlatos mais signijjGitl\TOSdas as

Essa rpcnnch ret'JIIlmslta

muito a sua uma
conservadoras e reacionarias da poHtlca mlll1<dial,
to do mundial dos Estados Unidos e
montado 0 para a do sisterna inten:stltal,

as demandas dos povos nao ocidentais e dos nao propnE:t2lJrJoS.
da Guerra concedeu-se

tais" ou "nao ocidentais", 0 direito it autoldetel'mm;a<;:iio, ou
rem em comunidades nacionais e, uma a serem
membros do sistema interestatal. Nesse aSIJec:to, a "d,esco!<)l1J.za.<;:aC)"
torma<;:ao da das

gemC)l1Jla norte-americana.
Ao mesmo a pnJVJlSaO da subsistencia a todos as tornou-se 0

"h,ptnm fundamental a ser membros do sistema interestatal.

Assim como a liberal da havia a busca
suditos dos direitos absolutos de governo dos

idieoJlo~;ia da norte-americana elevon 0 bem-estar
todos os cidadaos (0 "consumo em massa" em alto dos direitos

pf()pried;lde e dos Se
britanica havia 0 sistema modo a acomodar a "demo-

do a norte-americana levou essa eXIJallSaO
"U."WILL, acomodando seletivamente do nacionalismo.

Mais uma a uma A do Sistema
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Vestfalia de livre comercio fora Os
normas e regras de restabelecidos de Viena

perrrlltrrarn que os membros do sistema interestatal gozassem de considenivel
Iiberdade de movimentos para suas internas e internacionais.
o livre comercio soberania dos mas destes de
se "desvincularem" das redes de comercio e do Estado se
assim continuou a ser consideraveL Acima de guerra e ex-

territorial continuaram a ser meios aos os rrembros do
sistema interestatal busca de seus obietJiVOS.

.AClemarS, sob havia org,amza<;:oes mclepen(1en,tes
do estatal com para 0 interestataL 0 direito inter-
nacional e 0 do continuaram a operar, como tinham desde

entre os e nao acima Como 0 Concerto de
EurolDE:laS, a e 0 mercado acima dos
chefes da maioria dos Estados. ContlLld~J,

cional em ao mundial de
verno de determinado Estado sobre 0 nao ofj:;aruz;a<;:cles
autonomas que tivessem sobre ele.

com]:,ar;a<;:3lo com 0 de da
gernoma norte-americana restri:agirarl1 C\Jn~;id,erave.lm,eni:e

soberanas com outros e seus
cidadaos como lhes aprouvesse. Os estado menos
do que nunca para seus por da expan-

sao territorial e, em ainda assim das dos
dU'eij[os civis e humanos de seus cidadaos. Na visao Franldin Roose-
velt sobre 0 mundo do essas a nada menos
que uma ideia de soberania do Estado.

o crucial da visao de Roosevelt

era que segural1l;:a do mundo tinha que ser fundamentada no norte
anleIX,Ul,), exercido atraves de sistemas internacionais. Mas, para que esse
esquema tivesse um para os povos sofredores do mun-

ele tinha que emanar de uma menos esoterica do que urn siste-
ma monetaxio e menos rude do que urn de ou
bases militares. 1974, p. 68)

rn:strtm<;:ao viria ser
uililvel'sal de paz, de UHuauv,

e de sua ev('.ntua] rgllal(lad,e
pli,ca<;:,oes politlcas dessa visao foram realmen:te nevc)lulcionarias:

Pda vez na hist6ria do houve uma in:;til:uc:!onaliz;:v;:210 con
creta da ideia de um governo mundial. a fora
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norteada por urn essencia1mente oitocentista de urn congresso de na-
a OrgaJliza\~io das Unidas foi abertamente ideias

po,lfticasnorte-americanas. C..) Nada teve de revolucionario 0 de sistema
mundia1 que a Gra-Bretanha criou durante seu Houve de revo-
1ucionario no sistema mundial de mercado que emanou da Gra-Bretanha no
secu10 XVlIl e criou 0 internacionaL C.. ) A verdadeira gr<mcleza
ImpeJ:lal da Gra-Bretanha foi economica, nao A OrgaJliza\~io das Na-

entretanto, foi e continua a ser uma ideia A J{evoluc:ao
Americana havia que ser construidas atraves de
atos conscientes deliberados dos homens. Ate entao, que
apenas cresciam ao de extensos de tempo. (. .. )
Desde a muitas novas. (... ) que
Roosevelt teve foi a extensao desse
cesso de Nao se deve subestimar

dessa se observa a realidade
Conferencia de San Francisco. (S(:hlln11aJ1n,

he:gerno:ma norte-

torma,:;:ao da ONU,

sucessores, que Hh>CH.U

do pO(lenlO

heJ;;ernoma dos Estados Unidos

governo 0 m~itrunlellto

estendido
retC)rmlsta de

nor"te-;lmC:flcano do rl1nhpll-'-, ITlUn'dial

de:sernpenhararn urn pequeno ou
eglllamc:nta:;:~lodo rlirlhp;rr. mLmdial, cOlmp,anldc)s e relacionados com

co:njrmto de bancos liderados Sistema Re-
dos Estados Unidos. Somente com

podeno sovietico
hegemorlia fi()rte·-amencana. 0 Hle2tlls1110 revoluciortario
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foi que,
POSJlcaO de destaql1e

sernelhaJlte, 0 Conselho de
usados como instrumento

res,mr:girrlento das org,aniza<;oes de
da segl1mtJe.

o
expan

implJICaraJm urn retor
o fato de

orlgalliz:a<;()es de Bretton Woods e a GNU

COllitlit<JS ulteJJnaClOnaIS, ate

a Aso,embIeJa

americana decada de
as de 15retton

uso im,tnlm,ental e a
sao milXlJma
no as estra1tegias

governo

e de VlSlbJIldade, permanerlCla
estabelecimento e da I1e:gernoJl1Ia
norte-arneJ'lC3mO tanto uma do impeJJla-
lismo de livre comercio. porque, tal este,
restabeleceu e 0 Sistema de de caos crescente
nas interestatais e intra-estatais, Mas tambem porque
foi baseado nem no nem no "livre comercio", ao menos
sentido do britt'mico de comercio.

A reducionista da visao de atraves do estabe-
lecimento da ordem mundial da Guerra fortaleceu
o e "anti-livre-cambista" da norte-ame-
ricana, Essa reducionista institucionalizou
cOmrJetl\J8io iciec)16gic:a entre os Estados Unidos e a Uniao que se con-

prlmeu'a vez a de Lenin para uma re'voJucao
mundial provocou a de Wilson sobre os direitos de todos os povos
a e os do "homem comurn" a uma vida E, embora
a dessa tenha estreitado consideravelmente os

a norte-americana as demandas
de progresso dos povos nao ocidentais e das classes nao do mUll-

ela tambem acelerou 0 processo de da economia "UjJH'CU"JW

essas demcm(las
do governo norte-americano.

ha poucas duvidas de que 0 processo de de,;coIOlliza\J2lo do mundo
nao ocidental teria sido muito mais do que realmente ou teria
levado muito mais do que realmente levou para se de,;dc)brar, nao fosse a
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hegemiom,ls. Se deSJlgll8LnU'OS

que se al!':erc;:aJ:a

dessas os
de territorialismo "interno" sem

nortei-ameineJan,a basearam-se

em suas respe,cti'vas KCl"1J,a~

do Norte, Ao mesmo
ondadedeE;eoJloniza~ao

no

seu e011trole

da hegemc)ma nOIte-;am,~neana

ex-eolorlos a vontade
sob

COlupetic;ao ldeolclgl<:a e que os Unidos a
Uniao Sovietica no fim da decada de 1940 e da Sem essa
mesma intensa levou 0 governo dos Estados Unidos a do

do povo coreano e, do do povo de reso!v'er,
sem que levara governos de seus ternt6nlOS
norte e do suI em guerra. Mas esse aos direitos eostumeiros das

soberanas nada mais foi do que do Sistema de
sob a he~;errlonla norte-amenClna,

sem liberdade das
outros Estados e com seus nrt,nnr,c cldcld~lOS

No auge de sua hel~er[1OJ11a mumdIal,

"rc:gn:ss;io" ja evidenciado no ,-ipCPYnT"lvi",pn'cn

eXj:Jlansao e
sob a baseado estruturas de

aClImLU1;a~2lo em escala rnais se assemelhavam as da ES!)arlha
Impe:rial do seculo XVI do que as da supe-

desse mesmo sob a uma
estrategias e estruturas de governo

pre:ce(lentes, nem a he~;errlonia h'JIaIldesa
de "nnpeno mundial" territorial

que 0 U1UllUV

o Imj)ulE;O pI'melpal

das ondas de eolonlza,~ao e de:scolorllz,l<;:ao,
Essas ten,deJtlo,as C()l11rasltantes,

mundiais dos governos bnltaJtlle:o
llusltra~;ao dos imrlUls'os diveq~entes

alt(~rnatpJa senao de~;igI1ar
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americana dos pnmciplloS

dos Estados Unidos funda-
mentaram-se, na de de naClO-
nal- um movimento estritamente europeu, no caso dos um mo-
Vlrnellto universal no dos Estados Unidos de modo nunca fizera a
hegemc)m,a britanica. E que Gra-Bretanha conduziu as
da onda norte-americana nacional para uma ordem mun-

do comercio. Mas essa ordem baseou-se na das in-
cllna,~O(~s ":lmpelnalJstasn britanicas na e na Ao abandonar a de
desenvolvimento impel'ial bnltamc:a em favor um territorialismo estritamente
domE:stlco, os Estados Unidos em escala inc;ornpar:rvc:1111erlte

a via de desenvolvimento nacional da holandesa.
CcmsHl(~ra<;:o,es semelhantes ao "anti-livre-cambista" da

sido assinalado 0 desvio da hel~ernonia

pralticls do liberalismo do seculo XIX,

C0I11E:rCIO da Gral-Br'etanha
norte'-alme'Ilc:ano nunca ~U~""VU

mercio unilateral que a bra-l$retarlha PI<ltrclOU
o livre comercio ldc:olog:lzado e pr:rtlc;adO
todo 0 de
de negoCiGI<;:ao intc:rgovernanlental

do COraE:f<ClO, vls;mclo
prClc!utos dis emprc;sas nOJcte-arrlenCartos.

ordem mundial da
Estados Unidos e

rel?;uJanrle]rltGI<;:ao economica

sobre
das outras

seculo XIX no "mercado
ideolo-

nas de

os

[0 Comunidade do
Atlantica do s6 passou a que as Estados
ImpeJ.ld()s par seu medo do comunismo russo e do comunismo emopeu in-
terno, eliminaram seus a bem da mutua" e da

rec:uj::'eIir<;:ao da economia ficou subordinada
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mSlrnlyC)eS da bandeira. a da America sabre
aSSlUD1iu uma mais visivel do que 0 de livre co-

forma mais uril e aceiravel para os europeus.

bntanii:a do

p.

pronl0'vcr e sustentar uma
pn;ce~:ierltes na

rnais e aceit<ivel de he:gernoJnia alclSr()U-·se
diversos aSjJecJtos.

Essa

10l-mll<;:3lo do mereado mllnCf111
he:gernoma norte-alnencanll, 0 Geral sobre Tadfas e Comercio

deixou nas maos dos governos e do governo dos Estados
dos ern sobre ritmo e a da comer-
ciaL Atraves da unilateral de seu exterior no seculo a
Gra-Bretanha havia renunciado a de usar
dessa como arma para os outros governos a liberalizarem seu
comercio. Por nunca haverem renunciado ao uso dessa arma do livre
mercio os Estados Unidos instituiram urn comercial
menos para corn 0 resto do mundo do que 0 britilnico. como
assinalou Krasner ( os Estados Unidos operaram num nivd
mais alto na das necessidades do que seus aliados - como fizeram
durante as decadas de 1950 e 1960 -, des os ob-

da Guerra Fda e ser generosos na de rodadas sucessivas de
hb,er,alJ:la,:ao comerciaL Corn urn grau muito mais de livre
comercio multilateral sob ao da britil-
niea. Nao 0 que acabou de livre comer-

poi[1t1<:a desengi)n~Jada, feita de rel<iyO,eS dlpl10matlcas ad hoc entre 0 0

Mercado Comum Eulropeu e os Estados e de acordos bilaterais entre
estes e os outros menores" l:::,t:range,
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comer-
as empresas lTIiilltin,l-

se eS!JeCialJlzavarn tr'rritnria!-

sUJ=,rernacia C()rw:rnal ID,un,jlalno

dit,coreJt1<;:a tUlldallTI,contal entre as cOJmt:'anhl,ls

estr'ate;glaS e estl'utllfas

ses transtonmararn sua SUIJremaCla
no do corner'cio

seculo XVII,

no seculo XX consltit11i

Estados

gov'cornamelltms e par,clahnente ernpr<csariais,
mente, todas as outras oq~arliz;a<r()es sll1ml;ues. As errlpreS,lS ITmttm;a-

do seculoxx, em contraste, sao or:garliza<;:('les esi:rit:anl1eJllte comccrclais,

a PfCJPoiralo

de
a 50%

m11n(llal desde a ;,q:;url<la '-J ",LU4.

a do empresas m11ltinacicmais norl:e-;lmenca-

"tem sido do controle setores substanciais
das economias cidadaos n01rtlc-amencanos.

portant10, esses diretos em outros
empresas comerciais da era do que os os
Ca1Jit,lhstas financeiros que Gra-Bretanha no seculo XIX." Consi-
derando que as empresas 0 pnlilClp;l!

do

Vma terceira muito mais norte-

americana e a britanica tem side tendencia de de uma parce-
la e crescente do comercio mundial em empresas transnacionais de
gnmcies dimens6es e de esta que e administrada
por elas. Nao e facil obter dados sobre esse "comercio" que em

VeJCd2lde consiste em intrafirmas. Mas indicam que
comercio mundial de intrafirmas elevou-se

da ordem de 20% na decada de de 40%
fim da decada da de 1990. ::'e~\urldo

metade das e importa<;:olcs
slTnpleSlTI1enile transferencias desses pnJdliltC)S

co-

mJml:ro aindae

sua eSj:,eclaLIza\:ao e PY(']ll,:ivi,c1"rlp tccrritorial, as cornp,mhLlas

na'vega<;:210 de todas as na,clOnallda(iicos eram de numccro muito redUZldo.
ul1Tapa~,sararn cerca de uma

com outras or:garliza<r('les Silll1il;lres.

que se eSl'ecializarn t~mCi!On,CIln!ente
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menor realmente obteve sucesso como empresas gove]~nalm,en1taisou comerciais.
Nao em termos individuais e colet!IVO'S. essas tiveram urn

fundamental na do sistema europeu de Estados
soberanos.

a sua transterritorialidade e a sua 0 numero
de empresas multinacionais que prosperaram a norte-ameri-
cana tern sido maiar. Uma estimativa de 1980 situou 0 nu-
mero de transnacionais em mais de 10 e 0 numero de suas
afiliadas em 90 mil e p. No inicio
decada de 1990, outra essas cifras haviam-se elevado para
35 mil e 175 (The 27 de maryo p. 5,

em
de consolidar 0 exclusivismo territorial dos Estados como "continentes
, esse crescimento das empresas transnacionais tornou-se 0

nn,,'vn+o,,·[p fator isolado a minar a essencia desse exclusivismo. volta

quando comeyou a crise da tal como encar-
nada na ordem mundial da Guerra empresas multinacionais HUHCUU

luido urn sistema de em escala mun-
estava estatal e 0 de

suas do sistema inten~st;iltal,

inf,lnci"',,, os Estados Unidos desse sistema de livre
bern das resltriyoes llTIPO,;tas

territ()ri,ll dos Estados aos processos de aCllmuhlyao escala mundial
- foi 0 resultado mais da hel~el1ClOll1a norte'-aJmeTlc:ana. Ela mar-
cou urn novo momento decisivo no processo e do

de e bern que tenha dado inicio adecadencia do m()d(~rn,o

sistema interestatal como locus do mundiaL
Robert ( p. 3) fala na decrescente das economias e

sociedades nacionais sob 0 das economia
que rompem os que unem os cidadaos". Peter Drucker ( p.
identifica uma do dos Estados nacionais sob
o de dos tratados multi-

e das de blocos economi-
cos como Uniao e 0 Acordo de Comercio

e 0 "tribalismo" da enfase crescente na diversidade e na identidade.
for 0 desenvolveu-se uma de utili-

dade e 0 dos Estad()s n;ac]()nalS

o prin<:ipal
timos seeulos
como tambem ser
mais recentes. Para

autonomo dos assuntos e internacionais dosul-
nao apenas seu controle

errado de unidade para lidar com as circunstancias
pn)blerrlas, de e demais para funcionar com
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etl'CleJL1C1a; para outros, e pequeno demais. Como h<1 pn,ss,Jes
no sentido de uma da autoridade" para cima e para criando
estruturas que possam melhor as de do presente e do
futuro. 1993, p, 131, no Vlll',lllaij

p N A D IE QU

Terence p, 411) que as britani-
ca e norte-americana devem ser como "momentos" sucessivos na
for'm;l<;ao do sistema mundial: "A holandesa po:ssit)ilil:0U

economia mundial como sistema social a hege:mc}ma
britanica tornou mais nitidos seus alicerces e a deslocou para uma do,mrmr<;:ao

a norte-americana seu estrutura e peltletra-
e, ao os processos que vern sua derroca-

da." Neste urn esquema em termos 0 sistema
interestatal instituido sob a holandesa atraves de duas
rec:iw;oc,s sucessivas da soberania e da de autonomia das unidades

seu controle sobre 0

meTca:do mrmchal centrado
Embora essa

do interesse dos
soberarua menos exclu

realmente desfrutado no Sistema

exc,r«~nelo-:seemfosse laq-jarrrenlte p'crn,blCla
Estados mtegl'antes do ela unphca\ra direltos
sivos que aqueles de que se
VestfaJia onglrlaL

Esse processo evolutivo mc)d(,rno SIS-
tema levado urn passo a por rec:oIlstJ:tur<;:ao am~)ha:da sob

he!senrrOllia norte-anrrer'lCana. Amedida que 0 M~llt;lIld

dos nao ocidentais que emlefl.jIr,lm da de:;colOlllZ,l<;:ao
arrerros de pre,priedalde,

VestfaIia onglrraL Mas

o COrnplJentl.
A I:le:i:ieruoma bri:taJGica e:Kp,lnclm 0 sistema atraves da indusao das de

colonos que da das e da elevac~ao

dos dos cidadaos acima dos de soberania dos
govel'namtes. 0 slsteIna assim instituido ainda era sistema
mlltllanneltlte le}~ltlmador;ls e territorialmente como 0 Sistema de



os exem-

1980.
de 1980

as lurl<;:o,es

nao possa '01-n2If-;;e nfov;]'vel

sob 0 impa,cto
o avesso desse processo de fOl:ma<;:zlo

mms inclin:ta,

110'I,-U'<-0, e que com isso se tOl-naTaJU
falta a necessaria para

governo hi~;tojriclmente associadas a de Estado.

o LONGO SECULO XX

grupos estarao di~;PCiStC)S

essencia
atraves

do ideia de governo mundia1 todo 0 Com 0

estabelecimento da ordem mundia1 da Guerra os Estados Unidos abandona-
ram 0 "unimundismo" de Roosevelt em favor do "livre-mundismo" de T?"n,~~

se substituiram aONU do sistema mundiaL Mas a 0 alcance e a
eficiencia da norte-americana do bern como a de
mews financeiros intelectuais exibidos para esse

muito fina1idades e recursos da britanica do seculo XIX.

o moderno sistema interestata1 sua atua1 dimensao
atraves de de crescente, que reduziram cor-
re:3pC)wjeJ1te:mente a exclusividade dos direitos de soberania efetivamente des-
frutados por seus membros. A esse processo, uma nova anlpJla,:ao
abrarlgencia da em termos territoriais e funcio-

menos do que urn verdadeiro como
por Roosevelt. estamos de diferente

das 1evantadas 0 Ocidente
de sob dos Estados UI11U.~'O,

a de fim hist6ria como inserida
expaJrlsz[o do moderno sistema interestata1?

Decerto ha isso esta dentro
cas, desfecho da crise de h(~ge:luonia

revIta11za,;ao das orl':aniza,6es

76
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rnals
que elnerg.iram de desco!'Jni:za<;:i'io p,js-:,egluncla

As ex-coloniais foram internacionalrnente e detern os
mesrnos direitos e externos de todos os outros Estados so-
beranos: de Estado. Ao mesmo teropo, conllld(),
Coo) limitada de Estado: suas popuJlac,:/5es
gozarn de rnuitas das tradicionalmente associadas a condic,:ao
Estado Os benef1cios concretos que ;w;tltIC3Ira:m
mente os onus da de Estado muitas vezes,
elites bastante e ainda nao se acidadania Coo)
Esses estao de haver con-
duJdo sua de
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sem amms
COIlCerne ~tforma

imitado por
poJlitic[os, Pe10s

na do Estado
I:'nwinclas Vjuua~, dUraJ1te toda sua curta vida

soberania sido avaliada
de Nos seculos XVII e XVIII, a
"bem-sucedida" ofj~arliz;ay~lo territorialista da ~oUl.VlJa,

de urn Estado Como tornou-se
org,anizayoes territo'rialist,lS e estudado

Im;agrual'los estabelecidos

nuncade apenas dois :>e\,UIU:',

Estado nacional pn)prjarneJ1te
do moderno sistema inteIt:starta1
poclerc)sas unllda,des que 0 conrlPc,em
Estado foi inC[On1p,lra've1mente
cional frances. Como veremos, conslrde:ra,yo,es analo!jas apllGlm-Se

tornar'am urn

exp,erielncia de torrnay,lO

sao

Renas,crrnerrto: as

e
todo, As duas "ilhas" de tarnanho

interesse hl~;toriogr;Hi,:o. Como foi assinalado
do

enclua,nto as tur1co,es

Jacksoln cc)ncentrou sua atell1yao:

do SuI e fOJ:mc)sa, tanlbem
dos Unidos, Alem
vivendo a Coreia do SuI

metade seti:ntriOlnal,
senhora ou

res, embora de modo menos irn,pcirt,mtes, Cllng,apllra
cidades-Estados combinam tecnolog;las

CalJit3rlislillo pollitic;o que lembrar as ooao,eS-tSlaa,os
lul1i;oes de entrepl)sto connen:lal-mclustnal exelrcrdas

Introc1uy:ao, cornp:lra,dos aos ou Imaglniu'lOs
tado que os Estados Unidos estabeleceram no ultimo

da lodos os Estados do arCIUlIJel;ago Ca~Jlt3lhslta
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tal e, de outro, a de uma militar que faz lembrar 0

nascimento; entre 0 aparato do governo e 0 usa arbitrario do
estatal contra os entre a de burocracias aparen-

temente convencionais e 0 usa difundido da em
beneficio de individuos. Essas sao mais visiveis que es-
caparam recentemente dominio colonial do que no restante do Terceiro
Mundo. 1990, p.

p6s-rnOdernl), nao se as

colonial. Muito

guerra Ul11as com as outras, urn

tenidencia de as pratic,ls de guerra aos

Com a continuidade dos conflitos armados no tempo e
no espa<;:o e travados em vaxios niveis urn sortimento de
nacionais e e bern que a guerra, no (lltimo quarto do
seculo xx, venha a se assemelhar aguerra no Renascimento Italiano ou aguer-

inicio do seculo XVII, antes da exercitos uacionais e da
guerra malS or,sarlizad;a. \J U."",L'''',

msitltuldo sob

ao caos sisterni/:o,

recom;tltlll~310 sob

sltlla~2lo rc~correntedo

do

pergl111tou-se "se esses tenon1erlos,

as pnm(;lI<IS rrlanlilesta<;:oc;s de desvios

COIlstiinCla e da ml1d,m\:a e levada novas
pd',.",.""" c basicas

tenha entrado

eXIJen.mt:nt'ldo desde que a1g11111;lS

e da guerra do inicio

processo trlce11tenario de eXjDallS3Lo do moderno siste-

sido por uma onda da

pnccE~denticsna Notando essa

nosso esquema inl:erpn:tativ'o,

inl:er'estat<IL Urn estado de caos e/ou tUJrblllencila sistemicos

111:;taur;1<;:2io desse duas

creSlcente Glos/turbulencIa Sl:,terrllCO das deGldas

re(;orrellCia. Pode ser t0111ado como

no

rna 111terestata1,

Esse re~;surgiml:nt:o de padn5es de

se com

hist6ricos em que

mas

mC)dtTna, ao cabo

por sua

~e~;U1Ud, de sugere que a
como se

ml1d;ln(~aS lUlld<lmenitals em todas as dimens6es

1648.
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em
sem pre

atual caos/turbu
ma.niJestac;iSes anteriOJ:es desse fen6meno.

essa drjen:n(:ra~:ao tenhalTI V;1ncLdo

Estados
futura recons-

clararnente discer"nivel desde 0 seculo
territoriialidade, como base

sUIl~HneJllto de formas mC)dermlS pnn1arlas
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estar dilaeerada um espa<;:o funcional nao terntorJlal, que ereseeu dentro do
moderno sistema de governo, mas que eonstitui uma institueional da
territorialidc!de exdusiva desse sistema.

Entre os prm(llpalS aSfJeetos dessa Impliosiio, meneiona a ideia do "hi-
p6s-rno,ctel'nC)N de Fredric Jarneiion resultante da "internali-
rela<;()es internacionais dentro das pr()prlaS formas institueionais do

nao tem eerteza do que exata-
··111pccresprl<;()N. Nao eonsidera-o utH para de~ilgllar

os microeeonomieos transnacionalizados C..) cria-
nao territorial11a mundial - um eSr)ac:o-,Cle,·tIllX()S

de~;cel1trad(), mas 1111egraclo, que opera no real e existe paralelamlcnl:e aos
eS]Jal;o~;-cle-luJ2,aJ:es a que chamamos 11acionais".

vo nos prc'Jet()s ei;trcltel~i«)s

Esses eSjJai;o,;-dle-lulsar'es convencionais eonti11uam a uns com os
outros eeonomicas que ainda ehamamos de de
investimentos eoisas e que mais ou menos efi-
eazmente intermediadas Estado. Na economica nao territorial do

entretanto, as convencionais entre externo sao su-
mamente pnJbj,enlaticclS, e quaJCjUE:r Estado nao passa de um estor-

das empresas. 1993, p.

menCl,ona especrctlcamente a sernelhallca que

no detmhamenl:o

as JUflsdl<;:oles naei()nalis
as feiras de comercio. Os senho

quaJquer illiomento, 0

JUl'idlG:IS medievais

domiinJo,s. Mas tinham neJ:lhl1m
eram uma fonte de e de CP"vI,-nc tmancelros

senhores em aeolher
prosperaram e, embora eonsti-

em[)res:as ITlUItinacioJlais e das trallsa~:()es

exagerar 0 mlcdJltltimO
vn'tllnp das deficieneias de nossos

formados nos eonvencionais e
expliear, 0 desenvolvimento

"intenlaIiza<;::aoNdas relclcoics
carJitallismo mrmdlaL Dada essa

territclriais tenham eXl:stlClo

Isso cOJ-re~spcmdle a'11ossa atlJrm:a<;:ao ant(~nc)r

feira ~nH"U"

tornou-se
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tuissem substituto para as m~;tlt.lu<:;6ioS do governo
nar-lhes a vitalidade.

acabaram por mi-

Elas 0 fizeram porgue a nova gue os novos instrumentos
de economicas gue geraram, 0 novo de comercio que di-
lUJldlram, as novas que a de
horizontes que requereram tudo isso a sola-
par os e os modos de raciocinio em que se au-
toridade feudaL

sociedade

prE:sldlente da Dow '-'UICHLlIC'U,

teratlua sobre as empresas ml1ltllUaCl()n,us:

as empresas transnacionais de nao sao urn substituto
m~;tJtm:;5,os g,ovioffl.anl1elltaJS do moderno sistema de governo, como insistiu

1'\.ICllll'Ull Waltz ( No entanto, talvez contribuindo para
atraves dos novos que geram dos novos constructos

o da de Richard Barnet
de que" das empresas

uma teoria da humana que UHU'UU

turldclm,enl:e 0 sistema de Estados em do
mais de anos. 0 que eles estao pli:ltioarld(),

tramscellde;r 0 Estado nacional nesse processo,
atil~m,l;;:aO, des citam Carl A. Gerstactler,

se tornou locus classicus

muito tempo eu sonho comprar uma ilha que nao npl'fPlnr"

ma (.n) e estabelecer a Sede Mundial da Dow COHljJarlY
neutro dessa nao com nenhuma ou sociedade. Se
nos localizassemos no terreno verdadeiramente neutro de uma ilha assim, po
deriamos rea1mente operar nos Estados Unidos como cidadaos norte-ameri-

como cidadaos e no como em vez
pnmC)rdlallnente rpnnci"c ,,,,I,,c leis dos Estados Unidos. (n.) Poderiamos

qua1clucT nativo para que se mudasse outro
1974, p.

naO-·terntOflalldalde abso1uta evoca siste-

e1as se realllzam
"n'pno"pc de Genova

CUlTIC)Same:nte, esse sonho com
das "feiras sem sede" reaJizad,ls

Ao cOIltr~lflo

urn pee~ue:no

reclllzav,lm onde quer que Ihes aprouvesse, ate se estabelecerem
"Os CfPr1AVP,'PC in',TP'nt'rr,nn
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fei-ou

poderm,a entre elas. Em Suarez
IJryrtn~~ I haviam-se transformado

em p. Essa hn)prh"!,,,

rmportante elemento de verdade. Como detalharemos no nri)Yl1mn

tal como nos sistemas de govemo ba
antrClpc)logo.s, a rede de interme
elite mercantil genovesa OC11pClva

que ocupava. Mercados como os
como as feiras m6veis de eram tao cru-

nr,,,nri,, Genova para a do eS1Da\:0--QE~-IJU:X:OS

do comunidade genovesa de mercantis controlava
sistema europeu de interestatais. Mas nenhum desses
elusive Genova - por si 0 sistema de aCllmu1<r<;:ao genoves.
era antes, fluxos de metais letras de contratos

o govemo da e excedentes monetarios que vinculavam
esses locais entre si. Se do sistema
demo" sao os sistemas de govemo baseados no parellte:sco,
modemo" 0 do de caracteristicas

-lHU1.VU ( "e que ele nao tern sede
nem ele consiste apenas numa rede de
lefones e de no mundo telefones que tambern
usados para outras finalidades que nao as com eurod6lares". 0 sis-
tema nao de nenhum meio de modemo. Em
termos consistia como 0 mercado de eurod6-
lares de numa mera rede de que ser usada para outras
finalidades que 0 cambio moedas.

Os genoveses foram os unicos a controlar redes nao territoriais desse
As alema e - como eram conhecidas as
comunidades mercantis do seculo XVI tambem 0 flze-

Na seguncia

genoveses.
ras sem em BOlyer-)~arnbealu,L)el<~pl,rce

A verdade e que as feiras genovesas s6 eram uma se vistas vertice
do das em deelinio e dos Estados nacionais
em ascensao. Do de vista do das elasses dis-
persas, ao elas eram urn instrumento de controle de todo 0

sistema europeu de interestatais. Os fluxos de e meios de
pagam(:nl:o "externos" as em deelinio e em ascensao eram, na verc1,rc1l:,
"intemos" a rede nao territorial de comercio a distancia e de altas Imlal1l<;:as,
controlada e administrada elite mercantil genovesa atraves do sistema das
feiras de Bisenzone

Parafraseando
seados em de estudados

com(:rcral e financeira controlada
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e,

nos de anos anteriores a 1617, a "mao invis1vel" do
gerlOV'es, operamdlo atraves do que

c0l1seguido transformar as buscas de da L01JdlUla
eston:os industriais da velha rival de Genova e seu "modelo" de

em motores de sua pr,opria eXjJarISal).

poderm;a rede nao territorial de de era a aumtes-
ofllenta<;:ao. ~1;gUJ!1do Braudel (1984,

muito mais moderna que [a
U,,"Hvval tenha sido

meio vulneravel em virtude de sua POSICao aV'lnl~a(ian. Se foi 0 pn)t6,tij::1o

de todos os Estados como afirmamos neste a
di,is~)Ol'a genovesa de mercantis foi 0 de todos os sistemas
nao territoriais post(~f1l)n~sde aCl1rnml,lcao de em escala ml1n,d13J:

L/UldU',," 3/4 de "a ex~)enenCla ,H~noves;l"

cantis de Genova, atraves de seu dar 0 tom dos
pagamentos e europeus. Esse com certeza, 0 mais
extraordinario de que a economia
rnundial ja havia ern torno

urn foco quase que 0 focal de todo 0 sistema nao era nem
mesrno a cidade de Genova ern si, mas um financistas

chamariamos de consorcio E esse eapenas urn dos
paraclmlOs que cercarn a estranha cidade de Genova, que, embora aparente-

antes de sua
ser atra1da para 0 topo dos mundiais.

sempre parece em todas as eras, a cidade ca]pita1i:,ta
\1JldU<JX1, 1984, p.

po,tencla capita!isl:a que ncw e
sistema

trillllfcm ao se identiticlr

Nesse como em outros a Imguagl;m e as hesltac()es de Braudel rp,/pl"n1

as dificuldades em desvendar
"contida" urn no sentido de GIddens,

Estados. Essas dificuldades tern raizes na tendendosidade nosso apanlto
conceitual do que define 0 processo de tOl'm,a<;:3lo

Estado e contra 0 que define 0 processo de acu-

mllIa'rao caj:l1tahsta. No 0 como ""01,""11""
",,"UIJIIUla\,aV e governo, simultaneamente nos dois

texto dtado na
determinados Estados. No espa<;:o-

por construllr 01~gaJ1lzilc6les elnp:resilriais
abrarlgi,im 0 inteiro.

Esse desenvolvimento simultaneo
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subsequentes: a
"C'IJH,clU;HUV moderno ongulOll-

eXTJIOl"an,m()s no res1tan1te do

nrrll-l>llnn do pnnCIpal

o caTlit8liismo moderno ongn:lou-se no pnlt6tl!='0

Na genealcigia esquernatizacla

se

territclri8tl, de abl'an:genICIa mLmdlal, de todas as eras po:steJ-lOl-es:
clI:sp,:rsa -n~,~~r,- genovesa. A descreve esse mesmo desen-

volvimento como uma sucessao de ciclos slstermC10S
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de orga-

u

l

DE

PID

difen;l1(~iai;aO entre errlpl'eS;lS comerClalS
po(jencros dlslmgulr Esses dois

C l S

C N

N ES DECo

A ascensao do slstelua contt~mporihleo da livre empresa, como estrutura domi
nante da economia 0 mais de um
processo que ja dura seis seculos
governos. Sej2;Ul.ndlo
m:z:a(;o(;s com base em metodos e em suas conse-
quenn,ls sociais. Os governos sao oq::,arllz;l.ycies voltadas para 0

IJVJ,H..l,'ll e os preJCe,1mlentos Jurid1{~os, sUj:llernerltaijos
lH'JHU0, como meios caracteristicos de

elas geram sistemas de e de fidelidade. As empresas em
contraste, sao voltadas para que utilizam como atividades
costumeiras a e a geram sistemas de e dl:strlblUl~;ao

p.

Examinando as que efetivamente existiam mundo ocidental
par volta de 1900, nao e muito dificil quer como governos, quer
como empresas comerciais. examinar a oceanica dos secu-
los xv e XVI, nao classificar dessa maneira as inicial-
mente envolvidas. consideremos seus seus metodos ou suas
cons,eqliii:'Jt1cJ,as, constatamos que as iniciativas inovadoras costu-
mavam combinar caracteristicas de governo e caracteristicas de empresas.

1979, p.

terem

entre Orj~anlza.yolesg,::>vE:rnamel1tars

assumiram a na expans30 ooealllCa
considenivel eSl;llei:lallza.y30 no exercicio

tUI1I<;:oles gi)VE:rnamentais OU empnesariais e, volta de

as or,cprv,'rt'pC

essencial do
pnmc.rdllos, no fim da

No as redes de de
ridas em redes de Ihes eram subordinadas. Nessas co:ndi.y6,es,

Como veremos,
dos seculos



o
eXf,Jal1sao rmanc:ell"a como

aCllm,ul'l<;:ao a,ssemE~ih;lm-se aos es-

re1peti<;ao desse

ul1ldalde da hist6ria "CqJHIUi0!W,

o mO!illento

em:pr1csariais da eXfJansaO comercial deslocam

corner'ClO de mercaC1OI'las para 0 de moedalSo

expaJrls()es tmancelras como
pdrni-n'r"2 dos processos de aC11mlul;wao de

tlr,lUclel, identificamos 0

de eXfJanSaO matenal

Como vimos

cidos sistemicos de aClJmm1il<;ao derivou

as economia calprtalI:sta mlIncllai anunClararn

de expans;io ti:t1anceirao :J)c~gUlndo

88 0 LONGO SECULO XX

momenta se reoonh:eceSSelTI lIlCajJaZes
par necessidades antes deso)n,heiCldlas,
pIicg~tdc)s ate Eles se

volta a de"eu1pi:ullar
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mentos, SO 0 de maneira
PlY,onn,p 1953, p.

assumindo um de socia silenciosa.

prc)nlo.;:~io da eX]JaIlSaO sllbs,eq'Uellte e assumido por

C..) se permit:em ser ImlJelIdos
m,!I1(Jbl'ar suas vdas de

des param e
re'v11';0l'aclas e novos rumos"

nova

Em suma, deve afirmada a de uma classe caJpitaJi:sta
atraves dos 0e',LHV0, como resultado de um desenvolvimento continuo e de
uma m'Jdl!H:a,:ao de si mesma para se circunstancias cambiantes. Ao
contl:ario, ha tantas classes de sao as na historia
economica, Essa historia se apresenta aos olhos do observador sob a for-
ma de um parece-se mais uma cada de

abrujJta,mlcnl:e acima do que 0 Nao estamos
'q;'u,u, mas de

car,aodacle de

anunclcldclras, nao s6 da mclInn
economra cajJitali:;ta

e uma rev'ohl.;:ao orgamz:acional
dm'ante as fases de ex~)ansao tll1:anc:elra.

caIJitaLlislta mundial passo do
orl';anizaclon~sda Cada

no alto comando da economia

"n:voluc:ao orl~arlizacional" nos processos

se(~U<2n':la de cidos sistemicos de

do do "al-'lLaHir

ex~)ansao tinal1i:elJra deslanchada no

inicio do seculo XIV. Como mCJstI:OU

eXj:lansao do comercio abI'ant~eu

cidos sistemicos de aCllffi,u!;l.;:ao OClustil'ui, de

resultante das atividades
g011ernalnentalls e dotados

as exp'ans:6es tin:anc:eiras

malIOJ'la) de toda a ~U,'U0'U

isolado grupo oq;anlCo
eXIJaflSal). As cidades-Estados do

mUlI1dlal, mas taulbem

o
mllla.;:a(), que tomaremos como

M~'X1l1d rrmndla.l, sera
eX~Jansao COlnerCl;11 do seculo XI1I

Nossa sucessao
serie

levar
ou qwefl<lm

passo aUWi"" Hi)V"""'"

dial calprtallsta



comercioex:paJllS~io transcontinental
Importante mas secund<,uno,

promO'fida e org;mizada

as prc)m'Jtoras

ao Impa,cto

que
to em

os cielos sistemicos sao definidos como
de material seg;mc!a por uma fase de ex~)ansao

mesmo ou grupo
nao se a eXIpmls310 comercial do fim do seculo XIII e inicio do
seculo XIV, bern como eX]Ja11SaO financeira constituam urn cido
sistemico de acunmJa<;:ao. No entanto, foi no dessa financeira
que os do cielo sistemico de se formaram que
foram delineados os fundamentais de todas as financeiras
posteTIC)res. Nem as a dos ciclos sistemicos de aCllmu1<l\=ao
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urn exame pn~lumllar

atuantes na fiuanceira do
o mais desse en-

cerramento dos cidos sistemicos de aCllmillLl<;:~lO

da concorrencia foi mais
evidente do que no enclave calpitali~,ta

centro da ex!=)ansao tIn;lnc:elra.
entre os centros de desse enclave

- tinham sido fundamentalmente A Co()pt:ra,;ao apOlalva-se
mordialmente numa do trabalho entre as "tlVH1",1pc COJmeTClcal~;-lIldllS-

triais das cidades-Estados. Ate as ocupavam nichos de mercado
bern distintos no sistema comercial. e Milao elTLpt:ntlavanl-se,
manufatura e no comercio com 0 mas, elliqu;mto
F1clrell<;a se comercio de Milao eS!lecJalIZaLva-se
no de metais. Veneza e Genova no comercio maritimo com

eSIleCJallZalva-se nos negOClC)S com 0 circuitoo mas, en'=lu;mto
sUJ-a:>l<.'rtICio, baseados no comercio de eS1=leClan'as,

terlde:nclas para urn
sua prilne:ira
no COJmerClO,

negoClcLs com 0 circuito CeJlltro-L1SI;atl,co, baseados no comercio da seela.
Essa dlIen:nC;la,;;aO Pel"")-",-,,I entre 0 das cidades-Estaelos servm

atr2IpaLhas~;em0
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esse mes
aum(~ntando mesmo

a redw;:3LO dosassim

crescente, gra~as de que mais urn volume de
comereio do que volume pequeno, de modo a reduzir os custos comer-
ClaIS. essas economias sao "internas" a cada centro empresa
m(~rClalS, no sentido ser relaeionadas a escala e 0 ambito
lm,"",rp,~ das desse centro ou empresa. Em elas corres-
po,nclern ao que Alfred Marshall chamou "economias externas" ou
economias de que cada centro au comereial se benefieia por ser

urn maior" 47,

Num M:>LCIUd "urn corpo urn e
variedade maiores COmerClalS pOJlt,lCam,ente autonomos. A medida
que aumentam 0 num(~ro e a variedade desses centros, mais diversifi-
cado 0 de cada centro e capaz de modo a

espeCl,illz;ldo de mercado; oueX1PaJ:1dJlr 0 comercio

uma

Todo comerciante opera ambiente no s6 razoavelmente as
que the estao tern urn conhecimento muito menor de
que talvez the embora "mais lon-

. E sempre que ele encontre meios de diminuir os pro-
venientes seus conheeimentos imperfeito's, quer dll'etaulerlte, anlp!llalQdo
os conheClln'cnl:os, quer concebendo salval~U<trdas,

smrgl'das das trevas possam causar-lhe menos
eV':Jh:IC10 das da economia mercantil e,

de descobrir meios diminuir os riscos. 1969,

ooer,W,im e,

referem-se primordi,l1nlerlte - aos centros comercio.
pouca duvida que a das cidades-Estados da Italia setentrional

em circuitos de comercio mas ou funcionalmente
gr:andemlcnte seu conhecimento coletivo da economia mun

re(im~iu os riscos decorrentes de fazer

a do enclave ltalia setent:ricmal, d:urante
eXjJaI1SaO comercial dos seculos XIIl e XIV, baseou-se numa

liteni~2io, em seu de centros de comereio e au-
lOnOml)S, e numa divisao do entre Esses centros, que reduziu os custos

se~~Ulda, Hicks declara maior 0 numero de comereiantes em
cantata uns com os out1Os, mais faeil e obter e, maIS lm,nclrt"nlrp

mais faeil e as riscos nscos que surgem, para comerciante
10L>ld{~O, de sua as ombros que sao
rantes nesse descobrir que vale a pena vir a

p. sobre os "comereiantes" tambem se
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obtl~n<,:iiode

fra
dlstnblui<,:ilo do

seus nronr1r'~

os centros velhos e novos atllaJrarn

beJleclde)s n~dllZ1Slseln os custos e

de seu comercio. Erlqllarlto a expansao comercial
ascendente, a essa or'Ollre-

de cellIfOS, peJ-Slstm como uma mera poteJ1CJahda,de. Os novatos puderarn
encontirar uma nr,,,h,,S,,, de nichos de "vazios" dos os centros

ja estabelecidos por abrir mao. Ao esses nichos e
os novatos crianlm oporltUlJidades

_ ......---..-----.addc.
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mudanr;:a de conJuni:ura

DITla cessa<;:3lo da eX~)anSaO nao slgllifi,:a

cOIltulUa tentando ex~)an(tlr

tol,erada, passa
nesse ponto,

a economia mc:rc21nil1se estabilize
amado

dos centros
antes

Mas e

licito
anos,

de

seculo XIV

alg,unlas seletas

em seu estudo
ex(~mplc)shist6ricos da

1381, mediante 0

lucrativos do leste
conflito

dllaCl~ro'u e 0 enclave
as cidades-Estados

dos

A

tudo em
que

eXlmlsar u,-"n)'Va dos mars luc:raiiv()s
continental

cidades-Estados

Mas essas

que ll1stlt1:IClCll1aLIZCm

I, p.
Como assinalamos anteriormlellite, foi nesse periodo

des-Estados norte da ItaJia funcionar como gnln,:!es poterlci;21s

fJVJllLH~d el1ropcla. Mas foi tambem os grupos dOJmhlallltes
da foram COJJtiJ1Wllneni:e divididos

dJEiSeJrJ<;:(5es violentas. Essas foram brandas faceis de
estav,lm vencendo a luta sobre-

lrr,epJrll11ivelS no caso das cidades-Estados

perderJdo lU U_HV, esp'eClalmc:nte U'-JJV va, De qualquer

ltiilia do Rerlasl:imienl:o
"",,~-~~ de todos contra todos".

Os grupos dominantes das cidades-Estados
dos
que

Havia exilados irnpl(lCaveis, lideres da que estava fora do ron-
dando nas cidades ansiosas por IUCIar corn as dificul-
dades dos vizinhos, era comum haver inimiJ2,os secretos dentro



94 a LONGO SECULO XX

dos Portanto, 0 que do para era
constantemente buscar mais C..) A guerra entre uma ci-
dade tornou-se endemica em todo 0 norte centro da Halia.
os como Veneza Genova, eram capazes de
guerras nas maritimas e sacudir metade da suas
Na maioria dos casas, a guerra era travada com a cidade in'lejJelld,::ni:e

As cidades devoravam as pequenas. (... ) essas vitimas
tinham sido cidades de suas vizinhas menores, an-
tes de serem elas mesmas Par mais que parecesse a
possibilidclde de das rivais devorar todas as outras, nenhu-
ma cidade era forte 0 bastante para se sentir realmente segura. Na lei da
o preyo sobrevivencia era um incessante estado de alerta. 1988,

dentro

cre:sceIltes da
cada das

denominou esse fen6meno
al1E:nal~ao foi mais cOInpJ:eta

''''''C111a social hist6rico.
inten:ap'italisl:a e a crescente mtefjJelletra<;ao

das cidades-Estados e entre
COIltflJle desses Estados

Cem
tributarias cada vez

de~;pesas reailmente assombro-

nesse cont{:xto

nao mas,
de interesses ca]Jltahstas. Enqlu3111to campeava a
, uma cidade-Estado outra enfrentou

graves, que se deviam prtmor,dicLlnleIlte
sas C..) com os

Lucca (
Medici.

o osgrupoSCajJll;ll1s:tas
In'IP~tir com lucro no com(~rcio, des passaram na tomada
dos mercados ou territorios dos tanto como um £1m

de se dos bens receita do

p.
cidades-Estados ao interesse m,)netalf!(),
em sua discussao da aCllmm1:1<;:i'io vrinlitiva.

da Casa di San que os credores Vllvadc,s
l:ilc)ren<;:,l, onde a terrivel crise fiscal que se a guerra com

levon diretamente atomada do da cidade Casa dos
ate menos e mais das

gr,ln,de:," -, Tesouro ducal criou vinculos estreitos com as familias cida-
grarldes neg,oC1'JS e p.

inlensificcl<;:ao do controle dos interesses monetarios sobre as governos
um fundamental da financeira

do seculo xv. Como em todas as
expaJrls()es tinanceiras subs<:qilerltes, a Estados aos interesses mo-

transferencia do excedente - ou do
£1-

i.q, .. .........114
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guerra,

excedente

Enlbc)fa lucrativo para os grupos que venceram as batalhas, esse processo
apl:Op'nayaC), mesmo foi limitado no espayo

reIHllm,:;nl0 deCl:escel1te do investido na arrancados

CO'Openlya,O dentro e os centros de comercio

de,:orrer das lutas que fim
eXjJaIlSaO do os acordos para restrin-

tinham sido intensidade das
tornado nao ser em es-

feras e circunscritas. que a do sistema de
CIO seus limites e as mais da guerra foram
explc)ra,das, a necessidade desses acordos tornou-se mais pr,emiente:

cOlnr:'etidores os lTI(;rGJdclS malS lueratlvo,s, en(:arrlpa,dos os cOInp,:;ti-

dores mais pn'lxlmcls dos pn'iprios domlJl1'GS, de que unidades maiores
mais dificeis de comeyaram entrar em e uma vez pe-

nhorada interesses dos bens e da receita das
ocorridas todas essas 0 investimen-
atlvHiacies belicas tornou-se cada mais

cOlltI'apro,ducellte para os grupos que llaVUlill passado a controlar as
cidades-Estados sobreviventes. observou Hicks (1969, guerra
teI'ml::rcantil, aSSlm como de preyOS, destr6i os lucros.

