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ALEMANHA. ANOS QUARENTA 

A coleta e a analise de experiencias historicas 6 a maior fonte, senao a 

unica, de evidencia empirica concernente a macroeconomia, especialmente 

no sentido mais amplo de historia que abrange o presence. E desnecessario 

lembrar que os modelos econometricos langam mao de dados historicos - 

informa9oes de carater estatistico, mas cujo significado e validade depen- 

dem de interpretar-se seu contexto historico. 

Um penodo notavelmente rico de ]i95es em potencial e o dos primei- 

ros anos de pos-guerra, particularmente na Alemanha. Entre muitos temas, 

ele oferece elementos para estudar-se uma economia fisica e institucional- 

mente arrasada, uma experiencia de planejamento central em condi96es 

adversas, os procedimentos e conseqliencias de um confisco monetario, um 

programa de financiamento vultoso a reconstru9ao, o Ian9amento de uma 

via particular de desenvolvimento economico (sobre a substitui9ao da ex- 

pressao "reforma monetaria" por "confisco monetario", ver RAMALHO, 

1993). 

Este trabalho diz respeito ao confisco monetario alemao de junho de 

1948, mas de uma forma indireta; nao relata nem analisa o confisco, mas os 

sens antecedences - aponta e descreve em linhas gerais alguns dos mais 

importances fatores e eventos sociais, politicos e economicos envolvendo a 

crise monetaria daquele pafs entre 1945 e 1948. O objetivo e contribuir para 

a aprecia9ao da motiva9ao, dos condicionamentos e do contexto em geral da 

politica economica que ali foi implantada. Focaliza-se exclusivamente a 

regiao que mais tarde seria a Alemanha Ocidental, com base em informa9oes 

fornecidas quase sempre por estudiosos da zona ocupada por tropas ameri- 

canas (ver lista de obras consultadas; particularmente quanto ao quadro 

socio-politico pintado aqui, as fontes sao sobretudo DAVIS, 1967; GLA- 

SER, 1986; GROSSER, 1955; NINKOVICH, 1988; PETERSON, 1978; e 

ZINK, 1957). 

O trabalho esta dividido em nove se96es, come9ando pelos objetivos 

da ocupa9ao da Alemanha (se9ao 1), a natureza do regime politico instalado 

no pais (se9ao 2) e a atitude da administra9ao do General Clay (se9ao 3). As 

duas se9oes seguintes tratam da ruina de enorme parcela do capital ffsico do 

pafs e da situa9ao de infla9ao reprimida, respectivamente. Os mercados 

negros e o regime de escambo sao abordados na se9ao 6, enquanto a se9ao 7 

resenha os obstaculos e as polfticas que retardaram a recupera9ao do pafs. 
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Seguem-se a se9ao 8, sobre as divergencias entre os governos ocupantes 

ocidentais e o sovietico, e a se9ao 9, levantando possfveis li96es, a guisa de 

comentarios finais. 

1. O Espirito Punitivo Depois da Rendigao 

Dentre os fatores socio-politicos que vieram a condicionar a vida 

economica da Alemanha no penodo que nos interessa, e conveniente come- 

9ar pelo papel do Piano Morgenthau e pela natureza do regime politico. 

Derrotada, em maio de 1945 a Alemanha submeteu-se a exigencia de 

rendi9ao incondicional. Conforme tinham acertado entre si, a Inglaterra, a 

Fran9a, os Estados Unidos e a Uniao Sovietica dividiram aquele pafs em 

quatro zonas, colocando em cada uma delas uma administra9ao militar repre- 

sentante de um dos paises vencedores. 

Os governos aliados tinham come9ado a pensar bem antes da vitoria 

sobre como proceder para com o pafs vencido. O Piano Morgenthau (pro- 

posto por Henry Morgenthau, Secretario do Tesouro americano) sugeria a 

elimina9ao do poder militar, economico e politico alemao, a qual se proce- 

deria sobretudo atraves do desmonte de empresas ate o ponto de fazer 

desaparecer o setor industrial; sugeria tambem a divisao permanente da 

Alemanha em territorios a serem ocupados por outros governos europeus. 

Nesse esquema, os equipamentos das fabricas desmontadas seriam empre- 

gados no pagamento de repara9oes. 

O piano se encaixava no espirito punitivo que permeava a opiniao 

publica na epoca e, por isso, de inicio pareceu atraente aos governos ameri- 

cano e britanico; contudo, foi descartado mais tarde, quando os governos 

ponderaram varias desvantagens apontadas por criticos do piano dentro das 

proprias esferas da alta burocracia, sem que uma politica alternativa fosse 

tra9ada. Mesmo assim, o piano teve reconhecida influencia sobre um docu- 

mento crucial, o JCS-1067 - este continha as orienta96es da cupula militar 

americana (o Joint Chiefs of Staff) ao governo de ocupa9ao da zona respectiva. 

O JCS-1067 vigorou formalmente do inicio da ocupa9ao ate ser revogado em 

julho de 1947. 
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Tal dcx:umento listava os objetivos oficiais da ocupagao: expurgar o 

nazismo; punir criminosos de guerra; desmilitarizar o pais (o que inclufa 

desativar toda atividade industrial passivel de auxiliar ou dar suporte ^ 

produ^ao militar); eliminar cartels; redemocratizar o pafs; extrair reparagoes 

com a finalidade de compensar os paises devastados pela Alemanha; e, 

finalmente, cuidar de prisioneiros de guerra, bem como de refugiados e 

expatriados. 

Conforme um programa anunciado em mar^o de 1946, fabricas seriam 

desmontadas e retiradas do pais como repara^oes de guerra. Os diversos 

ramos industrials deveriam produzir abaixo dos montantes alcan9ados em 

1936, de acordo com percentuais variando de 15% (para o ramo de minera- 

9ao) a 78% (EUCKEN & MEYER, 1948, p. 54-5). A desativa9ao industrial 

inclufa a proibi9ao de produzir certas linhas de mercadorias, inclusive varia- 

dos tipos de maquinas e equipamentos, produtos qufmicos, a90, ferro e 

metais ferrosos (BACKER, 1971, p. 38). Tal programa de desindustrializa- 

9ao, eufemisticamente chamado de "desarmamento industrial", requeria 

ainda o encerramento das atividades de laboratories, organismos de pesqui- 

sa e de forma9ao tecnica que servissem as linhas industrials indesejaveis 

(BALABKINS, 1983, p. 358). 

A visao que inspirara o Piano Morgenthau deixou sua marca no JGS- 

1067, nao so na preocupa9ao com o setor industrial alemao, mas sobretudo 

no alcance e no rigor com que o documento tratava a implementa9ao dos 

objetivos acima. Tomemos, por exemplo, a meta de erradicar o nazismo. E 

natural que ela inclufsse administrar penalidades aos nazistas e a quern Ihes 

tivesse dado sustenta9ao; mas como se colocava como candidates a puni9ao 

todos os que tivessem sido membros de organiza96es nazistas ou tivessem 

permitido aos nazistas a consecu9ao de seus objetivos, isso significava casti- 

gar a maioria da na9ao alema, senao toda ela. 

Os americanos acreditavam que Hitler tinha tido facilidade em domi- 

nar a Alemanha em virtude da concentra9ao do capital industrial e financei- 

ro em poucas e grandes empresas. Por isso, um desdobramento da 

desnazifica9ao era uma polftica de desconcentra9ao e descentraliza9ao dos 

negocios. O interesse na descarteliza9ao do pafs movia-se pouco por consi- 

dera96es de organiza9ao industrial - os carteis eram vistos quase somente 

como entidades que haviam sustentado economicamcnte o regime de Hi- 
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tier. Essa politica atingiu tamb^m o sistema financeiro - e nao somente os 

grandes bancos privados, mas tambem o proprio banco central (o Reichs- 

bank), que foi fechado pelos aliados. 

O documento tambem descia a recomenda^oes especificas, as vezes 

singularmente reveladoras do espirito que o instruia; uma delas, por exem- 

plo, preconizava que as tropas de ocupa^ao evitassem contato amigavel com 

os habitantes, inclusive qualquer interagao puramente social, ludica, ou de 

mera cortesia. Conforme outro item, os militates relembrariam freqliente- 

mente ao povo alemao sua responsabilidade pela destruigao e sofrimento 

gerados pelo regime nazista. Ademais, o governo de ocupagao deveria evitar 

fornecer bens ou prestar assistencia aos habitantes a ele sujeitos, ressalvado 

o minimo que se fizesse necessario para evitar doen9as em massa ou preve- 

nir revolta da populagao; deveria abster-se de promover a recuperagao eco- 

nomica do pais alem do que se fizesse imperativo para a execute das 

prdprias tarefas do governo. O consumo pelo povo alemao deveria ser man- 

tido tao baixo quanto fosse possivel, de modo a permitir o cmprego de 

recursos no fornecimento de reparagoes, na assistencia aos refugiados e na 

manuten9ao das tropas ocupantes. 

