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A GI,OBAI,IZAGAO E O RETORNO DA

QUESTAO NACIONAL

;l. A IDiIA DE RUPTURA HIST6RICA

,- O mundi este sendo abalado por transformag6es de amplas pro-

r-oorg6es, intensas e profundas. Este sendo atravessado por uma ruptura
,-hist6rica de alcance universal, por suas implicag6es praticas e teOn-
,-cas. E como se fosse um terremoto inesperado e avassalador, provo-

.-cando transformag6es mais ou menos radicais em modos de vida e
1....trabalho, formas de sociabilidade e ideais, hfbitos e expectativas, ex-

r-plicag6es e ilus6es. Fda-se em ''novo mapa do mundo '', ''mundo sem

,-fronteiras", "desterritorializagao", "planeta terra", "aldeia global '',

r..."mundo virtual", ''dissolugao da geografia", "6lm da hist6ria '
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Tudo o que parecia estfvel, transforma-se, recria-se ou dissolve)

se. Nada permanece. E o que permanece ja nio 6 a mesma coisa. Mo:l)

dificam-se os significados das coisas, genres e id6ias. Alteram-se a)

relag6es do presence com o passado; e o futuro parece ainda maid in)
cerro. Ao lada da exacerbag:io do presents, real e virtual, tudo o mai.

parece esfurmar-se, como se fosse imaginagEio, fantasia ou alucinagaol)

O que predomina 6 o dado imediato do que se v6, ouve, sante)

faz, produz, consome, desfruta, carece, sofre, padece. E como se uns .I)

outros, indivrduos e coletividades, em sua grande maioria e em dodo I.)

mundo, tivessem, de repente, fido jogados em um novo e vasto cent)
rio, inesperado, assustador, deslumbrante. I)

No fim do s6culo XX, quando ja se anuncia o s6culo XXI, est.

em curse uma profunda e generalizada ruptura hist6rica. Est5o wendt.

abalados os quadros sociais e mentais de refer6ncia de individuos -)

coletividades, em todo o mundo. Abalam-se as condig6es e possibilil)

dades, prfticas e te6ricas, reais e imaginarias, de uns e outros, no.I)
quatro cantos do mundo. Uma rupture de vastas proporg6es, desdo:)

brando-se desigualmente polos territ6rios e fronteiras, nag6es e nacio

nalidades, culturas e civilizag6es; mas atingindo maid ou menos rudi:)

calmente tanto as condig6es sociais coma as mentais de refer6ncifl

com as quaid povos e nag6es estavam habituados a viver e trabalhai:)

sofrer desfrutar, agir e fabular. I)

Em alguma medida, todas as formas de pensamento estio send(:)

desaHladas pda ruptura hist6rica em curso. E o que ocorre com a Econ)

nomia, a Poll.tica, a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, a Demo,)

granta, a Geografia e a Hist6ria, sem esquecer a Filosofia e as Artes

Todas essas formal de pensamento ou linguagens estio sendo desanlal)

das pdas modifica96es reals e imaginfrias em curso nos modos d(

)
)
)
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f-vida e trabalho, nas formal de sociabilidade e ideais, nos hfbitos e ex-

(-')ectativas, nas explicag6es e ilus6es.

C Ha conceitos, categorias e interpretag6es sedimentadas ou am-
(olamente aceitos nas ci6ncias sociais que necessitam de redefinig6es,

(-)u podem ser simplesmente abandonados; assim coma outros precl '

(.3am ser criados. Alteram-se maid ou menos drasticamente as acepg6es

Cie tempo e espago, envolvendo as nag6es de lugar, espago, territ6rio e

fHronteiras, presents e passado, pr6ximo e remoto, arcaico e moderno,

(-.ontemporaneo e nio contemporaneo. Os conceitos de nagao, socio

Cdade nacional, estado-nagao, mercado, planelamento, trabalho, produ-
=ao, produtividade, lucratividade, racionalidade, emprego, desempre

("!o, pobreza, mis6ria e outros parecem exigir precis6es e reformula-

Cnr6es. Algo semelhante ocorre com os conceitos de partido politico,
f"sindicato, movimento social, conente de opiniao publica, povo, cida-

('iao, representatividade, governabilidade, legislativo, executivo, judi-

C".ifrio, democracia, tirania, guerra, revolugao.
C Esse o clima em que se pesquisa e debate dilemas tail homo os

Cseguintes: integragao e fragmentagao, identidade e diversidade, nacio-

Cnalismo e cosmopolitismo, sociedade civil nacional e sociedade civil

Cmundial, neo-liberalismo e neo-socialismo, relativismo e universalismo.