"se como se os industriais quan-
sltua,~6(;ssemelhantes? buscar uma saida

metodo normal? que nao fazer urn acor-

eX]Jli':ltl), de dividir 0 mercado - para que do

suas
cOiOper'ly3iO que nn::vaile(:e em suas iniciais. Este

tragllldtlde estrutural das nrf>c,i~p,

Amedida que as em se ou parecem reCIU2ilr-se,
passam a ser mais extensos os campos em que se torna tentador buscar pro

atraves de acordos com os concorrentes, Desse
economia mereantil resvala para uma de costume; 0 eomereiante

aceita urn num sistema de direitos deveres costumeiros, A
social" a que de economias expressa-se, dessa ma-

tambem na economia mereantiL 1969, p,

tende se de:serlvoilvc;r
eXjJallS()eS do eomereio difere ra(1Jcllnlerlte,

gens e eOIl1S(:qUenclas,
ultimo

a expans~io cClmel:eial
mercio ser "naturalmente" que

seu de todos outros e do
balho e seguranya dos de cada centro

seguranya dos de todos os demais. A coo-
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exp'ansoes do COrrlerCJO,

agt:lW;S pertJmente's, de que, nas CIri:Ullsti'tn·
transpo:stos; as tentativas de

seglLUaJ1<;:a. Na

depender de

expansi5es comerClaJS

tros

a lRlc",La

esse realmente se m,lten2lllz:e
te!1ct,~n(:la dos centros comerciais a 0

de seus as lutas controladas e os
desfrutar do melhor dos mundos:

haver de melhor? 0 tumulto do mercado se ordena. As pessoas tern
a devem se ater, mas que lhes sao preser-

prot'c<;ao contra a intromissao de terceiros. de suas e
as:}o(:la,;:o,'5 s:imilmres, que sao os meios de obter essa ex-

novas formas de humana. ha tambem outras vanta-
gens. 0 de talvez
se afaste das mas, com a seguran<;a e a vol-

para outros campos. A do comercio e urn estimulo inte1ectllal,
o momento em que ja nao absorve essa mesma C-U'~lt',W,

nnnp.. <p buscar a arte arte e a cultura cultura. C..)
concluida sua comercial que Flc)re'n<;:a

Alto Renascimento. Sao esses os frutos
mas e 0 outono em que os frutos.

Nao foi por acaso que Braudel usou mesma metafora
- para caracterizar as financeiras

"urn sinal do outono"

E que a co-
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tHic:lld,lde, ll1te:nsiitlCando a

conclUlsl;ar a legiiimiciade

inicio do seculo xv.
discutido dentro em
o modo

pnxiiutC)S culturais foi resultado direto
transformou os invesiimentos no patroicl-

utH ou ate de do exce-
Em

fase de eXT)ansaO
dos ciclos slsterm(;os

do seculo XIV

org;11112;a<;:oes pl)lltLCas malOn~s e 0

comproll11sso automailco e costl1melfO

tldellda,:1e, partic;ularrne.'nte em aos grupos que as
expaitls~io dos dominios cidades-Estados vencedo-

inc;orpora~;ao dos das

legrtlmEl<;:ao externa. A pnrrlaZla

circunsi:anlci,lsque 0 de
acontecendo com seu re~mltacio.

ClClaCles-- tSla.OC1S, 0 conSUll10 ostensivo de
integranlte do processo de do

ltalla

estrateg;la para dlSill1g;Ulr algllm:ls

aumc:ntad,ls passaram
poJ.itic;a el1ropeia, os de legjetilYLaCC2LO 1U '''UHl

ter anomalo dos grupos dominant(~s

se ad.e:quava cOllve:nieonternente as apitid(Ses e
mclma<;:('les dos grupos dominantes das cidades-Estados:

o consumo ostensivo
colheita desses

Em 0 consumo ostensivo

dos de
de as fases

da financeira do
do desenvolvimento das altas tll1an,;as
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natural que os grupos dominantes - m(;rCad'OH;s e protlsslOTIlaI:;, a
maiaria deles em leis e C..) e a maio-
na com no forum e no mercado acreditassem que

que a con-patavras f.JVUl<H11 ser
dos comerciantes e dos po,litrccls

adiiuvanlte de militar ou um substituto tenha sido
res;surgim(~nto do interesse na literatura elassica. POI' sua vez,

sem fortaleceu 0 novo humanismo e contribuiu para
lhe dar sua retorica capaz
de avaliar agora a verdadeira eficacia dessa forma de guerra pSllCO,Jo'iS1ca.
certo, a as classes instruidas era mais ou menos su:scE:pti-
vel a por certo, desde os de e Cola de
houve uma tendencia crescente tentar essa par meios li-
terarios. \rvJlatltrn:~y

ItaJJarlO para 0 de:;envolvilnento
situou-se esfera das altas tinan~;as.

os estruturas do nrllTIPlrO cielo sistemico de aCIUITmJa<;:ao, e e

para ela que nos devemos voltar agora.

A sub:;titul<yao

asc'eCl:o central da COJ[1scIJrda<y;lo
ciclades-Estaclos itaJiarlas, no seculo de gw~rr,ls incessantes que terminou

de 1454. Mas nem as palavras sido sufi
o futuro 0h)l\.111d inl:erestat,ll da economia mun-

tivessem sido elas ou escoradas
do dinheiro. Os da sao mais faceis de lernbrar

que os do Mas a decisiva e do Renasci-

Caj)it2llismo como sistema mllnc!raJ
essa a esfera "invisivel" em

A N S S IN

os

pel'egrina<y()es, as

recontleCi~raJm a varltag,em de se tornarem barlquelfils

a ll1t1l1enc:ra ccmtulenl-aJ
e a das casas bancarias florentinas e sienenses dUfa.Jute
apogeu, nos seculos XIV e Esses lmensos exiigi;lm

como observou 0 cronista Giov'anmi

As altas em sua m()d(~rnlaforma \.dIJll,UIO'ld, foram floren
tina. Suas bases foram Jan<ya(jas dUfaJ[lte a expaJ[ls~lo comercial do fim do seculo

XIII e do XJV. Mas s6 essa expaJls~lo

ao fim,

As financeiras para alem dos
por sienenses que Vl,lJa'VaIn

tentrionais coletores e esses negocl()s
que incluiam p1rn''l't"r"p<

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••#".',.""7 mil
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1ucros eleva

redes banca
de crescimento

combinado
eXlpalllsi'Lo da industria

amplla<;ao progres;siva da

relrgrao, em nome de
propna HOl·en<;"a. A

eX]JallSaO das redes florentinas de
e densa de traLUsa<;IJes criada

enconl:raram 0

mE1SUlOS mercados de onde tinham vindo

de tecidos

ent:orltr<:lr a me-
eqlla<;ao, os mElfC<ldclS

Os ao mesmo membros das de
de modo que a atividade bancaria internaciona1 0 comercio tecidos

tiveram urn desenvo1vimento Como eles convertiam
em 1ii 0 dinheiro as dividas contraidas em aceitavam a Iii
como de empr(~strmcls; p,ernlrtiam
estrallg(]lI()S fossem pagos

cen e os

tI1lqllarlto 0 comercio da 1a continuou

ele COllStJltUliU 0 pnnCIpal elclmclnto dinamico da eXrlansao
tlorerltirlas por toda a Mas seu

dmlmlllralTI, os banquclros Incrcanltls tllJrerltm,os Pl"OC11ral'am

por espeCl,lnas,

ao corner'ClO

"area de calPt<:ll:;ao msnillos e a eram
havia-se es~;otado,

gr,lntles qnantldad,~s de fibra toscamente tecida eram sobretudo da
re]Jf(KE:ss,rd,ls e receberem 0 acabamento dos

medida que se descobriram novas compe-
tS]lanna, Porll1cr",1 e de 1a de



100 0 LONGO SECULO XX

nas clClad.es,

fios da escalada da

diDliwLli.yiio da eXj:JanSaO cornercJal eurasJcma, sao

"ao Jl11:elllSO impulso coml~rcjal

. Suas re\'erIJera;;;()es

"dllllIU, ali possi'vel:mente

JmlJnl~,o c(}m(~rclal teve repercuss6es
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MiiJkinlin, 1969, p.

as

fe-

aagres-

guerra pn11cmg;ada e
l'S"UUlla dos ovos de

e venceram as t1am(:n§~os

IngJaterra reagiJram amu(dan;;:a
que ja atraves do comercio.
das corlsKler2t<;:o(es sobre 0 de pajianlentos

fato de 0 nrinlp,ivn obietiv'o persegl1ido
nental consistiu em
de seus holandeses,
aeXlJlorl:a;;:iio

Havendo-se aCl)stunlaclo
exercicio de suas tUll;;:C}eS

ao~lt,l;;:ao de melhores termos COJmerClalS
nrirrlP'irn eles impu:ser;am

para Fland'res, em de ,"-,"0LL,W,

batalha de Cansand
Flandres foram mas a pretr0s muito

va:l1t2IjO:SOs para os e sob a de que os flandrenses fizessem em-
pn~stilnC)S diretos Eduardo III p.

Em si e por a de pretr0S mais e de errlpn§stimc)s tc)r;;:adc)s dos
tre:guesc~s nao era boa maneira de financiar
dli;P(:ncllO,sa, porque, cedo mataria

como acabou fazendo ao de tecidos de
as Mas extorsao foi apenas um movimento tatico

voltada para da industria tecidos na Inlslaterra.
CWej U,HllV as submetidos a errlbargc)s

eles incentivados a se
quanc:io, no fim do seculo XIV, a industria flandrense finalmente entrou

cOilapso, muitos fizeram exatamente isso 0 sucesso
dessa esl:rate§i1a da e da vara tendencias retra-
tadas na 3, que mostra de tecidos durante
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100 Ypres

70

60

50
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lnglaterra

1360 1370 1380 1390 1310 1330 1350 1370 1390

Tendencias do COlmerClO

milhares pe<;:as de

dos

pr:lllCJlpalS centros

Comentando essas tenldenclas,

que Ihes

eXj>orta(,:,oes da Inglaterra e nrr,cil1r~n de
Mi~;kin!1in, 1969, p.

de um dos

de soma nega-

aestrUl(,:ao da indllstria e
de]JreSS2lo flandrense

residira
de ini

s6 na ci-

(lVhskwnm, 1969, p.

associou-se

o aUlJnento n",,,,-I1,,-o,,, de tecidos na In~~laten'a

lllciustna, e de que esse transIJlaJllte

se concentrar em nr""l"t{,c
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essa tornou-se espas-
exclusivamente concentrada tecidos de

o dobra do anterior - e caiu
durante

florentina.

inicio

Miu3lrdo III aumentar sua
prlllc:!p,ll de suas

industria de tecidos
se constatou, iS50

seu no "m'"",,,p rrc,rn,pN

desencadeado por Eduardo III
1.365.000 florins de oura 

Pf()dtlC<lO florentina de tecidos em 1338 -
e Peruzzi financiado a invasao da

baJlql1eiros florentinos
tal

p01Jtarlto, sua caI)acld3,de

tUJrbll1encJ:a econ6mica

pUlderalTI rental, 1SS0
que a idade 3urea do aumento dos 1ucros

sempre, e que sua melhor possibilid<lde
YP,<,'H'lP'Y"r os recurs,os antenormente a(11aJlta,jos a

de con,qmstas ten'itol:iais
flandrense para seus domjm1'OS.

sabiam que 0 m'1estmnellto
nas do
nifica Bardi e
no da

de
bu1encia eccll1c,mica,

o s6 devia ser investido
nn"ril1rC'{) eJllqlJaIlto os rendimentos dessas ativHiacies

SUlpelJlOreS a taxa
pr'obJenlas insep2lr3Jleis de seu emprego

compensasse seus
tr3Ll1Sa<;:i)eS financeiras. E, entao como agora,

mtenslhca(;ao das 0 sistema tendeu
a elevar essa taxa, deslocamento do
compra, beneficiamento P \i'pnrl" depr,od,utcls para formas flexiveis de
timento 0 financiamento das dividas publJ,cas

e a
a causa de uma considenive1

no COInel"cio
apenas pOS1tJVOS,

expiosi'cao do
mercio e na pnOd1L](;:iio,

1ucros que 0

..li•••• .'I11II11•••
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tralballl1ac!OficS rebelados
quancto esses homens aos

::ngJ10fJla, 0

<Jr"n{lp~ empresas de f!c)rew:;:;:l,

auto··e:il:pa:nsao de sen atraves da compra, proCicssanlellto e
atraves do financiamento das lutas que uns con-

yeS

massa de hom,cns OC1.OS')S
tumultos

vrcmfJlodi

S7
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as
sl!f.,erlOIies p;rrtIClp,rralJ1 alwanlente da repressao aos

conOJrr'errcra estivesse em,purramdo

mlrncl.anos, como PH,dultOS

cornel'cio e rra prodw;ao, encluanto

os outros, OS varios comI,ortentes da eCC)flClmJla rrlurldlal
E,como

COIl1eJrci2mties abastados de F!o,relwa
pl()raralm habJllmente as contI'adl\Je)eS que essas tenderrcias div;ell~entes crianlm

greves patrOIlais

peso
as cidades-Eslados ltaillarlas

de recursos belicos ", iCO\.\C.U VeJrtll~inos:alTtenlte,

luta
trarrsferir as ex<:edlentes

investimento nas prlmeu'as decadas
decadasirrtiernlediarias,

pouco as camadas dasse trabalhadora HOlre,ntina
rarrreJt1te atIngld,Is par essa transferencia pUlde:ss,cm h,,,,,' y;Cu'"

estava tOI'na,ndlo

Nao foi par aClclente

trabalhadores das
retlelaldos, No de(:orrer do seculo

hrpri,,'rn as dasse trabal,hadora Hon,ntma m(~lh()raValJ1

SWlla.;:ao das suas camadas SUjJerlOI'es, as relldi:mentos
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barlqueiIios ITlerc:anlis itallcmos, os Medici

pnonza,/a as trausa:<;:51~s tlnauo:lnlS com os go'ver'nos,
escolha dos governos

reglstralGOS da

seculo

dial eur'Op,~ia.

neza, Napoles,

cistas lTIi:n()rEiS.

atividades baIlCanaS, e 0 restarlte,

das mlen'Jres, ao c0I1tr;lIHJ,

essa foi
tomou conta da rern}tl!ic:a tlon:ntina

que essa crise fiscal
rermtlllC:a florentina

resultou de urn processo de deSel1VIJlv1rrlerlto
craque da decada

v'~""i/" des exrm1:,ar:llTI
domlnararn a cidade com uma de PfiJP()Srtos que

da revolta de 1378. Mesmo nesse entretanto,
tratarneI1to diferenciado para as carna,jas mjenon~s

da classe trabalhadora. A sobrevivencia das camadas sU1pel:iores
que antes atraves de impostc)S prolbI1wc)s

a de tecidos e de medidas de:stu1ac1as
os segredl)s iUidm;tri2Lls
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maJtltelldo a

emlpnesa - que,
72 mil florins

errIPreli:ad;ls comerClals
e

oplera<;:O(~s tinaJtlcE:iras, comer-

ImjJerJlo truaUlceliro dos
ex~)ansao das habilidades de governo da

aos

e a osl:entac;ao com a
firma ficou muito dos

firma de Flo'rer!<;:a, A lucrativa das filiais estrangeiras
que, ate gerou mais da metade sua

em nome de sem a do imperio hnan(:en:o
dos apenas por causa do volume dos fluxos de caixa envolvldos, mas

endi'ridaUlerlto cronico Curia com Casa dos Medici perrrlitiu que
esp'lntual e da

estreitamente associadas a tOl'm,ay2lo
Casa dosMedici:

No inicio da decada de 1470, de Medici sentou-se para cal-
cular os fdtos por sua familia entre 1434 1471, ele nem
sequer se deu trabalho de as encomendas
tetonicas e artisticas das efetuadas com a caridade e os Todas foram
colocadas num mesmo porque todas serviam urn mesmo fim - a
gr,mc!ez,a de sua Casa no Estado, de lastimar 0 total assom-
broso florins de conduiu: "Creio que ele reflete bri-
lhantemente 0 nosso me parece que os valores bern gas-
tos, com 0 que estou satisfeito." 1988, p,

em~ e
constante necessidade da assistencia financeira dos prOpnc)s

Se dos imensos lucros Casa dos suas
oper,lc()eS tmancelras, comerciais e industriais sido uma nndit,r" econ6mica

ap,areJ1t(~menlte"lmpn)dlltnTo" de uma desses lucros

Loun~n~o de Medici tinha senso melhor
os Medici operavam do que os historiadores so-

po,stc:nc)fe,s, que confundiram 0 dos Medici com
pnmclp;il por 0 investido em sua

dos foram
pr<~ci:;an[1erlte,porque - a atrnnay2lo de Hicks anteriormen-

te citada - nao foram numa nova dos que os
gerav'aUl. Tivessem os reinvestido em

e industriais os 663.755 florins de ouro
as artes ao

Roover
teria aumentado de vezes. Com toda

dessa ordem teria levado os Medici a se envolverem
duv1dosas, po:;sivelrrlente tao dmridc)sas
Pdo menos, teria minado seriamente
corrlpeticao interrcajJitaJjsta sob controlle,

Essa ob:,erva(:ao
do clima econ6mico
cIOlog'JS de
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Medici e

na boa IJUllLlLd economica sem
outros beneficios que afamilia Medici. Eque as

e as altas em estavam muito mais
do Estado do que em

dlploITlatll:a dos diri:gentes
foi consideravd e,

rejJre'SeJltant,es residentes
pompa e a ostenta<;:iio

Floreuu;:a, onde feitas as des;pe"as,
dHlge:nt(~s das filiais estran,gelras

serem aceitos como

a des
re,llnlellte os arruinou foi

hmI11l;:;ls "cedo

condl<;:c)eS sis-
menci1onado, 0
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os exe:rcitos
cotidiana.

exeTCll:0 em carnp<mha,
uma cidade migr<ltol:ia.

Lv.iia, ""a, francesa foi amilide dei;aS:troso;
da compra e da
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" ra-

essa metamorfose
incap,Klijacte de as cOJldl~6<~s cambiantes da

eXjJressao de urn sucesso ex<:ej:1CHJn,11

do seculo XV;

Ehr'entJerg (1985, p.
nlsmrla nlUlldlal do que que

Eduardo IV da Infi1alen'a e
en'vo],veralJ1-:se cada vez

nejiOcla<,:oes pollitH:as, a1~;aram-:se a de fileiras
deixaram suas atividades comerciais e fi"

mlls dararnerlte

mals po'dero:,as

mals
aristocracia eurolpella e, com 0

nanceiras detmhar.
Com 0 devido reE.peito a I-'n'pnnp

te a eXIJressao
atividade eCC)llClm:lca.

a SltlLa~<:CO ei:onOITl1Ca
morfose. A carrelJra

tendencia que,
smlplesrneJlte, 0 eXIlm:plo mals de

diferentes vinha-se
m<:ll1ltestarcdo tarnb!em em outras cidades-Estados Ela se fez observar

que entre as cida-
cOlljuntllra COlmerClal adversa do fim se-

mercados do ml1n<lO,

lucros" Em a
pal'eC(;raJill do mundo das altas tman<;as euroP(~ias ~htlrelrlbllrg,

brlqllarlto durou a Guerra dos Cern entre as
oqsarnZ,l~(jes territorialistas em con£1ito a constante necessidade

ambas da guerra, cnanlm nnorhll,i_

dades de comercial e Os Medici e ou-
ballqllelJt0S ml:rG1I1tis florentinos em boas de reverte-Ias

em tanto economica Elas propOr'ClClI1<:l-
de sucesso comercial que e Peruzzi nunca

das familias mais ricas e

no cOJltlIlen,te, aa'JUllrJ-A promessa e as do Impeno de
de 1405, promoveram uma mIld,mc;a proJ:ulllda no patrJ!:Jado vene

ziano. Oferecendo-lhe novos interesses, terra, governas cargos lu(;rativos,
continental a iniciativa da tornando-a

pouco a pouco mais Na c1<1ssica de Pareto, os errlpresii-
rios transformaram-se em rentiers 1988, p.

cOllluntl1ra do seculo sutlSe(rUente

essa tf2mster'enoa

merCalrltll verlezlana, rfH,.."nCl,.Cl,b a

;m:,e~_£ C



perd,cra mUl
ca!J1tlllo 1, seu visivd

tas em escala
maior. Amedida que essas territorialistas "modernizadas" procu-

desviar 0 comercio das cidades-Estados seus ou COJrlql11lstar
pfC)prIaS Clclades-Estaclos, estas foram tor'<;:a(laS

as classes ca!)lt,lhstas de
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as economicas caJJ1tnaJllte:s, penaste 0 conlO aurmou Pir'pnnp, de
que, uma vez ocorrida a esses elementos desernpenhararn um

na da economia mundial.
fase de expan-

gnmcies descobrimen
LUcJ,vpae as

tendencia recursos dos os po-
liticos que se sob concentrada

irresistivel ascensao dos it de da cidade - mate-
de forma mais difusa e menos com a

tOl"mayiio" de a camada da classe mercanti1 cidade em rentista.
Embora em como em a saida de certos elementos Ca1)ita115-

tas da atividade para se converterem "aristocracia", tenha sido
um sinal de sua busca exitosa de de aaaotacao

da classe ca]pltali:;ta genovesa, que ativarneJ1te
nelJClou da do come<;:o
pnmejro dos nossos cidos de aCllmulal(ij(J.

de recursos
Os gJCarlcI,cs descobrimentos" e a que des geraram foram

aSj:1eclos integJ'antes da tentativa dos de desviar 0 co-
das cidades-Estados dominios. Nessa condi-

des foram de encontro aos dos grupos e das classes
Cal)lt,lhstas dessas cidades-Estados e ocorreram costas deles ou

P M RO Ie 0 G OV S

foi anltecipado na IntfC)dIJ<;:iio, nossa ideia de cidos sisH\micos
derivou da de todos os gnmcies

desenvo1vimentos da eCCl11Clmlla ,-"a pel WJL1.0 ,a

da flCl. Ull,jU
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holarlclesa, ocorrida por volta
bntanlCa do fim do seculo e as duas gUlna'Clas

XVI.

ImanC:lst,ls tlorentinos ou os de
ve'rd,ldc:IH)S antecessores do

dessa
tern

"U]('U'lUhHHV hnancelro Cf,PTI"vi'< desenvolveu-



protundas da excepcion,illdade

protundas numa emnbmas:ao smlsul,ir de
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para os investimentos
to, de modo dJl:en~nl:e

de Veneza ou Flc)ren\Ja,

Sob esse de 0 seeulo xv desenvolveu-se
LUn eaminho que dh'eri;!;iu radiealmente do todas as
Estados italiauas, graus diferentes de diferentes mamelra,s,
milanes, velleZlarlO e tloreIJltlIJIO VIn r,,, -'"'' desenvolvendo no sentido da do
Estado e de estralegias e eada vez mais de de

o eapJltallsmo gencwes,
mereado e a eslralteg,ias

Essa eXCep(:lOllalldai:ie
eunstancias loeais e sisternic:as,
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e a ansto,cnl-
uma anstc)CraCJla

2el[lO'veS em seus prOPfiC)S
a tramstor'lU,l<;:a,o das classes mc;rcliltis

anstolcr,lCl;l, na trilha das ou das
rrl',nLpy 0 grosso de seu excedente

de
Hsta, it que a do corner'cio

rural transformou os dominios rurais do
, essa luesma as:sol:lacao
genovesas

e as co:ncl,enc)u,

em estado de llqllldlez:

rel,cUi'vel1'1erlt f,acile d'acceder ala classe des marchands au des baJ'1C/liieirs,

assez vite Ie titre de "nobilus", la classe des la
noblesse est severement rares mises a

on ne voit pas de vendre leurs chateaux au leur droit a des mar-
chands, Le de l'indivision et de l'administration en commun mantient

solide la tutelle des (. ..) divorce entre les deux est tres
net: genre de ideal. Leurs interets sont souvent COi'14t'lel'en1elU

cOl'1a~ptiorls poli:fiqiues aussi. Les uns veulent une Commune bour-
leur ideal de bon a San autres

p,

e relativamente faeil aceder classe mercantil dos se e
assumir muito titulo de "nobilus", classe dos

aristocracia fechada. Salvo rarissimas
aristocratas vender mercadores seus castelos ou seus

da indivisibilidade e da adlmiJ]is'tra'~ao COJljuilta mamt,em
tutela das A entre as duas e
pr,opnedades, estilo de ideais. Muitas vezes, seus interesses

sao opostos, Suas tambem, Uns que-
rem uma comunidade e ja realizaram seu ideal born governo
San outros a de seus e se
possivel, uma senhoria no estilo do ducado de Milao. A entre essas
duas classes que de meios muito di'/er'sos,

os de que sofre a 1961,

a tUIlclacao

caIJlt,111stas ur-

arren,dalnelrlto de nas

palrt1(:lp;lr dos processos 2:0'ferna-
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militar do governo geJao'ves
Se

m(;l1t.aIS e COmerOaIS se e isso convinha seus interesses. No
entanto, apesar 0 0 da espa-

os tinham a de de maneira mais efi-
ciente, solidariedade da aristocracia rural. E foi de 0
que se com dos credores do governo 2:ell0'ves

na Casa di San ~"~'Joo,'~'

A auto-oflsarliz,H;ao dos em nada contribuiu para estabilizar vida
poHtllca em Genova. Desde 1339 uma contra 0 go-
verno da aristocracia instalado um do povo no cargo de -,
o chefe do governo sempre fora escolhido entre as do chamado

isto e, dos comuns. 0 0 lider militar
do Estado mas milhar firmemente
nas maos da ruraL a Casa di San assumru

adlTIlJlisi:ral;ao da do governo, modo que a
lll<:aIJaeltalyao financeira.

estabili-

t01Tlavam elnpl'estllTIC)S equem cOlnp:ravam

suas transa<;(5es
chamadas ilus6es monetarias.
etE~ti\'aUael1te descontasse essas vana<;oes,
ilus6es mcmetarlas, elas podel'laln

seculo XIX

dade politllca de Genova que contInuou turbulenta -,
ela contJcibuilJ., no entanto, solucionar os financeiros da cidade
tOlTIent,lr 0 virtuosismo da classe calPItahsta genovesa nas traJ1Say('les
nel:anas. A "moeda forte" seu apogeu na Gra-I3retarlha do

enco:ntr'ou seus defensores mais dogrrlaticels nos drculos academicos
norte-arnencan()s do do seculo Mas sua floresceu

na ue.u,-"" do seculo xv.
o esteio dessa a ideia de que a dISlpcI111bI11daide

"boa moeda" essencial ao processo de aCIlmuhlyao
fossem elas empresas COITII;relaIS,

um
puaess(~m medir os lucros e os nn'ln17r)<

comerciais e tmlaUlcelras. Na inexistencia desse
essas fadadas a tomar os pn;jUize)s
sirnplesmE~nte p'or causa das no valor dos meios de pagaJmE~nto com que

estavam fadadas vitimas das
se controlassem monetario que

tornaI'em uit,~·>c das

secllio
seu interesse elImlnar

re,lluaelate '-U\..UHUlL'-, inclusive
"moeda corrente".

estava em seu
Os banquelros

------------------
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meaoc)s do seculo xv:

de troca pa,::irc)l1licadlo

Essa retonna monetaria deu novo impulso continuo tJo,re:SClm(~nJ:o

m:,trullleJltC)S e tecnicas monetarios. Se altas tinaw;as modernas

do mc,oeJrl1O Cap!ltaJJSITlO tUGanceu'o, em

haviam-se que era de seu interesse e estava em
Zlr urn invariavel com 0 transacionassem seus negoClC)S

mlltuos, avaliassem com a lucratividade de vastas tr8msa.;:,Ses
mC:rClalS e e ficassem em de em de ter nn,i11171,

eS17aC;lalS do valor do efetivamente em cir-

em 1447, aprovou-se lei que que a contabilidade
comercial com 0 cambia de fosse feita em moedas de ouro

peso fixo - urn monetario que se na di buona
moneta, tambem as vezes, moneta di cambia. Do inicio da decada de

essa "moeda boa" tornou-se 0 monetario da conta,blJJOi)-

C3Jmtllo de moedas mas todas as tran-
varia:veL continuou ser 0

technim.{esA~"~'"~" sont, des Ie milieu du caracteri-
sent Ie de Cere moderne, et lettres de sont d'un
courant et Ie de l'endossement y est l'essentiel des palelnents

virements des comptes et la ville d'une monnaie de
DOUTiWi7i on trouve, sans moins necessaire de

attait'lisser.Vlel1t de la monnaie pour augmenter moyens de paien1ellt,
de monnaie stable, Genes, contrairement

voisines moins evoluees (a France d'une abon-
moyens Elle connaft Ie du ca-

consiste a"retarder les ou les remboursements et
pe;,pe'tW?/tc:mi?nt chevaucher ces retards les uns sur les autres"; d'un
mourrait d'un apurement simultane de tous les cOlnptes N

os

HOSSO;

sUj;)eqlonJUJm per
houvesse uma

tecnicas genovesas, desde meados do sao as
caracterizam 0 ca]pitaHsrrlo da Os letras de cambia

uso corrente e a do endosso e aceito; 0 grosso dos pagamentos
efetuado entre contas, e cidade de uma moeda

contabil sem constata ser menos
moeda para aumentar os

moeda muito
Genova, ao contrario menos evoluidas (SC)bl'etudo

de uma relativa abundcmcia de meios de pagamento. Ela
a do sistema que COlilsiste

pagamentos ou reembolsos fazer com que esses atrasos
petuamente aos sistema
COlmj;'ensac:ao Sini1U]ltaJlea de todas as contas".]
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os de de pal;anlenito,
ca~)itallis:mo gerlov<es no seculo xv,

corltrario, os aconte,:llnent,)s
contextos sistemicos

numa medida
".'4nru..t·onh, dessas circunstimcias sistemicas

de,;integ,ra(;ao do sistema de do
rfYndr1Jiirln as genovesas do seculo XIII inicio do

sorte

que
cornp(:titividade da

!nh:latlva ge-
base

en,qu;mt:o Genova mamt(;;ve

corltrole quase mo<nopolistI.:o do "termmal"

XIV.

Essas torltunas er'igu'am-se, pnmordl;almleni:e,

novesa cOJl1se:guira estabelecer
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sua

, 1 A •renaenClas

os genoveses.
genovesade

castdos e

da se@;ul1lCla metade seculo XIV

essa comt)[eSS2tO das

Imrestmlellto atraentes
imlpl')S2io domestica do

isolado sutJ/a(:ente

e tornou-se
do Mediterraneo foi ceI'ce,lda

contrario da venezl,lna,
nr()t,'ra() r,eqluel'lda por seu comerdo de

de que 0'CJLl1,JJ'C se sua aristocracia rural tnms:torrriadla
mercadora. 0 interesse desse aristocratico

burgu(~sla COlllcerltrar-se e se especi,lliz:lI

que pn~Juizo com as mesmas tendencias
os de Genova. Como disse nLC'U-LUf',llVU

Veneza do suI foi atc,rtlmslda

esse at,lst:arrlerlto ap:rotundou a cnse
comlJOneil1te burglJeS das classes mercantis

restrmgm c(msl,deravejm(~nteas ope,rtunid,ldes
em:pnc;go lucrativo para seu

Pior que
pnoti';cao sumamente necessaria economla mll1ndlill

comi'~rcial permaneceu mi:enso, esse ani'aruo teve

'-' ~H'" '" para a 0

comE:rClO de Genova
sas em de todos os dominios m(~tn)p,olrtarlOs

de circunstancias ter sido re,1ln1ellte

como
Eque

ciente
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vlmos
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ma,nelra pouco de
gellO'ves superou as ma-

fundamental da eXj:iansao CajJlt3Lllslta
a crise do cajlital1ismo QerlOVI~S

No em a
de VC.1H.IVa estavam sendo radica!mente com

tram,;10rnl0U os mercantis genoveses mais po-
.LU1VlJa do seculo XV!. 0 militar-comercia!

~~ ~m~ e~

Mediterraneo turco e veneziano
noroeste do Mediterraneo

mo observou

caracterizado Genova no secu!o XV turbu!encia vvu,,"a,

hijJel'olert:a de meios a de novos im;trunleIltcls e tecnicas
cOnlllde), essas tendcncias nao resolver

hljJeraCl1mulil<;:ao de que uma Nem

ballqlleiros m(~r(;mtls genoveses
apl'ov,eit,lraIll nlpl,daIllente as dos

bancos privacios de J::\are<olona no craque do come<;:o da decada de 1380,
transformando-se nos llIl.arlClst,I.S mms Im.pcirtlutes

In'~UJILl, em escala
decada 1340.COJltudo,

rnl1ctnU'C1n do destino GP11n'lTPC postE:riclr

o aumento do comercio de 13
COlllerCLl1S, que as l.<lL';lldt::-., ellga,ladl)s

se

batalha

acontecido com a hl,;t6na
re,;pE:itcl, estariamos falando

econOlllla mundlal c3Lpitillista. No
cielo slstemllCO
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"catalao" ou
mICos

cidos siste-

seus "lrltortllmos"
med.lCla que 0 UTIjJerlO flulrtar-comE:rClal
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genovesa.
se mos-

encon-

car:;itallista ge-

antes exercido
gov'ernantes territori2llistas dos emergentes D,~rh,p~l e Es[:,an]la

tirlaJidade, grayas a de fanatismo rellgllJSO
os assemelhar-se de aos aristocra-

anterlolces, transformados em 0 mais fa-
"descobrimentos" europeus, 0 principe

soHdamente mtodiev:l!

exrJUl~,ao dos 0 violento batismo dos momos de IJlilllilUd,

extraordimirios atribuidos
contra 0 aumento da
da de Const:mtimopla,

cristao e castelhano:

Penirlsula Iberica era de
1961, 473; 1979, cap. 4 e 8; Parmil<ar,

Terceiro e mais ;~,r"wt"nlp

,"'''/1"',<1. era 0 local mais pronlis~,or para encontrar
s6cios de e com lnlCl;ahva.

seduzidos a as~mlnir

o eSl=,inlto cruzadista calninhou
do 0 ,n,-pr,+nm aLU,llUld, 0

a nova da po11tica:

governar
Fernando de
namental C..)

Como muitos governantes ltalJanos, Isabel de Castela deveu seu trono a uma
mesda de guerra e di[:,lOlnacia. A magisltral restatITa,~ao da ordem e da
discij:,!irla foi uma de suas C,.) OS da arte de

tn/pr;,rn eX(cmp!cls mais bem-sucedidos do que
C..) who da eficacia gover-

dos homens para a tarefa
admini,;tnlti'ra que confrontaria governo eS1Jarll1()1
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de que,
teve de

cuidar de seu interesse
eXi:eC;aO hist6rica a essa

no

essa regra, COlUO
as errlefl~enlcials) [a dos cOluerci;mtes

eni:re:;;ar as redeas comandante de feudais".
A ascensao dos Estados nacionais pr,opriam,ente ditos colocou as atlvlclacles de

do Estado da guerra ainda mais do da burgDlesla
uma estrutura de governo , formada por

um aristocratico: isso foi do que Foi simbiose
duas camadas uma sem duvida sustentava a outra ecC)nC)ml-
camente, sendo no entanto sustentada " A melhor de-
mC)ni;tr,lcao de que isso simbiose e

do seculo xv inicio do
XVI - como comercio dife-
rentemente da comercio veneziano - foi pro-
movida e por uma 1110;taJrlCla emr)reSal"lal dic;ot6nlica, unida urn
relacionamento de "intercambio POlitllCO

o sentido substantivo
varlac,LO da aru'macao

a eX]pal1Saco tr'ansol:eal1lc:a do comercio

grupo nao bmrgu:es,
mc:ar'az nao s6 de liderar

n"rtlrllhr de classe", Na visao a

regra a C0l1dllcao dos nej;;6clos de cidades-Estados como as vene-
e genovesa uma ex,cec;;ao que atribui ao de que, "antes do adven-

to da que ja nao e uma a admll1li;tr;lcao
das semelhante a de . Mesl1lo a reTJ1il)l!c;a
holandesa

a experiencia inglesa:

o componente aristocratico continuou a dar as ordens ate a
de urn intacto e vital. Sem esse componente absor-

veu os cerebros de outras camadas que enveredaram para a tornou-se
representante dos interesses e travou as batalhas da teve
de abrir mao de seus ultimos mas, com essas ressalvas e em

de que jii nao eram os seus, continuou a guarnecer de homens a
miiquina pOJlllCa, a administrar 0 a governar. 1954,

as atirmac()es, a

tarr,anllo e cOlT,ple:ddade crescentes,

detiniciio de

mcod,errlO sistema mtenestatal, n"rF'rplT1 ter sido vers5es cada
diluidas dos paclro,cs e:steJreo1lpadios

no inicio dos lelllj:'OS mc)d(~rnos.

de intercambio que vincula 0 COml)Ollerlte caipitali:sta ao cOlnponen1:e

_Ii 11111
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vrotedio do

Drc~mClviclae org;ani:zacla por

COmr)OIlerlte aristocratico terTltorlaIILsta

IOI-neClrne11to de e na busca de

ge110'vCS), que se eSr1eclaLLzou

nl(~rCld()nlS e na busca de lucro. Essas eStleClaL1Zay61~s

seus benefkios miltuos urlihcararn

os dois COll11='OULentes heterclgeneC)S

conlponente citpitaJista e,

que se eSt,eclaI1ZOU

torltaJeceu a ew:aCla e a eiic:ieU:Cla

epor

ca1Pltallsta dos grupos dominantes hegell1cml'COS concerne exdusivamente

processos de do Estado. A tese e que, ate

nos processos de de em escala mllm11a.l, 0 da eXlpa11salo

foi de dicotomica.

Mais afirma-se que a eX1PaI1SaO 111at,enlI do pnme:IrO cielo

sistemico de aCllmUl,H;:ao

No seculo xv, os gmren13ultes terntC)fl:lllstas

de foi COlltUlUiI-

eSrleClal1Za~:ao dos dois lados em suas reo;pectivas

em CO]L1C11S0,es

a exp'Jor,ar



pn!seJ'1te comme avide de tenter
lucrative. Ce tellement Ie cas au

ne sont des "aventures", des indus-
et dont les bien

urn nivel mais normal e economica
decfE;soeu; quanClo ela foi par volta de 1450, e 0 ouro

as ocei'micas recomeyaram.

os recursos necessarios

XVe siecle. Ni Ie commerce, ni
tries exercries sur une echelle de
rodees au hasard.
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Saara
tudo a

Mas os demorados
pr()prla incalculabilidade

tman':ellcos da desconhecidas

[0 homem de Italiano e muito comumente apref;er,ta,do
de tentar arriseada muito Jucrativa. hi nao bern
esse 0 easo no seeuJo xv. Nem 0 comereio nem as eram "aventuras",

industrias exereidas em eseala eada tecnieas eXl;Jel'lel1-
tes deixavam pouea margem ao

pn)ss,~guir nessa a del:ennil1a-

avail(;:o. Como observou
referindo-;,e e:spE;ciJic8lmlente 80S l)allqllelJCOS mercantis QeJClO"Vef;eS,

suma, podem()s dizer a dasse genovesa do seeulo xv fora
ap,mtlada num fundamental. urn a das opori:urndadies
comerciais de distancia das anteriores levou a lutas COmlJetltrvas
internas e rixas que destruiam as e ao dedinio das redes e
recursos comerciais nao utilizados par toda a econo-
mia mundiaL Por outro abertura de novas de negoCl()S

dl~millCla, numa escala suficiente para reverter essas telldl~nl:las, irnplicwa
nao apenas mas incalculaveis e, nessas eonCl1<;:oes, fora do hori-

zante da iniciativa racionaL Em outras da
obterwa.o de lucro refreou a do

de aut'OdeStnli<;:ao.
saida 6bvia desse era estabelecer uma de intercambio po-

litico com como as ibe:ricos, que eram a
novas espayos motivos diJ:er,enles

aiem tinham tamanha necessidade do de que a classe
lista genovesa estava mais que a deixavam livre para seu

de moedas e mercadorias como the aprouvesse, 0 cruzadista era
uma excelente de a iberica por desconhecidas pros-
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custa
ooeraValTI a

que essa eXj::1ressao pn:tellde imp!i<car,

estorvada par constantes caIculos rac:ionais sobre custos bene-
a adesao ao tao boa

de que os pnJm,otores

importantes da eCOJlOmia capitahsta murlcUal
nao se esfera das altas lman<;as. Nos ba,;tHiOl'es,

menos visivel dos ne:golclant!~s genoveses continuava
eXrJansao adlClonal de suas

se sentiram suticlerltem(~nl:e

obter 0 controle das lman\=as
de outros financistas

2:erlOV,es ja era de tal
Carlos V, entao

IITlpETador, a custa do rei frances Francisco L Nessa ocaSlao, afirma
os eleitores "nunca
houvessem contl'ibluiclo

nOyeS

da corlsollda,\=ao

escravos do que senhares dos
nuos UV',LL'M iInanCC:lrC)S de Carlos v. Desde comes;o, seus ne,;;oc:lOS cOJnbiml-

o comercio da cobre com aos Sua
estrategJia de os lucros do comercio de metais

eXjJallSaO conti-
nuariam a reconhecer vant,lgc~ns da classes mercantis
m,HOires, mais solventes mais bern relaC10llaclas da classe
adc~m;lls) ja estava suI da Peninsula Iberica. me-
dida que essa 10Jcmou e que os chamados descobrimen-
tos" a COl1sC)lIc:!al'anl, 0 cajcntall,;mo genlovi~s foi finalmente de sua



A ASCENSAo DO CAPITAL 127

fortuna dos
raIJid.an1erlte ao Nos dez anos

LU1IVIJd. do abastecimento de
do comercio de

meTccldo financeiro de AntU(~rpla (!chrenIJerg,mals pesaclos
101,109-

mais

Sevi1ha come<;:ou
todos os mercados europeus, 0

Pf()dll<;:ao das a1emas de 1535

Essa induziu os
financiamento das guerras ml:ermlnavelS

~egundo urn dos em meados "os
carlSa(10S dos emlpfl~strm()s llnpenalS; ja se haviam afundado tanto

tlvenlm de esperar receber seu dinheiro de volta". No
decada de a seu

Matthew Corte no que diz re~:pelto

a nossos debitos. nestes term::1os somllflos, eIes tern muitas outras
cOlsas a mas ainda e arriscado e esses sao mcl<;:antc;s ,A de"pelto
dessas os foram arrastados para novas e maiores errlpl:estrnrros,
na va tentativa de Carlos V pagar os

suas dividas existentes. E a eles mesmos, errlpl'estmlOs

investidos aos prim;rpes, troca direitos
dades na mmc:ra<;:a\J, que, por sua vez, permiti:arrl-Hles expandrr seu comercio de
metais e a massa de de se em novos errrpl'estmao:s,
direitos de assnn suce~;Si'laInentl~, numa "intermi-

do secu10 xv, a ant:o-(~xp'an:sao do
lVIUlUUI smap.l:es, teve uma ac(;le1ra<;:ao reTJenltirla e se tornou

COir1jUntl1ra exc;epClcmalmenl:e favoravel
che'gacla a dos sUj:JnrneI1-

tos isso criou urn mercado
alternativo para a ate entao, estivera sob 0 dominio
mCillopscmic;o do mc:rGldo velleZlano, Como 0 dos barlqueir10s
mc'rGmtis de Augsbluq~o rrmltip]icc>U subitamente de e 1hes pf()p()rClIOnou
os meios necessarios para esco1her de sua pnetererlcia,

19 (Ehrenberg,

cOllsegU1lfelll que
, tiveram de emprestar a Casa

mais dinheiro do que
[0 secretario do Imperaclor

e eles nao receberam nenhum agraclecl-
nem dele nem de seu 1985, p. 1



banquelfC)S mercan-Os verdadel[()S

genoveses, OS charrlaclos
cornelTlO e se tornaram barlqueW)S
quase absoluta de que, nesse

passagem dos nobili vecchi do com~~rclO

o inkio do
mou de "era dos geuo,vese:s"'
nnpllY,< mercantis genoveses exerceram sobre as da
comr)arav1el ao no seculo xx, Banco Intemacional

na BasiIeia "urn dominio tao discreto e soJcIstlCado
po, passou aos historiadores" (Hlrarlde:1,

Esse dominia foi exercido atraves da or;gal'1iz:a<;:ao, contraIe e admini~;tnl<;:aO

de urn vinculo invisivel entre a oferta de monetario no norte da
mais abundante do que nunca, e as da ES1)arlha
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Atraves do sistema dominante das feiras de Piacenza, todo 0 das cida
des itaIianas foi drenado par Genova. E uma de pequenos in-

genoveses e outros, confiaram sua poupan<;:a aos em
troca de rendimentos modestos. Houve, portanto, urn elo permanente entre
as da e a economia da italiana donde as per-
turb,li;:(ies que se sistematicamente as falencias em a falencia
de 1595 foi adiante e causou muitos danos aos e investi-
dores de Veneza. Veneza, os genoveses, par contro-
larem oferta de prata, que por eles em vastas aos

controle do cambio da moeda e dos seguros maritimos.
,DIllUU't:l, 1984, p.

Os finandstas genoveses que administraram
sistemico entre a iberica e a dinheiro Italiano

lucraram com esse do
sua vez, afetados
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cessou por com

de dois secu-

1627 e 1647 -, todas
eles nao fo

prE~Juizos e

ml:erCaJrntHo genovesas, que
po<lerlto lIlUn.ctlaJ, decada

contlutndade, atraves
int'ercambio poJcitic:o que, desde

classe ca1Jitali:,ta genovesa comentrelalyaclo as torltunas
go\refJrlarltes tenritc'rialistas lb,crl\:os. As tman<;as, e nao a cOfller,cio,

toda

VUlWJSlSlflO r,'rYl1r" dos financistas geno
condiy()es sistemicas cada

aCl1lfml:a<;:clo genovesas

o
comIJfe'endl<ios no con-

de expanSilO lflatenal

to de novas

entao 0 locus princ:lp,al do mas este contlnuou a benefi-

ciar ambas as A de locus nao apenas

dos genoveses, buscas de
"0 que tornou os m(~rcadon~s g,enOViesc:s

tiveram na ESlpalllha.
ram destruidos essas ja que sempre COlllsE~gularn

nprtll,rh"ri~pc aos dientes au concorrentes. claro

sabre as altas tman,~as eU1ro]:)i~lilS acabou declinando e, par

as frutos desse permaneceram intactos e,
novo campo de investimentos

seus prmC:lp;alS patroculadlores e beneficia-
los
e economica da
rios 0 financeiro geJllO"VeS (J:)ralldE:l,

A genovesa das altas tman~as eUlco]:)elilS
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a"'-'H"U"~'ra.vde
qu,mclo a eX~Jansao material

eXIpa11s2io financeira que acentuou 0 con
uma classetrole do sobre economia mundial arrlpJia(:la.

caloitali:,ta claramente identificavel (a geJ[lo've~;a

beneficiou das
que, em sua maior

teve inicio.
Esse eo que entendemos par "cielo sistemico . Ori-

glIlallTI<onite criado elasse genovesa no seculo XVI, ele se
outras tres vezes, sob a e 0 dominio sucessivos das elasses caIJlt,ulstas
!101al1ldesa, britanica norte-americana. Nessa sucessao, financeiras
sempre foram os e final dos cielos sistemicos. tal como
a fim do seculo XIV e inicio do xv tinha sido 0 do
cielo a do do seculo XVI e do XVII 0
nascedouro do cielo para nos voltaremos

o s U DO ULA o NDE

da coopera
oqsarliz,a<;:()es facilmente identi-

A.l,eman.ha, no fim da decada de 1540
da mclepenclencla hoJlan,jesa, no fim da decada de 1560.

