
A longa busca da utopia * 

Celso FurtadosS 

Influencias intelectuais 

Em realidade, eu sofri tres ordens de influencia. Trabalhei, primeiramente, sob a influencia 

da ultima fase do positivismo, que era a ideia de que a ciencia explica tudo. Nao era o 

positivismo primario, mas a confianga na ciencia, em sua capacidade de buscar a verdade. 

Sem isso, nao se chega a ciencia, mas ao ensaismo, a literatura. Quer dizer, foi uma especie 

de metafisica construtiva que adotei muito cedo, talvez por influencia de parentes (eu tinha 

uma biblioteca positivista em casa). 

Mas a influencia maior que tive em seguida foi a de Marx, por meio de Mannheim, o homem 

da sociologia do pensamento, da sociologia do conhecimento. Como eu Ja expliquei em algum 

de meus livros, Karl Mannheim colocou a realidade do conhecimento humano no contexto 

social. Quer dizer, nao era mais a verdade abstrata, era o conhecimento criado pelos homens 

com as suas limitagoes, e isso me projetou diretamente na Historia. E tambem na ideia de que 

o homem e co-responsavel pelo que faz. Esse historicismo me penetrou muito cedo... Eu diria 

que fui um historicista, foi a primeira influencia que me marcou, porque as outras, como a do 

positivismo etc., depois eu apaguei, e, de uma forma ou de outra, fui perdendo aquela 

confianfa na ciencia. Mas o historicismo ficou, ou seja, a ideia de que a historia e o contexto 

que envolve tudo, que da ao homem um marco de referencia mais significativo para pensar e 

de que quern nao tern esse pensamento historico nao vai muito longe. Isso e o que separa um 

pensador do economista moderno, que pretende ser um engenheiro social. 

A terceira influencia importante que sofri, e que me favoreceu, foi da sociologia norte- 

americana, por intermedio do Gilberto Freyre. Nao que o Gilberto Freyre tivesse influencia, 

mas Casa-Grande e Senzala me revelou um universo de coisas que eu nao conhecia. Essa 
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dimensao cultural das coisas, o relativismo cultural que daf decorre vai redefinir o perfil do 

mundo historico. Entao, eu passei a ler muitos estudos de sociologia americana - eu estudei 

ingles muito cedo e tive essa influencia construtiva. E e curioso porque, na verdade, eu tinha 

antes uma atitude, que era corrente na minha epoca, de considerar o Gilberto Freyre um 

homem demasiadamente ligado ao capitalismo. Mas a verdade e que ele trouxe para o Brasil 

uma renovagao completa no estudo da sociologia. Eu diria, assim, que tive a sorte das 

circunstancias, de poder combinar essas tres heran^as. 

Ainda com relagao a minha ligagao com o marxismo, ter come^ado esse caminho por 

Mannheim, pela sociologia do conhecimento, me abriu horizontes, me fez parar para pensar, 

repensar, rever. Entao, quando tomei contato com o marxismo propriamente dito, e li O 

Capital, de Marx - ja na Franca, onde fiz um curso de marxismo -, eu ja tinha alcangado um 

grau de conhecimento (inclusive de economia) que me impediu de cair nas facilidades do 

marxismo economico, um determinismo muito simples, que era a cartilha do Anti-Diihring que 

a rapaziada lia. Quando cheguei ao Brasil, ja tinha lido economia bastante, ja tinha doutorado 

em economia, e isso tambem me permitiu nao cair nas facilidades dessa cartilha. 

A ciencia, a atividade do pesquisador e sua rela^ao com o trabalho 

O que move a atividade do pesquisador varia muito de uma pessoa para outra. Mas uma 

coisa e fundamental: e ter imaginagao e ter confianga na imaginagao. A confianga na imaginagao 

ja significa uma forma de intuigao, ou seja, a percepgao de que se pode intuir uma realidade 

de que se conhece somente um peda9o, como um paleontologo. A imaginagao e fundamental 

para isso. Quer dizer, a qualidade do pesquisador e, de alguma maneira, determinada pela sua 

imaginagao e pela confianga que tern nela. Isso me encoraja a fazer a seguinte afirmagao: a 

ciencia se constroi, em grande parte, por aqueles que sao capazes de ultrapassar determinados 

limites, e hoje esses limites sao dados pela propria universidade. Porque, vejam, voce entra na 

universidade e encontra, digamos assim, "produtos enlatados", tudo ja preparado, nao e 

preciso imaginar, basta discutir o que ja esta feito. No entanto, ha muita gente capaz que nao 

chega a explorar suas possibilidades de inteligencia e criatividade porque o proprio ambiente 

acaba restringindo-as. E o que e a criatividade? E ligar a imagina^o a percep9ao do real. 

Para mim era claro, eu me recordo bem, que ou me apoiava em minha imagina9ao ou entao 

teria que me por a copiar as coisas ordinarias que existiam (isto, talvez porque eu tenha vivido 

num mundo ainda muito incompleto, quase primitivo do ponto de vista de cria9ao cientifica em 

ciencia economica e em ciencias sociais no Brasil). Mas, ainda assim, acredito que o passo a 

mais que nos demos na America Latina foi justamente esse: imaginamos que eramos capazes 

de identificar os nossos problemas e de elaborar uma teoria para eles, ou seja, imaginamos 
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que havia uma realidade latino-americana, uma realidade brasileira, e entao o fundamental af 

tinha que ser captado diretamente dessa realidade. Mas essa confian^a toda que eu adquiri foi 

por conta de ter trabalhado na CEPAL, porque la foi uma verdadeira escola de pensamento e 

la comefamos a ser respeitados. 

Mas alem da imaginagao e de uma determinada postura perante a Historia, e preciso que 

tenhamos, enquanto pesquisadores, compromisso com alguma coisa, e af entramos 

inevitavelmente no problema da etica. Vejam, a ciencia e uma coisa nobre, foi um discurso do 

homem para compreender o mundo, para conhecer-se a si mesmo. Entao, foram 

desenvolvidos metodos para se alcamjar esses objetivos. Mas a ciencia nao e independente 

da sociedade onde ela surge. Se, no seculo XIX, criou-se uma ciencia social tao ligada aos 

interesses da dominagao europeia, foi, por alguma razao, relacionada aquela mesma 

sociedade. Mas a ciencia social de verdade tern que responder as questoes que sao colocadas 

pela sociedade, precisa ser uma ciencia pura, desinteressada. Isso nao e facil. A ciencia acaba 

sempre atendendo a uma clientela (principalmente a ciencia aplicada), quer dizer, responde a 

questoes que Ihe interessam. 

