
96 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTESonstituem orrentes e modelos ainda mais tragiamente equivoadosdo que os dois examinados e que hoje s~ao hegem^onios. Do mesmomodo, os exemplos alternativos nos dias de hoje, embora de menor sig-ni�^ania no ontexto mundial, s~ao ainda piores do que os examinados.Nos referimos, sobretudo, aos fundamentalismos religiosos, a exemplodo aso do Ir~a. Todos estes tamb�em ontribu��ram ou ainda ontri-buem para a mis�eria deste s�eulo e, portanto, n~ao podemos atribuirtodos os males do s�eulo ao Liberalismo e ao Marxismo. Na verdade,�e erto que devamos sentir erta gratid~ao a estas duas orrentes, poisforam elas que nos salvaram de uma trag�edia muito maior, que seriaum dom��nio mundial nazi-fasista.

7.1 Os Prinipais Problemas MundiaisFeita esta ressalva, passemos �a an�alise dos prinipais problemas mun-diais que dizem respeito, de um lado, ao abismo de riqueza existenteentre as na�~oes, isto �e, ao ontraste entre os assim hamados pa��sesdesenvolvidos e subdesenvolvidos, e de outro, �as agress~oes e dese-quil��brios do meio ambiente natural, om os desastres eol�ogios quepodem da�� resultar.O subdesenvolvimento tem por tr�as de si a mis�eria, a viol^eniae o abandono de milh~oes e milh~oes de seres humanos. Este �e umquadro ompletamente inaeit�avel, o qual edo ou tarde gerar�a umaindigna�~ao e uma revolta inontrol�avel, trazendo onsigo o riso in-lusive de guerras nuleares. E as resentes formas de polui�~ao e dedestrui�~ao impostas ao meio ambiente natural apontam para desas-tres que j�a s~ao ienti�amente previs��veis em um horizonte n~ao muitodistante. Por que as diferen�as entre a riqueza das na�~oes aumentoutanto ao longo dos dois �ultimos s�eulos? O que �e que est�a por detr�asdas resentes agress~oes ao ambiente natural?
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Cap��tulo 7

Os Problemas Mundiais e OsModelos Pol��tiosDominantes

Ap�os termos examinado as orrentes de pensamento dominantes nestasegunda metade do s�eulo XX, bem omo as limita�~oes das suas prini-pais institui�~oes, espeialmente seus modelos de organiza�~ao pol��tia,devemos agora examinar a liga�~ao direta destes sistemas pol��tios omos problemas mundiais, ainda que isto j�a possa ter sido vislumbradoao longo das an�alises apresentadas anteriormente.Iniiemos, ent~ao, expliitando quais os prinipais problemas mun-diais em nossa �epoa, os quais por erto devem estar relaionados, oumesmo em grande medida devem ter sido gerados por estas orrentese seus modelos, uma vez que elas dominaram o panorama das id�eiasneste s�eulo.Dizemos \em grande medida" porque a bem da justi�a n~ao podemosignorar que as alternativas que se apresentaram ao mundo, espeial-mente na primeira metade do s�eulo, isto �e, o Nazismo e o Fasismo,95



100 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTESdentro de regras pol��tias t~ao inompetentes quanto orruptoras, ent~aoeste governo demag�ogio-populista, mesmo que pretendesse tomar me-didas realmente saneadoras, seria totalmente impotente ante a for�aavassaladora das grandes orpora�~oes (p�ublias e privadas). A hist�oriareente apresenta laros exemplos deste tipo, a ome�ar pelo Brasil,om suas ��lias rupturas onstituionais e seus golpes militares.