Essa fato de que as pnnClpalS
e da ja nao

Como se aq;;urneJ1tcm nas deste ca]:J1tL[10, a eXIPaJ1s8l0 financeira
do fim do seculo e inicio do seculo xvassociou-se
concorrencia ml;en:aIJ1t,11lsta, sob duas tOJ:mas: gwornls
e violentos conflitos mtenlOS a

entre das of!saniza<;:6,es t(~rntoria1Jlstas,

dos Cern Anos foi tomada como mais
tante da a concomitante Guerra dos Cern Anos
francesa", como a mais clara mais da seisUJ1d'l.
sao financeira do fim do seculo XVI e inicio do seculo XVII se associou
a uma escalada das lutas e mas sob formas
muito mais e, ditkeis de observador.

Uma de que as lutas interterritorialistas
nunca realmente sua escalada do termino dos
Anos dos territorios que se transformaram

L0jyaJ.l11,;t, a luta anglcJ-!JCarlCesa
controle do espa<;:o POlitICO

onde ainda se concentrava a do do cii,nhpirr> e da reli-
Essa luta gerou urn estado de guerra continuo Halia em

dUraJ1te toda a metade do XVI, obscurecendo a escalada
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eram reClOflheCl-

economicamente sulbordlmaldc)s

indllStriali,oa;;:ao, tClrn3,ndc)-se 0 pnrlClpaI
entretanto, apenas c0I1tr;abctlarl;;:o,u

da das comerciais VeJle2liar1as
dis;tilJ1Cia, mas nao reverteu seu declinio em

acumula;;:iio de

nhum cOJmF'rOmlsso
loeais convenientes

A mais lmmr\1·t,~n·rp

nha-se de grupos c3j:litalistas e:iCpatri,rdos,

como
cidades en,qu:mto aISellle~.

Horerwa e Milao do seculo XIV, a Sevilha e
sequer centros dos processos de aCllrnlu1<1;;:30

nem Orjga11lZa<,:(Jes gover"n3lm,cn1ta1s autonomas
riais autonomas. locais de mercado
eOJn,onua mundial mas, ainda
subordinados a autoridade da ESjJaflha ImperIal (Al1tll(~rpia

as cidades-Estados italianas de que, no seculo
de Lodi as cidades-Estados haviam dellxa,do,

coIetivarnellte, de dos processos de aCllmlUIayao
o crescente envolvimento de suas residentes em

traste com suas nas atividades de estatal
em tornou-as rdutantes de se manterem em com

calpital1sta mundiaL como assinalou
seu sucesso nessas atividades

o fato de os mais altos entre os Estados italianos
lado das instaladas alem dos tornado "ternera-
riamente confiantes em sua convocar os des

e de caso se tornassem errib3lra,;:m;os
elas a catastxote
nha serltlram-se premt,rs para se ent:rerltar

Das cidades-Estados HauaHa",

consideravel Estado no cenario pOmilCO
'-'U) V e'" durante todo 0 seculo XVI. Mas ela 0

COJ1CC)ffiCnlles, velhos e novos, de
pn~cls,arrlente no seculo sU!Jsequente

1111COS
Esses centros mais Ja nao eram Clc1ac1es-t,St3ldc)s,

nr(,nn" cidade-Estado genovesa deixara ser 0 locus prrmafllo
gerlO\'es. T3lmpouco eram eles cidades como

COJl1ITl11cllD,do as cidades
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os ba11qllenros
come.;:ar, essa

todos

cambia.
corner-cio de merca,do

compra e venda
decambio.

imprevisiveis. Uma

bal1qllelJrOS mercantis opefilvam.
CHt:HU~:' dos riscos do trabalho

os locais distantes onde
vendld,)s, e tambem que carnbrar esses

extensas e coesas.
seus l-nE'rnhn,< eJflGlrnegar-s:e do tranSjJOl:te,

aos governos das varias cidades
ternpor,iri,o. Como mos-

J:)oyer-Xamlbeau, Delej:llac;e e Gillard ( essas
translestatais exe.l"ci,rm uma mtlue·nCla ncallnente dominante no sistema

mc)n,ctario da .Luevf."" do seculo XVI. Esse baseava-se
a de carnblO - num espa.;:o

nomico politlcamlen1te I1et(;roigene,o, atravessado variedade de

m(~rc;mtis que se or~;anizavaln



os

no
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lITlpC)rtantes cooperassem entre

com os
ou bolsas mais

Arltueqlla, as promessas de pa
trato com clientelas su-

co,op,eraralll entre si obter tres

mercado partIcular

prlmell'a Inetacle do seculo XVI,

Cada new",,, eSp(~Cl,11l2:ou,-se

mercadoria

tar,

da extensao

Nascida

nesse cOIIJunto co:;m,op~JlJ1:a

Durante a maior
varios com]Jonentc:s

as ll1tOl'mayl)es e os contatos aClquIIl<10S
np'rnn~hc mas as varias

resultados pr:lilClp,llS.

os nos de e as lUicalles,es,
generos de au definido par uma
de intercambio com uma das duas orgmmz,a<;:,oes territorialistas mais

economia mundial europeia
genoveses, com a Reunindo nas
peIlTlalllentes de mercadorias e mc)eclas,

Prjm(~jn), elas que 0 maior numero de promessas de pa-
gam(~nto compensassem umas as outras, direta ou com isso mi-
nilniL:ando 0 de moedas as que ex,eClltar.
Segunc[o, reuniram mais conhecimento sobre as que afetavam as ten-
dencias e das taxas cambia do que sedam capazes de obter sozi-
nhas. envolveram as outras em lucrativas comerciais
ou como a do em 15 que seriam muito gnll1cies



l0~'.cm~a, mas nao

e letras de que
dos asientos que Ihes

No
mt:rC<IGO mCilletarlO central tm'nou-"e

rplaCi")PS entre as

"n'lrAP'" cOIltuTmlra:m a ser de Co()p(~ra,=ao dmrante a decada de

a LONGO ECULO XX

cos momentos eSfJecitl(:os
mt:rGldclS o~ntrais, como AntuETOla
tancia de uma ou das ""<or,"",,," nucle<lres,

cono)rrew:ia, e a centralidade de como AntuE'rpia
pr,ogJreSSrvanlerlte mrnada, acabando por ser ,-lpctr"i,j<o

transtor]n;ay~io teve inkio na decada de 1530, a

1 HU~l ~'''' SlJp(~rO'U a oferta destruindo as bases comerciais da
genovesa. Foi decada de 530 que

rp,lIio'"rsuas com as

o
A verdadeira escalada s6 comeyou com Como se "h'Pl'VCI1I

antes, no dessa crise 0 foi eX1Pulso das
amneJrlto do Mais rmpOl:tarlte,

dos asientos
trole quase cornpJeto

"moedas boas" pniITC',""'O'



Veneza

e inkio do XVII.

seculo XVI, OS genoveses
luta nas

mais Este
os genoveses deixaram que

vl,;tWLd, enquanto, nos eles se

e
OpenlyC,eS, Sem essa
QeIlmres,es". Mas foi

alto comando da

Letras de cambia

Prata

Ouro

Asientos
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as tm,m<;:as da ESJ='anlla IrnpeTial ticaram ~UJ'~lld~,

de pro,dutl)s

foi a guerra
s6cios eSj:lanhOls t!'av,ass,em

beneficiavam
"moedas boas", entn~gtleS



essa

estalgmldoo No
conlerc:lalS de Arrtsterdalm
seculo XVI ate meados do
do a ~uuVfJU

tIultuay:ao, mas com uma secular de es-

com

cOllcc;rn~nt,esvindos do M(;drterrarreo
"!"HHHU mais os holandeses 10~,ravaJn

tiveram sua ascensao e - isto
seculo XVlII 0 volume dos calTegamE~ntos

Ocidental

Esses sUTlnrnentc)s n:)Vl:~rn-cp tornadlo alDso,lutamtente

mms ou
pmrcicllmen:te Cion:trabalanya<ia por urn aumento dos errlbarql11es

de outros aumento da de cereais
balticos tramspolrt,ld()s em navios holandeseso mesmo que levemos em
ta esses 1l1l:rem(;ntos, a tendencia durante toda a idade do comercio
holau,des, [oi a de urn aumento arrastado do volume de mercadorias troca(jas

do Baltico
contr'adly3lo entre a [ato de 0 volume de comercio do Baltica ter per-

manecido sua como a "matriz de comercio" das for-
tunas comerciais dos holandeseso apenas transmite a ideia de

as lucros do baltica em dadivas da e
da hist6ria urn que mais foi do que resultado do desenvolvi-
mento do holandes. Como no desenvolvimento do no
norte seculos tudo que as holandeses tiveram

para se dos processos de de "dei-
vento que estivesse e a manobrar suas ve-

las de modo a dele", como disse Pirenne em sua ja citada de:scrW3,0
metaf6rica da ascensao das novas "classes" Ainda se-

fazer isso com sucesso de iniciativa e
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decenais

1751/601701!lO

~l\C'UIIUJ 1562-1780

1651/60

ml)rrlerlto exatos para pegar "0

20.000

10,000 ~.~~~~I-..,.C~_--'-.~'--~~~_~_~'--J,---6--L.

1561/70 1601110

15.000

50.000

40.000

100.000

~

~
>-Ci 30.000

ousadia. como

cecleram os holandeses ou,

agelltes, antes de

CODUW:lO da eCOIQOrrl1a rrmmjlal

crOl11Co deseql!ilitlrio temLporal e
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em

de mallelras
tinham sido

do seculo XIV e inicio do

tratarnellto espe
entre

rei-

inl:en:arnbic POlltlCO com

desses excedentes consistia

esltratel';ias Itallallas anteriores
imresl:im.en'to nas atividades de da

a ser oJerecida aos comE:rciantes holanldeses:

ocupar, no do XVI, que se trcmstOJrmou
=c+"~f,£'n;r" da economia mundi:al eur'ClD,eia tornando-se

fluxo e de excedentes mi)n(~t:lnos,

invertido a

ser lucrativamente Inv'estldo
ex,ceclentes tivessem sido re,lpJIGldc)s no

sido uma ~?D"";;" de nos

nos pretr0S de 0 que teria
seculo xv, entretarlto, a elite

aCllml11la,;ao desses ex,cedentes,
utjlliza~:lo, sabia que nao convinha reinvestir

BaJtico e criteriosamente de
o excedente de holalldes foi utilizado,

as classes cajJit,llistas do
quando colocadas similar no

imrestir:am em bens de

de utiliza~ao

"os
investimentos"

44; ver tambem

pretr0s de cmnp'ra
destruido sua lw:ratividalde.
mercantil nascida e

comercio

e no para Nesse aSlJecto,
de entre os holandeses e seus foi
com que os holandeses transformaram-se classe rentista.

S6 0 termino de sua mercantil as classes das cidades-
Estados areas suficientemente para pel~mitir

imresltirrlentos volumosos em e para fins Os ho-
Ialld,~se's, em esses espatr0S processo de se cons-
tituirem como investimento em terras e outros
bens precoce do carlitallismo holarlcle's,
como e atestado fata que, Ja 1652 - muito antes do

eXIpalls3lo mercantil holandesa -, havia aueD,as pn)Jusas e bem fundamen-
os interesses do comercio estav,lm sendo porque

renda vinha de casas, terras



do

deram em

pnncIpal dessa
lIqmclez, conheci

Casa de

quando essa politllcaesse co:merci-o;

os holanldeses tm'nararn-s:e entao
economJa mllllctJal eUrOjGeIa,
"Veneza do-Norte",

'--'~U,"'H' do Norte", 1sso po,rque,
apenas

"Mas essas propostas

a est:ratt~gia holandesa de do
estreitarneJlte a antes adotada

qu,llqner outra dasse do norte da

os que mOlstr;ara'm preoocl1dacle tJlmtH~m

dianteira no consumo de nnCldl1t(" '.-UHLUU'-O durante

Assim Veneza e do seculo

'.-'.-'HUM do Alto Anlstl'Jrdam do corne(lO do
da trarlsl<;~lo

estrate12:ia de esp,eClJ:hz3l<;ao reg:lon;l1,
tada para inten,;iticar seu cOlltrlole

cOIne:rci,mt,es holandeses ten.halTI nJcusadlo essa pro
lalrOl'aveL prmCJIp,aJuleIlte fJvnjl"\-, nesse meio
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espa<;o COlnerCl,ll
yeses do COmEJrClO

cap.
todos Esses

excedente assemelhou-se
nezianos do que as estraltegias
ItaJia. dos vellezianos,
lideres de uma eXj:Jansao COlnerCl;ll
isso transformando Arnst:en:laln

os paClrOles holandeses os pac1rol:s Itall,anc)s an

eXlcecleIlte foi 0 investimento osten
sivo de pnCldutc)s cultur;aIs, atraves do patro1c1IllO das artes e de

intelectuais. A de sua nas altas dasse calpitalista
genovesa de consumo od-pnci,,'o

en'volvirnelrrto nas atividades de

sua
Uma ter,ceiJ'a allalC)gIa

teriiJreS de utIl:lzaqao

da dasse mCJrcmtIl h1ola.ndc;sa,
troca do tOl:mJCnnent1o,

caIJacidades belicas de do .uo,m."J,

da da terra. 0 resultado foi uma ofl~arliz,I<;aogov1errlarne:atJII, as Provln-

cias que do e do com
muito mais eflcacia do que das cidades-Estados

sinlplesluente deixou

10 XVII WI'nou-,;e



do Estado

eX1Jansao co-

o capllaIlslTLO lll)larldes

escrita
eXIJansaO co:merClaJ da economia em:opela Jidera,da

dessa estrategia:Defoe ap'Jn1:ou 0 aSr1ecl:0

ImportanCla sistemica, COlsa

comeyou

mercial
atividades eslTitanlellte comerClalS e
sem das neces,sal"laS atrvldad,es de

contr'aste com essas duas estral:egias
corlsollda,:;:ao reg:lonlll, baseada

estl"ate:gia genovesa de eXj:)ansao mlmdlai, baseacla
com governos estrallg(circJs

auto-suj'lClente nas atrvldad,,:s belicas

dnrldien(los deiCre~SC(:ntes, des se mais na
estralegla pennltlU que se mantivesse como urn mode-

10 de Estado durante em grau muito do
foram as Provincias e muito menos genovesa. Nao ODsran-

eS1:ratel~ia nao abriu novas de investimen-
excedente que todo 0 norte da Halia.

(JP1'()'JP.~P~ fJVllLl\-a e militarmente mais

set'entrional do seculo xv
des tIzenLm ao se eS1Jec:lallz2lr em

que seus parcE:irc)s 11)pr·,rr)~ cuidas

e do Estado.
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no V1.ilfSLliaJlJ

mt:erpr,,:tada como de duas

mais caracteristico do "''''elIla COm(,:rClaJ
importancia sl.sH:mlca no seculo XVI ate seu

desse

relefl'J-se ao e
mIld1.lra dos holandeses como os genoveses do



e

e de-

classe calpltallsta
paralejlo para
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holanldes, do ambito rpa,on,,1

cornlJlna,;ao de tres onenitaqaes

a

o intrJrcambio

pruuelra o:rierlta(~aO visou a tra:l1sr'Jrnaar Anlst,~rdam

Im]:mls;lOnada e susl:entada

COITlerClO e1JlrOp,~u e mundial

ho,larldrJsa desenvolveu apitld'Jes

dessa VVUL'''U



ou anteclp<H1()s

estrateg;ia de aCUJmULi<;:aO

de pag,ament'Js

ao segunclo c()mjJOrlenite

preyos
p.

1sso

o LONGO SECULO XX

ArnstenjaJl1 nao foi 0 nrirn~,ir" me'fGlGO

"U"L,"," siur~iido e florescido
e hanseaticas seculo xv, os de errlpr'esitirrlOs

blicos sido muito antes disso nas cidades-Estados italianas.
"Todos para 0 Mediterraneo do mercado

(... ) Mas 0 que houve de flexibi-
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chanda

tambem exe:rciam atividades de

governo holandes.
observou Maurice Dobb ( p.

come'fclO e do seculo XVII nao dltenlm
com fins lw:ralti'lros

Caffa a col(Jni:~a<;:iio

do seculo XIV,

produt(Jres do Inu:ndo

car,aClda,:1e da classe calHtzLllstanolanaesa
Arnsten:!arn as trans,a<;:()es comerciais

novesas, haveodo

lan~:aIlli~ntode COITlpaUlhias
governo holandes
lm,cnS,JS espa<;:os cornel"OatS ultr211n,lflIlOS.

as cornp,mhllas
das maone genovesas, aSi;O(:la,~o,;s

exercer atividades belicas e de

de

cros

essas aS~;OCla(;O(~S

da classe ~~.~.~~ l'ob

gaJ:antla 0 acesso mercados lw:ratn'os
a economicas onde
se do

Esse circulo virtuoso de eXIJallSaO nunca
prodm:ldo os reSl11tados espeta,:ulilres
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que 0 investimento e

comj:,anhi,lS - sobretudo da foram 0

o Ine(:am:smo regillaaor

pn)mov(~re org:amzar essa reClc!;;LgeJTI e rerr1arle),Lml~nto, os meTC;;ldores hOJ!ani::1e-

tarrlbelTI das Inll:lall-

tize:ssem au del:x:as:;em



a

ao

ten"lt6:nos e

COlnUlm: foramCOlsa

sua intennirravel a(:U]lllU-
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dos governantes tc:rnl:onallstas,

acumula<;:iio se traJlstclrmava

deperlde:nc13 das compras e vendas estralllg(:mls

COlnel"ClO e das teemcas de

COIlsCllenlles, por
passar, des mesmos, mentalidade

alcani~ar seus pf()prl0S obJetrvos de

escala 0 que os venezianos ja
conol<;:(leS favoraveis

de

as vana.;:6es do mercantlllsmlo tl'reram

como a esse ao prmcip:lo n.OJ'ln'lCS
Ulllvc:rs,l1, 0 central dessa tendencia 0 dos "efei-

tos de encadeamento para tras", no sentido Albert HIlrs,:hJnan
( entre os de dada - um

de atividades mtenne,:1Janas

tentativas mais

de imitar os nO'laJ1C1!esc:s,
como a m<:melra

Os holandeses demonstrado

demonstrado em escala reislona.1,

final lut,erno,
e consumidores das relay10es

no balaw;o
dessa dlS:POSl';:,lO nmtatp/a

Mas

de e 0 sistema POlitllCO em:opeu,
os govel"namtes territorialistas europeus foram atr'aJ(lOS

mento ou tanto
considerado deseiavell

dos holandeses. A de Impel'JOs comerciais
rec:101Llarne]Llto dos fluxos de e de sob

aCllrniUl'l<;:ao sistematica de excedentes pecUmalnC)S

o sucesso
reslln.;:oes a caj::.aC1C1aCle

cont1:n11ar a sua escala e
eXIPaJ1S210 C1ecll11<JU, 0 sistema a

transbOlrdalr 0 copo difusao do meTC2ll1tJlllS.lmo

a tenderloa
do mercantilisII:IO

Essas duas tendencias todas as variedades de mc,rcanllJll:s-

embora '-"IJ,-"L4' as - se In'=llJla~;se:m maJs
a construir mlper'lOs C01merClalS ultralmanrlOS do que

sistema de comercio ml1nd1,11

seu alcance" A Hj'.UJ.V.<C

Mas a



"~,~tri·, de comercio" do sistema comercialque alimentava

desse declinio decisivo do comercio mundial ho-
1730, foi a onda de mercantilismo industrial

que vaneu todo 0 continente a de
Ate 1'720, haviam faltado como a Russia, a Suecia

e a os meios durante 0 curso da Grande Guerra do
Norte, a de imitar da e da

Mas, nos anos que circundaram 1720, urn senso de acen-
tuado eutre os combinado com difusao de novas tec:nolog:las

holandesa ou levou a uma mu-
aany;" ara~;tlc:a, Nas duas decadas da setentrio-

mc;orporou-~;enuma estrutura de mercantilista industrial sistema-
1989, p.
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florentino e

am'ov,eitclU proIltaJUente essa OpC)rtllm,dac!e

cerca de seus elementos come~aram a
uma eSrleC:lalJza~:aocada vez exclusiva altas tmanc;as.

Como caso das financeiras anteriores do
passagem dos holandeses comercio para as tman,;:as ocorreu no

cOllte:x:to de das lutas e interterritorialistas.
luta ha'vlaJU-:,e ttmdldo

Nao havia nada que os holandeses pude~;selu

u',,'prj'PL essa onda sismica de mercantilismo. Conte-la \-0,.ava iJ:iWi-

o que estava alem desta e
de mais sensato que eles podenallu

retlf2lr-!;e do comercio e se nas altas fi-
do deSUCUITlblr

cOmlJetlyao entre as territorialistas
viabilidade do sistema de comercio mundial

aprol:uIldalllclo a necessidade e
necessidade que as redes elTl.pr,eSanalS
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me:trclpohtama, e a J:Ze'\TOlu\=~io Sllhseojiente

gellerali:cada par toda econOlma lUlmc!ial eUl:op'eia

perar sua
o efeito de~ie)a,do.

Guerra dos Anos ( Asim como os veneZlamC)S
as genoveses leste do Mediterraneo 0

os os franceses

verberou numa

como
Dessa vez, da luta interestatal ele mesmo,

por dissidencia 111lXCIJllcl. Uma entre 0 governo britanico e seus sudi-
tos or'OOOsllto da dos custos e beneficios de sua
vitoria cOlljunta sobre os da In{:le~)eIJ!denCla

Arnencan;3, que 0 governo frances se apressou a tentativa de recu-
e Mas a vitoria nessa guerra nao teve

da divisao dos custos do conflito

as transac;()es financeiras

Ao menos esca12lda das lutas das O'('"nl-

COJlcll<;:o,es de demailldla e:;ctnemamen'te favonlveis
que a classe holandesa n"'ln,,-cp

volta de 1760, todos os Estados faziam fila nos escrit6rios
financistas holandeses: 0 0 eleitor da 0 eleitor da ~U","LU,

o insistente rei da Dinamarca, 0 rei da Catarina II da 0 rei da
ate mesmo cidade de fosse uma bem-sucedida

rival de e, por as rebeldes norte-americanos. \DraL1Ut:l,

1984, p.

Nessas clrcunstanClas, era que a dasse holandesa op-
tasse se lutas que campeavam entre e dentro das ofl~arliz;ac;()es

territorialistas em vez se concentrasse em a cOml)etI\=ao
Clrculallte que essas lutas Eclaro que nao era ilimitada a

cidade dos holandeses de continuar a dessa muito
idade de sua comerciaL 0 renascimento

que, em roupagens me:rGl11tilistas, es]:)aHlav'a-~;e

"+'<'1111<'11UV os os sob a pr,essao dos interesses terri-
que a Casa de apressou-se liderar e

cmuDate's, com cons(:qiierlcl;as desastrosas.
rebeh2io nor1te-;am,enceana, os holandeses

as
derrota bntalllCa.

da
podeno naval ocuparam 0

acesso as ilhas Molucas.



se eS~lecLallzar

Implorar por em,pn~stlmcls,

a rev'0111(2l0 "batava" subs,~qiiellte

de Amsterdam

eCOll0rrna rrmudlal eunJpeJ.a, Essa substltL1lC~io

varreraJTI as Provincias

de meio seculo que os

altas tman\;as,

pucleram d(csfnltar do esp,etaclulo

tinan(;lstas h,olaJl1dc;ses tiV(~rall1 seu prclprlO

Essa u,-.u '-'W, JurltaJmente

como entrepo:oto tm:anCeJlrO

dasdo

holandeses tinham-se atastado

Nesse
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L

ten:eu"o cicIo Sls!elTliCO

2eJl0"VeS e holandes deve ser comjJlelTI1el1'tacla

de aCUll1ul,lcao hohmdi~s, c(lmp'ara,Jo
os custos de prot(~C210u

expJlCar 0 espantoso

"inltel"nalizac~iodos custos de orclte(;aOA

panhias de C0111erClO

Sendo autoUIJmas

'b:ll<lMr...1III"1II11"'II'•••••••••••••••••••••••••••
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na economJa mundi;al

o eram, as en1Pre~;as

isso favorecendo sua
subordinar os concorrentes

todo.
como disse 0 ~,·Anrin

de enJ:rerltar
Mais eSlJecificamente,

sucinta de sua

comercio

dos corlCoilTerltes
Dlia\Tarn suas reservas de liaui(jez

capaClclade posteri,or de elirninar

em-

PHJc!Llzirem sua
apenas os como

determilnax, elas mesmas, a eo custo da
os custos de foram introduzidos no le-

aos cakulos de permanencrem
dos "atos Deus

e nao C~flCld"l1L"U"", mas com
como imperios.

o imperio COIIlerCtal

1981,p.

que de quest'5es

dirigid,"s como empresas, e
prclte<;:aO, as cornpanhias

tambem ficavam aptas
pr,ote:ca'J. 1sso signif'ica

passo a
sido

esse aSlJJeclto e~;peClal

ho1arldeses foram picmeiro,s,

geI1era1i;cad,0 dessa internali-

nrnj-,'r~:naparece como 0 que perrrliti,u

holaJ1d,esa levar os processos sistemicos de
do que a classe genovesa. Mas ela tambem

passo no processo de as or:gaJlizac('ies em,pnesanalS

e para tris ao mesmo
pri]llCijJais canlCteristlcas do

id'entifilcar esse movimento

Niio s6 Genova
com~;fCjIOdo Levante, como,

reinGeU-Se constantemente outras pc,te,llClas, fosse
Coo) continuou lUeixpLIg-

r_..--------------4iiiiMI



a

tOl'necer aos

em 1797

dessas
veJ[leLclallO, ms:pll'ac1o nos dificeis."

que 0 governo e on~arllZGtVa

que arrendava aos em leiloes
os recursos construidos 'setor

s6 se rendendo

exercer suas tun;;:oes,
comerciantes e as~;oc:la,~6(:s nrnraclas
yam para realizar seus negcICl'oS.
medidas inten'encio,ni~;tas

o sistema baseava-se
comboios de:rensiv·os.

para que "0 'setor priva,do' puC1esse

publlCO· N

• Atraves

(Hr,lUc1,~I, 1984,
Es:treitaml~nlte relacionada com essa intrinseca Estado gel[lo"ves
c1epel[lc1,em:la do para suas se encarregar

Estado e da guerra. ]a mencionamos as maone.
nnn"rt"nl"p nesse contexto os compere, contraidos

Estado com a do governo. e as
maone foram Casa di San urn Estado
dentra do da da rep'ubJlica
(Hr,lUd(~l, 1982,

Nao houve llCJLHlUll1d illstitui;;:ao similar
contrale de suas Iman,yas e,
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\DraUlleJ, 1984,

M,~diterTaJ[le(), com um extra
foram introduzidas

nn"v~"TPI que [0 estivesse com
o governo veneziano intraduziu as ga

na've"acao que aumentou enormemente 0

do Norte, dando acesso ao DurO Sudao.

Mas isso nao era tudo. 0
tarefa de fluxo de me~rcld()mlS

comprar venezianos.
pr,opricls comerciantes de vender

Sig;noria e usar
Veneza

tamente Como re~mlta(10,

soalmente a Veneza comprar
C..) entn~ganldo

(. .. ) e, meados do sccuIo
moedas de 1984,

Todo comi:rciallte alemao tinha
dencia a Fondaco dei In.~n_n'M

quartos vender seus sob 0 olhar

o gov,~rno gewJves

re,;trl;;:c,es as atividades de seus com,~rClaJlteJS
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suas re1a
O!1,erava, como

l:Sra,udl~l, 1984, p.
ImjJulo;o llllovador do

atividades

sentimTI ITlimmamente tentados

nessas ques16es,

calpitalismlo veneziano e
personlt!ca<;oes do

tadas para dentro. Os baJlql1elros
atividade do mE:rGIGO velleZlano e

que pas:saram

cOlnprad,on~s alemaes liberdade de tranS;l~()eS,

os alemaes pudess(:m encontrar ali que tambem nao
encontrassem que se de armazem
versa1 do ml1n(10, como sena secu10 pos-

Como de cidade

mente
ainda do que pensava

foram os e sim os genoveses,
pflJmlOVer, miJmltorar e se beneficiar do cicIo acu-

m'u12lyao de abrallg(~r 0 mundo inteiro. Isso nos leva a mais uma
dllen:n<;:a entre os dois reglml~s de aCllmula~ai).

nr,Anrin sucesso do de aUcCWlUi''''YC1V venl~Zl,ani),

do Estado
1ismo da Italia setentriona1 nao veio de
DalUC,lnilS e de empresas,
naJmente, de e de outras cidades-Estados Toscana, Na abertura
novas rotas as que acrescentadas governo vene-

ao sistema das dos genoveseso Nao sendo afetada
guerras de era nem par rixas ml:ermlnavels,

nitido contraste com esse o cajJitali!;mo !!,eni:lVi's estava a

vig'Jro:so inUDl:l1so cerltritug;o e movaclor, que se intem;iti(;ou a aeSlllte-

_ ••_--------------'.
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imlJenlO rrnlltar-cornerClal gerlOvles nas do Medite:rraneo do

\.3Cl1VVd I fabricava para outros povos; desp,ldlav'a seus navios para
outras pessoas; mas em outros locais. Mas, como haveJjaJTI
seguran<;:a a lucratividade de ser pnJtegi(jas
la fora? de Genova: ela era

no

OC111P;1~jlO oto-
estabe:lecessem seus nei:;ocloS

mrmcllal iberico

Inaos s6 de
come<;:ar a 0 que assombrava os

encontloar in loco seus sodos e inlorrn,mi:es

o Italiano que chip,,-,!v;,
e uma folha de

franceseso Mas e que ele
corlterraneos que depiosil:avam CC)iltI;:lll<;:a

Os conner,ciarltes

redes
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rec[orlhcicHias como

os rp,nrrlPS

grupos comerciais expaiCfl,ldC)S

tais outros grupos enlplCeSariais

Alem havia redes mE~rGmtlsd.1Sp,erS;;lS -- Jl1GaJCaS, al"mi~ni,1S

nao
genoveses na

ciais e tmancelras tnms:esctatais



2:eJlmres. Esse enltra(~U(~Cl-do Estado

en:tra'~U(ccjlnento absoluto e do cos-
C;'CUCdUU inevitavel da "divisao do trabalho" inerente ao

gelrlo'ves e os ibericos. A VaJ1tageln
dos dois ly,rN'lU"

estava mais bern equllJac10, confiando em
o as estava menos prepa-
rado. Atraves dessa troca e dessa divisao do os govel'nantccs ibericos pu-

mobilizar a e rede de com(~rCLO

e tmant;:as existente para suas iniciativas teITit:orialistas, en,~u<mto os
ballqllelJCOS m(~rGmtis genoveses mobilizar 0 e po-

do Estado da

intercambio 0

desse intercambio foi que cada
exercicio das para as

mento, por seu turno, tornou 0 LdJflH,dU:)lllV (fm,mc:eu'o
refem das tendencias territorialistas de seus aliados alem
vulneravel ao do de Estado sob

cOD1.pi(~xas e poclero,sas.

deroso ap,lrelho de

aptld6es de
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nr()lp,crpr seu comc':rClO

teI'celros, mas, ao mesnlO
de a estll'atc';gia

se beneficiavam.

1211aIsqller que tenham os efeitos dessa divisao
apltld,:'ies dos goveI'nantccs ibericos embora e1as

classe ca]litah:,ta genovesa
em se tOI'narern

e de Estado necessarias

de emlpreiltadas e,;pec:itlCas p'Errrlltlll-llles

teressar-nos -, seu efeito
"externalizar" ainda
auto-suficientes

eUCdl,ld, os genoveses tOJrn,lram-se SUlpeJcd(~p(~n-

qualclUE~r "carona" pudess(~m arrancar do defensivo de
parc(~in)s ibericos. Isso boa maneira de economizar custos,

o Na bern possivel que essa dos custos de
nrnl,',i:1;n tenha sido 0 mais isolado do sucesso dos genoveses,

pnJilllo<;:ao, m()llitOl:anlerlto e obteIl<;:ao de lucros sistemico
que demos seu

No entanto, dos custos
im1.1tac;:~io desse sucesso, porque os genoveses controle

onde os levava a oferecida Estados ibericos.
podlcun saItar do "barco" dos go'vel'nant(~s ibericos
In,'r~tn7" permanecer a bordo - ao se

comE:rClO em 1557, descontinuar 0 das de Piacenza
decada de 1620. Mas esse limite do Cal)itctlismo
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nave~!acao.Ao deJlin,~ar essa
cornelTlO e das

por

VeJrle2:1a1lo, enraiwu-se desde 0 pfJll1CiP10
auto-suficiencia e fundamentais no e controle da

Foi isso que a c1asse holandesa estabelecesse e repro-
duzisse seu controle exclusivo sobre 0 comercio do BaJtico os
lucros desse comercio invertido sobre a ESIJariha

atraves da aClll1JlUta~~io de no
estilo a desse mo-

do de acumula~~io

Amsterdam
que deu aluz as grand,~s Clrll1Jlpanhias

processo de circular e CU111111airIJ'a
mediante 0 a sucesso esfera gerava 0 sucesso das outras duas. Cabe-
nos agora acrescentar a isso que 0 sucesso em cada uma das esferas baseou-se

e dos custos de dasse

ArrrstE:rd,UTI, quer no torne1lto

m:2;fE:d1entes tao fundamentais
no veneziano:

Foi 0 1585, pa-
ralisando e que, 1648, a ESIJarll1a
permanentes ao comercio no Schelde e costa tlam(onl~a,

termos de comercio favoraveis aos holandeses na pf()pJ:1aEspanl1a.
do federal holandes que Dinamarca a 0 Oresund aberto e com
taxas reduzidas. (. .. ) Em 1651, a recorreu ao uso deliberado da

desmantelar 0 comercio do Estado holan-
dos mares. Alem

rpc'npit" a
to ao seu n"ripru)

o sucesso l101arrdE~s nessas esferas
declinio da genovesa

Sl condwao suficiente
altas tman'ras. Mesmo nesse aS1Jecto,

o
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comj:let]!tlVJ(1,Hle dos holandeses

di1'eto em ga]Can,tl1'

a autolliomla

os he1'deiros dos OP1"v:rp.c;:p,'

nao navios
fosse assinado 0

,br,lU(l,el, 1984, p.

nr(lvirlCi~!is m:erl(ii011aJS dos
i1!f;H:",t~, mas holandeses - posslvelmc:nt:e,

se1='anldo de Munster

A tspa:t1ha nrp{-i"nT~ de urn sistema cO;'1Itavl~1

A genovesa, consistia
letras de cambio urn
de uma rede internacional de pagamentos

indicar como as nrfmri~l<

guerra e ataques marftimos
cllmulo

os

414,volta

deixando imprc:ssion;u

m,ll1clantdo os genoveses

en1tre:tan:to, "a VOC rptn,,'nl1 ca11turan,do os

esses "outros" nn!nam-se t01'na.Oo inimigos.

A mtc;rn2LllZ2L<;:aO

t1'amc:di(jas holandesas ~Qr·pSS,lV;]S. c()ntrat,ua:rn

enviando-os as

com esse

holandeses
otau(loEO.G. HaltSl11a f\!Il1lipr)

e foi concebida

e no espa<;:o, de sua a ESIHrtha Impel'ial,

VOc da COl:np,mhla Hola!1de:,a

Ocidentais (a suas finalidades pn,nClp,us,

ohJe11vo de atacar 0 a receita da de iJnrtl1(f~I

Mas esse ao foi 0 que diferenciou

a holandesa da genovesa, levar os

~11
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nr"h'r~n no

Essa tendencia eVJld.c:nc:lO'U-i;e

lill,pelldo os go'vel'nant'Es ibericos

missionarios prel"ldrcaJcarn s,enallrerrte
cos, Numa

p.

inflexiveis de seus

dornirrante e se espalhava

caracteri:~avam os

as pernas, os custos de prlDtE~dio

dilninui-los, e se vulneraveis a de concorrentes
ropeus mais . Tomando de destruindo
navios arabes e aumentando os riscos de dos comereiantes locais em ge-

os haviam aumentado os custos de nr,r.t,>rCln

do mar assim por algulllas dei:aclas,
das dificuldades para seus arabes e venezianos:

Mas, ao mesmo tempo, 0 rei tambem criara para sua empresa de
comercio de custos elevados de os custos da inti-
mida(;ao de da tomada de postos de comercio e da manu-

do contrale naval do oceano (",) Na tentativa de fechar a rota
do mar assumira custos de que eram elevados para
sua empresa. Mais nao baixar substancialmente os pre<fos das es-
peoamls e continuar a cobrir seus custos. 1979, p.

Como cOIJseqliew:ra, a rota do mar Vermelho nunca foi comI,!e'tarnerlte fe-
chada. Na uma para enfrentar nova conoon'erlCJ:l,
os arabes e venezianos recuperar boa do terreno perdlldo para

all.ld'ld()s 111SS0

Ot0l1JaJl0, que nao somente tributos como tambem incentivou 0 comer
cio por seus oferecendo seguranya em seus e rotas terrestres,
construindo mantendo estradas e dando consideravelliberdade de
comercio aos mercadores locais e com os comerciantes es1:rang,elJ'os
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COlls0IHda-;:~io do Imlpeno Otomano

ser tranSlJOrtac!os

bellcosas
Sua oceano
exlstente do comercio intefjJoJrtuari,o DlalaH)-lndorleslO"

norldai1e de
derrota-Ios no

comercio. Os turcos

A cap;aodade

swtlCJcente, da lucrativa das
no comerclal holandes. Os holandeses
expansao lucratlva seu comercio no oceano

redes locals de comercio

eram baratas e abundantes nas ilhas. Havia muitas fontes
ternativas de abastecimento e muitas rotas transporte de cargas para a

o ProximoeaSe holandesa se tornasse mais
uma entre muitas concorrentes, 0 resultado uma ele-

dos pre<;:os na Indonesia e, uma do mercado
europeu. uma oferta barata e no Oriente e urn pre<;:o
sistematicamente elevado na era necessaria urn 1sso s6

alcanirado fazendo-se a que as nao tinham COJ]sE:gui-
controlar todas as fontes de abastecimento. 1981,

A C0l1dlt;:OI::S de oferta eXIJa11SaO lucrativa
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para

e, eln

de
reslsterlCla a

extra-em'opeu. Mas

uma

do macis e e do se trall1stOJ~-

U6CUIW0 visaram a excluir os concorrentes das fontes de
pude'ssicm ser diretamente como no caso de

mC)l1Clpo,llo holandes

visaram a eli
de mercaijorlas,

af(~Ulpela~;o das '-o,-"',-"C',-"", tomada it
numa base de de eS~)eClar'las

cruzadistas Ib{~fl(;OS

respaildou a l11rr"ti"irbrl,,'

estabelecidos
essa brutalidade

de

p. 1984,

Nesses e noutros casos, 0 hist6rico da brutalidade holandesa
dos povos nativos e de

bern como no uso da violencia

Lomp'anltua, equllparOll-se au ate sup'ero,u
todo

se tornaram

embora horrorizado com esse hist6rico de brl1t,llHlacle,
deixar de sobre a rede extraordinaria e

an,t"",,, de compras, vendas e trocas As eSj:,eclarlas
finas nao tinham urn mercado imediato apenas as con-
sumia duas vezes que a no Extremo Oriente, elas eram uma
moeda de troca muito a chave muitos m,crcados,
como a faziam as e as mastros de navios do Baltico na ~U)Vf'U'

nraum:l, 1984,

o capitalismo (monopo-

invisivel e,
oferta de eSj:)eciarias

Desse a VOC "n~produz1U"

de Estado que

Dn~st,ir-l;e melher it tomada a
eSlralteg,lCC)S do do oceano

""'E,rn,') porltu~:uesa, a VOC menos

reduziu os envolvimentos

no
os mercados europeus

saber: obsessao 0 e com a
envolvimentos militares e aqlllsil<;:C)eS ternt,orials

tivessem indireta na
envolvimento igllalm1enite sistematico em qu,alclm~r ",t1\,'](1",r1"
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f'XClnSlVO de

pn)metendo a Sl

Essa COrltrildi{~ao

no resultado
Orientais. Os holandeses

e da "parclestatal'" VOC, levar os processos slsterm(;os
do que 0 capitalisrrlo (lmanct:1ro

mesmos e aos outros suas
que 0 declinio

acclbararnpor "descobrir-se C..)
haviam pos-

essas territoriais foram
resultado direto das redes de comercio e mediante as

a VOC estabeleceu seu controle exdusivo sobre as finas e, como
foram de iniciativas comerciais lucrativas. Em

resultaram de acontecimentos nao que aos poucos transformaram a
VOC num territorial e, sob territorialista.

'-' ,uunu mais a VOC tinha exito na busca do mais se tornava
que Ravi Palat ( chamou de "sistema interestatal" do oceano Esse
poderio crescente favoreceu sua liberdade de
das de oferta e procura de seu COJ:nerCI'J,
tnIJut:os, sob
sob a forma d1~;laJn;:a.da de "fornecimentos comerClalS
ex,ceIJci'Jn:aluJellte favoniveis it VOc). Pouco a pouco, essas duas fontes de renda
passaram a 0 grosso sua receita e foram cada mais confundidas entre
Sl e com os or,ov,entos do comercio comum p.
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relJrCldllCao amll!J,lda dessas receitas mlpll.cararn lutas
LClmpanhlla, contra os

sido para a pnata.na
pn'lpl'los holandeses tinham sido levados a

governos e empresas
sucessos VOC, ou

que est,IVal1J te:nt,mclo n;pr,OdllZlr

pl,lll(~jado ou considerado CleseJ<lV(;l orif;inal-

nos
es-

do alvanl

lmpeno acrescentaram
dentro e por

hVi"''l11'1 urn sel':undo

e

as tecmC1S Glpitali~,tas

XVH, constTuJmdlo
os pOJrtuJgue:ses

derrotar as teculicas tenitOl'ialistas

interessa

metade do
podero~,o do
res, mostrou que,

pe,:ula<;:3Io com

mente p,
Esse [enameno teve

come<;:ar, um novo ao
atramlGO urn num(;ro crescente de Estados emopeus

os VeJleZ:JallOS

ad'ITerso, no
errlpl'eS,lS do seculo 0 sucesso

da burocracia administrativa era por suas co-
esse aumentado passou ser nao da

diretoria da empresa Heeren dos acionistas, Como cons\~qijellcla,

percE:ntag(~mcrescente dos excedentes reais e da VOC passou
paJgarnellto de dividendos burowitica

demonstrado

cria:sseJl11 um po(1er,oso mIJ[Jl-l,mlleno
ainda estava ml:an,do

credito" aberta no financeiro de Arnsten1alll --,
as de rfyndr111irplm lfnp\~f](lS

pa:ssando tambem
os sucessos

novo estfmulo aonda mercantilista que
sUIJrema:cia comercial Alem

vinlento h()larldes·a, Os ho!<mdE;ses,

ill
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o fi-ex(:edente holandes
bem-sucedidos.

p.
do seculo XVII havia funcionado

nego'Clant(;S holandeses come~ou
valores de AUGsterclarn,

como uma "bomba de "n.~rC'A' puxando

para as empresas holarld<~sas,

valores de Arnsterdam. "Poi

atrativo para as oq~anl1za~6!es t(~rntOl:ral1st,lS llurtassern e cO.1:np,etrssem
os holandeses e, em sefiUlda, enlpllrrou
naJncrarnlento de novos cOlupetHlores
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a1t<lfe:,-ITlon::s do

domimo holandes

sl~;mtlcou a ruina
Allilsten:1alTI "conti-

it crise tel~mll1:11

;ra-Bretanha contra os ho,lande:,es, de-

seu ImjJCrlO C!Jl1JLen:lal

"''''liHvel terTeno em
resultou dos sucessos bntarucc)s na luta

COlltrlole exclusivo comercio
traJlstETerlCla do excede:nte

fTF'norp' do de

que se ergueu das cinzas da crise holarld{csa
dlrigente das 1ll1an<;:as mUl1dlalS.

da supncmaC:la financeira genovesa, 160 anos

oa supremaCla linanceira brltarllca,

assmalarrlOS, a ret:rlla<;ao da

Hu'Ln,h" por seus suditos no,rtE:-amE:flc:alllOS, apC)la,jos

holande:,es, que deu

como acontecera

domlna,;ao ho,lande~;a nas

altas hmm<;:as «)eXlstlu com dilicUild,lde
geJ[1o'ves coexistira

1610
te,

das crises relter,ad,lS aUeViJ1h:lm
financeiro de Amsterdam desde 0

na economia mluncll,ll eun)p(~ia.

1782 urn observador co:nte,mjJOl~aneO,

em tlr:luclel,

como centro

com
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em"pn~stim()s,que,

£30

tman,~as que e anil!o~;o

nr,rvillt"c baratos que seus novos

Essas opor
nos navios de a<;:o.

cOJ1frontos e que se
caminho

ilimitado

pagos al1ll1almente governo bntanlCO
das dividas "lh.',nrvprmn nada de 75%

do comercio bntarlic(), No en1:anto,

elevaralffi a son1a anu3l1m,onte requerlcla

U~""U'0, 1938, p. 17; Ingharn,
Como resultado

publlCOS, a industria bntan.lCa
nODGen;lL A mdustrla cl,r!pr"r<YlrCl

suas

trabalho, os

deSpej,lr no ext'cnor,

passaram a ser construidas porgue as el1llpreit'"lf<lS preClsavalD
sld'crurglsltas, de e os barlquelf()S e or~;anlZa(:iores elnpl"eSariais,

em que trabalhar. E de ferrovias transformou-se
num que a Gra-Bretanha

-J!$!: ,
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das em casa.
suas construtoras nao pUldesseTn manter-se ocupa-

CClmbUlaclas com 0 processo de n1(~Cam:la~:ao

lregUieses, fossem eles or:2;alliza\=('Jes goverOnam(~ntais ou co-
subcontratavam 'PfVH'{)Q de

quais,qUi~r bens de eles me:smc)s
medida que a mc~caniza\=~lo alJmenitou 0 n{,IT1F'rn

em
os concorrentes, ou po,tenClaIS,

os re,:ursc)s necessarios para
contraidas de sua aquisi\=8l0 \lVL3:tl11as,

o dessas tendencias foi
cidade monethio convertido em m(~rcadorias

eXClllSl'varnent,e, nos novos meios de terrestres e
as britt'micas de ferro a\=o1845-49 e

do tnpllcal:arn, enqualJto as de nv,m,;r,'w;" aumentaram nove

vezes. Durante esse mesmo peric)dc), briUlnicas para as ArneTlc;as
Central e do 0 Oriente e a Australasia umas seis
vezes. A rede que as diversas da eeonomia mundial a seu centro
britanieo estava sendo visivelmente anlpllacla e fortalecida (Hob,sb,awm,

de
pnx111\=JO dos novos bens de

contimla IHJUclllLd,ydV umJ,ater'al do conlETClO br'ltalllCO

p. 50-).

o resultado dessa aC(~leJra\=ao na eX1PaJ1SJto material do
da eeonomia mundial caj)it,lJista:

m\11tipli,car-se subita-
medida que aumentou intensidade de suas eomereiais.

o inteiro tornou-se parte dessa eeonomia. (, ..) Olhando para qua
se meio seeulo comparou aeertadamente os dez
anos decorridos de 1847 a 1857 com a era dos deseobrimentos
ficas e das de Vasco da Gama, Cortez e Pizarro. Embora
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se fizesse nenhuma nova descoberta dramatica (.,,) e tenha havido poucas
conqUlstas militares urn mundo economico inteiramente uovo foi
acrescentado nele. 1979, p.

ser le
expans,lO IT,atenal do

grarldes desc:obrlmeJrltos e COwiUlsl:as

de expansiio

tillteJrdlng, como

Como seria eSlJer;lve:!, J:5raulClel dlSCOJrdclU

Essa an;11og1a

vada urn passo au'a.u'L~.

encerrara-se com a eXiPaJ1S810

U~ll"U~, pene'trando-;ls par dentro.
com a ressalva de que

atras. 0 ca
diria ate

uma onda

tro da a vaJlle,jacIe
cente, na visao dele 
Essa e uma visao com que me d11;pcmblo

a do remontando a urn
pilalismo financeiro nao foi um novo da decada de 1900;
que, no em Genova ou Amsterdam -,

crescimento do comercial de
cala aos canais normais de investimento,

condl<;:('les de assumir 0 comando e dom:maT,
atividades do mundo comerciaL \DlallUt'l,

A braudeliana das eXjJarLs6,es
financeiras como 0 "sinal de outono" dos gnulcles desenvolvimentos capitalista$,

rebento da
urn novo

Genova



do secu-

dois agE;nt,cs

os detentores do "ca
se acurnula dos
condl<;:()eS de "oferta"

pnnClpal fonte desse

1820- milh6es de libras estlcrllnas;).

e inicio do secu10 xx, como vel'errlOS

WrJliarnson, 1964, p.
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1873-96,
de pre<;:os:

Os anos decorridos 1873 e 1896 parecerarn
assornbroso desvio da eXITerlenCla hls;tonca. Os pre<;:os

de:,igual e atraves de crises e eXIJ]OSOicS

da expansiio tU1anceu·a.