Na minha epoca, o que nos estimulava era a questao da industrializagao, e ela interessava a 

uma classe importante no Brasil, que estava lutando para participar do poder, o qual era 

totalmente monopolizado pelos latifundiarios, pelos grandes interesses tradicionais, do 

comercio exterior etc. Portanto, havia uma sintonia de nossas aspiragoes com esses interesses 

- nao vou dizer que era uma coisa desinteressada. Mas como pesquisadores, estudiosos, nao 

podemos nos eximir de compromissos mais amplos, porque ha muitas areas que nao merecem 

atengao da ciencia, e sao areas vitais. Por exemplo, ja se demonstrou como a simples 

produgao de alimentos poderia aumentar muito se as tecnicas nao estivessem completamente 

a servifo de certas empresas que dominam o campo da produgao desses bens. 

Entao, a questao e essa: existem limita^oes ao desenvolvimento da ciencia que sao 

intrfnsecas, ou seja, criadas pela propria sociedade. Mas, independentemente dessas 

limitagbes, existe o fato de que as ciencias ligadas a problematica humana confrontam-se com 

um desafio maior ainda, que e o de identificar os problemas fundamentais do homem, o que ja 

entra no terreno da religiao, da metaffsica. A unica coisa que podemos dizer sobre isso, nos 

os cientistas, os pesquisadores, e que o compromisso com o ser humano e mais amplo do que 

qualquer outro, e muito mais amplo do que o compromisso com os valores da minha propria 

cultura, do que os compromissos de classe ou os polfticos. A propria etica, portanto, aparece 

como algo ligado ao domfnio da metaffsica ou da religiao. Como homens de ciencia, nos temos 

tanta responsabilidade como qualquer outro cidadao, nao podemos nos contrapor aos outros 

so porque somos economistas e entendemos mais disso ou daquilo. 
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Ciencia e universidade: imagina^ao X ciencia institucionalizada 

Nesse sentido, e bom lembrar que a luta que travamos na CEPAL foi tambem contra 

excessiva "academicizaqao" da ciencia, que acaba sendo uma forma de subordinagao e d 

constrangimento do pensamento (quern nao escrever numa determinada linguagem, quern na 

utilizar determinados modelos, esta fora, nao e ouvido, e como se nao tivesse nada a dizer 

Essa situaqao e bastante visivel em toda paite. A ciencia institucionalizada e isso, e acaba send 

explorada por um sistema de poder. Tome-se qualquer revista de economia "classe A" dc 

EUA ou da Inglaterra. Quern e que escreve ali e quern e que le? Quern atende a ui 

determinado gabarito, a um suposto padrao de excelencia. Mas isso tudo constitui, na verdad( 

uma grande autocensura, contra a qual podemos nos revoltar, embora seja dificil. 

Num pais como o Brasil, a ciencia foi ate certo momento bastante amadora. Na minh 

epoca, os que escreviam sobre economia eram amadores; sabia-se muito pouco, mas havi 

muito mais liberdade, nao havia todos esses controles e a imaginagao podia trabalhar mai 

livremente. Levou algum tempo ate que aparecessem as primeiras revistas que depois s 

firmaram e come^aram a estabelecer os gabaritos. Foi em 1947 que apareceu a primeir 

revista importante, que viria depois ditar as coordenadas. Era a Revista Brasileira d 

Economia, da FGV/RJ e do Gudin. Contra a revista do Gudin, nos fundamos, em 1950, 

Revista Economica Brasileira, para quebrar a barreira. E verdade que eu tinha conseguid 

publicar Prebisch ja na revista de Gudin, na qual eu mesmo fui publicado uma ou duas vezej 

mas era muito policiado, entao tivemos que criar nosso proprio espago. 

Nao podemos nos esquecer de que, independentemente de tudo isso, a ciencia sempr 

coloca questbes inesperadas para os homens, pois, se e verdade que ela e uma forma d 

controle social, ela nunca consegue se livrar inteiramente dos hereticos e nada tern mai 

importancia na historia da humanidade do que a heresia. E preciso que haja pessoas cor 

coragem. Por isso eu dizia que a imaginagao e complicada, que se necessita ter coragen 

arriscar muito, submeter-se a provas, e em certas circunstancias e muito dificil encarar tud 

isso. Se o pesquisador depende de titulos, de publicagoes, de aprova9oes em concursos, tud 

se complica enormemente. Hoje a situagao e completamente diferente do que era na minh 

epoca e nao sei se e possfvel reverte-la. 

Veja, eu tenho dois filhos envolvidos com a ciencia: um e fisico, esta la em Campinas, n 

Telebras, no Conselho Nacional de Ciencia, e outro e economista, esta na UNICAMP com 

professor. Eles discutem muito comigo os projetos deles. Eu percebo que estao cada vez mai 

limitados no que podem fazer, porque o projeto precisa ser aprovado para ter ur 

financiamento, porque depois voce precisa conseguir uma publicado numa boa revista d 
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preferencia internacional etc... Entao voce tem de se submeter ao campo que tem uma clientela, 

e fica inventando formas de contorna-lo para poder fazer o que quer. As vezes, o melhor da 

imaginagao ai se esgota.... 

Mas, na minha epoca, a coisa tambem nao era facil. Enfrentamos grandes dificuldades para 

conseguir fazer o que fizemos. A verdade e que, quando surgiu a CEPAL, foi uma coisa tao 

inusitada que deixou todo mundo perplexo. Porque, no inicio, na epoca dos metis primeiros 

trabalhos, havia uma censura enorme dentro das Na^oes Unidas. Certos programas e certos 

temas eram praticamente proibidos sob a alegagao de que "isso e ideologia" Mas finalmente 

criou-se um clima na America Latina que permitiu definir uma problematica nova que fez 

romper tudo isso. Quando ficou claro que os paises da America Latina so tinham um caminho 

para modernizar-se, o qual era a industrializagao, aqueles que estavam nessa pista encontraram 

rapidamente um grande espago. Aqui no Brasil, criou-se o BNDES, que passou a financial* 

tudo isso. Eu vim para ca pela CEPAL, passei dois anos aqui fazendo um estudo de projegoes 

da economia brasileira, que acabou servindo de base para Juscelino fazer o Piano de Metas. 

Para a epoca foi uma pesquisa de vanguarda, porque nao existiam tecnicas de planejamento. 

Nem os russos nunca tinham publicado nada a respeito. Eu tinha estudado o pouco que existia 

sobre isso na Europa e, entao, dentro da CEPAL, criei um nucleo para estudar esse tema, e 

foi a CEPAL que criou o primeiro Manual da Tecnica em Planejamento Economico. Era um 

planejamento macroeconomico, que dava conta de todas as variaveis sociais, e propiciava uma 

visao de todas as possibilidades e tambem o comando de certos parametros. Foi o que se 

pode fazer com as limita^oes daquela epoca, e isso nunca havia sido feito no Brasil. 

