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PK6LOGO

SI A sociologia este empenhada em refletir sobre o futuro. E 6bvio
Sue o futuro 6 invisivel, pods apenas ser imaginado. Mas talvez seja
f;:i.:i i..h,. q". 'i. .:'a p''''::m '. ni. m.m.«'.; 'm q«. - ''mf-
€uina do mundi" pods acelerar-se, friar outros e novos dilemas e
qerspectivas. Ocorre que o futuro, da mesma fauna que o presence e
(iclusive o passado, podem ser vistos homo configurag6es e movl-

.entos da Hist6ria, de tal modo que um e outros se constituem, imbri-

C Este 6 um desafio permanente para a sociologia e today as ci6n-
as socials: o seu objeto este sempre em movimento e transformagao;

p'':-rna-se maid complexo ou mesmo se clarifica; adquire uma con6igu-

/ngao compreensfvel, ou explicavel, mas tamb6m se altera, adquirindo

putras conotag6es, a16m dos significados conhecidos; extends-se pda
btboarafia e a hist6ria, revelando desenvolvimentos desiguais, contra-

Glt6rios. simultaneamente articulados e desenconuados; combina dife-

$entes durag6es, temporalidades e ritmos, produzindo n3o-

(:)ntemporaneidades; mescla indivilduos e coletividades, classes, cas-
es e estamentos, nag6es e nacionalidades, etnias, g6neros, formas di-

Crsas de organizagao t6cnica e social do [rabalho e da produgao; de-

C mita e confunde o piiblico e o privado, a tirania e a democracla; rea-

C:a o progresso e a decad6ncia, a reforma e a revolugao, as guerras de

(-tg6es, as guerras de classes, as guerras 6tnicas e as guerras religio-
r.s; multiplica as conquistas da ci6ncia, arte e Hilosofia, assim como

(l4 t6cnica, ideologia e utopia promote a criagao e a destruigao, a ri-
gneza e a pobreza, a alegria e a tristeza
C Diante de uma realidade simultaneamente complexa e movi-
flentada: opaca e infinita, desconhecida e inquietante, viva e fasci-

dns
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nance, a sociologia e ladas as cifncias sociais multiplicam as su:=)
linguagens, os sous ''conceitos'' e ''categorias'', as descrig6es e ull)

plicag6es, as suas metodologias e teorias. A sociologia e todas ?"\
ci6ncias sociais estio continua e periodicamente desafiadas a criar '-\

recriar meios e modos de interpretar as situag6es e os acontecimep-X
tos, as continuidades e descontinuidades, os processo e as estrutura::.

as hegemonias e as soberanias. Esse o clima em que florescem a<
metodologias e teorias, sempre em busca da ''compreensao '' ou dzJ

'explicagao '', de modo a aprimorar o esclarecimento e soltar a image!?
nacao

E claro que o futuro pode estar if lange. Mas tamb6m pods-s=)
percebe-lo mais pr6ximo, Hg. ocasi6es em que a ''mfquina do mundi:)

parece acelerar-se, criando outros e novos dilemas e horizontes. o
futuro, assim homo o presents e tamb6m o passado, sgo momentos:'')

configurag6es dos movimentos da Hist6ria, de tal modo que uns e OI '-)

bros se constituem, conformam, desencontram e transformam. -\
Vale a pena refletir sobre a Hist6ria, no contraponto futuro, pres

dente e passado, em suas maltiplas combinag6es. Essa 6 a ocasiio eiq.

que e compreensao e a explicagao das realidades e novidade propid!!

am o conhecimento, principalmente quando se volta a fabulagao. -J

Vistos em perspectiva hist6rica ampla, o s6culo XX e o s6cu ')

XXI, que se inicia, revelam-se uma pasta cartografia de guerras o
todos os tipos, localizadas e intermitentes, encadeadas e surpreende '')

tes. A despeito de parecerem locais, nacionais ou regionals, em geiy'l

n6micas e culturais. Sim, toda guerra involve povos e nag6es, imp6l;j;
os e co16nias, classes e grupos socials, indivi.duos e coletividades, reJ

)
)

)
)
)
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C,imus politicos e governos, etnias e religi6es. De par-em'par com a
Guerra desenvolvem-se contradig6es diversas e fundamentais; contra-

Cig6es socials sempre presented no tecido das sociedades, sempre ati-
r-as na ffbrica da sociedade local, nacional, regional e mundial; sem-

/«re decisivas nos movimentos e nas conHgurag6es da maquina do
nundo.
C' Etta 6 uma 6poca de guerras de diferentes envergaduras. Estas

bao as principais: Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1 8), Segun-
qas Grande Guerra Mundial (1939-45) e Guerra Fda (1946-89), etta

qlamb6m uma grande guerra mundial. De fato podem ser vistas em suas

(lngularidades, circunscritas, delimitadas pda cronologia. A rigor, no
(ntanto, sio irrupg6es violentas, brutais e catastr6flcas, envolvendo
C;ns6es e conflitos ngo s6 militares, mas principalmente geo-
C;on6micos e geopoliticos, compreendendo imp6rios e nag6es, metro

(.)les e co16nias, disputas por fontes de mat6rias primal e por merca-

C)s, afirmagao de hegemonias ou lutas para compor ou recompor he
.,,«:monias. Essa 6 uma hist6ria na qual estgo tanto nag6es europ6ias

&'':-""; e '«... ''';' ' ?;.T:'= !g r:!:,fT:?:=J':l'=:
.8empre envolvendo muitos ou todos os outros povos e nag6es de Asia
e Oceania. da Attica, de America Latina e Caribe, da America do
porte e Europas; sim Europas: Ocidental, Centrale Oriental, que se

(llstinguem entry si, por suas relag6es, acomodag6es e tens6es, bem

(limo por saas hisc6rias e tradig6es, realidades e ilus6es.
C Pols bem, coda esse hist6ria de guerras no curso do s6culo XX,
Citrando polo s6culo XXI, 6 tamb6m uma hist6ria de revs/ufdes. Sio

C volugi5es e contra-revolug6es, golpes de Estado e quarteladas, en-

C)lvendo arranjos e rearranjos de sistemas imperialistas, bem coma

t.tas pda descolonizagao, revolug6es nacionais e revolug6es socials.
Fqo manifestag6es de lutas sociais que se distribuem por um leque
pmplo de fomlas e solug6es polfticas: liberalismo, fascismo, nazismo,

}i)rporativismo, social-democracia, socialismo e comunismo, compre '

(

C

(

(
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endendo a democracia e a tirania, bem como de diversas modulag6e.D
da cidadania; e compreendendo tamb6m g6neros e etnias, religi6es :)

lingual, distintas modalidades de organizagao social e t6cnica do tra')

balho e da produgao, compreendendo tamb6m distintas modalidade '-\
de distribuigao, troca e consumo. ,-\

Eases sio tempos de lutas de classes, em escala nacional e..

mundial. Sio tempos de uma gue/"r'a avi.r mz//zdfaZ' .per'mcznen/e, en:(
d6mica e aberta, moderada e violenta, por dentro e por fora das

./
guez;=..

ras localizadas e mundiais. Sim, em dodo o s6culo XX, e entrandi/
polo s6culo XXI, o que se verifica 6 uma /'evo/z/f &o soda/ .permczJ

nen/e, subjacente is maid diversas formal de integragao e fragmeil ..)
tagao, acomodagao e contradigao, sempre envolvendo classes e fac;)

gees de classes, grupos 6tnicos, de genera, religiosos e outros, n:)

maioria dos castes transbordando das fronteiras nacionais, avangand )
a16m de fronteiras continentais. -\

Esse 6 o mundo com o qual se forma o novo ciclo de expanse'''b

do capitalismo, constituindo o globalismo, o novo pasco da hist6ri;'l
no qual se confrontam o neoliberalismo, o nazifascimo e o

. '-/

neosoc18K

lismo. A mesma ffbrica global, ou mfquina do mundo, com a qual:
se forma a sociedade civil mundial, compreendendo estruturzjf
mundiais de poder e configurando a globalizagao polo alto, esse
mesma ffbrica global conforma-se homo o novo palco da hist6rizB)
pasco de outras e novak guerras e revolug6es. Ar se fermenta u!)
novo cfc/o do revs/z/fao &zfrgz/esa, com o qual se fermenta, simu=)

taneamente, um novo c/c/o da revs/z/f4o soda/fs/a, vistas homo ro
vo/ufdes / z/ndfafs. Aos poucos, ou de-repente, uns e outros sio dl
safiados a reconhecer que participam da mesma fabrica, ou maqu:l)

na. Indivfduos e coletividades, clause e grupos sociais, povos e n:)
gees, cultural e civilizag6es, em diversos arranjos, mesclem-s.\.
integram-se, tensionam-se e batalham, conferindo realidade a hist(f '
ria universal; e anunciando a humanidade.

)
)
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C "A hist6ria universal nio existiu sempre. A hist6ria, coma hist6ria
.rb universal, 6 um resultado:

C Esse o contexts hist6rico-social em que se fermentam as mu-

('angus sociais, moderadas ou drasticas, integrativas ou transformado
Ces, conservadores ou revolucionirias. Este 6 o problema: os mesmos
C.eros constitutivos das relag6es, processes e estruturas socials que se

Cesenvolvem com a globalizagao, tanto alimentam a integragao coma

C revolugao. Mats do que ipso, a despeito das forges que convergem

CO sentido da integragao, sio poderosas as faTWas que fermentam a
l+ansformagao. E a transformagao pods expressar tanto um novo desen-
/-,olvimento da revolugao burguesa como algum novo desenvolvi-
uJlento da revolugao socialista. Dada a transnacionalizagao intensiva e

Cextensiva das forgas produtivas e das simultineas tens6es que se des-
\hvolvem com as contradig6es dessas forgas com as relag6es de pro-

qiugao, o que movimenta classes e grupos sociais, fermantam se ten-
(:.3es e antagonismos que tanto sio mobilizados em termos de integra-
qao coho em Lermos de revolugao. E a revoluglio pods ser principal-
Ciente um novo ciclo de revolugao burguesa, em imbito mundial, com

C qual se produz tamb6m um novo ciclo da revolugao socialista, em
("-nbito mundial.

C Note-se, no entanto, que a repo/uf o pods ser compreendida
p'incipalmente como um processo hist6rico-social, desenvolvendo-se

>m molded radicais, abruptos e violentos ou parciais, lantos e pacrfi-
cos, entry outras modalidades, devidas aos jogos das forgas sociais.

