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MICHAEL WALZER,A Guerra em Debate, 
Lis boa, Edi,iies Cotovia, Lda., 2004 

0 presente livro reline urn conjunto de artigos publicados pelo autor entre 1988 
e 2003 embora alguns tivessem sido redigidos nos infcios da decada de 80 do seculo XX. 
Os textos nao se destinavam especificamente a uma audiencia academica mas ao grande 
publico. A preocupa.;ao fundamental de Michael Walzer aponta para uma reflexao essen
cialmente polftica dirigida a sociedade civil e a cada cidadao individualmente. 0 prop6-
sito da obra e analisar uma serie de questoes te6ricas sobre a guerra em geral e aplica-las 
a casos especfficos nos quais os E.U.A. intervieram e que vao desde a guerra do Golfo ate 
a provavel e futura invasao do Iraque passando pelos casos do Kosovo e do Afeganistao. 
A data limite da obra sendo 2003 nao inclui uma analise mais desenvolvida sobre os 
acontecimentos posteriores, nomeadamente o derrube de Sadam Hussein ainda que o 
autor nao deixe de abordar o tema mostrando-se moderadamente crftico face a perspec
tiva dum novo conflito. Nao significa este facto que se oponha as "interven.;oes humani
tarias", em casos como Timor-Leste ou o Ruanda, onde uma presen.;a militar exterior 
poderia ter evitado corn sucesso urn genocfdio. 0 problema para Michael Walzer resulta 
da necessidade de estabelecer as bases eticas que permitam aferir da justeza duma actua
.;ao armada internacional. 

A sua analise te6rica e assim incumbida de definir no plano moral os princfpios 
essenciais deste tipo de ac.;ao o que o conduz directamente a "teoria da guerra justa" 
como alternativa polftica, quer as concep.;oes pacifistas e idealistas, quer ao realismo 
no campo das "rela.;oes internacionais" . Na verdade, a primeira destas correntes dou
trinais nas suas formas mais extremadas opoe-se radicalmente a toda e qualquer forma 
de guerra por a considerar urn acto criminoso. De igual modo, os pensadores da se
gunda orienta.;ao tendem a considerar ingenua e quase impossfvel a imposi.;ao de 
limites ao conflito militar entre estados soberanos. A aceita.;ao desta "via media" pelo 
autor entre dois extremos e feita atraves dum curioso itinerario intelectual onde os 
valores morais essenciais a sobrevivencia da humanidade tern a primazia. 0 seu ponto 
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de partida aparente e Clausewitz e a celebre defini~ao da rela~ao entre a guerra e a 
polftica. Porem, a aceita~ao deste paradigma clausewitziano apenas o conduz a afirmar 
que "a polftica e uma forma de disputa pacifica" e "a guerra e violencia organizada". 
0 reconhecimento deste facto vai conduzi-lo a uma posi~ao moderada e pragmatica 
recusando a identifica~ao entre polftica e guerra e a separa~ao entre estas duas esferas 
da actividade humana. Nesta perspectiva, a "guerra total" e o "pacifismo absoluto" 
sao inaceitaveis pois vem os conflitos militares como algo exterior e/ ou artificial ao 
funcionamento "normal" das sociedades hist6ricas. Assim sendo, guerra pode por 
vezes justificar-se e portanto deve ser submetida a uma crftica moral. As suas reflexoes 
subsequentes sao produzidas aproximam-no da visao secular dos conflitos armados 
presente na "teoria da guerra justa" o que implica urn recuo as origens cristas desta 
doutrina. 