As vezes eu fico pensando que, hoje em dia, existe muito mais recurso, muita gente 

trabalhando, muitas cabegas novas, e, contraditoriamente, a possibilidade de se criarem novas 

iniciativas parece que nao existe mais. Alem de tudo, a economia vai se tornando uma ciencia 

cada vez mais formal, que e exatamente a negagao da ciencia social. A ciencia social e a de 

uma coisa que esta sendo criada: a sociedade humana. A ciencia social se baseia na ideia de 

que o homem e, antes de tudo, um processo, nao e um dado, uma coisa inerte. Portanto, 

aplicar as ciencias sociais a tecnologia das ciencias naturais e aceitar, de imediato e a priori, 

uma limitagao consideravel. Pode haver alguns terrenos, alguns campos de pesquisa, em que 

isso seja importante: ali onde voce confunde perfeitamente a ciencia social com a engenharia 

social. Mas, com a minha experiencia de vida, eu continuo convencido de que o importante 

nao esta af. 

Todas as epocas produzem suas contradi^oes, e e af que e preciso ousadia para encarar 

os problemas, e daf que surgem as heresias e as heterodoxias. E verdade que, do jeito que as 

coisas vao, a heterodoxia vai custar cada vez mais caro. Mas quando lembro que a 
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heterodoxia, no passado, dava fogueira e que muita gente enfrentou a fogueira para nao abrir 

mao de sua independencia, entao acredito que havera sempre quem tenha essa coragem, da 

qual dependera o destino dos homens. Quando eu era crianga, ou muito jovem ainda, me 

diziam que e preciso ter vergonha na cara, agir segundo suas proprias convicgoes etc.. Mas a 

verdade e que ter principios e muito facil quando nao se poe em risco a vida dos filhos, o 

alimento da famflia. Quando tudo isso esta em risco, pedir dignidade ao homem e mais diffcil. 

Isso e cruel, e duro, mas tern um fundo de verdade. Assim, a sociedade acaba dependendo 

de individuos capazes de superar essas limitagoes, seja morrendo na fogueira, como Galileu, 

seja mentindo um pouco, usando sua manha para salvar a pele mas sem abrir mao de suas 

ideias. 

Mas eu tenho a impressao de que, numa sociedade rica, como a brasileira hoje, num mundo 

universitario amplo como e o do Brasil de hoje, ha espago para surgir pesquisas de vanguarda, 

pesquisas heterodoxas, e, tambem, pesquisas que so reproduzem os vaiores e padrbes 

estabelecidos. E o que seria uma verdadeira pesquisa cientifica hoje, uma pesquisa de 

vanguarda? Creio que o grande tema que esta posto, e acho que sobre isso quase todos 

estariam de acordo, e a exclusao social. Esta e a grande questao a ser discutida, e e um tema 

que interessa a todos, nao so aos paises pobres. Quem escrever um artigo original sobre isso 

vai ter espago. 

O problema esta em que, quanto mais rica a sociedade, mais conservadora ela e. Vivi 

pessoalmente isso nos Estados Unidos. Quando cheguei a Yale, escrevi um trabalho sobre 

subdesenvolvimento, defendendo a tese de que aquele era um campo privilegiado para a 

pesquisa cientifica, para a pesquisa economica, e fiz uma palestra para americanos de la. A 

rea9ao foi a seguinte: "muito interessante, Celso, mas quem vai financiar uma pesquisa sobre 

isso? Voce nao vai conseguir nenhum financiamento e nenhuma revista de prestfgio vai dar 

importancia a isso." 

A elaboragao do "Formagdo Economica do Brasil" 

As vezes se diz que a sorte ajuda ... quem tern sorte. As pessoas me perguntam como 

escrevi o Formagdo Economica do Brasil. Quando eu fui trabalhar na CEPAL, e juntei todos 

os dados dispomveis (que nao eram muitos, eram fundamentalmente dados de comercio 

exterior), constatei que era evidente que estavamos muito atrasados em comparagao com 

outros paises da America Latina. Entao comecei a compreender o desprezo com que, 

normalmente, se referiam ao Brasil: o Brasil era secundario. A Argentina, por exemplo, que 

era um pais com uma populagao de menos de um ter^o da do Brasil, tinha uma produ^o 
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industrial bem maior, e, no ambito da industria mecanica, da industria de bens de capital, muito 

maior ainda. O Mexico tinha acumulado um potencial de desenvolvimento enorme, comparado 

com o Brasil, e o Chile era um gigante, do ponto de vista da produgao per capita. O Chile 

ainda nao tinha uma grande industria, mas uma industria sofisticada, que era a mecanica. 

Tudo isso, para mim, constituiu um desafio. Se eu nao estivesse fora do Brasil 

provavelmente nao teria prestado atengao nisso, mas o fato de viver fora, de trabalhar numa 

equipe internacional, com uma por^ao de pessoas que me mostravam as coisas, me obrigou a 

enfrentar esse desafio, que era decifrar o Brasil, entender onde estavam os erros. Sera que 

nos, os brasileiros, eramos realmente inferiores, como muita gente insinuava? Ou sera que a 

classe dirigente brasileira e que nao tinha politica, nao tinha uma visao clara das coisas, nao 

tinha projeto para alavancar o Pais? Essas perguntas, juntamente com as "armas" de que eu 

dispunha - conhecimentos das ciencias sociais modernas, particularmente da macroeconomia 

- me deram uma vantagem tremenda e, digamos assim, ganhei uma cabe9a a frente de outros. 

Eu conversava com Prebisch e ficava perplexo com o respeito que ele tinha por nos, jovens 

economistas de sua equipe. Prebisch dizia: "Celso, nos estamos pensando com a nossa 

cabega" Essa e que era a novidade, de fato. 

Antes do meu livro, havia o livro do Simonsen, que organizou uma boa equipe e reuniu 

toda a informagao estatistica dispomvel, principalmente do perfodo colonial. Se nao existisse o 

livro do Simonsen, eu nao poderia ter escrito o meu. Mas o livro era uma coletanea de fatos, 

tinha um carater descritivo, nao era uma interpreta^ao. Pois bem, eu me detive no livro do 

Simonsen praticamente por um acidente. Quando eu estava indo para Cambridge, ja com 

todas essas perguntas na cabega e com a experiencia da CEPAL e do contato com Prebisch, 

o aviao teve de pousar em Recife, e eu fiquei ali, durante dois ou tres dias, esperando novo 

aviao. Nessa ocasiao, entrei, por acaso, na livraria Imperatriz, e fugando livros para passar o 

tempo catei o do Simonsen. Eu ja tinha dado uma olhada nele no passado, mas percebi que 

era uma edigao nova, cheia de pequenas novidades. Comprei-o e levei comigo no aviao. 

Quando cheguei, ja sabia o que ia fazer. 