2. O Absolutismo dos Gonquistadores 

O regime polftico da Alemanha derrotada nao diferia quanto ^ nature- 

za daquele instalado durante a guerra, mas apenas quanto ao rigor, aos 

objetivos e aos escrupulos dos governantes. Toda a9ao do governo obtinha 

justificativa meramente no fato de que era a9ao emanada do poder. A dita- 

dura nazista fora substitufda pela centraliza9ao da autoridade nas maos de 

generais estrangeiros, ainda que formados em pafses democraticos e supos- 

tamente interessados em uma futura redemocratiza9ao alema. Cada gover- 

nador militar estava investido de poder total e inteiro arbitrio na zona que 

Ihe coubesse, exceto por ]imita9oes de carater bem geral (tais como a obvia 

insensatez de cometer barbaridades ou crimes de guerra), pelas recomenda- 

9oes da cupula militar e pelos procedimentos, normas ou politicas que o 

AlliedContwl Council (conselho dos quatro comandantes em chefe, as autori- 

dades maximas de cada zona de ocupa9ao) viesse a tra9ar como comuns as 

diversas zonas. 
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Gomo costuma acontecer, governos cuja soberania deriva exclusiva- 

mente da forga tendem a delegar aos membros inferiores da hierarquia 

autoridade tambem de limites vagos ou distantes. Na Alemanha do pos- 

guerra, quaisquer regras ou leis cram feitas ou desfeitas, aplicadas ou nao 

aplicadas, de acordo com as convicgoes, o julgamento pessoal e a vontade da 

autoridade envolvida na situa^o, fosse ela o governador militar, um oficial 

em comando ou o soldado presente. Nao havia a necessidade de preocupar- 

se com a possibilidade de ocorrer transgressao de normas superiores, insti- 

tui^oes, tradi^oes ou presumiveis direitos de uma pessoa ou de um povo. A 

populate de vencidos nao tinha com base em que reclamar do tratamento 

que recebesse; caso fosse incomodada por alguma ocorrencia, ou caso se 

considerasse de alguma maneira prejudicada, cabia-lhe apenas esperar mag- 

nanimidade ou misericordia por parte dos vencedores no comando do Esta- 

do. Nessas tircunstancias, as for^as ocupantes fizeram o que bem 

entenderam, variando entre dois extremes de comportamento - ou tirar 

proveito da situa^ao ou esforgar-se para reconstituir um pais fisicamente 

esfacelado e economicamente falido. 

A um pequeno passo de quern tern poder rondam mil oportunidades 

de oprimir o subordinado, de adotar as solugoes mais comodas para os 

problemas, de ter acesso a recursos com base no mero poder; as tenta^oes 

sao ainda mais fortes quando se tern uma posi^o de mando inquestionavel, 

e especialmente se o onus cabe a uma populagao estrangeira. No caso da 

Alemanha, era facil nao ter escrupulos em ser duro para com os habitantes - 

cada alemao provavelmente era alguem que escolhera, na melhor das supo- 

si^oes, silenciar diante de crimes extraordinariamente graves, tendo cedido 

covardemente aos temores da morte como traidor da patria e de puni96es 

sobre seus entes queridos. Ademais, os militares participantes da ocupa^ao 

se sentiam compreensivelmente propensos a procurar obter o conforto que 

ha muito tempo nao desfrutavam, bem como a considera-lo merecido de- 

pois dos sofrimentos e horrores de batalha. 

Em consequencia, os ocupantes do pais sujeitaram as suas convenien- 

cias, e ate ao seu bem-estar, tudo o que os alemaes julgavam poder tratar 

como somente da sua conta, para seu uso, gozo e dispor (como, por exem- 

plo, os seus pertences). Assim, as habita9oes particulares menos atingidas 

por bombardeios, ou as mais confortaveis, ou as mais bem equipadas, eram 

requisitadas para uso coletivo ou familiar dos militares; os proprios donos ou 
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moradores eram despejados poucas horas apos receber a noticia, sem qual- 

quer compcnsagao, muito menos sugestao de para onde ir em um pais de 

edificagoes destruidas. A contragosto, os aJemaes expulsos de suas proprias 

residencias, ou outros, entregavam aos militares os utensilios convenientes a 

um alojamento confortavel, tais como roupa de cama, moveis, talheres, 

cortinas, radios, pinturas de parede etc. Privilegiadas eram as famflias que 

conseguiam continuar habitando em suas casas cheias de hospcdes impre- 

vistos, a troco de cozinhar e lavar roupa para estes. 

Do mesmo modo, hotels, casas de espetaculos, instala96es de clubes e 

armazens, fossem de quern fossem, eram requisitados para uso exclusive 

dos militares. Terrenos eram tornados e empregados como quadras de jogos. 

Areas de caga e pesca eram utilizadas ou ocupadas sem qualquer satisfagao 

dada aos habitantes locais. Quern tivesse estoques de bebidas alcoolicas 

corria grandes riscos de perde-los para os militares. Donos de equipamentos 

para fabricagao de cerveja, se nao fossem desempossados, teriam que produ- 

zir e fornecer de gra9a. Conforme Davis (1967, p. 188-9), a posse de patri- 

monio alemao pelo exercito americano em junho de 1946 inclufa, entre 

outras coisas, 24.502 casas e 1.458 apartamentos particulares, 333 predios de 

escritdrio, 263 predios de fabrica, 103 lojas de varejo, 780 hotdis e 569 

escolas. Aos clubes, hoteis e residencias reservados para as for9as de ocupa- 

9ao os alemaes tinham que fornecer por sua conta grande numero de gar- 

90ns, serventes, ajudantes, manicuras, cabeleireiros, costureiras e 

empregadas domesticas. 

Era para uso coletivo ou funcional, nao para proveito pessoal, que o 

governo ocupante desapropriava e seqliestrava bens de residentes alemaes; 

contudo, como seria de se esperar nas circunstancias, ocorreram sem aprova- 

9ao oficial numerosos casos de militares mais ousados que transferiram para 

seu patrimonio pessoal joias, quadros e outros objetos de valor, tornados de 

famflias alemas que nao podiam reclamar ou que reclamaram em vao. De 

infcio espalhara-se entre os militares, conscientes de sua historica estadia na 

Europa, a moda de coletar e guardar para si objetos alemaes, competindo 

entre si pelas melhores "lembran9asM (ENGLER, 1950, p. 82) - depois, a 

ausencia de limites facilitou o exagero. Por exemplo: temendo as rigorosas 

normas dos invasores, que obviamente proibiam a posse de armas, uma 

escrupulosa ou ingenua senhora declarou que tinha em casa uma espada 

medieval - que foi confiscada (idem, p. 83). 
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Nao so as propriedades, mas tambdm os costumes locais dependiam 

de servir a comodidade dos vencedores; por exemplo: onde os americanos 

queriam beber agua clorada, o abastecimento era alterado contra a vontade 

local, mesmo em localidades onde a agua era absolutamente potavel ou era 

usada para fabricagao de vinho. Naturalmente, tais interferencias por estran- 

geiros sobre detalhes da vida cotidiana eram consideradas no minimo irri- 

tantes pelos alemaes. A elas somavam-se limita^oes a movimenta9ao da 

populagao em sua propria terra, tais como o toque de recolher e a exigencia 

de autorizagao militar para sair do municipio. 

A situagao privilegiada dos invasores no relacionamento com o sexo 

feminino foi outra fonte cotidiana de ressentimento para o povo alemao. 

Tendo em vista as vantagens de set membro do governo de ocupa^ao, 

particularmente o facil acesso a bens escassos e longe do alcance dos venci- 

dos, nao e de admirar que se tenha generalizado entre militates de todas as 

patentes a freqiiente obtengao de consentimento sexual por mulheres lo- 

cais; e, paralelamente, que mulheres necessitando de bens, ajuda, prote9ao 

ou apoio de algum tipo, para si ou para familiares, tenham trocado favores 

sexuais por alimentos, empregos e pequenas vantagens que quase somente 

os estrangeiros estavam em condi9oes de oferecer. 

Seja como for, os efeitos mais visiveis de tal liberalidade sexual pare- 

cem ter sido proporcionalmente pequenos, e as vezes beneficos, conside- 

rando-se que a ocupa9ao envolveu um fluxo acumulado de algo como um 

milhao de soldados americanos (DAVIS, 1967, p. 117) e um estoque varian- 

do entre 135 mil e 342 mil (idem, p. 189): deixou entre as famflias alemas 

alguns filhos sem pai (algo como 20 ou 30 mil), mas tambem criou la9os 

afetivos que levaram a cerca de 10 mil casamentos entre americanos e 

alemas no penodo 1945-1949 (DAVIS, 1967, p. 117). 