1)?ependendo das forgas sociais presented e das condig6es hist6ricas
bm que ocorre, a revoluqlao pods ser maid ou menos ampla, acentuar-

qle ou recuar, realizar-se parcialmente ou mesmo fiustrar-se. Em todos

-... Kax\ }Aaix, Elementos /Kndamentales para ia critics de !a economic politico

(-orradorJ /8i7-/8i8, 3 vols., trad. de Jose Aric6, Miguel Mumps e Pedro Sca-

.l6n, Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1971-1976; citagao do vol, 1, p. 31

C
C

(

C
C
C
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os castes, trata-se de um processo hist6rico-social; com o qual se df I)

formagao de outro e novo bloco de poder, podendo ser outro regime

poll.tice, outra forma de governs, em substituigao ao anterior; recall)

nhecendo-se que is vezes ocorrem acomodag6es entry as forgas ante:)
flores e as novak, enquanto que em outras vezes pode ocorrer uma to.

tal superagao de today as forgas sociais anteriores. Em todos os cason;

a despeito da sua envergadura, a revolugao pods envolver os maid dill
versos ci.rculos da vida social, desde o local ao mundial. Pods envol=''

ver today as atividades socials, em sentido Iaea, compreendendo zr;
economia, a poll.tica e a culture, as realidades e os imagingrios, a his-J

t6ria e as tradig6es, as formas de sociabilidade e os jogos das forge.J
socials, as ideologias e as utopias. I)

Etta 6 a id6ia: e revolugao pods ser vista coma um processo ine:)

renee a constituigao e dinfmica da sociedade burguesa, de mercad(:)
capitalista, vista em fmbito nacionale em 8mbito mundial. A mesm:)
fabrica da sociedade com a qual se engendram as prfticas e as id6ia

de ''ordem e progresso '', ''evolugao e modernizagao '', ''desenvolvi.-\
mento e transformagao '', ''modernidade e p6s-modemidade '' ou ''mo;l
dernidade-nagao '' e ''modernidade-mundo ''; assim homo as praticas ii:
id6ias de ''mercado e planejamento '', ''dinheiro e capital '' ''lucro E'
mats-valia'', ''liberdade e igualdade '', "propriedade e contrato ''; assim
como classes socials e grupos sociais, partidos politicos e sindicato+

movimentos sociais e correntes de opiniao publica, informagao e ei.J
tretenimento; elsa mesma f3brica fermenta o progresso e a decadal.3

cia, a transformagao e o retrocesso, a reforma e a revolugao, a revolt:)

gao e a contra-revolugao. :)
Sio muitas as revolug6es que povoam a hist6ria do mundo m(:)

demo, tanto em fmbito nacional homo em fmbito mundial. Desde ?-\

revolug6es burguesas ocorridas na Holanda, Inglaterra e Franca, o'h

Alemanha, Italia, Japa.o e Estados Unidos, sio muitas as revolug6e\

ndo s6 burguesas coma nacionais, descolonizadoras e sociais quj:

)
)
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C)correm na Europa, Asia, Africa e Americas. Alias, cabs sempre re
;onhecer que na maioria dos cason, essas revolug6es em gerd trans-

C)ordam das #onteiras dos respectivos parses, transfomiando-se em
(:.evolug6es regionals ou mesmo mundiais; n2o s6 por suas repercus

(-6es ideo16gicas ou ut6picas mas tamb6m polo sous desdobramentos
/.ociais, econ6micos, polilticos e culturais. Nesse sentido 6 que a era do

;llobalismo pods estar inaugurando um novo ciclo de revolug6es, em
u/scala propriamente mundial. Dai. a validade da hip6tese de que a glo-

sbalizagao ja pods ser vista como um novo ciclo da revoluqlao burgue-

(sh, com a qual se fermenta tamb6m um novo ciclo da revolugao socia-
qista, como revoluqlao socialista mundial'.

C:. O NOVO CICLO DA REVOLUgAO BURGUESA

C No s6culo XXI, muitos est8o empenhados em compreender e

Cxplicar as situag6es, os acontecimentos e as rupturas, assam coma as
r'elag6es, os processor e as estruturas, que se formam e transformam
,rom a sociedade g/obcz/; uma sociedade na qual se subsumem as socie-

B.adds nacionais, em sous segmentos locais e em sous arranjos regio-

cnais. Ocorre que a sociedade global, vista em suas implicag6es simul-
qaneamente econ6micas, politicas e culturais, demograficas, religiosas

} Eric Hobsbawm, .Era dos .Er/ramos, trad, de Marcos Santarrita, Companhia das
X:Chas, Sgo Paulo. 1995, Geoffrey Banaclough. /nnodufao a Hfsr6ria Co/z/em-
Cord?zea; trad. de Alvaro Cabral, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1976; Hannah

Crendt, So&re a Repo/zlfao, trad. de 1. Morris, Morass Editores, Lisboa, 1971;
iFheda Skocpol, Soda/ .Repo/u/ions in //ze .A4odern Mor/d, Cambridge University
\l"i.ess. Cambridge, 1996; Fred Halliday, Revoldti6n'and World Politics (The
(.ise and Fall of the'sixth Great Power), Duke University Press, Durham, 1999;

( 3rry Boswell(Editor), Repo/zlffon f/z fhe World-Sfs/em, Greene'ood Press, New
.,}(ork, 1989.

C
C

C
C
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e lingiiisticas, constitui-se coma uma nova, abrangente e contradit6rii.)
totalidade, uma formagao geohist6rica na qual ao inserem os terTit6ri-
os e as fronteiras, as ecologias e as biodiversidades, os povos e as na)
gees, os individuos e as coletividades, os g6neros e as etnias, as clash)

ses sociais e os grupos socials, as cultural e as civilizag6es. Uma "to-)
talidade" simultaneamente hist6rica e te6rica, ou seja, uma fomiagap
social e uma categoria que adquirem predomina.ncaa crescente sobr€;;

umas e outras formag6es sociais: locais, nacionais e regionais. ,...
Este em curio o desenvolvimento de um novo ciclo de profun£r

das transformag6es sociais, compreendendo as ''forgas produtivas'';:'
into 6, o capital, a tecnologia, a forma de trabalho, a divisio 'do trabalhi:2
social, o mercado, o planejamento e o monop61io da vio16ncia; e al,J

relag6es de produgao", isto 6, as instituigi5es jurfdico political e eco:)
n6mico-financeiras, os poderes do Estado e das organizag6es multila:)

terais, o direito international, as instituig6es relativas a integragao re:)

gional, a n)adia tamb6m nacionale transnacional, as rides, teias e sis:)

tomas articulando individuos, coletividades, povos, nag6es, corpora.)
gees e organizag6es. Tudo ipso envolvendo classes sociais e grupoib

sociais, g6neros e etnias, li.nguas e religi6es. Este em curso, portanto\

um novo ciclo de desenvolvimento da revs/z/ 8o bz/rguesa em esca/a.
mundia!

E claro que as revolug6es burguesas sempre transbordaram da/

ftonteiras nacionais. As revolug6es ocorridas na yolanda, Inglaterra l>
Franca ultrapassaram as fronteiras das metr6poles, alcangando as rest)

pectivas co16nias, bem coho ouuos povos e nag6es, em outros cont.I)

nantes. mauve inclusive influ6ncias reciprocas entry as diversas revs:)

lug6es. E evidence que a revolugao de independ6ncia das co16ni{)

bitfnicas da Nova Inglaterra influenciou a pr6pria Inglaterra, rope:)
cutindo em co16nias ib6ricas do Novo Mundi; sem esquecer qu")
aquela resolugao de independ6ncia foia primeira batalha de uma lop-)

ga revolugao burguesa em curio nos Estados Unidos da America diS

)
)
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('.Norte durante o s6culo XIX. As revolug6es "prussiana" na Alemanha

om formagao, e "passiva" na Italia em formagao, bem como a Restau-
f-agro Meiji no Japa.o, as tr6s ocorridas nos anon 60 e 70 do s6culo
/WX, repercutiram em vizinhos e em polos maid distantes. Sim, a re-
bvoluWao burguesa nacional sempre transborda das fronteiras do pals

$m que ocorre. Inclusive cabe observar que ladas inserem-se na conHl-
(-aurac6es e movimentos dos vastos processos hist6ricos que ao sinteti-

qarn nos concertos de /}zercanff/isn70, co/chia/fsmo e !rWer/a/fsmo.

C O que ocorre com o g/oba/limo, quando o capitalismo ingressa
C;m novo ciclo de expansao mundial, 6 que a revolugao burguesa in-
C/ressa em novo ciclo, tamb6m g]oba]. Aos poucos, ou de-repente,
Cbalam se os quadros sociais e mentais de refer6ncia de uns e outros,

Cm todd o mundi. Todos sio desafiados a re-situar-se no novo napa
('"l.o mundo. As forgas produtivas e as relag6es de produgao, em moldes

f-sapitalistas, desenvolvem-se intensiva e extensivamente por todo o
.,mundo, rearticulando e fortalecendo as rides e teias sist6micas, tanto
...auanto acentuando e generalizando processos de desarticulagao e

Shagmentagao, tamb6m em escala mundial. Generalizem-se ainda mats
(os principios do liberalismo que se havia criado em gmbito nacional,

qgo,a em imbito mundial, nos tempos do neoliberalismo. Generali
C.em se ainda maid os princfpios codificados nas expressi5es "liberda

C:e". "igualdade" e "propriedade", organizados no "contrato", en-

(.uanto instituto juridico-politico fundamental da sociedade de merca-

C:o, burguesa ou capitalista. Desenvolve-se um vasto processo ''peda-

C,6gico" orientado no sentido da difusio e reafirmagao das disting6es

Cntre o "ptiblico" e o "privado", o "lucre" e a "corrupgao", o "Estado
/-dnimo '' e o ''mercado aberto '', a ''economic emergente '' e a 'insergao
,.-o mercado mundial '', o ''equililbrio monetgrio nacional '' e o ''equili-
(brio monetgrio mundial"; tudo ipso monitorizado polo Funds Monetf-

rlo Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD: Banco Internacio-

qat de Reconstrugao e Desenvolvimento) e a Organizagao Mundial do

C

(
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Com6rcio(OMC), a santfssima trindade do capital em gerd; tudo iss(:)

orquestrado por grande parte da mildia impressa e eletr6nica mundialj:)
ela tamb6m composta por coiporag6es transnacionais. Sob muitos as')
pectos, portanto, o ciclo do globalismo assinala um novo ciclo da re
volugao burguesa, em escala mundial.

O que este em causa, quando se fda em mundializagao, planeta=
rizagao, globalizagao, globalidade ou globalismo, & uma ample e pro;;
funda transformagao gerd, envolvendo a economia e a sociedade, La

politica e a cultura, a ecologia e a demografia, as lingual e as religi=
6es. Tudo se abala maid ou menos radicalmente, de modo desigual G-
tamb6m contradit6rio. Tanto 6 assim, que ocorrem ressurg6ncias d&

nacionalismos e localismos, reafimlagao de identidades presences Ol:)
pret6ritas, sunos de xenofobias, etnicismos, racismos e fundamenta:)
lismos, nio s6 religiosos homo tamb6m culturais. Em vfrios momen

tos da hist6ria, incluesive no longo do s6culo XX e nos inicios dr '

XXI, o ''cristianismo" do Vaticano e o ''ocidentalismo '' europeu '")
norteamericano t6m fido brutalmente fundamentalistas, principal-\
monte quando se associam.

Maid uma vez, reabrem-se os debates sobre a ''identidade ''. d
outro '', a ''desnacionalizagao '' e a ''desterritorializagao '', o ''lugar'', a

"temt6rio", a "#onteira" e o "espago", o "mundi sem ftonteiras", a)
'aldeia global '', a ''terra-pftria" e ''babel ''. Todos, em todo o mundcl?

sio obrigados a defrontar-se com o "desenvolvimento desiguale con-)
binado", a "nao-contemporaneidade" e a "transculturagao". Aos pou)
cos, modiHlcam-se ou dissolvem-se as linhas divis6rias entry o Oci)

dente e o Oriente, A6ica e a Europa, a America Latina e a Am6ricl
Anglosax6nica, devido is migra96es transcontinentais, aos fluxos d '\

mercadorias globals, aos movimentos mundiais de id6ias, aos events' q

artisticos, esportivos e outros; a16m da multiplicagao de negociag6e:'
fus6es e aquisig6es no g.mbito das corporag6es; e das tens6es, sold-.

gees e inesolug6es. Tudo ipso movimentando a maquina do mundi. :(

)
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<: A Tiger, o novo ciclo de globalizagao do capitalismo, com o qual
se forma e desenvolve a sociedade civil mundial, nio ocorre ao acaso,

:omo se fora um processo inesperado e cego. Ainda que deja errftico e
.contradit6rio, tamb6m revela sistemftica, combinando teoria e pratica

'com ideologia. Sim, porque esse novo ciclo de desenvolvimento in-
ltensivo e extdnsivo do capitalismo, em escala mundial, 6 influenciado

}OU conduzjdo principalmente pda '"burguesia mundial '', que ja. vinha
Lse desenvolvendo por dentro e por fora dos imperialismos; burguesia

mundial elsa com a qual se associam membros de outros setores soci-
.iis, tamb6m em curse de transnacionalizagao. E cape ressaltar a con-

.dbuigao de setores intelectuais diversos, dentre os quaid encontram-
,e economistas, financistas, administradores, t6cnicos em eletr6nica,

omalistas, soci61ogos e muitos outros, oiiundos das ci2ncias sociais e
aturais. Formam-se ''tecnoestruturas transnacionais'', ''think tanks:

:osmopolitas, organizag6es empresariais especializadas em assessorias
'! consultorias de today os tipos, inclusive credenciadas para diagnosti-

Zar e classificar a categoria e confiabilidade de cada pals, empresa,

jorporagao e conglomerado, no que se revere ao investimento e a lu-
Fratividade, a previsibilidade e a connanga presents e futura '.