Santo Agostinho aparece como a referencia fundamental e paradoxal desta teoria 
caracterfstica do pensamento do "centro religioso" cristao oposto simultaneamente ao 
pacifismo extremo e ao espfrito de cruzada avant la lettre. Na verdade, fornece uma pos
sibilidade de adapta~ao do cristianismo primitivo aos poderes dominantes e, ao mesmo 
tempo, cria os fundamentos da limita~ao moral do uso da for~a armada. A doutrina 
sera posteriormente desenvolvida pela Segunda Escolcistica espanhola, sobretudo pelos 
pensadores da Universidade de Salamanca elogiados por Michael Walzer pela sua opo
si~ao a conquista castelhana da America do Sul no seculo XVI. Gr6cio e Pufendorf sao 
apresentados como os herdeiros jusnaturalistas e calvinistas dos te6ricos ibericos do se
culo XVII. 

A emergencia na mesma epoca dos estados modernos corn o triunfo da "razao de 
estado" e da soberania nacional parecem remeter para urn longo eclipse, nem sempre 
total, a "teoria da guerra justa". No en tanto, o seculo XX corn as suas tragedias e, no 
caso especffico dos E.U.A. o Vietname nos anos 60 e 70, renovaram o interesse pela 
tematica tanto por parte dos civis como dos militares. A necessidade de novos c6digos 
de conduta face as popula~oes civis resultantes da evolu~ao da guerra moderna impli
cou o interesse dos profissionais das for~as armadas americanas por estas teoriza~oes. 
0 autor dispoe duma base te6rica coerente que lhe permite reflectir sobre assuntos tao 
diversos como a responsabilidade militar, a "etica da urgencia", o terrorismo e/ou a 
legitimidade da interven~ao humanitaria que aborda na primeira parte do livro e inti
tula de Teoria. 

Michael Walzer na segunda parte da obra sobre a designa~ao de Casos analisa tarn
hem duma forma casufstica a possibilidade da sua aplica~ao a casos concretos. Os acon
tecimentos referentes ao Kosovo, ao 11 de Setembro de 2001, a Intifada, ao Afeganistao, 
ao Iraque sao sucessivamente examinados salientando-se sempre uma via media na 
busca de solu~oes para os complexos problemas que lhe estao subjacentes. 0 apelo ao 
dialogo e a tolerancia e especialmente claro no caso do conflito israelo-palestiniano e nas 
rela~oes corn o Iraque antes da guerra. 0 espfrito da modera~ao que baliza todas as suas 
reflexoes tern a sua melhor expressao na terceira parte do livro- Futuros. Ali se faz a ten
tativa de encontrar urn modelo politico para a sociedade mundial assente na rejei~ao 
recfproca do estado global, a maneira da "republica mundial" de I. Kant e da "anarquia 
internacional" referida por Thomas Hobbes. 

A op~ao final passa pela defesa duma alternativa que, rejeitando a federa~ao glo
bal, considerada de esquerda nao caia na anarquia total tfpica da direita, ou seja a 
necessidade dum pluralismo global aproximadamente a meio caminho das outras duas 
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soluc;oes. A habitual anarquia dos estados soberanos seria mitigada e/ ou controlada 
por urn conjunto triplo de agentes nao estatais: Na<;:5es Unidas, associa<;:5es da socie
dade civil internacional e unioes regionais como a Comunidade Europeia. A descentra
liza<;:ao extrema tfpica da anarquia dos estados soberanos e o risco da tirania global 
seriam evitadas. Michael Walzer recusa igualmente a ideia duma razao de estado orde
nadora da realidade polftica mundial- o "agente unico" na linha classica do despota 
iluminado, em prol da lenta evolw;:ao, ou seja, "urn movimento" participado por todos 
os indivfduos e organiza<;:5es em direc<;:ao ao pluralismo global. 0 optimismo final 
desta solw;:ao permitiria conciliar os interesses dos indivfduos e os da comunidade 
numa linha, recusando quer urn liberalismo quer urn comunitarismo extremos. A con·· 
cilia<;:ao entre interesses opostos encontra-se de novo na continuidade das propostas 
moderadas apresentadas na sequencia das suas reflexoes sobre a "teoria da guerra 
justa" e torna coerente as suas esperan<;:as dum futuro melhor para a humanidade do 
seculo XXI. 

Julio Joaquim da Costa Rodrigues da Silva 
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