No enltanto, esses

Esse corup,ortarnenlto

alemao no fim do seculo

Ade Hobson,
estl"atE:gia e p~trllhlr~

litH que de HilJerdirlg
10 XIX como fase

Hobson essa ex~)ansao Iman,:ellra

distintos, Urn 0 que
excedente" de l:)r:awjel

nOllUalS de mVi:stllnento
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expansiio do conlerclO mundllal

;:>l;:>l<-lua econ6mico nao
tao assombroso

Mais esp'eClJiclment:e,
seculo XIX, como

cOmIJetltnras sabre as atividades de aCllmu1<lyaO de economia
mundial centrada Reino crescente de empresas comerciais

nl',mi'iY' rn',r.~n1~pde

no de seus di~;tribllidores, assim destruindo as
"nlo.nOPC1UCJS" antel]OreS umas das outras isto e, seu controle mais menos

determinados me:rGldcls:

passagem do para a 0 mais
itrmrwt"ntp fator isolado a dar 0 da iniciativa industrial e comercial eu-

a crescimento economico passou entao a ser tambem luta economica
- uma luta que serviu para separar as fortes e as

endurecer outros, favorecendo as novas e acusta das
a otimismo em a um futuro de progresso infindavel ceden
certeza e a um sentimento de 1969, p.

as
da economia mundial calJitali:;ta

comj:Jetltl1ras. Durante uns trinta anos, escalada dessas
fen6meno que marcou fim da do comercio mundial de meados do
seculo XIX, nao assumiu a forma de uma guerra aberta entre as como, em

r••'••~.Fr.TI.r.. ...IliIlT%'



de empresas

lralJdll1U, cerltr<lda no
reo;tringia momentaneamente sua de del:larar

CalJitali:;ta, bem como uns aos outros. Nao obstant,c, as

corlVemente e

das redes bancarias pn)Vll1ClalS bntarnC,lS foi tramsterlr
sua sob forma de creditos rotativos
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da Gr~i-JJret,mha,

redes bancarias prOVIn(:laIS bntal1JICas,
nas redes da

ao pnnClpal
presas comerciais

sel'vagem de preyos
escalacta das lutas int1crClpit ali:;tas-

da guerra as
como todos os ciclos sistemicos de aCl.lmJ11l1y30 al1te:ric)re:s,

l11te:nsltica<;ao das press6es c()mlJetJtlv,lS a(:arreta(la
aSS'OCl,ou··se, desde 0

ocasi6es anterlOreS,
duas circUl1stan(:las pnnClpals, que distingulra:m

dos dois Uma esta relaCl.ODlada
o "livre-cambismo" do

ex'pa11SJIO do comercio mllnciJal



e

empresas agr'iC(llas que

alulsucls, par
reinvlestido com

estl;rbe:lecrdas, Tambem as

CP'TlrlTP agJrloJlas, para outras empresas
sua alta taxa de

de

as detenltor,es
eram apenas "as garras de felino das

- casas financeiras que 0 coletivo

"h',Arvi,nTl tanto suas nl'An,ri"o

descobrir a
seus contabeis e

ser reinvestida em sel~Ul:arLyae de forma rentavel
de investir esse excedente

as

nao
CIa

te dos

trequencia cada vez
aCllmulavar:TI gJrandes excedentes de

empresas cOlnerciais e Inciustril;ris,
manha ra])lCleZ
de outras em.pnesas, c()meyararn

mals "h,,,t;vn

1sso nos traz ao seJ2:undo
do seculo XIX.

locals
locais

meau()s do seculo empurrou
retornos decrescentes e nrpc"F."c con1petltnras

teIlsiJ:iGLda.s, as redes bancarias pflJvinciais britilrliGIS

neg6clC1s, nos
de crescentes pn~ssl)es co:mj:1etl.11vas,

de seu prC)pfJlO

granules casas tinanceiras
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govl~rnantesda maquma Imp,enalrst,lN:

ba11c8lrials, OJrretageru, desconto
formam 0

de

movl
seu consentimento e por seu in-
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termedio, que que uma
ser custeada por qualcJut:r Estado europeu, ou que
estatal seria se a casa dos Rothschild seus contatos se opusessem a
isso? 1938, p.

pnnClpal en-

de seu In,-pr,tl-

financeiro co:,mopolita verdleria 0

Qornmantes da lira:- J:Sr'etanha
"maqmDla nnplon2Lllsl:a , nUlna cOllse,:]u~:ncl.a

Os Rothschild nao est,lva:m a nenhum governo inctlvutllal; como fami-
principio abstraito do lealdade era

transtorrnal'a no unico elo sUIJrana(:iooal
in,:!w;tri,al, numa economia mundial em

Ins'tan'Cla, sua mClepen(lenCla nn",;" h ~ das
LA'6HHH urn agente soberano que CO:llql1isl:as,;e a con

estadistflS naClonalS quanto dos investidores intern,acionais;
exi:raterrit,orialida,de metafisica de uma