E assim que se abalam maid ou menos radicalmente os quadros
,ociais e mentais de refer6ncia que se haviam desenvolvido sob o em-

C

Perry Anderson, "Balango do Neoliberalismo '', Emir bader e Pablo Gentili
lrganizadores), P6s-.nICo/ibe/"a/isms, Paz e Terra, Sgo Paulo, 1995, cap. 1, pp

3-37: Eduardo Rosenzvaig, "Neoliberalism", .La/fn .american Perspectives
io1.24, n' 6, november 1997, pp,56-62; Richard J. Bamet e Ronald Muller, Po-

r G/oba/(A Forma Incontrolgvel das Multinacionais), trad. de Ruy Jungmann
'listribuidora Record, Rio de Janeiro, s/d (edigao original em ing16s de 1974);

f. Fred Bergsten(Chord.), O Fuhro do Comgrcio /n/ernacfona/(As Tests de
(,daidenhead), trad, de Ricardo Stavols Cavaliere e Liang Morass, Editors da

lundagao Get61io Vargas, Rio de Janeiro, 1979 (edigao original em ingles de
+975); Banco Mundial, .Z)o P/ano czo JMercado (Relat6rio sobre o Desenvolvi
Hento Mundial), Washington, 1996.
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blema do nczcio/zcz/kmo, da sociedade nacional, do Estado-Nagao, da

;modemidade-nagao '' ou da primeira modemidade. Sob o emblems dcl)
g/oba/hmo, tanto se recriam quadros sociais e mentais de refer6ncif

anteriores como se cream novos, surpreendentes, inquietantes ou fas.'")
cinantes. Fomlam-se a sociedade avi/ mundla/ e as es/ru/ural wz/#z#Qf.a-

de rode/", redesenhando o mapa do mundo, quando se redefinem ou-x
declinam soberanias nacionais e emergem as corporag6es transnacio;

nail, de par-em-par com se organizag6es multilaterais, como os pain;
cipais porta-vozes das classes dominantes mundiais. Sio muitas ag '
instituig6es e os ideais, as prfticas e os valores que se formam no fm:H
bito do globalismo, da sociedade civil mundial. Nesse cengrio com

plexo, contradit6rio e de amplas proporg6es, abram-se outras e novasl)

perspectivas para a ci&ncia e a t6cnica, a comunicagao e a informagaola

a desterritorializagao e a miniaturizagao. Multiplicam-se os ''espagos:
e aceleram-se os ''tempos'', em today as direg6es, em todas as esfera

de atividade e imaginagao, gragas is tecnologias eletr6nicas com a '"
quaid se globaliza ainda maid intensa e generalizadamente a globaliza-')
gao. Esse 6 o novo palco da hist6ria, da ''modemidade-mundo '', ou..
segunda modernidade ' '''x

\-//

'A burguesia nio pode existir sem revolucionar continuamente o=]

instrumentos de produgao e, por conseguinte, as relag6es de produga(:)
portanto, dodo o conjunto das rela96es sociais... O contfnuo revolucion?"
da produgao, o abalo constance de sodas as condig6es sociais, a incerteziC

e a agitagao etemas distinguem a 6poca burguesa de todas as precedentes:
Today as relag6es fixas e cristalizadas, com seu s6quito de crengas e op=)
nikes tomadas venerfveis polo tempo, s5o dissolvidas, e as novak envy

Ihecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo o que 6 solido e estfvel s;l

volatiliza, tudo o que 6 sagrado 6 profanado, e os homens sio finalmentl?

obrigados a encarar com sobriedade e sem ilus6es sua posigao na vid;l)
suas relag6es recfprocas. .'\

;A necessidade de mercados cada vez mats extensos para sous pro"'\
dutos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela dove estabelej!'

)
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C
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C
C
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C
C
C

=er-se em toda parte, instalar-se em toda parte, criar vinculos em toda

parte. Atrav6s da exploragao do mercado mundial, a burguesia deu um
carfter cosmopolita a produgao e ao consumo de todos ao parses. Para
grande pesar dos reacionarios, retirou debaixo dos p6s da indQstria o ter-
reno nacional. As antigas inddstrias nacionais foram destrufdas e continu
am a ser destrufdas a dada dia. Sgo suplantadas por novak indQstrias, cuja

introdugao se torna uma questao de vida ou morte para todas as nag6es
civilizadas - indQstrias que nio mats empregam mat6rias-primas locals,

mas mat6rias-primal provenientes das maid remotas regimes, e cuyos pro-
dutos sgo consumidos n5o somente no pr6prio pai.s, mas em todas as pa-

nes do mundo... Em lugar de antiga auto-sufici6ncia e do antigo isola-
mento local e nacional, desenvolve-se em today as direg6es um intercim-
bio universal, uma universal interdepend6ncia das nag6es. E ipso tanto na

produgao material quanto na intelectual. Os produtos intelectuais de cada
nagao tornam-se patrim6nio comum. A unilateralidade e a estreiteza na-
cionais tornam-se dada vez maid impossfveis, e das numerosas literaturas
nacionais e ]ocais forma-se uma ]iteratura mundial''*

Difundem-se polo mundo as instituig6es e de valores, as formas

4e sociabilidade e os jogos de forgas sociais com os quaid o capitalis
.mo adquire novo dinamismo, em escala mundial. Enquanto modo de

brodugao e processo civilizat6rio, o capitalismo invade, maid uma vez,
16s territ6rios e as ftonteiras, povos e as nag6es, as cultural e as civili-

7ag6es. Modificam-se e transformam-se radicalmente, ou simples-
Dente dissolvem-se, ideais e praticas, nog6es e inquietag6es, realida-

Cues e ilus6es. Quando as corporag6es transnacionais e as organizag6es
CiQultilatcrais formam-se e passam a atuar homo estruturas mundiais de

i!,,oder, predominando amplamente, orquestradas pda teoria, prftica e
:ieologia do neo-liberalismo, nessa 6poca 6 evidence que todos estgo

Condo inseridos em um novo maps do mundo. Em lugar do localismo,

{,'Karl Marx e Friedrich Engels, .t4nn£ies/o do Parfido Cowl/nis/a, trad. de Mar
o Aur61io Nogueira e Leandro Konder, Editora Vozes, Petr6polis, 1988, pp

b9-70; citag6es do cap. I "Burgueses e Proletfrios'

c'
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C
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tribalismo e nacionalismo, em lugar do mercantilismo, do colonialis )
mo e do imperialismo, todos sgo inseridos no globalismo, visto comol)
um vasto e predominance processo hist6rico-social, econ6mico, poll.ti.
co e cultural

Dai. a validade do conceito de modernidade-mundo, ou segundo.-;

modemidade, subsumindo a modernidade-nagao, ou primeira madera

nidade. Sob o globalismo, o processo de "desencantamento do mun
do '' adquire novos desenvolvimentos, intensivos e extensivos, cami:

nhando polos quatro cantos do mundo. A ci6ncia e a t6cnica, a ele.'
tr6nica e a engenharia gen6tica, o utilitarismo e o pragmatismo, a ra=
zio instrumental e a visio sist6mica do mundo, sio muitos os desen

volvimentos da ''16gica do capital '', impregnando instituig6es e organ
nizag6es, corporag6es e estados nacionais, estruturas mundiais de po.:3'

der e formal de sociabilidade. Os principios ou objetivos das empre:l)
sas, corporag6es e conglomerados, em suas atividades nacionais, regi-

onals e mundiais, sio apresentados como parametros e praticas indis:

pensaveis de uns e outros, em dodo o mundo: produtividade competiti-

vidade, lucratividade, desempenho, pragmatismo, visio sist6mica da$\
atividades e organizag6es, das relag6es fins e meios e das instituig6es:

Sio ''principios" e objetivos que se difundem por todas as esferas dQ

tecido social, desde o pablico ao privado, da ffbrica ao banco, da es--
cola a igreja, do entretenimento a informagao, dos aparelhos estatais z:.J
fame.lia.:J

Esse o vasco cengrio, o novo pa]co da hist6ria, no qual desen=)
volvem-se o progresso e a decad6ncia, a prosperidade e a mis6ria, ~13
pauperizagao absoluta e a pauperizagao relativa, a civilizagao e a bar.

bgrie. Esse o novo palco da hist6ria no qual desenvolve-se o narcotr6:)
nico e o terrorismo, acionados pdas estruturas locais, nacionais, regio-\

nail e mundiais de poder; desenvolvendo-se tamb6m a vigilancia sis-)
temftica de indivilduos e coletividades, na f abrica, escrit6rio, escola

ag6ncias govemamentais, igrdas, condominios cidades, nag6es. Ao:=

)
)

n
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( poucos, ou de-repente, coisas, genres e id6ias tornam se suspeitos. Di-
C ante das crescentes desigualdades, das car&ncias e softengas, do pau-

perismo e lumpenizagao, da crescente alienagao, a teoria, t6cnica e
/~ideologia sist6mica, com as suas teias, rides e cadeias, recobre e im-
.- pregna pervasimente os indivi.duos e as coletividades, as formas de

sociabilidade e os jogos das forgas sociais.