7.6 A Inompet^enia do Modelo MarxistaOs pa��ses que adotaram o modelo marxista, a exemplo da ex-Uni~aoSovi�etia, tamb�em n~ao evitaram o destino de serem tragados pela for�adesta guerra pela ompetitividade imposta pelos pa��ses mais industri-alizados organizados de forma demor�atio-liberal. Esta derrota, noentanto, deve-se menos aos m�eritos destes �ultimos, e muito mais aoolapso interno gerado pela rigidez e pela exlud^enia da falta de li-berdade, a qual afronta a dignidade e embota a riatividade, somentepodendo resultar, portanto, numa insatisfa�~ao e numa ine�i^enia ge-neralizadas.�E importante que se pereba que este proesso, que omo vimos �e in-ontrol�avel dentro do quadro dos atuais modelos, �e o respons�avel tantopelas resentes agress~oes ao ambiente natural, quanto pelo quadro deexlud^enia eon^omia e soial do subdesenvolvimento. Examinemosum pouo mais detalhadamente omo isto se d�a, tomando para an�aliseexemplos onretos.
7.7 O Exemplo da Destrui�~ao da FlorestaAmaz^oniaConsideremos o aso da resente destrui�~ao da oresta Amaz^onia,um dos maiores rimes eol�ogios ontra a natureza e ontra a humani-

7.2. \MODERNIZAC� ~AO" CAUSANDO PROBLEMAS 977.2 A \Moderniza�~ao" Como Causa Ime-diata dos Problemas

A seguinte ita�~ao de Alberto Guerreiro Ramos, um dos pouos ien-tistas soiais brasileiros de renome internaional, aponta na dire�~ao deuma resposta para estas quest~oes. Guerreiro Ramos, �e importante sali-entar, teve seus direitos pol��tios assados durante o autoritarismo mi-litar e foi tamb�em ritiado e marginalizado pela esquerda. Ele faleeuna d�eada dos anos 80 (ap�os leionar na Universidade do Sul da Ca-lif�ornia). Vejamos a ita�~ao: \Os resultados atuais da moderniza�~ao,tais omo a inseguran�a psiol�ogia, a degrada�~ao da qualidade davida, a polui�~ao, o desperd��io �a exaust~ao dos limitados reursos doplaneta, e assim por diante, mal disfar�am o ar�ater enganador das so-iedades ontempor^aneas. A autode�ni�~ao das soiedades industriaisavan�adas omo portadoras da raz~ao est�a sendo diariamente solapada.Esse lima de perplexidade pode viabilizar uma reformula�~ao te�oriade enorme magnitude." (A Nova Ci^enia das Organiza�~oes, p. 22) [1℄Ou seja, estes problemas s~ao os resultados da hamada moder-niza�~ao. E o que est�a por detr�as desta orrida insana entre as na�~oespela dita moderniza�~ao? Ora, o pr�oprio signi�ado da palavra \moder-niza�~ao" alude, sobretudo, �a apaidade de ompetir eonomiamenteem termos internaionais. O que est�a por detr�as da verdadeira om-puls~ao pela moderniza�~ao, portanto, �e a desenfreada ou inontrol�avelompeti�~ao entre as na�~oes, numa esp�eie de guerra eon^omia detodos ontra todos no en�ario internaional. E por que �e t~ao inon-trol�avel (e, assim, tido omo neess�ario) este proesso, ujo �unio �mprevis��vel s~ao as at�astrofes? Por que n~ao existe for�a apaz de on-trol�a-lo?



98 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTES7.3 Por Que a \Moderniza�~ao" Torna-seNeess�aria?A resposta �e simples e diz respeito ao fato de que, omo vimos an-teriormente, n~ao existe no mundo de hoje for�a apaz de regular, deontrolar ou de harmonizar a atua�~ao das grandes organiza�~oes. Eelas, por sua vez, n~ao podem deixar de busar sempre ganhos de pro-dutividade (que signi�a a apaidade de produzir mais e melhor oma mesma quantidade de reursos, ou at�e om menos reursos), e ou-tras melhorias deste tipo, isto �e, de busarem a moderniza�~ao, o quesigni�a uma maior ompetitividade eon^omia internaional.