Encerrando esta se9ao, cabe notar que as redoes de subordina9ao 

entre vencidos e vencedores foram focalizadas aqui para que se tenha uma 

ideia de quao longe de um regime de direito estava a Alemanha do pos- 

guerra, nao para passarem por um quadro complete da sociedade de entao. 

Este quadro envolveria um relato do tratamento muito mais duro proporcio- 

nado aos alemaes pelos franceses, e sobretudo pelos russos, que traziam 

consigo a carga de uma inimizade historica e as feridas recentes das cruelda- 

des infligidas pelos nazistas; envolveria tambem outros lados, como os dos 
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mi li cares que envidaram tremendos esfor^os e atd se sacrificaram pessoal- 

mente, nao so para cumprir o que entendiam ser sua missao, dc organizar 

um pafs quebrado fisica e psicologicamente, mas tamb&n incomodados com 

o sofrimento de uma populagao sem perspectivas em meio aos escombros 

de sua propria terra. A energia e a inteligencia de muitos soldados foram 

dedicadas a reabertura das estradas destruidas ou entulhadas; ^ restauragao 

dos servigos ferroviarios e das comunicagoes; ^ reparagao de pontes, portos, 

estagoes e prddios publicos; ao cuidado da saude, higiene, alimentagao e 

abrigo de mil hoes de ex-prisioneiros. 

3. A Administra§ao nos Primeiros Anos 

O governo da zona alema sob ocupa9ao americana (conhecido por 

OMGUSy de Office of Military Government for the U.S. Zjone) esteve a cargo do 

General Lucius D. Clay desde o infcio at6 maio de 1949, embora ele tenha 

assumido o posto de governador militar somente a partir de margo de 1948. 

Em uma primeira fase, a conica da administra9ao era punir, reformar e 

"reeducar" o povo alemao; tragicamente, mesmo a pequena parcela de ale- 

maes antinazistas sobreviventes era tratada com dureza. Em particular, o 

governo buscava culpados pelo regime nazista e acusava os homens de 

negocios de haver dado suporte economico ^quele regime; por isso, estava 

marcadamente interessado em infligir penalidades aquela camada social - 

notadamente, quebrando os cartels (na pratica, amea9ando as grandes em- 

presas em geral, para quern e diffcil desembara9ar-se da acusa9ao de carteli- 

za9ao). Imbufdos de uma visao semelhante, os alemaes antinazistas e os 

sindicatos de trabalhadores preconizavam a estatiza9ao das grandes empre- 

sas. A administra9ao militar nao foi tao longe, mas inicialmente seguiu o 

documento JCS-1067 ate o ponto de pretender reduzir a produ9ao indus- 

trial alema, desmontar cerca de 1.546 estabelecimentos e desmembrar lati- 

fundios. 

Cedo, pordm, Clay congou a modificar seus pontos de vista, ^ medi- 

da que se dava conta do alcance da destrui9ao do pafs e percebia a gravidade 

da situa9ao do povo alemao. O pafs precisava importar materias-primas 

agrfcolas e bens de primeira necessidade para uma popuIa9ao a beira da 

desnutri9ao em massa (e mais imediatamente a beira da morte durante o 

inverno excepcionalmente frio de 1946-47). Logo, a Alemanha teria que 
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exportar produtos industrials para cobrir suas importa^oes - ou recairia sobre 

os contribuintes americanos um onus cada vez maior de alimentar o povo 

alemao. Alem disso, como lembravam os assessores de Clay, os esfor^s de 

recuperagao da Europa seriam menos penosos e com mais chances de suces- 

so caso a Alemanha voltasse a produzir. Assim, pouco a pouco o governo de 

ocupa9ao foi se envolvendo com a tarefa de recuperar a economia alema, e 

ao mesmo tempo, quanto mais se envolvia, menos seriamente considerava a 

diretriz de que a ocupa9ao tinha por finalidade sobretudo punir os vencidos. 

A mudan9a de orienta9ao refletiu-se, entre outras coisas, em como o 

governo militar lidou com a questao do sctor industrial; Clay convenceu-se a 

adiar parcialmente, reduzir (o numero inicial de 1.546 estabelecimentos 

listados caiu ate chegar a 683 em 1949; BACKER, 1971, p. 82, 87, 88), e 

finalmente interromper o desmonte industrial. Mas isso nao significa que a 

preocupa9ao com a recupera9ao tenha sido coerentemente e integralmente 

adotada; a orienta9ao punitiva continuou a ter influencia, ainda que cada 

vez menor, sobre as politicas adotadas. O acirramento de divergencias entre 

os anglo-saxoes e os sovieticos parece ter dado um consideravel impulse a 

mudan9a de tratamento; estimulou os americanos a se tornarem amigos dos 

alemaes, em vez de senhores, reduzindo assim as chances de ver o pais 

ocupado querer aliar-se aos sovieticos. 

4. A Diminuifjao do Capital Ftsico 

A guerra resultou em destrui9ao de uma grande parcela da infra-estru- 

tura do pafs, particularmente habita96es e sistema de transportes, bem 

como instala96es de empresas. No inicio da ocupa9ao, muitas cidades nao 

tinham eletricidade, agua encanada ou gas. Os sen^os de correios estavam 

parados e as conexoes telefonicas cortadas. Tanto a navega9ao nos rios como 

a passagem nas estradas - estas cheias de obstaculos como buracos e entu- 

Ihos - eram interrompidas por pontes destruidas. A infra-estrutura que per- 

manecia utilizavel era posta exclusivamente a servi9o dos exercitos 

ocupantes. A destrui9ao de predios transformou vastas areas das cidades em 

pilhas de rumas em meio a ruas entulhadas de escombros. Backer (1971, p. 

33) cita Hannover como exemplo, que teve mais de 60% das edifica96es 

domiciliares destruidas; segundo Orlow (1991, p. 244), o mesmo ocorreu 

com 50% das habita9oes em Hamburgo e 80% em Colonia. Informa9ao 
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semelhante 6 dada em termos mais gerais por Davis (1967, p. 107), dizcndo 

que nas cidades de grande porte arrasadas por bombardeios, a extensao da 

destrui^ao variava entre 50% e 75% das edifica^oes, enquanto que nas 

pequenas cidades atingidas chegava a 90%. 

A conseqiiencia disso foi que milhoes estavam residindo entre restos 

de paredes ou nos espa^os cedidos pelos escombros. Rara era a entidade 

publica ou privada, comercial, agncola, industrial, financeira ou educativa, 

que nao enfrentasse obstaculos a retomada das atividades devido a instala- 

96es e equipamentos de algum tipo estarem quebrados ou despedagados. A 

parcela das locomotivas e dos vagoes inutilizados, ao menos temporariamcn- 

te, superava 60% e 40%, respectivamente (BACKER, 1971, p. 90). A falta 

de combustfveis, alem do despedagamento das estradas de ferros e rodagem 

pelo bombardeio, impediam ou cortavam inteiramente a intera9ao entre 

areas consumidoras e fornecedoras. 

Diferentemente dos enormes estragos sobre predios urbanos e infra- 

estrutura de transportes, a destruigao de estabelecimentos industriais era 

bem menos grave, variando de 10% a 20% (GROSSER, 1955, p. 86). Por um 

lado, prevenindo-se dos bombardeios, os nazistas haviam espalhado geogra- 

ficamente as instala9oes produtivas, sobretudo aquelas para fins b^licos, 

alem de te-las camuflado. Por outro lado, os bombardeios haviam se concen- 

trado em areas civis, pois os aliados acreditavam que venceriam a guerra 

mais rapidamente se quebrassem o animo do povo alemao, enfraquecendo 

assim o que se presumia ser o enorme apoio dado ao regime nazista. Ha 

quern sugira que as instala9oes industriais foram deliberadamente poupadas 

porque influentes segmentos empresariais americanos tinham participa9des 

acionarias das mesmas. 

Apesar dos menores estragos ao capital fisico das empresas, o nivel de 

atividade da produ9ao e do comercio era mmimo por ocasiao da ocupa9ao. 

Na area ocupada pelos americanos, mais de 90% dos estabelecimentos in- 

dustriais estavam parados (BACKER, 1971, p. 34); o mdice de produ9ao 

industrial com base 100 em 1936 chegara a apenas 33 em 1946 (GROSSER, 

1955, p. 86). O baixo nfvel de atividade era engendrado em parte pelos 

prejufzos fisicos aos estabelecimentos, mas tambem pela falta de materiais, 

energia e combustiveis; e, sobretudo, como se veria mais adiante, pela 

ausencia de incentives no povo alemao para trabalhar e produzir. 
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O bombardeio de predios publicos havia destruido arquivos e equipa- 

mentos necessarios a atividade, e o setor publico estava paralisado por 

razdes semelhantes as citadas antes. Ademais, boa parte dos postos de dire- 

gao estavam abandonados, pois os ocupantes anteriores, comprometidos 

com o nazismo, haviam fugido por temor a previsiveis castigos, levando ou 

tendo inutilizado parte dos registros publicos. Somente as autoridades mu- 

nicipals mantinham algum tipo de atividade estatal, tal como o racionamento. 

