
V. 

Albert O. Hirschman(*) 

Alem das Assimetrias: 

Notas Cnticas sobre mim 

na Mocidade e alguns 

outros Velhos Amigos 

(Um dos percursores intelectuais da Teoria da Dependencia 

contemporanea e Albert O. Hirschman com seu livro entitulado 
National Power and the Structur^ of Foreign Trade (1945) que 

examina o potencial politico irreyefente ao setor externo da eco- 

nomia. Focalizando as assimetrias nas rela<;5es economcas entre 

os paises e na manipulagao possivel dessas assimetrias, Hirsch- 

man descreve entao as bases estruturais do poder e da influencia 

no sistema internacional. Semelhantemente a moderna Teoria 

da Dependencia, National Power and the Structure of Foreign 

Trade comtem uma falha conceitual: ambos nap consideram as 

forqas dialeticas contra-restantes geradas por essas rela^oes es- 

truturais assimetricas. A prepondeFancia de uma dada capacida- 

de objetiva pode ser contrabalanQada por uma assimetria vinda 

de uma vontade oposta, ooimo por exemplo quando uma naqao 

mais "fraca" deseja se libertar de uma dominaqao externa mais 

intensamente que a inclinaqao da naqao mais "forte" para domi- 

na-la. Outra for<;a dialetica pode derivar do desequilibrio entre 

as aten^Ses dedicadas por dois paises uma vez que os envolvimen- 

tos globais da nagao mais forte pode levar a dilui(;ao de suas aten- 

goes enquanto o pais mais fraco pode concentrar suas habilida- 

des diplomaticas em apenas um ou uns poucos parceiros cruciais. 

Dest'arte, os calculos baseados apenas no poder economico i. e., 

(*) Albert O. Hinschman e Professor de Cienoias Sociais no Institute for 
Advanced Study, Princeton, N.J. O autor agradece os comentarios de 
Joseph Ben-David, Abraham F. Lowenthal e ao editor dessa coletanea. 
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na capacidade de mfHngir punigoes par meios economicos, sao 

(N^doE:) 08 Para a comPreensao das relagoes abrangentes.) 

- feona da Dependencia Reafirmada" foi o titulo da ses- 
sao plenana da convetiQao da Associagao de Estudos Latino- 

Americanos em 1976. Em meus ooimentarios como presidente da 

mesa apresentei alguns dos conferencistas tais como Fernando 

ennque Cardoso e Oswaldo Sunkel, que estiveram dentre os 

primeiros a discutir a dependencia" no inicio dos anos sessenta, 

apontandoi-os como os pais dessa teoria. A seguir apresentei a 
niim mesmo como o avo frequentemente ignorado da teoria, de- 

vido ao que havia escrito em 1945 no livro "National Power and' 

the Structure of Foreign Trade". Fiquei, claro, muito feliz quan- 

do o Professor Caporaiso, na introdu^ao que fez a esse assunto, 

apoiou minha reivindicaqao. O ponto a ser tratado nesta nota, 

entretanto, nao e substancia-la mais, parece-me mais util alinha- 

var minhas perspectivas criticas atuais aquela "Jugendschrift" 

de 35 anos atras (o manuscrito foi escrito na realidade entre 

1941-42) e, nesise process©, criticar tambem alguns aspectos da 

literatura da dependencia. 

O pano de fundo historico de meu livro foi o bem sucedido 

esforgo da Alemanha de Hitler para aumentar seu comercio e 

suas influencias politicas sobre o Leste e o Sudeste europeu 

durante a decada dos trinta. Na tentativa de explicar o que ha- 

via ocorrido, insisti muito pouoo na astucia diabolica dos Nazis- 

tas, ou nas inovagoes tecnicas do Dr. Schacht como o bilateralis- 

mo, as retenqoes de divisas, etc., mas sim sobre as caracteristicas i 

estruturais das relagoes economicas internacionais que, comio 

escrevi, "tornavam a busca do poder uma tarefa relativamente fa- 

cil" Os Nazista, segundo esta perspectiva, nao haviam perver- 

tido o sistema economico internacional, mas apenas tinham capi- 

talizado uma de suas potencialidades ou efeitos colaterais; pois 

"elementos do poder e desequilibrio sao potencialmente ineren- 
tes mesmo em relaqoes comerciais tao pouco daninhas como as 

que oeorrem tsempre, como por exemplo, entre paises grandes e 

pequenos, ricos e pobres, industriais e agricolas — relagoes que 

podemam estar em perfeita concordancia com os principios ensi- 

nados pela Teoria do Comercio Internacional" (p. 40). 