(
(

( 4. PERSPECTIVAS DA REVOLUCAO sOCIALISTA

( Este 6 o desafio maid fundamental, porto polo novo ciclo de
globalizagao do capitalismo: reafirme-se a historicidade do capitalis-
mo e arie-se o desafio de interpretar e realizar tanto as suas potencia-
lidades como as suas negatividades, tendo-se em conte os sous dina-

/- mismos e as suas contradig6es. O mesmo 6xito do neo/{be/"a/isms,

coma teoria, pratica e ideologia de globalizagao do capitalismo, en-
gendra novos sunos de fascismo, nazismo ou nazifascimo e inclusive
sunos de social democracia; mas engendrando principalmente as con-

\l:dig6es e as possibilidades do neosocfa/fsmo com as suas implicag6es
(te6ricas, praticas, ideo16gicas e ut6picas. Sgo id6ias e praticas que se

.;ermentam e fertilizam no &mbito do globalismo, recriando ou ino-

C\undo muito do que se havia criado sob o signo do nacionalismo,
CI O mesmo capitalismo, visto homo modo de produgao e processo

('Je civilizat6rio, engendra as condig6es de formagao e desenvolvi-
nento do socialismo, como modo de produgao e processo civilizat6-

(-"io. Desde a formagao da sociedade nacional, burguesa, capitalista,
rsimbolizada no Estado-Nagao, este em g6nese o socialismo, que ir-

.r/ompe em villas nag6es e ocasi6es; irrompe em atividades e id6ias,
')iieorias e revolug6es, revelando a historicidade e, portanto, a transito-

tliedade do capitalismo. Sim, o socialismo 6 tamb6m uma criagao e um

components ativo da modernidade; nascendo com a modemidade-

C

(

C
C
C
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nagao, ou primeira modemidade; e viajando pda modemidade )
mundi, ou segunda modernidade. ")

Etta 6 a novidade e a realidade, quando se trata de refletir sobre

a formagi.o, conformagao e transformagao de sociedade civil mundiaj-S
que surge com o novo ciclo de globalizagao do capitalismo: tanto se

expandem polo mundi as instituig6es e id&ias, os valores e as praticas
da sociedade capitalista ou burguesa, como se expandem polo munddl
as maid diversas formal de alienagao com as quais se alimentam asJ
lukas pele emancipagao, por outras formas de organizagao social e t6c-

nica do trabalho e da produgiio; bem coma da distribuigao, troca e)
consumo. Multiplicam-se as reivindicag6es e lutas, os movimentosl

socials e as id6ias, os protestor e as utopias com os quaid se fomiam a:)

socialismo, o neosocialismo, anunciando outro modo de produgao e3
processo civilizat6rio. Assim se engendram as condig6es e as possibi

lidades de revolugao social com a qual se produz a transfiguragao do
capitalismo em socialismo, da sociedade organizada em classessoCl-?-\

ais hierarquizadas em dominantes e subalternas em uma sociedade CH:iax

que se desenvolvem outras formal de articulagao e dinamizagao do$1
indivi.duos e coletividades

Visto em escala mundial, o capitalismo desenvolve as classed-/
socials e os grupos sociais, em fmbito nio s6 local, nacional e reBiD-)
nal mas tamb6m e principalmente mundial. Acentuam-se as diversida=1)

des e desigualdades, em termos de formal de sociabilidade e jogos dl:)
forgas sociais. As dimens6es transnacionais do capital, tecnologia:)
forma de trabalho, divisio do trabalho social, mercado, planqamento

vio16ncia, entry outras forgas produtivas, intensificam e generalizalrn
os processor de integragao e fragmentag:io, em escala mundial. Esse c'-s

cengrio em que se forma e desenvolve a ''globalizagao da questao so-.x
dal ''; uma globalizagao na qual estio presentes as contradig6es trac;{
balho e capital, etnias, g6neros, religi6es, lingual e outras; sem

-..J
esque;....

cer as diferentes manifesta96es da contradigao sociedade e natureza'

.)
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( Este em curse o desenvolvimento desiguale combinado, bem coma
r- estgo em curso as maid diferentes formal de na.o-contemporaneidade,

r-. de par-em-par com processor de transculturaga.o. iE assim que se for-
,.ma a sociedade civil mundial, compreendendo classes sociais e grupos

s' sociais. bem como estruturas mundiais de poder, tail como corpora-

C gees transnacionais e organizag6es multilaterais; de permeio a estados
C nacionais, localismos, nacionalismos, regionalismos, tribalismos, pro '
( vincianismos, muitas vezes mesclados com anacronismos.
(I Esse o contexts hist6rico, simultaneamente social, econ6mico,

(I politico e cultural, bem como religioso e linguistics, em que se recn-
C am problemas antigos e recentes, bem homo se clam novos, surpre '
r endentes. A medida que se forma e desenvolve o globalismo, compre '

endendo a sociedade civil mundial, enquanto sociedade de classes,

com suas estruturas de poder, tamb6m se formam e desenvolvem as

contradig6es sociais com as quaid se fermentam os movimentos soci-
ais e as reivindicag6es, os protestos e as revolug6es

O socialismo involve novos desenvolvimentos da modemidade,

como processo civilizat6rio. No &mbito da sociedade mundial, vista

come palco da hist6ria, o socialismo revela-se outra e nova 6poca da
(,modemidade, agora da modemidade-mundo. E como se levasse o ''de-

sencantamento do mundo '' a outras alturas, a diferentes possibilidades,

outros horizontes. Na medida em que se desenvolve realmente outro

C.modo de organizagao social e t6cnica do trabalho, compreendendo a

Cprodug5.o, distribuiqlao, troca e consume, tanto lava-se maid lange o
iesencantamento do mundo homo deflagram-se as condig6es e as pos'

(

;s John Gray, Fa/so 4manhecer (Os Equivocos do Capitalismo Global). uad. de
\-Max Altman, Editora Record, Rio de Janeiro, 1999; Michel Chossudovsky, X
C C7oba/izafao da Pobre a(Impactos das Refomas do FM]e do Banco Mundia]),
('trad. de Marylene Pinto Michael, Editora Modema, Sio Paulo, 1999; Jose Sloa-

ne e Emilio Taddei(Orgs.). Resfsre/zcfas ]HuPzdia/es(de Seattle a Porto Alegre)
Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2001.
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sibilidades de "reencantamento do mundo". Quando se reduz ou eli-:l)
mina a distfncia entry o trabalhador e o produto do seu trabalho, de tal I)
modo que o produto material ou espiritual do trabalho revela-se reali-"-)

zagao do trabalhador, homo indivi.duo e coletividade, a partir dai nas--'\
cem outras formal de sociabilidade e outros jogos de forgas sociais.

Amplia-se a transpar6ncia no contraponto individuo e produto da sua:
atividade, criador e criatura, objetivagao e realizagao, praxis e transfi-'

guragao. Nessa altura da hist6ria, desenvolvem-se as condig6es dd.l:'

possibilidades de "reencantamento do mundo '', quando a alienagaoy '
cede lugar a. emancipagao, quando a emancipagao compreende a~

transpar6ncia nas relag6es entre uns e outros; coisas, gentes e id6ias;.
modos de ser, sentir, agir, pensar, compreender, explicar, realizar, fa-

Esta 6 a id6ia: no fmbito da sociedade civil mundial que se for-")
ma com o novo ciclo de globalizagao do capitalismo, cream-se outrasn

e novas formas de integragao e fragmentagao, germinando reiterag6ep

e transformag6es, bloqueios e rupturas, distorg6es e alucinag6es. li;
E 6bvio que sio ainda muitos de que reagem a globalizagaoj:

combatendo-a em nome do localismo, nacionalismo e regionalismo;
mobilizando inclusive fundamentalismos, xenofobias, etnicismos e-/
racismos; e tamb6m organizando-se em movimentos ''neofascistas'';J
'neonazistas'' ou ''nazifascistas''; em diferentes parses e continentes;

Hfi ressurg6ncias de ideals ou experi6ncias pret6ritas ou nostflgicas;)
nas quads ressoam 6pocas passadas, reminisc6ncias de regimes ou mo£:)

dos de vida "arqueo16gicos". 13
Mas ja sio numerosos os individuos e coletividades, as classed '

socials e os grupos sociais que padecem a globalizagao e, simultanea:')

ments, se conscientizam, organizam, reivindicam e lutam por outrp-\
globalizagao, pda "globalizagao desde baixo". Ar entgo as raizes d(K.
/zeo.soda.rfsmo. Ai estio as condig6es sociais, simultaneamente

\
eC07.

n6micas, poll.ticas e culturais, sob as quaid se recriam os ideais, as oral

)
3
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#" ganizag6es e as prfticas empenhadas na socializagao da propriedade e

C do produto do trabalho coletivo, agora vistas em perspectiva mundial.

C
(
C
C
C
C
C
C
c,
C
(

\.
C

(
C
(
C
/'

'Os manifestantes est5o realmente unidos contra a atual forma de globali-

zagao capitalista... Os pr6prios protestor se tornaram movimentos globais,
e um de sous objetivos mais claros 6 a democratizagao dos processos glo-
balizadores. Nio devs ser chamado de movimento antiglobalizagao. Tra-
ta-se de um movimento altemativo de globalizag:io, que quer eliminar de-

sigualdades entry ricos e pobres e expandir as possibilidades de autode-

terminag:io... Ja vemos sementes desse futuro no mar de lostos que se es-
tende das mas de Seattle is de G6nova. Uma das caracteristicas mats

marcantes disses movimentos 6 sua diversidade: sindicalistas ao lado de

ecologistas, com sacerdotes e comunistas. Estamos comegando a ver o
surgimento de uma multid5o que n:io 6 definida por uma identidade iso.
lada, mas que consegue descobrir a comunidade em sua multiplicidade".

Esse o contexto geohist6rico, a fomlagao social mundial, o novo

C palco da hist6ria, em que muitos se organizam e lutam por uma demo-
C cracia polftica e social, nos molded do neosocialismo. Um neosocia-

C lismo que se enraiza nas diversidades e desigualdades sociais, neil s6

C locais, nacionais e regionais, mas principalmente mundiais; enraizan

( do se tamb6m na avaliagao crftica das experiencias socialistas e ja re-
f-alizadas em diferentes nag6es, ou em curse na China e em Cuba; en-

r...raizando-se inclusive nas contribuig6es filos6ficas, cientificas e ani.s-
f...ticas que se multiplicam no Ocidente e no Oriente, na Africa e na

(:6 Michael Hardt e Antonio Negri, "Manifestantes querem Globalizagao Alterna
f- tiva", i;lo//zcz de S.Pail/o, S:io Paulo, 21 de Julho de 2001, p. B-3. Consultar tam-

u.b6m Michael Hardt e Antonio Negri, f/spire, Harvard University Press, Cam-
Cbridge, 2000; Samir Amin, Zos Desk/ios de /a ]Hundfa/fzaci6/z, trad. de Marcos
( Cueva Perus, Sigma Veintiuno Editores, Mexico, 1997; Immanuel Wallerstein,
f" Desp}/es de/ .ffbera/kmo, trad. de Stella Mastrangelo, Siglo Veintiuno Editores,
\"Mexico, 1996; Dax id Miliband(org.), Reilzvenfa/zdo a Esqz/irda, trad. de Raul
(IFiker, Editora Unesp, S&o Paulo, 1997
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America Latina, no Caribe e na Oceania, na America do Norte e nas
diversas Europas. '')

Vista assim, em perspectiva ampla e em toda a sua complexida-
de, a era do globalismo assiaala o desenvolvimento de uma nova 6po-.-S

ca da repo/uf#o bz//gz esa m lzdfa/. Elsa 6 uma revolugao que se des-
envolve em villas ocasi6es e em distintas configurag6es. Teve um
memento fundamental por dentro e por fora dos guerras napole6nicas,

com rafzes na revolugao industrial inglesa e na revolugao politica-P
ftancesa, desdobrando-se no primeiro ciclo hist6rico de descoloniza-
gao do Novo Mundi. E teve continuidade por dentro e por fora do im-:)
perialismo, em suas vers6es inglesa, holandesa, francesa, belga, ale-
ma, russa, japonesa e outras. Na 6poca do globalismo, no entanto, en- ll)

tra em novo ciclo o desenvolvimento da revolugao burguesa mundial, ")
por dentro da qual criam-se novas condig6es da revolugao social, so- -)
cialista; etta, tamb6m, enquanto transnacional, ou deja, uma repo/z/fao
socialists mundial.