Outras dificuldades por que passava a economia alema decorriam da 

desorganiza9ao social e institucional posterior a guerra. Uma delas ligava-se 

ao fato de que esta economia sempre necessitara de importa96es de alimen- 

tos ou, menos diretamente, de insumos agncolas vindos do exterior, para 

suprir o consumo de sua popula9ao; em 1945, a situa9ao era calamitosa, pois 

nao havia importa9oes comerciais e a produ9ao domestica estava muito 

reduzida. As ra96es oficiais estavam fornecendo menos da metade do mon- 

tante mfnimo de calorias para preserva9ao da saude. 

Os problemas da oferta agncola inclufam o fato de que mais de 25% 

do territorio da Alemanha derrotada Ihe fora tornado. Isso resultou em perda 

de cerca de 20% da capacidade produtiva de 1936 (EUGKEN 6c MEYER, 

1948, p. 53), com impacto sobretudo na produ9ao agncola. Parte da regiao 

que produzia internamente um excedente de alimentos para as outras regioes 

fora entregue a Polonia e a ocupa9ao russa. Para maior gravidade da situa- 

9ao, a popula9ao aumentara. As mortes provocadas pela guerra haviam sido 

mais do que compensadas pela entrada no pafs de milhoes de deportados, 

bem como dos que abandonavam as regioes sob domfnio sovietico. Para se 

ter uma ideia, em 1948 os habitantes advindos do leste viriam a compor 

cerca de 25% da popula9ao total das zonas americana e britanica (BLUE- 

CHER, 1948, p. 71). A maioria dos deportados e refugiados era constituida 

de mulheres, velhos e crian9as (EUGKEN 6c MEYER, 1948, p. 53); apenas 

um em cada seis ou sete transferidos podia ingressar logo na for9a de traba- 

Iho (BLUECHER, 1948, p. 64). 

Alem disso, os governos de ocupa9ao sentiam-se sob a obriga9ao mo- 

ral de oferecer assistencia a cerca de dois milhoes de vagabundos e flagela- 

dos; estes perambulavam pela Alemanha, carregando sacos e puxando 

carrinhos improvisados, na eterna busca de comida e abrigo. Muitos compu- 

nham o restante de quase seis milhoes e meio de estrangeiros que os aliados 
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ocidentais encontraram na Alemanha, dos quais repatriaram cerca de quatro 

milhoes (DAVIS, 1967, p. 182). Durante a guerra tais estrangeiros haviam 

sido arrancados dos pafses ocupados pelas tropas nazistas e trazidos a Ale- 

manha para prestar trabalho for^ado. Milhares foram repatriados contra sua 

vontade para a Uniao Sovietica, onde Ihe esperavam castigos ou pena dc 

morte pelo que era considerado falta grave em sua terra de origem. 

Como resultado dessa combina9ao de economia combalida com pres- 

sao populacional, fome e doengas proliferavam na Alemanha nos primeiros 

anos depois da guerra; para ilustrar, o mdice de novos casos de tuberculose 

por 100 mil habitantes foi de 449 em 1948, quando mais tarde em 1950 seria 

apenas de 265 (GROSSER, 1955, p. 117). 

5. Congelamento de Pregos com Excesso de Demanda 

Outro legado do pos-guerra foi uma infla^ao reprimida. Por imposi^ao 

oficial os pregos e salaries haviam passado por muito poucas alteragoes - 

vigorava um congelamento de pregos desde 1936, em combina^o com 

racionamento e outros controles oficiais da economia; por outro lado, o 

regime nazista deixara um enorme volume de dinheiro nas maos da popula- 

te, em face de uma produgao menor de bens disponfveis para o setor 

privado. Conforme Mendershausen (1955, p. 33), calcula-se que durante a 

guerra a renda nacional tenha tido uma queda de 75%, enquanto o papel- 

moeda em circulate tenha crescido 600%. Balabkins (1983, p. 359) fornece 

cifras financeiras mais precisas, informando que o regime nazista ha via 

deixado na Alemanha, em 1945, cerca de 50 bilhoes de Reichmarks de 

dinheiro ffsico em circulato e 150 bilhoes de Reichmarks em depositos 

bancarios nas maos do publico, enquanto que em 1939 havia 5 bilhoes de 

Reichmarks de papel-moeda em circulate e 30 bilhoes de Reichmarks de 

depositos. Em 1945 a dfvida do governo central (Reich) era de 400 bilhoes 

de Reichmarks, alem de mais 400 bilhoes de Reichmarks de indenizatcs a 

pagar aos prejudicados pela guerra, quando em 1939 havia sido de cerca de 

30 bilhoes de Reichmarks. 

Note-se ainda que durante a invasao da Alemanha os aliados vieram 

preparados para emitir dinheiro cuja aceitato seria imposta aos vencidos - 

os marcos de ocupato militar (AlliedMilitary Marks) - e do qual fizeram uso 

Est econ., Sao Paulo, v. 23(2)267-296, mai-ago 1993 279 



ALEMANHA, ANOS QUARENTA 

em 1945. Embora caracterizado como emissao das autoridades de ocupa^ao, 

tal dinheiro nao era admitido como passive das potencias ocupantes, mas 

como da Alemanha. Neste penodo, e imediatamente apos a ocupagao, os 

russos se destacaram por imprimir marcos em enorme quantidade para 

pagar integralmente suas tropas, inclusive soldos atrasados de ate seis anos. 

Alem disso, emitiram em abundancia para financiar missoes de compra de 

bens moveis e imoveis que se espalharam por todas as zonas adquirindo 

ativos alemaes (BENNETT, 1950, p. 44). Assim, a oferta de moeda conti- 

nuou aumentando no inicio do penodo de ocupa^ao, pois o contato entre a 

zona sovietica e as outras era grande entao. Aparentemente, nao foi mais 

injetado dinheiro na economia alema depois de 1945 (a julgar por MEN- 

DERSHAUSEN, 1955, p. 30,32). 

Nos primeiros meses de ocupa9ao, pelo proprio fato de que ocorria a 

tomada do Estado de um pais vencido pelo vencedor, o povo alemao sentia- 

se desmotivado a reparar a estrutura produtiva avariada e reiniciar a ativida- 

de de produgao, ao menos ostensivamente, pois isso poderia significar ver o 

fruto de tais esforgos confiscado pelo governo invasor. E, como foi explicado 

antes, os invasores deram mostras de se considerarem acima dos direitos de 

propriedade. Mas, mesmo depois que o governo de ocupa^ao ja estava bem 

instalado e os confiscos tinham diminufdo (alem de que, tendo revelado um 

padrao, haviam se tornado mais previsiveis), um outro fator retirava o incen- 

tive para trabalhar e para colocar empresas em atividade: a ausencia de 

vantagens em realizar transagoes de compra e venda ou presta^oes de servi- 

ces com o uso de moeda. Na economia alema do imediato pos-guerra, os 

agentes economicos interessavam-se muito pouco ou nada por recebimen- 

tos em moeda. 

Dois fatores fizeram desaparecer naquele pais o atrativo corriqueiro 

do dinheiro. Primeiro, o regime economico adotado ate 1948 pelo governo 

de ocupacao foi de complete direcionamento das atividades mediante or- 

dens do poder central, o que reduziu consideravelmente o papel do dinhei- 

ro na economia. Segundo, havia a perspectiva de um confisco monetario 

(generalizadamente referido pelo eufemismo de "reforma monetaria" no 

segundo pos-guerra, embora a criacao de uma outra moeda, e mesmo a 

mudanga de nomes e escala da moeda, fossem aspectos economicamente 

desnecessarios ou inocuos da medida). 
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Desde o infcio a administra^ao nazista impusera controles de pre^s a 

economia alema, ate que em 1936 havia decretado um congelamento geral. 

Depois da conquista da Alemanha, os aliados mantiveram o esquema de 

controle de pre9os herdado dos nazistas, em parte por temor ^ rea9ao da 

popula9ao a uma infla9ao aberta no territorio ocupado, mas tambem refle- 

tindo a visao da epoca, mais favoravel ao direcionamento estatal do que as 

decadas posteriores, e sobretudo as anteriores. Ademais, dando-se conta de 

que nao sen a possivel manter um congelamento de pre90s, a menos que 

este fosse complementado por gerenciamento de quantidades, os militares 

mantiveram as demais normas de natureza economica do regime nazista, 

ainda que com pequenos retoques. Havia um sistema de regulamentos 

(constantemente sujeitos a confirma96es ou altera9oes pelos militares) 

abrangendo a especifica9ao dos tipos de produtos e das quantidades produ- 

zidas e vendidas pelas empresas, a requisi9ao de trabalho por ordem do 

governo, o racionamento das compras por familias e empresas, bem como o 

direcionamento da distribiii9ao da produ9ao entre regioes e firmas adqui- 

rentes. 