^jeSta P08.^^0' obviamente, que e responsavel pela durabili- dade de meu livro: as dimensoes politicas e os efeitos colaterais 
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do comercio e do investknjento externos ainda estao bastante pre- 

sentes em nossos dias — dois exemplos disso sao as relaqoes dos 

Estados Unidos com a America Latina e as da Uniao Sovietica 

com o Leste da Europa(1) 

Ao forjar uma liga^ao entre a Economia Internacional e a 

Politica, enfoquei principalmente o conceito economico de "ga- 

nhos do comercio" e mioistrei como, em concordancia com a ma- 

/xima que "fortuna ©st servitus", esse ganho pode levar a depen- 

^dencia o pais que recebe o ganho em relaqao ao pais que o conce- 

de. Procedendo ao longo das hipoteses da teoria classica, supuz 

que ambos os paises ganham, mas enfatizei que em um grande 

numero de constelaqoes esses ganhos sao assimetricos: um dado 

volume de comercio entre os paises (A) e (B) pode ser mais im- 

portante para (B) que para (A). Um reflexo quantitative simples 

dessa assimetria apresenta-se no caso bastante freqiiente em que 

um pais pequeno e pobre (B) realiza uma grande parcela de seu 

comercio com um pais rico e grande (A). Nesse caso, as impor- 

taqoes que (A) faz de (B) podem representar digamos 80 por 

cento das exportaqoes totais de (B) mas somar apenas 3 por cen- 

to das importaqoes totais de (A). Eu ressaltei bastante a impor- 
tancia de assimetrias e disparidades como esta e imaginei varios 

iustrumentos estatisticos para medi-las. 

Isso basta no tocante as minhas responsabilidades avoengas. 

Apos haver explicado como as relaqoes de influencia, dependen- 

cia e dominaqao nascem do comercio "mutuamente benefico", 

deixei a questao nesses termos, exceqao feita a algumas propos- 

tas, retrospectiYamente bastante ingenuas, para se "atingir a 

uma internacionalizaqao do poder derivado do comercio exterior" 
(p. 80). Em outras palavras, invoquei um "deus ex machina"; 

afastei a desagradavel realidade que tinha desvendado inves de 

examina-la mais detidamente para descobrir se havia algum fa- 

tor modificador ou algum remedio embutido internamente. Nes- 

se aspecto, meu tratamento tinha novamente bastante em comum 

com o tratamento de muitas teoristas da dependencia: eles tam- 

bem tendem a ficar contentes com a demonstraqao que as rela- 

qoes de dependencia estao entranhadas profundamente na estru- 

(1) Nessie aspecto, um use exjplfcito da minlia abordiagem teorica pode 
ser encontmdo em Paul Maner, «The Political Economy of Soviet 
Relations with Eastern Enrope», em S. J. Rosen e JR. Kurth, ediftores, 
Testing- Theories of Economic Imperalism (Dexingtoai Mass. Le- 
xington Books, 1974) pp. 231-GO. 
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tura do sistema internacional; dificilm-ente exploram a possibili- 

ade do sistema center as "sementes de sua propria destruicao', 

on denser possivel de alguma outra modifioagao. Se invocam a re- 

volugao e tambem como um "deus ex machina,,, inves' dela surgir 

devido a terem identificado fo^as em emergencia capazes de 

encetarem aquele evento desejado. 

Pode ser instrutivio indicar como esse defeito comum do 

men tratamento original e da maioria dos textos dependentistas 

poderia ser remediado tomando como ponto de partida a mesma 

situa^ao de assimetria antes apontada: um fluxoi comercial iden- 
tico que representa a parcela principal do comercio externo do 

pais pequeno e pobre ao passo que ocupa apenas uma pequena po- 

siqao no comercio total do pais grande e rico. A interferencia 

direta dessa situa^ao e que o paiis grande, tendo um interesse 

muito menor no comerco comum que o pais pequeno, pode sub- 

meter esse ultimo a sua vontade, dando pistas suaveis ou mesmo 

nao tao suaveis que os ganhos derivados do comercio podem ser 

retiradoa Mas a proxima questao e entao: quao solida ou esta- 

vel e a rela(;ao de dominaqao e dependencia resultante? 