J

'0 perfodo burgu6s da hist6ria este chamado a assentar as bases materiais -..)

de um novo mundi: a desenvo]ver, de um ]ado, o intercimbio universal,I.')

baseado na depend6ncia mQtua do g6nero humana, e os meios para reali-,-)
zar esse intercambio; e, de outro, desenvolver as forgas produtivas doj::
homem e transformar a produgao material num domfnio cientffico sobreJ

as forgas da natureza. A indQstria e o com6rcio burgueses vio criando es-jjl)

sas condig6es materiais de um novo mundi, do mesmo modo que as reT"'\
volug6es geo16gicas criavam a superHcie da Terra

pp7'-d'
' ''l

7 Karl Marx, "Futures Resultados do Dominic Britgnico na India". Karl Marx e

Friedrich Engels, 71ex/os, 3 vole. Edig6es Sociais, Sio Paulo, 1977, 3' volume,-\
pp. 292-297; citagao da p. 297. A edigao ngo menciona o tradutor. ~-'f

3
)
)
)

)
)
)
)

24



c 5. HIST6RIA E EPISTEMOLOGIA

/- O processo de globalizagao envolve uma ruptura de amplas pro-
r-porg6es, abalando mats ou ments profundamente os quadros socials e
Cp-'vw-'de refer6ncia de uns e outros, em todd o mundi. TraLa-se de

Cuma ruptura simultaneamente hist6rica e epistemo16gica, provocando
Cobsolesc&ncias e ressurg&ncias de realidades e formal de pensamento,

Cbem coho o desafio de se laquigrafarem as novak realidades, formal
(:de sociabilidade, jogos de forgas sociais, formal de vida e trabalho,
(:lmodos de ser, compreendendo evidentemente novos conceitos e novas

lategorias, com os quaid se buscam a "compreensao'' e a "explicagao
f da realidade. Os conceitos de individuo e sociedade, sociedade civil e

Estado. comunidade e sociedade, mercado e planelamento, alienagao e

r-3mancipaga.o; assim como as categorias tempo e espago, .passado e
/--oresente, parte e dodo, apar6ncia e ess6ncia, sincr6nico e diacr6nico,
restrutura e hist6ria, singular e universal; tudo se altera mais ou menos
'radicalmente no curio da ruptura simultaneamente hist6rica e episte-

('"mo16gica que se manifesta com o novo ciclo de desenvolvimento in-
q'tensivo e extensivo do capitalismo.
(I Os estudos, as ang,lifes de problemas, os debates metodo16gicos

C: as formulag6es te6ricas nio sio uninimes quando a "globalizagao '

CI'anto 6 assim que h5. os que privilegiam as "relag6es internacionais
fiu ''transnacionais; enquanto que outros reaflrmam a preva16ncia do
C'estado nacional", ainda que reconhecendo a globalizagao em termos
/-politico-econ6micos; mas tamb6m manifestam-se os que insistem na

/d6ia de que o ''globalismo '' 6 um novo ciclo do ''imperialismo ''; sem

/esquecer que outros reconhecem a globalizagao em lermos de econo-
.nna. mas n8o em termos de politica; e cabs lembrar tamb6m os que se

Cfoncentram na cultura, argumentando em termos de ''cultura global

Cou'::cultura da globalizagao ''; inclusive manifestam-se muitos dizendo

glue este em causa a ''mundializagao'' e nio a ''globalizagao ''. Dentre

C
C

f
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uns e outros, fda-se em ''internacionalizagao '', ''transnacionalizagao

nhecer que todos, a despeito de suas diferentes perspectivas te6ricas,

de suas opg6es ideo16gicas ou do fate de que examinem aspectos,:?
problemas e situag6es, compreendendo o "local", o "provincial", o:)
tribal '', o ''regional '' ou o ''nacional '', sim, todos contribuem para:)

instltuir a ''sociedade global '' homo o novo emblema das ci6ncias so=

dais; compreendcndo-se a sociedade global em suds implicag6es po-:)
Ifdcas, econ6micas, culturais, demograficas, geograficas, ]ingtiisticas;:)

religiosas, 6tnicas, de g6nero e outras esferas da realidade. Todos:l)
contribuem para instituir a formagao social global como uma totalida

de hist6rico e te6rica; com importantes implicag6es epistemo16gicas8. .-\
Esse o contexto em que ja se multiplicam as metgforas, os

-../
cont-x

centos e as categories, assim como as ideologias, as utopias e as alego-
nas: nova ordem econ6mica mundial, mercado mundial, fabrica aloe-'P

bal, mercadoria global, corpora€1ao transnacional, organizagg.o multi3
lateral, mercado emergente, economia-mundo, sistema-mundo, into.ll)
gragao regional, sociedade de risco, realidade virtual, destenitoriali)
zagat, culture global, estrutura mundia] de poder, cosm6polis, mundi)
sem fronleira, aldeia global, terra-plitria, sociedade civil mundial. ci :)
dadio do mundo. -.

Esse, tamb6m, o contexts em que as ci&ncias socials ingressan:)

em um novo ciclo de controv6rsia e criagao. Debatem se as [eorias (1)
as epistemologias, assim como o ''nacional '' e o ''global '', o ''local" e (-\

lzZn:zKSS:'=xli:inH
)
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C "global", a "identidade" e a "diversidade". Tanto multiplicam-se as

C propostas metodo16gicas e te6ricas como se reafirmam as que estio ou

C parecem estabelecidas; algumas por sua validade, outras polos nostal-
r' gias que alimentam.
. E no contexto da sociedade global que se coloca, sob novak

,-perspectivas, a controv6rsia "micro'' e ''macro'' teorias, assim como a

CI'roposta de que as ci6ncias sociais estio desafiadas a formular mefa-
C feo,las. Tanto de concertos coma as categorias de pensamento estia

Cdesafiados a langer-se no imbito de processes e estruturas de grande
Cenvergadura. Sio processes e estruturas que atravessam temt6nos e
(fronteiras, polos e nag6es, cultural e civilizag6es; envolvendo m:61ti-

C plan formal de sociabilidade, diferentes logos de forgas sociais, dis-
('tintas modalidades de organizagao t6cnico e social do trabalho e da
Cprodugao; compreendendo mercados, fluxos de forgas produtivas, es-
f'-trutura nacionais, regionals e mundiais de poder; meios de comunica-

f-ga.o, informaga,o, anflise, decisao, 6nfase, distort:io, fragmentagao e
/-esquecimento, apoiados em tecnologias eletr6nicas. Esse o cenirio em

Llque o ''espago '' e o ''tempo" multiplicam-se, tanto sistematizando-se
\6m modalidades homo complicando-se com outras possibilidades; em

ICque os contrapontos ''presents" e "passado '' se modiHicam-se; as arti-
Cculag6es "panes e todd" adquirem ouLras dimens6es; a dia16tica "sin-

Cgular e universal" lanka-se em 6rbita global

r-" "A epistemologia contemporanea realizou... uma progressiva descoberta
. do bator hist6rico e do seu significado te6rico dentro da tarefa cientffica,

C ao panto de Imre Lakatos ter sido levado a escrever que "a fllosofia da
C ci6ncia sem a hist6ria de cifncia 6 vazia; e hist6ria da ci6ncia sem a filo-

C sonia da ci6ncia 6 mega"P... A relagao entry a epistemologia e o reconhe

C
C

r

(' Imre Lakatos, Zhe JMerhodo/og)/ ofSciePzrzHc Research Programmes, (Philoso-

('lhical Papers, volume 1), Cambridge University Press, CamDnage, ivan, p ' ' uf-
;leitagao do cap. 2: "History of Science and lts Rational Reconstructions:

(
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pimento da presenga do "fatter hist6rico" na ci6ncia ajuda a individualizar:)
algumas componentes fundamentais da atual reflexio epistemo16gica
mats aguerHda e maid criticamente esclarecida... Todo o conhecimento se '-"'

encontra sempre historicamente "imerso" num determinado patrim6nio-)

cognoscitivo: o conhecimento nio 6 realmente um processo individual de:)
uma te6rica const/8ncia em gerd/, mas o resultado da atividade social, -\
uma vez que o patrim6nio cognoscitivo ja acumulado vai a16m dos limites''
a que o pr6prio individuo esb sujeito"io. J

Ja sio muitos, em todd o mundi, os que poem em causa o "oci-:)
dentalismo '', o ''europeismo '' e o ''americanismo '', este como desdo:.,

bramento de amboy. Ressurgem o ''indigenismo '', o ''africanismo '' e o,
'orientalismo '', em diferentes modalidades. Tanto se redefinem, recriam.

desenvolvem ou declinem fronteiras culturais e civilizat6rias como sel:'

reafirmam, ressurgem ou redescobrem singularidades e universalida}
des culturais e civilizat6rias

Diferentemente do que ja havia ocorrido no imbito do colonia.3
lismo e do imperialismo, no fmbito do globalismo questionam-se dl)
europeismo e o americanismo, ou o ocidentalismo, de forma radical:)
Abram-se outros e novos horizontes de pensamento, tanto em busco

de "diversidades" e "pluralidades" ou "relativismos" coma de novoo
universalismos". Na Afhca e na Asia, assam coma nos outros conti:)

nentes, multiplicam-se os debates e as criag6es relativamente a pro

blemas metodo16gicos, te6ricos e epistemo16gicos. Simultaneament(;l;

i.s ressurg6ncias e recriag6es, assim como is redescobertas e obsoles;q

3 Fabio Minazzi, "Epistemologia, Criticisms e Historicidade", em: Ludovic :)
Geymonat e Giulio Giorello (Org.), Hs .Raz&es da C/encia, trad. de Jo5o da Silv-\
hama, Edig6es 70, Lisboa, 1989, 253-291 ; citag6es das pp. 265-267. Consultaf...
tamb6m: 1. Bernard Cohen, Repo/u/f0/7 zn Sclelzce, Harvard University Press:)
Cambridge, 1995; Octavio land, Zeorfas da G/oba/izagao, 9a. edigao, Civiliza
cio Brasileira, Rio de Janeiro, 2001; Mike Featherstone, Scott Lash and Rolan'l.t
Robertson (Editors), G/oba/ .A4odernf/fes, Sage Publications, london, 1 995. :lr

)
D
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c6ncias, no imbito de hist6ria e do pensamento, reafirmam-se ou apa-

C gam-se Lerrit6rios e fronteiras culturais e civilizat6rios. Toma-se difi-
/-cil, ou mesmo impossfvel, delinear as linhas divis6rias por meio das

r-quaid encontravam-se ou demarcavam-se o Oriente e o Ocidente, a
Africa e a Europa, o Caribe, a America Latina e a America do Norte e

C' ';'' 'a Ocidenta], a Europa Centrale a Europa Oriental. Os prices'
Ceos e as estruturas em curso de transnacionalizagao modificam, emba-

Clralham, apagam ou recriam em outros tempos as ftonteiras dos povos e

Cnag6es, culturas e civilizag6es. Este em curse, outra vez, em outros
Ctermos. um vasco e complexo processo de "transculturagao". Tudo e

todos, coisas, gentes e id6ias, estio metidos em um imenso, complexo

Ce polifonico processo de //"ansczz//urafao
(' Mats uma vez, muitos sio desafiados a repensar o passado, o
('lue se registrou e esclareceu e o que n5.o se registrou ou esqueceu

(-Sim, sio dilemas e perspectivas que se colocam sobre o passado re-
,-..cents e distante, desde o presents problemftico e inquietante. E como

,-se uns e outros se questionassem por que este.o aonde chegaram; into 6

Ebxpticfvel, desde as railzes pret6ritas; haveria algo de que ngo deu
('conta, evidente ou escondido, que se irrompe abrupto inquietante. Dai
Ca multiplicaga.o das viagens de regresso, rebuscando principios e des-
Cdobramentos, continuidades e descontinuidades: a era das revolug6es,

Ca era do capital, a era dos imp6rios e a era dos extremes; as econo-

fa' Samir Amin, f'fz/rocennfsme, Anthropos, Paris, 1988: Edward V. Said, Orf-
-'lira/zsmo. tmd. de Tomas Rosa Buena, Companhia das Letras, Sio Paulo, 1990;

C:il;li;s A. Moore(Org.), Filoso6ia: Oriente e Ocidente, trad. de Agent Soles

'''Transculturagao ' ' .