Relendo o livro do Simonsen, naquelas circunstancias, ficou-me clara a ideia de que eu 

podia fazer um livro muito diferente do que tinha sido feito anteriormente. Eu mesmo ja tinha 

escrito um livro, Economia Brasileira, que tratava inclusive da economia colonial, mas mais 

baseado no conhecimento que vinha do meu doutorado na Franga. Lendo o livro do Simonsen, 

eu percebi que havia um enorme material empirico sobre o Brasil que nunca tinha sido 

aproveitado, que estava ali esperando que alguem o aproveitasse. Assim, cheguei a Cambridge 

e mudei meu piano de trabalho. Fui destrinchando toda a estatistica que estava no Simonsen. 

Isso me abriu o apetite e fui para a biblioteca de Cambridge. La encontrei inclusive o livro do 
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Wilemann. Assim, eu, que tinha ido a Inglaterra, entre outras coisas, para rever o Economu 

Brasileira e preparar uma nova edigao, acabei escrevendo um livro completamente novo. Si 

bem que algumas partes sao aproveitadas do anterior; nem tudo eu podia reinventar. Essa e, 

historia do Formagdo. 

Minha avo dizia: "Ha pessoas que nascem com estrela e outros estrelados" E eu digo: te 

caido o livro do Simonsen nas minhas maos, justamente naquele momento, so posso atribuir; 

sorte. Cheguei na Inglaterra com o Simonsen na mao, aprendi muito mais ainda sobre estatistic; 

colonial e, remexendo nas estatfsticas na biblioteca de Cambridge, encontrei vario; 

complementos para o livro. Trabalhei duramente e, no final, resultaram 300 paginas escritas i 

mao. 

E vejam como a sorte me ajudou novamente, pois escape! de um acidente que teria side 

uma verdadeira tragedia para mim. De fato nasci com estrela para algumas coisas. Vejam ( 

que aconteceu. Eu tinha que mandar tudo isso para o Brasil. Quando ia levar o trabalho ac 

correio, encontrei um colega ingles e fui conversando com ele. Entao, disse-lhe: "vamos passa 

no correio, que eu tenho que mandar este livro para o Brasil, estas trezentas paginas aqui", ( 

ele respondeu-me: "Celso, voce e louco? Confia assim no correio?" "Mas o que voce que 

que eu faqa?" repliquei. Ele entao levou-me ao serviqo especializado da biblioteca d( 

Cambridge, para que se fizesse uma microfilmagem. Eu deixei o trabalho com eles, fui busca 

no dia seguinte e nem me interessei em saber se o filme estava bom ou nao (eram outroj 

tempos... imaginem se hoje se faz uma coisa dessas...) Entreguei o livro no correio, no di< 

seguinte, e fui para uma conferencia em Bursa, na Turquia. Quando volto, nada do livro chegar 

nada do livro chegar. Ai entrei em desespero. Fui ver o estado do microfilme, para ver S( 

prestava... e prestava! 

As teses sobre industrializa^ao e a CEPAL 

Classes dominantes, agricultura e atraso 

Sobre a geraqao dos 30 (Sergio Buarque, Caio Prado etc.), eu queria dizer alguma coisa 

Em realidade, quern viveu esse periodo habituou-se a ver o Brasil como um pafs essencialmenh 

agncola e atrasado. Fui o primeiro a ligar a ideia de atraso a predominancia da agricultura 

Quando se percebe que a agricultura nao levou nenhum pafs ao verdadeiro desenvolvimento 

ainda que possa haver uma simplificagao nisso (a Nova Zelandia seria uma excegao), surge ; 

ideia muito clara de que a industrializagao e a unica forma de desenvolvimento. Eu sou de un 
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mundo em que ainda se discutia se o Brasil podia ter liberdade de iniciativa paia implantar 

certo tipo de industria. Essas ideias eram correntes. Em um de meus livros cito ate um relatorio 

da Ford dizendo que o clima do Brasil nao servia para a instala^ao de industria quimica ou 

pesada. Eram ternveis os preconceitos contra a industrializa9ao. Pelas estatisticas brasileiras 

percebia-se que 90% da exporta^o era de produtos primarios agncolas, e que o Pais vivia 

disso. Portanto, era essa a razao do atraso. E como supera-lo? Escapando ao padrao de 

desenvolvimento agncola tradicional, a agricultura primaria, e avangando para a 

industrializagao. A industrializa^ao, para um jovem como eu, dos anos 40, era na verdade um 

horizonte de progresso, o autentico progresso. 

Nao e que ja nao houvesse indiistrias no Brasil, mas nao havia sistema industrial, nao havia 

industria de bens de capital. Entao o sistema nao podia se reproduzir por si mesmo, so podia 

se reproduzir a medida que ele importasse equipamentos, tecnologia. Essa transigao, o jovem 

de hoje nem sempre entende, pois ja se criou num mundo em que a industria e um fato corrente. 

Mas a industrializagao foi o objetivo de toda uma geragao, e isto, no mundo inteiro, 

principalmente no caso dos jovens das periferias. 

O Brasil chegou aos anos 30 como um pafs essencialmente agricola. Quando cheguei na 

CEPAL, e tive de fazer o primeiro forum, reuni as estatisticas de industria da America Latina. 

Eu me encarreguei disso em 1948,49. Fui compilando dados, quadros, e o que se destacou e 

que o Brasil era um pafs muito atrasado na propria America Latina! Entao pensei: isso e uma 

inepcia da classe dirigente do Brasil, nao uma inferioridade do brasileiro. Como se poderia 

aceitar essa inferioridade? Eu ja tinha superado todos os preconceitos raciais, de clima etc., 

toda essa ideologia, essa visao primaria do seculo XIX, que foi, na verdade, uma ciencia para 

dominar o mundo. O problema era a classe dominante. Dai vem a minha confronta^ao com os 

que mandam no Brasil. 

Mas havia um grupo de industrial brasileiros com visao - e preciso reconhecer. Gente 

como Guinle nao tinha essas ideias de que o atraso era inerente ao Pafs. Eu o conheci - ele 

era concessionario das Docas de Santos, muito poderoso. Conto num de meus livros minha 

entrevista com ele, num almo^o em Petropolis - eu ja era da CEPAL, ja tinha certa penetragao 

nesses circulos -, eu, ele e Raul Fernandes, que eram os dois luminares do Brasil, e Gudin, 

que era um grande economista, muito reconhecido no meio. Gudin ria deles, dizendo que o 

Brasil era um pafs atrasado, sem indiistrias, fora da modernidade. Eles ficavam calados, 

achando que era natural, que o Brasil era assim mesmo. Portanto, quando voce dizia: o 

processo de desenvolvimento passa, e se inicia por um processo de industrializa^ao, isso 

chocava muita gente. 
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O liberalismo e a luta pela industrializa^ao 

Eu me recordo de ter participado de uma reuniao latino-americana, que se promoveu em 

Santos, em 1949, na qual o grande debate foi saber se esses paises da America Latina podiam 

ou nao se industrializar, se isso era natural, ou se iriam perder terreno se industrializando. E eu 

pensava: o que significa perder terreno? Isso so fazia sentido na teoria classica das vantagens 

comparativas: voce se industrializava subaproveitando o seu potencial de recursos naturais. 