7.4 A Competi�~ao Entre as Grandes Or-ganiza�~oesAs grandes organiza�~oes est~ao obrigadas �a dita moderniza�~ao, ou seja,aos ganhos de produtividade et., porque elas sabem que se deixaremde agir assim ser~ao destru��das, na medida em que ser~ao derrotadasna ompeti�~ao om as outras gigantesas organiza�~oes om as quaisdisputam. E omo tamb�em vimos, s~ao elas que t^em omo fantohesos governos, pelo menos dentro da debilidade e da imoralidade ques~ao absolutamente inerentes ao modelo liberal. Elas arrastam, destemodo, irresistivelmente os pa��ses para esta guerra eon^omia.Esta guerra tem inlusive for�ado a ria�~ao de grandes bloos eon^o-mios de pa��ses, pois as grandes organiza�~oes dos pa��ses pequenos em�edios neessitam de uma dimens~ao de merado que lhes possibiliteganhos de esala, a �m de que sejam apazes de ompetir de igualpara igual om aquelas dos grandes pa��ses.

7.5. A FRAQUEZA DO MODELO LIBERAL 997.5 A Fraqueza do Modelo LiberalAssim sendo, vemos que no mundo se estabelee esta esp�eie de or-rida inontrol�avel pela moderniza�~ao. O importante �e ompreender-mos que, dentro do en�ario dos atuais modelos de organiza�~ao pol��tia,nada nem ningu�em possui a for�a su�iente para ontrolar ou impedireste proesso. Isto porque, omo vimos, estes modelos, quer liberaisou marxistas, n~ao garantem ao mesmo tempo liberdade, oportunida-des iguais e adequa�~ao entre fun�~oes e apaidades, nos proessos desele�~ao dos governantes. E, assim sendo, n~ao promovem uma boasele�~ao dos governantes.Isto oorre, sobretudo, em rela�~ao aos dirigentes do Estado, pois nasgrandes empresas a busa pela ompetitividade imp~oe que se atenda �aregra da adequa�~ao entre fun�~oes e apaidades, pelo menos em termost�enios (pois em termos �etio-morais a sele�~ao das empresas tamb�em�e question�avel). Isto as torna ainda mais poderosas em rela�~ao aosgovernos estatais, porque seus dirigentes s~ao frequentemente mais a-pazes, pelo menos teniamente, do que os dirigentes pol��tios dasna�~oes. Um verdadeiro absurdo, por�em real.A esta inerente e inesap�avel inompet^enia dos governantes, soma-se no aso do modelo liberal a fraqueza ou debilidade de uma orga-niza�~ao soial frouxa, fragmentada. Neste modelo, omo vimos, osgovernantes n~ao raro s~ao fantohes que t^em suas ar��ssimas ampa-nhas eleitorais �naniadas pelas grandes organiza�~oes. Isto, �e laro,�e um dos prinipais meanismos geradores da imensa orrup�~ao que�e absolutamente inerente �as demoraias liberais. E a orrup�~ao emgrande esala resulta em uma deforma�~ao de todo o proesso de desen-volvimento, pois as grandes deis~oes pol��tias, eon^omias et., aa-bam sendo viiadas e desviadas por ausa dos interesses privatistas deindiv��duos e grupos que as inueniam.Nas vezes em que isto aparenta n~ao oorrer, e hega ao governoalgum tipo de demagogo-populista, que �e a �unia outra possibilidade