da forneceu a

invisivel", ambas as ofj~arliz;a

numero e variedade m"inrp~

siglliticava, e
lmpo:rtaJrlte it dos

inl:erdbntlio POlltl,CO que os vinculava it

In:glatelTa e do Nesse
CalJitlllo 1, a e 0

rede financeira contro
m,;orpora,;ao dessa

sUleltos a nerthum glwernoNao
cOlnp!leta liberdade de

Rothschild era 0
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mobi-

hablJm(,;nte transformado a
redes comerciais

m(~SnlOS contl"OL1vclm. Assim como os nobili vecchi

t,sp'anJla irnpeTlal --, tanlbem os Rothschild

dos
gava de

~~~<j------------------- ",.I
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sido caj:13Zi';S
de COlrltrole da

meados do



tlutua<;:oes de

gr;1tH;os "An retratarn

mCIVUnerltac;ao dos
es1:ivlef2lm dlretamente

secuIo XIX,

antec;lpadono mats
nrnyimo 0 que nos lnteressa

processos sisternic:os
mchCCldores que

pre<;:os, as circunstancias dos
envolVlldos os ageJltes capltallstas

veremos a e dos Koth';ch.l!d. come<;:am
multo semelhantes.

Esses lndlcadores sao mostrados nas 8
lndicadores da do comerdo eSj:)arll1C)1
do do seculo XIX OS gratlcc)s "Bn retratam
dores da dos
genoveses seculo XVI e ados l{oth,;chlld

entre nCl:7/QlJerrCl

praza e cidos slstemicos de acunmJa<;:ao, de
Historicanlente, as grarldes ,.,~~~~~V

aillment,rr as tendencias mIlac:lOirrill:laS
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Era dos Genoveses

anllais

Era dos Rothschilds

l506!! 0 1526/30 1551/55 I576/S0 160 lI05 1626/30

em barra COllsi,;na,dos
anuais em UUCdUV'}

Cenoveses

l506!! 0 1526/30 I551155 1576/80 160 lI05 1626/30

B. Consumo de algodao Crl.l britanico
annais em milhares de toneladas

Era dos Rothschilds

ISOI!!5 1826/35 1846/55 1866/75 1886195 1906!!4

eX1DallSaO comercial do secu-
A. 1980, tabela

Mitchell, 1973, p. 780)

eXlJallsao comercial do secu
Chaunu e

Elliot, 1970a,

ainda "anormal-

as pf(~ssi)es cOJ-npetrtrv,ls que P,t"v"m

fase de inv,estimento aceler,ldo

os momentos culimma.ntl~sde eX]J7anso,Cs n1U11dlaiS do

bSI)arlha e Gra-Ilreltanha. As ten.dencias opos-

cmquenlta anos pn~cedeI1tes.

comum revelado

deste ca1=71tl110.

eX17anSO(~s lrnarlCe:lras dos ciclos de aCl:nml1aJ~aogeriov,@s

No entanto, mesmo que tom(~rnLOS

mente" alto das ny;,Yv,rt'ori,pc brltam<;as

conOJnencJa inten:apitalisita na compra

prev,ale'ceu a dos preyOS; no outro, sua

seu lrrlpclcto sabre dos preyOS, a initer,sil:iGl<;:8LO

retIrada "cautelar" au "e:;p(~Clllativca
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o foco A eStaglrla,,:aO

trabalhadores e por outras classes
serem os remedios

essa sede emocional do disturbio C..)

no subito restabelecimento
na corlsecj"uente

ent<~rmlda(je do

encelTamienilo de todos os ciclos sistemicos de acumu-

UC:ld,en1lal, esses anos perdl11f<lm
edulardiiana, la belle

se d.11ul1clla

Nos llltimos anos do os pre<;:os come<;:aram a levan-
a melhora dos negoi:lOs, a voltou-

evanescente dos breves de crescimento que
pontllaclo 0 desalento das decadas uma euforia de

que nao havia desde os do inkio da decada
de 1870. correr bern outra das
mas das referencias dos ao "ultimo do caJpitali;;mo,

memoria como as bansa
tempos

desneCeSS3,fio

dos pre<;:os



os
merca,do menos cOInpetitivo
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essa mllllC)n;),

lTIll1()ria e, nl/osrnn

"ll1atr;lquear das

burgtleSla el.lrOpela, desde que aUJTIentasse
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a lU(:ratlVJldade, intensiflcando a comj:letl<;:ao interestatal circulante
catistrofe da 0 do seenio XIX se

eduardlana com 0 que se conhece
periodo que conresj:'on-

os rentistas
mas, como rdatou

o da classe de pessoas
sistematico declinio", como

na Gra-I:)f(:tanDia eduardiana-

Impeno territorial No entanto, os custos do
superar seus beneficios por boa m,lrg,enl,

t1CllaJrlQ;a, a un'I-'HYJ

desIrldllstnallza<;:,io" lre:tletIclos com maxima clareza na rn,~ctn,_

c011tr;a\30 da renda das classes trabaJha,do]ras,

Nada sen1eHlante
edUiardi.lana, Ao coretrano,

processos

1:'10rer1\a renascentista
de alias -, os ca])itali~;ta:s-trarlst,)rrnados-e:m-rentlst,ls

chinos so estavam mten:ss,ldc)s

Nesse aSj:lecto, a Gra-Bretanha eduardiana rellrCldtrZI1Ll, sob uma forma alta-
mente em circunstancias historicas radicalmente diferen-
tes, das tendencias que ja haviam atuado em durante a DfJlmeI-

eCClllClmJla mundial Em ambas as a
ex,:eclerlte da industria as resultou nu-

a em custa classe
trabalhadora, Na r'lclrell<;:a do come\o da essa tendencia acabou
resulta11do do governo do
seculo xx, na tomada
duas da burgtleSlla

Mais estreita a sernelh;;m~:a

"p(:ric)do dos chinos" 11a historia holarld(:sa-
fase de financeira do ciclo de aCl1rrLUJ;a\~iohol;;mcles,

partH:ularrne]rlte as duas tres ultimas decadas da eXj:lanls;:\(),
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terreno para seu desmantelamento governo traba-
lhista Guerra MundiaL Mesmo antes do desmantelamento
do do ouro no que se refere alibra est<erlIna,
em 1931, crise terminal da britanica sobre 0 do
mundo. Como disse p. "0 do fio de ouro foi 0

sinal para mundial".

R C E TER A ISMO

,P(,tt,"PV 1nt~ham, se os das reformas que, 0

Napolleonicas, levaram ao estabelecimento do do
tinham em mente economico espe-

tratava-se dos interesses do comercio de que havia
crescido mediante do comercio holandes e frances:

Huskisson da acreditava que tais medidas
cas transformariam a Gra-Bretanha na Veneza do seculo XIX. Ircmica:mE~nte,

que criticavam 0 de assumido Gra-Bretanha in-
vocaram essa mesma em data No fim do seculo XIX,

muitos observadores assinalaram que Veneza declinara por ter baseado sua
e seu atividades mercantis muito e incontrolaveis.

Muito melhor construir uma salida base produtJIVa
interna.

XIX, pOl"tarlto,
uma variante

eXlpa11s3lo comercial de meados do
ati:2.UI·ou-se a seus cO]rltemT)Oran1eos

In:glate]~ra como camara de da economia mundial
mais do que seu de "oficina do mundo" lKub,m:stem,
rev'oilleao industrial a derrota da

slllJplesrnelJte consolidaram e 0 alcan<:e
1977, p.

o cap'ltaJlsIIlO
nova de urn CaIJIt3lhs'mo de entrej::losl:os. De essa foi a pnnCIpal

acunrmla\;ao britanico e este anterior.
o 0 ainda se baseou no da inl:ermE:di;liY3IO
comercial e financeira - no de comprar para re\TenldeT. rece-
ber abastecido mundo inteiro para reabastecer 0

mundo

Antes e

nico de en'trepo:stos:

\AT,~tprlnn de
qualc[UET barreira ou co:mfl'eti<;a'J,
deram a uma novlssima forma na

os fabricantes britanicos tinham uma no li-
vre comercio internacionaL Corn 0 aumento havido na densidade das
trocas comerciais entre urn numero cada maior de Estados e atral-
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dos para
naldeum

rede comurn, aumentou sistematicamente a necessidade funcio-
de controle central que direcionasse os fluxos. A de

tr2msa<;:iJeS multilaterais num espa.,:o econ6mico mundial segmen-
tado em unidades da existencia de
menos uma camara de de ambito universal. industria

a marinha que houvesse apenas uma. Arnslterdam,
isolada e desativada nunca se refez do es-
tabelecido na da guerra. Com 0 da Holanda e a derrota da

Londres passou nao nValS de 1815. 1987,
no

eniah;mu seus ahc:erces UJapena-

Ing;hmll e Anderson

agroin:dustriais. Em mead()s

Discordando
seculo XIX, como

comerciais e tUJlanlcelra,s, Michael
listas
sao do comercio britanlCO e Illllmjlal,

escala e alcance

opln:lOe:s de Lenin e
1"leWtlO1JlSe, agora por e Andel'soll,
Britanic:o ja se havia estabelecido em 1850 - nao s6

HHHHU0, Bombaim e na costa do desde 0

bala
acrescentaram, em 1850, pr;lti,:alnente

nU,0UdUd, Nova Zelandia e NataL Os novas
mentos, deram-se quase no COJl1tinel1te at!'ic;lD1J.

Brown, 1988, p, ver tambem Barrat Brown, 1974, p. 109-10,

esse extenso imperio telTit:orial

britanico tinha basicamente bancario e
supor que mlo havia nele nenhum cultivo

al~;ocia(), nenhuma fazenda de e nenhuma mina de
L0<UH,"V, nenhuma lernpre:,aJ

peir6J:eo, nenhuma Comj:)anhia
llCJl1H1UWld h'nmri" e outras in:,tala~:5c:s au e

pf()pI'ieciacle briti:mica. Brown, 1988, p.
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naves

urn mOV1ITlen1:o H~gn~sslvo, cornpclsto

de uma real1lIna(~aO

do cap'lta.l.lSITIO tl]Uancell:O cClsmopclhta gen,wes (0

substituido all.'U L/;Y J'

calpitali:;rno britanico do seculo XIX, a tese
apJllcalda a torna-se de fato in-

era esse, que preparava 0 terreno para toda e

ocupantes do e nao apenas mantinha a vl~illancla

contra mas dominava efetivamente os sete mares e
coloniais em todos continentes?"

Brown, p, No entanto, 0 "industrialismo" eo da Gra-

Br,etanbla oitocentista foram da que
ela das estruturas do de enlreI)Ostos velleZlarlO
e holandes. Foi par ser industrial e de urn modo como

nem Provincias Unidas til1ham que Gra-Bretal1ha
as de comercial e fil1anceiro do es-

cala muito maior do seu sonhara
Eque 0 eo do

submetldas as ten,jenclas

as atlvlCiacles

de pf()dc!Cao

atn'lc!ac!es prC)(lutlv,lS foram mtcodUZlc!as

dessas emlpr,esas,
des prC)c!Ut!V,lS

.....,._---------~~."*'.
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1(C'.lVl1d,llL,t'r"V dos processos de proJdu\=,io.
a extensao dessa nova

ImpOJrtaJnte levar em que

cOlnumente se prE~sUJme.

mos or~;anlizcLci()n'lis.No cielo a aClnnlclla,yaO
passou se

vidas na or~;anlZa'yaO

avaliar

uso

o mesmo acontece cOIn

tenciais do

existem em conJunyao
ate no sentido

As orgam2:a<;:o'es C3lplt,11lstas
tancia 0'-,U~LJL '-

da e tranSj:ior1:e,
cessamento das m,en:aclorlas

"comercio" e "prodUI~ao

locamento de m(~rClCl(lncLS

que eram eSIleclallnente ad':;qlladLos,
quer como "reservat6rios"

essas atJlVl,dades.

noves e holandes a pr1odll\=<l,O

transporte (. .. )

Veneza, Genova Amsterdam consumiam cereais,
comercio do

dos nrr)rll1tn~ manutatllfa,jos

esses bens
ponta do CHCUltO come:rCJlal, onde quer que as rel)n~sent<m1:esau os comer-

ciantes locais as houvessem sen benefIcia. A parte,
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naO a totalidade do setor prllUafJO a subsistenda dessas
cidades e ate seus fkava bem seus muros, trabalhava em
deles sem que eles preocupar-se com os pnobJerrlas economicos e
sociais da 1984,

e

lD,dustr'la," Como re

passarmm a se carac-

suas Jurlsdl1~()eS poJlitlc;as, por

agricult:nra e

'mlod(~rrra' entre suas popula~loes

agl'icc)la, qU;lnclo eiCisterlte, que terrdia a se interessar
de investimento Cal)lt;lll~;ta,

as
pn:su:mll' qlle as cidades-Estados Ita.l1a11as

delpelldE:ncla de esse
prodw;:ao domestka. No caso das industrias de

prob,le1u2ls sociais associados a seu desenvolvimento
su]rkienternente boas esse envolvimento. as

se acumulava rras

111{'r"tl1T1ri"rjp e a

anstocfilt1z:ac;:,ao u dos espa~os

os centros cajJit,lllstas mc:orrJO-

o C0I1sumo OStl~l1SIVO.

Nao
obcecadas com
de envolvime:nto

de

esses espa~os rurais contiguos
estl'ategicls ou eCOnOrl1lG1S, ITlodlerniz311do-os

muitas vezes, essas ddades
varltagens dessa ext,erna1l2:a~a,o

atrrm,a~,ao, Braudel acrescerrta imediato que,
corrscierrcia das desv2liltag\~rrs do que das

produ~ao: "obcecadas com de

re2l1idad'e, 0 dinheiro fosse
as gr2lilcles ddades terrtaram de:sesperaclauael1te

expandrr seus desenvolver
~WlLa'J.V, as cidades-Estados italiarras e,
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secu-

avanc;ald.as de

pf()dltc;a,O, sobretu-

avanc;a.das de 1nli:latlva

em Celltf()S direl:aIIiente el1vcllvl,jos
FlclreIl<;:a e outras Clctad,es-t~;tac:los

dessa eXj:)ansao

do

industrias de r"nctr,,,,3,('; e

cultura "moderna" nao foram as unlCas eXICe(;OE~S a tendencia das cidades-
Estados a externalizar 0 maximo os custos economicos e
sociais da Em ate mesmo perlc,dcls HJU;!SV", a,lgum,ls
das cidades-Estados num ou noutro
fatureira. 0 Braudel assinalou que, co-
me<;:ou a desenvolver um fabril extenso e dl'veI'sll]c,ldc); 0'....S'd'U em

prlov;lvE~lrrlellte,era inevitavel que os gnmEles entrepostc)S
ciais se convertessem aatividade manufatureira. Dito
sou acrescentar que essa nao contestou se]naml~nlte

do comercial sobre 0 "UjJUaU,>U1V uldllstriaJ,
10 XVIII", No que concerne
entre 1580 1620. modo

dec:lmou, essa assoClaC;3:o do capitalisIIlo
Em estavam pn,;sent,,;s

Como veremos, para comj:)artIlJilar essa visao da incju:strialt-
veneziana, Nao obstamte,

envolvimento
desde muito cedo

fase ISSO
gr;lnc1es entrepostclS comerciais se converterem a ahvlcladle
come<;:o conversa, essas outras cidades-Estados

Milao
£lm



seculo XIV avan-

no ;:,,,,It:lUd

berlet!,:lar da pro1du;;::ao

pn)dtKao industrial

atastaJmento das "h""l"r!.oc prociutlvas,

s1t11a<;:,lo de

A "INTERMINAvEL" ACUIV1ULA<;AO DE CAPITAL 185

res,;alva, para exp,licilr

pr'DClUi;:,ao, que marcou 0 nascimento
envolvido todos os de aC11mLulil;;:ao de

ahvlCladle desses centros.

dos genoveses, sl~;mtwou
passou

co eUl:or'eu

cons1eqllieJate ,"pci",'"'' da renda da classe trabalhadora levou a intensas e

prl)longad;as lutas de que culminaram tomada
em 1378. Mas a e a da classe trabalhadora

e nao a transferencia do florentino da industria
tm,an;;:as. Ao agu;;:ar os SOCialS ao casamento da in-

CalJit,lhs:ml), elas apressaram - se div6rcio de ambos
tp,"rpnn para ascensao do aestrutura dominan-

ClClaCle-cSl:aao florentina e da economia em
capitalisrrlo histc,rico, ellquLanl:o MIH,"UW lTI1mdlal, nasceu de

••7 ·.".
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lim relnane:;cente

de org,miz:a<;:ao

mals pnJerniulentes

talista po,de:rosa,

sestatal

uniformemente ern todo sistema de Clclacles-t,stade,s, e mais
ainda par ter tido mais fraea MWio e Veneza as duas
cidades-Estados que estavam como na poHtJlCa eu-

HHOUJUd que se revelaram as tendencias do seculo e meio sej~l1Jcntes,

estatal 0 industrialismo foram indicadores POllCO confiaveis da auto-
eXf,ansao do A da ultima decada do seculo xv e, mais clarauaerlte,
no curso do seculo XVI, as ern cidades-
Estados inclusive a veneziana -, deixaram de de classes
caIJit<aIis:tas dominantes da economia mundial Esse passou a ser
cada vezmais ern "na-

co:srnlofiolitas, que se eSjJei:ializ:1v,lm nas altas e no comercio de
distancia e deixavam que as territorialistas cuidassem pro-
Entre essas veneziana destacou-se por sua aUSerlCl:1,

e a milanesa teve apenas urn secundario e totalmente subalterno. Mas as
burglleslas eXIJatrlaldas de e de onde fora mais forte tendencia

pfiDd.·u~,io, erntefj~ir,lm como as membros
que dominou as altas euro-

e 0 comercio durante todo 0 seculo XVI.

Nessas novas 0 envo[vim'cnl0 r:apJlda.m(~nt:e crescente
Veneza na no fim do seculo
como afirma urn , uma COmjJellscl<;:ao
declinio comercial da cidade. Foi sobretudo nessa
da que Veneza - como orl~arliz:a<;:~io eml)n~sarial, embora menos que como

tornou-se vitima de seus extraordinarios sucessos
anteriores. Suas vit6rias contra sua da seu
dominio sabre 0 de da Italia tudo se havia

no fim do seculo XIV inido do XV, para que absorvesse
os efeitos da continua economica sem ter que re()r~~arllz;lr

reestruturar suas e Mas as m:,tlt:Ul~6!es

nao reformadas do de Estado veneziano estavam mal
prep.afild'ls para enfrentar eficazmente os desafios suscitados
te ascensao de po,derCos(Js c'Dmtpl,~xcJs clpitalist,ls-'territ{)ri:lli,;tas,

entre classes cajJit,llis:tas COSrnOf'olJltas altamente eSIJeClallza(1as
e Estados territorialistas 19l1alIneJute eSlJecializa:dcls.

A dlJterenCl8l<;:ao e 0 intercambio entre Esses dois
numa divisao trabalho em que os Estados CalJit,l1is:tas cuidavam da

do con1erclO
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u!i:rapa:,sada era das cidades-Estados ,",UIJH,'U),Hu0. No fim do seculo XVI,

of!~arliz,l<rao g,ovi~rrlarneJ'lt3L1, ainda exercia uma influencia con
slderavel na mas, elliqwmto org,lmza\;ao cOlneJrci,ll, havia-se
tornado pouco mais do que urn no sistema das de Pia
cenza. Eque esse sistema transformava continuamente 0 excedente do balarl<r0
de industrias num meio os genoveses
obtel'euCl, em as asientos que lhes davam urn controle cada vez mais
exclusivo da em Sevilha. par seu turno, perrrntla
que as genoveses agarrassem com firmeza cada vez maior 0 excedente do ba-

de assim num processo inter-
minavel de circular mediante 0 indus-
trial de Veneza converteu-se mais e mais num meio de do

~ ""H',>U, nem uma
exito com

opostos de orgam,~a<;ao,

enganosas, como e atestado
terra redesenhou do mundo e se transtor'm,ou, slrnulta,ne:lm,ente,
podero:;o Estado territorialista e que )a se

e influencia que the restavam, ate ser
Tratado

enfrentada por
nem uma coisa nem outra - nem

mente com hito com a Espanha e
or~;al1iza'c;:ao car)itaJisl:a suficientemente pOi:ierosa para corl1pl~tir

florentina. Mas isso nao slgmtlCa que ambas pertences-
contJcario, Veneza e a no seculo XVI, eram

de desenvolvimento ra
caminho

se "rrlo\·ialm" por
dicalmente dit,erente:s; mas pa:ssaraJn f<lpi,darne!t1te uma
seus re,';p(~ctlVC)S destinos.

era urn Estado que se tornara vitima de seus sn-
cessos passado,s, a era uma territorialista que se tornara
vitima seus fracassos Os sucessos de haviam-se traduzido

aquisl<;()esterritorialistas e numa metamorfose da veneziana
anstC)CraClaque fazia Veneza assemelhar-se urn pequeno Estado territoriali:,ta,
como era a In:~laterTa, Os fracassos do haviam-se traduzido num confi-
namento territorial, metamorfoseando aristocracia numa burgue:sla
que fazia assemelhar-se a urn Estado como era
Veneza. As entre e a eram ainda favorecidas
fato de que, seculo XVI inicio do seculo XVII, as

eXr)ansao mclustnalL Mas essas sernelhat1<;,ls

as bases do
a Gra-Bretanha de uma

sitlJa~:ao pfiJIlmclarne!tlte Inlstlcarlte, que, sob muitos assemelhava-se it
~rii,-Hrpj':,mh:l como Veneza no seculo XVI, nao

of!~arliz,l<;:ao territorialista suJticiente-
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eql11vale'u a um aumento po-
contl:ario, na em que a frente

fora irremediave1mente m,lrgm,l-

um
passar

hr:,t6,n,:o, no do seus grupos dominantes
a transformar uma deficiencia geopoIitlC:a

eX[Jlorar essa eliminar os co:m~)etlc1()res.

Esse processo hist6rico come-;:ou com as lutas conhecidas
Guerras das Rosas ( que da da
no fim da Guerra dos Cem Anos, "Uma deixando de uma auto-

ridade real vitoriosa unida a da a de
guerra do fim era medieval voltou-se para com servos brutalizados e
gangues contratadas interior do das contendas
entre os e se sucessao"

irnnAlcta"tp efeito interno do banho de sangue que

entraqueClm(cntoda aristocracia ao lado cia conso-
cia vitoriosa dinastia Tudor \LVJ,V'-"",

Essa radical nas do veneziano enos secu-
los XVII e XVIII em nma A da encruzilha-
da do comercio mundial leste do para 0 canal da onde

asiaticos encontravam-se com os do
Injl';IaterTa, ao que fechou para opor-

eXjJaIlSaO comercial e navaL como disse Braudel
"se a ge()gr"atlla fO"VfJ'VIC, a historia . Para se apJl'O~)riclr

vallH.V, abriu
tunidades smgulafies
(1984,
dadivas

inicio do seculo XVI, 0 Estados
ocidentais havia-se alterado por e a - ambas viti-
mas da invasao na anterior - eram agora dinamicas

disPultav;am entre si a da ItaJia. A fora
duas, As tres haviam obtido uma

cons(Jll<ia\;ao interna Mas essa eql11p'ar;1<;ao
permitiu que as vantagens naturais das duas continentais da

se tornassem decisivas vez. A da era qua-
tro a cinco vezes maior que a da A tinha 0 dobro da popu-

sem falar em seu americano e suas POSSt:ss()es em·op,eras.
SU[JerlOrld,lc1e de:mc'gr,lIl<:a e economica foi acentuada necessidade

criarem exereitos modernos em bases permanenl:es,
DPT'ne'fUn estado de guerra da 1974, p.

A monanJUia

da

nunca se re~;ig:nou a esse estado de da
politJICa euro!Jela, Com VI, um realismo que, ain-

nao 0 de reavivar as lancastrianas am()l1anluia
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frann~sa, de lutar para da Bretanha por Valois e de tentar
ganhar a sucessao em tao logo acedeu ao trono, VIII lan-
'r0u-se num resoluto e continuo de recuperar 0 campo perdido.
de recrutar mimero de tropas modemas na Alemanha, ° novo rei deu
mlClO as contra os escoceses e fez interven<;:6es militares nas guerras
de Valois-Habsburgo, no norte da as campanhas sucessivas de
1512-14,1522-25 e 1528 nao resultaram em nada, em parte par frustra<;:ao e em

por erros de de no com Roma. "A Inglater-
ra fora marginalizada disputa franco-espanhola em tome da Italia: como
espectadora seus interesses tinham pouco peso na Curia. A surpresa
dessa constata<;:ao 0 Defensor da Fe para a Reforma"

p.
No ambito 0 com Roma consolidou ainda mais

o real. Em termos os que eram privilegiados
sellh'Jn~s de terras e detentores de concess6es, tornaram-se servos da Coroa.
"A autoridade do rei sobre a transformou-se na autoridade do rei sobre 0

Parlamento" (Hill, p. Em termos a receita que antes ia
para Roma foi desviada para a Coroa as primicias, dizimos e terras mo-
nasticas mais do que duplicaram a receita liquida anual da e esse acresci
mo teria sido consideravelmente maiar se as terras monasticas nao tivessem sido
vendidas (Dietz, 1964, p. 138-40; Hill, p.

Por mais vasta que essa dadiva foi imediatamente dl';Sll)acl.a
numa nova aventura militar. 0 ultimo grande ate de Henrique - as guerras da
decada de 1540 contra a e a Esc6cia - foi um dispendioso,
custo se elevou ao montante estarrecedor de £2.135.000. Para cobri-Io, a Coroa
inglesa teve de recorrer a emprestimos compuls6rios, desvalarizar maci<;:amente
a moeda e acelerar a venda das terras monasticas a pre<;:os muito reduzidos
(Kennedy, 1987, p. Dietz, cap. 0 resultado foi um rapido enfra
quecimento da estabilidade politica e da autoridade dos durante a mino
ridade de Eduardo VI eo breve reinado de Maria Tudor. Num contexto social em
nipida deterioralfao, caracterizado par uma grave inquieta<;:ao social e par crises
reiigiosas repetidas, a luta entre as senhores de terras peio controle da corte foi
renovada, e 0 ultimo ponto de apoio da Inglaterra no continente alias
pn~Cl]:lO, foi perdido para os franceses (Anderson, 1974, p.

Contudo, 0 retrocesso foi apenas temponirio, fomecendo 0 estimulo neces-
saria para completar 0 processo mediante 0 qual a iria reconhecer e
exp'lorar pJ:emlmente as de
mento do comercio mundial. Na segunda metade do seculo, 0 "aventureirismo"
de Henrique VIII foi substitufdo pelo "realismo" de Elisabeth I, que reconheceu
pr,:m·tarneJi1te os limites do Ingles. "Ja que seu nao era para
nenhuma das verdadeiras da Elisabeth procurou man-
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guerra

sigrliticasse resf,alC1:ar 0
ael-ra,lelJro dia

em

eram fav'oravE;is,

destrUlcao da Ing.latE;rra

mdepend(~nCla da InglatETra

tanlbem a

fosse travada
tivo"

tarrlpouco reduzil'am as Inclm,lifoes
mente, 0 territorialismo foi re,:llreCJIOrlac!o
o processo de fusao das diversas comunidades polltl1cas

estavam Onde as relar;:('les
na L~I~V'.W-,

Kellnedv, 1976, p.
o realismo 0 cOJmr'ortarnellto lw,,,rI,anl-p

o comlportaml:nto
c!uiu as interv'enco(;s
mas seu obletJlvo transtor]TIlou-se
dir que a hSIJarlha reconqulst,isse
lassem
1974, p.

-ou

reu-se a meios v]()lentl)s, sem a menor re~;tnr;:a'J;

de urn avanifo frontal contra as do
[0 eX1JallS1()J1]SrrIO seus maiores exercitos contra

soeiedade de c1as da tatica de ado-
tada irlandeses de exterminio. A
guerra durou nove
mandante
mente anexada. (AIl1cf(:rS,)n,

tambem foi redirecionado para os oceanos e
exl:ra-ellrope:u. Desde a inicio liderara a dos

eqlUlfJaclos com armas de que, por volta de 1500,
p. 1965,

1). Ellsabeth all1pl.lOU
de seguran-

a Armada foi t1Plrrnbr;;,

LUClVfJ" ja tinha visto"
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tacito a e
tradl<;;ao genovesa das maone, criando cOlm~)anhi,ls

tOl"nararn 0 esteio da pnJdlgiclsa expan-
1ll!41e:sas de comerdo Tambem nessa

foi decisiva.

e cors3xios que muitas vezes eram
partH:ulan~s "assaltaram as rotas maritimas

pll.hageJm fantastica uma SUjJerlorld.clde
maritima que as transformaram nos verdadei-

Manobrando com Elisabeth desautorizava-as

exp;ans~io do poderioEssa

nh,;pnT()l1 0 prC)prlO

con-
eXjJerieutes tnlPuJacl5es palrtl(;ul<ues, que quase cin-

"unindo-se numa centena de

ne,:essld,ade, enqlJaIlto av<oi3lva secretamente seus obietivcls"

a corltri!buicao
Como observou trazida por

Drake no Golden Hind Elisabeth llql1Kl,lr
toda sua divida externa e, alem investir cerca de £42.000 na COlm·pa1J.hla
do Levante. basicamente dos da do Levante que veio 0

inidal da das durante os secu-
los XVII e XVIII, foram a base das exteriores

II, p. Estimando um rendimento anual de e um rein-
vestimento de 50% desse observou as £42.000 de 1580 foram sufi-
dentes para gerar todo da das da Real
CC1m·palll1Ja Africana e da da Baia de Hudson em e um valor
nrnv;rno dos bUhoes que constituiram todo 0 montante dos investimentos
britlnicos no em tambem

As de sobre as e a
mentos nao nos dizem como, hi~;toricarrlerlte, as condl<;:()eS
internas e sistemicas dessa foram tres seculos que as

cOIltiIlUi,ctacle basica
processo de eXjlanSaO mundial desde os de Elisabeth
o seculo XIX, e considerando-se que esse processo nao 0 unico aSlJec:to
do britanico oitocentista do reinado de Elisabeth. Como

no trecho que acabamos de menos de 10% do

as mesmas pessoas. Essas
dlsLta11te;s, acumularam

cOIltnbUlcao de courren:iarltes,
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pf()dtlto da de Drake foram investidos no inicio da dos
investimentos no exterior. maior foi usada por Elisabeth para
saldar sua divida externa. Alem disso, acredita-se que a maior parte dos ml-
Ih5es em metais cunhados durante 0 reinado de Elisabeth tenha pro-
vindo de saques contra a Espanha (Hill, p.

Essa dos saques, para dar esteio as finan«as do governo ingles, deu
tradi~;ao do capitalismo - a da "moeda

forte";

libra esterlina] era urn padrao monetario como imimeros outros. Mas, en
quanta todos as outros padr6es monetarios flutuavam, au par serem manipu
lados pelo au par serem perturbados pela situa«i'io economica, a libra
esterlina, uma vez estabilizada em 1560-1 par Elisabeth I, nunca mais variou,
mantendo seu valor intrinseco ate 1920 au, a rigor, ate 1931. Isso e pouco me-
nos que urn milagre. C..) a libra, entre as moedas avan«ou
em linha reta de trezentos anos. 1984, p.

Essa estabilidade monetaria a longo prazo, diz ainda Braudel ( p. "foi
urn e1emento crucial nos destinos da Inglaterra. Sem uma moeda nao
teriam havido a facilidade de a seguran«a para os que di-
nheiro ao ou a em qualquer contrato; sem por sua
vez, nao teria havido nenhuma ascensao a nenhuma fi-
nanceira". Braudel tambem assinala que a hist6ria da estabilidade da libra esterli
na a longo prazo "desenvolveu seu eurso atraves de uma serie de crises que bern
poderiam te-Ia alterado, em 1621, 1774 e 1797". :E desnecessario dizer que
considera«5es similares ahistoria parale1a, de sobre a auto-
eXIpalls3lo dos investimentos No entanto, de cada

as duas historias retomaram seu curso imperturbavel, ate a crise final da
ordem mundial britanica do seculo XIX, nas decadas de 1920 e 1930.

Como os investimentos externos e a padrao monetario metalico ~01,avu,

o pr6prio industrialismo nao foi nenhuma novidade do seculo XIX para 0

lismo ingles. Essa e a famosa, mas freqiientemente esquecida, tese de John Nef: 0

conceito de ,uma "revolu«ao industrial", como explica«ao para a vitoria do in
dustrialismo, e "especialmente impr6prio" no caso da Gra-Bretanha, porque

a impressao de que esse processo foi repentino, quando e
muito provavel que tenha sido mais continuo do que em qualquer outro

1934, p. Na opiniao de a expansao "extremamente rapida" da
industria inglesa, no fim do seeulo XVIII e inicio do XIX, s6 foi equiparavel a ex-

de 0

preeedeu a Guerra Civil Nesse seeulo, e espeeialmente na segunda meta-
de do reinado de Elisabeth e no reinado de Jaime I, a importancia da e
da atividade fabril na eeonomia domestica inglesa aumentou tao depressa quan-
ta em qualquer outra da hist6ria da Inglaterra p.
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Alt;;m errlbc)[a a da industria tenha aV,ln(;ac[o mais de-
vagar no seculo Se;;';U1l1te a 1640 do que nos cem anos anterlOl'es,
das as industrial e a CO'[lc(~ntra~:ao

do iniciadas na era foram uma base
te para a industrial" outra:

Pode-se enearar a aseensao do industrialismo como um processo, que
remonta a meados do seculo XVI e prossegue ate 0 triunfo final do Estado in
dustrlallza,jo, no fim do seeulo XIX, Essa visao e mais do que a que

um fenomeno associado ao fim do seculo XVllI inicio do
XIX, 1a nao e encontrar uma m-
vprlCr,p,O e as novas fabricas do fim do seculo XVIII numa comercial
pn:cede:nte que tenha aumentado a dimensao dos mercados, A co-
mercial se e que esse e 0 termo para a urn aumento
do eomercio externo e interno durante um de dois seculos - teve
uma influencia continua, que recua ate a industrial
na escala da e da atividade fabriL Mas, por sua vez, 0 progresso da
industria tambem havia estimulado eontinuamente e de diversas maneiras 0

progresso do eomereio. 0 progresso foi tao "revolucionario" quanta
o e teve uma direta In-
dustrial", 1934, p.

Refundidas desenvolvida neste C~I.UCH), as teses de "e'lf1e~

Braudel e Nef identifieam a era elisatletan,l, oonjurltam(cnt:e, como um momenta
decisivo na das entre 0 e territorialismo na eeo··
nomia mundial Em nosso esquema, os reinados de Elisabeth I

eOlrrespc)nciern, preeisamE:nt1e, aEra dos Genoveses
.l:)r<lUclel, ou a uma fase de eX'paJ.ls~IO financeira da economia

eUl:opeia e de uma escalada de lutas comI)etiti'ras entre as oq5arllZ;a~()es

CalJit,llistas e territorialistas dessa eeonomia. Foi esse 0 periodo em que 0

o auge; mas ele foi
periodo de transl<;:ao nos proeessos sistemieos de de

2:eJrlo'ves para 0 holandes.
re(~stJrutur;a<;:2i.o e rec)rg;aniza~;ao do Estado iniciadas no reinado de

Elisatietll, foram integr'ante dessa trans'i~ao. Tal como a do Esta-
do elas foram uma eXIJfeSSaO e um eOml)OIlerlte das que
aeabaram levando a derrocada do cOlmpk;;:o gell<ovl~s-ib(;;ri,:o. Errlbclra, nessa

o Estado nao tivesse nem a neeessarias
para a aseensao da hegelmcmia llOlandesa,

da era elisabetana deram a a dianteira sobre todos os outros Es-
tados territorialistas - inclusive 0 "modelar" Estado nacional frances - na luta

SU'pf(oill.aCla comereial iniciada que 0 pnJPJllO
holandes eome~ou a sofrer com 0 peso de suas nrf~n"i"c contl·adl~C)es.
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da Ing;lat(~rra

Essa dianteira antes de mais a das esta-
mediante a Elisabeth I tentou colocar ordem no caos monetario

deixado por seu Tivera urn efeito desastroso a tentativa de de obter
os recursos necessarios para financiar as guerras da decada de 1540
contra e Esc6cia atraves de e de uma desva-
IOl"lZ,h;:ao brutal da moeda. Os contrariavam os interesses calPltalis-
tas, e a de 1541 a que reduziu teor de das
moedas em de quase 93% para resultou num "caos indizivel";
moedas emitidas Coroa deixaram de ser aceitas como meio de e
de troca; 0 comercio foi e a de tecidos teve uma drastica

os preo;:os dobraram ou ate em poucos a11os; as moedas fortes
deSajJal"eCenlm de e a taxa de cambio em deteriorou-
se 1984, p. 1896, p. 0 caos econ6mico
e a instabilidade alimentaram-se mutuamente, a Coroa
a transferir para as e preo;:os irris6rios 0 grosso das pro-
pnledad,~s al~rl(:ol,lS que dos mosteiros - cerca 1/4 das
do reino -, a fim de 0 ou slrnplesm,~nlte

boa vontade. Em dessa transferencia a!"Uyd,

uma fonte fundamental de receita inclep'endeJnte
do beneficiario dessa a anstCJCraCla

rural aumentou dramaticamente (Ander:sOll,
Ellsatletlh, porltanto, herdou uma em que Coroa que

barg,mJ:lar continuamente com a aristocracia rural e com outros interesses
talistas recursos necessarios para seus de Nessa si-

pnlde'nCJla e de Elisabeth na COJr1dl1<;:ao
UU"Vll.ld, urn meio de relaxar ou,

res;tn<;:oc:s que esse processo impunrla
bern uma do dessas res;tn<;:o,es

Para recuperar liberdade de Elisabeth tomou pnJVJdenClas
po:sHrvas do que a Uma dessas pnJVldellCl,ls
foi da libra em 1560-61, que seu tear de
seculos no exato" de 11 ono;:as e 2 f)Pl1Htrwf,iO'!lf

cada ono;:as. Como frisou Braudel ( p. isso nao foi urn mero
te estrutural as da economia mundial Ao
cOlltrari'J, foi uma tentativa de se livrar das restn<;:oc:s llTIl='ostas

no inicio de seu Elisabeth fora advertida
merciante e financista Sir Thomas Gresham - que entao de

nt,u'rni" e que a monetaria de 1560-61- de que somen-
te os comerciantes salva-la da dos eSl:rangelros,
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dos

tOItalec(~r sua

cos
nn"mnh,,, da intensa

comlJetlcao e, ao m.~srno

"n~r;",D"" foram levadas

sendo as mais memoraveis
genoveses com a Espanha e florentinos com a
pnmc1P,ll das altas nessa foi uma

tadamente Flc)renca,
de sua or@;anlza(~ao

descrever as rela<;:()es

marcaram 0 nascimento
o do dinheiro
nas altas tman,;as.

No fim do seculo XIV e inicio do seculo XV, quando na:scerarn as altas
no contexto e sob 0 da da interestatal

em algUITlaS cidades-Estados
orienta~~io tanto de dientela

forte demais para
entre as

eS]:JecilJ.c:o de sua

rainha" (Ellre:nt.er:p;,
durante
lhe 0 nome de p.

Foram necessarias decadas para a Real Boisa de Valores pudesse
vamente atender as necessidades tmancelras do governo e mais de dois

para que Londres com Amsterdam mercado
monetario central Mas a establ1l:z:a,:ao

porque "devem em circunstancias"
Gresham continuou a operar em e nada de muito lilllpC)rt;lnite
sultou de seu conselho - essa cidade funcionou com efickia como
urn mercado realmente "internacional", onde a ~h~;V'A~

trole de uma bolsa comercio de mercadorias.
entre as instaladas em tornaram-se intensamente COJlll]:,etlti-
vas, 0 craque de Gresham a construir em Londres uma
bolsa que imitava as bolsas de e de valores de com a in-

dedarada de tornar a das "n""""'<''' estTaJt1g!~lr;lS

no comercio no credito. Uma vez da tornou a
V. neste

1lnS1lrin, suditos para que [0
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achavam em de se transformar por nm e as estran-
haviam deixado de ser par outro.

Ellsabe1th, no infcio da financeira do fim
urn novo de urn bloco verdadeiramente

do dinheiro e 0 das armas, uma
que se estava retirando de e 0 Estado

o craque de 1557-62 revelado fundamental da m-
mercantil esferas de frente ao

esrna:fjaclar do bloco A de Gresham foi que
estreita a ambos derrotar concorrencia

nas duas esferas. escreveu, dizendo que tal que Elisa-
beth mostrasse seu verdadeiro a todos os Gresham
por certo tambem embora nao 0 expressasse, que essa Ihe
per11J!itiria demonstrar sen verdadeiro a todos os comerciantes

Como assinalou Braudel p. Gresham estava convencido de que
os lucros advindos do comercio e da de trabalho em sua
maior eram mercadores e financistas que con-
trolavam 0 mercado monethio de credito em comercial
do inicio do seculo XVI a com mais firmeza do que nunca na
economia muudial Como de L<::',lU'U~,

como urn navio mercante atracado na toda a sua vida economica
depeJLldla do cabo de a taxa de cambio do mereado de
Uma vez que as taxas de cambio eram determinadas em mercados controlados
por italianas e as mais das trabalhavam em
estreita com os da e da era natural
identificar a em aos mercados extemos de dinheiro e cre-
dito como uma fonte de serias amea<;:as asoberania e aseguran<;:a da In~slal:enra

E foi em a amea<;:as desse "nao totalmente embora
trequenternente ex,"gETa,da~;N - que urn nadonalismo economico pas-
sou a caracterizar a busca de por parte da Inl~laterTa;

Os mercantis italianos foram no seculo
XVI; os mercadores hanseaticos foram em 1556 e
de:;pcqaclos da 1595; foi contra que Gresham lUIIU()U,

em 1566-8, a que se transformaria na Real Balsa de
a e que de C011J(,rCJiO
efetivamente foi contra a Holanda que se
de 1651; e foi contra a que se voltou a agressiva
seculo XVIII. A enquanto era tensa, e "ar·p<"'\(~

dida a ditar a lei e impo-la dentro e fora de casa, it medida que sua
fortalecia. 1984, p.
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A estabilidade da libra esterlina a prazo e a dos inves-
timentos externos foram dessa busca de naclO-
nal, tanto durante sua fase "nacionalista" inicial 0 principal era
a das redes de altas e comercio a longa distimda centra-
das em durante sua fase (quando 0

objetivo era eliminar todos os avontade da Inglaterra de
ditar e a lei para 0 mundo Como concluiu Braudel (1984, p.

urn levantamento das crises que a estabilidade da li-
bra a prazo nos seculos XVII e XVIII,

devamos vel' a hist6ria da libra esterlina como 0 resultado reiterado da
tensao que era caracteristica de urn ferozmente condicionado
par sua insularidade uma ilha a ser por seus eston;os
de urn status mundial e pOl' sua clara do inimigo: hoje,
Antuerpia, amanha, e no dia Paris. A estabilidade da
libra foi uma arma nessa batalha.

orga-

Nessa longa guerra de que no que realmente consistiu essa
"batalha" -, a estabilidade da libra nao a (mica arma; houve tam-
bern 0 industrialismo. Nesse convem lembrar que 0 crescimento
da industria durante a financeira do fim do seculo XVI e inicio
do XVII - que Nef descreveu como urn antecedente da "re:voluc:ao
industrial" teve, ela mesma, urn antecedente iT11in'\l"t·,n'tp

que menor, na da industria para 0 solo
eXIJaI1SaO financeira do fim do seculo XIV e come<,:o do seculo xv.

Como jii foi dito essa transplanta<,:ao havia resultad<), par urn
lado, do uso da for<,:a e do controle militares das par Eduardo III,

para internalizar em seus dominios a industria flandrense de e, pOl' outra
lado, da da de teddos de e outras
ddades-Estados capitalistas, em aos sinais do mercado e am<lUJ.et'lyaO
da mao-de-obra. Essa inidal da industria inglesa foi urn componen-
te e uma expressao da crescente estrutural entre as orJ2;arllZay()es
teITit:orialistas, que tendiam a se na pradu<,:ao, e as ca-
pitalistas, que tendiam a se nas altas fkando a comercio a
cargo de qualquer desses dois tipos de de suas rpl"rt,p<

com as outras duas atividades. No entanto, nem toda a foi exter-
nalizada ou estava ao alcance das oq2;arriz;a<,:()es

De nesse foi a cidades-Esta-
das industrias que se haviam tornado mais lucrativas na conjuntura do fim
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se
por demais

ape
da economia mundial

COJ:lVc:rtE:r os pnJd1lltC)S da industria

Inj~lal:en-a tomou a

slgrntH:atrvo do ll1dustrlah~;mo

atividades de

se em ati-
adlCllonad,o, eJaqlllallto os pnnClpalS centros de acumula

nri'cprv"r",,, as atividades de alto

eIlSalJetal1a, isso nao era tudo que estava acontecendo.
nessa era de

AlemaJllha e

nas

pro,du<;:;ao de estanho
reversao dessa na sel';uIJlda m,~ta.de do seenio XVI, 0 fez

Nef destacar a disabetana como 0 decisivo na ascensao
do industrialismo britarlic().

do seculo XIV e

tecidos nos outros su]pnm(~nlosne,:es:sarios
os grupos dominantes

nll,01rt,C rrtercantis italiamos, que se apJ"opriavarn,

nada de~;prezivel

eCOnOJ111a mundlal ellrolJCla e

cornp(~tIr etli:azmE:nti~, nessas ll1clustn;ls
mas ate com outras

euroj)E:la, como H"ntirpc e a Alemanha m(~riijlCmaIL

o medo dos disturbios sociais deixou EIJcsalbelh menos do
seus casa dos a urn In,'prltl''') indiscriminado a

processo de industrial que jii tivera urn em Vlr-
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os criticos e
como

e para

estrutura social de
nacional do

.tliisabeth, iniciasse sua

nacionais
adicionado, Alem

se acumullas:se

sobretudo nas

eXIJallS3Lo da indllstria
prmc:rp:al instrumento dessa Alem das indllstrias

finos --, as

-, nelD tauLlpC)UCO que rer,roduZls,;e
re,;ultacio, foi um seculo para

cajJitalismlo com 0 telTitorialislT10, iniciada no reinado
ascensao irresistivel 0 do mundo,

do'ta<;:5es naturais da de
de e trabalhadores e
busca de das qm~rel:ls n~llglOs;ls

pr'JC11ra de investimento lucrativo. Sua preocupa-
eXlJaIlsao e minimizar seus efeitos socialmente

estendeu

a

desse perlodo, diminuir
mante-la dada ""LlLUCH/.

caos, vez de resuHan:m
o redirecionamento da eX1palls3lo irldLlstr'ial

de luxo e mostra
do que muitos de nossos pn)pr'ios cont(~mpori'uleC)S

eXj:,ansao mdustnal a da U'iU~'~"

nais numa economia mlLlncWil caplltaJista.
expalLls2lo industrial s6 gera uma eXIPaJlS310
do se associa avanyo nas "tlvui",1pc

avaw;:o deve ser sullC1enlte que a se acunmJce
em processo de inciw;trializa,;:ao do que nos

respaldell sua aUlto-exjJaulsa().

expalLls2lo das industrias mtsle,;as durante a Guerra dos Cern Anos
lranCi:sa nao levou avanyo desse Os do ballanw

agr,lvaram, a submls:sao

ing.les;ls foram extmlsas
comj:,lelto caos, No seculo que se

inchlstmls lIlglescls em eXipalls3lo realmente incurs6es
adICl'Jn;ad(J, Mas essas incurs6es nao
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L CA ENTRE CAPITA MO E TERRITORIALISMO (II)

A longa que cnou uma entre a e a re()rg;aniz<:l-
do Estado no fim do seculo XVI, e sua ascensao posterior ao dominio

da economia mundial deveu-se, ao fato de ainda faltar
urn ingrediente crucial na sintese do capitalismo com 0 territorialismo "r{1111tp_

tada por Gresham e Elisabeth: a supremacia no comercio mundial. Durante todo
o seculo XVII, esta continuou sendo uma do capitalismo holandes.
E, enquanto foi nao havia industrial e estabilidade monetaria
que a a se tornar em vez de serva, dos pro-
cessos sistemicos de acumulayao de Assim como a industrial de

nesse mesmo associou-se asubordinayao da antiga cidade-Es-
tado veneziana ao decadente de tambem a expan-
sao industrial da associou-se a do recem-criado Estado
nacional holandes em ascensao.

A fundamental do Estado Ingles ao holandes asc:endeJl-
te tern sua melhor no desfecho da comercial anl~lo-h<)landesa

que irrompeu nos anos da decada de quando 0 governo
prlOltnu a de tecidos nao dessa era
obrigar os produtores a concluirem 0 processo de no pr1opno

a fim de aumentar 0 valor adicionado da textil e livrar 0 comercio
das a sua expansao comercial ho-

Iandesa. Como explica Israel (1989, p. 117), "a holande-
sa no tingimento e no 'desbaste' era C..) nao apenas urn meio de drenar

dos lucros da da a maior ia para
que se encarregavam do processo de acabamento e distribuiyao), mas tambem
urn meio de solapar 0 comercio com 0 Baltico em

Nas palavras de Supple ( p. 34), a proibiyao foi uma
ta gigantesca" - e, ainda por uma aposta que constituiu urn fiasco ater-
rador (Wallerstein, 1980, p. Ocorre que, logo depois, a Holanda retali<)u,
proibindo todas as importayoes feitas pelas Provincias Unidas de tecidos estran-

tingidos e desbastados. 0 efeito na Inglaterra foi devastador:

o colapso das de tecidos ingleses para as holandesas e
para grande parte do interior alemao s6 pode ser compensado de forma par
cial pdo aumento das vendas de tecidos acabados no Baltico. 0 resultado ine
vitavel foi uma queda paralisante e a disseminao;:ao da miseria pdo Em
1616, 0 da recessao, os ITlini,:trr',

prestes a entregar os pontos. 1989, p. 119)

E de fato capitularam urn ana depois, nao havendo convencido as Provincias
Unidas a suspenderem sua sobre os tecidos acabados A tenta
tiva de subir na hierarquia do valor adicionado da produyao textil e superar 0
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ap!roj:1na:r-s,e dos lucros do trabalho nao por
pr,odutiviciac!e iIldllstrial, mas por causa de sua cen-

ml:enme:di;ly3LO do comercio mundiaL A holandesa
no e "desbaste", que deselnp,enhcm
mencionada ha pouco,
como central do co:me:rC!IO mundial:

comercio e a economia entrou nu-
rna que instabilidade as tensaes SOCIalS
internas. Como veremos dentro em pouco, raiz dessa instabilidade e dessas ten-
saes estava em outro Mas sua ainda que emanci-
vaLV~la, nas decadas do foi condicionada

prlmaZla do comercial sobre 0 industrial na econo-
mla mlulcllal eUl'opeia como urn todo.

holandes

os ramos de comercio de luxo e para as industrias de acabamento de que
des a estocagem das mercadorias do mundo num armazem cen-
tral (. .. ) era urn fator de decisiva. Era dificil desafiar a supe-
rioridade holandesa no e refino. Os
holandeses tinham os estoques de tinturas, e mate-
naS-P'flDaaS raras de que todos esses processos havia urn
alto grau de entre 0 comercio holandes de mercadorias de
alto valor e a industria cada continuamente 0 on-
tro. 1989, p.

Nessa de a mundial holandesa no comercio
era 0 decisivo. Era relativamente facil os fabricantes fazerem

acabamento de seus tecidos com suficiente habilidade tecnica para ven-
direta e nos mercados do Baltico. a Sl-
ficou dificil e seus tecidos acabados foram excluidos do co-

mercial de nada serviram habilidade tecnica e a na
tatlflc;ay,ao. In'ver'salme'nt,e, enquallto Amsterdam permaneceu como entrepo:sto
central do comercio mundial - isto e, como 0 onde os do
'-'«Hl'e-V, do Mediterraneo e dos oceanos Athintico e se encontravam e se
transformavam na demanda uns dos outros -, foi relativamente facil para os
comerciantes e industriais holandeses tornarem-se tecnicamente e
economicamente em atividade industrial que tivesse

peso para a da comercial holandesa.
tao 0 de Amsterdam como armazem central comercio mun-

dial comeyou a ser contestado com exito ascensao de flValS
como aconteceu no comeyo do seculo XVIII a industrial holarld.E~sa,

que nao era grande desfez-se com a mesma com que havia sUlrglldo.
A foi 0 e 0 vencedor final da luta para des-

vlar 0 de Amsterdam. As sementes dessa vitoria foram na era

_
. ••••••••••••••••••••••••••••••••II.iiI§.I,. ,II
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1nglatE:rra e de

que passaram a eXIS-colhidos

invasao

s6 pwieram
sistemicas apropn.adas.

mento da taxaC210 e da utlllz,l<;a,o
climax sob 0 Impa1cto

rebeliao cat6lica

U'iS',"0a, no rpln"r1n

interesses das classes comerciais da Inl?;laterra,
interestatais se malS aCLff:ad'os,

elisatJetan,l, mas seus
tir corLdl<;6es mt,~rn:1S

No ambito mti~rno, 0 deixado por Elisabeth foi
dade da como as ilhas britanicas haviam sido numa (mica
ofj~arliz:l<;ao t(~rritoriaL 1sso imensamente a CaI)aCldalde

Iutar com a necessaria detel'mm'l(.:a,o

que entao teve de se levan-
J:'al:lalne:ato e 0 a guerra

pal'ticularisl:no da aris
que 0 sustenta

an:stocracra rural
e

assun,~ao do contrale do exeTcrtoAluta

mt(~gr:ldanocornercio, uma metropote Glpil:ali"ta,
uma classe de pel~U\~nCJS proprietflric)s rurais:

alem dele, (Arlderson, 1974,

para a insurrei<;iio Irlandesa,
o absolutismo

tocracia e dos clas em
yam historicamente. Mas foi derrubado no centro

observou indecisao
o desde 0 Mas essa indecisao

apenas as de sucessivos governos da corte,
.IU'I,"1HV tragn1eTltado e Deveu-se tambem
culdade envolvida na dos interesses da Inl:;lal:er-

per'toctlo de de de e acumulal.(iio
outro ainda era 0

as ClrcUl1stan(:las mtenlas 0 per-

da na
Nas duas decadas que antecederam

se de
era aos concorrentes

que des arcassem sozinhos com os onus
de

coletiva das classes COJmerClalS torna,jas pred'orrnnantes
revoluclonaxios da decada de 1640. Assim

deixar
obt<~n<;:iio de
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filtH'ana, essas classes
holandesa:

desafiar

Em 1651,0 embaixador veneziano LVIHJllC:,'1 havia comunicado que "os
mercadores e 0 comercio esUio av,lll~;ando a passos uma que 0 go-
verno e 0 comercio sao mesmas. Esses a
princ;ipio, ofereceram uma uniao aos em termos que teriam dado
aos comerciantes livre acesso ao comercio com 0 holandes e
transferido 0 comercial de Amsterdam para Londres, ",'<aUtili

governo holandes (. .. ) a a guerra foi declarada. (... ) As guerras
de 1652-74 romperam 0 controle holandes sobre comercio de
car, escravos e as bases do territorial
na 0 comercio com a China tambem data desses anos (... ) [e a]

da em 1665, forneceu a base para a tnifico de escravos em
que os comerciantes iriam 1967, p.

militares foi

e
Mediterraneo"

In~;laterra,no que 0

til)lancla - sua "matriz
se para

e do Ba.1tico

portllgu,eS(:s cOntra os ho.Lande,ses
t,spanl1a prepararam 0 terreno

transformaria IYnlrtn<J::l1

ca~;an1erlto de Carlos II com
resl:aUl:a<;:~lo dele

lan,;ya(las as do de
eXjJallSa,o tF'rrf)~tr'p continental" dos dois seculos se§suint,:s

incof[Jora<;:i'lo da HU,e-,J'e-a,

Cal)it2llista c(:ntracLa nos britanicos. A curto
imlpC)rtante destes foi tomar dos holandeses 0 chamado comercio

Na

num prcltetofCldo britanico
rina de Br2IgaJ1.;ya

o

tratuais. A nrnt,'r~;n

I"",,.,,,,+oncpc acrescimos as e as llga<;:cJes

comercio direto