Nas empresas da Alemanha do pos-guerra, produ9ao, vendas, com- 

pras, niveis de estoques e distribui9ao geografica eram realizados em obe- 

diencia a autoriza9oes de comissoes e a ordens emanadas de departamentos 

oficiais, em fun9ao de programas economicos e pianos de administra9ao 

preparados por membros do governo. Mesmo em 1947, quando os america- 

nos ja estavam intensamente interessados em ampliar as exporta9oes ale- 

mas, os homens de negocios operavam amarrados por uma rede de 

regulamentos e exigencias de licen9as e aprova96es, inclusive a necessidade 

de autoriza9oes para viagens ao exterior. A concessao dessa autoriza9ao 

dependia, por sua vez, de uma estimativa burocratica de qual seria o ganho 

ou perda Ifquida de divisas como resultado da viagem. De modo semelhan- 

te, a importa9ao de um vegetal dependia de um calculo do rendimento em 

nutrientes e calorias que traria para a popuIa9ao alema, em compara9ao com 

produtos alternativos; nao do desejo ou prazer da popula9ao em ingerir um 

alimento ha muito tempo fora de suas mesas, ainda que se tratasse simples- 

men te de repolho. 

Alguns aumentos de pre90s foram permitidos ou tolerados (as infor- 

ma96cs sobre eleva9ao de indices de pre9os sao algo vagas ou divergentes; 

MENDERSHAUSEN, 1955, p. 37, por exemplo, cita alta de 26% no indicc 
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do custo de vida entre 1945 e o meio de 1948, mas nao esta claro se se trata 

do inicio ou do fim de 1945); todavia, para a maioria das linhas de produgao, 

os pregos oficialmente autorizados, ou tornavam nao economico produzir 

em quantidade suficiente para atender a todos os fregueses, ou eram com- 

pativeis somente com uma taxa salarial que nao atraia um numero adequado 

de trabalhadores. Como a produce ficava aquem da demanda, o raciona- 

mento era o complemento natural do controle de pre90s, como forma de 

casar a quantidade ofertada de bens com uma quantidade demandada mui- 

to superior. 

O fato de a produgao ficar aquem da demanda trazia outra conseqiien- 

cia: todos tinham dinheiro sobrando que nao podiam utilizar para nada; 

como resultado, ninguem estava disposto a esfor9ar-se quando a compensa- 

9ao pelo desgaste fisico ou mental fosse apenas receber mais dinheiro. Em 

outras palavras, como as pessoas nao estavam dispostas a dar algo em troca 

de dinheiro, porque se o fizessem teriam que faze-lo a pre90s nao remunera- 

tivos, dinheiro tinha pouco ou nenhum valor. A combina9ao de controle de 

pre90S com excesso de demanda fazia com que o dinheiro deixasse de 

representar capacidade de adquirir bens e servi90s. Deixava-o de repre- 

sentar, tan to para o seu eventual possuidor, como para qualquer outro que 

poderia vir a recebe-lo. Nao e de admirar que tambem por esse lado o 

racionamento fosse o instrumento complementar do controle de pre90s: a 

regra de as pessoas serem obrigadas a pagar suas compras com cartoes de 

racionamento, e nao apenas com dinheiro, ajustava-se exatamente ao fato 

de que o dinheiro era algo abundante e de pouca utilidade. 

Nos primeiros anos da ocupa9ao aliada da Alemanha, outro fator ainda 

mais importante desvalorizava o dinheiro: havia o risco de uma "reforma 

monetaria", isto e, de que o governo ocupante confiscasse boa parte da 

riqueza monetaria ou financeira. Por um lado, esta era a polftica de estabili- 

za9ao em moda na Europa - entre o final de 1944 e o termino de 1947 houve 

cerca de 18 "reformas" em diversos paises (das quais 3 em 1944 e 10 em 

1945); por outro, na propria Alemanha propostas de "reforma" eram feitas e 

examinadas publicamente (KLOPSTOCK, 1949, p. 278). O piano do con- 

fisco monetario finalmente promulgado em junho de 1948 foi preparado 

com bastante antecedencia, tendo sido exposto ao general Clay em 20 de 

maio de 1946; ele foi discutido com muita gente, inclusive com alemaes, e 

freqiientemente foi alvo de noticiario na imprensa. Dificilmente detalhes 
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precisos nao terao vazado para a parcela da popula^ao interessada em anteci- 

par-se aos acontecimentos economicos. Seja como for, no penodo que se 

estende da concepgao ate a impIementa9ao do confisco, yarias vezes espa- 

Iharam-se rumores de que o mesmo era iminente (BENNETT, 1950, p. 50). 

Diante dessas perspectivas, a maior parte da populagao tomou a atitu- 

de sensata de evitar, na medida do possivel, receber retribi^oes em moeda; 

preferia-se bens para serem utilizados diretamente, ou mercadorias capazes 

de serem estocadas sem muitos inconveniences ate serem trocadas por ou- 

tros bens mais adiante. Tal atitude fez florescer um regime de escambo que 

abarcava a maioria das transagoes. Faziam trocas diretas os agentes economi- 

cos que nao queriam assumir o risco de ter dinheiro em maos ao serem 

subitamente atingidos por um confisco monetario, bem como aqueles que 

nao queriam ou nao ousavam fazer recebimentos e pagamentos a pregos 

superiores aos de tabela. Mas uma parte minoritaria dos agentes economicos 

estava inclinada a arriscar e a ousar; estes alimentavam o mercado negro. 

A intera^ao regional tambem foi prejudicada pelo regime economico 

prevalecente. Sem perspectiva de obter compensa^oes adequadas pelo for- 

necimento de bens, cada muniefpio tratava de manter no seu proprio ambi- 

to quaisquer cxcedentes de produ^ao, as vezes pulverizando os estoques 

por meio de sua distribui^o entre a popula^o local, de modo a evitar que 

os invasores pudessem facilmente apossar-se deles. Pela mesma razao, as 

sobras de alimentos e suprimentos que o governo nazista estocara para uso 

pelo exercito foram saqueadas e igualmente pulverizadas. 

6. Mercados Negros e Escambp 

Com o passar dos meses, os alemaes depararam-se com dois fatos 

importances. Primeiro, os militates nao haviam repudiado ou confiscado o 

dinheiro alemao (os Reichmarks); segundo, ainda que eles procurassem 

combater o mercado negro, nao ousavam imitar os nazistas e cmpregar a 

intimida^ao policial com o fim de format em massa as pessoas a trabalhar, 

bem como os estabelecimentos a produzir e a vender. Tampouco as buscas 

visando desalojar produtos estocados chegavam a representar amea^a grave 

a grande parte da populagao. Assim, nao havia o risco das punigoes extrema- 
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mente severas (podendo chegar ^ execugao) com que os nazistas haviam 

arrancado a obediencia aos limites de pre9os. 

Diante das novas circunstancias, desenvolveu-se na economia um 

setor nao oficial, informal, paralelo ou mesmo ilegal, formado de dois seg- 

mentos: um mercado negro e um abrangente subsistema economico de 

trocas diretas. O mercado negro era suprido pelos mais dispostos a apostar 

que o confisco monetario nao seria decretado imediatamente, bem como 

pelos que se consideravam capazes de obter lucros imediatos suficientes 

para compensar os prejuizos de quando o governo de ocupa9ao finalmente 

tributasse a posse de marcos. 

Os controles oficiais haviam distorcido os pre^os enormemente; por 

exemplo, enquanto um mineiro de carvao em 1946 recebia 60 marcos por 

uma semana de trabalho, um ovo no mercado negro custava 40 marcos 

(ORLOW, 1991, p. 248-9). Davis (1967, p. 155-6) informa que em junho de 

1947 um assalariado podia ganhar entre 200 e 300 marcos mensais, enquanto 

no mercado negro ele poderia comprar um dolar por 200 marcos, uma libra 

de cafe por 300 a 400 marcos, uma libra de manteiga por 200 a 240 marcos e 

uma garrafa de vinho alemao por 250 a 300 marcos. Os pre90s do mercado 

negro chegavam a estar de 50 a 150 vezes mais altos (MENDERSHAU- 

SEN, 1955, p. 37; NINKOVICH, 1988, p. 43), ou de 40 a 200 vezes mais 

altos (KLOPSTOCK, 1949, p. 280), que os pregos legais. Os artigos preferi- 

dos pelos soldados russos, tais como relogios, canetas-tinteiro, cameras e 

oculos, poderiam atingir pre90s que os americanos com acesso ao cambio oficial 

eram capazes de transformar em 300 ou 400 dolares (DAVIS, 1967, p. 150). 