(I Este em curio uma ruptura simultaneamente hist6rica e episte-

Cmo16gica. Nem todos, em todo mundo, se dio conta da profundidade e

(extensao dessas ruptures. Inclusive ha os indiferentes, a16m dos c6ti-
r-cos. E hf muitos que preferem desconhece-las, apegando-se aos qua-

/--dros sociais e mentais de refer6ncia com os quais se achavam habitua-

Cdos e acomodados. Mas todos est8o sendo obrigados a agir, sentir,

Cpensar e fabular, tendo em conta a negagao ou o reconhecimento que
r-hf um vasco terremoto em curse no mundo.
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A rigor, a ruptura hist6rica e a ruptura epistemo16gica, combi-:)
nadamente ou nao, 6 argo que tem ocorrido em vfrios momentos n(")

longo dos tempos modernos. Quando se replete sobre o mundo lnoder-l)

no, tends em conga sua densidade geohist6rica, politico-econ6mica e)
socio-cultural, logo se evidenciam diversas configurag6es, nas quaid

se verificam rupturas hist6ricas e epistemo16gicas que assinalam osl)

desenvolvimentos e os impasses da modernidade. I)

Em forma brave, Gabe reconhecer que a modernidade se inaugu-.:)

ra com os Grandes Descobrimentos Marftimos, a Renascenga e a Re- )

forma Protestants, sem esquecer a relevincia do Novo Mundo no con- )

traponto com o Velho Mundo. Ai estgo Vasco da Gama, Colombo,)
Vespucio e Fernio de Magalhaes, Cop6rnico, Galileu e Kepler, Ma- )

quiavel, Bacon, Giordano Bruno, Shakespeare, Cam6es e Cervantes.I)

Syria possilvel enumerar hip6teses, interpretag6es e criag6es, envol-)
vendo as ci6ncias naturais e sociais, tanto quanto a Hilosofia e as arles,I)

por meio das quais se demonstra que os s6culos XVI e XVll assisti-.)

ram a uma fundamental rupture hist6rica e epistemo16gica, assinalan-l)

do a g6nese de alguns dos parametros fundamentais da modernidade. I)

E possivel demonstrar que a transigao do s6culo XVlll para o.I)

s6culo XIX tamb6m ocorre compreendendo uma ruptura simultanea-'-)

mente hist6rica e epistemo16gica. Af estio a Revolugao Industrial In-l)
glesa e a Revolugao Francesa, as Guerras Napole6nicas e a descoloni-'

zagao do Novo Mundo, simultaneamente ao lluminismo e a Enciclo-:)
p6dia. Essa 6 a 6poca de Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, Hegel,)

Goethe, Beethoven, Adam Smith, Ricardo, Saint-Simon e outros. I)

Em fins do s6culo XIX e infcios do s6culo XX, novamentel)

transformam-se os quadros sociais e mentais de uns e outros, a partir=)

de hip6teses, interpretag6es e criag6es, a16m de prfticas, que se mad-)

)
)

)
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r--festam desde as metr6poles europ6ias. Ocorre a partilha da Africa,

r''organizam-se e delimitam-se os imperialismos, desenvolvem-se as
f'geoeconomias e as geopolfticas da Franca, B61gica, Holanda, Alema-

Cnha, Inglaterra, Russia, Japao e Estados Unidos. Simultaneamente es-
...-t:io sends iniciadas ou desenvolvidas criag6es tail como a fenomelo-

f gia de Husserl, a teoria da relatividade de Einstein, a psicanglise de
r-Freud, o impressionismo na pintura, m6sica e literatura, a filosofia da

r-linguagem de Wittgenstein; e outras criag6es cientfficas, filos6ficas e

i......artfsticas; sem esquecer a sociologia de Weber, a busca do tempo per-
/- dido de Proust e os escritos filos6ficos de Bergson e William James.

r..- Talvez se posse afirmar que algo semelhante este ocorrendo no

,-fim do s6culo XX. Este em curso uma ruptura simultaneamente hist6-

r- rica e epistemo16gica, abalando maid ou menos'profundamente os

r- quadros sociais e mentais de refer6ncia de indivfduos e coletividades,
/.-em dodo o mundo. Alguns inicios dense clima estgo presences nos es-

,-critos de Norbert Elias, Fernand Braudel, Immanuel Wallertein, Samir

/-.Amin, David Held, Samuel P. Huntington, Frederic Jameson, Zygmunt

/-.Bauman, Armand Mattelart, George Steiner, Marshall Beerman,

.-Edgar Morin e outros; muitas vezes recuperando intuig6es, fragmen-

r-..tos ou mesmo premonig6es surpreendentes de autores passados, pr6-
,-ximos e remotos.

,. Ja sio muitos, em dodo o mundo, os que se sentem desafiados

r-pdas relag6es, processes e estruturas que constituem a globalizagao.