Em seu livro recente, Beyond Economic Man, Harvey Lei- 

benstein relembrou-nos de uma critica de Tolstoy {Ha- Guerra e 

Paz, sobre aqueles estrategas militares que predizem o resultado 

das batalhas olhando apenas para os elementos quantificaveis das 

forgas em choque, tais como o numero de homens e armas — 

Tolstoy sublinhava a importancia do espirito de luta e do moral 

como um fator decisivo. Esse pensamento tern uma relevancia 

obvia para ruoisso asisiunto. A capacidade de inflingir priva^oes 
e mais facil de quantificar que a capacidade de aceita-las em no- 

me, digamos, da liberta^ao da dominagao externa, e no passado 

recente houve varios episodios implortantes onde esta capacidade 
foi subestimada, com resultados desastrosos para aqueles que 

pensavam que "objetivamente" estavam destinados a triunfar. 

Conquanto esse fator — a capacidade de aceitar puniqoes 

economicas (ou fisicas) — deva ser levado em conta ao se ava- 

liar a estabilidade da relaqao de dependencia, nao se pode con- 

tar com ela. Fazer isso equivale novamente a invocar um "deus 

ex machina" O que estamas procurando e uma rela9ao mais con- 

fiavel entre a assimetria inicial e alguma tendencia imbutida pa- 

ra sua eliminagao ou redugao. Talvez, tal relagao possa ser obti- 
da a partir da seguinte conjectura, baseada principalmente em 



97 

observaQoes das relaqoes Estados Unidos — America Latina. 

Um pais cujo comercio ou investimento esta enlaqado a um pais 

rioa e grande, em algnm ponto, tende a devotar sua atenqao com 

total concentraQao a essa situa^ao desconfortavel e a tentar 

afrouxar ou cortar esses laqos. Mas o pais grande e rico que efe- 

tua apenas uma pequena fraqao de sua relaqdes economicas' in- 

ternacionais com o pais que domina, normalmente esta preocupa- 

do com seus outros interesses mais vitais, por exemplo, com suas 

relaqoes com os outros grandes poderes. Assim, nossa disparida- 

de economica gera uma disparidade de atengao, oiu pelo mienos de 

atengao do primeiro escalao para usar a linguagem dos politicos 

burocraticos. Essa disparidade favorece agora o pais dependen- 

te: aquele pais pobre tendera a buscar sua fuga da denominagao 

de miodo mais ativo e vigoroso que o pais dominante trabalhara 

para evitar essa fuga. Diz-se que o Imperio Britanico foi obtido 

num acesso de desaten<;ao. Comio quer que isso seja, parece mais 

convincente a proposi^ao que os imperiots, formais ou informais, 

tendem a sucumbir desise modo. 

Nos Estados Unidos a falta de atenqao para com a America 

Latina ao nivel do primeiro escalao tern sido apontada freqiien- 

temiente(2). Geralmente isso tern sido lamentado; essa atitude 

de omissao, diz o argumento, deixa o campo aberto aos interes- 

ses de parte;9 — como comerciantes, banqueiros, investidores — 

com interesses diretos, nesses paises. Por outro lado e bastante 

correto que nas ocasiioes em que, quando de alguma crise, o pri- 

meiro escalao de Washington se ocupou seriamente com as ques- 

toes relativas a America Latina, percebeu-se que o interesse na- 

cional dos Estados Unidos nao coincidia de modo algum com os 

interesses de curto praza de grupos ou individuos comerciantes, 

e implementarannse entao agoes mais responsivas as aspiraqoes 

da America Latina Mas seria totalmente ilegitimo concluir des- 

ses poucos casos que a America Latina estaria em melhor situa- 

qao se seus assuntos fossem continuamente cuidados, como os da 

China e da Russia por exemplo, no mais alto nivel governamen- 

tal. 