C
(
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mias-mundi e os sistemas-mundi; a ascensio e queda das grandest)
pot&ncias; os imp6rios transatlanticos; ciclos, perl.odom, eras e longatl)

durag6es; as ondas de economia mundial; a ocidentalizagao do mun(")
do; a racializagao do mundo; povos hist6ricos e povos sem hist6ria; ?-l
gramfitica das civilizag6es; o choque de civilizag6es; a modernidade ',.
mundo; o fim de hist6riai2. ' tJ

Cabe reconhecer, pois, que a ''sociedade civil mundial '' em for=l
macao ngo 6 simplesmente uma versio ampjiada da "sociedade civil)
nacional", sqa qual for. Trata-se de outra formagao social, simujtanea.3

menEe geohist6rica, econ6mica, politica e cultural, compreendendo as .)
pectos demograficos, eco16gicos, religiosos, lingUrsticos, 6tnicos, del)
g6nero. Sob todos os aspectos, a sociedade mundial pode ser vista comcl)
uma formagao socia] original, nova totalidade hist6rica e te6rica.:)

A "sociedade mundial '', vista como um todo, ou tomada em al?

guns dos sous aspectos, tem fido interpretada principalmente em teri?
mos de Szs/ema, luanda da da ou Hfr/6rfa. O que ja ocorria e conti ')
nua a ocorrer nos estudos sobre a ''sociedade nacional '', torna-se fte;

puente e predominance quando se grata da "sociedade global". A rigor;)
grande parte dos escritos sabre aspectos da realidade social, ou sabre)

Marc Ferro, /?a/s@ca€des dn Hfsrdrfa, trad. de Cascais Franco e Vigor Roman)
neiro, Publicagoes Europa America, Lisboa,1994; Femand Braudel, H Z);ndmfc.:)

do (:ap#a/fsmo, trad. de Carlos da Veiga Ferreira, Teorema, Lisboa, 1986:)

rh.Mod , wo,/d. c«-b.ng; i;.u«..;'ty l;;ess"C;l; . i996. """"' ")

)
)

)
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C este tomada como um todo, realiza-se principalmente de conformida
("de com essay perspectivas te6ricas, ou estilos de pensamento. A des-

Cpeito da complexidade da realidade social e das maltiplas formulag6es
r-te6ricas elaboradas pelts cientistas sociais das diferentes 6pocas e na-

/-.gees, o que predomina, quando se trata de "compreender '' ou ''expli-
'::car '' sgo essas tr6s perspectivas. Aparecem em distintas verbalizag6es,

..lingual e linguagens, desde os inicios dos tempos modemos. E claro

Clque na historiografia, geografia, demografia, economia, antropologia,
(-sociologia, lingtii.utica e psicologia encontram-se contribuig6es notf-
Cveis, que escapam a essas polarizag6es. Inclusive das com freqi16ncia
Cbombinam se, anulam-se ou se enriquecem, confomie se pods verifi-
Ccar em estudos e em controv6rsia. Mas 6 possivel reconhecer que as

C:ontribuig6es maid notfveis das ci6ncias sociais polarizam-se em ter-

C'nos deltas Eras perspectives, que se revelam nio s6 predominantes

("nas provavelmente principais-
r... A rigor, as caracteri.sticas dessas polarizag6es permitem sugenr

,-ou mesmo afinnar que se trata de /r8s aris/emo/ogias dls/i/z/as. Cada

..nma compreende uma determinada concepgao da realidade social, em
l\beu tecido e em sous movimentos, em sua composigao e dinfmica, em

qsua apreensao das formas de sociabilidade e jogos de forgas sociais,
(em sua forma de taquigrafar os contrapontos, relag6es, processes e
(.}struturas, em saas possibilidades de ailiculagao e desarticulagao no

Clue se refers a indivfduo e sociedade, biografia e hist6ria, objetividade
Cb subjetividade. Cada uma compreende uma determinada nogao de
Cotalidade, em suas implicag6es empfricas e 16gicas. Os contrapontos

C)aries e todd, apar6ncias e ess&ncias, evid&ncia e significado, presents
(" passado, sincronia e diacronia, singular e universal conjugam-se de
/-modo muito peculiar, conforms se trate de uma perspectiva sist6mica,

]lbnomeno16gica ou hist6rica
A16m das tr6s orientag6es fundamentais da sociologia e de todas

Cas ci6ncias sociais, cabs observar que j£ 6 evidente o empenho de uns

C
C
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e outros no sentido de compreender ou explicar a realidade social des I)
de os dilemas e os horizontes de alcance meta-te6rico. Tudo o que 6:)

local, nationale mundial pods adquirir significado mats limpido,:)
quando se tomam em conuapontos e os imbricamentos, as continuida )

des e as tens6es que germinem todd o tempo em dada uma e today as:)
configurag6es de realidade

13'-/
' '''\

Maid do que todas as outras, a peoria Sis/ miccz tem sido a qual
maier presenga revela tanto na universidade como na sociedade, vistas:'

em escala mundial e, obviamente, tamb6m em escala nacional. A teo- J

ria sist&mica este presents e ativa, reference e pervasiva, no ensino dJ

na pesquisa de praticamente ladas as ci&ncias sociais. Nem sempre a)
linguagem utilizada 6 ortodoxa. Sio diversas e, algumas vezes, at6:)
mesmo um tanto ec16ticas as ]inguagens, se pensamos em conceitos,=)

categorias e explicag6es. Mas sio muitos os estudos, monografias e:)
ensaios, sem esquecer manuais e tratado$, nos quads predomina a vi.')

s8o sist6mica da realidade, a articulagao sist6mica de descrigao e ex-'-)
plicagao.'-.s

E sio muitas, senio sodas, as instituig6es, corporag6es e organi7l=
zag6es que se formam, funcionam e transformam em moldes sist6mi::

cos. Antes, eram principalmente os estados nacionais, as empresas, os,:'
sistemas de ensino, sa6de e previd6ncia, assim homo as igrejas, og-/
partidos politicos e a media que se organizavam em mojdes sist6micos-)

13 Richard A. Slaughter(Editor). NaP rZink/nglor a .h/ew/or a New A6//enfz{/lr .)
Routledge, London, 1996; Immanuel Wallerstein, Unthinking Social Science-x
(The Limits of nineteenth-Century Paradigms), Polity Press, Cambridge, 19911'/
Ervin Laszlo, Za Hfsfone Sfsrenzfca de/ A4o/zdo, Gruppo Editoiiale Insieme, Mi::)

lano= 1991; Immanuel Wallerstein(Org.), Para 46rfr as Ci (ias Socials, Cor:)
tez Editora, S5o Paulo,1996; sem indicag:io do tradutor; Roland Roberston,..
G/oba/fzafdo, trad. Jogs R.Barroco, Editora Voles, Petr6polis, 2000; Lesji;)
Sklair, Socio/ogle do Sisfenza G/o6a/, trad. de Reinaldo Endlich Oath. Editors:)

s, Petr6pojis, .1995; Bruce Mazjish and Ralph Buultlens (Editors), Con:)

)
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:Com os desenvolvimentos do ciclo de globalizagao do capitalismo:

:iinamizado com as tecnologias eletr6nicos, a organizagao sist6mica
.4as instituig6es nacionais, das corporag6es transnacionais e das orga-

.nizag6es multilaterais adquire intensidade e amplitude excepcionals
A. ''sociedade informftica'', a ''revolugao digital '', a multiplicagao das
:redes". "teias" e "infovias", estio na base do novo ciclo de globali-

fagao do capitalismo, dos mercados mundiais de faTWas produtivas, da

aceleragao e versatilidade das comunicag6es, informag6es, decis6es
controles e mandos das corporag6es transnacionais e das organizag6es

multilaterais. As coisas, as gentes e as id6ias revelam-se desterTitoria-

.izadas, volantes, migrantes, virtuais, ubi.quoas .

Todos aqueles que det6m maior poder, em esca]a mundia], de-
ll:6m condiq16es para preservar e ampliar ainda mats esse poder, devido

lido monop61io de meios, t6cnicas e tecidos com os quais se formem,

6,ponformem e transformam as "rides'', e ''teias" ou os ''sistemas'', em
e2ermos de mercados e mercadorias, capital produtivo e especulativo,

tr$Hdia impressa e eletr6nica, monop61io de vio16ncia e definigao de
:t6cnicas socials, id6ias e ideais, modos de ser e imagingrios. Influen-

€iem-se mats ou menos decisivamente mentes e corag6es de individu-
os e coletividade, multid6es. Esse o contexto em que e mildia eletr6ni-

'ca realiza as figuras e as flgurag6es do ''pHncipe eletr6nico '', enquanto

agar por exce16ncia da poll.tica '"
Maid do que today as outras, a Zeo/"ia Skf miccz tem fido aplica-

t-Ja coma a maid abrangente das metateorias. Serra capaz de descrever

explicar nio s6 os maid diversos setores ou segmentos da sociedade

;pca[, nacional, regiona]e mundial, mas tamb6m a "natureza" em sous
obversos aspectos e como um todo; explicando inclusive as relag6es e

ian metabolismo entry "sociedade e natureza". Na 6poca de globaliza-

C
C

;i Octavio land, .Enfgmas da Jwoder/zidade-.IWulzdo, Civilizagao Brasileira, Rio
6. Janeiro, 200; esp. cap. Vl: "0 PHncipe Eletr6nico:
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gao, quando se intensifica e generaliza maid um ciclo de expansacl
mundial do capitalismo, a perspectiva sist6mica adquire novos desen.I)

volvimentos, em termos metodo16gicos, te6ricos e epistemo16gicos
Esse o contexto em que alguns autores empenhados na problematict '-)
ambientalista ou eco16gico formulam as tests ''Terra-Pftria '' e ''Gaia:

E homo se tudo e todos na sociedade e natureza, compreendendo as:
esp6cies vegetais, animais e humana, abarcando inclusive os tenit6d-

os, ftonteiras, continentes, ilhas, arquip61agos, rios, lagos, mares;
oceanos, atmosfera, tudo e todos se compusessem como um vasto e
complexo ''ser vivo '', um vasto e complexo ''sistema telarico '', no qual
a esp6cie humana pods existir, desenvolver-se, transformar-se, decli
nar ou mesmo extinguir-se ''. )

Cabs ressaltar, no entanto, que a epislemologia sist6mica funda :)
se na raz8o in.g/when/a/. Apoia-se na descrigao e explicagao da reali4\
dade, vista em dimensio micro, macro e meta, mas empenhando-st''

sempre em apreender as condig6es e as possibilidades de organizagao".)
funcionamento, equilfbrio, desequilfbrio, auto-reprodugao, autorefe.:
rencia, autoorganizagao, input-output-feedbach, ''homeostase '' oti:
autopoiesis'

A presenga e a preemin6ncia de razgo instrumental na perspecti=

va sist6mica revela-se de modo notfvel nio s6 nas contribuig6es me=
todo16gicas, te6ricas e epistemo16gicas dos seus autores. Revela-se dc;.

modo notfvel inclusive na ampla adogao em curio por parte de
-=

orga -
nizag6es multilaterais e corporag6es transnacionais; sem esquecer su.:)
ampla adogao no fmbito do Estado nationale todas as suas instituiC

gees, desde os tr6s poderes aos minist6rios e secretarial, dos sistema

de ensino, satide e previd6ncia, is relag6es ence o trabalho e o capital.