104 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTES7.9 A Industrializa�~ao e a Gera�~ao do Va-lor AgregadoPor que isto �e t~ao importante? Preisamos pereber laramente que, amenos que um pa��s possua exepionais riquezas naturais (por exem-plo, os pa��ses que possuem muito petr�oleo em seu territ�orio, ou umapopula�~ao pequena em rela�~ao a uma dimens~ao territorial muito grande),n~ao existe outra maneira de alan�ar-se o patamar de riqueza atingidopelas na�~oes mais rias do planeta sen~ao atrav�es de um intensivo pro-esso de industrializa�~ao. Isto porque, a ada vez que uma mat�eriaprima passa por um proesso de transforma�~ao industrial de qualquertipo, �e agregado a ela um valor adiional que inlui o ganho om o luroobtido neste proesso de transforma�~ao. Em eonomia d�a-se o nomede \valor agregado" a esse diferenial obtido em ada momento doproesso produtivo. A industrializa�~ao permite, portanto, a gera�~aode uma estrutura eon^omia muito mais omplexa, om mais etapasde transforma�~ao no proesso produtivo, sendo que a ada uma destasetapas mais valor �e adiionado.Esta maior omplexi�a�~ao industrial gera v�arios efeitos positivosquanto �a gera�~ao de maiores riquezas. Por exemplo, gera uma taxa deoupa�~ao maior da for�a de trabalho; gera uma omplementa�~ao inter-industrial que permite proessos produtivos om um n�umero adavez maior de etapas de transforma�~ao; gera a neessidade da om-plementa�~ao de uma gama muito ampla de servi�os de todo o tipo; eesta omplementa�~ao entre os setores da agriultura e da explora�~aode outras mat�erias primas, da ind�ustria e dos servi�os e om�erio geraganhos de produtividade impressionantes, sobretudo, atrav�es da res-ente meaniza�~ao dos proessos produtivos de todo tipo.Tudo isto aonteeu primeiro em algumas na�~oes e gra�as, prin-ipalmente, �as vantagens obtidas sobre as outras, a ferro e a fogo,atrav�es da domina�~ao olonialista. Quando este proesso j�a estavabastante avan�ado, ent~ao o disurso dominante passou a ser diferente,
7.7. DESTRUIC� ~AO DA FLORESTA AMAZ ^ONICA 101dade, e tamb�em o aso da mis�eria em que se enontram, pelo m��nimo,era de trinta milh~oes de brasileiros, isto �e, examinemos o aso dosubdesenvolvimento brasileiro. Estes exemplos, �e laro, por analogiaservir~ao para expliar o aso de outras graves agress~oes eol�ogias,bem omo a mis�eria, at�e mesmo bem maior que a do Brasil, que aviltatantas outras na�~oes.Quais os agentes imediatos da destrui�~ao da oresta Amaz^onia?Uma ombina�~ao da mis�eria de muitos imigrantes que auem paraaquela regi~ao em busa de empregos ou de um peda�o de terra que lhespermita sobreviver, om a busa pela riqueza por parte de indiv��duos eempresas que se desloam para aquelas terras para explorar a madeira,riar gado, plantar, explorar min�erios, e assim por diante. O motivo demuitos �e a sobreviv^enia, que estava amea�ada pela mis�eria e falta deempregos em suas regi~oes de origem, e de outros s~ao as oportunidadesde luros maiores do que obteriam em suas regi~oes de origem. Estess~ao os agentes diretos da explora�~ao mal planejada, que resulta na des-trui�~ao talvez irrepar�avel de esp�eies animais e vegetais, que omp~oemaquele ambiente natural uja riqueza e import^ania eol�ogia n~ao t^empar no planeta.E por que este proesso destrutivo t~ao grave n~ao �e impedido emseus aspetos riminosos? Por que n~ao �e ordenado e ontrolado deforma ient���a e planejada quanto �a explora�~ao poss��vel e devida daoresta, dentro de um rit�erio de desenvolvimento sustent�avel? Obvi-amente, por ausa da inompet^enia e da impot^enia dos governantes,uja ausa, onforme j�a mostramos antes, �e a inompet^enia e a de-sonestidade inerente ao proesso eleitoral de esolha dos governantes,aresida da organiza�~ao frouxa (e, portanto, que n~ao gera su�ientefor�a pol��tia ou de oer�~ao), que araterizam as prinipais insti-tui�~oes do sistema pol��tio liberal.Se poderia argumentar que tivemos longos per��odos interalados deautoritarismo militar. Mas o que prova isto? Apenas, de um lado, re-for�a o argumento exposto da enorme fraqueza e da inompet^enia do