Esta era a tese que muita gente defendeu. Era a unica teoria economica que se aceitava 

universalmente. E eu me recordo bem de que falei ja como membro da CEPAL, portanto, 

imbufdo de outras ideias, e que precisei de muito cuidado para tratar do assunto. 

Eu estava falando da primeira teoria, por assim dizer, heterodoxa, e que rompia a tese 

ricardiana das vantagens comparativas que, como disse, era a unica verdade economica 

indiscutivel. E ai surge essa teoria, que na verdade foi formulada nos Estados Unidos, de que 

a industria infante tinha que ser protegida. E o curioso e que isso se percebia como uma coisa 

empirica, nao era algo "que se demonstrasse" Como voce vai concorrer com as grandes 

industrias inglesas com a sua industria textil que esta nascendo? Nessa epoca, era este o debate 

no Brasil. Percebi logo que estavamos atras nesse debate. Porque os americanos tinham 

passado por tudo isso, e sabiam como proteger sua industria, como ter urn sistema industrial. 

Era claro que se tinha de abrir o terreno com uma politica de industrializaqao. 

Naquela epoca, qualquer pessoa que tivesse uma certa experiencia sabia que o liberalismo 

era, na verdade, anacronico. O professor Gudin era um dos homens mais influentes do Brasil, 

e era adepto ferrenho do liberalismo (o fato e que ele, na confrontaqao de ideias com o 

Roberto Simonsen, levou uma vantagem consideravel, porque tinha uma formaqao economica 

bem mais completa. O Simonsen era um engenheiro, um homem muito inteligente, mas nao 

tinha uma formaqao de economista nem assessores a altura). 

A importancia de Prebisch 

Quando entrei na CEPAL, ja tinha vivido na Europa, tinha algumas "armas" Nao era um 

jovem brasileiro ingenuo. Portanto, percebi, de imediato, que a CEPAL poderia ser um grande 

instrumento na luta politica contra a direqao da politica economica brasileira. Na diregao da 

CEPAL estava Prebisch, que conquistou um grande respeito de todo mundo. Era um individuo 

excepcional, o unico economista da America Latina reconhecido internacionalmente. Ele tinha 

dirigido o Banco Central da Argentina nos anos 30, no momento da crise de 1938, e conseguiu 

elaborar e praticar uma politica anticiclica ja naquele momento. Essa politica foi elogiada, a 

epoca, como de vanguarda. 
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Quando li o primeiro trabalho que Prebisch fez sobre a economia latino-americana e sens 

principals problemas - que chamamos de Manifesto pensei: "temos aqui, agora, o que 

estavamos precisando, a alavanca para demover as grandes resistencias no Brasil." De 

imediato, pedi para traduzir e publicar o artigo no Brasil. Assim, a primeira publicagao do texto 

foi em portugues, e nao em espanhol, porque o trabalho nas Nagoes Unidas circula mais 

lentamente. Publiquei o texto na revista de Gudin, o que significava, digamos assim, entrar na 

boca do leao. Ele ficou um pouco admirado, chocado, vendo aquilo, e disse: "Mas, Celso, o 

Prebisch deve estar louco!" E assim tivemos uma seria discussao. Foi quando ele convidou 

uma serie de sumidades para "desinfectar" o ambiente. Chamou Lionel Bobbins e muitos 

outros economistas importantes, para virem ao Brasil e mostrarem, principalmente aos 

estudantes, que a CEPAL estava errada. Tentaram convence-los disso, mas so mostraram, no 

fim das contas, que nos estavamos dizendo coisas muito importantes. A "peste" do Prebisch 

pegou, quer dizer, a "peste" do industrialismo, e da forma que o desenvolvimento deveria 

tomar. Passou a se difundir cada vez mais a percepgao de que a America Latina tinha um 

grande terreno a conquistar, tinha todas as possibilidades de se desenvolver, so faltava a 

pohtica adequada. Entao convidava-se Prebisch para ir a Sao Paulo, fazer conferencias, 

debater com os industriais brasileiros. Realmente, era isso o que nos querfamos e o Brasil foi 

um pais onde a ideologia da CEPAL pegou, formou gente, deu "armas" para se lutar. Dez 

anos depois, no final dos 50, quando se publicavam os dados sobre o Brasil, todos defendiam 

a industrializagao. 

E importante saber que o Brasil nao se industrializou por acaso. Teve uma polftica, feita a 

contragolpe, e bem verdade, porque a classe dirigente brasileira nao estava preparada para 

isso. Em Sao Paulo havia tins poucos industriais influenciados por Simonsen. Mas, de uma 

maneira geral, a classe dominante no Brasil era tradicionalista, uma oligarquia latifundiaria que 

mandava no governo federal. Contudo, o Brasil devia ter uma voca^ao tao clara para a 

industria, que foi se industrializando um pouco contra a mare. Por exemplo, aqui se 

compreendeu muito cedo que o sistema de cambio era muito importante, principalmente para 

uma pohtica de defesa dos pregos do cafe. Isso foi um passo enorme: ter uma polftica de 

cambio cobrindo a mais importante atividade economica do Pafs. E essa polftica de cambio 

levou o Brasil a uma situagao meio irracional, que foi a de defesa do cambio, mesmo quando 

ja nao havia mais nenhum sentido. Mas o Brasil sabia que se tocasse no cambio vinha abaixo 

o pre^o do cafe. E, ao sustentar as taxas de cambio, durante dez anos, sobrevalorizou a sua 

moeda, o que significou fantastica transferencia de dinheiro para o setor industrial, beneficiario 

das divisas todas que o Brasil obtinha. As divisas eram usadas para industrializar o Pafs: 

comprava-se equipamento industrial subsidiado. Era um mecanismo de crescimento 

economico. 
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A primeira postura politica claramente favoravel a industrializagao no Brasil foi no governo 

de Vargas, nos anos 50. Foi quando houve a cria^ao do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico, da Petrobras, o projeto de criar a Eletrobras etc. 