Nos seus primeiros meses, o mercado negro recebeu um grande im- 

pulse das tropas russas em Berlim, onde habitantes das zonas russa e oci- 

dentais interagiam. Acontece que os soldados recebiam salaries em marcos e 

nao podiam troca-los por rublos ou por outra moeda; como nao conseguiam 

muita coisa para comprar aos pre90s oficiais e, sensatamente, nao queriam 

entesourar marcos, tornavam-se dispostos a pagar qualquer pre90 para trans- 

formar os marcos em bens. Por isso, os militares russos compravam de seus 

colegas americanos cigarros, relogios e outros bens por varias vezes o seu 

custo (BENNETT, 1950, p. 44). 

Ja do lado do abastecimento, as tropas americanas eram talvez o prin- 

cipal fornecedor de ultima instancia. Os comerciantes do mercado negro 

284 Est econ.. Sao Paulo, v. 23(2)267-296, mai-ago 1993 



Valdir Ramalho 

obtinham os objetos estrangeiros junto a muitos militates que Ihes rcpassa- 

vam parte dos produtos que entravam na Alemanha com a finalidade de 

tornar mais confortavel a estadia das forgas de ocupagao. Conforme Davis 

(1967, p. 138, 149), lojas e armazens militates tinham suprimento em abun- 

dancia de alguns artigos de vestuario, ca^ados, sabonete, material para 

escrever, carvao, bombons, cafe, amendoim, bebidas alcoolicas, entre outras 

coisas. Aquele autor acrescenta (DAVIS, 1967, p. 149) que os militates 

supriam o mercado de "afucar, cafe, cigarros, farinha, gordura de cozinhar, 

manteiga, sapatos, meias, roupas tntimas, gasolina, oleo de motor e moeda forte"\ 

os alemaes pagavam com cameras fotograficas, binoculos, microscopios, lou- 

9as, pinturas, discos, antigiiidades, lembran9as e outros artigos de decora9ao 

de casa. Os militates que caiam na tenta9ao de complementar seus soldos 

podiam se aproveitar, tanto da possibilidade de comprar bens a pre90S 

subsidiados, como da vantagem de ter acesso a meios de transporte para 

desloca-los aonde bem entendessem. Diante disso, tinham expIica9ao sim- 

ples certos fenomenos economicos que a primeira vista causavam admira- 

9ao; por exemplo: por muito tempo o mercado negro esteve consideravelmente 

abastecido de produtos importados, embora nenhuma pessoa ou organiza- 

9ao alema pudesse importar nada sem a permissao e o rigoroso controle dos 

militates, que na pratica nao autorizavam o uso de divisas (a nao set para 

alimentos basicos trazidos pela propria organiza9ao montada pelo governo). 

Entre os fornecedores do mercado negro inclufam-se simples solda- 

dos que vieram a enriquecer usando um esquema muito simples: primeiro, 

solicitavam pelo reembolso postal, ou a parentes e amigos, o envio de 

produtos tais como relogios, produtos de higiene ou de uso pessoal; segun- 

do, vendiam os produtos no mercado negro; terceiro, trocavam os marcos 

por dolares, junto ao governo militar, pela taxa de cambio oficial irrealistica- 

mente baixa de 10 Reichmarks por dolar, obtendo receitas adicionais de 

consideravel montante. Desse modo, podiam obter, por exemplo, cerca de 

150 dolares por uma caixa de cigarros que estava cotada a 1.550 Reichmarks 

no mercado negro (NINKOVICH, 1988, p. 43). Cada caixa continha dez 

carteiras com 20 cigarros cada. Note-se que os militates participavam no 

mercado negro, nao so isoladamente, mas tambem em opera96es de equipe, 

e inclufam oficiais de alta patente. 

Os numeros seguintes, embora provavelmente muito imprecisos, 

mostram alguns resultados da intera9ao entre o mercado negro e as for9as de 
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ocupa9ao. Em julho de 1945 as tropas americanas em Berlim receberam 

quase um milhao de dolares como salaries; em contraste, remeteram aos 

Estados Unidos quase tres milhoes como poupan9a ou auxilio as suas farm- 

lias (DAVIS, 1967, p. 151). Em outubro de 1945 os militares em Berlim 

enviaram 84 milhoes de dolares de lucro para suas familias (PETERSON, 

1978, p. 91). Davis (1967, p. 114) lista casos registrados na imprensa alema 

da epoca, entre os quais o do soldado que pagava a seis colegas 100 dolares 

por dia por pessoa com a tarefa de ficar na fila dos correios; o do oficial que 

ganhou 12.000 dolares com operagoes de mercado negro em quatro meses; o 

do soldado que tinha um salario mensal de 65 dolares mas enviou aos 

parentes 15.000 dolares e retornou aos Estados Unidos com mais 25.000 

dolares. Galculou-se que os lucros obtidos na combina^ao de opera^oes em 

mercado negro com conversao cambial tenham alcangado 200 milhoes de 

dolares ate que o Exercito desmontou o mecanismo de remessa automatica 

de fundos aos Estados Unidos (BENNETT, 1950, p. 44). 

O governo de ocupa^ao esfor^ou-se para eliminar as operagoes de 

militares no mercado negro e no setor de trocas diretas, principalmente 

preocupado em livrar-se dos problemas que aquelas opera9oes criavam para 

a manutengao da disciplina militar. A partir de novembro de 1945 o governo 

comegou a implantar esquemas de inspegao e controle das remessas feitas 

pelos soldados, visando inibir a conversao de marcos em dolares. Outras 

medidas foram tomadas, os soldados flagrados em transa96es ilicitas eram 

punidos, mas persistiu o principal atrativo ao envolvimento dos militares 

com o mercado negro e o mercado de escambo - a propria prolifera9ao 

destes mercados. Na sua maioria, contudo, os militares incluiam em sua 

rotina apenas transa9oes de pequenos montantes, vendendo alguns quilos 

de cafe, barras de chocolate ou cigarros; isso nao redundava em grande 

acrescimo de renda por individuo, embora o conjunto das vendas pelo total 

dos soldados fosse importante para suprir de bens o mercado. 

Pelo que nos informa Mendershausen (1955, p. 37), calcula-se que 

algo como 80% do dinheiro existente na Alemanha fosse empregado no 

mercado negro. Contudo, a enormidade dessa cifra apenas reflete a grande 

distancia dos pre9os de mercado negro com rela9ao aos pre90s legais; o 

temor de um confisco monetario por vir fez com que o mercado negro nao 

atingisse mais do que uma participa9ao minoritaria na economia, em termos 

de quantidades supridas de cada uma das diversas categorias de bens. Ele 
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fornecia apenas algo como 10% do fluxo fTsico de bens (MENDERSHAU- 

SEN, iderri)y ainda que essa atua9ao fosse expressiva o bastante para tornar- 

se visivel no dia-a-dia das pessoas. 

Em contraste com esse mercado, na maioria das transagoes realizadas 

na economia o vendedor nao estava interessado em receber marcos: as 

cmpresas vendiam mercadorias para obter receita em outras mercadorias; os 

pagamentos das despesas com fornecedores, bem como dos salarios de 

empregados, eram executados por meio ^entrega de bens; ate os profissio- 

nais autonomos recebiam mercadorias pela venda de senses (KLOPS- 

TOCK, 1949, p. 278-9). Boa parte das vendas e compras a varejo envolviam 

uma moeda-mercadoria nao oficial, o cigarro americano. Este se tornara a 

moeda mais importance do pais ja em 1945. 

Quando os procedimentos de trocas diretas de bens erammuito visi- 

veis, ainda se entregava e se recebia marcos, cmbora somente como disfarce 

para proporcionar as opera9oes uma aparencia de legalidade; fazia-se de 

conta que se operava com dinheiro aos pre^os oficiais, embora a soma de 

dinheiro entregue estivesse longe de aproximar-se do valor total do que o 

vendedor recebia e considerava adequado receber como compensa^ao. O 

disfarce ajustava-se bem as condigoes da economia na dpoca, pois comu- 

mente os negociantes adotavam a forma mais convenience de fazer calculos 

economicos, estabelecer razoes de troca e formalizar as opera96es em regis- 

tro, que consiscia em empregar o marco como unidade de conta em conjun- 

to com os pre90S legais como sistema de referencia. 

A rejei9ao ao uso do dinheiro fiduciario recheou o dia-a-dia dos indivi- 

duos e das famflias com comp]ica96es e inconveniencias inco. pativeis com 

a vida moderna. Uma das consequencias do regime de escambo foi o surgi- 

mento de um notavel fenomeno: multidoes se deslocando das cidades para 

os campos e vice-versa, em uma rotina a repetir-se diariamente. Homens, 

mulheres e crian9as faziam longas viagens a pe, ou amontoados em vagoes 

de tr~ supcrlotao )s, as vczcs distanciando-se de suas residencias mais de 

ccm quilometros, ^ciupre em busca de agricultores dispostos a fornecer 

alimentos cm troca de bens trazidos das cidades. 