102 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTESmodelo liberal, e de outro, que os omandantes militares em quest~ao,ertamente tamb�em inueniados pelas id�eias dominantes, n~ao honra-ram suas orpora�~oes, suas miss~oes, nem seus juramentos de protegere zelar pelos interesses maiores da na�~ao. De qualquer modo, as dita-duras militares n~ao s~ao modelos que dominem o pensamento das elites,nem sequer das elites militares, e quando inevitavelmente oorrem, so-bretudo nos pa��ses pobres, oorrem muito mais pela inompet^enia erise das institui�~oes liberais (ou mesmo marxistas), e n~ao por se ons-titu��rem modelos aabados e duradouros. Prova disto �e que aabamsempre reuindo para os modelos dominantes. Os quais novamentese mostram inompetentes, geram rises et., e d~ao espa�o para novosgolpes ditatoriais.O exemplo onreto em quest~ao, da destrui�~ao da oresta Amaz^onia,portanto, est�a lara e diretamente ligado �a inompet^enia e �a fraquezados governantes, que �e arater��stia entral das demoraias liberais.E que dizer ent~ao da mis�eria, da orrup�~ao e da viol^enia que ara-terizam o subdesenvolvimento brasileiro? A sua perpetua�~ao, isto �e,a inapaidade da na�~ao superar este quadro tr�agio, ano ap�os ano,d�eada ap�os d�eada, tamb�em est�a, �e laro, diretamente ligada �a in-ompet^enia e �a debilidade dos governantes gerada pelo modelo liberal,onforme vimos anteriormente ao analisarmos os efeitos desvirtuado-res e noivos da inu^enia das grandes organiza�~oes sobre o proessode desenvolvimento. No aso brasileiro �a patente a rela�~ao destequadro om o modelo liberal, at�e mesmo porque neste pa��s ainda n~aotivemos a aplia�~ao de um modelo marxista de organiza�~ao.

7.8 As Origens do SubdesenvolvimentoMas, a quest~ao de omo se gerou iniialmente esta mis�eria exige umaan�alise mais ampla, sobretudo porque h�a pa��ses que apliam o modeloliberal e que s~ao rios, e onde a mis�eria absoluta foi pratiamente abo-
7.8. AS ORIGENS DO SUBDESENVOLVIMENTO 103lida, ou existe em uma dimens~ao muit��ssimo menor do que nos pa��sespobres. E, assim sendo, estes pa��ses s~ao frequentemente apresentadosomo modelos a serem opiados. Em outras palavras, a quest~ao quese imp~oe aos subdesenvolvidos, e que pouos pareem ompreenderlaramente �e: se este modelo deu erto l�a, por que n~ao onsegue darerto aqui?Ou seja, por que estes pa��ses rios veneram no passado e ontinuamvenendo no presente a orrida pela moderniza�~ao, isto �e, pela pro-dutividade e pela qualidade de suas eonomias, e n~ao raro at�e mesmoaumentando a vantagem relativa que os separa dos pa��ses pobres?A resposta para a quest~ao do in��io destas grandes diferen�as deriquezas entre os pa��ses est�a, evidentemente, ligada ao per��odo deexplora�~ao olonialista. Com o advento das grandes navega�~oes e,sobretudo, om o advento da revolu�~ao industrial alguns pa��ses pas-saram a exerer pela for�a um dom��nio eon^omio e de outros tipossobre outros pa��ses ou regi~oes do planeta. Estas na�~oes estabeleeram\ol^onias", as quais serviram tanto omo fontes de mat�erias primas ba-ratas, quanto omo merados onsumidores ativos para a resenteindustrializa�~ao das metr�opoles.Aqui no Brasil, por exemplo, havia leis durante o per��odo olonialque proibiam o estabeleimento de qualquer tipo de ind�ustria, oisaque s�o mudou a partir do momento em que a fam��lia real, expulsa dePortugal pelos ex�eritos de Napole~ao, veio estabeleer-se por algumtempo no Brasil. A raz~ao da exist^enia destas leis visava, �e laro,garantir que o Brasil permaneesse apenas omo um merado on-sumidor de produtos manufaturados pela metr�opole, ou pelo menosomerializados atrav�es dela.



