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REsumo

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) alterou o modus faciendi 
da guerra. Alem do mais atingiu várias áreas do Globo. Novos 
armamentos foram empregados e devido ao grande número de 
baixas, quer entre militares quer entre civis, atingiu a psique do 
povo da Europa. Este estudo observou que esse conflito armado 
teve repercussão, causando profundas mudanças, não só no campo 
militar, como também em outras áreas que compõe o Estado: 
da política, da economia, da ideologia e a social. Verificou-se 
também que os reflexos daquele conflito armado ainda alcançam 
a atualidade.
Palavras-chave: Grande Guerra; Lições Primeira Guerra Mundial; 
Triple Entente, Tríplice Aliança.

abstRact

The Great War altered the war modus faciendi. It included many 
regions in the world. New weapons were employed and because 
of the many  military and civilian casualties it hit the european 
populations´s psiche. This article discusses the military conflict and 
what it caused in terms of  changes not only in the military field 
but also in other  state segment s: politics, economy, ideology and 
social, segments. This conflict has impact  and reflexes until today. 
Keywords: Great War. Lessons of World War One; Triple Entent; 
Triple Alliance.

iNtRoduÇÃo

Este artigo se propõe a realizar uma breve análise da Grande Guerra 
(1914-1918), no seu quase centenário. Para obtermos lições sobre a arte da 
guerra, é necessário fazê-la em cinco campos: militar, político, econômico, 
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ideológico e social. Essas áreas foram fortemente afetadas pela dimensão do 
conflito armado e o seu modus faciendi. Como resultado imediato, novas 
estratégias políticas e militares foram desenvolvidas pelos Estados para 
fazer frente a esta nova forma de conduzir a guerra. 

A humanidade, devido à participação de vários Estados beligerantes, de 
um grande número de militares e civis empregados, e ao desenvolvimento 
de novos meios de comunicações, tomou conhecimento, quase que de 
imediato, das atrocidades cometidas pelos Estados ditos “civilizados”, tanto 
nos campos de batalha quanto contra populações civis. Pode-se dizer que 
o terror e a tragédia advindos com o novo modo de fazer a guerra tinha 
alcançado o homem na sua modernidade1.

Para o campo da política internacional, o fim das campanhas militares 
não trouxe o final do conflito para os Estados beligerantes, pois o Tratado de 
Versailles (1919) trouxe em seu bojo sementes para futuras crises políticas 
que atingiram nos anos seguintes, os cantões do Globo. Com a Grande 
Guerra a Terra ficou menor.

Pode-se afirmar que os desdobramentos políticos e econômicos 
originados com o final das campanhas militares e as crises políticas na 
área das relações internacionais do pós-guerra levaram à Segunda Guerra 
Mundial, à Guerra Fria, à Guerra da Coreia, à Guerra do Vietnã, às Guerras 
Árabe-Israelenses, à Guerra do Afeganistão, à queda do Muro de Berlim 
(1989) e ao fim formal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
em 25 de dezembro de 1991. Este período foi chamado por Bobbitt de longa 
guerra, pois “agora, todas as grandes potências que haviam iniciado em 1914 
a turbulenta busca de uma ordem, constitucional, legítima e legitimadora 
que sucedesse os impérios do século XIX haviam chegado a um consenso.” 
(Bobbitt, 2003:56).

o poRQuê da GuERRa

Com o final das guerras religiosas e com a implementação do Tratado 
de Westphalia (1648), os Estados europeus adquiriram a soberania plena 
sobre seu território. Com isso, as relações políticas e econômicas entre eles 
entraram em uma nova fase, e foram atualizadas por meio dos Tratados de 
Utrecht (1713) e de Viena (1815). Os Estados se fortaleceram como entidades 
jurídicas e soberanas. Desta forma, por quase 250 anos os Estados com 
mais poder – Grã-Bretanha, França, Prússia-Alemanha, Rússia e Império 

A GRANDE GUERRA: LIÇÕES AINDA A APRENDER 

 103 - 120

1 Sobre o conceito de Modernidade, ver Koselleck (2006, parte I).



107

Revista da Escola de Guerra Naval,  Rio de Janeiro,  v.18  n. 2  p.                      jul/dez 2012

Austríaco, depois Austro-Húngaro – trabalharam no sentido de orientar a 
política exterior de seus países na direção da manutenção do status quo em 
relação à distribuição do poder entre eles2. Essa política de harmonia, na 
Europa, facilitou também a execução das políticas colonialistas dos mais 
poderosos ao redor do Globo.        

A Revolução Francesa (1789) marcou uma nova era na política europeia 
e as posteriores campanhas militares de Napoleão (1805-1815) tinham como 
estratégia o desequilíbrio de poder em favor do Estado francês. Todavia, 
com o fim das guerras napoleônicas e o Tratado de Viena, o velho equilíbrio 
de poder foi restabelecido entre os grandes da Europa.

A guerra franco-prussiana (1870-1871), a unificação da Itália (1870), a 
unificação da Alemanha (1871) e a segunda Revolução Industrial, ocorrida 
na segunda metade do século XIX, deram início ao desequilíbrio do poder 
entre os cincos grandes da Europa.

Entre 1871 e 1914 as mudanças na distribuição de poder foram 
significativas e, em consequência, alteraram a política exterior das grandes 
potências. Em 1870, a Grã-Bretanha era o primeiro país na produção 
industrial e no comércio mundial, e a França, o segundo. Em 1913, a Grã-
Bretanha passou para a terceira posição e a França para a quarta em termos 
de produção industrial e comércio internacional. A Alemanha, por outro 
lado, em 1913 alcançou a liderança na produção industrial graças ao forte 
desenvolvimento econômico efetivado pelo Estado desde a sua unificação, 
à organização do trabalho, educação básica e à utilização, em grande escala, 
dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos advindos da segunda 
Revolução Industrial3.