O regime de escambo tambem afetou a opera9ao dos governos de 

ocupa9ao. Tendo em vista reconstruir a infra-estrutura, os governos precisa- 

vam empregar gente na rcmo9ao de entulhos, conserto de estradas e de 
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trilhos, restauragao das comunicagoes e tarefas semelhantes; contudo, era 

pequena sua chance de conseguir pessoas dispostas a se empregar em ativi- 

dades onde o pagamento muito provavelmente seria em dinheiro sem valor. 

Diante disto, os governos de ocupa^o tiveram que adotar tres alternativas 

(BLUECHER, 1948, p. 66); uma delas foi colocar os proprios soldados para 

executar diversas tarefas, tais como as de manejo e transporte dos estoques 

de bens que conseguiam no exterior com o fim de distribuir a populate; 

outra foi empregar trabalho for9ado, isto e, requisitar mao-de-obra local para 

prestar servi9os contra a vontade; e, finalmente, outra solu9ao foi admitir sua 

impotencia perante a situa9ao, recompensando o trabalho de civis com 

brindes e ra9oes mais gordas e consagrando a pratica de pagamento em bens 

para categorias privilegiadas de trabalhadores (tais como os mineiros de 

carvao e os empregados das ferrovias). 

Portanto, em ultima analise os proprios governos deram testemunho 

da inutilidade do dinheiro existente e sujeitaram-se a posi9ao de eles pro- 

prios alimentarem o mercado de trocas, ao suprirem de bens uma das pontas 

desse mercado. 

7 Dificuldades para a RecuperaQao 

A situa9ao do setor primario foi uma das primeiras preocupa96es do 

governo da zona americana; era precise recuperar o setor para com isso 

reduzir o fornecimento de bens a Alemanha pelos paises responsaveis pela 

ocupa9ao. Contudo, as autoridades encontraram obstaculos decorrentes do 

tipo de regime economico em que se encontrava o pafs: os agricultores 

alemaes nao se dispunham de bom grado a produzir mais do que o necessa- 

rio para o sustento das proprias famflias, nem tampouco a vender ou a ceder 

implementos agncolas, estoques de bens ou gado. Mais uma vez, alem do 

expediente de obrigar camponeses e fazendeiros a trabalhar contra a vonta- 

de, so restava ao governo de ocupa9ao fornecer fertilizantes, equipamentos 

ou outras compensa96es para induzir a popula9ao rural a retomar a produ9ao. 

Um outro caminho seguido pelos americanos foi estimular hortas de 

fundo de quintal, que chegaram a envolver 40% da popula9ao da zona 

americana em 1946 (BACKER, 1971, p. 44). O estfmulo era dado atraves do 

suprimento de sementes e implementos. Posteriormente, o dispositive de 
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entregar bens anted pad amen te foi estendido a industria. Antecipavam-se 

tambem insumos importados pelo governo, sobretudo como incentive ao 

aumento das exportagoes alemas. De qualquer modo, o procedimento mos- 

trou-se uma forma ineficiente de reativar a produce. Nao era raro que os 

empresarios preferissem estocar, as escondidas, parte dos insumos assim 

obtidos, em vez de utiliza-los para aumentar a produce e exportar a taxas 

de cambio irrealistas. 

O fato e que, apesar dos esfor^os, os governos de ocupagao tiveram 

que continuar fazendo vastas importa96es de alimentos, pois atd o infcio de 

1948 as tentativas de recuperate deram magros resultados. A consciencia 

do fracasso dessas tentativas levou os americanos, em 1947, a pensar em 

algum programa de volumosa ajuda financeira (PETERSON, 1978, p. 72). 

Esse programa concretizou-se no Piano Marshall, tao logo se descobriu a 

maneira de sensibilizar o povo americano para aceita-Jo, apelando, ora para o 

sentimento humanitario, ora para a perspectiva de construir-se um novo 

periodo de prosperidade, ora para a meta de livrar a Europa do comunismo, 

Os esfor^s de recupera9ao deram resultados insuficientes em virtude 

dos mesmos fatores que deixavam o povo alemao desmotivado a reparar a 

infra-estrutura devastada pela guerra: a desmonetiza9ao da economia e os 

obstaculos advindos dos extensos controles sobre as atividades. Alem disso, 

deve-se citar o impacto desorganizador das tentativas de promover a desna- 

zifica9ao e o que se chamava a descarteliza9ao da Alemanha, bem como o 

tratamento da questao das repara96es. 

O regime nazista havia comctido crimes monstruosos que os paises 

ocupantes compreensivelmente nao queriam deixar sem puni9ao; contudo, 

exceto por um pequeno numero de notorias autoridades do regime, era 

diffcil separar os seriamente culpados dos levemente culpados e das vitimas 

da ditadura. Mas na visao dos americanos, quern quer que tivesse sido 

membro do partido ou de organiza96es nazistas havia contribufdo direta- 

mente para o funcionamento do regime de Hitler e, por conseguinte, deve- 

ria ser preso ou, pelo menos, destituido de seu cargo e demitido da entidade 

publica ou privada onde trabalhasse (ou removido do exercfcio de quase 

quaisquer profissoes, exceto as envolvendo as tarefas mais desqualificadas). 

O problema desse criterio e que na Alemanha o partido nazista se 

identificara com o Estado e o Estado havia a9ambarcado o setor privado. 
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tanto as entidades produtivas como as associa^oes profissionais, benemeri- 

tas ou culturais. Para a maioria dos profissionais qualificados ou educados, as 

alternativas a escolher tinham sido duras e dificeis: ou trabalhar dentro de 

esquemas e organizagoes nazistas, as vezes tendo ate mesmo que executar 

tarefas diretamente de propaganda ou apoio material a tais organizagoes, ou 

desafiar o regime - o que significava freqiientemente sofrer execugao sumaria. 

Em suma, por aquele criterio o mero fato de ser um homem de 

negocios, ou ocupar alguma posigao de chefia, gerencia ou dire^ao em insti- 

tuigao com ou sem finalidade lucrativa, era razao para ser destituido, expeli- 

do da institui^o, ser preso ou pelo menos ter sua movimentagao restringida. 

Enquanto fosse posta em pratica, a polftica de desnazifica9ao tendia a ex- 

pulsar de suas atividades professores, medicos, enfermeiros, administrado- 

res de empresas, chefes de departamentos, diretores de escolas, grandes e 

medios industriais e comerciantes, banqueiros e gerentes etc. 

Nos primeiros anos de ado9ao dessa polftica, tanto as empresas parti- 

culares como as entidades publicas foram privadas de pessoal em todas as 

areas e nfveis de organiza9ao, paralisando ainda mais a economia e retardan- 

do a reorganiza9ao dos sen^os publicos (as vezes uma se9ao de um orgao 

publico parava inteiramente porque perdia a unica pessoa que sabia contor- 

nar a falta de arquivos ou realizar certa tarefa). Uma ideia do volume de 

trabalho e transtorno causado a popula9ao pelo programa de desnaziflca9ao 

e dada pelo fato de que na zona americana cerca de tres milhoes e meio de 

pessoas, o correspondente a 20% da popula9ao, foram submetidas a tribu- 

nals sumarios sob acusa9ao de nazismo (NINKOVICH, 1988, p. 35; 

GRIFFITH, 1950, p. 69-70, menciona a passagem de 1,5 milhoes de casos 

por certos orgaos especiais de desnazifica9ao em 1945, levando ao afasta- 

mento ocupacional de 375 mil pessoas). Uma indica9ao dos resultados e o 

fato de que na referida zona 50% dos medicos foram expulsos da profissao 

(NINKOVICH, 1988, p. 42). Uma ironica conseqiiencia dessa desnazifica- 

9ao indiscriminada e ambiciosa foi que mais adiante os governos de ocupa- 

9ao tiveram que aceitar a readmissao das pessoas anteriormente postas para 

fora, com o resultado de que muitos dos realmente responsaveis pela insta- 

la9ao e funcionamento do regime nazista tambem escaparam de puni9ao. 

Adicionais empecilhos a retomada da atividade economica foram a 

desmilitariza9ao e as repara9oes. Em boa parte as instala96es produtivas que 
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escaparam dos bombardeios foram desmontadas, aleijando ainda mais o 

sistema produtivo alemao. Os desmontes de empresas industriais tinham 

duas finalidades: transporta-las ao exterior como repara95es de guerra e 

eliminar as linhas de produce consideradas uteis para fins belicos. Nao tao 

destrutivo, mas igualmente desestimulante da atividade economica foi o 

fato de que estavam sujeitas a desmonte centenas de empresas figurantes 

de uma lista, e nao se sabia quantas nem quais seriam adicionadas a esta 

lista no future. Em conseqiiencia dessa incerteza, havia pouca ou nenhuma 

motivagao por parte dos empresarios a envidar esfor90s visando consertar e 

colocar em atividade empresas que corriam o risco de logo serem expropriadas. 

