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fHE 
. UNCONQUERABLE 

WORLD 

JONATHAN ScHELL, Tl1e U11conquerable World. 
Powe1; Nonviolence, and tile Will of the People, 
London, Alien Lane I Penguin Books, 2004 

"Visiting Professor" da prestigiada Universidade de Yale e "Harold Willens Peace 
Fellow" na Nation Institute, Jonathan Schell e colaborador de varias publica<;5es espe
cializadas na area das Rela<;5es Internacionais nomeadamente The Nation, New Yorker, 
Harper's, The Atlantic e Foreign Affairs. As suas reflex5es sobre as quest5es da guerra e da 
paz nao sao recentes pois urn dos seus livros mais conhecidos, The Fate of Earth, aborda 
ja problemas semelhantes embora centrando-se sobretudo sobre o problema do desarma
mento nuclear na epoca da Guerra Fria. Nao se assume como urn pacifista no sentido 
absoluto da expressao ao acentuar o esfor<;o vao do domfnio global pela violencia, apesar 
do titulo The Unconquerable World parecer apontar nesse sentido. Alias, o subtftulo con
fronta-nos corn tres ideias fundamentais capazes por si de caracterizar o infcio dramatico 
do seculo XXI: Power, Nonviolence and the Will of the People. Admite a necessidade de tra
var combates em torno dos valores essenciais inerentes a liberdade humana sem que isso 
signifique a inviabilidade da guerra como solu<;ao (mica para os problemas mundiais. 

A catastrofe do 11 de Setembro de 2001 tocou-o nao s6 como ser humano e cidadao 
americano mas especialmente como nova-iorquino e isso reflecte-se na excepcional intro
du<;ao desta obra significativamente intitulada The Towers and the Wall. As fortes imagens 
das duas torres incandescentes da cidade de Nova Iorque tern urn simbolismo muito 
forte aos seus olhos porque traduzem o fim das esperan<;as abertas corn a "Queda do 
Muro de Berlim" em 9 de Novembro de 1989. Na verdade, a "Segunda Primavera dos 
Povos" come<;ou antes desta data e caracterizou-se por sucessivas revolu<;5es padficas 
escalonadas ao longo das decadas de 70, 80 e 90 na Europa, na America do Sui e na 
Africa do Sul. 0 seu aparente triunfo prometia para a Humanidade urn renascer baseado 
na paz, no progresso global e na aceita<;ao plena da validade universal das institui<;5es 
democraticas. A dantesca imagem do inferno das Twin Towers destruiu, num apice, esta 
doce ilusao transformando-a num amargo desespero e reiniciando o ciclo da violencia 
e da guerra. 
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0 fim de pouco mais de duas decadas duma relativa paz geral e companivel, para 
Jonathan Schell, a tragedia da Primeira Guerra Mundial, especificamente a Agosto de 
1914, quando os canhoes destrufram uma epoca de prosperidade e progresso pratica
mente sem igual na hist6ria dos seres humanos. Apesar de ser evidente a sua simpatia 
e mesmo uma certa nostalgia perante o fim da Era Vitoriana o autor esta sobretudo preo
cupado em evitar a repetit;ao dos acontecimentos tragicos do seculo XX que mataram 
milhoes de seres humanos em sucessivas, diversificadas, multiplas violencias, s6 imagi
naveis e passfveis de serem inventadas em toda a sua crueldade e horror pelo homem. 
Contudo, o esfort;o de pensar o impensavel esta estreitamente ligado ao desejo mais pro
funda de fechar definitivamente a porta para esta solut;ao que pode destruir o seculo XXI 
e comprometer as promessas de redent;ao humana que a "Queda do Muro de Berlim" 
permitia antever em 1989. Assim sendo, o apelo a procura duma solut;ao mais consen
sual do que a simples retaliat;ao armada, face ao desafio do terrorismo global, passa 
necessariamente pela aprendizagem das lit;6es do passado nomeadamente do seculo 
anterior. A afirmat;ao da ineficacia e/ ou inutilidade da violencia como instrumento poli
tico insere-se nesta leitura pedag6gica da hist6ria recente. Ela torna impossfvel alcant;ar 
os objectivos para os quais foi utilizada, pois acaba por destruir o utilizador e a sua 
vftima sendo o caminho para a aniquilat;ao total da Terra ao torna-la num Inferno. Assim 
sendo, urn sangrento fio de acontecimentos tnigicos percorre o seculo XX tornando iden
ticas as carnificinas das batalhas de Somme e Verdun, os genoddios praticados nos cam
pas de extermfnio de Auschwitz, Bergen-Belsen, Vorkuta e Kolyma ou ainda os holo
caustos nucleares de Hiroxima e Nagasaki. 