Além disso, a partir de 1890, no Ocidente, os Estados Unidos da 
América (EUA) e no Oriente, o Japão, começaram a despontar como 
Estados que buscavam mais poder em relação ao cenário internacional. 
Foi o início do deslocamento do centro de poder mundial, que até então 
se limitava ao continente Europeu, para outras áreas do Globo. Por outro 
lado, o Império Austro-Húngaro, no início do século XX, encontrava-se em 
decadência política, econômica e social devido, principalmente, às diferentes 
nacionalidades em seu território, e o Império Russo apresentava graves 
problemas internos, principalmente com as revoltas dos trabalhadores 
citadinos, devido às políticas econômicas e sociais vigentes.
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Na virada do século XX, em virtude da política militarista implementada 
pelo governo do Kaiser Wilhelm II, a Alemanha passou a contar com o 
maior exército da Europa e buscava uma forte para fazer frente à Marinha 
britânica, para defender seu comércio internacional. A Grã-Bretanha, por 
outro lado, envidava todos os esforços para manter sua supremacia nos 
mares, e a França apostava na qualidade e na força de seu exército.

A partir de 1900, o desequilíbrio na balança de poder já era uma 
reaidade, e para que o status quo se mantivesse, a guerra tornava-se 
necessária. Se o status quo fosse revisado, seria a aceitação, pelos demais, 
da sumpremacia do poder alemão no continente europeu. A partir desta 
constatação, a Europa passou a vivenciar uma guerra silenciosa. Com a 
situação da guerra latente, os Estados poderosos formaram alianças para 
prover sua segurança e para, ainda, tentar a prevenção da guerra. Procurou-
se um novo equilíbrio de poder por meio de alianças, fadado ao fracasso. 
Grã-Bretanha, França e Rússia formaram a Triple Entente; Alemanha, 
Império Austro-Húngaro e Itália, a Tríplice Aliança. Assim, no equilíbrio 
de poder existente houve um desequílibrio fadado a rupturas; portanto a 
guerra era uma questão de tempo.

No período de 1905 a 1914, ocorreram várias crises diplomáticas entre os 
grandes da Europa – três crises denominadas do Marrocos (1905, 1908, e 1911), 
colocando, de um lado, França e Grã-Bretanha e, de outro, a Alemanha. A crise 
de 1908-1909 envolveu a Rússia e o Império Austro-Húngaro, resultado da 
anexação da Bósnia por este Império. A crise de 1912-1913 deu origem à guerra 
dos Bálcãs, envolvendo o problema da Sérvia; esta guerra afetou os interesses 
russos nos Bálcãs. Todas essas crises foram “resolvidas” por intermédio dos 
canais diplomáticos. Verifica-se que apesar dos esforços diplomáticos a guerra 
se tornava iminente, pois o cerne da questão não estava no centro das crises, 
mas na distribuição de poder entre os grandes. 

Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, sucessor 
ao trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. Esse 
assassinato deu origem a uma crise diplomática entre a Rússia, o Império 
Austro-Húngaro e a Sérvia; e acabou envolvendo as alianças feitas no início 
do século. Desta vez, a diplomacia europeia, esgarçada, não conseguiu 
resolver a crise pelos canais diplomáticos. Ademais, a Alemanha deu carta 
branca ao governo Austro-Húngaro para que desenvolvesse ações militares 
contra a Sérvia e a Rússia, caso a crise não se resolvesse por vias diplomáticas. 
Os grandes mobilizam seus exércitos e, com a invasão da Bélgica pela 
Alemanha, em 4 de agosto de 1914, a Grã-Bretanha declara guerra  a esta 
última. Desta forma, a Alemanha passou a ter duas frentes de batalha: a 
leste contra a Rússia, a oeste contra a França e a Grã-Bretanha. Em 23 de 
agosto do mesmo ano, o Japão declara guerra contra a Alemanha devido 
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à presença de navios de guerra alemães no Oriente, fato que ameaçava os 
interesses japoneses na região.

O conflito passou a proporções mundiais e a humanidade se viu defronte 
a uma guerra sem precedentes na história do homem moderno. A Grande 
Guerra não foi um simples conflito militar, mas três guerras em uma: a 
guerra dos Bálcãs sobre os negócios do Leste Europeu; a guerra continental 
sobre o continente Europeu; e a guerra mundial na qual a Alemanha desafiou 
o poder e a supremacia naval da Grã-Bretanha (Schmitt e Vedeler, 1998: 7).

Em abril de 1917, os EUA declararam guerra à Alemanha, em razão 
da guerra submarina irrestrita praticada pelos alemães; além disso, havia 
fortes interesses econômicos e geopolíticos em jogo. Em 15 de dezembro do 
mesmo ano, devido à vitória da Revolução Bolchevique, o novo governo 
russo assina o armistício de Brest-Litovsk com a Alemanha.

Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício entre os aliados 
e a Alemanha, pois esta havia sido derrotada. O armistício e as condições 
para a paz do Tratado de Versailles deram início ao caminho para a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945).

A Grande Guerra marcou o início de um novo tempo para o homem, 
pois o realismo da guerra e a realidade dos fatos e suas nos campos de 
batalha,  na diplomacia e na antropologia social falaram mais alto.