Em resumo, a polftica economica do governo de ocupa9ao oscilou 

entre medidas de alcance amplo que mantiveram ou agravaram a crise 

economica da Alemanha e a96es especfficas de ajuda a reconstru9ao da 

infra-estrutura. Entre as primeiras estiveram a manuten9ao dos controles de 

pre9os, do racionamento e do direcionamento central da economia, bem 

como a amea9a e a execu9ao de desmantelamento de fabricas, alem do 

repetido adiamento de um confisco monetario por vir. 

8. A Marcha em Diregao a Duas Alemanhas 

Seria de esperar que os quatro governos ocupantes coordenassem 

suas politicas, senao suas a96es, de modo a obter delas o melhor resultado 

possivel. Mas cedo surgiram obstaculos a tal coordena9ao, em parte diver- 

gencias de interesses quanto ao pafs vencido e sobretudo visoes distintas a 

respeito do future da Europa e da humanidade. Por seu lado, a Uniao 

Sovietica tratou imediatamente de deslocar recursos da zona ocupada para 

sua propria economia, de modo a obter repara96es nos montantes que consi- 

derava satisfatorios. A Fran9a tinha inten9ao semelhante. Ademais, preocu- 

pada em aproveitar a oportunidade de eliminar os riscos de outra futura 

invasao pelo seu vizinho belicoso, a Fran9a queria ver o territorio alemao 

dividido em partes que viessem a se tornar independentes politica e admi- 

nistrativamente. 

A Uniao Sovietica pretendia transplantar fabricas alemas ate atingir 

um total de dez bilhoes de dolares, a cifra que eles calculavam adequada 

como repara96es, alem de trazer dois ou tres milhoes de alemaes para serem 
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utilizados em trabalho forgado de reconstru^ao na Uniao Sovidtica (PE- 

TERSON, 1978, p. 41). Imediatamente apos adquirir controle da zona 

alema que Ihes era destinada, os sovieticos passaram a desmontar fabricas e 

a transporta-las para seu pais, juntamente com bens de consumo duraveis, 

equipamentos agncolas, rebanhos, jovens e trabalhadores alemaes de ambos 

os sexos. As grandes empresas e fazendas, bem como o si sterna bancario, 

foram estatizados. As dividas publicas e privadas foram repudiadas; as con- 

tas bancarias pessoais acima de 3 mil marcos foram confiscadas. Determina- 

das empresas (213 delas em 1946; ORLOW, 1991, p. 249) passaram a ser 

propriedade do Estado sovietico e tiveram sua produgao destinada exclusi- 

vamente para exportagao a Uniao Sovietica. 

Boa parte das fabricas desmontadas foram inteiramente perdidas, ou 

porque o desmonte inutilizou o equipamento, ou porque nao se sabia re- 

monta-las, ou porque o custo de remontar tornava a fabrica economicamen- 

te indesejavel. Ademais, ciosa de sua visao de organizagao social, a Uniao 

Sovietica tratou imediatamente de tomar providencias para moldar uma 

Alemanha sem grandes empresarios e sem proprietarios de terras. A Franga 

tambem realizou confiscos e transplantes de fabricas, embora nao tanto 

quanto os russos. 

Em reagao a atitude sovietica, bem cedo os ingleses e os americanos 

comegaram a temer que recafsse sobre seus ombros a carga de fornecer bens 

de primeira necessidade ao povo alemao enquanto a produgao e parte do 

estoque de capital do pais ocupado eram transportados para a Russia. Tam- 

bem deixava os aliados anglo-saxoes insatisfeitos a presteza com que a 

Uniao Sovietica realizava modificagoes institucionais na respectiva zona de 

ocupa^ao, procurando apressar e garantir o estabelecimento de um regime 

socialista. Diante do acirramento das divergencias, a zona americana de 

ocupa^ao suspendeu o pagamento de reparagoes para a Uniao Sovietica ja 

em 1946. 

A crescente tensao entre os ex-parceiros fez com que os aliados oci- 

dentais se interessassem mais concretamente por uma Alemanha com regi- 

me politico e economico semelhante aos de seus paises - mesmo que a 

vontade alema nem sempre fosse essa (assim, por exemplo, quando os 

alemaes comegaram a votar constitui96es locais prevendo a estatizagao da 

economia e a presen9a de sindicatos na gestao de empresas, o governo 
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militar proibiu a entrada em vigor de tais clausulas). A partir de setembro de 

1946, ingleses e americanos comegaram a unificar as admin is tragoes de suas 

respectivas areas de ocupagoes em uma unica, a "Administragao Bizonal 

Alema" - conseqilentemente fundindo as duas zonas e formando a chamada 

"Bizona", decididos a manter nela uma economia capitalista; ademais, visan- 

do reconstruir a Europa, mas tambem como um item adicional de rea^o ao 

poderio sovietico, em julho de 1947 lan^aram o Piano Marshall, vasto esque- 

ma de ajuda economica americana. Em troca dessa ajuda, a Zona francesa se 

juntou a Bizona e, por exigencia dos americanos, concordou em adotar uma 

politica comum. 

9. Gomentarios Finals 

Ultrapassaria os limites de tempo e outras condi^Ses deste trabalho 

coletar detalhes suficientes, bem como enfocar em profundidade o penodo 

em pauta, ate o ponto de oferecer evidencia conclusiva sobre varias questoes 

economicas de interesse; ademais, ao levantamento de fatores associados a 

crise economica da epoca seria necessario adicionar uma analise extensa 

para identificar quao fortes eram os elos de determinate e condicionamen- 

to entre esses fatores. Contudo, parece obvia a relagao entre os fatos apre- 

sentados aqui e as seguintes possiveis li96es a extrair do penodo: 

i. O planejamento e a executo de um confisco monetario bem feito ou 

eficiente confrontam-se com o dilema entre desrespeitar procedimen- 

tos democraticos e um regime de direito ou involuntariamente pro- 

mover por antecipato o colapso monetario do pais (RAMALHO, 

1993). A Alemanha teve o pior dos mundos, isto e, sofreu ambas as 

op96es ruins do dilema: era administrada por um regime ditatorial e ar- 

bitrario, e o confisco programado pelo governo tornou-se previsivel, 

desencadeando a dcsmonctizato espontanea da economia. 

ii. Como e notorio, um congelamento de pre^s implantado em uma 

economia em que se preserve ou alimente um excesso de demanda 

agregada tende a autodestruir-se em uma explosao de eleva^oes de 

pre90s. A experiencia alema sugere a seguinte conjectura: quanto mais 

grave e mais prolongada for a infIa9ao reprimida, maior e o temor que 
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os governos terao da mencionada explosao e suas conseqiiencias politi- 

cas, e maior e a tenta^ao de adotar um confisco monetario. 

iii. Gomo argutamente percebeu Kalecki, um congelamento de pregos 6 

economicamente falho sem o complemento de racionamento da pro- 

dugao e da distribuigao. Mas isso nao significa que um congelamento 

com excesso de demanda se torne duradouro: na ausencia de raciona- 

mento, um importante mecanismo do rompimento do congelamento e 

o crescimento e a proliferagao dos mercados negros; na presenga, como 

o mostra a experiencia alema, os mecanismos de rejeigao do dinheiro e 

adogao do escambo tornam a politica adotada um estorvo ao desen- 

volvimento economico. 

iv. A medida que o governo nao consiga controlar efetivamente a 

manutengao do congelamento e do racionamento, tenderao a espalhar- 

se os mercados negros com pregos em moeda acima dos oficiais. Na 

Alemanha do pos-guerra, o governo nao tinha condigoes de adminis- 

trar o regime de planejamento central que procurava preservar no pais 

- entre outros obstaculos, havia a rotatividade dos militares, a falta de 

domfnio do alemao pela maioria destes, a destruigao fisica da infra- 

estrutura, a desorganizagao das instituigoes e a falta de estatfsticas. Os 

mercados negros nao conseguiram preservar monetizada a economia 

alema por causa das expectativas de um confisco monetario iminente. 

v. Por formagao, os militares sao em geral mais disciplinados que os civis, 

mais apegados a valores de promogao da agao coletiva e renuncia a 

conforms pessoais. A experiencia alema, em que os militares sabo- 

taram a politica do governo de que faziam parte, da um testemunho 

notavel de quao fortes e tentadores podem chegar a ser os incentives 

economicos advindos dos mercados negros. 
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