As conseqiiencias da industrializa^ao e a teoria do subdesenvolvimento 

Naquela epoca, tinhamos como certo que o desenvolvimento economico (e a 

industrializaqao como sua mola principal) era condigao necessaria para resolver os outros 

problemas da sociedade brasileira (a desigualdade enorme na distribuigao da renda e da 

riqueza, as disparidades regionais). Mas sabiamos que nao era condiqao suficiente. E, nesse 

sentido, minha vida foi simultaneamente um exito e uma frustraqao: um exito pelo fato de que 

eu acreditei na industrializagao, na modernizafao do Brasil e isso se realizou. E uma frustragao 

porque eu talvez nao tenha percebido com suficiente clareza as resistencias que existiam a 

concretizaqao mais firme desse processo, ou seja, que, a despeito da industrializa^ao, o atraso 

social ia se acumulando. 

Quando, ja no comeqo dos anos 60, me dei conta disso, desenvolvi minha teoria sobre o 

subdesenvolvimento, cuja tese basica afirmava que nosso progresso nao ia reproduzir o padrao 

europeu. Defendi entao a ideia de que havia nessa questao um amplo campo a espera de 

teorizaqao. Como ja contei, cheguei aos Estados Unidos, fiz uma conferencia sobre isso e nao 

consegui ninguem que publicasse. Eu tambem percebia que o crescimento economico do Brasil, 

sua industrializa^ao, anestesiava-o para a percep^ao dos outros problemas; os pobres, os 

sem-terra, os acossados pela seca sempre podiam migrar para o Sul, e o Nordeste podia ficar 

como estava. Criava-se a ilusao, que era especifica do subdesenvolvimento, de que a migragao 

podia resolver todos os problemas de todas as pessoas. Isso, alias, percebi muito cedo, antes 

mesmo de elaborar minha teoria do subdesenvolvimento, que consider© a contribuiqao mais 

importante que dei em materia de teoria economica. 

De modo que tenho escrito sobre todas essas questoes desde ha muito, mas isso nao teve 

nenhum desdobramento concreto ou influencia decisiva na politica do Brasil. A unica 

consequencia de meus escritos foi minha propria passagem pelo Nordeste, como 

superintendente da Sudene. Os militares, que depois me cassaram, nao tinham nada contra 

mim, ate me tratavam muito bem. Quando, em 1959, apresentei o primeiro piano de irrigaqao 

do Nordeste, que era uma especie de reforma agraria disfarqada, eles me apoiaram, votaram 

a favor de sua realizaqao. 

Fazendo um balango, eu diria hoje que logramos a industrializagao, mas nao tivemos exito 

no piano social; os problemas foram se acumulando. Faz dez ou vinte anos que o setor 
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industrial de Sao Paulo praticamente nao cria emprego, e a gente toda que vai se acumulando 

la e marginalizada, excluida socialmente. Esse e um problema extremamente grave e, no 

entanto, nao vemos nada de efetivo sendo feito. 

Globaliza^ao, Estado Nacional e a situa^ao do Brasil 

A globaliza^ao como rea^ao ao fortalecimento das organizagoes socials 

Quanto a tao falada globalizagao e as conseqiieneias que ela traz, eu gostaria de notar que 

o quadro de desenvolvimento globalizado da economia mundial me parece um tanto falso. 

Estamos vivendo uma fase nova, e ha uma pobreza muito grande de ideias. Quando a realidade 

muda, os instrumentos que o homem comumente utiliza tornam-se insuficientes. Se nos 

refletirmos um pouco, vamos ver que o que gerou a sociedade moderna e democratica nao foi 

a ideologia, nem a tecnologia; foi um processo historieo em que se eonfrontaram forgas muito 

diversas. Os grupos soeiais que desenvolveram uma fantastiea acumula^ao de riquezas 

impuseram a organizagao social. 

Por exemplo, o que seria da Europa se ela nao tivesse tido a social-democracia? Foi a 

social-democracia que modificou o seu perfil. Ela ampliou enormemente os mercados europeus 

e permitiu que a Europa se transformasse no que e hoje em dia. Se os operarios da Europa e 

a massa da popula^ao nao tivessem se organizado em sindicatos, em frentes unicas das mais 

variadas formas, se nao tivessem lutado por salaries mais altos, a situagao seria outra (inclusive 

para nos). Eu diria que a sociedade moderna, que nos consideramos democratica e aberta, 

formada pelo individualismo, por um lado, e por outro lado pela disciplina social (imposta pela 

organiza^ao da popula^ao) seria, caso essa luta nao existisse, totalmente dominada pelos 

interesses egoistas. 

Hoje, essa sociedade esta sofrendo uma transi^ao, que decorre do enfraquecimento das 

organizagoes soeiais dos paises ricos. Os paises industrializados estao sofrendo um forte 

processo de exclusao social, como na Europa, e de concentragao de renda, como nos Estados 

Unidos. E um duplo processo que, visto por outro angulo, e uma planetarizagao do sistema de 

produce. Esse processo esta se espalhando por toda parte, as indiistrias correndo de um 

lugar ao outro, para a Asia particularmente. Ora, isso nao e nada mais do que uma forte reagao 

contra o poder formi^avel das organiza95es soeiais do Centro. 

Mas pode haver algo positive nisso, porque a planetarizagao da economia faz com que os 

investimentos ja nao sejam tao concentrados nos Estados Unidos como foram no passado. 
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Claro que os Estados Unidos se beneficiam por causa da moeda universal que emitem e 

porque podem financiar-se no exterior sem limites. O que eu quero deixar bem claro e que o 

processo atual esta levando a uma desconcentragao da atividade produtiva e que, portanto, ja 

nao estamos na epoca em que tudo convergia para o centro, estamos numa epoca de difusao 

que se manifesta de formas muito diversas. 

O enfraquecimento do Estado Nacional 

Ha algo que me parece permanente nesse processo; e o enfraquecimento do Estado 

nacional. O Estado nacional, que era na verdade o grande defensor dos interesses coletivos, 

particularmente nos paises ricos, esta perdendo terreno. Aqui se levanta de imediato a seguinte 

questao: e num pais como o Brasil, que ainda esta em forma9ao, em que o Estado nacional 

tern uma responsabilidade tao grande, historica, com tantas areas em que atuar, forma^ao da 

mao-de-obra, desenvolvimento da saude publica etc., como ficamos? Isso e um problema que 

temos que resolver, nos mesmos, nao e problema da globalizagao, e problema de vontade 

politica nacional. E preciso que as classes dirigentes brasileiras compreendam que o Brasil e 

um pafs que esta em um certo estagio evolutivo, e nesse estagio ele tende a se desarticular, a 

se debilitar, se nao tiver uma politica nacional. Mas ele nao pode se contrapor ao processo de 

internacionalizagao porque este processo responde, digamos assim, a uma forga mais profunda, 

que vem do mundo inteiro, decorrente da migragao das industrias europeias, e das vantagens 

do dinamismo economico no sudeste da Asia. 

Olhando bem, percebe-se que os desafios sao distintos: em um grande pais em formagao, 

como o Brasil, eles sao de um tipo; nos paises da Europa, sao de outro. La, a maior 

preocupagao e com a exclusao social. Ha forgas se organizando, mas me parece que a 

globalizagao ainda e a forga maior. 