REFlEXos da GuERRa

áREa militaR

Desde o medievo até a Grande Guerra, os conflitos armados eram 
limitados, as comunidades civis eram preservadas, a honra era um dos 
princípios básicos observados pelos beligerantes, pois a oficialidade 
pertencia à nobreza e à aristocracia. Mesmo as guerras napoleônicas que 
aconteceram na Europa, nas quais 17 Estados estiveram envolvidos e 
ocorreram 332 batalhas, elas foram limitadas, apesar de os soldados franceses 
serem acusados de saqueadores, de destruírem vilas, de cometerem estupros 
e de terem matado civis (ibidem: 296). 

A Grande Guerra modificou o modo de se fazer guerra. Ela foi praticada 
em grande escala e os Estados envolvidos passaram a empregar todos os 
esforços tecnológicos, econômicos e políticos para a sua condução. A guerra 
passou a ser ilimitada, as comunidades civis foram atingidas e o número 
de óbitos entre civis aumentou em relação às guerras passadas. O resultado 
da Grande Guerra foi catastrófico para a Europa nos campos  político, 
econômico e social.

 103 - 120
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Em termos de mobilização para a guerra, a Rússia convocou 14 milhões 
de homens, a Alemanha 11 milhões, a França 8,5 milhões e o Império 
Britânico 9,5 milhões, dos quais seis milhões foram convocados na Grã-
Bretanha. No final da guerra, o número de mortos alcançou a cifra de mais 
de 10 milhões e o número de feridos foi mais de 30 milhões, entre civis e 
militares (idem).

Para uma simples comparação, durante a Guerra Franco-Prussiana 
(1870-1871), na batalha de Sedan houve 26 mil mortos e feridos, sendo 
nove mil alemães e 17 mil franceses; e durante a campanha de Somme, na 
Grande Guerra, o número de mortos e feridos foi de 1,250 milhão. Os países 
que participaram da guerra despenderam cerca de 200 bilhões de dólares e 
perderam uma parcela significativa da população economicamente ativa. 
A guerra mostrou sua nova face (idem).

A Grande Guerra trouxe em seu bojo uma revolução nos assuntos 
militares (RAM) (ver Metz e Kievit, 1995) e que causaram grandes 
modificações nas áreas da estratégia e da tática. Houve uma quebra de 
paradigma na condução da guerra devido às inovações no armamento e 
nos materiais empregados, que exigiram mudanças nos planos de guerra 
previamente estabelecidos e no desenvolvimento de novas estratégias e 
táticas, nunca dantes empregadas.

Em relação à guerra terrestre, foram desenvolvidos e empregados dois 
armamentos que alteram esse tipo de guerra. Foram eles, a metralhadora 
e o tanque de guerra. A metralhadora, sendo empregada por um só 
homem e com grande capacidade na cadência de fogo, passou a ser usada 
tanto ofensiva como defensivamente e causou inúmeras baixas entre os 
beligerantes. O tanque de guerra, já com simples blindagem foi utilizado 
em pequena escala em confrontos iniciais, devido à estratégia empregada 
pelos beligerantes, pois na segunda fase da guerra, esta passou a ser de 
posição; como consequência dessa inovação, a cavalaria perderia sua 
função estratégica e tática na condução da guerra. Todavia, após a guerra, 
o tanque passou a ser aprimorado tecnologicamente e tornou-se uma das 
armas fundamentais para a Blitzkrieg4, estratégia aprimorada pelos alemães 
para a Segunda Guerra Mundial. O tanque de guerra continuou sendo 
aperfeiçoado devido ao surgimento de novas tecnologias e materiais, e nas 
últimas guerras, como por exemplo, nas duas recentes Guerras do Golfo, 
foi empregado em larga escala.

A guerra marítima também sofreu profundas modificações com 
o emprego do submarino em larga escala. O submarino já havia sido 
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empregado na guerra civil norte-americana, porém era um engenho 
primitivo. O desenvolvimento tecnológico para a construção de baterias 
elétricas e para novos motores de combustão propiciou o aprimoramento 
do submarino como uma eficaz e eficiente arma militar para emprego na 
guerra marítima. A partir de então, incrementou-se a guerra submarina e 
consequentemente a guerra antissubmarina, pois com o emprego dessa 
nova arma, novas estratégias e táticas tiveram que ser desenvolvidas 
para combatê-la. A principal causa da declaração de guerra dos EUA 
contra as potências centrais da Europa foi a guerra submarina sem limites, 
praticada pelos alemães. A partir da Grande Guerra, o submarino foi 
aperfeiçoado com novas tecnologias para sua propulsão, chegando, nos 
dias atuais, à propulsão nuclear. Além do mais, novos armamentos foram 
desenvolvidos e empregados para aumentar o poder bélico dos submarinos 
(mísseis, torpedos auto dirigidos, ogivas nucleares, minas). O submarino, 
convencional, é empregado pelas principais Marinhas, sendo que os 
nucleares são empregados pelos Estados mais desenvolvidos em tecnologia 
nuclear. O emprego dos submarinos pode ser estratégico ou tático.