Do ponto de vista das aspira^oes da America Latina, a van- 

tagem de que as materias do dia a dia sejam cuidadas por diplo- 

(2) Veja em particular Richard BloomfieM, «Understacnding United Sta- 
'tes Policy Toward Latin America: The Weed for Ntew Approaches^, 
in A.F. Lowenithal and E.R. May, eds., The United States and Latin 
America: The Polices of Policy-Making (Havard University Press, 
no prelo). 
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matas dos escaloes mferiores, grandeimente influenciados pela 

comunidadc dos negocios e exatamente que as politicas assim 

eel i as^ geralmente sao de pouca visao bem coma razoavelmen- 

te prediziveis. (Ocasionalmente podem se tornar tao absurdas e 

conflitantes que tem de serem corrigidas por uma opera^ao de 

salvamento empreendida pelo esoalao superior). Por essas ra- 
zees, nao sao competidores a altura de um adversario determina- 

do. Km outros termos, para que o esfor^o de um pais no sentido 

de diminuir sua dependencia prospere, nao ha substitute para 

aquela sabia^ e sa negligencia" por parte do poder imperial que 

Burke ha miuito tempo atras reconheceu como a causa basica da 
forqa crescente das colonias inglesas na America do Norte. ^ 

minha conten^aio que a possibilidade de uma negligencia seme- 

Ihante — e da atengao concentrada correspondente por parte do 
pais dependente — esta inscrita nas porcentagens assimetricas do 

comercio tanto como os fatos da dependencia e dominaQao em si. 

No que concerne as rela^oes Estados Unidos — America 

Latina, o argumento anterior poderia ser criticado apontando-se 

para (as nuimerosas intervengoes dos Estados Unidos nos assun- 

tos Latino Americanos, desde aquelas aQoes remotas no Mexico, 

no Mar do Caribe, na America Central, as aQoes mais recentes 

na Guatemala, Cuba, Republica Dominicana e Chile, para men- 

cionar apenas os casos mais conhecido's. Que tipo de negligen- 

cia e essa, pode-se perguntar, que resulta nesse padrao de con- 
duta? Deve-se reconhecer que a potencia dominante, seja ela os 

Estados Unidos, ou a Uniao Sovietica, tem sido capaz de usar o 

poder militar, aberta ou disfarqadamente, quando julga que um 

pais de sua esfera de infhiencia esta fugindo ou mesmo indo "lon- 

ge demais" Mas isso nao significa absolutamente que o pais 

dependente nao possui nenhuma margem de manobra. O ponto 

que estou levantando pode ser reformulado como se segue: devi- 

do a disparidade de atenqao, os paises dependentes estao em po- 

siqao favoravel para utilizar todo campo de manobra que possam / 

ter e dessa forma podem alargar esse campo; por outro lado, den- 

tro de limites que geralmente sao incertos e em constante mu- 
danga, e improvavel que a na^ao dominante dedique a aten^ao e 

conduza o esforgo necessario para contrabalanqar ou efetivamen- 

te reflear os paises dependentes em luta para atingir um maior 

grau de autonomia. 

A possibilidade de um movimento dialetico que possa trans- 

formar uma rellaqao assimetrica, nao em sua inversa a la Hegel, 
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mas pelo menos em uma rela^ao com a assimetria consideravel- 

mente reduzida, foi sugerida aqui apenas para uma variedade es- 

pecifica de dependencia —- aquela baseada no tipo de padrao as- 

simetrico de comercid e de investimento focalizado em meu li- 

vro. Ha na verdade um certo numero de situaQoes mails familia- 

res onde a dominaqao ou dependencia inicial ativam tendencias 

na dire^ao oposta: por exemplo, quando um pais que domina o 

mercado mundial de uma mercadoria eleva seu preQO e em con- 

seqiiencia disso ao final acaba perdendo seu monopolio pois novos 

produtores de outras regioes se aproveitam do pre^o de oferta 

mais elevado ; ou quando um pais que inicialmente tinha pouco 

poder de barganha em relagao a uma firma desejosa de explorar 

seus recursos naturals, aumenta seu poder ao longo do tempo 

tanto devldia a que as instala^oes da firma, uma vez concluidas, 

sao cativas do pais receptor e quanto devido a que esse pais pro- 

vavelmente, no devido tempo, ira insistir em treinar seus pro- 

prios tecnicos e demais pessoal qualificado, um grupo que pode- 

ria fazer funciotnar a firma no caso de uma expropriaqao. No 

geral, as relagoes de comercio e de investimento entre paises A 

e B podem levar inicialmente a uma dependencia de B em rela- 

^ao a A, devido as varias assimetrias existentes, mas a medida 

em que o intercambio economico aumente os recursos postos sob 

o aolmando de B, torna-se possivel para B, atraves da diversifica- 

^ao e outros meios, procurar praticar uma politica que diminua 

a dependencia mesmo ao custo de perda de alguns desses ga~ 

nhos de bem-estar. 