tnaJ1gular do AWlnt!co,
COIner'erO do J.A>'aUle-

anig1o-pc)rtll1g11esa, que,

de um ImpenO comercial
suplemlentado e conlplemeJatacio

la,ae-v", este circuito imlptllsjlorlOll,
os recursos de

Embora 0 COmE~rCJIO Ulal'"UWl

em seu estudo ClaSSICO, 0 co-
escravos africa-

reaJmente tClrnccerclo aos
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cornercio e na,reg;l-

In:~latel~ra consistiu
LoULVIJ'", de Amsterdam

expaJ[ls~io Irl<1""I"", dos

entrepostc)S e as

comlJelitiviciacIe industrial

de seus mercados mais pnJtegiclos e

cornerClO, acumula;;:~Io e
tra,nsterenCla do comercio de enltreipo:,tos,

portllarlas m~;le:;aso Mais uma vez, 0 comercio
inclusive

nos dominios do Estado holarldE's e de suas cOJmr:'anhi,ls
ImlltalraJn-:se ao que

nel~6c:ros holandeseso Atraves dessa estrategJla

estr;ategicos do
mundiaL assim como, no 0 controle do abastecimento de

SUI)mnentc;s navais do 0 comE:rCLO
do seculo 0 controle do abastecimento

co, de dos escravos que produzlarn
a desviar 0 de Arnsl:er,dalU

1M1i1 11111/
0

;
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recirg,1nlzac[aem comoemlpr1esa
cojlatE~raiS no contrabando

SUJ:in:lme. Essa cOlnbJma'i;:ao

o COlJltrole e)~C1U:SIVO

dlstanCila. As mel:cac!onas

escravos atrlCanos. tntl"an.do

cOJ1Ce:ntl:avam em
do comercio de
do

pouca paC:leriCla

na int(~rnledia<;:iioc()m\~rclal

Confrontada com
de de escravos,
America- na de
recolocou os holandeses no exerdcio
rios externalizavam 0 m~LXllno possivel

dencia do de iniciativa e da mao-de-obra de dotados
de recursos territoriais e deml)gJ:aiicc)s S11p(~ri()res"

COlm.leni:anldo 0 fracasso das empresas ho1andesas no Novo compara-
do seu sucesso no oceano Braudel ( p. relatou a atlJrm:a.;:a.o
maliciosa de urn a os lideres das Provincias Unidas teriam
"n~p3Ira,dono traba1ho extraordinario nas consideravels que os espa-
nh6is tinham sido para estabelecer sen comercio e gover-
no em ate entao por haviam decidido ter
minimo a ver com iniciativas" em outras acrescenta
J:lnluciel, eles teriam que em
vez co1onizados e desenvo1vidos". Essa foi ma1dosa porque a co1o-
mza<;:3,0 de nos da

Contro1ada compo-
nentes do bloco ho1andes

"nclrh,i,,"' dos iillJigrcmt,~s oranglstas, cal·vinistas.

elite mercantil de que CO]l1tro1<1-
-, a WIC se em de

dele. Ate mesmo a WIC, entretanto, m()strou
com a A seus custos se

lucros abandonou
a das Anlencas
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am]:)liar 0

tm,rn<;as do

as crr,cUllstin-

economia

mim()br"ar os mercados

ex]:,ansao cornercral ern

esses mercados
economia munar,rl

eco

eco,nOlmia monet,iria bern desen\'olvrda

diteren~;a, plLOv,welmente, a

para reJ)roduzrr

sistema com(~rcral

escassamente 0 desenvolvimento de
havia come:\=a,jo, como as Americas.

Consciente dessa
concentrou-se

cias internas
Esse desemperlho dit<:rerlCiirdo da ini,~i,lf"iv" hOJlandeSa,

AtlantICo, esteve estreitarneillte relacionado a diferen-
de comerciaL Como observou iSrau,del

caprtalrsITlo IIrerc:anl:rl da ~U'VI-'U

beneficio ao fato de
serie de economias coesas, VlIlCLlla(1as

._-----------------
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boa

pequena

termos

arUlalTlentos) e

dificuldades. Haverldo rec:up,er2Ido

base ten'ltonal e derno~~ratica)

apenas de:zes;sel:e
mf~le~;as, tr2mccesas, escocesas, valas e alemas

a os pOjrtu:guc~ses reconquistiiram seus territc)ric)s
escalada dos custos da e da guerra terrestre,

cOITlerciais, debilitclU irremediilvelJmerlte a SltU<l<;:<lO

prime:lra metade do seculo XVII, essa estreita base territc)ri,ll

p.
Na industria domestica enos ramos

desa. Seu cOlltr<ole SUl)erior

A cap1cura

tos

dos holandeses
estabelecera

Esse

coruPlmham 0 exerci1corlOtanc1E~S
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holandesa ser mobilizada para ultramarinos. Todos os
anos, entre 1598 e os em 25 navios a
UC:Idlcni:al, 20 ao 10 as Orientais 150 ao Caribe. E, entre 1605 e

as bases do comercial da voc no oceano foram lall<;:cldclS
atraves da de fabricas 1977, p.

Durante a de 1609-21 na guerra com a os holandeses consoli-
daram ainda mais sua naval nos oceanos Atlantica e E, quan-

as hostilidades contra a recome<;:aram, a edosao anterior da Guerra
dos Trinta Anos que as holandeses contassem com seus aliados suecos,
franceses e alemaes para neutralizar 0 militar em terra, de mo-
do que a se concentrar na guerra
de que "a guerra em a guerra no mar traz

p.

holande:ses, sobre 16
COfIlpkta. No entanto,

cat=lItahsta, adotada
podena ter sido

Prata mt:XH;ana

SUIJremaCla era malS vulm:nivel
sinlpi,es controle dos

A cat='tUira da Frota

controle das areas
mais que 0 do eX'Ce(lellte
yens e solteiros ainda dls:pcml'vel

vltorlos;a come<;:ou a
tratados

de sen
empnogadas para desa

como, no periodo
os holandeses Ha'flalH fIlOtlili;cado etiCilzrnente seu controle

circulante a sUTJrema,Cla terntiofl;al iL".u'~a,

in?jle1;es, os franceses e os nesse m()Illento, llcanlm
do que para mobilizar controle das

sUIJremacia cornerClal holandesa.

final contra Ja des:gas;tacla CiOn(cXao l!:'cnc)vesa-lbE:rica
mo unicos arbitros
comeTciais controladas

do confronto de oitenta
nunca, 1640, os navios holandeses tra,nspo,rt,Iv2lm
sembarcadas
Tratado de Munster tI'anSpC)rt3lva:m
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so da aVE:ntlua brasileira foi
res. 0 de todos veio com

o intensificou seu controle sobre as coJ,onlas in!;le:sas
concedeu it frota ml)n,op61l0 do comercio elas. Nas guerras
holandesas que se se~;uil:an1, os hoJamjeses n~ablrrrlar:am sua sUjJeriorld2lde

nada para Impedlr que os colocassem em
Leis de Nave:2,acaO, cOJlstruindo aSSlm seu prC)pfJlO irnperio c()mercial,

alemaes, tranc,ese'S, escandinavos e balticos - foi "h''''T"lTl,b

m3lrirlha de guerra, marinha mercante e voc. Res-
que os holandeses eficiencia com 0 sistema

o sistema de areas pnodutc)-
no Atlantico. E a dilacerada de violentas

dl~;SlclerlCl<lS nelll1;lOsas e que, em meados do seculo XVII, estavam
tor'<;aljo, de nao das popu-

do Atlantico p.
os holande-

~ ~

Atlantioo, 0 fracas-

de haver
comercio aSlahco,

en'trepo:sto COJmercial e estava
girawjo. Cada vez

Iber1Cas -, come<;a-
amea<;ava a Vlt2111dade

dos neg,oCil)S hlola11deses.

Atlantico. Enc1uanto os
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Estados territc)ri,ilistas se para ritmo da In~;laterra,

mao-de-obra maritima comeryou a superar a oferta.

os nO'lal1a(~SeS,

estavam m,rrg,in,rlnlellte

do Atlantico.

Os quase trinta de paz entre as gnlncles poteulOGIS ellln)p(~ia:s, que se

se~;Ulraln ao fim da da Sucessao moderaram um pouco a es-
cassel, sullsequ.enl:e de mclo-ce··OD'ra. eSllec;laJlm,cilite para os que s6

eXlpallsao do comercio e da colonil,a,~ao

quando a luta interestatal emmP'ela
escassel, tornou-se sobretudo para

tinham uma pequena base domestica e coloniaL

desde 0 de 1740, as muitas gUerras navais, 0 aumento do comercio
da naVel(aCaO, sobretudo em muitos onde antes pouco Se atentava pa-

ra essas aHVlCladles, e as demandas elevadas continuas de
halll11taclas, tanto para os navios de guerra quanta para os navios mer

cantes, reduziram ta.o consideravelmente a oferta delas que, em nosso nr,rmnn

onde antes costumava haver abundancia de e com
dificuldade e que navio consegue agora obter um

numero de homens para em Boxer,
1965, p.

Ate voc passou ser por essa
No seculo XVII, seus sucessos comerciais

holandeses as Orientais (J:51Cal:lde:l,
cada de a escassez de
ne§satlvas na VOC e todos os ramos do lmpeno cOlnero;rl
dizer como van as coisas , escreveu em 1744 0 govel'naldclr

barao en) falta
principals esteios do

nl0mento

vUIJH'~HG'CU, cen-

o pocierlo

bastante espayO de manobra
sua economica de

mlla(;ao dos custos de holandeses e de sua
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p. 77; UH;VVCI,

Guerra da Sucessao ESIPa11h()la aCt;ntlllar'a ainda mais a
var1tagern CiDlT1Pt;tltlva dos na luta comercial no Atlanti-
co e controle de uma maior do comercio de Nao havia
nada que holandes fazer para os de eXIJ!orarem
pl<~n3Im,en1te essa acusta dos holandeses. Mas ele

prontalne'nt,e, uma receita futura
111i9",;)a, investindo na divida

No fim da Sucessao a divida da ho-
lal1U'"JU era quase cinco a que fora em 1688 p. 1 A divida

Pf(Jvincla da Holanda era seis a oito vezes maior do que fora na
de 1640. E considerando que, nesse a receita tributaria no maxi-

mo a de uma de esgo-
tamento financeiro. Os custos na defesa simultanea de uma fronteira
terrestre e maritima haviam-se tornado para 0 pequeno Estado ho-

em
A tendencia do holandes a transferir suas dos investimentos

holandeses para as foi dinastica que se estabeleceu
entre as Unidas em com a ascensao de Guilherme

,-,"aUil'." ao trono No reinado de Guilherme III, as rela<;IJeS an,gWI-UOlcm-
desas haviam-se tornado mais estreitas e amistosas do que tinham sido durante
muito a da "moeda forte", iniciada no
reinado de foi reafirmada num momento de os
credores foram controle da divida publIca,
atraves de sua no Banco da - exatamente do mesmo
modo que 0 tinham sido em atraves de sua na Casa di San
~"V' };,W, eo da libra ouro,
tirando PHwelto
ouro brasileiro.

Nao havia muito mais que urn credor pudesse U"';)"'}'U,

da de 1710, 0 excedente holandes comer,:ou
holandes para 0 esperanr,:a de uma

Coloulza,;:ao do ambos em eXIJanIS3().
holandeses detivessem nus £10 milh5es da
do total e uma soma suficientemente

mdiuZ]ISSe a

Stavor'imls e 0 gm'errladlJr

suprimlentos de

que, na deca
apmtlado "barco"
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cOJrnp'Onenlte subalterno
monetlno e

capitalistas e bstaldos territorialis-

cornpl,exo gerloves-lbenco. 0 holandes e

imresl:imentos holandeses tftulos
1756-63. Considerando que essa

SUIJremaLcia do comercio mlmclial
atllrm:a<;30 de '-'H"H'~0

e titulos do governo constituiu melhor safda
ex(;eden'te holandes. Isso renda dos investimentos

en,qu;anl:o 0 investimento em titulos de outros
de ser desviado da

holal1des
dizia-se que os

do Banco da In~;laterra,

'-'UiHI"'UU.UiU dos do Sui.
RoHerd;3m estimou que os holandeses
que, nessa £12 mi-

terntC)fl,tllslmo que emerg;lram

a dO!nlrlac;:~io 111t1an:cerra

vlmos ar~iUInent,mcl0,

rico estavam

na poJl1t1(:a elJropeia.

tados (m.clllsnre

entanto, de modo
UHU'-IH~)Uprocesso hl~:t6Iri((),

que de~:eJassem

nrr'HH,inc holal1deses do

ses oeon'eu

meados do
lerllaltiv,ls fracassadas dinastia



os

estrulur"a e orien-

pcfrnhrr" excessivamente

varltag.em c01npetl1tlva declslV'a, numa

deJ:en,Uldo a tese de que 0 pnnClpal

lHlCn' all llCl.UC essa atirrrla<;:ao,

an"lsc:ando sua sorte
nzc~ra]n do lim do seculo XVII

deu 1I11C1O a "n~voluc;ao incim,tnar
de 0 que se conhece pOI' esse nome foi 0 momenta teI'celro

conclusivo de um processo hist6rico que anos Todos os
momentos desse processo hist6rico

Ing,latE~rra - ao

yeses no

a van·tagem cc,mp'ctitrva tranSJterill-se

tavam
Estado

processo de 1I11:ernaJi1Z,II;:ao
que essa interrlahza~:ao

terntC)n2111s1ta e suas 1I1C11l1,H;:6es tE~rntoI'JaLlsta.s,

assinalaram Cain
Comp'anh1a das

detJiClellCla insl:Jperav1cL Na
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sao ocorreu - e de eX1Ja11SaO
o momento C0I1Si~,tiu

o foram OS mais dentre des. Embora esses dois blocos se hou-
vessem formado uniao de um com um comjJOJl1eJLlte
territ,)rialI~,ta, 0 Estado holandes tinha estrutura e muito mais
listas do que 0 que, nao desde 0 inicio e durante a totalidade dos

XVII XVIII, estrutura e muito mais do que
qualclu<~rdas outras territorialistas da LUIVV"'.

No secuIo XVII, a estrutura e a onenta~;ao mais estritamente calnt,lllstas do
holandes ao holandes uma Va]Lltage1n oJmpe1:Jt1'Ja

ClS1va luta do impeno territorial .lu'.n'.v,

em processo de assim Estados territorialistas
adotaram via de desenvolvimento holarldesa, passamclo a
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se

todas
geogratla h:ceram da In

expan-

aCllm.u!'lCao elll!TClpeUS, Sob 0 efeito
locais

processo
financeiras da economia

Ing,latt:rra PaI"tlCIPOU desde 0 as

partiClllar'mente aproplciac!o para

mcnn,enlo dessa eXflanSaO
tres mClmeu'tos
AU
tinuo de

odos

dessas a pn)c111c3lo agn)indulstl"ial dec:linlOU em
tou outros, e desv,mtag1ens srtuacICl

cada local

mundlal c,lpltallsl:a, das

coi-

e mc:en'tlv,mdo

duraJlte as Guerras
en1ergjas e dos recursos do

re(llpLentes pa:SSI'IOS dessas
as aCClmjJarlhararn, Ao

tC'-lUUI~, J::du:ardlo III deu urn

recursos
entrepostcls das maos

obstaculo it
exitraonjlrlarla dessa

Nem a !JVJIHH~a e:iCp,ms:iOllisita
noiilt"-,, s(:lel:1v,unenite n'~tT'ltnl" de Ellsatletll, e'fllretamt,o,

sutlonjmacao Itmdam,enta! do indus-

eCOnO]flUa cap'italisla muncl1al nao

as grupos dOllllilarltes
divas e dos rej)etld()s

o Estado mais ine]m;triali:lac!o

no entreposto

sa
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pnJ1CIpals bases do

gama

suspenso guerras,
estava recorrendo

emlpn::sanais< Embora a repub.llCa
.UU'VIJ", sua hist6ria

No

Imbativl::l nos
vene:Wlna tivesse sido do

ahrmou que 0 restabelecimento do
do

gem de

do
mlln,jial, as m(lus.lnolS iJlg1esEls OJlrle<;:ant.m a gerar fluxos de caixa muito

podlilm reabsorver com de modo em sua pnJdJlgJ()Sa
do seculo XVIII nao necessidade nem espa;;:o a
Mas muita necessidade e espa<;:o os frutos dessa

bem como 0 de tributos que ela apenas
anle(:lpou - nas altas Ao 0 conceito de credito

con;lmituI<a crucial da e, alem
depeJl1d,en,:lado e sua subordi-

os tributos recolhidos na outras fontes coloniais
aGlbaraJu transformando 0 sonho de Gresham em realidade. 0 Estado e 0

briti'micos pU.deraiu mostrar ao mundo 0 de
de coeso. 0 fato

desse bloco na,clonal

entao, as empn:sas mg,les,ls t()rn,afiUU-se 1mballivi::lS,
de setores do que os holandeses

nesse momenta que, mostrou-se corretissimo 0

vestimento que Elisabeth fez da da na establllz,l<;:ao
esterlina e de de comercio credencia-

das para promover a comercial territorial ultramarina. Durante quase
urn 0 investido a muitos urn diante
das na concorrencia com os holandeses. Mas a visao
de Elisabeth de confirmada no seculo XVIII. No
reiJladlO de Guilherme III, da da moeda
forte por Elisabeth excedente investido na di-
vida do e, alem holandes malS
decisivos da luta interestatal peso dos pagos a m-
vestidores nacionais e pagamen-
tos da escalada dos
custos de a descen-

dente das L'±.~.""",

do .u,"v CUll,"

da rendimentos que nenhlclm
industrial de outra natUJ~eza,

verdadeira hist6rica da pl1hagelu ongmana
lw;lalen'a substituiu Amsterdam
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as

fusao har-

asc:eniderlCia geno

institlJiy,5es gover-

sol)retudlo durante as com a

ger'lyaO de nqueza,

UCl1UVdj au Estado naClOna! (e menos

Com mencionar Genova ou a Espanha,

(1]1;1,';,'-I-,,';t;1(10 nacional modelos a

seculo se~~uinte

estabilidade PO!litlca nas fases boas

cos lWVHHll

lenar

namentais emlPr>esariais britanicaso

de

crllClais para

a governo br:lt;'uuic:o "a se

as e

comeyaram a ser conhecidos como 'b:lnaueij"m mercantis'"

Os banquelros mercaIHis,

A ascensao bern como a dominio

e e emitidos exerceram

n1"pcc,'i" sabre as recursos do Banco da A in(:aj:lacid,lde do

a

Bretanhla assemelhar-se

aura au
que estar

caJllp'anha. S6 os comer
esltrangeiI'os, estavam aptos a eXiccultar



Podiam custear pagamentos em Flandres com dolares nH~XICaJtlOS,

pr,ov'cnientes do por morim Podiam
mc,sqllet(~Sde Sheffield e cavalos da

para uma austriaca.
fazer contratos para dinheiro inestima-

Juntamente os des grupos fazer ofertas
nas de tinham sucesso, ficavam
com todas verbas a seu C.. ) 0 das remessas 0 exterior

fundiu-se com 0 das remessas internas, Os dois tornaram-se uma exten
sao do movimento de mercadorias mediante contrato ou comissao, num
cado em que demanda de guerra era 0 fator decisivo, E isso

o das divisas e de e todos com
o aumento a das verbas. 1938,
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vontade no eSiDa';;O-Q(c-llU;(OS

UH'U'.)U nesse a estrutm'a
UC,'-'lu0 Napo1ec)mcas assemelhou-se mais de

ne.go,clC's genoveses do dos negoCl()S

eSlJa<;:os-de-tlu;ms genoveses
e conlplEJxida-

bntarllcio, ",m'.'''''''''' as

paz. 0 espayo

em COJltraste,

cambio

Mesmo Carlos
eSIJeraV,lm todos os celebres humani,;tas

estabelecido nas princJlpais
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escapar i1eso? Nao as genoveses as tramsa<;(')es
euroj)eias, exatamente da mesma lidando com as tinan<;as

II, em das do II? 1984, p.

Nunca saberemos circunstancias hl~it6n(:as podena
sWiteJlltado a das redes genovesas nu-

nao existiu. 0 sabemos no secu-
das redes britanicas deixando de servir a

de

rna

do

VI

1._....•--------........--·····;1



o

2000

**

adot,rmos em nossa discnssao
de modo incluir

o asp1xto pnrlCrpal

2° CSA (holandes)

*

MD'
DM---~
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Era dos Genoveses--Seculo XVII lougo

e ciclos sistemicos de aC1Jn'lUla<;iio

mstrtlJl<;,{jes govel'naml~ntars e empresa
integran1te do processo

mSitrtur<;6'es giwernamentars e do
Ulna swpeJra<;:ao que come<;:ou durante

expaJrls~lo financeira do

DM--+-I

eXl)lrclta 0 esquema de dat3(3l0
nrinlpi,·r.c cidos sistemicos

cido
tem,poral do capitalisfllo

10, Seculos

Sec. XV'XVI longo

*

abrarlgendo urn seculo

"Guerra dos 100 anos
de

* Picos dos "ciclos seculares" de BraudeL

atraves dos a ca-
C'Hall;)ca eurolpella passou a in"r.rn,,,r,,r 0 mundo inteiro num denso sistema de

e os seculos que os abraIlg(:m
e as estruturas de aOlmu!;l<;JO

segme:ntlJS ou distintos: (1) urn pnmelro per'ioclo
ceira se estende de Sn-1 a T no correr do a novo de acumu-

se desenvolve sendo seu desenvolvimento urn aSlJei:W
mt,egranl:e da deste urn de

trocas. Os estag10s
porque,
ascenderam

de financeira do
cielo sistemico de aCllmuhr<;Jo (Ilol'te--anler'lGlllO

o processo
riais desse cielo e desse

foram SnlJerad.'ls



orga
todos

con1Po,e-se de

de acumula<;:iio

decorrer do
aCI1ITlUta<;:<lo plerlarneJl1te desenvolvido criam

dos

desenvolvimento adicional do novo
de 1 a no decorrer do sens UF"~UC~V prll1(:lpms promovem, mo-

nitoram e se beneficiam da eXpaJ1S210 ITlat,enal
um de exrJansao tlmlnoeua

as cOJltradJ<;:()loS

os

<;:0 concorrentes
por se dominante.

Tomando uma Mensch (
inicio de e, por cons'oglllr,te,
de "crise sinalizadora" 53 e 54 da

nesse momenta que 0
aCllill,ul,l<;:ao come<;:a deslocar seu
tidades crescentes, para a mlenme:dl,'<;:3LO

e de
"momento crucial

l1l:la(1OJ~es: como ocorreu,
cidos sistemicos

No entanto, por mais que esse momenta possa ser para os
mais se beneficiam do fim da material da economia ole nunca

solu~:ao duradoura para a crise sistemica Ao
pnoarnbulo de um dessa crise e da eventual

do de ainda dominante por um novo
Chamamos ao evento ou serie de eventos que levam a essa final de
"crise terminal" e da do de e
consideramos que ela assinala 0 fim do seculo que ascensao,

expaJrlS210 e desse
Como todos os seculos seculo
seg;m(~nt'Js d:IStl:l1tOS. 0 1870 e se estende

de desde a crise sinalizadora ate crise terminal do britanico
de 0 vai da crise terminal do britanico ate a crise
sinalizadora do norte-americano - uma crise que situar por
volta de 1970. Eo terceiro e ultimo vai de 1970 ate a crise terminal do

220 0 LONGO SECULO XX
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norte-americano. Ate onde sal)ernos, ainda ocorreu.
analisar esse Sel~IIJlenlto slgmtlca in,,,p,:tic,,,r 0 0 futuro como

de urn processo hist6rico que elementos recorrentes ele-
mentos as fases finais de todos os ciclos
sistermcJos de a01IIJ.ul<1<;:ao anteriores.

Nosso interesse nesta hist6rica do e do fu-
turo sera fornecer uma ou duas es-
treitamente relacionadas: (1) que estao em processo de a crise
terminal do de e em que prazo devemos
esperar que ela ocorra, de modo que 0 seculo xx ao que
vias de alternativas estarao ao alcance da economia mundial

seculo XX houver ao fim? Na busca de
perglmtas, vamos nos servir de uma ca-

racteristica do 10. Trata-se do
ritmo da hist6ria ja mencionada na tnicroduc<:l().

Embora todos os seculos retratados na 10 de
tres e todos mais de cern anos de eles
se contrairam ao do Em a medida que nos desloca-
mos dos i1110ais para os do desenvolvimento

leva cada vez menos sistemicos de aCllmul;l.\;aO
as(:erldalm, desenvolvam-se plt~n3Im,enlt.e

Ha duas maneiras de medir isso. A dos pr,opric,s
seculos 0 que chamamos de seculo XVI quase toda a
tensao do seculo XVI" Braudel e mais 0 seenlo das guerras
paralelais, "ltahaJna~;·· e , dos Cern durante as a ex-

financeira liderada florentinos seu apogeu e as e
estruturas do futuro de foram formadas. Ele vai des-
de 0 craque do inicio da decada de 1340 ate 0 fim da Era dos GenoveSles.
cerca de 290 anos

Esse e, sem sombra de 0 mais dos tres seculos
retratados na 10. 0 seculo XVII, que vai da crise sinalizadora do
me par volta de ate a crise terminal do na deca-
da de tern apenas uns 220 anos de Eo seculo XIX, que vai da
crise sinalizadora do por volta de ate a crise terminal do

britaruo), nos anos da decada de ainda mais curto -
"meros" 190 anos.

Outra de a do da e
parar os de que separam as sucessivas crises sinalizadoras. Este
metoda tern duas a das crises sinalizadoras e muito
menos arbitniria que a das crises terminais. Estas Llltimas ocorrem em perioldclS
de dualismo do e turbulencia nas altas Nao e facH den-
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malS contlaviel do

ma:rGmdio os pel"iocios Crl

os suceSSlVOS rq:;mles

que separam as sucessivas
periodiJs de exp,ansiio

seculo xx ainda
Dr,esc:nte. a:bnm~\e apenas tres seculos

marcarJ} a traJnSli~aO de para autro, <'ver

de,eac!erlte. As crises sUlallzadclras, em con
traste, OCC)H,em em pel'Jocios de relativa estabilidade no comando

condt<;:6es, sao de identificar. Uma

a
ja ocorreu, temos

ticos. Esses medem 0

se tOfllass:em dornmal1t,es

..
aCllmlJla,;:ao hoJan(ies, as

se focali:lar,em

que cornbJma'va
processo de de:sar'anecime'ntiJ,

EmbOJca 0

os

que os sucessivos de dLUIJlIUla\,dU levam ascen-
a maturidade venha decrClSOel1(jo, 0 tarnanho e a

plclxHiac!e orgi1l1lZaiClOl1al dos suceSSlVOS



ja

caJcacter'istlCa da
movimento

caJ'acterizclu 0 desenvol
enfatizamos

no processo de internali-

de acumula<;:;io bI'llarnco,
plenalmente desenvolvido

tinham sido

""",,,,rI,,,r em beneltiClo nronno

11ist'6ria capltalisla e

dos tra<;:os dos Estados nacionais em ascensao, e
comlJlexa do que a as Provincias Unidas "con-

suficiente sua em a Es-
Imper'lal, arr'ancar do e territorial desta urn lmlJerlO

aV;ln,;ac[os de comercio e manter em xeque os de-

Inl~laterra, por mar, e da por terra. 0 maior do
Q'erIOV,;s pernmtJU que classe holan-

que os genoveses ja vinham fazendo: transformar
C1f<CUlanlte num motor da de seu nnc.nrlO

"c()mpr;:n" prc)te(~ao de Estados como os

apenas a e os custos
classe ca1J1talista bntaJllCa, mas tambem os custos de tra,nsa<;:;lo, ou

os mercados de a de seu
Esse sistematico do tarnaJohlC), oOITlplexJlda,de

'pr'oduZlr- toda

mas sem ter que de
no tocante a

nr",h,r'il" agnHndustrlal em que se de
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que

e, como cOJuplexa do que
as Provincias Unidas -, como taJut)(~rnestavaem vias de CO]ClqlJlstar
cOluercral e de abrarigencla rnundral, que seus grupos dnlge~nt(cs

e a sua classe calPltall:,ta um dominio sem pficce:dent1es sobre os recursos huma
nos e naturais do Isso que a dasse britanica 0

holandeses haviam cOIlsegUJld,o

da ascensao do de aC11m,uhl<;:ao
norte-aJuencan,), os Estados Unidos ja eram mais do que urn Estado nacional
p1<cnclmente desenvolvido, de dimens6es

suficiente vasta gama de governos
subalternos e aliados para amea<;:as verossimeis de
estraJlgll1am(cnto economico ou militar a governos em

do mundo. Combinando-se 0 insularidade e
lll.,'IUCLd HU"~'m de seu esse a dasse ca])italista

e ao mesmo
viJue~nto sucessivo dos ciclos sistemicos de aClllITml,a<;:ao.
discussao dos tres cada passo



pre
entre

geno-
malOr

que os

h.olan:de:s, compa-

de aculmllla(~ao implic:ou uma reanlIna(~aO

,""CLal1UU 0 se move em dire-
como na transl<;:ao do holandes para 0 a

sulOjaCeIlte se a1111JJILa. E, oscila em aos inten-
geJlIO'Ves para 0 holandes e do britanicocomo nas transJ<;:oles do

dos custos por urn novo
de estrateglas e estruturas govel'na.m1enl:als e comerciais ja sUllerad,ls

viamente su'peJrac!as gera urn movimento pendul,lr
as estruturas of!~arliz;lCionais

nacionalistas", sendo as pnln(~ir<ls

a dos custos de nrot,'r3,o

rado e relacionado com 0 ocorreu atraves de uma re'lllllll'l<;:ao
das e estruturas do caJlitallismo mClnc)pc,llsta de Estado veloe2ciallo, que

geJI0'veS havia supelraclo. Da mesma a dos custos
Dntaruoo, c':H1]paraclo e relacionado com 0 ho-

ocorreu atraves da re,mJIlnay;io, sob formas novas, maiores e mais com-
das e estruturas do e do ter-

ritorialismo cOlmt,in;lyaO fora SUlpeJ:adla holandes,
Como foi anteclp2ldo caJ)itlllo 1 e sera mais discutido no "aIJ1LI~lV

relJel:lU-se na ascensao eXIpallS2tO do que
internalizou os custos de trans,wao mediante a re,mlm:a<;:i'io, sob formas novas,
maiores e mais comJ)lexas, das estralteg.ias e estruturas do de corpo-

holarldes, que tinham sido britanico.
Essa reiterada de e estruturas de aCJlrrml:a<;:210

para tras e para
e as

dos rel~inles "extensivos", como foraIn
o e 0 e as se~:unldas, dos "intensivos", como foram 0

hoIandes e 0 norte-americano. Os fP(,inlPS

e britanico foram no sentido de terem sido re~;pcm~;avels

da da economia mundial calJitali~;ta. No
o mundo foi , e no foi "C()wqulstad'J'

Os holandes e norte-alnenCaWJ, em
contraste, foram no sentido de terem sido mais re~;pc)W;av·els

co:osc)1](1a~:ao do que da economia mundial caJ)it'llista.
holanides, a "descoberta" do realizada

dos genoveses, consolidou-se num sistema de co-
cOJ:nj::.anhl'ls de comercio e que tinham Amsterdam como

centro. No a do mumdo, pnnOOJrdlalnnerl-
te realizada foi consolidada num sistema de mercados
nacionais e empresas transnacionais centrados nos Estados Unidos.

Naturalm(~nte, essa alternancia de extensivos e intensivos obscurece
nossa perc(~p~:ao da verdadeira tendencia no
pnnCJlpalS aJ~er:ltes dos processos slsl:euUC(lS
tern em tarnallh(), C()mplE~Xl(1acle e
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aumento do

mars poderoi;os

rio ao
Esse

dos regim,;s

que leV;lfaITI para emergir
dominantes e seus

uma No caso do esse in'lcPYv,,'in

130 anos, ou cerca de 40% menos do que fora no caso do
no,rt,;-3l1TIerJlcaUC), foi anos, ou cerca de 45% menos do que fora necessa-

holandes.
de desenvolvimento no

aCll1YIUl:a';:2tO e associado a decrescimo de su;a d,ural(;io,
atlJrmal(3lo de Marx de que"a verdadeira barreira a e 0

r~";f."l", e de s6 continuamente suas

barreiras imanentes mao de "meios que recolocam essas barreiras
CalTI1Jl1h'0, em escala mais no orJlgJlJal):
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telld'~lli:1a sUIOjaCellte parece ser menos slg.mlK2LtlV'a

o

No entanto,
cielo vital dos regllD,;s de aCllmllla'rao a

do que e.
Nao uma que essas oSCl];a.;:('ies pendUl;lfE:S, OOtllD21-

os dois intensivos e os dois extensivos entre si - 0 com
btlltaJJ!CO e 0 holandes norte-americano -, a tendencia torna-
se 0 desenvolvimento do hist6rico como sistema mun-

baseou-se de blocos cOi;mopolrtas-lD1P(;fl(lhstas

empn;saJriais, dotados da car:;aCJela,:le
economia mundial Cal)l1;l11,;ta,

contI'aClll(,Io, falando em termos muito consiste em que 0 modo
uma tendencia ao desenvolvimento absoluto

qu,aliiqller que as SOCIalS em que
ocorre a ao passo que, por outro sua meta e
servar ° valor do existente e promover e, pro-
mover urn aumento cada vez mais desse Esse e sua
auto-expaJl1s~io aparecem como ponto de e de como motivo e
nYC\nhcltn da essa eapenas para 0

o mverso. Os meios 0 desenvolvimento incondicional das pro-
dutivas da sociedade entram continuamente em conflito com 0 fim limi-

que e a do Se, por essa razao, 0 modo de pro-
ca]pitalista e urn meio hist6rico de desenvolver as materiais de

nn)Cll]C~n e criar urn mercado mundial mesmo tempo,
um conflito essa tarefa hi:;tonc:a
pOll1d(:nt,;s de sociaL

essa contI'adJl(2lo entre a auto-expansiio do por urn e 0

desenvolvimento das materiais de e de urn mercado mundial



mais Eque 0
aOlmuhr<,:ao n1.maC1Lal, s6 se tornou um

reformlliada em termos

mc,rccldo mundial adc:qu.ad'J,
nnlmplr{)~ est<igl()s do desen\To!v'rmento, a desperto

- ou s6 inl:ernaliz,ou os custos de pr,odw;:;lo- em seu
terceiro desenvolvimento (0 brJltal1.ico
verdadeiro obstaculo ao desenvolvimento eo que a
auto--expansao do permanece em constante tensao e entra reiteradamente

eXpall1.S2l0 material da economia e com
rsso claramente em

em franca cOIltr,rdr,;:ao
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proC:[Uc;:3l0. A
de de outros

como das atrvH1ac1es correlatas
mclUultalun:inrs do cicio brita-

melOs
esses meios deixa-

holau,des, como fizera 0 180
con-

brWlnico sin1.pJesrnel1.te
antes de 0 caI)it8lllsmo

tOl"na,do um modo
comercio trall1.spolrt,rdc)r
curta d1~;tallClas,

prcK1ILJ;:ao, as atividades exl:ral:ivcls

rrl1ri"ic da alJto-e:l\:pans3'o do

anVHla(leS comerciais correlatas delxaralm
bnlanlCO deslocou-se raj:>id,nn1ente, e~,peciaJiz;lncio-se

essa °
anos antes, tarnblem os abandonou

de em escala mundiaL
Em ambos os 0 de e de da material

da mundial a busca do lucro como um fim si por
CalJlt<lh~;ta_ No descobrimentos", a orga-

nrza<,:clO do comercio de e atraves das trontc:inlS
de um embrio-

de

adlClonaclo na Holanda, a
comerClalS e e

quendo por todas essas atividades

hOlarLdes, 130 anos antes, 0 lZerlOv'es, 310 anos antes.

..



dea

de

pnJmovler 0

sobre a
Ricardo e

Sdmnlpe:1er sabreque se anlteclpolu

reduzir

em]purrawio a
exp;ans~io do COITIercio

da connpetlc~io
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inse:par;avel do aUDllento

seus Nao concebeu esse aumento da
comj:Jeticao como estando associado a da de
que rei,tnm§;e 0 crescimento dos salarios reais e abre novas opori:urlldad1es

comercial e agrOlnclus:tna!,
que, no esquema de Marx, essa tendencia torna-se

maiores. nesse meio

expansao muito maior do comercia e
nossos smithiana a

dinamica interna dos cidos sistemicos de ao passo que a versao de
e rnais util para de urn cido para outro.

Como assinalou Paolo p. 2 a tese de
tendencia de
Marx aceitaram plc:n2lmente

mlenme:dl'1<;:3LO tlnanceu'as, como as tres passagens dHdllJ!Jdl::i

ser initerpnetada como urn reflexo da mesma contra-
SUlJJaceI1te entre a auto·-expans;lo do e a da eco-

nomla ml1n,:l1a.l, que em nosso esquema, ao "desenvolvimento das
pnJdl1trvas da sociedade " de Marx. Em todos os casos, expan-

sao material da eODnonlIa mllllclla! constituiu apenas urn para a sustenta-
de aumentar 0 do e no

a essa do COJmeTCllO
taxa de lucro e, com

entanto, no
e da pnJC1I1CaO

do
A ideia de que a do comercio

lucro - assim seu alicerce -
Smith. versao marxista da "lei" da tendencia

de Smith para essa "lei"
o caj:litalisroo, a

pnJC111tl'faS da sociedade. Na versao
nror!i!1r-"o e de urn aumento

aum(:nl:o que eleva os salarios e
Marx Smith

Como veremos, esse mesmo foi cern anos
tal norte-americano. Essa passagem mais recente do comercio e da pnJdlK3LO

ra
dos seculos anterior'es,

o estabelecimento de qua!clu<:r nova novo ramo de co-
au de na sempre uma eSjJec;u!ac:1o,

a cia a si mesmo lucros extraordinarios. Esses
lucros sao as vezes muito e noutras, com mais talvez 0

oposto mas, em nao se mantern em nenhuma siste-



dej;lerldendo de as
barTeiras a entrada

alto

como

a que lucros
empresas comerciais estan~m em Condly()eS

suas esferas de acordos ou gover-
COndly()es de os lucros sao tao

dos riscos envolvidos na inversao
qu,mdlo etas corrsel':uern fE~strmg.lr

mercado os lucros sao sl~~nihcatlvam(:ntemars
apenas "tolenivel". No "r,m?>"",,

ao por causa
pn:dlSPC)Sl<;:aO das atividades CalJlt,rl1stas

matica com os de outras atividades econ6micas mais das imledia~:6eso

e comum seus lucros serem muito a
atividade ou se estabelece e se torna

cOlnpeti,;:ao reduz os lucros ao nivel dos das outras atividades
1961, VO I, po

mercio

xos
do

o

retc:rerloa a expans;lo
uU'UHIU Jllm;drl;:6(~s rrrultlplas, que e que Hicks em

sistema de cidades-Estados.
comE:rClO tllcnrtW"O fornece 0 !nc:entIV'o

reinv,estimeni:o f()tirreiroo dos lucros em sua adicionaL No
dos fornecedores volume de insumos 0

eXjJarlSaO tern que Ihes urn preyo e, para vender mais
na outra aceitar urn preyo mais baixo. medida que uma
massa crescente de lucros busca 0 reinvestimento no comercio e na pr'Dduyao,
de:tasag(~m entre 0 de venda 0 de compra tende a e 0 ritmo em
que 0 comercio fica mais lento

Hlstonc:anlellte, as comerciais s6 ocorreram porque urn
ou de descobriu meios e modos de ou contra-

balan<;ar a das margens lucro que inevitavelmente decorre do investi-
mento de uma massa crescente de dinheiro na compra e venda de mercadorias
atraves de canais de ja estabelecidos. Em as mais importantc:s
foram urn au outro de do muito carac-
teristico do comerciante", como disse Hicks ( "de procurar novos

de troca novos essa que
dor". A comercial 0 estreitamento das margens de

os excedentes reinvestidos na adicional do comercio nao con-
tribuem para aumentar a demanda do mesmo de insumos de urn mesmo

de fornecedores nao exercem uma de alta nos preyos de
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a eXIJanSaO geo-

e/ou nao resultam numa oferta maior do mesmo de para
os mesmos nao exercem uma de baixa nos preyos
de A em vez introduzindo no sistema de co-
mercio novos de insumos e e/ou novas nnidades de fornecedores

'-W_H'_'-0) de modo que a massa crescente de lucros ser investida na ex-
do comercio e da sem exercer de baixa sobre as mar-

gens de lucro.
Como enfatizou a do comercio nao e apenas uma com-

billa~;aO de atividades comerciais. As nos e canais de
troca transformam a estrutura do sistema de modo que os
relldJ.m,enltos do reinvestimento dos lucros na maior do em
vez de muito bern aumentaL Assim como "de modo no
pc;vclarnento de urn novo as melhores terras sao as a ser ocnpa-
das", tambem "de modo e C..) necessario que as primleir,ls oportrmida,des
de comercio a serem abertas que se revelam mais indo

haver mais qne nao serao desco-
oportUlOlclacles mais imediatas nao tiverem sido eXIJlO'ra,Clai;

n"h,n'''c' levando cada vez mais as fronteiras do
sistema comE~rcla1, os agentes de criam condw()es para descobrir as
op'ortunielacles malS lUl~rativas, que se acham mais adiante. esse
a1'trg.anlel1to eSl)ae:lal das fronteiras da economia mundial CalJitali:,ta ocorreu,
antes de mais nos e britanico.

vivenciada economia mundial CalJltalr:,ta sob Esses
eX1tensiv'os, 0 extensao e variedade de pnJd:utc)s em que 0

ser sem reduzir as margens de
criando-se assim para as gnmcies eXIJallSC)eS comerciais do inicio do
seculo XVI e de meados do seculo XIX.

Mas a lucratividade do comercio e a ansia de reinvestir os lucros em sua ex
aumentar, mesmo que se estreite a margem entre os preyos de

venda e de compra. A medida que cresce 0 volume de novas divis6es
do trabalho desenvolvem-se entre os centros comerciais - e dentro de cada urn
deles com uma dos custos e riscos envolvidos em suas
openH;:o,es. As nos custos unit<irios tendem a manter os lucros elevados,
mesmo que as margens entre os preyOS de compra e de venda se esl:reitem; e a
recJuc;ao dos riscos tende a os centros a reinvestir os lucros na eX'palls810
co:mE:rCilal, mesmo que os Nas re~;mles

extel1sivos, as economias que mais tiveram foram "externas" aos
centros, isto e, deveram-se as derivadas da indusao num comer-
cial nos as economias foram basicamente "internas"
aos centros, ou derivadas de seu aumento.



pos~

fim do

ou menos

que

COl11Postas de

uma
outra
Hicks

"a Idc:ntItH:a\ao demasia~

do seculo xv. VlLalJLUV

comlJirla\aO de ecol1omias externas e
eXlpal1sa,0 comercial possa oearrer num dado

eXj:lansao no espa<;:o e

eXIJauls6l;:s Illatc;nalS da mundial
meio de uma ou mais em de S (a ch,arrlac!a

comjJo:,ta de uma fase A de rendimentos crescentes e
esta ultima se transformar na "es~

ex'pallS2lO se apJroxima de sua ass1ntota K

mla Ca]nt2liista

eXjJaI1SaO torna~se mais lenta au
de tem uma ass1ntota

qw;:st2[o sabre a Hicks e agrlostJC(),

p.

cialllrrntacGo
sido "";0'''01''

as

dem ser de:,cntas

que a eXJ=lansao

lJt:CI1.;lz~:se da1 que da eeanomia mun~

foram moldadas por duas tendencias fundamentais contrastantes. De um
uma tendencia das margens de sob 0 do

reim'estin1el1to roltmell'O de uma massa de lucros num dom1nio espa~

apl:lc1(:Jes Offjanizacicmais do da tenha
nao, essa tendencia exerceu sobre os lucros - sobre

constante outro houve
uma areciu,:ao dos custos e dos riscos atraves das econo~

mias e externas volume e densidade crescentes do comer~

cio. Essa tendencia impu!lsionou
os lucros

uma fase de eXIJal1sa,o 0',,,UIUd

reIutou em ceder a essa teJ1ta:<;:ao
damente processo
fase de possa realmente a fase de eXjJarlSa'J, "tan[1bl~m

de uma pausa, descubram~senovas op'ortUJr1lc!ac!es,
retomada". Nesse esquema, a estaglla~:ao e apenas

Slt'lll,clalje. 0 inevitavel que
::'e~;UrlGO essa COllccitlla<;:ao,
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Tempo

1L TraJetorla 1CleotlplCa das eXj)arlSOes mercantis.

K(?)

Tempo

12. Modelo de eX1JallS()eS mercantis sucessivas de Hicks.

sistema de cidades
Estados de Estados que

dos ciclos sistemicos de aCllm.ulil<;:ao
economia mundial "UIf-'HU~h'W

uma
mou

.... '·V ....HU expansiio. Essa tendencia que,
de urn modo ou de mItro, todas essas expallsi5es

as de que, se essas
era tambem a de que cessasse a Mais espe-

Clt:lcamclnt,e, amedida a massa de que buscava relnvesl1-
cOJmerci,o, sob dos lucros ascendentes

cela crescente do espa<;:o econamico necessario em ascensao ou

seculo xv inicio do XVI, ja nao estava 11l'-Ol'nrw;lrLJ

Esl:ados, mas sistema de que



sUIlerclbund,anc:ia des
excedentese como "crises de supera'cuml113l<;a.o" Havia

ou urn excesso de m'\Te~;tH10, ou buscando de In'lTp''Q'',,

compra e venda de m(:rcadonas, muito alem do nivel de investimento que
diria a da taxa de lucro. uma desse excedente nao

de lucro tendia a e a concorrencia
bern como dentro de cada urn deles

era errlpulrnlda
entre os locais e os ramos de negoCl(lS
se intensificava;

elevados foi sendo consumida de David
p. foi no os centros de comercio

e tentaram opor-se aos lucros atraves da di'/ersific<:l<;ao
de seus des tambem a distancia e funcional que
os vinha mantendo do caminho uns dos outros, em mercados mais ou me-

nos resultado dessa entre os
centros foi substituida por uma concorrencia cada vez mais que
miu os lucros ainda mais e acabou por destruir as estruturas or:garlizacionais em
que se baseara a material anterior.

Em 0 momento decisivo entre a fase A, de rendimentos crescentes
eXlpalls3lo a{ceh:ra,da, e a fase B, de lucros decrescentes e mais de-

veu-se, nao a uma escassez de em busca de investimento em m,encac1OJLlas,
como "crises de de
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Parte do tern que permanecer sem uso em todas as circunsti'm-
cias. (. .. ) A luta decidiria de suas partes seria eSlJec:lalmt:nte
afetada. as coisas correm a afeta uma confraria
atuante da classe C.. ), de modo que cada [capitali:,taj PaJctlClpa

comum ao tamanho de seu investimen-
to. Mas, tao ja nao se trata de dividir as e sim de dividir os
zos, cada urn tenta reduzir sua
bros de outro. A como fica fadada a
que cada C..) tera que e decidido

", t;u,.w, e a transforma-se enUio numa entre
anta@;orlislno entre 0 interesse de cada individual e

as da classe como urn todo vern atona, do mesmo modo que, ante-
rio,rrrlenLte, a identidade desses interesses operava, na atraves da com

1962, p.

portant(), assim como para ha uma dIten:n~;a fundamental

comlJeti<;ao que entre os centros de por
quando as rendimentos do em

estando em ainda permanecem e par outIO, 0 de com-
nptlr"" que os rendimentos caem abaixo do que passou a ser
visto como urn nivel "razoavel" au "toleravel". Em 0 de

cOlnpetl,;ao nao a ser de verdade. Ao e urn modo



novidade
corltrario, marcaJ'am os
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centros autonomos

cOlnpetitivilS tratrlClldas nao

as rpl"ri~p~

Inanul:ew;:ao de
a lucratividade de

de COll'lpetl<;ao,
substantivo de que a sUjJer'aCl'lITm];1<;30

cajJitillis:tas a as

mente mtcrcantls, como Arltl1pnr,lC1

rodada ate

COSIllO]::'olitas de banquelros me:rcarltis,

ve em fase essas cooperaram como na
re~;uLl<;30dos mercados monetlrios e de mercadorias pan-europeus. aSSlm
que os lucros do investido comercio tiveram uma a
comjJetic;ao tornou-se a confraria se desfez.

Ao termino da comercial do fim do seculo XVII e inicio do seculo
XVIII, os do drama haviam mudado mais uma
agora os Estados nacionais as de comercio e associadas
a des. Mas 0 roteiro foi basicamente identico ao das rodadas antedores luta

benletl,:iarn, e
de todos. 0 seguncl0

CajJitl!i,;tiL ::'e:il,wlllclo Hicks e rastreamos
HUHU,""'. No decorrer desse

as cidades-Estados itaJliarlas,
10l'm;lram--se. Deixaram de ser a
eXjJanSaO comercial pa11-eunlsi,ma anterior
lutavam por uns sobre os outros os trazidos

do sistema havia construido suas 1m-tunas.
o fim de cada uma das da economia

dial foi lutas comercial
inicio do seculo XVI, as cidades-Estados lideres
cessos sistemicos de de

meira metade do deterioraram-se na Antes mesmo
de acabarem as Guerras Gra-Bretanha havia centralizado em suas
maos 0 controle do comercio de e a das Orientais
havia tirado todos os seus concorrentes do mercado.
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M'
D'

b.D _ Rx
111 - \

- Fase A --_+GC-- Fase B--

13. Bilurca<;a,o da tra/etcma das eXI)anLs5(~s mercantis.

essa sel'vagem cOl:npetl,;ao mteremp1resarial
corrida govema-

edosao da Guer-
dos Cern Anos

sU~)larlta(ia por

A (mica escalada da cOIupetH;ao inten:ap,italislta
o declinio da meados do seculo XIX foi que, durallte
ca de 25 anos, a cOm~)etl<;ao s(~lvagl~m de pre<;:os as
ciais ocupou 0 centro do os governos nos basti-
dores. Na virada do
de pre<;:os comec;ou
mental de escala e <HllU",V sem prec(:d(~nl:es.

LVlumllal e 0 ten:nlrlO da Sep:;unda,
HauaHa voltou a ser enCella(10,
escala e com uma abunda.nCla de recursos que os prot,lg()llJlst,ls ant(~m)rE:S

a "taxa

a exp'ressao

modo os
o esti)qlle

logi:stlca da expansiio CClmel'oal
(D), antes da blttJrca.:;ao, e

l)ltun:a.:;ao, de:;cr,evE:m, em a da
cOl:nero1o, slJp,ondo-se que todos os lucros

rotmeiraJmente reirlvesltidiOS no amuellto da Nes-

rep'resenta.:;ao, a

eno

As financeiras de Hr"n,'!,,1 foram
caladas das lutas cOl:npetltlv;iS irltercapilalistas.
pnnopal e urn fator de agI'av;H:nenlto da cOIltnldH;ao

a eXf>ansao m2lteJ'ial da economia mumdlaL Essa cOIltnldli;ao
de:SCflta como uma btiur,cat;:ao
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HqlUQ(JS os exoedeJrltes

cmnp()ne'nte do

m~;enlsatas e irracionais a rellmresttr

",,-'--lUllCtUU, aCllmll[aJ! ", 0 proprIO

no de mc:rcHl()rI2IS

com os lucros
deixando-os pr<ontos

e, na VaJOriIZa,;aO seg;undo
Nesse contexto,

e de

CaT)it311is'ta ,por
dejlmll<;:aJJ, interessa-se pnm()r(haJ.m(~nte,

eXIPaJls3l0 intermiwlvel
COlnpara COlrltilrlWlmeni:e os lucros

dencia

sobretudo e m2!O-Oe-otHa assalanada,
nhecendo os mais elem,:ni:ar,es calculos custo-beneficio e as COllsi,jera<;:i5es
utj]itarias. Essa curiosa tern nenhuma COJ're,SpCH1-

das iniciativas bem-sucedidas de gelra<;:ao de
da mundiaL Prc)Vave]mE~nte,

tOl"m'llladas, nao nos interessa

do

nova eXlpalls3lo

mals malS d.lllh<elro

de vista felicidade do individuo
inteiramente transcendental

atlrrrlas:oe:s, nos contextos em que elas
No entanto, convem enfaliz,u

dos
mlln(10, elas sao falsas UU(UH.U a Calractel"IZ,l<;:aO

sdlUlnpetc:n2ma dos dl','t:H1lt:S territorialistas pn~-capitalis'tascomo sendo
m.,=1l1rla,;O,~s insensatas

o progresso da pnJQll<;:8l0 GlpitaJista nao apenas cria de Ut:Jlt:Ht:S,
de~;cortina, na sistema de mil fontes de em:lGIJe-

cimento urn certo grau de de:5enlvolvimc:nt<o,
grau convencional de - que etambern uma de



torna-se uma necessidade comer
desp'esas de repl'esellta;;:ao

eXr)an.s6(~s lller,carltls, os lucros CrE;soon·

que e 0 que 0

num(~ro crescente de ore;an:lz3l;;:6es L'~fJILdLI"LCI"

eXj:)ansao do cornerClO, se mC>VICla

reinvlcstir os lucros do comercio
os excedentes de caixa que des a~'-'LU'UMUUsao desviados do m(orcado

os .mlcn:adlos tmancelros, Nesse mOluento,
com~:rcio lllUIldiais "bifurca-se" dois ramos

a do comercio

cOllsegumte, uma fonte de credito
capitalista. 0

pensas

caem
comercios m()n(~t<tnos,
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listas lucratividade. Em outras n"l,nrr"" e, par
uma da tendencia das eXIJanlSO,es as

par outro contratendencia das or:;;allizay('ies CajJitlliEltas a elevar
tivld2lde acima do que seria em outras condiyoes, restringi:ndLo

nl,mtendo a mercado sistematicamente subabastecido. ,-/~IUH~V

eXlpalls3Lo comercial ao a su-
n(',rnllP os lucros a um nivel meramente "tolenivel"; mas,

eXj:)ansao cornerclal elevada
Ihe sao Impooltas

os lucros

mUlltl!Jlas jurlsdlyOeS polil:lCas, essa
mlJl1ITla.ITlellite piau:siv(~L Hlistc)ric:amlenl:e, HI_HHUIH grupo capitalista

org;mlzayo,es c2lpIt,lhstas e

nossos



o
oras

sistema

inst;iveL A blturcay3.ose

Essa COll1Cllden,Cla apl:oxim;lda
procura, nas eXjPaJ1S()eS tmancelras,

rendimentos

o status, e nao 0 0
or:gaJlizay()es nao ficaram desesti

nos lucros 0 aum,:nto

produ\;ao. Ao COUltranO,

com

todas as fases de>eX]pallSaO tinaJnn~ira

diillcia de
riscos de emprego no comercio e na pnJd'w;:iio,

eXIJaJlsao apnnxllmadarrlerlte sincronica

tarnbl§m estaveL

'<:~""llUV as duas vias se bIture:aurl,
da acumulayiio

de
CI(XlILU, aum,:nlan.do ass1m oferta e outros d14'ClllC~

os recursos financeiros adicionais necessarios

a aSSlm de
max:imlizadores da

eSjJec:la,lIZ;ld(ns, nos massa crescente

velld:lda sem que seu valor se A aU.<1l1LUH"'r"V

esta
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140 Turbulencia local.

turbulencia em que 0

contlItantes de atra;;;ao/rep'u1sa

sua busca
de
vestido compra
A lucratividade do

bem ser slstermc:a
e baixos no VOll11Tlf'

valores abarcada
doras do



I~~,,__-~---------
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Tempo

Turbulencia sistemica.

nao
seg1unc!0 pa-

como In:,trtmda nessa

permaw~nte, ainda

entendida como
no processo de

aul:en'tlCa ces:,a\~io da exp'an,;ao. Nessa
pausa. A tm bulencia

ex'paJ:lS8tO estavel ser reton!1a<la.

eXIJanSaO estaveL
eXIJarlSO,es financeiras deste Ao

manelra, seguinoos os passos de J::\r,luclel,
alg.unlas eXIJanISO(~S llnano;lrcls como 0 "sinal de outorIO'

se limitalTI

A dlstm\~io

economia mlundl;3J
xos

grcmcles avan<;os Ao ap,ontar
Jjrau,del concentrou-se nas passsagens do comE~rClO



sas pdrHi"nr"c iinalmen1:e
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a essa PO'Sl<;:ao

mcmetario rrmrldi;us, esses ag,~ntl~s

volitivas
gos;taria de nos dotou
respec:tlvas passagens do COInel:OO



CODldl<;:oes de
destrui

Nesse

res1olu<;:ao das

reClcla51,em do
outra, em sua discussao sobre

mvanav(~lmen!te«)nstitlli 0 desfecho e

",o+,."t'",.·,c org,miza(=lonais que apenas come<;:am a

poteIlClal de crescimento. Como vimos Marx
sua discussao sobre a ao

i",mcwt3n,ri", das dividas para uma invisivel inter-

repetH:lanlente a de
po da economia mundial CaIJit'llis.ta,

Provincias Unidas
seculo XIX, Marx

16. Modelo de metamorfose dos ciclos sistemicos de aCluTIula<;:a(),

que se alternam com fases de turbulencia no das
por uma via de desenvolvimento ja estab'elt~Cllda,

em:-jwmto as de por nova via sao criadas
;:'CI1U\.lV, as fases de sao momentos de retraimento e de desOl'gani;ca-

crescente, bem como de e dos processos de acu-
mtl1at;ao de em escala mundiaL As crises sinalizadoras (51) 52 e
anunciam os limites de estavel de desenvolvimento tam-
bem de uma mostrado na
errlergencia de uma ascendente.

A uma nova dotada de
de crescimento do que a e um da crescente turbu-

lencia economia mundial nas fases
Ela a tese de de que ocorre uma re(;lclag,em do mo-
U .... 'CU.LV, passa.ndlo de estruturas que os limites de sua
eXlpallsalo material
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porque, certos urn