Outra inovação na arte da guerra foi o emprego do avião, como uma nova 
arma de guerra, tanto para obter informações sobre a localização do inimigo, 
como na defesa e no ataque. Assim surgiu a guerra aérea, que também exigiu 
o desenvovimento de novas estratégias e táticas. Durante a Grande Guerra 
a nova arma foi rapidamente aperfeiçoada; e novas tecnologias empregadas 
para aumentar seu caráter ofensivo e defensivo. Com o final da guerra 
surgiram as Forças Aéreas nos países mais desenvolvidos; a partir de então, 
o emprego de aviões nas guerras é um elemento vital. Na Segunda Guerra a 
Alemanha os empregou largamente na estratégia da Blitzkrieg e EUA, Grã-
Bretanha e Japão desenvolveram navios aeródromos, ou porta-aviões, para 
a guerra marítima, dando início à chamada guerra aeronaval. O ataque a 
Pearl Harbor pelos japoneses, em dezembro de 1942, ocorreu graças à aviação 
japonesa embarcada; assim como o vetor de lançamento de bombas nucleares 
sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, foi o avião. 
Atualmente na condução da guerra o emprego da aviação é vital tanto no 
planejamento estratégico ou tático, principalmente pela sua alta mobilidade 
e ressalta-se que pelo desenvolvimento da robótica na guerra, entramos na 
era dos drones.5

Durante a Primeira Guerra, os rádios receptor-transmissores sem fio 
passaram a ser empregados, dando início à guerra eletrônica. Por meio dessa 
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inovação, as comunicações na guerra entraram em uma nova era e o soldado 
mensageiro deixou de ser utilizado. Esse novo equipamento proporcionou, 
também, as operações combinadas, em que a troca de informações deve 
ser rápida, segura e eficiente. Foi na campanha de Dardanelos, na Turquia 
(1915-1916), que os aliados empregaram, em conjunto, as operações terrestre, 
naval, incluindo o submarino, e aérea. A partir deste tipo de operações 
combinadas, novas estratégias e táticas foram desenvolvidas para as guerras 
posteriores. O desembarque, pelos aliados, na Normandia (1944) e pelos 
norte-americanos nas campanhas da guerra do Pacífico (1943-1945), tiveram 
como base os ensinamentos da campanha de Dardanelos.

Apesar dessa RAM, as inovações não foram amplamente empregadas 
durante a Grande Guerra, salvo o submarino. Elas foram utilizadas apenas 
em determinadas campanhas; o motivo desse emprego parcimonioso das 
novas inovações deveu-se ao fato de a estratégia e a tática utilizadas pelos 
condutores da guerra estarem alicerçadas nos ensinamentos das guerras 
do século XIX. Eles não reconheceram de imediato, as potencialidades dos 
novos armamentos introduzidos durante a guerra, nem a necessidade de 
mudanças rápidas na área da estratégia e da tática. Com os preceitos do 
novo tipo de guerra, as academias militares de muitos países modificaram 
profundamente o modo de conduzir os ensinamentos dos altos estudos 
militares.

áREa polÍtica

A Grande Guerra trouxe mudanças consideráveis na área da política 
interna dos Estados beligerantes e, também, na configuração do campo das 
relações internacionais.

Em relação à política interna, no final da guerra, com o desdobramento 
dos impérios Austro-Húngaro, Alemão e Otomano, surgiram novos Estados-
nação que alteraram seus regimes de governo. Com o fim do Império 
Austro-Húngaro, vários Estados nacionais surgiram em seu território e 
tornaram-se repúblicas, com o regime democrático. Com o esfacelamento 
do Império Otomano, Estados nacionais foram formados, e, principalmente 
no Oriente Próximo, tornaram-se regimes monárquicos  e várias nações 
tornaram-se protetorados, sendo administrados pela Grã-Bretanha e pela 
França. O império Russo encontrou seu fim com a Revolução Bolchevique de 
novembro de 1917, o novo Estado formado implantou o regime de governo 
comunista. O final da guerra trouxe o fim do império alemão. A Alemanha 
tornou-se a República de Weimar, e adotou o regime democrático, mas o 
novo regime não conseguiu frear os conflitos políticos internos. Verifica-se, 

 103 - 120

A GRANDE GUERRA: LIÇÕES AINDA A APRENDER 



113

Revista da Escola de Guerra Naval,  Rio de Janeiro,  v.18  n. 2  p.                      jul/dez 2012

ainda, que o final do conflito armado fortaleceu a ideologia nacionalista 
nascida no final do século XVIII.

Até o início da Grande Guerra o poder político nos Estados europeus 
ocidentais estava centralizado na aristocracia e na alta burguesia, apesar 
dos movimentos da classe operária que aconteceram, a partir da segunda 
metade do século XIX, por meio das organizações  socialistas, sindicatos e 
dos partidos políticos da social-democracia. Com o final da guerra, o poder 
político começou a ser transferido para a classe operária e a baixa burguesia, 
por meio do regime democrático representativo. Na Grã-Bretanha, na 
Alemanha e na França logo após o final da guerra, por meio de eleições 
ocorreram mudanças significativas, que alteraram o quadro do poder 
político. Esse movimento em busca de uma maior parcela do poder político, 
por meio do regime democrático, foi o início da escalada mundial para a 
luta em favor da igualdade de direitos na esfera política.

Em relação à área das relações internacionais, houve um novo 
mapeamento do Globo com o surgimento de novos Estados nacionais e 
surgiram novas áreas de influência de poder. O equilíbrio do poder na 
Europa, após a guerra, foi esfacelado. Os  EUA passaram  a ter a primazia 
do poder militar, econômico e político, frente aos demais Estados e, apesar 
de sua política isolacionista, começaram a exercer forte influência por 
meio das esferas do poder nos Estados sob sua nova esfera de influência. 
O Japão, em termos relativos, tornou-se o Estado com mais poder em 
relação aos seus vizinhos e iniciou uma escalada militar para a busca do 
crescimento territorial de seu império. No Oriente Próximo houve uma 
nova configuração geopolítica e passou a sofrer uma forte influência da 
França e da Grã-Bretanha. A Turquia surgiu como um Estado soberano, 
sob a liderança de Mustafá Kemal Ataturk, de ideologia nacionalista. O 
movimento sionista, iniciado na Europa na década de 1880, ficou fortalecido 
politicamente pelo compromisso da Grã-Bretanha, efetuado em novembro 
de 1917, pelo ministro das relações exteriores Arthur Balfour, na criação de 
um Estado na Palestina para o povo judeu, fato que finalmente ocorreu em 
maio de 1948. O mapa mundi político fora mudado radicalmente.