Como e possivel ser otimista se, a despeito da difusao dos investimentos, estanamos ante 

um processo de generalizagao da exclusao social, j a que aquilo que sempre foi o dia-a-dia da 

periferia esta hoje ocorrendo na propria Europa? Na periferia, digamos, no caso do Brasil, a 

populagao era praticamente toda excluida, em virtude do subdesenvolvimento. Com a 

industrializagao, comegou a haver uma certa incorporagao e a formagao de uma classe media. 

Na realidade, nao foi bem uma incorporagao, foi uma redugao na area dos excluidos. Houve 

uma transformagao enorme do Pais. Nao vejo como pensar o Brasil sem ser a partir das 

grandes forgas globais, ja que o Brasil foi uma criagao da economia internacional, e teve sua 

fase de reagao "dialetica" E ganhou bastante terreno ai, criou uma economia nova, mas nem 

por isso deixou de estar inserido nas forgas internacionais, globais, porque a tecnologia, que e 
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o fator mais importante nesse processo, e global e quem tem uma tecnologia de vanguarda 

consegue se fixar no mundo inteiro. 

Crescimento economico, politica social e reforma agraria: o espa^o para uma polftica 

alternativa no Brasil 

Tudo isso posto, temos duas questoes a enfrentar: ate que ponto ainda haveria espago para 

um outro tipo de politica no Pais, e como encarar a relagao entre desenvolvimento e politica 

social? Em primeiro lugar, e preciso lembrar que nosso Pais tem, acumulados, problemas que 

se originaram em momentos diferentes de sua historia economica e social. O Brasil tem, em 

termos relativos, a maior massa de excluidos do Ocidente. O problema do Brasil e atraso 

social, nao e atraso economico. Quando digo isso, estou vendo um lado da realidade que a 

perspectiva do crescimento por si so nao capta. E evidente que o Brasil nao pode deixar de 

crescer, porque sem crescer todos os problemas se agravam. 

O que me impressiona, hoje em dia, e a falta de sensibilidade social, porque nao se fala 

muito nisso, que e o fator mais negativo do Pais. Como uma pessoa como o Fernando 

Henrique, que e sociologo, tem consciencia dessas questoes e sabe muito bem discuti-las nao 

da prioridade a isso? Esse movimento dos sem-terra justificaria qualquer agao mais firme do 

governo na diregao da reforma agraria. Fernando Henrique devia agradecer-lhes. Trata-se de 

um alibi politico perfeito, o governo pode se escudar nisso para tomar as medidas que quiser, 

mas nao vemos nada de efetivo. Por que? Bem, talvez porque o poder mude as pessoas, entao 

as prioridades mudam e coisas como a reeleigao acabam vindo em primeiro lugar. 

Mas, retomando a questao, o atraso na qualidade do fator humano, por exemplo, e imenso 

em nosso Pais. Por outro lado, o setor industrial - que e o mais dinamico em qualquer 

economia - esta hoje empenhado, no Brasil, em aumentar sua competitividade internacional. 

Isso independe do enfrentamento dos problemas de estrutura ligados ao atraso no campo. Ora, 

o Brasil e o unico pais que reune todos os meios para enfrentar o problema do atraso rural, 

porque tem demanda insatisfeita, populagao desejando voltar para o campo e muita terra para 

plantar. Ha terras acessiveis e boas, e, no entanto, ha gente passando fome. Isso so pode ser 

uma insuficiencia de politica no campo especffico da estrutura agraria. 

Portanto, eu acredito que se poderia perfeitamente isolar o problema da estrutura agraria e 

enfrenta-lo, com todas as possibilidades de exito; e, resolvendo esse problema, estanamos 

resolvendo, em parte, o da exclusao social no Brasil. Seria possivel reter no campo uma massa 

consideravel da populagao em condigoes de sobrevivencia muito superiores as atuais. 

Pensando nesses termos, sou otimista com respeito ao Brasil. Nao temos os problemas, 
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comuns a tantos paises, de meios escassos para contornar as dificuldades. Nos paises ricos, 

como os da Europa hoje em dia, essa exclusao social que esta nascendo e muito mais 

complicada de resolver. Eles nao podem, por exemplo, conciliar o desenvolvimento da 

agricultura com criaqao de emprego. Ora, no Brasil voce pode aumentar bastante a area 

cultivada e o emprego. 

E espantoso que o Brasil seja, talvez, o unico pais do mundo que ainda nao resolveu seu 

problema fundiario. Trata-se de evitar a armadilha do raciocinio que os economistas vivem 

fazendo: "tudo depende de tudo" Nao e assim! Pode-se mexer em muita coisa no Brasil, se 

houver vontade politica. 

Estado e os servi^os publicos no Brasil 

Na Europa, eles tern abordado o problema do desemprego pela regulamentaqao das horas 

de trabalho; esse expediente acaba tendo uma repercussao na competitividade internacional 

dos produtos. Portanto, tern de haver compensaqoes sociais. No passado, resolviam-se esses 

problemas manejando a questao do subsidio, das compensaqoes, mas hoje voce nao pode 

fazer isso porque o Estado esta quebrado na Europa, tanto quanto aqui, e isso e outro tema 

que deveria ser estudado: o que esta por tras da pobreza financeira e da quebra dos Estados? 

Por que o Brasil, por exemplo, hoje, nao pode investir um tostao? Por que, como eles 

mesmos dizem, o setor publico so pode investir se endividando, ja que nao tern um tostao de 

poupan9a? (e essa divida vai ter de ser paga de alguma maneira). Ate agora nao vi nenhum 

estudo importante explicando a razao desse enfraquecimento do Estado Nacional e do 

or9amento publico. Nao me parece que o Estado gaste hoje mais do que no passado, ou que 

seja mais ineficiente do que no passado. Entao, por que a degradaqao do setor publico? O 

primeiro ponto que eu levantaria e: que influencia tern a desmoraliza9ao do setor publico, 

notavel hoje em dia, sobre a sua eficiencia, por exemplo? 

A verdade e que, atualmente, todo mundo tern vergonha de trabalhar no setor publico e 

isso tern conseqiiencias. Antigamente era o inverso. Quern tinha um emprego publico era 

reconhecido. Quando fiz o concurso para o Dasp, tive que apresentar uma tese, e era um 

prestfgio enorme, ganhava-se bem... De certa forma, constituia-se com isso uma elite no Pafs. 