'' James Lovelock, .d.g .Eras de Gaia, trad. de Beatdz sidou, Editors Camputl)'
Rio de Janeiro,1991;Edgard Morin e Anne Brigitte Kern, Terra-Pdh'ia. trad. d-
Paulo Never, Editora Sulina, Porto Alegre 1995

)
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}os aparelhos militares e policiais, dos 6rg3.os de vigilancia e repres'

ao; compreendendo boa parte do desempenho das corporag6es de
-nadia, em fmbito local, nacional, regional mundiali6

Note-se, ainda, que a /eo/"ia sfs/ mica absorve e desenvolve as

contllbuiQ6es do /iincionalismo, pragmatismo, esfruturaiismo e ciber-

hdrfco. As nog6es de totalidade, parte e todd, causa e fungal, equili-

brio e reposigao, input-output-feedback, homeoetese, autopiesis, fun
cionalidade, normalidade, anormalidade, evolugao e outras, pr6prias

-dessas correntes de pensamento, aquirem sofisticada articulagao na
,eoria sist6mica. Sob a ''16gica sist6mica'' nio cabem a 16gica de ''cau-
.a e efeito ''. da conexio de sentido '', da ''hermen6utica '' ou da ''con-

«radigao"; ou deja, estes sio reelaboradas de confonnidade com o c6-
ligo sist6mico. O que predomina 6 e 16gica que articula o ''organis-

no'' compreendendo organismos vivos, vegetais, animals e humanos,
shim como o pr6prio planeta, visto come um organismo; tudo ipso em

:quilfbrio ou em busca de equilfbrio. Os organismos podem ser vistos,
literal ou metaforicamente como ''maquinas'' mecanicas, e16tricas,

bletr6nicas; modelos estruturados, funcionais, previsi.veil, controlf-
Veis, montfveis, desmontfveis. Sim, a despeito da impressao de caos e

-oabel, das diversidades e desigualdades, das continuidades e desconti-

rluidades, das tens6es e ruptures, a perspectiva sist6mica empenha-se

(
C

C
(

,6 Ludwig Von Bertalanffy, Zeorfa Genera/ de /os Sis/amos, trad. Juan Almela,
;'ando de Cultura Economica, Mexico, 1993; Pierre Delattre, Zeorla dos .Skre-

zas e EI)fs/emo/ogia, trad. de Teresa Ferrand, J .Regra do logo, Edig6es, Lis-
oa. 1981: Norbert Wiener, Cfbe7"ndfica e Sociedade, trad. de Jose Paulo Pads,

Editora Cultrix. S8o Paulo, 1968; Niklas Luhmann, Socfa/ Sps/emi, trad. de
.ohn Bednarz Jr. e Dirk Baecher, Stanford University Press, Stanford, 1995;

iklag Luhmann, "The Word Society as a Social System", /nf. J Ge/agra/ S)/s-
ms. vo1. 8, 1982; Ervin Laszlo, .La p'fsione Sfs/emfca de/ .A4o/zdo, trad. De Da-

bide Cova, Gruppo Editorials Insieme, milano, 1991.
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em apreender o mundo evoluindo como uma nebulosa articulada;
vertebrada, comportada: '. =')

A rename/ogia este presente no ensino e na pesquisa, na uni
versidade e na sociedade, em &mbito mundial e nacional, local e arT

cunstancial. Algumas das ci6ncias sociais, compreendendo principal-

mente as psicologias, a antropologia, a sociologia e a hist6ria, t6m
fido fertilizadas pdas conuibuig6es de cunho fenomeno16gico . A$
nog6es de ''identidade '', .''alteridade '' e ''diversidade '', ''eu '' e ''outro:
bem como ''cotidiano '', ''viv6ncia'', ''exist6ncia'', circunstincia'', ''situu

aWaD '', ''vida" e "mundo da vida '' traduzem algo ou muito da perspec '
tiva fenomeno16gica. A id6ia de ''mundo de vida '' impregna tamb6n

os meios de comunicagao, a mi.dia em gerd, bem como criag6es artie..);

ticas.. Este presents em romances, contos e poesias, teatro e cinema
Permits desvendar meandros insuspeitados da realidade, vida, modo
de ser, amir, sentir, sentir, compreender, devanear, fabular, evadir-se

Em formulag6es divulgadas e, is vezes, vulgarizadas pda mi.dial
a literatura de auto-ajuda e em correntes religiosas, o ''mundo da vidal

se traduz em comportamento", ''performance '', ''desempenho '', ''cult(il

ao corps'', "est6tica'', ''beleza'', ''conforto '', ''liberagao frsica'' ou .''es:.

tresse '', ''depressao '', ''fossa'', ''inseguranga'', ''sindromes'', ''panicos

assim como o refugio no "shopping center", no ''condominio '' hori}
zontal ou vertical; sem esquecer que boa parte das informag6es, ima

7Jurgen Habermas, .La /(5gica de /as Cfencias Socio/es, trad. Manuel Jimenez
Redondo. Editorial Tecnos, Madrid, 1988; esp. cap. 111: ''EI Funcionalismo ei.
Ciencias Sociales"; Jurgen Habermas e Niklas Luhmann, peoria de//a Socief& '

Tecno/ogia Socfa/e (Che Cosa Offre la Ricerca del Sistema Sociale? Trad. d:
Riccardo Bi Corato, Etas Libri, Milano, 1983; Max Horkheimer, Cr;rica de /g(.
Rczz6n Ins/yemen/a/, trad. de H. A. Murena e D.J. Vogelmann, Editorial SuP,/
Buenos Aires, 1973. Hf tradugao deste livro de Max Horkheimer, .Ec/@se dT
Razao, trad. de Sebastiio Uchoa Leith, Editorial Labor do Brasil, Rio de Janet )
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C=ens, manchetes, dizeres, sons, cores e impactos do noticigrio e sobre

Cis maid diversas e engenhosas formal de vio16ncias urbanas, terroris-
no narcotrffico e outros tomas contribui, is vezes muitissimo, para

oda uma virgo da vida de individuos, famiOias e vizinhangas em ter-
nos de ''mundo da vida'', ''indivilduo '', ''eu '', ''identidade'', ''outro '',
'estranho '', ''estrangeiro '', que jf estate, podem ser ou servo, ameaga-

:dos ou ameagadores. Ai mesclam-se Jenomefzo/ogfa e be/zavfons/no,
tm uma vasta e fantfstica teatralidade, na qual ocorre criminalizagao

-da sociedade e intimidagao das pessoas: adultos, velhos e criangas,
(.legros e brancos, mulheres e homens, nativos e imigrantes, bem como

..lns e outros, conforms as condig6es de coda lugar, paid, regiao; todos

Cpertencentes dos setores sociais subalternos
C A fenomenologia apoia-se na redo/g8o demo keno/(5gfca, com a

(..ual se deixa em suspense judo o que poderia saber ou super sabre a

(ealidade, situagao, indivi.duo, ser, circunstancia; desde ai iniciando-se

(-. observagao, empatia, intuiga.o, experi6ncia vic8ia. Implica na com-
''reens8o de sie do outro, ser, atom, agro social, relagao social, intera-

bio; compreendendo atividade, inquietagg.o, ilusao, evasao, Exige a
\be/"men8uriccz dos signos, si.mbolos e emblemas, de figuras e figura-
C£6es, metfforas e alegorias que impregnam e expressam o ser, indivi-

Lauo, ator. Sendo que a compreensao e a hermen6utica debrugam-se

\.sobre as situag6es, as ''linguagens'', os ''textos'', tomando-os como
\ .,arrativas

A perspectiva fenomeno16gica implica em intuir, vivenciar ou
(lompreender o indivilduo, suas agnes, sua subjetividade, a forma pda
( ual traduz as condig6es sob as quais viva em atividade, criatividade,

Caodo de ser, sentir, amir, pensar, compreender, imaginal, sonhar,
r«ituar-se evadir-se. A redugao fenomeno16gica prescinde da hist6ria,

'Jos processor sociais abrangentes, das continuidades e descontinuida-
des, de evolugao, progresso, desenvolvimento da sociedade; porque

:lido ipso aparece continua e reiteradamente no indivi.duo, eu, cotidia-
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no, viv6ncia, exist&ncia. Em lugar de ''grande narrativa '', em busca de.

processor e estruturas abrangentes, de guerras e revolug6es, de 6pocao
e rupturas, tudo ipso se capra nos modos de ser de individuo, situa:l)
gags, circunstfncias e, viv6ncias, e subjetividades, aflig6es, realiza;')

gags, criag6es, ilus6es. Trabalha no navel da "pequena nanativa", olaf '
borada compreensivamente. Desencanta universais desde eventos ov

situag6es singulares, prosaicos, inesperados, recorrentes, surpreen '"'\
dented. .

O que se pretends compreender, em sua originalidade primordi;=
al, em sous meandros e em suas circunstancias, express6es e significa.

gees, manifestag6es e implicag6es, 6 o mundo da vida, do ser social;!

em sua agro, interaga.o, intengao, omissao, mem6ria, lembranga, esJ
quecimento ''. J

A perspective fenomeno16gica permits compreender de mode;)

particularmente sons(vel as metamorfoses ''subjetividade objetivida

de", em suas mliltiplas modulag6es. Apreende o fluxo dos acontecio
mentos pr6ximos, distantes e remotos, no contraponto com a sensibi

lidade e criatividade do individuo, desde a sua suljetividade, formal
gao, biografia, trajet6ria, mem6ria; surpreendendo os fluxos da meme;
ria, devaneios, remorsos, esquecimentos. Apanha signos, si.mbolos d
emblemas, figuras e figurag6es, traduzindo e recriando o dado e €
significado, a biografia e a hist6ria, o indivrduo e a sociedade, o lapel!/
e o relapso, a surpresa e a alucinagao. -}

Mas elsa perspectiva, realizando a ''redugao fenomeno16gicaP

propiciando a ''compreensao hermen6utica" do mundo da vida, enlJ
quando uma reagan a grande teoria, a perspectiva hist6rica e is expli~l)

18 Willheim Dilthey, Inh'odaccfo/z a /as Ciencias de/ .El$pfr//u, trad, de Eugenio'l
Imaz, Fondo de Cultura Economica, Mexico,1949 Alfred Schutz. .F'enomeno/o;r
g/a e Re/af8es Socfafs, trad. de Angela Melin, Zahar Editores, Rio de janeiroP
1979 Mer[eau-Ponty, .[a ]%nomemo/fa .y /as C/encias de/ .Hama/e, trad. de Be:')
ariz B. de Gonzalez e Raul A. Pierola, Editorial Nova Buenos Aires 1964.
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(.;agnes abrangentes, revela-se, ela tamb6m, uma ''grande teoria'', uma

Cbetateoria. Afinna a universalidade do ser, individuo, situagao, cir-

("lunstancia, agro social, agents, ator. Confers a tudo o que constitui o
nundo da vida a categoria de realidade social presents em toda a soci-
bdade e em todos os meandros da sociedade. Elegy o singular, des-
)endando-the significag6es e conotag6es universais. Traduz o mundo

Ha vida em vibrag6es, auras e enigmas da realidade do mundo, Nessa

perspectiva, serra posse.vel descobrir que Hamlet 6 o primeiro homem
.noderno, atravessado pda dQvida do ser e do nio ser; assim como o
.enhor K. e Godot; todos revelando meandros surpreendentes da mo

(Jcrnidade; met£foras de dodo o mundoi9.