O Tratado de Versailles, assinado entre os aliados com a Alemanha, 
em 28 de junho de 1919, condenava a Alemanha e seus parceiros, 
responsabilizando-os pelo início da guerra. A Alemanha foi condenada 
moralmente, pois o Tratado a obrigava ao desarmamento unilateral. Os 
termos econômicos do Tratado, entre outros, obrigavam  que ressarcisse 
os Estados envolvidos pelos danos causados pela guerra e a renúncia à sua 
marinha mercante, fundamental para seu comércio exterior. O Tratado de 
Versailles, dentro da nova conjuntura mundial, buscava restabelecer o status 
quo, em termos de balança do poder, anterior guerra. Todavia, com a nova 

 103 - 120

Cláudio Marin Rodrigues



114

Revista da Escola de Guerra Naval,  Rio de Janeiro,  v.18  n. 2  p.                      jul/dez 2012

organização mundial do pós-guerra, o equilíbrio do poder deixou de existir. 
Os EUA assumiram a liderança e tinham como discurso a autodeterminação 
de alguns povos europeus e o regime democrático, pois segundo a liderança 
governamental norte-americana, a democracia evitaria novas guerras, 
porém, deixaram de levar em consideração a situação da política interna 
dos Estados, a desordem mundial e a antropologia social de seus povos.

Os princípios do Tratado de Versailles foram um doscausadores 
da Segunda Guerra Mundial, pois combaliu o Estado alemão moral 
e economicamente, facilitando assim o aparecimento do III Reich na 
Alemanha.

A Liga das Nações surgiu dos tratados de paz do pós-guerra. O 
seu propósito era o de fomentar uma política internacional, não mais 
fundamentada no equilíbrio de poder. Essa política seria antimilitarista e 
proporcionaria a segurança coletiva para os Estados que aderissem à Liga, e, 
ainda, fortaleceria o regime democrático com o sistema econômico capitalista. 
Seus fundamentos estavam baseados no pensamento do presidente norte-
americano Woodrow Wilson (1913-1921). A Liga das Nações falhou em 
seu propósito, principalmente pela não adesão do EUA, pela sua fraqueza 
política em coibir a corrida armamentista iniciada pela Alemanha e pelo 
Japão, pelo interesse da Grã-Bretanha e França em retornar ao status quo 
de antes da guerra e em manter o equilíbrio de poder na Europa, e não ter 
dado fim aos grandes impérios coloniais, fato que ocorrerá após a Segunda 
Guerra Mundial.

áREa EcoNômica

Durante a maior parte do século XIX, os Estados europeus mais 
avançados praticaram a política econômica liberal, foi a era do laissez-faire. 
Um dos seus maiores defensores foi Benjamin Constant (1767-1830). O 
mercado ditava as regras e um dos pressupostos do liberalismo político-
econômico rezava que esse regime, quando implementado, evitaria a guerra 
por meio da interdependência econômica. A Grã-Bretanha, como o Estado 
que detinha a supremacia industrial e comercial mundiais, ditava as regras 
econômicas para o comércio internacional. O Estado britânico, além disso, 
era o grande beneficiário do comércio de matérias-primas, pois era detentor 
de um vasto império baseado no sistema colonial.

Quando da unificação da Alemanha, em 1871, o Estado recém-formado 
tinha sua economia fundamentada na agricultura. O novo Estado iniciou a 
implementação de uma política econômica direcionada à produção de bens 
de capital. Foi uma política dirigida para o desenvolvimento industrial, 
alicerçada na educação e nas inovações tecnológicas introduzidas pela 
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segunda Revolução Industrial. A Alemanha adentrou, assim, no sistema 
capitalista tardio, sistema baseado na intervenção econômica do Estado. O 
resultado foi grandioso, tanto que em um espaço de 30 anos a Alemanha 
tornou-se o país mais industrializado da Europa e conseguiu uma fatia 
expressiva do mercado internacional.

A partir de 1870, devido, também, a uma crise no sistema econômico 
internacional, os Estados passaram a exercer uma política econômica 
protecionista, com a introdução de barreiras aduaneiras, e colocaram em 
prática uma política exterior imperialista, pois para minimizar a crise no 
capitalismo tornou-se necessário a busca de novos mercados. Mestre Polanyi, 
assim definiu essa época:

Desde a década de 1870, porém, observou-se 
uma mudança emocional, embora não houvesse uma 
ruptura correspondente nas idéias dominantes. O 
mundo continuava a acreditar no internacionalismo e 
na interdependência, enquanto agia sob os impulsos 
do nacionalismo e da auto-suficiência. O nacionalismo 
liberal se transformava num liberalismo nacional, com 
seus mercados e apoiando-se no protecionismo e no 
imperialismo na área externa e no conservadorismo 
monopolista na área interna. (Polanyi, 2000: 234-235)

Durante a Grande Guerra os Estados beligerantes direcionaram a 
economia, incluindo os meios industriais e os comerciais para o esforço de 
guerra. Após a guerra, a Grã-Bretanha envidou todos os esforços para o 
sistema econômico internacional voltar ao status quo da segunda metade 
do século XIX. Ledo engano, pois o antigo sistema estava liquidado com 
a nova ordem internacional. Além disso, os Estados beligerantes tiveram 
que direcionar a economia para a reconstrução de seus territórios, foram 
obrigados a intervir na economia. Nos EUA, o livre mercado, principalmente 
o mercado de capitais, funcionou até 1929, quando do crash da Bolsa de 
Nova York. A partir de então, os governos dos EUA, também, passaram a 
intervir no sistema econômico, para alcançar os objetivos políticos interno 
e externo. 