Deve-se notar que os mecanismos pelos quais tais forqas con- 
tra-restantes surgem sao muito diferentes de caso para caso: va- 

riam desde reaqdes economicas puras, como no caso da pratica de 

pregos monopolistas, a consideragoes politicals puras como em 

minha tentativa de mostrar que um padrao de comercio assime- 

trico pode levar a graus assimetricos de atenqao para com esse 

padrao. Especificar tais mecanismos e qualquer coisa de muito 

dificil, particularmente quando, oolmo no ultimo caso, a assime- 

tria inicial e as relaqoes de dependencia estao fundadas na eco- 

nomia enquanto que as contra-tendencias baseiam-se no surgi- 

mento de algum tipo de reaqao politica. 

Mas a falba em descobrir as contra-tendencias nao se deve 

apenas as dificuldades que surgem da travesisia das fronteiras in- 

ter-disciplinares: em grande parte deve isier atribuida a uma ori- 

entaqao intelectual que e tanto o que chiamaria de anti-possibilis- 
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ta quantia nao dialetioa(3). Pois muitas das contra-tendencias 

que podem ser descobertas sao possibilidades inves de certe- 

zias, e os cientistas sociais geralmente consideram desmerecedor 

de sua dignidade cientifica lidar com possibilidades antes que 

efetivamente tenham se tornado concretas e possam entao pelo 
menos serem redefinidas como uma prolbabilidade. 

^ Atitudes intelectuais como essas afetaram muito da teoriza- 

c^ao sobre a dependencia. Alem disso, uma das principais ques- 

toes que levou a essa teorizaqao nos anos sessenta foi a questao 

a respeito de se a intensa industrializagao que a America Latina 

atravessava desde a Segunda Guerra Mundial levaria a uma mu- 

danga radical de sua caracteristica de "periferia" dependente de 

^urn "centro" dominante. Os teoricos da dependencia responde- 

ram essa questao fortemente na negativa e argumentaram que 

uma America LatinsAnduistrializada ficariia. ainda mais depen- 

dente dos ^aises^ayanqados, embora de um modo diferente e tal- 

vez mais sutil. Como acontece freqiientemente nas ciencias so- 

ciais, o sucesso da teoria baseia-se em parte na natureza pouco 

obvia de suas assertivas; em parte seu sucesso se deveu tambem 

a ingenuidade daqueles que saudaram a industrializaqao como a 

cura de toda a pobreza e atrasloi da America Latina. Mas a de- 

^monstraqao de que as esperan^as quanto a possibilidade de fuga 
da domina^ao estejam condenadas nao importa o que aconteqa ao 

desenvolviimento das for^as produtivas, dificilmente pode ser re- 
petida indefinidamente. Seria um remianescente da absurda dou- 

trina Stalinista dos anos trinta — que e claro serviu para justificar 

os expurgos — que quanto mais proximo estivesse o pais do esta- 

gio final do Comunismo mais aguda se tornaria a luta de classes 

e mais intensivamente ela deve ser encetada. 

Felizmente alguns cientistas sociais da America Latina es- 
tao reconhecendo que, em sua forma original, a tese da depen- 

dencia esta sujeita a retornos intelectuais decrescentes e come^a- 

ram a explorar o carater contraditorio dos proce&sos sociais 

Conforme espero ter demonstrado aqui, estas sao as linhas ao 

longo das quais as descobertas mais interessantes estao sendo 

feitas agora. 

1
V,ej,a rniln^1a defesa da «paixao pelo posslvel» (frase atribui'da a Kier- 
Kegiaiard) na introdugao do livro A Bias For Hope: Essays on Develop- 
ment and Latin-America (New Haven, Conn. Yale University Press 
1971), pp. 26-37. & . 
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