108 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTESdos pa��ses que se bene�iam da explora�~ao dos demais. Mesmo queisto fosse verdade, dever��amos hamar a isto de \dar erto"? Isto �e,estabeleermos um belo n��vel de vida �a usta da mis�eria da Bol��via,do Paraguai et.? Podemos hamar a isto \dar erto" se quisermos,mas n~ao podemos deixar de reonheer que do ponto de vista do bem-estar da humanidade omo um todo, este �e um modelo fraassado, queimplia na impossibilidade de uma solu�~ao global para o problema dosubdesenvolvimento e, portanto, implia em uma imoralidade imensa.Estando laro, deste modo, omo se deu a origem do enorme dife-renial de riqueza entre as na�~oes, e omo este quadro de exlus~ao einjusti�a se perpetua, podemos agora pereber que, espeialmente noque diz respeito �as possibilidades de supera�~ao da mis�eria dos pa��sespobres (dentro de um en�ario omo este, uja realidade apenas os ino-entes ou os espertos podem ignorar, ou pretender ignorar) �a aindamais evidente o fraasso do modelo liberal.Um modelo de organiza�~ao s�oio-pol��tia omo o liberal que, omovimos, se arateriza por um p�essimo proesso de esolha dos gover-nantes e pela fraqueza e pequena apaidade de oer�~ao (ou for�apol��tia) destes dirigentes, signi�a na melhor das hip�oteses a manu-ten�~ao do atual estado de oisas. Em vista disso, n~ao �e de surpreenderque os pa��ses rios o onsiderem t~ao interessante.

7.13 A Neessidade de Um Novo ModeloPol��tioOs pa��ses pobres, no entanto, t^em omo sua �unia esperan�a o adventode novas institui�~oes, sobretudo de um novo modelo pol��tio que ga-ranta a sele�~ao de governantes moralmente on��aveis e teniamenteompetentes, bem omo que garanta a estes governantes uma grandeapaidade de oer�~ao, a �m de que possam ontrolar, disiplinar e
7.10. CONVENIENTE LIBERDADE ECON^OMICA 105e hegamos, ap�os duas grandes guerras mundiais (que, no fundo, fo-ram guerras entre na�~oes rias pela disputa de espa�os oloniais ouneooloniais), a este per��odo de globaliza�~ao eon^omia araterizadopela \livre" ompeti�~ao internaional.

7.10 A Relativa e Conveniente LiberdadeEon^omiaEsta ampla e \livre" globaliza�~ao eon^omia, ou seja, esta guerra omas armas da \moderniza�~ao" (produtividade et.) se arateriza poralguns aspetos ilusivos e muito perversos. Primeiro, a dita \liber-dade" vale apenas para alguns fatores eon^omios, isto �e, vale de ummodo geral para os produtos prim�arios, produtos industrializados, in-lusive m�aquinas, e para os servi�os. Mas, n~ao vale para o fator traba-lho. Este fator eon^omio n~ao goza da liberdade de desloar-se �a von-tade. Isto, evidentemente, visa garantir que as vantagens obtidas poralguns, n~ao sejam amea�adas por movimentos migrat�orios em busade melhores sal�arios, oportunidades de emprego et. A liberdade da\moderniza�~ao", portanto, �e mais interessantemente \moderna" paraalguns do que para outros.Em segundo lugar, esta liberdade seletiva (que existe apenas paradeterminados fatores eon^omios) inerente �a globaliza�~ao e �a moder-niza�~ao, �e um proesso do tipo \raposa dentro do galinheiro". Vejamosse n~ao �e bem o aso. Como vimos, trata-se de uma luta por produ-tividade et., entre ompetidores que n~ao partiram em ondi�~oes deigualdade, uma vez que n~ao podemos ignorar o per��odo anterior a este,de s�eulos de explora�~ao olonialista. Hoje, portanto, a ompeti�~aose estabelee entre for�as muito desiguais e num jogo de guerra omoeste, no qual o que pode mais sofre menos, esta liberdade seletiva ape-nas tende a manter as diferen�as iniiais, e muitas vezes at�e mesmo aaentu�a-las, o que arateriza laramente um proesso no qual os mais



106 CAP�ITULO 7. MODELOS POL�ITICOS DOMINANTESfraos n~ao t^em hane alguma de vit�oria. Vemos, portanto, que estaliberdade �e omo a liberdade da raposa dentro do galinheiro, muitointeressante apenas para um dos lados.