A descoberta de alternativas credfveis para o tempo presente nasce, no pensamento 
do autor, dum optimismo moderado e responsavel que permitisse voltar a ter esperant;a 
no novo "Adeus as Armas" num futuro pr6ximo. 0 optimismo que tinha de se escorar 
na analise hist6rica do passado recente que opunha a violencia, aparentemente triun
fante, o valor de experiencias nao violentas de emancipat;ao da humanidade desde, pelo 
menos, o final do seculo XVII. 0 ponto de partida que escolheu para definir as referen
cias fundamentais para a sua viagem filos6fica pela hist6ria da humanidade encontra-se 
muito longe e simultaneamente muito perto de n6s. Recua no tempo ate a Antiguidade 
Oriental e a Antiguidade Greco-romana para nos confrontar corn duas propostas contra
rias mas sempre presentes da Humanidade: a tradit;ao classica e a tradit;ao crista. A pri
meira representada por Virgflio na Eneida e protagonizada pelo seu patrono o imperador 
Augusto, a segunda por Jesus Crista e alguns profetas do Antigo Testamento. A tenden
cia guerreira e a tendencia pacifista defendiam pantos de vista opostos no campo da dig
nidade humana. Uma cantava o combatente disposto a matar mas tambem a morrer e 
forneceu os elementos de base do "sistema de guerra" dominante na Hist6ria da Huma
nidade, a outra cantava o homem sem armas e recusava totalmente a violencia. Na opi
niao do autor ambas sobreviveram ao passar dos seculos e tornaram-se nas estruturas 
essenciais do pensamento e da cultura da Civilizat;ao Ocidental. 

A evolut;ao hist6rica da Europa e da America assistiu tambem a tentativas de con
ciliat;ao destas posit;6es opostas a comet;ar pela classica oposit;ao entre a "Cidade de 
Deus" e a "Cidade dos Homens" explicitada por Santo Agostinho no Seculo V A.D., uni
ficando o pensamento cristao e romano numa sfntese unica. Os esfort;os para desenvol
ver esta "via media" terao tido como sucessores a doutrina cat6lica da "Guerra Justa", 
corn os seus significativos desenvolvimentos nos seculos XVI e XVII, mas tambem 
Maquiavel ou Montesquieu ao pretenderem realizar a "separat;ao" entre a moral indivi-
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dual e religiosa e a razao de estado ou a virtude do politico caracteristica do mundo 
moderno. Nesta perspectiva os debates posteriores, na epoca contemporanea, sobre 
a disjunc;ao entre o Estado e a Igreja, sao uma heranc;a directa das concepc;oes iniciais de 
San to Agostinho. 

No entanto, o caminho de Jonathan Schell nao e esta terceira via que considera 
totalmente inadequada para enfrentar os problemas do presente ap6s as experiencias da 
guerra absoluta e dos regimes totalitarios do seculo XX. A prossecw;:ao ate aos extremos 
do paradigma de Clausewitz sobre a relac;ao entre a guerra e a politica parece ter anu
lado qualquer esperanc;a de que a separac;ao entre estas duas vertentes da acc;ao humana 
permita limitar a violencia guerreira. 0 escritor nao ve igualmente muita esperanc;a na 
prossecuc;ao das tentativas falhadas ap6s os dois grandes conflitos mundiais do seculo 
passado para a construc;ao da paz. A Liga das Nac;oes ea O.N.U., protagonizadas sobre
tudo pelos estadistas das nac;oes vencedoras, nao foram capazes de assegurar a existen
cia dum mundo mais pacifico devido as mesmas raz6es embora em contextos diferentes. 
A ausencia dum movimento popular de fundo, passfvel de apoiar e desenvolver estas 
iniciativas governamentais, contribuiu entre outros factores para o insucesso total no pri
meiro caso e mais relativo no segundo. A dupla decepc;:ao daqui resultante nao leva Jona
than Schell a defender a guerra como meio privilegiado de resolver os problemas politi
cos mesmo que se trate de combater uma ameac;a tao terrfvel como o terrorismo global. 
Assim sendo, compreende-se o seu cepticismo sobre as opc;oes estrategicas da actual 
administrac;:ao americana no referente a manutenc;ao da sua supremacia e na prioridade 
dada as acc;oes armadas unilaterais urn pouco por todo o mundo. Considera ser uma 
nova febre guerreira seguida em breve por varios pafses no Medio Oriente, na Asia e na 
Europa que apenas serve para relanc;ar urn novo ciclo de violencia semelhante ao ini
ciado em Agosto de 1914. 

Nao significa isto que urn pessimismo absoluto domine o seu livro pois nao aceita 
que a hist6ria tenha necessariamente que se repetir e recusa qualquer tipo de determi
nismo politico. Nesta perspectiva, o autor valoriza todos esforc;os das personagens paci
fistas do seculo XX que tiveram a coragem de lutar ate ao fim sacrificando as suas vidas 
e dando urn exemplo de coerencia total corn os seus ideais: M. Ghandi, M. Luther King, 
Jan Palachi, A. Sadat e Y. Rabin! A partir daqui trata-se de explicitar historicamente estes 
contradit6rios desenvolvimentos da epoca contemporanea de maneira a fornecer os fun
damentos da nova esperanc;a num futuro melhor para a Humanidade que tera de assen
tar na vit6ria das tendencias pacificadoras no mundo. 0 trajecto escolhido e duma apa
rente simplicidade que nao esconde a complexidade inerente a todos os processos sociais 
e politicos. 0 seu ponto de partida e exactamente aquilo que o autor deseja negar e que 
desenvolve na Parte I do livro: Violence. 0 triunfo do "sistema da guerra" baseia-se 
essencialmente no triunfo do pensamento de Karl von Clausewitz que assume que a 
guerra e a continuac;ao da politica por outros meios e a sua aplicac;ao na epoca da "Grande 
Revoluc;ao Democratica" do seculo XVIII que corresponde grosso modo a "Revoluc;ao 
Atlantica" de Jacques Godechot. A associac;ao entre a mobilizac;:ao popular para a guerra 
e a radical mudanc;a no campo militar das tacticas, estrategicas e tecnologias conduziu 
inesperadamente a concepc;ao da possibilidade real duma soluc;ao militar para os proble
mas politicos da epoca. 