Com a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, o novo Estado 
soviético implementou o sistema econômico comunista, a economia estatal. 
O Estado tornou-se o único responsável e o dirigente das várias áreas da 
produção econômica. A economia privada deixou de existir. A partir da 
implantação do regime comunista na Rússia, os dois sistemas, capitalista 
e comunista, viveram em conflito político-ideológico até a débâcle da 
URSS, em 1991, quando o liberalismo econômico, principalmente na área 
do comércio internacional, voltou a imperar. Entretanto, deve-se levar em 
consideração que o liberalismo econômico não evitou a deflagração da 
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Grande Guerra. Polanyi, assim definiu o liberalismo econômico:
A economia liberal encaminhou nossos ideais 

numa falsa direção, embora parecesse próxima a atingir 
expectativas intrinsecamente utópicas. Não existe uma 
sociedade sem o poder e a compulsão, nem um mundo 
em que a força não tenha qualquer função. Era uma 
ilusão admitir uma sociedade que fosse modelada 
apenas pelo desejo e vontade do homem. (Polanyi, 
2000: 298)

 Os governos totalitários da Alemanha e da Itália, durante suas 
vigências, implementaram políticas econômicas completamente dirigidas 
pelo Estado. Deveria assim ser, para preparar o Estado nacional para a 
Segunda Guerra Mundial.    

A Grande Guerra modificou a estrutura do Estado nacional. As 
estratégias para a segurança nacional foram modificadas a partir dos 
exemplos aprendidos com a guerra. O Estado, para efetivar sua política de 
segurança, teve, a partir de então, que fazer intervenções, mesmo que em 
pequena escala, no sistema econômico nacional, para priorizar o seu poder. 
O Estado passou a ter primazia na direção da economia para objetivos 
políticos e militares.

Dessa forma, verifica-se que a Grande Guerra modificou o papel do 
Estado em relação à economia quer nos sistemas democráticos, quer nos 
não democráticos. O Estado ficou mais atuante e perseverante no exercício 
de seu poder em direcionar a economia, mesmo no sistema capitalista, com 
o objetivo de aumentar o seu poder perante aos demais Estados. 

áREa das idEoloGias

A ideologia do nacionalismo nascida com o idealismo alemão e 
fortalecida com a Revolução Francesa fez-se presente nos Estados europeus. 
As Guerras Napoleônicas propagaram o movimento nacionalista que, 
paulatinamente, foi ganhando força no continente europeu. Esse movimento 
nacionalista foi o principal fator para os movimentos da unificação 
dos povos germânicos em um Estado, fato que ocorreu em 1871; e do 
Risorgimento Italiano, que culminou com a unificação da Itália, em 1870. 
A ação do nacionalismo alcançou várias áreas do Globo. O movimento 
pela independência nas colônias da América Latina teve sua origem nessa 
ideologia.

A ideologia liberal vigorou durante o maior período do século XIX. Foi 
a base de sustentação do desenvolvimento do sistema capitalista baseado na 
primeira Revolução Industrial. A partir do último quartel daquele século, o 
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nacionalismo ganhou novas forças nos Estados nacionais, sendo que uma 
das causas foi a crise do capitalismo.

A ideologia do socialismo teve origem na primeira metade do século 
XIX e ganhou ímpeto com as obras de Marx e Engels e pela luta do 
proletariado de Paris (1848). A base dessa ideologia era a busca da obtenção 
da supremacia política pelas mãos da classe operária. Quando o movimento 
socialista estivesse vigorando em todos os Estados, estaria decretado o fim 
destes, pois o capitalismo, que necessita de seu suporte, deixaria de existir. 
Essa ideologia deu origem ao movimento sindical e político das classes 
operárias e aos partidos políticos da social-democracia, já na segunda metade 
desse mesmo século.

Essas ideologias do final do século XIX e do início do século XX não 
evitaram a deflagração da Grande Guerra. O movimento da Internacional 
Socialista que pregava a unificação, a solidariedade da classe operária 
mundial, independente do Estado a que pertencia, e o engajamento contra a 
guerra capitalista, em vias de acontecer, falhou em seus objetivos. Quando da 
proximidade do início da guerra, ficou visível que a ideologia socialista havia 
falhado, pois o sentimento nacionalista falou mais alto à classe operária, 
como bem explicou Waltz (2004:169): “O comportamento dos trabalhadores 
na Primeira Guerra Mundial demonstrou que não havia um proletariado 
internacional, mas apenas partidos socialistas nacionais cujas ações seriam 
determinadas por suas próprias definições de seus interesses particulares.” 
Quando da mobilização para a guerra, verificou-se um grande número de 
voluntários, entre eles a classe operária, para nela participarem. A “honra 
nacional falava” mais alto.