7.11 A Finitude dos Reursos NaturaisAt�e mesmo do ponto de vista meramente relaionado ao onsumo dasprinipais mat�erias primas �e poss��vel pereber que os mais pobres ja-mais poder~ao alan�ar, dentro das atuais regras do jogo, o padr~ao deriqueza alan�ado pelos mais rios. Apenas para itar um exemploonheido, examinemos uma proje�~ao para a popula�~ao mundial don��vel de onsumo per apita de petr�oleo, que ainda hoje �e um geradorde energia indispens�avel.Se levarmos em onta o onsumo m�edio per apita dos EUA, doCanad�a, ou mesmo da Alemanha e do Jap~ao, que s~ao exemplos depa��ses rios, que aonteeria? Esta quest~ao n~ao �e nem um pouoabsurda, uma vez que se imaginamos que os pa��ses pobres devem imi-tar o exemplo dos pa��ses rios, ent~ao estes tamb�em desenvolver~ao umpadr~ao de onsumo e uma matriz energ�etia bastante pareidos. Nesteaso, aonteeria que todas as reservas onheidas de petr�oleo seriamonsumidas em pouo mais de seis anos, segundo os dados da \Bri-tishPetroleum" (BP - Statistial Review of World Energy, 06/85 e06/87).Examinemos um pouo estes dados. As reservas mundiais de petr�oleoseriam de 95.200 milh~oes de TEP's (toneladas equivalentes de petr�oleo).A popula�~ao dos EUA �e de era de 250 milh~oes e seu onsumo em1986 foi de era de 750 milh~oes de TEP's. Enquanto sua popula�~ao�e vinte vezes menor do que a popula�~ao mundial, seu onsumo depetr�oleo �e apenas quatro vezes menor que o onsumo mundial, que em1986 era de era de 3.000 milh~oes de TEP's. Portanto, se projetamosseu onsumo per apita (750 dividido por 250 = 3), pela popula�~ao
7.12. \DAR CERTO" POR MEIO DA EXPLORAC� ~AO 107mundial que �e de 5.000 milh~oes (ino bilh~oes) de pessoas, teremosum onsumo mundial ino vezes maior, ou seja, de 15.000 milh~oes deTEP's. Ora, dividindo as reservas mundiais pelo que seria o onsumomundial (95.200 por 15.000 = 6,3) vemos que em pouo mais de seisanos ter��amos esgotado as reservas mundiais.Assim sendo, mesmo que estes dados possam ser disutidos, e que asreservas a serem desobertas dobrassem, isto nos daria um horizonte deapenas doze anos, o que n~ao mudaria muito o panorama que queremosdemonstrar. Ou seja, que obviamente n~ao �e poss��vel que todos ospa��ses pobres reproduzam o padr~ao de desenvolvimento e riqueza dospa��ses rios. Isto �e uma impossibilidade material, pura e simplesmente.Deste modo, mesmo por este ^angulo, podemos ver que a liberdade ea moderniza�~ao que \deu erto" para os pa��ses rios n~ao tem a menorhane de dar igualmente \erto" para os pa��ses pobres nos quais, �esempre bom lembrar, vivem duas ter�as partes da popula�~ao mundial.A maioria, no entanto, paree n~ao ter onheimento destes duros fatosda realidade mundial.

7.12 \Dar Certo" Por Meio da Explora�~aoPortanto, estes pa��ses que s~ao exemplos de lugares onde o modeloliberal \deu erto", estabeleeram uma prosperidade que s�o se tor-nou poss��vel �a usta da mis�eria de grande parte da popula�~ao mun-dial, e ontinuam \dando erto" �a usta de formas neoolonialistas deexplora�~ao, que lhes garantem uma vit�oria na guerra ou, omo disse-mos, na \orrida malua" da moderniza�~ao, que garante a manuten�~aodeste estado de oisas t~ao injusto.Muitas pessoas, em vista destas ondi�~oes gerais, a�rmam que oBrasil �e um pa��s que ainda pode \dar erto" ou um pa��s de futuro.Isto porque devido aos seus reursos naturais, �as suas dimens~oes terri-toriais et., o Brasil poderia ser uma esp�eie de �ultimo vag~ao no trem



7.13. A NECESSIDADE DE UM NOVO MODELO POL�ITICO 109harmonizar em prol do bem-estar oletivo o poder das gigantesas or-ganiza�~oes, apaidade esta que s�o poder advir de forma natural ebenigna atrav�es de uma boa organiza�~ao de toda a popula�~ao.
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