A "Revoluc;ao Francesa de 1789" e a epoca napole6nica marcaram o momento a 
partir do qual as esperanc;as do Iluminismo do seculo XVIII no progresso e na paz, 
assente no liberalismo politico e econ6mico, deram lugar ao triunfo da l6gica da guerra. 
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0 confronto inicial entre os pafses revoluciomirios e contra-revolucionarios cindiu a 
Europa em dais campos inimigos e abriu caminho, no perfodo posterior a 1815 e a 1848, 
aos conflitos militares entre antigos e novas estados nacionalistas. Assim sendo, a inven
c;ao da guerra revolucionaria em setecentos conduziu directa e/ ou indirectamente aos 
dais paradigmas militares do seculo XX: a guerra nuclear e a guerra do povo! A primeira 
e facil de ser referida coma urn beco sem safda passfvel de ser descrito por Raymond 
Aron pela expressao "Paz improvavel, guerra impossfvel" . Johanatan Schell considerou
-a urn perigoso impasse entre as duas grandes potencias que colocou constantemente 
a Humanidade a beira do abismo e anulou automaticamente a validade do axioma clau
sewitziano e a subsequente concepc;ao da guerra total. Contudo, o segundo conceito teve 
igualmente uma longa vida pais sendo tambem uma adaptac;ao feita por pensadores 
marxistas da referida maxima teve os seus principais expoentes em Mao Zedong, Ho 
Chi Minh e Vo Nguyen Giap. 0 horror e simultaneamente a fascinac;ao produzidos pela 
guerra nuclear, coma produto longfnquo da "Revoluc;ao Cientifica" do seculo XVII, 
e partilhado pela guerra do povo onde todos os limites sao ultrapassados na busca da 
vit6ria final. 

A soluc;ao para o problema da violencia nao pode residir em nenhuma destas pro
pastas pais ambas conduzem a resultados negativos: a primeira ao equilfbrio do terror, 
a segunda a criac;ao de estados totalitarios. 0 autor procura entao outras alternativas na 
Parte II- Nonviolence onde descreve longamente a vida, opc;6es, tacticas e estrategia paci
fistas de M. Ghandi na sua I uta pela emancipac;ao da Africa do Sui e da 1ndia do domfnio 
imperial britanico. Embora refira outros exemplos hist6ricos centra-se sobretudo nesta 
extraordinaria personagem hist6rica para demonstrar que as revoluc;6es nao violentas 
dao origem a governos nao violentos ao contrario das revoluc;6es classicas dos seculos 
XVIII, XIX e XX. Assim sendo, s6 lhe resta complementar as suas observac;6es mostrando 
a possibilidade de estabelecer uma alianc;a entre estes movimentos pacifistas e as mu
danc;as reformistas I liberais dos antigos ou ainda existentes estados autocraticos. Esta 
tematica e desenvolvida na Parte Ill - The Civil State - onde reflecte sabre as possibilida
des dum liberalismo moderno quer a nfvel da politica interna de cada estado quer a 
nfvel internacional. No primeiro caso constata o triunfo nos anos 70, 80 e 90 de revolu
c;6es relativamente pacfficas que derrubaram regimes autoritarios e totalitarios de direita 
e esquerda urn pouco por todo o mundo e da qual a Revoluc;ao Portuguesa de 1974 e de 
certa maneira o panto de partida. No segundo caso, afirma a possibilidade de regressar a 
uma concepc;ao wilsoniana das relac;6es internacionais na posic;ao diametralmente oposta 
das concepc;6es realistas e neo-realistas da ordem internacional. 

A associac;ao entre os movimentos populares nao violentos, os estados liberais e 
o internacionalismo liberal vai conduzi-lo a defesa duma nova ordem internacional 
assente no poder cooperativo da acc;ao nao violenta dos povos: unica esperanc;a da liber
tac;ao e democratizac;ao universais sem degenerar em qualquer ambic;ao imperalista 
ou guerra do povo. 0 liberalismo de tradic;ao humanista devera ser, de certa maneira, 
o inv6lucro que permitira reordenar a dinamica democratica e popular para uma paz 
universal num m undo impossfvel de conquistar pela violencia armada. 

Julio Joaquim da Costa Rodrigues da Silva 
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