C Mats uma vez, com o novo ciclo de globalizagao do capitalismo,

Cisco coma processo civilizat6rio e modo de produgao, sio muitos, em

C)do o mundi, que se dio conta de que tudo 6 Hfr/6rfa. A visio hist6-

('ica da realidade, compreendendo individuos e coletividades, classes
ociais e grupos socials, povos e nag6es, culturas e civilizag6es, logo

ic revela presente, efetiva e evidente, quando se tomam em conta as
lielag6es, os processos e as estruturas que constituem a transnacionali-

x'.,zagao, planetarizaga.o, globalizagao ou o globalismo, enquanto catego.
\ia hist6rica e te6rica, a totalidade maid abrangente. Sim, as relag6es,

us processes e as estruturas com os quaid se forma, conforma e trans-
:orma o globalismo, envolvem ''dominagao '' e ''apropriagao '', compre-

Chdendo tend6ncias de integragao e fragmentagao, envolvendo a

L' Quentin Skinner(Editor), rhe Rearm (rGrand rheoW i/z fhe H man Sc/en-
C3s, Cambridge University Press,Cambridge,1990; Irving M. Zeitlin, Re/hinting

('lc/o/og}/. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 1973, esp caps IV:
,f:Phenomenology" e V: ''Symbolic Interaction '' Jeffrey C.Alexander, 7h'enQ
<lecrares (Sociological Theory Since Word War 11, Columbia University Press.
(..ew York, 1987; Jurgen Habermas, Za £6gica de .fas C/encias Soda/es, trad.

(b Manuel Jimenez Redondo, Editorial Tecnos, Madrid 1988, esp, cap. ll
Hermeneutica.
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construgao de hegemonias e soberanias, propiciando formal de, die:.

nagao e lukas por emancipag:io. )

E claro que sio diversas as vis6es hist6ricas do globalismo, daf:)

connigurag6es e movimentos da sociedade global, em seu todo e enl)
sous diferentes setores e segmentos. Sg.o vgrios e conceitos em uso nof"-'b

estudos e debates sabre esse problematica, refletindo algo ou muito d?

historicidade das relag6es, processos e estruturas que constituem a so?-x

ciedade mundial: ''economia mundo '', ''internacionalizagao do capi€:.
tal '', "racionalizagao do mundo '', ''dia16tica do capitalismo '' e outras.

Mas Gabe reconhecer que historicidade do social aparece del
modo particularmente acentuado e generalizado quando o novo cicla-#
de globalizagao do capitalismo nio s6 engendra novas realidadesJ
como recria as realidades presented, pret6ritas, remanescentes, tornan
do a sociedade civil mundial o novo e principal pasco de hist6ria, da:)

formal de sociabilidade e dos jogos das faTWas sociais. ::)

E possivel demonstrar que, com os novos desenvolvimentos ino
tensivos e extensivos do capitalismo, sempre visto homo modo dfl')
produgao e processo civilizat6rio, desenvolve-se um novo ciclo d;')
'revolugao burguesa em escala mundial ''. Transnacionalizam-se as fold\
gas produtivas e as relag6es de produgao, desenvolvendo-se as classe$=

sociais e os grupos sociais, estes compreendendo g6neros, etnias, ren;

giles, ecologismos e outros movimentos sociais. Transnacionalizam-sb'

fomlas de sociabilidade e logos de forgas soclais, burguesias, proletal)
riados, assalariados em gerd, classes medias; de par-em-par com a desk

tei.dtorializagao de coisas, gentes e id6ias. Estgo em curio os processo:)

de concentragao e centralizagao do capital, atravessando tenit6rios c)

fronteiras, continentes, ilhas e arquip61agos, mares e oceanos" :)

zo Emest Mandel, .fcz/e Cap//a/hm, trad. de Joris De Brea, New Left Revie\fll)
London, 1975; Christian Palloix, fTconomfe iMondfa/e Cap//a/Isle, 2 tomo=')
Francois Maspero, Paris, 1971; Eric Hobsbawm, .E/"a dos fk/ramos (O Brev-'l
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( E no &mbito da socfedade clvi/ mu/zdfa/ vista coho o rzovo pa/co

Cia ;zisfdria, que os individuos e as coletividades, as classes e os gru-

( )os, os ganeros e as etnias, as lingual e as religi6es, adquirem outros e

('lobos significados, envolvendo movimentos de integragao e frag-
"nentaga.o, acomodagao e contradigao, reforma e revolugao.

Etta 6 a id6ia: a dia16tica da hist6ria, quando vista desde os im-

basses e as perspectivas que se criam com o globalismo, tanto desen-
tolve a ''revolugao burguesa em escala mundial '' como chia as condi-

LX6es e as possibilidades da ''revolugao socialista em escala mundial ''

evolugao asta da qual participam diferentes categorias de assalaria-
(Jos, grupos 6tnicos, de g6nero e outros, em todo o mundo; envolvendo

nais ou menos amplamente todos os que padecem a ''globalizagg.o
llesde ama'' conduzida segundo os interesses das classes e grupos

Clominantes mundiais, e lutam pda "globalizagao desde baixo", mo

(:'imentada pdas classes e os setores subalternos situados em perspec-

(.ives simuJtaneamente nacionais, regionais e mundiais. A mesma glo-
halizaga.o engendra sua contradigao, germinando sua negagao '

Quando se grata da perspectiva hist6rica, principalmente em sua

)lcepgao dia16tica, inspirada no pensamento de Hegel, Marx e outros,

)bgo se evidencia que ela se enraiza na /"czzao cuff/ca. A interpretagao
ttlia16tica da hist6ria, da realidade social vista em sua historicidade,

anplica possibilidades de apreensao dos nexos e movimentos, das

pS6culo XX: 1914-1991), trad. de Marcos Santarrita, Companhia das Letras, Sgo
I'Paulo. 1995; John Gray, .iibZso .oman/zecer (Os Equi.vocos do capitalismo Glo-
bal), trad. de Max Altman, Editora Record, Rio de Janeiro, 1999.

CI Samir Amin, Zos Des(@os de /a Vundia/fzacidn, trad. de Marcos Cueva Pe-
.nls. Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1997; Immanuel Wallerstein, .Despzres

q/e/ fifera/lsn70, trad. de Stella Mastrangelo, Siglo Veintiuno Editores, Mexico,

C996; Jeremy Brecher, John Brown Childs e Jill Cutler (Editors), G/oba/ p'!signs
r'Beyond the New World Order), South end Press, Boston, 1993; Michael Hardt
i Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, London, 2000
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configurag6es e tens6es, com as quais se forma, conforma e transfor'
ma a realidade social, em sua complexidade, sous dilemas e seus hon

Quando refletimos mats demoradamente sabre diversas e dis,\
tintas teorias, tendo em conta nio s6 o modo pele qual apreendem a:
realidade social, mas tamb6m os sous recursos metodo16gicos e de'

deus fundamentos epistemo16gicos, colocam-se alguns novos proble!
mas, tamb6m muito importantes. Vejamos alguns disses problemas;-/

ainda que de modo brave.
Primeiro, a despeito de saas especinlcidades, no que se refers [:.)

quest6es de m6todo e epistemologia, assim como na forma de apreen

der a realidade, as teorias estio sempre em diflogo, umas com as oul)

trac, implicita ou explicitamente. Podem trabalhar o mesmo temp o
inclusive formulae interpretag6es convergentes ou semelhantes, aindip-

que em linguagens distintas. Mas eases paralelismos, ou converg6n;:
das, is vezes muito importantes, nio impedem controv6rsias nenq.
eliminam diferengas epistemo16gicas fundamentais. A16m do maisj=

sempre se coloca a hip6tese de que uma, por ser mais densa e abrail:r'

genre, pods subsumir as outras. Esse 6 um desafio que este postoZ
quando se constata que a dia16tica da hist6ria pode contpmplar tantc7
momentos de anflise funcional, estrutural ou sist6mica, quando moJ

mentor de mergulho na viv6ncia, exist6ncia, ser. .4 "vls o ;zls/erica d)
mundi" pode subsumir a " visio sist8mica do mtlndo" e, simultanec;)

men/e, o "wanda da vida". O mundo da vida e a visio sist6nlica dC)

mundi podem ser vistas coma modula96es das conflgurag6es e mol
vimentos da hist6ria. -\

)
)

)
)
)
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C Segundo, dada peoria, por sua densidade e abrang6ncia, pda lin

j='uagem que inaugura e institui, polos seguidores criativos ou ngo que

C3ermina e polos antecedentes que inventa, logo se estabelece coma um
f-?sf{/o de ./2ensamen/o. As vezes 6 tgo evidente o estilo, que muitos
z-autores sio logo identificados como sist6micos, fenomen61ogos ou
Idia16ticos; nesses termos ou por meio de express6es, conceitos ou

linetfforas equivalentes. Nesse percurso da reflexgo e imaginagao,
logo se verifica que a perspectiva te6rica realmente densa e abran-

S'gents, ao mesmo tempo que as institui como estilo de pensamento
.ionfigura-se como coda uma )'ls o de mundi. A recorr6ncia de tomas

(J linguagens, as refer6ncias mliltiplas, simult3neas e reiteradas, as

Cmagens, figuras e figuragdes, bem coma os conceitos, as categorias e

Cls interpretag6es, tudo ipso logo se desdobra em uma visio do mundo
I''"dais ou menos clara, demarcada. E coma se a realidade, dificil, com-

(-llexa, opaca e infinita, aos poucos adquirisse fisionomia e vida, con6i-

f'Turagao e movimento, como se fosse um ser muito especial, excepcio-
iial, cumprindo um destino.

Terceiro, toda peoria, ao desdobrar-se em estilo de pensamento e

xVisio do mundi, logo aponta para o .@rz£ro. Revela-se coma se fosse
qma estrada e um convite a viagem destinada a outra forma de socie-

(.ade, ao futuro, a z/fopfa. O desvendamento do presents suscita inter-

Cogag6es sabre o passado, quais poderiam ser as raizes do presence; e
(.imete a imaginagao, as inquietag6es e as ilus6es para o futuro. A

Clerspectiva sist6mica, com a qual se elabora toda uma arquitetura sis
(Smica do mundi, logo suscita a id6ia de que o futuro pode ser o pre-

('ante aperfeigoado, o status que aprimorado. A perspectiva fenome-
o16gica, com a qual se descobre o mundo da vida, logo suscita a id6ia

rde que o futuro pods ser maid vida, muito maid mundo da vida, como
>balizagao do humanismo; no qual sobressaio eu, a viv6ncia, a exis-

jjincia; no contraponto subjetivagao-objetivagao ou realizagao e dana-
'yao. A perspectiva dia16tica, com a qual se desvendam os nexis, ten-
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sacs e contradig6es constitutivos da sociedade, das formal de sociabi-.)

lidade e dos jogos das forgas sociais, com os quaid se produzem asl)
diversidades e as desigualdades, as hierarquias e as lutas sociais, logo:)

suscita a id6ia de que o futuro pods ser um lugar, la lange ou pr6ximol)
um mundo que este sends produzido pda "maquina do mundi"; un ')
mundo no qual os indivi.duos e as coletividades encontrario a emancip

pagao e a transpar6ncia, enquanto momentos e figurag6es excepcio-l

nail de realizagao da humanidade. -l
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\-,5. Shguenoli Miyamoto, ,4 ]bse71do do BrmVlrJ70 S8ze7nah macVb ]d

q. l®o QMm de'b4\ocaes, A aQumentKao diaEdca na defii®aoaislaflica do tempo
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C
2

(

C

(

(

(

C

C
C

(

(

C

C



)
)
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56. ScbasG3o C.'qdascn Q Cru. A pfodKaodocolmnso. Discunoecodmiooeconfjitwpolidcosnzt uwlsigaobmilekt ,-.\
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