Após a guerra, duas ideologias iriam dominar – a democracia com 
economia capitalista, que segundo seus defensores, entre os quais o 
presidente Woodrow Wilson, evitaria guerras futuras, seria uma condição 
para a paz entre os Estados nacionais. A segunda era a ideologia comunista 
que fora implantada no Império Russo. Os novos líderes russos procuraram 
disseminar essa ideologia por meio da revolução comunista, a ser feita pela 
classe operária. Esta, por meio das lideranças dos partidos comunistas, 
deveria proporcionar o caminho para a revolta armada e depois implementar 
o comunismo.

Na década de 1930, as ideologias nazista e fascista, com forte influência 
na ideologia do nacionalismo, imperaram na Alemanha e na Itália, 
respectivamente. O cerne dessas ideologias estava no modelo do Estado 
totalitário, sem liberdade aos cidadãos. Visavam o aumento do poder do 
Estado nacional, para em seguida dominar os Estados mais fracos, por 
meio de ações militares. Foi a principal causa do início da Segunda Guerra 
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Mundial. Essas ideologias tiveram seu fim com o término da guerra, em 1945.
Após 1945 as antigas ideologias voltaram à primazia, atuando em 

duas áreas distintas, uma sob a hegemonia norte-americana, com o regime 
capitalista, e outra sob a hegemonia da URSS, com regime comunista. 
Ressalta-se que, durante a Segunda Guerra Mundial, os dois sistemas 
uniram esforços para derrotarem os regimes nazista e fascista. A Doutrina 
Truman (1947), formulada pelo presidente norte-americano Harry S. Truman 
(1945-1953), conteve o avanço soviético sobre o Ocidente. Foi o começo da 
Guerra Fria. Essas ideologias, reforçadas com a Guerra Fria, perdurou até 
o colapso da URSS, em 1991. A ideologia do regime democrático com a 
economia capitalista e a nova divisão do trabalho, sob a hegemonia norte-
americana, foi a grande “vitoriosa”. Assim, adentra-se em uma nova (des)
ordem mundial.

áREa social

A Grande Guerra foi o primeiro evento coletivo da modernidade, suas 
consequências atingiram a sociedade mundial. Verificam-se os efeitos 
e as transformações havidas até nos mais longínquos rincões da Terra. 
Primeiramente, os efeitos atingiram os países envolvidos diretamente com 
a guerra e, depois, foram disseminados para os países periféricos. Foi o 
início da dispersão das classes sociais.

Um dos primeiros resultados foi a obtenção de uma parcela do poder 
político pelas massas. Essa transferência de poder foi paulatinamente 
alternando as estruturas do poder político e econômico do Estado pelas 
reformas sociais.

Outra consequência foi na área da educação. A educação passou a ser 
direito dos cidadãos e o Estado passou a ser o provedor da educação. Com 
isso, os menos afortunados obtiveram o direito de estudar e no prazo de 
duas gerações o status quo foi alterado. Observa-se, por outro lado, que a 
mudança no modelo de educação praticada foi necessária, haja vista o salto 
no desenvolvimento tecnológico e material que ocorrera durante o período 
da guerra (manuais de operação dos novos equipamentos militares deveriam 
ser entendidos para sua eficácia). A educação tornou-se um instrumento 
para promover a competição entre os Estados, em busca de poder. Aos 
poucos, esse princípio começou a ser difundido entre outros países. Foi o 
início dos direitos sociais do povo.

Outra importante mudança ocorrida foi em relação à nova posição da 
mulher perante a sociedade. Durante a guerra, muitos homens na atividade 
economicamente ativa pereceram ou ficaram inválidos. A mulher teve que 
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ocupar as posições vagas, principalmente nas atividades industriais e dos 
serviços sociais; houve, também, um aumento significativo de mulheres 
que permaneceram solteiras. Foi o princípio da emancipação da mulher, 
que para viver na sociedade, não precisava mais da “proteção” do homem. 

Foi durante a guerra que os Estados beligerantes modernizaram e 
desenvolveram novos sistemas de informações e propaganda para as 
massas. Praticaram a censura sobre os verdadeiros fatos políticos em relação 
à guerra e os resultados das campanhas de guerra. A partir do término da 
guerra, os governos passaram a utilizar a informação, para obter dados 
sobre vários aspectos, por exemplo, a orientação ideológica, da sociedade 
e das pessoas. A propaganda quer para atingir o propósito das políticas 
governamentais, quer para a sociedade de consumo, não mais deixou de 
existir e influenciar nas opções da sociedade. A censura formulada para a 
população ganhou novas roupagens e passou a ser um organismo político 
do Estado.

A guerra, também, atingiu primeiramente as mentes do homem europeu 
em relação aos sentimentos e psique humanos. Até 1914, a guerra, para 
a Europa, conhecida como a mãe da civilização moderna, tinha sido um 
problema militar e somente dizia respeito aos soldados; além do mais, as 
comunidades civis esporadicamente eram atingidas. As guerras nas colônias, 
pertencentes dos Estados europeus, eram justificadas pela necessidade de 
a Europa civilizada difundir seus valores políticos, econômicos, morais e 
religiosos para as sociedades “não civilizadas”. Era, também, justificada 
pelo uso político da teoria da “Origem das Espécies” (1859) de Charles 
Darwin (1809-1882). A Grande Guerra modificou totalmente o pensamento 
do homem europeu sobre a guerra, pois ela atingiu a comunidade civil 
por meio da morte e da destruição generalizadas; sua violência e barbárie 
tinham chegado à porta dos “civilizados” na sua forma mais cruel. Assim 
sendo, as áreas da psicanálise, filosofia, artes e literatura foram alcançadas 
para explicar a dor e a morte causadas pela guerra e que atingiram enorme 
contingente da população europeia. Freud em “Reflexões para os tempos 
de guerra e morte” (1915), assim se expressou sobre  o comportamento 
do Estado e dos combatentes: “Duas coisas nessa guerra despertaram nosso 
sentimento de desilusão: a baixa moralidade revelada externamente por Estados que, 
em suas relações internas, se intitulam guardiões dos padrões morais e a brutalidade 
demonstrada por indivíduos que, enquanto participantes da mais alta civilização 
humana, não julgaríamos capazes de tal comportamento.” (Freud, 1996: 290).  
A partir dessa constatação, Freud tentou explicar, por meio de sua teoria 
psicanalítica, o comportamento do homem na Grande Guerra. Todavia, 
Freud não foi o único pensador a fazer a constatação sobre o comportamento 
cruel do homem, quando em certas circunstâncias da vida. Montaigne já 
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havia chegado a uma conclusão semelhante: “Vivo em uma época em que, por 
causa de nossas guerras civis, abundam os exemplos de incrível crueldade. Não 
vejo na história antiga nada pior do que os fatos dessa natureza, que se verificam 
diariamente e os quais não me acostumo.” (Montaigne, 1972: 207).     