O Banco do Brasil, por exemplo, era um banco respeitadissimo e todo mundo sabia que era 

dos mais modernos. E dificil saber quando congou a degrada9ao do setor publico, o que e 

causa e o que e efeito. 
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Mas, para estudar o setor publico tambem e preciso ter em conta o crescimento 

desmesurado da urbanizagao. Cria-se uma sobrecarga enorme sobre os servigos publicos, 

sobre o servigo de saude, por exemplo. Quando eu comecei a estudar essas questoes, a 

populagao do campo nao tinha acesso a saude, nem se dava importancia a isso. Tinham sens 

metodos caseiros. Hoje em dia, essa massa esta nos hospitals e os servigos foram ficando 

cada vez mais sofisticados. Quer dizer, mudou completamente a natureza do servigo publico. 

Mas a atitude da sociedade para com o servigo publico mudou ainda mais. Nao sei explicar 

como um governante, tendo consciencia da importancia para uma sociedade de ter um servigo 

publico decente, se poe a desmoraliza-lo, forgando a passagem para o setor privado. Ora, o 

setor privado, por definigao, esta voltado para o interesse pessoal e nao vai se dedicar ao 

interesse publico. Adam Smith ja nos ensinou a desconfiar do empresario privado que se 

importa demasiado com o interesse publico. Numa situagao dessas, alguma coisa esta errada, 

ou a empresa dele ou a sociedade. 

O servigo publico e uma coisa respeitavel, e deve ser respeitada, principalmente num pafs 

como o Brasil, que e na verdade uma obra do Estado. Antes de haver o Estado brasileiro so 

havia os indios. E o proprio Estado que pode consertar a sociedade brasileira, e nesse terreno 

que se tern algum espago para a atuagao politica. Aprendi pela vida afora que o poder 

corrompe muito, nao necessariamente pelo dinheiro, mas pela vaidade... Entramos ai no terreno 

do bem e do mal, e sinceramente nunca sei ate que ponto o mal nao e criado pelas simples 

circunstancias. 

Globalismo e perspectivas do desenvolvimento humano 

Eu acho que ha uma diferenga muito grande entre aquilo que se poderia chamar de sistema 

de valores substantives e aquilo que se poderia chamar de sistema de valores formais. Os 

valores substantives sao os que transcendem a ciencia, e, pelo seu universalismo, abrangem 

todos os homens. Portanto, existe uma solidariedade global humana imanente e e ela que 

explica, a meu ver, o avango que esta havendo na internacionalizagao da politica. Parece-me 

que existe uma consciencia de que ha uma co-responsabilidade universal. Trata-se de uma 

especie de "globalismo" que nao se confunde com esse processo muito complexo, do qual 

ouvimos falar todos os dias, e que diz respeito ao efeito da dominagao das grandes empresas. 

O globalismo ao qual me refiro e o efeito da tomada de consciencia da solidariedade entre 

todos os homens. 

E verdade que o mundo hoje, nesse aspecto, parece muito mais complicado, porque 
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estamos num momento de mudangas, de transigao de etapas, em que a sobrevivencia parece 

cada vez mais dificil e os antigos lagos de solidariedade parecem estar se rompendo. Mas 

vamos tentar nao ter uma visao caricatural das coisas. O problema do homem e o maior de 

todos, e o avango que se esta conseguindo atualmente na tomada de consciencia da 

solidariedade intrmseca entre os homens pode ser observado na luta contra as armas nucleares. 

Eu sou membro da Comissao Internacional de Bioetica da Unesco, e ai nos reunimos para 

debater tudo o que e comum aos homens. Isso e urn avan^o, comparando com o que vi no 

passado. A politica internacional do passado era conflito de egoismos nacionais, e, hoje em 

dia, tem-se uma serie de instituigoes, de congresses, de organizagoes que partem da ideia de 

que ha interesses comuns entre os homens. 

Tenho a impressao de que se avangou algo nesse terreno, e de que ha mais percepgao da 

solidariedade entre os homens. O problema das armas nucleares colocou os homens diante da 

evidencia de que eles ja sao capazes de destruir o mundo e isso criou uma responsabilidade 

totalmente nova. Percebeu-se que a organizagao do poder nao pode ser irresponsavel: onde 

existe poder, tern de haver limitagao. Portanto, isso e uma mudanga qualitativa na percepgao 

da Historia. 

Outro fato que marca epoca nessa questao e o desenvolvimento da engenharia genetica. A 

perspectiva de que se poderao produzir amanha homens fabricados pela engenharia genetica, 

de que pode surgir uma outra especie de humanidade, artificial, talvez sem sentimentos, 

desenha um quadro inteiramente novo e determinado historicamente. Os desafios sao novos. 

Quern antes se apoiava apenas nas religioes para enfrentar problemas dessa ordem, hoje se 

da conta de que isso nao basta. Percebe-se com mais clareza que e preciso criar uma 

solidariedade humana que esteja acima dos fundamentalismos, que hoje parecem intrinsecos 

as religioes. A solidariedade teria de reconstituir um pouco o sonho que no passado se teve 

de uma religiao da humanidade. So que hoje isso tern uma base objetiva, o que faz uma grande 

diferenga. 

Concordo que essa solidariedade esta sendo forjada devido ao medo da destruigao. Mas 

a verdade e que foram atitudes positivas do homem que levaram a esses avangos. A propria 

energia atomica, por exemplo, surgiu do desejo de criar formas mais baratas de energia. As 

conseqiiencias de todo ato humano podem ser positivas ou negativas. Assim, apesar da bomba 

atomica, e do risco que ela representou com a corrida armamentista durante cinqiienta anos, o 

que estamos vendo hoje e que a energia atomica se transformou numa benesse para muitos 

povos... 
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A emergencia de uma nova sociedade 

Sao as lutas sociais que transformam a sociedade. O que esta havendo hoje na Inglaterra, 

na Franqa traduz a inquietaqao e a angustia de uma populagao que nao esta aceitando o 

modelo de sociedade que vem se criando. Af entra em jogo a questao da Utopia, ou seja, o 

uso da imaginaqao para criar movimentos novos - e e isso que deve emergir na Europa. 

Interessa aos grupos empresariais europeus explorar mao-de-obra do mundo inteiro, por isso 

se trata de um projeto global. Entao, ha conflito de interesses. Pode ser que haja, em fungao 

dessas lutas, um recuo forte do processo de globalizagao, mas, se nao houver, os europeus 

terao que se conciliar com isso, transformando sua sociedade, reduzindo a Jornada de trabalho, 

criando outros tipos de atividade que ocupem a imaginagao humana. Uma outra sociedade 

pode emergir de tudo isso. 

Entao, o que eu nao posso acreditar e que o homem como projeto tenha estagnado, que 

ele esteja necessariamente num caminho que so leva a destruigao. Tudo estava apontando para 

isso com a ameaga das armas atomicas. Eoi uma prova tremenda, mas a humanidade a 

ultrapassou. Em suma, parece-me que a capacidade inventiva do homem e a capacidade 

criativa dos processes revolucionarios af continuam, a disposigao das pessoas. 