pequena taxa de lucro acumula-se mais do que urn

com uma taxa de luera, Assim, a massa de pequenos



taxa de
colocaos
gr,mcies empresas, sob
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rota aventureira
e das crises. 0 chamado

ess:enCl3lllTleulte, a um excesso do
massa de lucros a um excesso que

chS:PC'Slc:ao dos administradores das
1962, p.

em
nossa

do seculo e infcio do xv,
mimero menor de CICla(leS-l~sta,aCIS,

c011segui:do desviar

recJ:clal~em analoga, pas:sancio do
"lrlCapazes de por si" para os dominios de

poderos;as. Se tivesse a escrever 0 sexto

SirlOj)Se ofigilflal como "volume sobre 0 mer-
houvesse estabelecer

()hQPT~",ri',,'c sao uteis para

Aw,lert,Can LangI4ag"e, Second

em ambos
expalos2lo financeira da economia

entanto, apenas algl1m;as delas transtorrnm'arrl-se

eXj)ansao tm:anc:elra, como

espc~citlco de acumula<;:iio
novo cielo.

nosso ap;lral:o C!an,:ertu3Ll, devemos

LU'UA u~'v es,ta!)d~ceuU.HUt Hi'Sa~cav entre sua ()h.~f'rV'H·?i()sabre a rec:icJagl~m do
mlcmet~lfH),no eSj)aC;o-telmr)O da economia e sua ob-

passou se COJJ.Cf:ntrar
densidade aumentaram

comercio mercados de pr,oduh's e por
popuJlac'Jes das cidades-Estados mais Essa co'nCi~ntTal;ao

das estl'utllras org~anlza(;iOIlais do M"'XJlld

das unld,ldc;s sobreviventes do ~l"'"CILla

prClPfJlO SlSre.lna. Nao foi esse pnmeiroe,

donal das emprt;sas

CarJit2llista mundial.
cicIo sistemico

expansi'io tUlanc:elra do

volurrle de 0



exp.ansiio tlnanCelJra do

capitalismo. Nao obstant:e, D!DC1e:~se

Da
XVII, 0 desvio do comercio
Sevilha sistema das feiras
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e antecrparam

sucessao de cidos sistemicos de aCllmmtayi'lo eXltlldo
cOflcerltra<;:ao do

esp(:tacular do de cOflcerrtrayao

vez de~,orgarliz,ld()s n:gllnes, sob 0 peso
tnldl<;:6es, estava pn:p"rado 0 Ipl'rPITn para os novas rpc,inlf'Q

economia mundial
de exp.ansiio matefllal

dOlmm,mt:es, recompusessem
e promovessem



4

N s Ul

A N ERCADO p A TO

"eco-, enao

que moldaram nossa
interna-

"economia de veJlocldctdeobtida foi

carclCtelristlca sllrlgular do

orl~anjzay6leselmp're~;ariaiscom 11a amOll;a-
e estudo hist6rico

expaJrls~lo das cor--
e inicio do seculo Como

pItman.a ao consumo

por mmClaCli:S eJmD·re~;arjalS distintas
diierentE;s unidades e dotadas de mt,egray3lo

vertical e faceis de calcular os custos de tnlm;a;;:ao
isto 13, os custos associados a insumos atraves da

de dOJnirlios orf~anizacicmals sE;paracios que vinculam a DrC)(lllCaO

As estratei~ias e estl~utllras

surglram nos XIX, Orlglllaram-se
dos custos na economica da ini.ciclti,ra c<apltaJlsta.

me holandes levara os processos de aCllrrlUJ;a;;:~lo

passo adiante dos genoveses, ao i111:erna]izclr
britanico os um passo alem

eC()ni)mlaJ resultou veJ,ocidalde que
estab,ele,cinlerrto, em termos do numero de trabalhadores e da

valor do eqluij:laUlleJlto pr'JCll.ltrvo, mas velocidade
permlitlralTI economizar

nrrlr111r~" por trabalhailor e por maquina. C..) essa
e ° cOJlsequenJle

custos e aumentar
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economm

para coclrden,lr
sos de preldrl<;:;llJ.

tUlld:arrlerltals 0 desenvolvimento de novos
m,ltenaS-jJnm;lS e intensificada da

plaJle)3lmento org.amzaclOnal e de metod'os
nos diversos proces-

A economia velocidade pnJpclrciorladla mlternallz:a<;:<lo dos custos

ongin,ou nelas. As

Estados Unidos.

res de COilsumldOi'es.

A mt(~gra<;:ao

haverldo inti~rn;lliz:ado toda

desde a dos insurrlOS prim3lricls

esse novo de empn~sa caipita!i"ta

incert(~zas da movirrlenta<;:iio

da

dessa seclti(~ll(:la, a

empre·sas amlJlla'das. Ao
unIC1,lde's, os custos de transla<;:8lo

"'r1,,,I1,,,. a admini,;tr;1<;:8lo das unidades
custos de inlorm,l<;:ao

Essa interrlallzairao deu

D.II~ " ••••···.I



de
esse

trabalho, as empn~sas

tados no extenC)f o)rreSfJOrldeu
a

p.71,
A exp.ansiio

das hier'arquias adnnillJlstnltivas n'Jrte-arrleri,:awls,

constitrnr a ver,dadelra barr'erra
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de permanenCla,

crescimento igu,alrnellte eSj:1etclcular das hic;ral:qulias adruirlis-

tr2m~,nalcH)nal das errl1J!'eS;lS comerciais
unlda,des e com mt'egra<;:3lo

as baxTelras or!;anlzaClCmalS que elas Cfl<UalU aentracla

A eSj:1et,lCular eXlparlsao nacional
norte-axnerican;lS formadas

Clclram,·se a
tr"tnT"~ e das p~trntllr"C bUHlcratH:as.

estruturas "t()nlar'anl-~,e

Nas de Werner JOlnb,art,

Na visao de Chlandler,

o de
decada

os metodos
osmodos

do

cOllselqii(~nClades-

tanlil1,lr que 0

o

.£!~:----------------_...._._-
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mas

apenas
mv'en,;ao das maqmnas

retOf]rlOJll, Na ca-

do
levadas

opostos de estnllturas Ol'garliza'clOllais,

mundiaL
dll'en~fi(;a como medida

ultimlOS treZeJlltC)S anos, nao se deve pel'mJltir
prclgredl.u de modo

ten:itorialida,de e)CCIUldellte, mar'cante no ~IMt:IIla

mallutatmra d,~sOl'garlizaJram co[npll~tarnenlte as

nova OS';l1,u;:ao

em que, no
emprego do

da atividade ecomoml,;a

ramo de neg6':lOs,

mSPll'ou nossa COJllC(~ltl1a\;aO

aCluTIula<;:ac), 1J"rPflnp tarnb,em observou

alt,~nllanC1a de fases de "liberdade economica" e fases
"n:gula<;ao economica". livre ao eSjJirlto

e caracteristico da por sua se-
mcl1Vldliallsta do seu auge se-

quando 0 comeyou novamente
economla

meTc2mtJilislTIO llTIPOSl-Se ao e

economla mlmcLJal caf,itailislta

comercio

europeu de rstaclos solJeranos, As transnadonais que errlerl!,ir,lm
fim do seculo XIX e do seculo XX, em contraste, estri-

eSjJe(:ia.LJz;lv,lm funcionalmente num determinado
mliltiplc)s territorios e foram incom-

numt~ro:sas do que ser as de
mi]llaram pfi)gr'es~;iv,lmente a do sistema

--------------
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cornerno e na,reg;lC3,O,

Essas cOlnpanltllas,

embora

restringitraJm 0 comercio,

de
tal-

crederlCl<lda em

cOmE'rCJlO escrava-

rU'l !lAl --, os pnlm()rdlOS do

Orientais, No

tra.gl(:anlerlte, para os povos

mC)Vnnellto de liVl:e-(:aULlbismLo do seculo XIX reU10Iltarn
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expans,io do COITH;:rclO

r()n~tnl1r e manter

nao Ob~;tallte,

con1petH;:ao; os COlC)1ll2Sadc)res

neg!i:gerlCian:m os interesses das prc)pr"ias empresas; concor-

as co.:mr:'anhl'ls credenciadas pOl' governos agravava
todas elas p. 1

reOJnbleome:nto gmrenlaI111erttal, que os "mrenl0S
conced,er; era comum os emprega

comj:lanhl,ls deslTlarern nler'caidonas, tl:arlsaClCmarelJ1 com comerciantes

po~jerosa e de as empre:sas eUl'op'~las

eXiclllSrValTlE:nte para 0 africano. Mas mesmo essa compa-
competir etlcaZITlerlte com empresas comerciais mais enxutas mais

havia de que a cOIJ1p'anhia

melhor m"melra

res

As cOn:lpanhlaS
dificil conservar mC)nC)p()!iC)S

cornerClo atxlCa:no, em n"rhrlll"r

COm(~rCIO, portant(), mostrou-se mais eficiente do que 0 lTI()lliJp,6li,o.
m()niOpOllO tivera fomentando uma es-

acumulando os conhecimentos necessarios urn comercio
que, mais do que a maioria, habilidade e PeIo menos,
as de comercio de escravos foram mais eficientes que
trancesa.s, e os colonos apesar de suas foram poup;3dc)s
"terrivel escassez" de mao-de-obra que Martinica a Gllaclalup,e
seculo 118)

comercio no Atlantico pn:nu.nCJlOU a dinamllca

sutlseCruente des:reg;ulalmc:nt"ya'O, com

Essa

necessarias novo de as co:mj:ianhi,ls Slml)le~;-

mente saiam desse ramo, e era s6. Mas quando os investimentos se m()stra'ValTI

_.------------r----'p



comercio se eauHJa-

transformar-se num mten:lO, e ate se eXl:ml~Ulr,

re'fO~;acaO - concretizada nao - de seus nrnT1'p_

nn)nr,Cl e:lClsten':la, como cornp;mtnas pmrcr'llm.en"te

SECULO XX

davac

cOJ:ljuntl1ra adversa do
seculo de seus adonistas comc~<;:ou

duvidar de que ela sequer continuar a fazer tramsa<;:()es COlnerC.l'Us,

as grand(~s CC)mlJanhlJS,

caJJit;lh~;taholarldE~sa, ollgarq'Ulc:a e muito concentrada no

COlffi1=.anhi'ls holandesas desses dois de Por mais
que os de uma bem-sucedida como

vac, as pequenas empresas holandesas nunca tiveram chance
rev'OQ.a-l0S. Mas ate uma empresa cOffi]:JaratIva.luente m'llS.llCExtl,da,

confiar
estrutura mais democratica e de

sa, em contraste, as COlffi1=.anhl'ls
C01:lstant:e de serem de seus pnvlleglos,

urn novo ramo de comerdo.
firmou no Corner"GO tmm~~uhlf

riosa ( nao llcenClaclOS,
fusao 0 comerdo da com]:Jarlhla, sem que nada os detivesse.

reconheceu 1698 a deles e os aUltorizou

com]:Jarlhla, mediante 0 10% das eX1Porta<;:oles
In~ilaterra. AutC)flZad,lS a termos de relatnla 19w1ld;icle

industria textil era dificil de conqiUlstar: que nao
contida numa rede como na LUlUI"". Diferentes circuitos e setores
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processava algodao, vendendo uma qu,antld,lde
de os mais corri(=lw~if()s ate os mais Immc)so,s,
duvida de industrial
dao era a tanto na qualI,jacie

cOITlplex:o de

tortUIJla da empresa

vUH~0H"Unos campos de batalha
tarnanhlO e 0 alcance das

decada de 1740 e se reorga-

rp51')05r" ades:mtegr'a<,:iio

militares da cOlnpanJtlla comE:<;:ararn a se aITlpliar

de:;centrali:laclo e ~ fosse 0 ex(~mplo

que 0 mundo ja
sua das

as redes comerciais locais. Por
descentralizada

_ ••••-------------""'.'1
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tormaraUl-se batalh5es mdlan10s

expnls;ar a VOc dos ne!;OClOS,

moldes em'opeus;. 1

e, desse passou a COlmb'ln,lr as tecnicas euro]:lei,ls slllp,erion~s

uso e controle da com farta dos recursos humanos
comt)ma~,ao,maisdo que outra

todos os concorrentes

a empresa numa
estava aberto 0 caminho nao apenas para a aprOprjla~aO ma-

tributos e sua transferencia - os acionistas da por in-
termedio de sem , nas de Fieldhouse

p. tambem a do da com-
sobre a industria textil indiana. A de as

estrutur;lS descentralizadas de e foi progres-
Slvanlerlte substituida por de dessas
estr'utluas ao das hieranwi,ls g(~rellcr211s

Enlb,onl, nesse processo,
de sua flexibilidade - e,

-, os fluxos de recursos acumulados
tornaram maiores e mais ate
~ou a declinar a ser publl<:adlo

o sucesso como 0fJ~arliz;l~ao gov,~rnlanlerltal

nhum alento para
sut,stitmc;:ao da corte Mtlgh;ll,

m,~n,:l1cm2l1, bern como sucesso
imediatamente pm uma crise fiscal e
Inl~laterra, com vistas a de seus prlvlJleglOS comerciais. Urn prlmeu'o
pfl~l11in,:io do que estava vir foi a triplica(;ao

de:,pelto de urn enorme acr'eS(:lrrIO
p. Outro mais

quando lJll:mm!;h;clm e outros fabricantes das Pflwjnclas entraram em ca1mj:1arlha
m,onop61Jlo do comercio exercido empresa, que foi

efetivamente abolido em 1813
cerca de vinte anos a compen-

sar 0 com mais eficiencia seu remanescente do
comercio com a China. Embora 0 comercio de cha com a China tivesse sido uma
atividade secundaria extremamente lucrativa a come~o do seculo XVIII,

falta de demanda de
consequente m~ces;sldade depr,odut()s europeus na China e

mentos de metais para ad':jUlnr a chao A COI.m'palt1hia
Urlentals havia herdado a do l:le:,eqUltlbrlo
comercio entre 0 Ocidente a Oriente. Como ja foi aSSllll<lla,do, esse de:secluilibrio
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AtlantICo e

consolida-

1833, 0

lJespcljacla de todos

simr:,leslTlente pemlitir3lm a

concenitra<;::ao da COnlpaJlhia

e dmlamllCO que 0 COlnelnO

Beng,lla, 0 comercio

tecidos. Essa terldenCla
ab()ll~;ao do m()nClpc,llo comercial da cOlnpanhia

aDolldo 0 mO,nOlJolJlo Ifld13LllO,

sa mE:rC,IGC,na
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impoJrta'va para

passar a ser consld(orada,
o imperio que

in(;Ornpletente para
da Grande Re
ImpelrlO, ponca

na

admiJC1isitra(1o e eXjJloradlo com

COIUelTio e na,'elZaCaO

fazer
eco-

vapor

decorr,er da

de que 0 advento

reorganiz;ado con[1pl(~tarnente as

Embora algun1as dessas cOlffi]::'anhi,ls

nomia mundial cajJit'llis,ta.

pecialrnente a COlup,mhia B:ritiblica da
e nao fez

As nh.CP'·UClrr.,OQ de lY"opnnp

economica
e da tabricalcao mecaniza(ja
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mllncllal do seculo

de espa<;:o-

Unr1aml1d,ln(~aradical no modo de de uma esfera da industria
ca uma em outras esferas. 1sso acontece, a prll1c:iplO, em ra-
mas da industria que se reunem por serem de urn processo,
mas que estao isolados divisao social de tal maneira que cada
urn uma diferente. a mecanizada fez da tece-

m(~cam:l:acla uma necessidade as duas tornaram imperativa
re'101ucao mecanica
gem e no tll1lg11uent1o.

e
de outra, e suas llb"y'J<;;~ recem-criadas

do mundo inteiro. Dai (, .. ) as meios de comlmi,ca\:ao
ad,lpt,ldo graldatlv,lmen1te aos modos de prcldulZlr
diante a sistema de eUlbcLrca<;()es

vapor Mas as Imen:,as
que ser torJad,as, turldlclas,

sua

os processos os
o mercado IIll1n,dlaJ,

tprrpYlO-. Os Grandes DeSC(lbrllnenl:os,

Urlen'tals e da

Esse
texto, "a industria mc)dc:rna

America nr,pn"rn,,,

nos mercados

pesar dos Reacionarios,
industria 0
criadas ha muito
substituidas por novas incJu,;trias,

puxou debaixo dos da
Todas as nacionais

colidian,amewte destruidas. Sao
in1troi dll<;2l0 transformou-se

- r



pre~os acessiveis.

os

as dlrc~COt;S, a int(:rd,ependl~ncia univers.l1
1967, p,

para sua satiisfar,:iIo prcKlutoS
isolamt~nto e autC)-SU!lClenCla
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moderna. Na ver,dade,

sU!)ja,:erlte, desde 0
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pr,ev,l1eceJrarn as tendencias de co
pr,ev,lleceJrarn as tendencias

aCI·es,cerlto,u urna mrnerr-

Os de numero orga-
errrpl:esariais passaram a ser rn~lestldos, em caniter

mstala~;6esmdllstn,lIS e intra-ei;trutunlis

cOluplexa cadeia

sao inteIr,amente

ClalIza,las, de propm~da,lee adUClinistnlyaO sep,ara,las,
das entre si

Nenhum processos mecanicos executados uma dada e
m,lejJelldionlte de outros processos executados noutros Cada re-
quer e 0 funcionamento de muitos outros processos
caniter mecanico similar. Nenhum dos processos (... ) e Cada
segue e processos, numa interminavel a
cada urn seu funcionamento. A harmoni-

das deve ser urn processo
a uma de pequenos processos interligados,

mtlltipli,;id,lde de instrumentos m<~dlnicos,

trabalho de forma Esse processo abran-
atrai para dentro si todos os ramos de conhecimento relacionados

com as ciencias e 0 constitui urn comjJlexo
de em ou menos delicado.

donos
prOlpria inte:gray,ao e abr2mgencia

se

toryaram todas as
CODltJa'relS de

esse fortalecimento
nrp<~i')PQ (llmpel:ltl'raS, Ao C0111r,r,·

com 0 desenvolvimento da
pnndplO marshalJ,rno da tor-

buscar a CO(lp<~ral;ao

mercados COJlt1,lvels para os pn)dlltoS.

suma,

as empresas que contl:otav,lm

lucrativos,

msumos
unidades

das cOlup,lerrlentanlda,jes
como assinalou 0 nrl)nrir.

industria mC)dE:rna,
nou-se muito mais forte do que
do industrial alTlplJltiCOU os lueros
dos de qWllqlller disturbio do eqtlilitJrio mclusitnaJ.

cmuulatlvo,s, limitando seriarnerl
mdustna, enquanto mdUZlam ahiperexpansao de

desenvolveu-se nas empresas uma forte
conjlJnltm'a mediante atenta dos

sUI-gIrnel1to da as rplClri'iPQ

si os destinos das unidades pn)dlltl'raS sqJar,ad£ls
tOl'nararn-s,e il1CC)mpaJravelrnellte mais s6lidas do antes

outras, fim de gaJrarltlr

tenderlCla a corltnllar

_ •••••" -----11·.,1\.,.
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liberdade de deles bern lhes aprouvesse po>cll;lm dominar, e

o oem-·eSEaf economico da comunidade como todo emais favorecido por
uma e dos varios processos que 0

sistema industrial mas os interesses dos em
esta a decisao sobre essa sao necessariamente mais favoreci-

eqiJllJ.brlo industrial. Isso

e
seu destino nao estar perrrlaflerltemt~nteOOITlpJ'Oluetldlo com 0 funcio-

namento dado SUIJpl:ocessio do Seu destino
do sistema industrial

cOlljUlClturas que

seus

Uma corlsQiuicio esse cOIltn)le,
e

aaaUllO que ficou sob seu m;mtend.o,-se inalteradas
co:tldu;:c1es, os lucros das ms;taJ.a<;:l)eS inciusitriais que passaram ficar

sao tao mais alta ininter-

as eUlpr'eS;lS

descn,~ao das respm;tas dltc:rerlCladas das cOInunidladles

aos desafios

bases incim;triais no

equilibrio mdust:nal, e um;116~;icaemI)reS;arial tecnolO~;l-

uma

mercado mtlilCllal

rendlmlentos p,:curnanos do

exeulplo, conlrastlJU a "racionalida,je pc:cunlana

rac;lOll1alld,lde tec:no,16~;lG(' das empresas

tec:nc1lolgla como U£1.1 J.uUI-W_J

Esse corltralste

se interessa

considerado como

o mdustnalo en:,\erlheno <wC.uwv,

a Impm-tar:lCla
contl'asta-la com a racionalidade tec:nc)16glC:a

antmei:lca, que mxcimizav'a,
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estavam par tr<ls
mas par
a manelJra
o

par ser cOlnpen:,ador,
fazer

com alto coeficiente de
\LaUUc;~, 1969,

os nscos

esse mesmo processo

dltc;rerltes posturl3s das
re:,pE~ctivc)s governos nacionais diante do

tOJ·ml3.y2Lo do mercado racionalidade
prirnoniialmlenete, urn reflexo do con

o processo de do mercado
emLPreS2Ln21dO u,,,,,eHU',", em COJ1traste,

raC:IOllall,aades eram lados OPC)stC)S

que
do seculo XIX

su1blrnhou os riscos envolvidos nos errrpl:eenc[mlelltc1s

nerlhuma SUj:iOSl<;:aO espeClal sobre

Estado bntanrco

rntegnclaae do rec(~m-ton'naclo

Como

processo,

cionalidades ernlprl~sariais

e

Nao
entre os en!senlhelros, irrdustriais e baJ1qllerros alem2les,

eqll1ivalentt~s bntiimcos, de outro, para COJmj:lrel~nc1er

cornurlidades empresariais e de



'ras e, nessas COndl<;:C)eS, sentido m(otaJOrJlCO,

mc:rcldcma da do epmrarrlen-
dessas m,en;adloriaE f1ctkias - isto e, dos seres

e dos meios de - as de
urn mercado auto-rej~uladIOIe convite a calarrlid;ade
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de trabalho" nao de urn lade
in,discrilmin'ld'lmente, ou mesmo deixada sem usa, sem

In<:liv'iduo humano que ser 0 dessa merca-
D,;spoi,ldc)s da protetora das os

pereicel'iatTI, por ficarem socialmente morreriam
da perver:,ao,

nas soc:ledlad'es prirrliti'ras,
dais

A

ciec:lade, que restri:ngiu 0 furlCic)mlm,ento dos mecanismos

pn)telndas elas

re~\u];ld()r come'raram
VIE;ando a suas oper'J.!;:Cles, Assim se

a aIRplia<;:ao

politicas consolidou-se em mstltlll\J,aes
mercado em ao trabalhc),

0fl;;artlZ;1\J2l0 dos mercados mundiais de
e dos mercados mundiais de moe

aos mecanismos de

na



rnercado auto-ret;utad()r"
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Ccmsid,:rada nos tprnn"c

cornercioo

elTlbarCClr nessa aventura
as irnp]j(:ay,6es

corn(~rcio intel·nacional Co.) slgmtlCou
fontes ultranJarinas;

dOlltnma:no, e
deda-

_·..----------------'11



266 0 LONGO SECULO XX

umadoutrma
po:ssltHL1~:1a(lede se mudar as da In~~laten'a

converter 0 Parlamento britanico
mais substancial do uma verdade "cl'enl:111,:a-

brrtanlCo ter sido llb(~raJl-

pn1TcnTP amc)biliz;l<;:ao
Rr,pt"nh,Cl em beneficio suas

sltna<;:ao. (l1obsba'wnl, 1968, p.

mais m ()d(~stl~s)
bern como 0 deles mesmos, ba

dinheiro militantemente e comercialmente.
dinheiro na indus

dificuldade se

;ra-Bretanlla dJurante as '-' ~,"H 'h0

intere,sse tUlld:lm,ental de suas classes dominantes

Osmagnatas
sabiam peJrfeiltmnente

tos e remeSSaS -, aC1JITml,ada

esse
e emlJreSan3l1S brltanlCOS
dito e liqllid,cz

N3Lpolleeinicas nao alterou
continuidade desse

que esses
ncan:llano passassem a constituir todo coerente, 0

10l'mado urn todo com
que os mercados

do Estado e do britanicos.
o sucesso dessa expans:ao, maior

sob
residentes britanicos

metallco estavel da



o LONGO SECULO XX 267

e a eXIPaJ1S3l0 ultramarina das redes

contl:arlo, ela intensificou

guerra de

industria de bens

pouca autono-

raIne,s clorrelatcls - continuou a ser,

subalterno

e firmas co
dllnenS('les de seus

governam.ent,llS de canhot:s,
dej:)endla das batalhas. C..)

sid.erurgi;a, (lJme<;:olu na decada 1760
quahda<de do pro<iuto

mo da eCC)llClmla

a des.co[)nrem

As demandas militares
moldar as fases sulJsequentes

tei<;:oanlenlto das maquinas
rev()lw;:;ao In:c1w;tn,ll, pt~rmJltin(io 0

prc,du<;:ao side-

o desenvolvimento de mli(:v,tnla auti)fi(Jrrla de bens

dasse dominante tantos pr,)bJenlaS quantas foram as oport:unlld;ld(~s.
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vpcw,UU as classes domlnanh~s

est,lvmn sendo mcofjJOrad;ls

~_c------------ 11111>,;
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plenaJmente Imlperlallsta, devem vistas como res,ol'rer Sl-

osrealmente grave

e externa.
das guerras os

seguranya exter
HH,;"lJllauaV apenas persi:stil·aurr, como foram

pn)dll<;:ao e no emprego.
bnltaJllCOs, COlno osas depf()dutos

as rachaduras cada
verno britanico

as es!<)r<;:()s

co]rrtrole pOm'lCO de espayos economicos gr<'llldi,es,
economias externas

ml11tamo;arnente os seguranya
Pouco da liberaliz;l<;:ao do comercio inc!i3110,

hstao()s Unidos e a dos pn)bJerrlas
Mas as pf()bl(o;m,as
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do

que 0 da das
ab,olldo e 0 livre comercio foi introduzido na . 0

urn industria
mlnaclo a vitalidade da mclusltria

pnJdultos baratos de
comr1aulhl;1, "a se m,ml:lV(:-

ofl~arLiz,l\=ao arcaica do Int,enClr

p.
de
foi outro alicerce da relJrcldll\=ao amIlli;:lda

ex'Ce(1ellte indiano mao-de-obra u""uU>,

exerClto britani,:o da

com{~rcio, os aos ml-
do que as massas

Drlv{lu--as dos fluxos de recursos que eram essenciais para sua
isso foi de cOlnpetJ(~ao eCC)llClml,Ca,

de tecidos

o desrnantelalnento

venda peJrman<:nterrlente
chaddar feito a mao, sem

produt,os da ,f"Vflll1,:"O m,du~;tn;:l!,Sllbm:dmlancl0
a do
res esclarecidos do Cri,stianisrr,o

de a;;:o em
o

•
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mercado mundl,ll cada

sUjJIlJmentcls do mundo para 0

os custos domesticos de

excedentes In,jlamcls

britani,:o de dormn<:l\=ao

fluxo possivel

e eXr,ansao do
dessa cerrtrallrdade

se Inl[)dieralSS(~m na

o
do mtElrno DntanH:O

como para
de fato sua exc:epClonal Jib,erdadc

Gr~i-tll-etanha de

meios de sutlsistencia, aCllmula\=ao e prcltec;ao,

im(~ns,)s e:cceiCierltes de recursos humamois, naturalS

opclrtu:nidade de

conlerclo da;,,;:,cuuade

",;:"uua se estabelecer:

as vantagel:ls

Omundo

se



o epl(:entro

sociedade

par

N unea agl'aC!ara
dos £,SldUlJS Conjted(~ra(ios:
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COime:rCl,o E";ctf'nClr OU das divisas

eonte:mJpOlcaUleos, nos
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esses selltijme~nt,os,

nrot'Oaf'r a sodedade alema nao se rendeu a interesses parhcularistas,
usada para autoridade goveI'namcontal e sobe-

o investido no executivo do Reich devia ser usado para
cOlltra<;:ao e economicas a curto prazo, mas, em troca de

Estado deveria obter duradouras, C..)Vas-
tos esquemas diante dos olhos de Bismarck: da
in(iel)erlde~nciafinanceira do Reich e de sua fo-

COJltr'ole paJrlaruentar, atraves da dos de pf(lte,;ao
pr,oduLtlres, e de uma reforma tributaria visando a redu-

cima. Ou dos econo-
micos de modo a de entre 0 Reich
e os estados C..) e conduir a cimentando-a com elos
nomicos de romper. 1943, p,

o go'verno alemao

fez
estas tiz,eraLln

unidade da eC()nC)mla

te envolvidas na permanente "indns1:rial1iza<;:alo

governo
aUAlllal a eXlparlsalo dessas em-

mt(~gra<;:aohorizOIltal. Na meeilda

Esses "Grossbanken" 11a v HUH errlerl4ido
dos

se~~uilltes, a cerltr,11l2:a';:,lo aUffilenlou au,ua iuaw, em sua IT"lc,ior n"lr_

as empresas de pequeno e



eXIJcClativa de Marx de
m,Iterializan,do, e trataram de

muitas 0 elas passaram a
uma economia de comando controlada por

de financistas e que atuavam m(Xl1i,m-
con1Plexas, A eCOJilOITlla

anlPliar ainda seu
inidu:strial, e ate que urn cartel

eo:monlia nacional:
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zas do mercado,

fabrica"
), como gel~ac<5es

teorias do calJitallisJllo "OJcganiz:ad'o"
ram esse teIIOJllcrnO como 0 sinal rnais

maior do

urn grupo mllmarrlenle
te burocracias admirnistr,ativas

medio

Toda producao calpitalista sena conscientemente por um so
determinaria 0 volume da todos os da indus-

detel'mimW2io dos precos tornar-se-ia puramente nomi-
impli,carldo apenas da total entre os m<lgulat,ls

todos os membros da de
reftetir efetivas estabelecidas entre as pessoas e se

mediante 0 as coisas seriam distri-
fOlcma aperfeiccmdla, Doritaulto, 0 financei-

primc)rdios, (. .. ) incessante
Ah;~+;"A na sociedade relsularrlerlta,da,

No

pequeno passo,

suficientemente
eficiencia

astlecltos, selll pa'ral\~10.

das empresas emOlll.a",

a "racionalidade pecUlJiaria

os marxi~;tas,



SUIJenldo 0consciente mms ""JlLl'<lU,

separara a
'JLUUU" l)(;p""eSSa(). Como observou Landes (1969,

bntam,:o erlqmmto mo,jelo do capJltalI:,mo aVaIl~ado.

Gra- lSretanha no corne,:o

emJpre5;ari,11, de planeFlmc;nto
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escala ml1n,jla.L

fYnmf'lr~ Guerra e

Ml1ward, 1970,

Mundl,11, 0 imperio

primeir'os anos da guerra, os ativos
Bolsa Valores de Nova York

~lla1JUV os Estados Unidos entraralll

a em partICular, naV'lanl-Se tornadlo
senciais do do
Como ressaltou de Cecco (1984, p.

obter divisas estrar,gejlraS medIante

corlHilto e suSpeJrldf:ralll as resltm;:oes aos errlpr,estim,os



o LONGO SECULO XX 279

em Milw2lrd,

(".) 0 governo com comrlrom:lSS()S nos Unidos
a centenas de milh6es de no limite de seus recursos. Nao

tmhanenhuITw OJn'dl<;ao de Entre essa data tomou
norte-alnenCan(), para custear "necessidades absolu

menos de £ 1 bilhao.

uma

haviam

os Estados Unidos eOUltla
dnlhelro mnmdiaI, mas

de
prc,dui;:ao e regula:;:ao

pn:m:na economia domestica no

da guerra, nnrh'nt"()

dos invl~stilnerltos Inacl<;J()S

balan<~a «)ml:rClaltradllzlUl-se num

como libra esti~rIina.

No

sut.stituiram. 0 d6lar norte-;lmE:nc:mo tral1stc.rmou-se

que estivera antes
que os
se, nesse lTIl)ITlento,

aCllmulado Imensos creditos. }Hllenlals,
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30000 ~

I
20000I
LOOO

o 0

Ih5es de

Balan<;a comercial

Conta corrente

reglonals da K PCI"1""\I" sorneJl1te 0 de
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;ra-Br·et3mha. Como
exata dos

- .



credora

a 0 comercio exterior
mten,;:ao fosse liberalizar 0 COlTIercilJ, 0

ticulares

estav(~is, sob a da de ca~ntallsU, acabou por
estagI1a~:ao do comercio e mundiais decada de 1920

da de 1930. Durante toda a decada de
co:ntinuou a aumentar mais nos Estados Unidos
dos acentuando ainda mais a vaJrrtagelTI oonlp,,:titiva

nel~6clos norte-americanos e as dificuldades dos devedores de anlOItlz:ar, e
suas dividas. amedida que se arrlpliou do

pa,garnentc)s em ao d61ar norte-arnencan(), os Esta-
moeda estrarlgeira

expenencia de nenhunl1a

os pa~;anlentos

foi estl~anl~uliHo

A busca
transformar

de os e im'esl:irnlentos diretos dos
no exterior haviam acumulado ativos contas

valor de 8 bilhoes. No os crescentes
des,eql11libfllos e~;tn:ltUJ~ais dos pa~janlentos mU.ndlalS est,lVaJm fadados

continuid2lde desse processo, sobretudo em
dos governos de restabelecer 0 ouro de suas lTIc)edlas.

cruzavam as tronteiras
es~)eCU12ItIV'0 e de curto
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Essas de , como ele passou
C..) corriam de urn lado para outro entre os centros financeiros do

llH.HH~V, aprocura de seguran<;:a ou lucros e, em in-
tervalos uma sabre as de ouro e
divisas deste ou 1963,

e

investimt~ntl)s e~;trang!elf()S dos Estados

Nessa uma alta ou uma nos LCYWLLVCY

dos resultariam numa dos externos no desmorona-
de toda estrutura em que se baseava 0 restabelecimento do

co:mElrCilO mundiaL isso acabou do fim
a alta de Wall Street come<;:ou a desviar os recursos dos enlpr'esitirrlOs

a medida que os bancos no,rtE~-amE~ri(:anlOS

foram cancelando seus errlpreslirrlos
dos Estad()s
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entrado em

Mundl,l1, ja est,lvallll es;taD,eleCl-

010IcC1l.1" lllOll:etano mtmdlal: em VH:UV'l1

mundial sem pr:eCE:demt,es

mumdlal, centracla nos tstadc)s
entretlnt.o, esse corltronto tracluzm-:,e

fronto HHHWl,

cedentes - rel=,ro.du:z:iu

dos os pnnClpalS

Woods
roshima e Naga:sal'~l,

os alicerces lUJllHaH.0

sovieticos e 0 larl<;:am1enito do New

Grande os ideais do
dominado a decada Mas em 1940 todos os ves;tigios

eClJn:Ollua norte-americana. os cancelamentos
calJ1t,ns de curto prazo, urn vm-se

'WJ'-'.W, fosse atraves da controle
conversibilidade libra britanica em ouro, em setem-

levou a final da (mica rede de comerciais e
financeiras em que se baseavam os destinos da 0 prot,:C1.onlsrno
exacerbou-se busca de moedas estaveis abandonada e "0 ca-
pitalisITLO ITmrldl;al f(:tn11ll-Se nos de suas economias de Estados e

lhes estavam associados" (Hobsb;lwm,
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seguranya ate mc:smLO

pojjtH;a ao mundo

estJrangell:o ao terntc,no

os Estad()s Unidos po,jlmn

gr,lw1es oceanos
).

ricos e podero:sos

do mais seguro dos tsl:ados.
ASegLmda

sistemico, mas tanibem
o Iso,laClonLsrrLO politiCO norte-arnel'lCcmo ~t",m"0 0 nivel dos

retonlOS decrescentes. A po:,tUJra is:ohlCi,lnista de'pelldla da
seguranya
Harb(lUr abalou essa

da



a expalllsiOio econo-

e corltri!luiJ~a

dais mundos ilfi~mediavelr[lell-

nleadc)sdo

comE~rCLo lIltern,10onal tivesse sido libenl1i2:ado com mais
unl1a1ter;al do livre Estados ou

extr,ema centraliza<;:ilo da I1qUildez, capaodlade

somas enormes, acumulando deficits Imem;os, para manter 0 de guer-
ra. 0 resultado fora urn crescimento espantoso Os
gastos do 0 mesmo em escala mundiaL

gresso sinlplesrnellte

vamente
Mesmoque

da
da natlmC)rta

norte-americanos
neficios financeiros da politilca
sos necessarios aetttnral;ao

Roosevelt sabia

o se
criado em 1948
teral de redlw;:,oes
deixou 0

vo
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das Na-

seg:ur;an~;a e as mslt1tul-

aqltlsitivo mUlLld1311S na JUfllsdl.;:ao
obstaculo muito mais serio a eXlpalls2lo eeon6mica mll1ndl,ll

os sistemas inclusive 0 britanico
Clr,cuitos e redes altas tmal1<~as tinham sido tmmc:m,cnlte eontrolados por

finaneistas os Orj2;arlizav,lm e adlministravalm ob-
lueros, 0 dinheiro existente no mlJn,:10, portant(),

vidades No sistema m()n,~tano mllncl1al
em a do dinheiro mlmclial

Nesse eontc:xt(), e()nvem
Bretton Woods

-,

nos,
Mas, tarrlbem

que as balTelras tarlt;'u'las e governos ao
cio. A tivesse uma mais equaJmrne, 0

po,jerla «)mpr;llr dos Estados Unidos os meios de Pfl)dllCaO
torne,:er <'''",UIlla eoisa de valor aos eonsumidores no,rt(~-am,cnea

estava eoneentrada a

_ ..•••••.._--_.._------"",
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a poJlitl<;a n;ortl~-a]lTIe]:lCana,

adrrnni2;trar a reclJ.pera<;iio econc)mi,ca

New Deal
reClLlpera<;;io ec:onC)ml'Ca n,lClonal, da sub;orclma<;ao aos prulciIllOS

defendidos por Londres Nova Uma de suas pnm(;Ir;:IS
pn;slClente foi a CO]tlVi;rSlbiilld;lde do dolar aura,

do Em segulud, ele

prnlclpal de

seu Iw'verno

rOlnpimenl:o com haute
nllOlnno Roosevelt d12;palrou

as cmlsicienJ<,:6es
seg;ur;m,:a Cimtlnllaram a pre'po]Jderar na mCltd,tgem da ordem mcmet<irJla

que de:,tnllU

norte-arnel'JCama 0 consenso ne,;es\,ld,lde de

eliminar a tendencia de urn
dima de eX!paJls3l0 nlu.ndlal cOJlTIj::1ativet com os obletlvclS sociais e economicos do

imI)ortantes - a
comerciais de in'vestiunelJtcls e,
dO.mLmo da Casa sobre os mc:rGJQC)S tlnanC<:lrl)S nort.e-'lmericaIlos

1987, p,



perturbar perlOdJcamente. Nao
financeiras

sistema de co:me:rClO

LONGO ECULO XX 289

memua, posslbliltado'ra de seu

rencia turldam~,ntal

o

mlmdllal, com 0 tambem cOlllpete
habltualS de funcionamento ela

nenhuma rede nortE:-a:mE:rlc:ana
que vincule e as oper;l';:C)eS cO:[ldlarlas
Ill1ClnldlaJ. Por que possam ser alg:ul1aas impo,rt2t.;:6,es, 0

--------------'.
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seu corljurlto,
43,

para a economia no,rtt~-amt:rlc;an:a.

ecc,nomi,Is dos

torrna<;;:ilo do meJ'cac!o

norte-arner"1C2mO que 0

eCOllorrlla na:cionlal dJ)mlnante e

re1<I<;;6,~s da eco,nmTIra bntaml:a com

processo hl>;tO.nco,

norte-arnel"lC3lll0 garrho,u vida como

pn)dll<;;ai), n~Anntr,,"pc e COllSUlll1doJres,

(mica realld;lC1e nac;1orlal,

elementos COllStiitulcivc)s das

eCOnOlUla extrovertida, [a unidade dos elementc)s

eX~)andlr no espayo transrlaClonal

dos Estactos Unictos" Esse ten:OUleno n:pr'es(~ntou

corp,oray()es verticalmerlte mtegr;ldas e burclCraticamlente admlmis:trad;IS.

escolha de termos porque

ecc)llclmJia rnundiial do seculo XIX e as da eC()ncHuia norte-ame:ricana

nomia mundial do seculo

Mas

intr'odl1zicla com obl(:tiv()s tCltalrnente diLversos

e tral)aU10

as eCC)llC)mlaS dos

econormas naCI0ll211S "(Jxtroverticlas" e as "autocentradas
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pmlClpal do de acumulayiio brHanllco,

UCldc:ntol1s, onde

obtlen<;:iio de materlas-pJri-

en1trei:anto, esse ten:onlerlO foi

comercio
mclllsi:na brrtanlca. A medida que os

os de
industrias britanicas passaram

compras vo1umosas os
o interesse

vez

"lnno'H as hle.ranlUl'ls orgaulz:aClonars N

bnltitrnc:o fora e continuou a ser pr:lffioniial

pequeno e medio
COrneI"CIO e na·\'ega<;:~lo havc:rerll executado

aCC)IIJlpa.nh,ada par

comeTClallza<;:ao de finais.
1780 ate 0 fim das UU'Cli,'~ J\rapole:onicas, os grand,es

das DIOVil1cias ave:ntlmU'arnl-se

tramalnrlo e a (TP~rpntp eSfleclallzac;ao

mercados de eXjJOlta,;ao tOl'naralll-:se

des de ageJlltes C01nel"CIalS

depeJtldla crucialmente
obtidos com economia atraves

cantes bntarnCClS percier;am

triais lOJldrin.os

tambem Chal1ldler, 1990, cap.
Em n",-tir"L""

que se

da d01llinante.
Ate sua crise ter·mln2I.l,

mente
as grand,es O)mpaIlhr;ls

de abrir novas esferas e In'vestluaelltC)S ultr:arrlarmC)S

'Ut'".""", elas seu re~;surglmlent:ono fim
xx, vlsando a abrir 0 acesso nao

nel~6ciosdomestlcosbritarlic()s clympaJraveLlque

1a por que passaram as errlpl'es;rs a1emas e nortc:-amc:nc:anlas.
(



r-"'
i

292 0 LONGO SECULO XX

se

da

corpo"

ela dItLCulta'Ja as

massa, a diva!2;elTI "pric".., I

seculo XIX, a
IaL,nl:a,:ao m_(~cal1l;,acLa associou-se

1850, essa telld,en':la rever-

acalba:mento e a cornerClaJllza\iao

rig()ro:so e da integra\i~io

Mesmo

nos moldes alejma!~s

011Jl01al1:l os processos de nn~rll1rai{) e com(~rclaIIZ2l<;:ao:

Novas tecnicas de m()nlta~;enl,

IaClhd8ldes de canreg2lmento
do que suas po:sslL)lllda(ies,

todos ao

Na esses

com mais peso sobre os

das raz6es

s6 umdadle, elTIp,enhlad,ls

so, cooperam

,como ele os

inclustriallizlaram preCiocemente e com

e norte-2lmeric8lnas

produ\iao f1exiveis
estrutura de,;ceJt1trali:,ad,a e diferenciada das

AUreal Marshall dos

COJi1g!orrler;ad()s e"paciais de empresas de

apesar dis-

b"""",-2 ~ nn" ...1'
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CHcH.LB.'" bJritanico de especiali2~ayiio flexlvel
c011so'llday~io das e

tm,mCl~lro do mu"na,o,
do britami:O

eSf'eCilalIza~~ao das empresas bntarllCiiS
mantivesse as empresas eSJJe(;lalIZ,ld;lS

cOll]bula<;:iio de inS1Um'J-produto
as mlidany,lS na hier,uquia de das atividades eCCmb'ITIICaS
gens locais da economia mlundl,l1

venda de pn)dlltoS.
tinha a pdrnJ"nrCl inciustn<11 num estado fluxo pelrman(~nte, irnpedJmdlo

errlpreS,IS britilni,cas desenvolvessem
britfmicas

Impeno ten"itorial que abrang,la
vil(~gi,ido aos SUjJrilTIentC)s, aos e

de':lS('ies de investimento de
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esterJ:m;l, seu

JhH~~H"" rrmrldl,3J de paga-

em,ell~el1~Clade novos cerltrcls UldllstJnal:S
mllm:i1aJ, escorada nos tributos 1mpelL1alS, era

mundo em

que come~ou a se "rE~industr:lalizal:"

no~varnerlte, e tarnb,em do controle poJ:itic:o

ImPenO terTltorlal que fomecia os meios - os mercados ou os
m,lteriajs, conhJnne 0 - necessarios

ao enitrepo:sto bntaruC(). Na que

cornUllid;lde em,pn~sarial britanica como
indluSl:nais oJmpetialTI entre

seus insumos ou seus
do seculo sua errlergeJi1cia

eXlpalls3lO mais beneficiavam quej:1rejUcllclv,lm as empresas bn:t3JJlCaS,
Num discurso feito no Im,btllto dos em

geclpcllitlca, resunliu muito bern a valltagern sltualClo,nal

dUl"an~te a Grande DepfE:ss3l0
transportado,ra, comercializadora e mtennedlalna

abastecer 0 mlundo

cor1tigura<;ao espacial mmtamte das atividades inclustriajs

e cornerOaJlS:

essen,:iaJJ1H:nte, 0 povo
oart11:1Oa da atividade dos e mus-

1993, p.

de sempre estara onde
Isso fornece a verdadeira chave

pnJte'Cl()UlSITlO de outros lJdl~e~-

Errlbo.ra a atividade mdustnal
sera cada mais Importante
C..)Nao decorre daf que,
efetiva da atividade
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de que

cap'itaJisrrto de

as duas var'ianltes
decorr,er da ""Lauu" DejJret;sao de 1873-96. Tal

Alt~m,mha, t'lmlbern nos Estados Unidos a mtenslhcaiYa,o
neg,oci;anti~s, p'JlitllCOS e mtelectuaIS

unld,1dt~S atomizadas

div,c;rgi':ncias pJrog:rarrtati,:as, os

a atividade COffiIJetiti'7a
bens aos pro-

dutores dotados
1988, p.

Como a vaJ~ial1te

desenvolveu-se no IIlI,Uj'UU, das pn~ssi)es com-
petitiveas d,~co:rreIltes da
centloadlano Reino Unidoo Nao

Como por Adam urn seculo antes,
cOffij:Jetltnras inerentes aos processos de t01111,1';:30
do os lucros nfvel "toleravel".

nelLlhl1m consolo para os hOIIlIons
eSjoe':lal, como escreveu

uma .malrgiom
in,dustI'ialS buscassem

ao pnod()millJIO crescente de
mstlt1nq5es tmancelras pnvac!as, que haviam rrp·.~r1ri()

empfE~sas terrm7i{1l~lase Nos J:',stad()s V'H~'VJ,

_
'.' •••••••••••••••••••••••••••••••••I1111••··".!!ll·;1',,'
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suibpro<~essos sucessivos de

ms

rOn"'rnllr"O e operilc3,o de sistemas

:JhE~rm,an; e a predorninancia

tabl'lCaJ1tes basicarnente trlaca~;saram,por

estrutnr;ls cambiantes das empresas

nOirte,·anlerlCall1aS COlnel~aram a "i"p.,.,,'''' nl.dl(~alrnellte, Nos

nzol1taIS inellcaz<os, irrlpoj::iulares e tm3l1mE~nte

economia domestica n01rt<o-am,enca:na,

equipaimerltos de escritorio

mercado aU'to-reg;ulildclr e a raClorlallda(1e tE~cnol(lgl(~a irnplicilda

e de ma,o-oe-onra mdlusltnaJS dJlSpE~ndlOs:as e esp,ectallzadils:

tn't<lnlto, essas aSSOCJ:aC,JeS naClO,nalS

em,ergllU nos Estad()s

urn desvio

meJrca(10 do

Os dois

pro1c1uC:ao e conlen:iaIizaciio

col'JCa'cao dos pn)dultos

cel'te:las envolvidos

qU(~nCla desses sut)proC(~ss()S

das
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Substitutir 0 mel"CaaO, 11:;can<lo

se cornpr'omlete

caso de callCelarneIlto
de demanda. de efetivam,ente sllspencle

esta associada a este"

-
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mtegrat;:~lo H,AU'~'U. "A nnidade

bnlUJJllico sempre esteve im;erida
mlln1d13J, de modo os mais irnnr,rhnrc'c

desse de e/on mercados COffiT)radores
coilonllaIS. U1es'vlflcuJal'-se desses e mercados

inl:egra~:ao domE~stlca) horizontal on se isso fosse
emIJreS,lnaljo bl"ltalllCO da pnrlClpal

era a dos pn)dlltores
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a

as

pu.blH:o", como

assmal1ar essa

a do emp~f~sal~iacloorU3,nl-

de abastecimento (mlen:aclos

COIltfC)lar 0 mercado mlmdlaL

a 0 mercado ml11ll<d1211,

dOlnirnos tennte'nais dlstInto's, As dimensoes

cada dorninio tc)rn;Ualll-se,

na det:errmna<;:i'lo do deslectlO da

como

rec)rg;aniza~;aodas empresas

os industl'iais nOlte-;lml:ricanc)s,

empresas bnLtaJ1ICas.

Neme
dial nao era 11JJnrlacio,

era seu

pn:sanado bntalllCO nunca se "cansou de tr::lh"lh~lr para

°mlmdlo inteiro tralbalh,lva

A susflens;ao

trn.l"r!or de
LH." V~L,'HUpaJaVJ:as, as que operaISS(;mnos domimc)s de

territCmo vasto e div'erslti(;ado, c()mpar'ad,ls as

_ ..----------------7'..
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rorrnav,lO c(lmF,lerrlentar de



COJnpanhia come<;:ou, acreditava-se deviamos contl'ohIr
de,rer[anl0s combater os co'mj:letJdores

pnme1ra alt"rnatl'ra sJ,gnJt!(:ava uma guerra de

nos 0
sucesso, desses cursos certamente nos levaria
desastre. Isso nos levou a se era necessano a concorrencia.

nos convencemos de que buscar 0 sucesso dentro
em 1977,

302 0 LONGO SECULO XX

sup,era;;:ao do

Como frisou Alfred

a sucesso da pr(lPrla ((ompanhia sJgnlhc:av,l,
do mercado a e

mc:rC<ldcls cIlja inl:enlaliza,c,:ao nao era luc:rativa ou

ec()n()l111aS na'ClOnalS e associados.
guerra novas

escala mlmdlaL

desde

tidos
e segumdo escaLoes, poderos:as b,lrrelras org,mizacionais
couentes

Como
nH,rcad'o, atraves da mtegra;;:ao VIA IR,al,

num"ro de empresas isoladas que atllavam
foram

corne;;:o deste caj:Jitlllo,
campo orlsaIlizaciorlal, dos sucessivos sulbp]roc:es~,os

culando insumos pnm~ln(Js e:,pE:citlCc~S
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sisi:enlaticalne][lte as
In,il1'7il" 0

bandeuoa. "0 mUJnC10 torrlou-se

gressso en,qu;ml:o

governo nortE:-amE~n(;aIJlO

do a lldl~ra]rH,:a

suas va:naJnte:s,
errler:gm nos Estados Unidos

divers;as umC1aC1e:s, dotadas de int,egra<,:a.o

e sUfl~lraJm

estimulou as pVY>fwhri"\po norte-arnelrlGmaSo

_._-------------_.....
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cOlt1clulram sua

compensassem as

m;liores economlas intenlaso Mas

nTPc!"rI" pouca as solicita<;:6>es

sentido de a tra.dH;aO pr,otE;Cl(illlJlsta

netlClo>u-se, de duas maJlleiras irlter-relaci;ilnadas e mlltucLmE:nte re!iilr<;:;ldo,ras,

mClViJnento pn)te,cionista que estava dilacerando 0 mE;rGldo mllllclial hTlt!]n!!'"

COliltrole das dina.micas e

para permitir

o espa<;:o economico aban:adlo
nClrt,e-,lmlerlGm;lS realizassem uma

Ali~manlla Ilnpenal nao



se expaJ!lC!lr
on garantla Glmtnal

los assnntos lTIiLlndliUS:
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funcionou para
Plano Marshall. \H","-,",VHUH_", 1989,

re\rel,ir-:,e recidavel tambern o

o Plano Marshall iniciou a da aim,lgeJm
te-americana e, e decisiva "decola-

expaJ[ls~io do comercio e mundiais das decadas de 1950 e
obletJIVO de a de Uniao dos

dos durante a decada

escassez de dalares. As dificuldades do de pa:garnentc)s alrra'varam

da de "uuu'c-

for-

mtegra\2lo e1urc,pella nem os
urn de exporta-

eccmC.mlCO:; errtre os Esta-

que propuseram - 0 m,lci~:o reaJ'm,rmento norte-,imencarlO
neceu uma brilhante os
norte-americana. 0 rea.rrrlaU1erlto nacional urn novo meio
sustentar de modo que economia nao ficasse dej)e11ldente
da urn assistencia militar
pn)pc)rCiOrlafJla urn meio de continuar a assistencia 0 fim do
Plano MarshalL das militares norte-
amleri.caJ1aS pn)p()rciorlaria urn meio de que a LU.lVfJ",

eccmo,rmca, se fechasse para os Estados Unidos. 1977, p.

ani:icclmllnismo, con
UH","-"" fiscaL 0 que

preverlcto que occlrn:ria "l!:S'UlH",
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brasileira, Paz e Terra, 1979.1848-1875.

do

mesmo que StE:phlen M,lrglm
de "a idade de ouro do cal,italIislmol":

Nao ha duvida que 0 quarto de seculo que a reconstf11t;:ao
Se~~urlda Guerra Mundial foi um de e sem pre-
cedentes a economia mundial. Entre 1950 e 1975, a renda per nos

em desenvolvimento um aumento medio de 3% ao ano, acelerando-
se de 2% decada de 1950 para 3,4% Essa taxa
historicamente sem nesses que fora alc3n<;ac!a

desenvolvidos em sua fase C..) Nos pn'Jpr10s
de:serlvo1lvldos, (. ..) 0 PlB e PIE per cresceram quase duas vezes

delJressado que em anterior, desde 1820. A pnJdlltllllda-
de do trabalho aumentou duas mais que em qWllqlller
houve uma extraordinaria na taxa de crescimento do estoque de ca-

o aumento desse representou uma de de
dura<;:ao e hist6ricos. 1991, p.

eXlpaJ1SalO da economia mun-
exr:epClcmaJ, s(~gundo os historicos. Se

capitalisrrlo hlstc,nco, de modo

momenta de 1950, numa das da no
Vietna, em Formosa ou em todos os tres. Dois meses de 0 pnesl1dellte
examinar 0 NSC-68, a crise aconteceu. Mais Acheson diria: "Veio
Coreia enos salvou." 1989, p.

o rearmamento da Guerra da de
vez por todas os da economia mundial do aUIJs-Q:uer-

militar a governos diretos dos Esta-
dos Unidos no - ambos aumentaram constantemente entre
1950 e 1958, e novamente entre 1964 - forneceram economia mundial
toda a de que ela para se E, corn 0 governo norte-

como urn banco central mundial extremamente 0

ur,oducao mundiais se de numa velocidade sem
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pnnClpals moedas

COlUerCH). Se escolhermos

dec:ad,ls de 1950 e 1960 assi:mi:lh(Ju-se

prclprio desdobramento resultou
press5es C(JmlpetJltiv;as sobre

alta repentina, segUlcla por

do PIB, ou dessa entidade mais
, no anos entre

m()D(;tano do comercio

A mlld,m\;a ocorreu nos anos cruciais de esses
euroli6J'afies ou de eurodivisas pa:ssararn

a resposta par,ecel'a aJirrriati'ra.
raveis apr1odw;:ao,

num aSjJe(:to lUlld,lmental:

esses mE;srrlOS seis anos, 0 slstelua
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Como result:ldo
decada de 1970
mercados m()w~taric,s ntt,i~m-p

neJt1hl1ma dllVida de essa e mi~srno

llbera.llz;3<;ao dos fluxos
mc~rc;3d()s enro-

que,

A essas mtldan<;ils den 0 nome "a rev,olucao tmilnCi~lra

CR!S

Estlmi)S de portanto, as traIIsfC1rma<;6es aj:larentelnente revoluci,)narias

emePn~sariais como

aSr,eclo lIlscnto nas

mtl~nslhca<;aLo das nrp,~~i)p~ (I)mpetltlvas

Reformulada segun

eXf,ansao tmanl:elJra das decadas
terldel1C!la prec!ornirlante dos processos de aCUlmll-

passon 0 caI,italislno mllnc!ial



de
assenho
em

soJuclOrladio as contra-

primordicL1nlerlte 0 eurod61ares
estlpulla,'a os pre;;:os das moedas na'Clo,nalS

mais l1a'verlC1o apl:ol1uwjaclo
crise sinalizadora anterior.

norte-americano

passaram

legitinlid:lde no
o governo norte:-a:mc:nc:ano

em esferas e estreitamlenlte n~la(:lO:na(las. Militarmente,
norte-americano entrou em dificuldades cada
celralme'nt,e, 0 Sistema de dos Estados Uuidos ser

impossivel nrp,cpr""" 0 modo de 0 dinheiro mlmc!lal

o Ine:rcaldo

cnses e bloco a da
translonma;;:ao COJ'reJlte do devemos con-
centrar na crise e nas do norte-americano em processo de
de:sintq~ra;;:al). 1sso nos leva para muito mais do que indicar os

tnnuros do norte-americano 0 comunismo sovietico.
esses parecem-se com outro "momentos mara-

vilhosos" em vieram de entre as crises sinalizadoras e crises
tenmlrlalS de todos os de acrnnlJla,\=ao dOlnUlantes.
em a belle

310 0 LONGO SECULO XX
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euro(16Jan~s ou de eurodivisas foi 0 resultado

mundi,ll, tal:ilitcm a expansiio

seu comercio com
delpo:sit,lf esses saldos nos Estados por

nortc:-almc:nc:ano os os saldos foram depo:slt,ldcls

A lorrna<;:;io

urn corlSlCleralvel SUr)er~lvlt corrente
balan~o de pa~:amentos n:ortc:-anlencano, 0 deslenvolvcimento do me:rcacl0
rod6lares mais do os obletlvclS llltemC)S
de dos Estados Unidos.

estabelecido

bnoDlarlo "mercado de dep6sito"
como resultado

saldos em

cados de eUirDcllVlSas

gnmcles milltinacioinais norte-americanas aparE~Ci;lm

imlPortarltes do mCTC:ldo mcmetan,o de Nova York.
que os m,liores bancos nova'-lorqlLllrlOs

arnscar-se

bancos emopeus, deles
os fundos em bancos norte:-mmenc:anos.

mlllterlClo:nal da expansiio

Unidos:

POtitl::OS que
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interna a economica da Sef';unda
MUIJldlal, havia-se de duas maneiras: 0 internacionalismo
economico fora como crucial para seguraw;:a segun-

fora como essencial para a interna. No comeyo
da decada de 1960, a financeira internacional comeyou a entrar em
conflito tanto com a seguranya nacional quanta com a internao
\rrleueIl, 1987, p.

afeta-

1963,quando

probierna mats

enlpresi:irrlos e investimentos priv3ldclS

o contIito

opor-se apf!cssao

cas e no eXlterior ex(~rciarn sobre as decrescentes rp"prlT'" nc,rtl~-,lmerlCal-

Im,pcillc!O n~stJ:[(,:i)es aos e investimentos externos do

das

de:sploez[veJ, mas por

elnpreisas nOJrte-·anlerlC3Jl1aS em bancos estrarlgel

DurO dos Estados
rP~lonr;l.~ de

devido a aul:Ofl.da,C1es mcmetarl-

as

va dir,eta:mente

100

80

20

Reservas em oura (com DES 35/011ya)

Dividas com autoridades
mOl1etarias governos

de dividas com 0 exterior

Haveres ou oblrig,lyOeS
eurodivisas
contagelTI

1950 1955 1960 J965 1970

praza dos Estados
1991, p. 167,

1950-72. DES



28

24

20

16

12

8
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Tadas as regioes

America do Norte

Europa Ocidental

Tapao e Australia

imres1tirrtentos exl:enl0s diretos dos
geo'gra11cas de

cambio norte-americanos de

efeito ac['verso. Como eXj)lic:ou ioUI',U"e- J:\irn,bauHl,

sas traJ1SnaCliD113l1S l1iDfte-amencamlS
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europeus

ani:enonos de eXlC,ansao material da

eurIDd61an:s, a explos~lO

auto·-expansilo dessas empresas.
condl<;:C)eS reaJmente sofreram

mercados

Mais