A filosofia do pós-guerra ficou marcada pelo cinismo e desencanto do 
homem pelo homem. Foi o conhecimento sobre a destruição do homem 
pelo homem na realidade europeia. A guerra e sua destruição tinham se 
avizinhado para sempre à sociedade. Foi o conhecimento imediato da 
barbárie que exerceu essa influência na mente do homem.

A literatura do pós-guerra, em vários países, retratou a forte influência 
do período de guerra. Vários autores foram influenciados – James Joyce, 
na Irlanda, com “Ulysses” (1922), Thomas Mann, na Alemanha, com “a 
Montanha Mágica” (1924), Ernest Hemingway, nos EUA, com “Adeus às 
Armas” (1929), Eugene O’Neil, com “Strange Interlude” (1927).

A pintura, também influenciada, retratou em suas telas a dor, a 
miserabilidade humana, o terror e o medo advindos da guerra. Os quadros 
mais expressivos da época, entre outros, são de George Grosz, “Explosion” 
(1917); de L. Morreau, “Après la Victoire”; e de Paul Nash, “We are making 
a New World” (1918).

Nas grandes e nas pequenas cidades foram erguidos monumentos 
para que os mortos da guerra fossem homenageados e pranteados, pois os 
combatentes vieram de todos os lugares. Esses monumentos expressam, 
ao mesmo tempo, a gratidão e a dor do povo que foi atingido pelo terror e 
pela tragédia da guerra jamais vivenciada. 

Verifica-se, portanto, que a Grande Guerra deixou profundas sequelas 
na mente do homem e na sociedade. Mesmo nos tempos modernos e 
civilizados o homem é capaz de cometer o terror e a barbárie, pois ele tinha 
deixado de acreditar nesse potencial humano. Nunca estaremos livres da 
essência do ser, dito humano. Por outro lado, o homem deve entender que 
a guerra faz parte da história da civilização, como bem expressou Bobbitt: 
“A guerra é um produto, tanto quanto uma formadora, da cultura. Os animais 
não travam guerras, embora briguem. Não menos que o mercado e aos tribunais, 
aos quais está intimamente ligada, a guerra é um ato criativo do homem civilizado, 
com importantes conseqüências para o restante da cultura humana – inclusive os 
festivais da paz”. (Bobbitt, 2003: prólogo).

coNclusÃo

A Grande Guerra alterou o modus faciendi da guerra. A partir de então, 
na maioria das vezes, deixou de ser praticada entre dois Estados, passando 
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a ser realizada por coalizões de Estados.  Atualmente, a guerra continua a 
atingir todos os rincões da Terra e quase sempre regida pela assimetria das 
forças e da tecnologia empregadas. 

Os efeitos e reflexos da Grande Guerra são ainda percebidos na 
atualidade, pois a tecnologia que foi empregada na busca de novos 
equipamentos e materiais para os combates foi sendo cada vez mais aplicada 
para os seus aprimoramentos e no desenvolvimento de novos armamentos. 
Os Estados que buscaram aquelas tecnologias ficaram em um novo patamar 
de poder nas Relações Internacionais; e, conseguiram um acurado poder 
militar que os diferenciam em relação aos que não têm aquelas tecnologias; 
em outras palavras, são os have e os have not (os que têm e os que não têm).

Devido ao grande número de baixas no corpo militar e também entre os 
civis, principalmente por sua difusão pelas mídias; os governos dos Estados 
buscaram mecanismos políticos para evitar ou diminuir os efeitos da guerra. 
Para isto, foram criados organismos internacionais como a extinta Liga das 
Nações e a Organização das Nações Unidas, além de aprimorar o Direito 
na Guerra e o Direito à Guerra.

Foram tambem criados mecanismos políticos para o não emprego 
de armamentos altamente letais nos combates, como as armas biológicas 
e químicas. Entretanto ressalta-se que depois que um armamento foi 
descoberto, ele jamais deixará de ser empregado. Será utilizado em novos 
cenários de conflito armado quando da percepção das ameaças sentidas pela 
área político-militar dos Estados ou grupos políticos quando em guerra. Não 
deixa de ser uma questão de segurança e de sobrevivência.

Apesar de vários estudos e análises sobre a Grande Guerra, resta um 
sentimento de que muito ainda há que se aprender com aquele conflito, e o 
aprendizado será encontrado em todas as áreas do conhecimento humano, 
pois elas foram alcançadas sobremaneira por aquele conflito armado.  
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