novas frcmteiras,

te-amerlCana" (a prirneira, co!nvem leJmbr;lr,

eCOll0rrtia mUndJlal Glpitalisl:a, 0 crescimento expon<~nclaldos invlestiJmerltos
comE:rC:IO intensificou as pn;ssi5es cOmlJetltl'vaS

corner-dais da Como as;smalou
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nitesta<;::2lo dessa prt:ssalO

Norte alta dw'an1le
des haviam subido mais deval~ar

pre<;::os de cornpJra

baseou antes de mais de e nao em investimentos
diretos. como mostra a entre 1967 e a norte-
americana no total de investimentos externos diretos dedinou acentuadamente.

As empresas norte-americanas nao ficar e deixar que as em-
presas as superassem na mundial por recursos e mercados
atraves do investimento direto. "Portanto", escreveram :::>te:ph,en
RO'Arthorn (p. esperar pOl' urn periodo

intensificada a uma de ao
xima medida empresas norte-americanas e nao norte-americanas
tentarem firmar no mercado mundial e se dos desafios
dos umas as outras." de e Romhorn foi confir-
mada tendencias decada de 1970. Sem de
exp1()sao de investimentos externos ao fim - urn acontecimento
extrem:alTlerlte slg,mhcatlvo, como veremos. Mas esse fim s6

retoillacla dos investimentos externos diretos dos Estados v LUU'V0, que
reverteram partl':lpa~,io, observada fim
decada de 1960 e da seg,uirlte. Ao e 0 valor aC~lmlJ-

lado dos investimentos externos norte-americanos mais do que dup1icou
78 bilh6es para 0 dos nao norte-alnencaw)s
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A • "nomlcas .

na(;lOrlals - e

o

reron;ararrl-se uns aos outros.
cia Guerra lVlliln,dlal,

empresas ffillltlna,clOnals norl:e-,unencallas

e

gov\~rno norte-,rmE:nCilno aexpansiio transnaclonal
das ermJresas n<Drt(~-alnel'icanas

traar~:oes" Como ohcp,",rn,"

as decadas
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firmas
e

tecnologJa, sob U",.HV",

o rearmamento meios
meTC2ldo as dll,erentE~s e(;Oil,Orrllas mt(~rn;as dos Estados eu

que subsidiaxias Merca

essas medidas

no,rtE~-"amE~n(;arIOSfossem excluidos do

Jap'onesas. 56 rpt;lr'lrb do e da realprox:ml,a<;J3[o com a

que 0 governo dos ESltadlos Unidos tornou-se mais re(:en,tn'o as das

presas sobre de e in'festiilJellte's.
a contra(jJ'r2l0

do governo dos Estaclos Unidos e

as subsidiaxias e as fabricas locais das empresas multinacionais com se-
de nos Estados Unklos substituiram as das empresas mE~rGm-

OeGrrJ1Trll de risco, sede na na de e
Of,gaJl1z,ac,:2lo da de manufaturados. No novo m(~rcmtilis;m(),

a empresa baseada na exerce diretamente a fun-
errlpI"eS;1nal e colhe de seu investimento um "lucro do risco".

coleta ou da malter1a-pnma essenc:iaJ,
m(~tr()p()le, e fornece ao interior
na matriz in loco no anfitriao.

o

empresas mllltluaClo,nalS

na'vegacclo dos seculos anlterj:on~s

Como atlrmalTIOS anteriC)rrrlenl:e, a ,analogla

seculo XX e as comlpalJ.hlas de comerGio
ex;agEJrada. Para nossos obletlV()S



pr()prias teeno
de trabalho eu-

cOJl1trole sobre

subeontinente no fim do
da Gra-Bretanha. Esta segun
parnaJime:nte gm'errlarrlenl:al e

mals tornou-se essa
W2lShJll1gton na e regulai,Jao

A mc()rp(iraC;lo
o fez.

Nada ilustra rndhor essa difen'lll;:a
da Ocidental nas
Guerra com a lll(:orporal;ao

XVIII e inicio do XIX, nas redes de
obra

/:-'''U '_WHHC-H'C- e(lmeJreial (a COJ:np,mhia
meridional aeX]oaJls3l0 eomereial

qne ser re"m[adlos quando 0
brrtanlCo Jull:;asi;e eonveniente. A fez urn trabalho ex(:el(,nte,

cesso ad.qulrlU

sua sU1Jre:maeia tmanl:eu'a

iw;titueiOIlais; mas, tao 0 executou, seus nr:mlli><Tln<

outra, ate que ela deixou gfild2ltn'alll1ellte
de 0 Im'ver'no britanico herdou urn territorial e
fonte de tributos sem os de relJro,duZlr

por

ameneano

co:ndli,Jao necessaria
o do dos Estados

Unidos transformou 0 caos slstermc:o das decadas de 1930 e 1940 no ordeiro
condominio de 1950 e

318 0 LONGO SECULO XX

corltro'le da
pubh,:os para a iniciativa

disse 1'\ "" iflc'W

das corpora<;:5es nort'c-almelrica,nas nl0'V1l11entoLI-se
as novas abertas por essa trall1stOl'mai,Jil.o,

llqU1clez mnndial comei,Jou a passar de volta dos
pnva'd.a, e para Londres e Nova
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prE:cecieultes na

"Londres rec:uj:)erou sua pOSlCao
esses baseavam-se no e os princ;ipais

gonistas eram os bancos norte-americanos e seus dientes".
A governo dos Estados Unidos ao das altas

ref\uta;y3l0 do dinheiro mundial consistiu em
reafirmar a de na oferta da llqmclez
mundiaL Como havia alternativa viavel para 0 d6Iar como prmc:lp;al

e de 0 abandono do de cambio ouro-
d6Iar resultou de urn puro d6lar. Em de a Im-
pC1rtill1ija do dolar norte-americano aumentou, e 0 que informal-
mente foi entao estabelecido

1973

o sistema de de cambio flutuantes (...) eliminou qualcluc:r necessidade
de os .L"icao.JCV0 Unidos controlarem seu no de pagalnentios,
qualclucT que fosse sua tornou-se entao liberar circula-

internacional ilimitadas de dalares nao conversiveis. Portan-
mesmo continuando 0 numa tentativa de recuperar a

nn)(hJCao de as Estados Unidos de ser so-
pnJblerrla de gerar um conta corrente para

conta de (...) Em termos 0 vnJbJerrla
de norte-americano sin1pJ,eslnente

1981, p.

A de eurod6Iares
fonte de mundial que 0 governO norte-americano nao

controlasse e que outros governos controlar. Nao a obterl<;::aO
de no de eurod6lares ficou a COJ1Ql;yOccS
cia que, em induiam a dos deficits correntes no baJ:an<;::o
gmnentcls e urn de adesao aos da moeda Somente os
Es!tadlos Unidos a os recursos do resto do mundo

no exterH)r

meados da Mcada de 1970 os
nao eram tao irrestritos

anos, esses prtViJiegios de fato pfioporc:lOiil3Lram ao governo
escalada

msumos pnm2LnC)S do mlJnido.
politllca mc)ncctaria 110rtE:-amE:ric:an,a desviou recursos en1ergetil:os es-

o mE:rGIQO dos Estados Unidos e mercados
para os

Como veremos

da luta il1tercapi:talista
A
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assma-

mterrlos de

sua eXj:1ansao tranSJ:la-nei:es:sarla para

maion:s.Ao
H'Ynw,rt"rADC li1qmdas nOlte-amem;anas de

1960-69

dlt,eren<;:,ls na

1981,

Essa varltagem

llqlud(;z que

donal atraves de in'ves,tirnenti)S

pIllnelra dessas varttag,ens re12lClonOll-se estr'elt,lme:nte

butido na dqlre,ciai;ao

dos COrlCOJrrerltes eUI1Jpell1S

cehas no,rt(;-am(;flC;arlas,

sucesslvas depn;ci,l<;:('leS

cap.

Essa melhora do des;errlpe:nho

bal redes nOlrte"arrlentCallas
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1974
de investimentos exter'ne;s

eXT)anSaO dos baneos nOjrte-,arrlenleall0S

sivel de qu,mtiticar

no me-rC3ldo

contabeis decorrentes de ait,era<;:ol:s

cotadas suas re(:erms

osc:lla<;:oies das taxas de "aIUUJlV tC)rnlarllm-se

varia<;:6,es das pos:i<;:6es

nOjrte--arrlenlCaJla do total

vajnac;6es, as

VVJlaU:l~, aum,;ntando os risms das mll1tijrla-
mais "multinacionais", Mas

aume:ntllf suas

cassino Imancelro. \"',laJli,,'C,

mals poderos:omotor

esse processo cin:ulllr lInpulslOIlasse 0 cre~scJ,m(entomais

dos de eUl'odlVl:sas,
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de aumentava os riscos e
!w:erte2:as, nao apenas para as tman,~as

bem para as dos governos

mais gr<Lve'm,~ni:e

Como "h~PfV""

aumentaram os riscos

com 0 prclbl,~ma.

o valor das rprpit,"~

A mecilda

eXj:'orta<;ao, dos pag,ament,os

dos mercados
da oferta da ou
contJratlalau<;ar os efeitos

de destinados

empoucos
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nao s6 OS excedentes de US$ 80 bilhoes de que os
bancos teriam que com isso aumentando a dos mercados
financeiros e das que operavam mas tambem introduziu um
fator novo, as vezes decisivo e que afetou as sltua,~6<;s

do de pagamentos consumidores dos

acrescen
como assi-

ualU.llalUHAH'-, os

como 0 errlpl"estaclor

c011tnJle sobre os
tanto, concordaram em

rp,;pn;T"~ monetarias

Cln~unstallCl;:IS,a tentati'va

previameJnte, e contial"am ao

n01:te-amen<~ano, lIlter"namente e no ext<enc1r,

regilianlent:ado de eurc)d61,ues, centrado
decada de 1970 confraria de

sulbstitui'r30 das taxas

assimcomo,
os bancos de Nova York haviam reagldlo as do governo

exl:erlor lransferindo essasre~;uLlmentar suas opera<;:o,es

as insl:1tui'r0,es DJrivadas e pu[)!icas

a auto-expa,ns3lo

em LVUU"CC0, res:pondeu as tentativas re~~ulat(iri,ls

dos os para ainda mais
reallmente distantc:s, muitos deles 10ca1l2:ad,os

tantes
dos de eU1"odlVl~;as,

g011efll0s das

listas
foi aC()mpallh,tda por

Os maiores entre os consumidores de pel:rOleo
prC)Pfl0S grand,es 1',5ta,jos carntalhs1tas, As tentativas
suas economias internas crescente do ab;asteci.m'ent:o eneJrgetico
mediante deflacionarias a um SUlJeI'avlt cOUlercial
em seus de no de eu-
rodivisas - intensificaram concorrencia inltercalpita!ista
taram mais financeira.

Marcello de Cecco ( a de nal:uneza
Plll'nri1\T1~"~ - das dos grand,;s



emprEosas nOJrte--aulericaJtlas novos

aprOT)rI<l<;:ao das reservas emergetl,:as mumdlals

pnxlllr,:<lO e de essas poHticas

recursos das corpc)ra:<;:oes,

eurodivisas. E essa par sua vez,

tunent!Os mrivados norte-clmericanos no extenor

Imp'ulslonavam 0 cresClm!ento explosi'lTo

SUTJenlf os COrlCO]'-re11tes

Clona1am os

S1011ancio a exp;;ms~lo

324 0 LON 0 ECULO XX

mtJlar,:ao e da rrpcrpntp desordlem Inonet,iria

pode.ffiC)S lclerttrllCar, sob formas novas e

sin;llizade,ras de lodos
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as 11l1an,\=as

carntals D]"lvados e

das grand'Es pot(~n(laS econo-
de,clill10 economico" (Plhillin.~.

realpanXlam na eCOnOITIla mundlal

e na dos Genovesles.
a tolerancia para com dividas parecem ser
micas em seus finais.
1993, p.

rod61ares. Estes se ll1umeras
de dinheiro no interbancario nnva':lO,

corlCOJ"rerltes dos d61ares emJlt!et'JS

11l1an(:eu"a comum do e do empn~sal"iadlonorte-'lm,eni:arlOS.
Em 0 governo dos Estados Unidos viu-se

com a comunidade tll1an,:eiJra o)srnopoilita
eurodivisas

o governo norte-americano
"~I;;~"r~ memoravel" entre 0

politl,cas monetarias norte-arnelrlCm,IS

aumtcuto dos custos,
e das empresas norte-alnerican,lS

surpI'eendle que apenas uma
aut:orJ.da,des mcmetarlas norte-alnenCln,IS se transformasse

transformava-se
dos mecarlisrnos
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uma mms
tralbalh,i[ nas linhas de nas

de desenvolvimento econo-
mleO ao seg;uirlte, com suas divisoes nitidas em termos de ca-

habilidades e as sociedades de dasse media
de vital e que e 0 os mais acreditam

estar voltando acontecer nos Estados Unidos do fim seculo xx. (Pllillin~.

1993, p.

da SO-

CIalS que entra no

As classe somente
qualCluc:r popul<l<;:ao nacional- holarldesa,

britanica ou norte-americana dividir os lucros da dos bancos
COlTetoHrs de valores. A da do traJaspor-

terldenCJla a:nalog,l, assinalou Ilh.;ll;._~

Halbsburgo. A hipote,ca de grand.,::s p:arc,~las

Clw,::m)s ITrer,carltls alemaes e genoveses foi ao)mlpanhlada
ceiJrizal~a()n da prc)pria sociedade esp,anJtlOla.

CeJlorrgo no

de
refestelam

mt,,::rnrediano, a
certo de ativida

1970a, p.

passou a ser um contraste extrema entre e e nao
allIST<:l-lC)S uns aos outros. Nossa tal que temos ricas que
no 6cio au enos faltam pessoas do
quem nem de buscar 0

de economica em

concenltra<;:;ao de

OO::lfl'eU dentro das estruturas 0flsarliz:a-

centro COllllln
cOlllcerltra'r;:ao de

antecedente hist6rico ainda
eX!=lansao lrnanc;eu'a, do que a Es

o mais claro de todos as antecedentes e
efeitos po.lanzaclo

Sob esse

asslnal;ado no capituJlo

dur,ante as exp'anE;oes hmmo'::lras,
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15

-5 L- .L- ~__"_~._L__._~.L_

1965 1970 1975 1980 1984

1965-84 dos dados

a

prenun-o

ana do

atual cOJljuntllra
COnC(~ntra~:ao do pnrnelro rnaIS

I\J;:;dlS,UL Isso porque subita passagern de poLihcas rnonetarias
politl,cas extrernarnente efetuada

do

serva

de acurnulayiio
ciou a eUlergeJllCla de

Deixando lade

apenas 0 pn~allnb]lllo

nadas nao apenas a a contianya
celltrali;~ar de novo nos Estados Unidos 0 dinheiro rnlll1cllal sob controle
do. rnedidas aCCHnpallh,lram a rec:!uc;ao da oferta rno-
netaria nortc:-arn<:ncaJ1a.

circulante se
cOlnpleulentados por

pr,opon:lOnou as ernpresas e

o governo nortE:-amc:nc:aUIO
circulante rnlll1\jlal, "'I",,..,nrlA

Jl1tla~:ao corrente. Como rnostra a as taxas de nomznals a
Estados Unidos elevando desde da decada

Entretanlto, dUraJlte toda a decada de rnantivera
taxas nurn nivel ate a UI2:e-JaS

rneados dessa decada. No corneyo da decada de ern con-
taxas de acentuadas tendencias deflaciona-

Seg1undo, os inCi~ntivos pecuniari()s
tralizasse nos l:cstaclos

lrnl)Ul~;o de

_ •.•• .. T~Jl\
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noil,tH-:> do

se translonmararn no

financeiras norte-americanas e nao nortE:-aml~ncaJ:1as

bstadc)s Unidos. de <ern;,.,,.,,,."

na decada de 1970,

os pag:amentos lil:IUlllos

com a Uniao Sovietica
exc;lw;Iv2lml~nt,e, atraves do pn)gralTla lrliciati\Ta de Defesa Estrategi,ca

eXlblc;:oes de militar
TD~rD;r~ Mundo: Granada em

1990-91. em todas as eXl)arlSO,cs tlnaIlCetraS
mc)biliz,lc;:ao da de condao" que 0 tiir,hp,ir" esteril

necessidade de se expor aos prl)bJlen1as e nscos
descreveu

ana e rel)reSel1taralm
lh6es e 7%

externos - it imagl~m

pnnclpal devedor mllncllat

U'-lu',La e
Os detratores do triunfo da decada de 1980 discorrem sobre seus

e como faremos no No entanto, uma av;all,H;8,o
comlJleta desses limites requer uma da

e da do triunfo. E essa s6

das dividas publlcas
vez a uma escalada
cHcularlte, ocasionada por essa escalada mais

uma cdou as melhores oportUJ1iclacles
calnt211lsmo oCldE:ntal desfrutar de mais urn "momento m<!ravllhoso"' de
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reCloDlheClIoellto do lamentavel estado
Estadc)s Unidos

dos prbrilei~ios

__.•..I.----------------F~



com comunidade

Ul.lllU'U", que controlava 0

outras raz6es conviuc:entes para que se buscasse
co:,m,op'Jh1:a de Iiderada Estados
mercado de eurodivisas.

Uma foi a dos processos de e de
troca que havia oC()rrlUO desde a decada de 1950. Prevendo um de maiar

das norte-americanas e nao norte-
e Robert Rowthorn su

o sistema de Estados

trallSU<lClOnalllZa\(aO do
arrlen.callas para decada de

gelrmlm que essa nao trazia bons aUlsurlOs
nacionais em que esse processo se ate entao:

330 a LONGO SECULO XX

co:,mopolrta aecono
dessa base.

empresas multinacionais tornam ineficazes muitos instrumentos politr<cos
tradiejoll1ais, como a de 0 os
investimentos etc, em virtude sua internacional. urn
COJrJJl:lto, num nive! entre 0 nacional das unidades

o internacional das empresas, que assume gnmcies
pn)pcm;:'Jes a medida que aumenta 0 investimento
das empresas multinacionais se instalarem toda
Hh"'c'JL0 em todos os tem dado nova

e as medidas para lidar com e1a
e 1970, p. 88-91,

o creSCllue:nto eXT'loslVO do mercado de em'OUlVl:,as,
estrutura cosrrlo~)olita

cOUlponeulte da tlexlblllual1e

eXj)reSS3Lo e um economicas

cionais para enfrentar um vez malS empresas
comerciais. Nesse as deficiencias das polit1<cas mlnuetaln,lS norlce-alTlerr-

sem sombra de as mais lrrpc,rt,mtes.

As tentativas governo dos Estados Unidos de preservar 0 controle sobre 0
norte-americano de e de

de
cornmn acordo

hij:)ot,eses, e con

continua domiml\(aO das empresas
foram me:llcazes,

uma sirnples
ml1d,m~;a na fJUllLJl\..", ml)n(~tana, eis 0 pr1ob.leuGa. 0 uespre2:0 norte-americano

norte:-aluenc:anas, nos financeiros

ClCmaJlZaUO, deu ao governo dos Estados
transformar 0 mercado de com seu caniter

"invisivel" mas de sua busca

Se fosse e
os transnacionalizados do
com 0 governo dos Esltadlos

Mas descobrir esses meios e



a LONGO SECULO XX 331

d6lar:

uma finalida
internaclon,l1, Trabalhar

desde Roosevelt e" '~,,~,~~

New Deal e
lmalli;as pfJ,va,:1as signifiica'Ja abandonar

nOTtt~-affit~n(:anIOhavia durante quase melo
queslt6t~s n10]l1el:arlas, mas tambem nas socials,

as nao era passo faciL Se foi
de1:enffilnaCraO que se verificou entre 1978 e

se estivesse crise de cOlltl,mc;a

se acrescentar
mundiaL

que a busca do governo para seu
meios estava retornos decrescentes.

'-.(ucuuuv, em 6 de outubro de Volker comec,:ou
de d61ares e elevar as taxas de

basicamente a de cOl11um~:a

o cerne do era
bancos centrais e outros in,rp<tir1nrc'<

como moeda universaL C,.)
d6lar que talvez levasse a uma financei-
ra uma 0 ouro, que as Estados Unidos haviam
combatido ferrenhamente par mais de decada. 1983, p.

tras

da crise
Irae

mms d.r;3StIC3lS

AfegantisHio e

ele reo)rrc;u

ordem monetaria mundial norte-ameri-
av,os-guerr'a dest~nvo1'Ter;a-se, desde 0 a da

Idec)16~iICa.0 aeSlTIO-

acordos
gue e dinheiro
tlui~ncla sobre a seil:ur;:mc;a



111s11m,os pl'lm,anC)s, Essa conlbllla\~io taimCiem amphc)U

mea-

nOlte-;lmt~riclnofo-

rn,C7~,r1" anticornuni:;ta, e convencer os

interesse nacional

se decada 1960

a m(~HI0r, como

dos da
Mas a prCmrla e:!Cte.nsao
Estados Unidos COIlse:gmsse COI1VenC!~r

norte-americana". E
o governo do

Estados Unidos eXllressararn
am(~ricano de

Desde 0 come~o, re\Tel,lra-se pn)blelTlatJlco acc)m'Od,lr d,eze:nas

A erl1E:rgenCla
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estl·ategica do

Pri.TlPirn .l\lur:ldo A expans;lo

utillizat;:ao dos recurs,os

o exerdcio

estava
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governo norte-alnericln(), ilne,jiatalneJnte se~;UlC1o

cibiliclad,e israelense dUraJ1te

Mundo urn C1e~;errlbo,lso sutlstanclal
Combinada

tr6leo do l'nme'lro

indirel:amente, allxlllavam as

co!oc:ar;:rm os

SU]JflJmentc)s oriundos do "'~~~~,~~ lVH..llH..lU.
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num
barlquelfl)S do

Mumd,o, numa cO.lnpeti<;ao seb/agem

de~;ahad,ls por escl1acla da corrida arrna1nell-
UIJlIUllJ", as estruturas at1'otla(!as do Estado sovietico

cornpromiss()s trnarlcelros dos
escassear, 0 blow sovietico

SOj,rarero, s11bitarnellte, os ventos Atoladas

na'/laJn-~,e a];Jressado em se
nrn,vPi'rn da SUTJenlbundflllc:ia de

ses atLis',

as cOlsas

ses do ID'"rD'~A

que Ihes cOllCc:de:ssem

entre 1980 e os pre~os

uns os pre~os do petr6Ieo,
Taxa de Oferta Londrina

de %, em meados
pag;amentos das amortJlza~:oes

no-americanos de
suas eXjJOlta<;oc:s,
falencia
Mundo

Relatando
p. forneceu-nos
setembro de

encjuanto acaba\ra a
burgllesia do Ocidente passou a t1p<:trnhr

muitos 0 "ITlOrnellto
ta anos A sernelhall~a

quase cOJm1,leto desconhe(:lITlento,

pn)spenc1acle n;cem-,clescoIJerta a:,sellta'va-se num aeSlOG3-
que:stao de
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C011tfiClle tinha todas

pequenas, baseavarn-se

Icornercio' C..) IYUIJJ;::l"ll,

em

realrnt~nte irn]:lortava na prorno<;:ao
COlJrlpetw~io dl~corrente "do novo pf(ldu:to,

novo
grandl~sunidades errlpresanais

que as grand,~s elupreS,lS
rec:onrialll com facilidade do que

re,:mrso,s necessarios para gaJraultir urn
, e para as da "de-

de

pdrlll,u,,< de rneTC8ldo
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de CaT)itcdismo antes

que se tomara atra-
ficou ainda maior aos desafios

oportunid3lde, mas

que Schmlllpeter,
empresas

concentrou-se
formulou uma tese que I' bela com-

Sc11ulupeter. EnqUallto 0 alvo deste era a SUT)Os·ta Sllp(~n()n-

cOlupetitiva do caIJit;r1is:mlJ, 0 alvo foi a ideiadade de uma
oitocentista de
uma "p(:rt(~lta

vI's da guerra

guerras impelclallst;ls". Tudo a que SdmuJpc:ter de:,ej,lva
"nao raz6es tl1Jtnrnp11tp

ter outra rodada de sucesso"
concordemos nao os detalhes ou mesmo com as linhas

tese SclhumI)eter, nao hi! duvida de que, nos ultimos cmquenita
lismo das grand(~s elmp're~ias, apesar de todas as suas praltlC;ls n:stl'ltnras,
rodada bem-sucedida outro

Ao COlltr8lrio das de Sctmnlpeter: entretanto, 0 call1t3l11s1mo
das gr;ln(1es empresas demonstrar todo 0 seu potellCial de crescimento por

Jw;tamc:nte, dos horrores Guerra MundiaL As gran-
si foi

Tal por nenhum de sem a
essencia humana e natural da ela teria destruido 0 homem fisica-
mente e transformado seu num deserto. Como era a SOCle-
dade adotou medidas para se mas cada medida tomada pn~jw:hcava

aUito-re@;ul<lIfJO do a vida industrial e, com isso,
sociedade em de uma outra maneira. Foi esse dilema que empurrou a

desenvolvimento do sistema de mercado para uma trilha definida e acabou
rOlTI1='endo a social que se baseava nele. 1957, p.

aUllupallh,lra:m a derrocada final da or-
p. afirmou en-

Comentando as catastrofes
mundial oit,acc:ntista

tao que

[mica alternativa a esse desastroso estado coisas era a de uma
mtenlaC:lOllaI, dotada de um que transcendesse a so-

berania nacionaL Essa entretanto, estava inteiramente dos hori-
LULU]",", para nao falar nos Estados

ter-se-ia submetido a tal sistema.

as turllfolEs

!J[ov'errto Rooseveltja

visJO rOlJsc:vel-

_ •..-------------------



efetivamlente essas turl<;:O(~S

mUl1ldiaL A

tiana

anuJl1cio de

seculoXIX
das das pecluenas empre'sas

de
dem gerar resultadc)s p,osi1:ivCIS, e nito de"astrosaIuente nel~ativos,

existencia de m(~rcad()s llmlldl;als,
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COfldl.;:bes da

economlas

CO
seus

ImJperlali~;mc bnlanl':::O de
caIJil2llisJmo formal dos

mc:ar1az de :rlU'n{lpr as necessidades mais
escapam ao controle do sistema",

rn'Qn~rn nas brechas

as oS(:lla';:6(~s IJI C 1! WI;',

econ6mica decadas de 1950 e
mesmo criou COndl~()eS para a retJrc,all.;:ao

arrlpltada do caIJitalislllo "informal" que foi dos seculos XVI e

sentido acarre-
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emLpnesana'ls cada

renovacao do meJrcacl0 mlunc:lialauto-f{~guJ,adc)r,

m,lioria dos casos, e0 sao.
expn~ssao de adios ancestrais

rYIF,1 hrw das hipateses, desempe-

SUrJenlr suas baJ'relras or~;aniza(:iOJlais lm,lnente~s, por
recolocam essas barre~inlS ern ern

crises de sU1Jer'aoJmml,l<;:ao que

sec:undaIJlo. Encluanto pn~vaJlec(:r esse de dla)2;n6s-

criado as m,uores oportunldades
sinais de que

vel'dade, venha sendo

escassos. Genencamente tcl1alldc),
tratadas como eXj:lfe:;SQ,es da aut<)pr'ot(~c;:ao

ja enunciou ver'edJlctC)S irlsuportaveis. Conmrdd,ldes,
mteiros, como casu da
desnecessarios cambiante da aCllmuhl<;:ao

Combinado ao colapSiO do poclenlO mundial
SmTletlCa, 0 des;llgam.enito dessas COlllunidlad,es

tema de abastecimento desencadeou mllmer:IS dive:rgencias,
malOfJla vlole~ntals, sobre
malS simlple~s, sobre a apl'opriaic;:ao

rna das do peladlJio de Pirenne levou as estruturas or:~aIlizacionais

economia mundial de volta ao que estavam antes
pr,ece~de~nt,e. Ao contJ'ario, as estruturas que das sucessivas

rn,"()rp~ e mais co:mj:lle)las do que as anterlOl'es.
pcrrnfllY,'c que substituido corn

velocidade de - medida
que levou para se lUl.llliU, tolm<:lr-:se dominante
- aumentou escala e 0 ambito de

dos processos sistemicos de aCllmul<H;:ao de
do 3, atribllinl0s esse atendencia de
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sot)er;lma. Com
escala

tico e tratamento, que a violencia no sistema mundial todo
saia cada do mais do que ja isso cnando pnJbJienlas
intrataveis da e ordem a de em escala mIJw:lla.l,
como do caos, de

A conter violencia no esta es-
treitam,onl:e associada ao definhamento do moderno sistema Estados

como locus do mundiaL Como foi afirmado no ca])lt1J10
concessao de direitos aos povos da da

Impoi;i~3:0de sem aos direit<)s
de dos e

pnoce:dent,os sobre os deveres internos
binadas com a dos processos de prOd.u~ao

ml1n,jial, no ambito empresas transnacionais com 0

glrnellto dos essas restn~5(;s e

cOl1tr;lfi,lnc]o suas
de "ministerio das

os pnJbJerrlas

lUICUlV0 governos.

Sete tornaram
adlniJlisl:ra(~aOdos assuntos CO.1mtlllS
oq~aniza<;:6Ies S.111DJra-eSraralS do governo mllnciia1

com insistencia cada maior na necessidade de
sut)stituir a norte-americana

ml1ndlcns, lVtld"ld, sao mais faceis de destruir que
ap,are'ntlemente inabalavel governo

cons1eqllieJClte descaso aecono-

mtlen~5es on~~mats, 0 FMI

tman,;:as mundiais". No governo
irnnnrbntp 0 Conselho de Se~~ur;lll~:a

pectativas sem precedent,(s tradllzir'am:-se
aulondacie dos Estados nac:IoJJlais,

Nos ultimos anos, mms a aU1torldc:de
consistiu tendencia do caos sisternic;o nlecllante

processo de de um governo mundiaL De modo mi:eu'aJJCleJlte
plameJado e sob a dos as ad,JrrneC;ld;lS organi,~a~16es

governo Roosevelt nos anos
pressas, para exercer as tUll~()eS

governo que 0 nao nem neglJgenctar
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Saber se esse impulso
£~£'~'-H~, A prc)Prla elctenlsao

como
de supera<:mr:mla<yao,

sen

eptcentr'o dos processos
ae:slOCaluel1tc)s desse

malrG1ra:m as de

VH'T1"lp dessa pOS1<;:ao, estab,e1e,ceram

padr,oes de todos os seus Rovel:nC)S

governos buscavam
org:~tl1l(:o, Ullranlle 0

uu,VH.<a,O continuo

traJlett,na Jap'onesa das decadas de 1940
1ta1iana: na decada

or~~an1co como
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50

20

10

5

Coreia do SuI

210 Ascensao do leste cOlnparativao FIB per do "nueleo
= 1000 \1IT'~\Ttin<lnT e 1953; Banco Mlmdlal, varias

Conselha de Planejamenta ECOIIOil1ioJ, 1977, 1982,
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com dos eston;os de desenvolvimento em todos os
foi que a do leste asiatico come<;:ou a errterglr

sua clareza Ikeda e
os mJllal~fE:s econ6micos do

1955
anteriClr, da decada de

das eolonias do

secu-

o que instalaram
siriipr'!1f(Ji:1. industria e

M<LnchuJria, e de automo-
veis inc1uindo
a industria creseeu a uma

de 8% durante a deeada de 1930. 0 desenvolvi-
C..) Em 1940,213 coreanos

sem centenas de
migntram Jpar'a 0 nas fabricas ou nas

Manchuria. 0 valor
da industria creseeu 266% 1929 e 1945, a
infra-estrutura industrial que, apesar de voltada

m<~tn)p()le, situava-se entre as mais bem-desenvolvidas do Mun-
do. 1987,

austria], ou,
hdedlgrlOs do ou fracasso das

economia mundial Cal)itali~;ta.

m(llc<tGores pouco

de



pilOGO
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Grafico A: Tendencias do PIB per capita

(medias ponderadas e faixas de grupos de paises)

Gnifico B: Tendencias do gran de in(ius,triali:ca~ao

(a) medias simples do da for~a de trabalho empregado na indtlstria

40

30

20

10

.,,-_--z----- A

M

B

1938 1948 1950 1960 1965 1970 1975 19801983

(b) media simples da parcela do PIB na industria

___~~__ B

1938 1960 1965 1970 1975 19801983

det,lsag,ens de industriali,sa.yao.
Paises de renda baixa.
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respel:tnros grandl~s saltos il novos lideres processos sistemicos
de acumula<;:iio de

de

e

seus p.
Embora menos dramiitica do que 0 avan<;:o ascensao da do
e de bern como das cidades-Estados de e

em si urn bocado da economia mundial contem-
Coreia do SuI Formosa sao os dois unicos Estados que conS\~gltifilm,

de deslocar-se do grupo das
baixa renda para 0 de media. E e sao os ao
lado da a deslocado de maneira estavel das calna,:1as inferiores

para as camadas do grupo de renda media \""'''1',""')

21 deste volurrle).

Como veremos, nao esta nada claro que a errlergellte hdefim~;a Hlp()nl~Sa

realmente num cielo sistemico de aCllll1mJa<;:ao.
exterlsao do nos processos sistemicos
desde a crise sinalizadora do norte-americano e

traJet()ri,lS ja retratadas na 21.
Mas 0 tern mais

Al\~m;1l111a Ocidental (il se refere
ou pOlPula<;:i:io da au da
cerca de dez Formosa au de CiJlg,lpllra
Em COlnp,anl<;aO com Estados em ascensao, portantl),
cela do valor adicionado mundial sido

acentuada de sua renda per
Mais Import,mte, essa subida de considenivel massa

pd'rllt"r" estratili<:adla da economia mundial foi acc)mpa-
mundo altas Imani;as,

cirlqiiellta maiores mundiais listados
seu numero havia subido e, em

eSflet,lCular foi 0 aumento da do
cm,quenltamaiores bancos: de 18% em 1970 para 27% em 1980

tabelas 12 e Alem no £lm da decada
seg;unldc,ras Jap'oneS,lS haviam-se transtorm,ldo

en,qw1l1to os mercados de

mas nao par hlE:rar'qula do da
mundial industria no sudeste asiatica SltlllOlll-E;e

as altos do IntlW.lO, com uma media anual de
na entre 1980

VIsas

- •••••••••••••••••••••••••••••••_L~.Z~



350 0 LONGO ECULO XX

(N. T.)

'77
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o lllljJena
ocupac;:i'io norte-ame-

fatal contra 0 0 militarisrrlC
::'e!~UIlda Guerra Ml1n(iiaJ

foram m~~redle:nt~~sessenciais do extraordinario
como 0 de maneiras dijCen~nl:es,

Sel~UIlda Guerra Mundial traLduzirl-se
a OCllPacaO norte-arneJ~ic,ma cmllP]letc)U essa

destruir as estruturas or:gaIlizaciol1,ais do nacicmalis:mo e do militaris-
pre-recjuisitos do do anCIS-2uerT8

finalmente Ihe pel~miitiu

Ao urn
jaj::1onese:s, a de'rrota

ao
s6

Livres

com a reclup'enlCao
necessidade ur:gerlte

agressi5es, Nao ob~;tarlte,

sobre re~)arac;:()es

deve receber
de

COJllct~ssi)esne,:es:,axias, nos com
os 0 governo buscou ta()-S0l111elllte os envolvimentos que
trouxessem lucros economicos para a 1974,
p,

o nrAnrin natrocjinio nOl'te-;lm'oricano

Iucros das empresas jaj:)Orlesas. \ JlM"UU

Acheson famoso

Kennan sempre
quatro ou cinco esltrutu'ras

os Estados Unidos
m;an,eira. Na somente 0

de corltenc;:ac
sa, com base na ideia de que
mlLln,jo: os sovieticos
coisas deveriam m;anter-se

•
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va seu interesse, 0 resto eram e como se
co:nte:w;:ao sem controles? Kennan e sua de de-

prmc:lp;al no processo de levar a cabo a "inversao de
curso" 1987,

Coreia e a

se am,encarlO

da NSC
o IZU\rerrlO n'DItle-ameriCimo

cOJnte:n~ao de custos. Uma dessas prLOrld,lde~s

iapomesa, meism:o ao pre~o de restabelecer

ec()nC)mla lalpone~;a se consolidou que

tmam:eiJra norlte-arrlericana come~ou seus HHHC'-",

uma corlsldera~aoreailmeinte imTJOrlante,
rp"ion,,1 do sudeste totalmente reclet:ml<:1o.

\V, Rostow, no governo Kenrledy

com que
litica nOJrte,ida

Con§ia do Sul e se movessem
eXT'0I1ta.;:i5es, rei.ntegrimclo os dois

eCOnOJnla laponl~sa, Confrontado com os deficits da Anner1Ca
comeirC:lal, 0 governo procurou afastar-se dos dl~;pe,nd:LO:,oS

extenuantes pf()grarrlas de seguran~a dos anos de Er~;enhower,

-
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enl

comuuista. 0

pusesse am,iCl<;:a :,U[)VC:U-

awto-suticienltes aliados como a Coreia

nav,aJ,n orOIllovid:o a int1egray3io

pr()pr1aS redes de cmUerCllJ,

mtegrar;:~io f{,IU',UU 'elll redes de COInerClO

abrireJu suas
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o Cre:>elDaento pv"nlocivo

te-arrlenCaJlo, bern como

do nos processos de aCl1ill,uhH;:ao

de maneiJra ,UgUIUd,

hs:taclos Unidos no ex,:Iusi"'o

cirrienito de suas eXJ)Ortal(loes
aO\J'pyrIO desde 0 COluel(O,

mercio os Estados Unidos fossem cobertos

investim<~nt<)s e)~ternos diretos COlltumo,u

urn nego,cIO estritamente no'rt<>"am<~rH:arlO/eurolJel1.

A crise

mC)dlJ:lCCm tudo isso. 0 go,,'ernlO norte-2Im,:TH:ano
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rado. Ou ~,,'h~¥ OS gansos ja estavam voando. A crise de supera(;mnullal;ao

pulsl'Dn,Du a Ja])OlleS por uma via de transnacional que ma
revolucionar toda a do leste asiatico e, quem a eventual
su],era<;:JLO do de aCllmuhH;:ao norte-americano.

o fato central sabre essa eque ela COIJ51.StUl, prinLlOl:dialnlerlte,
re]:lroi:1u~;ao ampli;ada do sistema de sutlContrata'~ao mUlltiE~stratijicado,

iniciativa Como enfatizaram os te6ricos da "informali-
e da flexivel", varios de sistemas de sU'bO)nilrata<;ao

floresceram no mundo inteiro desde 1970. No entanto, como argumen-
tamos extensamente em outra Ikeda e 0 siste-

ma nas decadas

acarrlada mtenor

aSJlectos fundamentais de

43% nas
Mercedes Benz
fontes externas,

peJrmltlr que a Motor
autorn6veis em com apenas 48

'J~'''~''H H)veV)0 pn:CISLOU de 758 mil empn,ga(ios

de 1970 e

de sistemas de sulKc,ntratiliYao.
PfJlm,dn), 0 sistema de es-

mais das atividades de sub-

cOJtltratcL<;:ao das empresas de outros Estados altamente es-
tratificado em que consistem em subcontratantes primari,os

subcontratam diretamente da subcontratantes secunda-
subcontratam subcontratantes prim2lricls), sulbo)lli:ratarltes

gnmcies empresas se e atumd,anarrLN

p. Esse empresas Ja1='OULeS,lS
ceiros emuito maiar que 0 suas eaunra],entes no,rt(;-aml;ri,caIlas

e Por em entre os fabricantes
o valor adicionado dos veiculos acabados foi de 18%
"tres dos Estados Unidos e 44%
na Alemanha A
por sua vez, isolado

massa de casas que SU!KC'11tJrat,lm op,erac;o(;s SJLlllllJll;;S.

de todas essas subalternas de SUIJCcllltratantes tormcllrrlente
pelldentEis, observou de ComETCIO Ex:tel:lOr

nw)("Ir'7ir 4,62 milhOes de

redes de suIKc,ntJrat;l<;:ao )CLpOlnesas
estaveis e eficazes de cooper;l<;:BlO
as dos Estad()s

suhcontratantes tern que com mais treqiien,eia
comJ,etl,tlva com outros subcontratantes do que

a nas das empresas integracias na rede
su1bc()nl:rata<;ao que visa uma meta comum, como a alta au a
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a empresa e adminis;tn1da
o grosso dos eqUlJ)arne'l1tc)s

vendas de mao, por
coopen1';;310 entre matrizes e subcontratadas sao por
pr()pr'las m,ltrlzes, sob acordos de comercio se-

Essa hori-
dlstnt)Ul'i;aO de dentro

sul)(O'ntl~at'l.;;ao, lfnpi~de aql1Is1,';;6i~S 1IIdE:seJad;ls de empresas e
nao

p.

Esses arnmj()s

baixo pm;:o do final da cadeia de sut)(O,ntl~at'l.,:ao, e mais prclbl{~m;ati{;a

do no Idealizada como uma "familiar" entre "elnp're~;as

zes" e "filiais subcontratadas", a co,oper<1';;3;0 e pequenas
sistema tao estreita que "a d1s;tlrl.,:ao entre empresas

encontramos alg.unlas COmlJaJlhlas fornecedoras

das

sistema multiestratificado
gnmcles empresas uma

pf()Velto dos diferenciais de e outros, bern como de
entre os diferentes e cama-

de de

presa

grandies f~lbricantt:s, essas redes "de
financeiro de uma

a 0 CO][lh,eClm(~nto espi~cihco e os salarios mais
medias empresas

Terceiro e em estreita
de sub,contrat'l.,:ao japcmes
dade sup'eni)r

entre pequenas e gnmcies
estreitamente correlato

camadassupel~lores

petTo(~ui]mi(;a e fibras sinteticas
shosha construiram redes pequenas e medias empresas, as

m2Itel:laii-prmJas para e em
pn~stando assistencia administrativa e de com(~rcializ21.,:ao.

como as redes "de cilna", controladas
baixo" combinam 0 de mi~r(ado

Os acordos entre empresas gnmdles, medias
pequenas foram tambem atividades de po'dero~;as enIpl'eS,lS
cOlmerciali:za<;:ao, as sago shosha. Ao desenvolverem mt~rG1dclS oClnLpradon~s

nn"h,r5,n crescente industrias de priClCt:ss,lmen1to o:mtinuo



358 0 LONGO ECULO XX

entret3J1to, OS

mt,ens1tica~ilLO das pres
ba:Se8lVa 0 S1S

eXJJanSaO eco-



60
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invest:lm(~nt()se)[ternos dirttos Jap,one,ses.
continua: casas.
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locali2:a<;iio dos in-

que Im:pUllSlonou sua

mtegra<;:ao vertical mais
valltagells com-

eUJroj:lel,ls ocidentais. No en1tanto,

como na Im:pc,rt,lo;:ao
dos prc)dutos

so para as lrga<;:i5es nr,or;lrloIQ

ao resistir acrise do petn'lle,o.
frouxa das empresas ja1=,oneS,lS

Hille

pala,'ras: a eX1JallSaO extema redes de comercio
ja]JJ'ollles,ls e gnJss,eir:am,ente subestimada quando s6 se levam em conta os dados
re1:atl'/os aos investimentos exterrlos UllXl'U1>, porque a IllJU,ltnra J,lpC)n(~sa Inves
tiu multo aquisiO;:2LO ou de do
que fizeram as empresas nort(:-am(~nCarlas

foi pn~C1sarrlente

do

Em muitos casos, preservaram um
JOlntveifltllres, reservando para si uma pequena do

a externa das empresas jaIJO]lle~;as foi
menos partlc:lp,lo;:ao ITlaj()flitanla e menos dela

a das empresas norte-aInenCan,ls ou eUJCOj:l<§iclS ocidentais. em 1971, a
partlc1]:la<;ao minoritaria e as ventures cerca de 80% das
subsidiarias de firmas instaladas no 47%

de firmas lranoesas, 35% das de firmas rtaJllarlaS, uns 30% das
20% das de firmas norte-alloerKa"nas, b:ntalnlC:as, hO.lande1,as,

p.I21).

de mtJ:a<;:210
vailitagens cornpt~tltivas dessas estrat,egi;ls

ml11a(~ao de foram ate meados da
investimentos externos diretos europeus ocidentais.

Jaj:lOIles:a dos investimentos extemos diretos das chamadas economias
mercado de saltar de menos de 3% 1970-71 para

mais de 8% em de 6% em 1979-80 do
Centro de Transnacionais da ONU, Alem alta dos pre<;:os
e a incerteza crescente no abastecimento de pei:ro"leo e de outras m;ate:ri,ls-pn:mas
fizeram com que a desses fosse a pnlorld,lde maxima
eXIpalls2:0 extema das empresas Com esse obleiiv(),
garalltil1l-1,e contra os riscos aposi:all:do

A

va fundamentaL de
tinacionalismo no , Terutomo Ozawa p. assinalou 0

a dos intius:triais Jap'OllleS(~S que estavam investindo no exterior
era "imatura", das empre-
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aos

tavel.

-os

na extremida-
adJClonado da as empresas desses Esta-

dos it iniciativa para os recursos de mao-de-obra
ainda abundantes e baratos de urn grupo mais mms de
viL~inhos, a maiaria da ASEAN. 0 resultado foi uma rodada de eXlpalls3lo
industrial extema, atraves da uma massa ainda maior de mao-de-obra ba-
rata foi Essa de mao-de-obra barata refon:ou
a vitalidade do do leste asiatico. Mas tambem minou
comj,etitiviciacie em que se em termos de recursos humanos. Tao
isso aconteceu, muito recentemente, iniciou-se uma terceira rodada. em-
presas e dos Vleram empresas dos
receberam a rodada de industrial re~~iOllal (se,bretLJldo
WLiUldh tramspl<mtando as atividades extrema mtenor,

Ozawa resume esse terlorneno
fluxos de investimento it nnXlua

"UUC,'lC asiaticos - urn

sas Jar'OneSclS f(:suItou mais da necessidade que de
tou da luta por da armadilha da imim:triali:la<;ao
pa<;o economico ml:enlO; 0 a UlS:POISl<;:ao
de daborar solw;:(Jes conciliat6rias com as eX:lgenclas
aceitar a particil=,a<;ao acionaria em
entraqueclda de balcganh,a, tanto frente aos governos anfitri6es
corre:nt,es norl:e-,lmencall0S e europeus ocidentais.

decada de essas "armas dos fonte
uma vmltageln oCJmpel:iti'va fundamental na luta permaneni:e controle

dos mundiais. ascensao nas hil:rarquicls do
eXICe(leIlte da economia mundial continuou m':juebraIl-

Jal)OJle~;a dos investimentos externos diretos que, como
expaJus2l0 transnacional das redes comerciais

trij:,licc)U entre 1979-80 e 1987-88 Ikeda e
essa extraordinaria culminou com a co-

intemacional de investidores extemos UH Cl''''',

SUIJer;:mc!o os Estados

----------------
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EM: Exporta~6es com mao-de-obra int,ensiva

1M: Investimentos em busca de mao-de-obra

todos as rp(nn,p~ ernleq~enltes

econol1ua illllBciial cajJit:llislta,
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Ozawa, 1993,
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num mercado para a crescente industrial
a ascensao menos acentuada dos fez deles um merca-

COmlJf<ld()r atraente, embora menos No entanto, todo 0 processo
eX1Jal1s3.0 industrial assim como a de suas "ilhas"

continuam a se basear no acesso ao concentrado nos
mercados abastados do nueleo. 0 que a da economia
"nacional" estabeleceu nas decadas de 1950 e 1960 foi nas
decadas de 1970 e 1980 em escala 0 estru-
tural do ainda e 0 abastecimento de mercados ricos com pro-
dutos que a mao-de-obra barata dos

esse estrutural constitui uma do
brechas 0 se formou e em ineficiencia tem

vlceJado. Esse do e flu-
xos "descendentes" dos investimentos em busca de que vinculam
os locais de cada rodada de industrial com os locais das roda-
das Os investimentos em busca de mao-de-obra dos mais
ricos para os mais nada tem de novo, e e sao tambem um aSjJe<:to
dos investimentos externos norte-americanos e europeus es-
pei:iaJlm,ent:e desde crise norte-americano. No entanto, a
"informalidade" e "flexibilidade" do sistema multiestratificado de subcontrata-

ja]::,o.llleS, combinadas a abundi'mcia de mao-de-obra e in-
dustriosa na do leste dotam 0 e asiatico oriental
uma clara na corrida dos custos da mao-de-obra.
Precisamente nesse do leste asiatico

ne:ga(~ao do norte-americano.
o norte-americano tornou-se dominante "norma de

de trabalho dos Estados bem como internalizando
aqlLlisitiv'o mundial no ambito das e em-

n,',>c"",",c norte-americanas. Ele promoveu uma do comercio mundial
atraves da desse para um grupo seleto de Estados
aliados e atraves da por esses mesmos da inflacionada
norma de consumo dos Estados Unidos. Manteve essa acelerando a
transferencia insumos a dos do Ter-
ceiro Mundo para os do Mundo empresas multinacionais. E atin-

seus limites na dos custos de e de do fim
da decada de 1960 e inkio de 1970.
~ ~ e

pn)!iJ:er,;IJ;:ao dos fluxos de investimento em busca de mao-de-obra que vinculam
pfllnclp,ll "ilha" do as "ilhas" menores, todas as "ilhas" as massas

trabalhadoras submersas de toda Essas massas eram - e, sua maio-
continuam a ser - excluidas da norma de consumo do



64 0 LONGO SECULO XX

custos de relJro>duLcalC), 0
tUlld;lill,ental desses mesmos

se gerler;lll-

nnnnrtClntp base isolada do

asi~itic!c). tnqual[lto os Unidos

ele'laciio h:ll1damental dos
ern,ergllU por

da pro-

tacuitou aclasse

busca do

rmportant,es flrer,cadlos, norte-arner"lC21l10 e outros,

de

dos

Japcmeses segUlJ:am as cl1retnzes nlC)rte~-anlencanas

da divida "com
nort<,-aml~nCaJlo:,u,nas de

Estados Unidos resolveu
concordou priJntarnelnte

o atendimento lapon\~s

abastecendo 0

tos baratos. Os termos
os de UfC)te,cao

tlVcll11ente as estJ"utllras

~c~.---__IiiliiII ••••••••••••••••••••••..-
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asp1ectos, as

1929

ne5!;ocios. Se a

do do

de 1987. Os sentimentos expressos fazem leuabl·ar,

ex()rta<;:<:)es internacionalistas de Norman Davis as vesp,ercls

necessarios para gaJ:aultir

entrasse em cOlar'so

CrIse

a velha ordem e
divisao da ecc)ilc)m:la

prc)tec:iOIlisrno. A atual int(~nsificayao

dos economicos ml:efJl1a,:lOnalS
tados Unidos sao
dessa natUl·eza.

flea
de canaIizar eticazmerlte
economia mllnl11aJ, 0 re,;ultadlo

nova. No pa,;sa,10,
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de empres
ela foi bus

ver,dadeln)S "TlagameJ:ltos de

admjni:strativaml;nte seu su-

nova aCi~lera~:ao e teve

nessa dl1'e~;ao, mais de se libertou

cOluerC1;al de mten1eTJenldencla "'ULUU. Como resultad'o, os
dirrlimllram d]~asticarnente e as varltag.ens cOllwet:i-

era favonivd aos Estados
atender norte-ame-

essencia do relacionamento l1ltIO-altlerl-
consistiu em que os il1vestimentos Jap'OllleS(;S

Estados Unidos
<1111 h,pirn nos Estados 0

seriam obtidos

buscas de do govemo norte-americano obtida
timos e da ativos e rendas futuras dos Estados

no govemo atraves de diretas
como durante e do Golfo. Ao mesmo

mais se contentando com as as pv'n"rhrr.,pc

doutrina de livre
, govemo Bush

nar a tec:nc)lo,gla
mo militar

no, ao
havia millgJ,do

levan,do-se adlante, de mzmeira malS e
sos humanos asiaticos. A do iene em

dos Sete no
JaTIOlles investido

z'
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eles
governa-

deficit norte-americano acentuou a tendencia de que a crise de superac;urnulac;ao
da decada de 1970 se transformasse numa crise de supeJrpr'odu<;:ao, Nessa UCIAUd,

os lucros foram basicamente reduzidos massa crescente de
que buscava reinvestimento no comercio e na Na decada de
foram reduzidos cortes mundiais nos
mentais e Esses cortes tornam urn nllmero e vanedade
cada maiores de industriais e comerciais em ao
aqllisi.tivo circulamte, e com isso provocam novas rodadas de cortes dos
numa "interminavd" descendente. Em essa descendente
receu tambem haver ainda sao poucos os indfcios de
uma escalada de de uma divisao economia
mundial em blocos como por Suzuki Yoshio as
ras do craque de 1987.

As ",,,,,,u,,,, querttes pnlhferclralill desde 1987. Mas em
sob forma de uma escassez material ou pe,cUlllana

crescente. Alem tendeu a unir militarmente os

conhgurac;:iio p(~cuhar do

pO[lClalS ou pUJmtlvas cOlljunta,s, em
dividi-los em blocos aos sentimentos pn:.lte:cicmistals,

sua as(:erlsao nos Estados Unidos foi marcantemeute ine--
para deter marcha dos governos mmo a uma maior lib'er;1li;~a~;ao

como foi atestado do U,-VLUV

Conglres~;odos Estados UUIU<J''',

nel~OCIa<;:oesda Rodada do do GAlT

razao pnmclp,ll de 0 ceTrarlO una;gUJlado por Suzuki Yoshio nao se
malteI'ializado, nein ter ne:uh:urrta pro[JabIIliciac[e de se que as

de se do

que emergllu

como

...._-------------~"'-
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tarnblern se
Al(~rn,mtla Ociden-

exercer esse quas{c-rnonc,pcllio COIn 0

COjl1tro1<lrn 0 usa leg,ituno da violencia

urn os Estados conservarn urn do uso da
violencia escala rnundial - urn que se acentuou desde

cOla]:)sO da Uniao Sovietica. Mas seu endividarnento financeiro de
continuar a faze-Io corn 0 consentirnento das

liquiliez rnundiaL outro
arCIUlJJeJ,lgo ca]:,it2llista do leste asiatico cOllqlllsi:anlrn

acentllOu desde
da da Alerna'oha vneIH;:tL

sa que eles so pOdel"aO C011tiJ1UClr
consentirnento das or,gaJliza<;:(5es

transl<;:ol~S all1teriores - nao so
holandes e

renlot;ls da
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oCLue:ntals a se sair
passa-se do

lado na
arranc;ou do Ocidente urn dos dois mf;re~iient(,s

ani:erion~s: 0 do
dos sucessivos cidos sistemicos de

anleal<;:a-lOs, "porqlle, nesse

blows territc)rialistas-caJ=,italistas

ncanos.
mas nao

_----------------Tll
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llqUlciez do do lesie aSIatIco, sem favorecer as do norte-americano
(e muito menos do europeu Na ao romper a coesao social em
que passou a se a do Estado e da guerra dos centros
tradicionais de do que ela destrua a maior fonte
residual de desses centros.

Por que nao buscar uma para essa luta cOJm]:letiti\ra autclde~strutjva,

yes de uma dos termos do intercambio que
lismo do leste asiatico ao militar dos Estados Unidos du-
rante toda a era da Guerra Fria? Por que nao reconhecer os limites fundamentais
que a do dos processos sistemicos de de
para 0 leste asiaticovem a de do Estado e da guerra
do de e sem pare<,:a
ser, e de fato essa nao deixar que 0

do leste asiatico dite as a auxiliar 0 Ocidente
a ficar no Acaso nao e nesse que tern consistido 0

talismo hist6rico?
Mais uma vez, 0 restrito de deste estudo que for-

mulemos essas mas nao que as de maneira satisfat6ria.
Tais devem ser buscadas no nivel das estruturas fun-
damentais da economia de mercado e da vida que foram excluidas
nossa levar nossa narrativa a uma con-

apontando as ImjJl1ca<,:oes
ml:ll1dial, nos tres desfechos Po:;sl\'eis
norte-americano.

ca]Jit;a1i~;mo eJnqlclaJlto sistema
de acumula<,:ilo

nao deter 0 curso da hist6ria calJitali~,-

do leste asiatico uma POSi<;30
aCllUllUl,l<;:ao de Neste caso,

callitaLllslta pro:,segulfl<l, mas em que se radicalmente das
conhecemos desde a do moderno sistema intetestataL Faltaria

no alto comando da economia mundial a de
do Estado e da guerra que, tem-se associado arelJrCldTH;:aO

e que os centros deter 0 curso da hist6ria
cajJit'llis,ta. Nos uItimos qUlIll!1eJL1tc)s anos, esse curso tern sido uma sucessao de
eX1PaJlscles tmlancelras, durante as houve uma troca da no alto co-
mando da economia mundial Esse desfecho tambem esta pr,ese~ntle,

em termos de uma na atual financeira. Mas essa tendenda e
PfiDPria extensao a que a de do

Estado e da guerra da velha que bern estar em de se apro-
"Ui"W~W ou do excedente que se acumula nos

novos centros, com isso encerrando a hist6ria calpitali:sta mediante a de
urn mundial realmente

Seg;undo, talvez a velha
ta, tornando possivel
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se

anlpllacia de uma camada sobre a camada de mercado da economia
mundiaL Se Adam Smith e Fernand Braudel estavam certos em suas atirma~i)es

de que 0 nao sobreviveria a essa a hist6ria nao
seria levada ao atos conscientes de um determinado como no
nr,IT1pn"n destecJtlO, mas ao em virtude das ininten-
cionais dos processos de do mercado mundiaL 0 an-

com 0 estatal que fez sua fortuna na era mo-
e a camada sulbJacente da economia de mercado voltaria a uma

ordem an;irqmc:a.
Por paratTa~;eando::::;,chllmpei:er, antes que a humanidade sultoclue

de um mundial p6s-capitaJlista,
caj:Jltclhsta lTmn:d13l1, e bem que ela se

inflame nos horrores nas da escalada da violencia que a
extml~aO da ordem mundial da Guerra Fria. Nesse caso, a hist6ria tam-
bem ch,~garia ao mas voltando de forma caos sistemico de

h.1 seiscentos anos, foi em escala pr,og:resslvcanlerlte
maior a cada Se isso fim apenas da hist6ria calpU;lmira, ou
de toda a hist6ria e impossive!
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