1.-.Seja os que reconhecem a globalizagao homo evidence e inexoravel,

/--sega os que a v6m coma mats uma manifestagao do imperialismo, self

r" os que simplesmente a negam, sega os que a consideram coma inven-

r- gao do neoliberalismo, todos sio desafiados, no sentido de reavaliar os

f- sous quadros sociais e mentais de refer6ncia. f coma se a globalizagao

C
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se revelasse coma um evento heuristico, desafiando convic96es e exi-:)

gindo interpretag6es. Tanto 6 assim que a globalizagao de que se fda:)
nessa altura da hist6ria exige que se reflita o que 6 presents, que sel)

reinterprete o passado e que se formule novak hip6teses ou ilus6es so- )

bre o que pode ser o futuro. Todos, em todd mundi, a despeito de suds

convicg6es ou op96es, estio colocados diante de dilemas e perspecti- )

vas suscitados pda transnacionalizagao, planeterizagao, mundializa- )

gao ou globalizagao das coisas, genres e id6ias. )

Esta 6 a id6ia ou hip6tese fundamental: a globalizagao involve al)

g6nese e o desenvolvimento de uma vista totalidade geohist6rica e ou:)

hist6rico-social, simultaneamente complexa, contradit6ria e abrangen- )

te. Tends a articular, impregnar ou mais propriamente determinar, as.)
vezes decisivamente, indivfduos e coletividades, grupos e classes so-l)

dais, governos e regimes, territ6rios e fronteiras, modos de vida e tra- )

balho. Tudo e todos parecem continuar no mesmo lugar, como dented,ll)

mas uns e outros, as coisas as gentes e as id6ias, estio sendo tanto di-:)

namizados e recriados como transfigurados ou dissolvidos. I)

Este em curio o desenho de um novo lnapa do mundo, com ou-l)

tros tragos, movimentos, coloridos, sonoridades, express6es, possibi- :)
lidades e impossibilidades. O indivrduo pods ser o cidadio do mundo,I)

sem prelufzo de ser ao mesmo tempo membro de uma coletividade)
local e regional, a16m de sua condigao de membro desta ou aquela.)

classy social. O Estado-Nagao continua a ser Estado-Nagao mas gaol)

outras as condig6es e as possibilidades da soberania. Ao mesmo tem-)

)
)
)

)
)
)

)

)

)

)
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Cpo, modificam-se as condig6es e as possibilidades do partido politico,

('sindicato, movimento social e corrente de opiniao publica. Acontece

C:lue os quadros sociais e mentais de refer&ncia passam a ser mais deci-

(.sivamente influenciados pdas corporag6es da media impressa e ele

Celetr6nica, que adquire todas as caracterfsticas de um "principe eletr6-

('nico". Sendo assim, alteram-se, dinamizam-se ou mesmo limitam-se
(':irasticamente as condig6es e as possibilidades de construgiio de he-

Cgemonias alternativas, por meio das quaid poderiam manifestar-se se-

('torts, grupos e classes socials subalternos.

C Assim como se alteram as condig6es e possibilidades de sobera-

Cnia, tamb6m se alteram as condig6es e possibilidades de construgao
Chegemonias alternativas. Nesse sentido 6 que tanto se modificam os

Cpapeis dos partidos e sindicatos coma dos movimentos socials e cor-

Crentes de opiniao publica. Alteram-se, is vezes radicalmente as condi-

C;6es de formagao e desenvolvimento de consci6ncia social de indivf-

Cduos e coletividades. E 6bvio que a media, em gerd, passa a influenci-

Car tnais ou menos decisivamente as mentes e os corag6es de uns e ou-

Ctros, em todo mundo. Podem produzir-se ou fabricar-se unanimidades

Csurpreendentes, ins61itas ou assustadoras, inclusive langando m8o da

C3stetizagao, sensualizagao, satanizagao ou beatificagao, conforms os

Cinteresses predominantes na ocasiio.

C Ocorre que o capitalismo, visto em perspectiva hist6rica de lon-

Cga duragao, logo se revela coma modo de produgao e processo civili-

Czat6rio. Desde os primeiros momentos da sua g6nese, ele tem criado e

Crecriado, dissolvido e transfigurado, modos de vida e trabalho, formal

Cde sociabilidade e id6ias, instituig6es jurfdico-politicos e estilos de
Cpensamento.
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Nesse sentido 6 que gabe relembrar as grandes navegag6es, des-:)

cobrimentos e conquistas iniciados desde fins do s6culo XV e ample- )

monte dinamizados no bongo dos tempos modernos. Nesse vasto cong- )

rio geohist6rico, desenvolvem-se o Mercantilismo, o Colonialismo, o~)

Imperialismo e o Globalismo, em gerd mesclados e reciprocamentel)

referidos, atritando-se e fertilizando-se. Hf algo de acumulagao Origi-.l:)

ngria desenvolvendo-se permanentemente e reiteradamente no curse:)

da expansao do capitalismo polos quatro canton do mundo. Assim co:~l)

mo hf algo de Colonialismo e Imperialismo permeando continua el:)
reiteradamente o Globalismo. I)

Esse 6 o vasto cenfrio geohist6rico no qual se desenvolve o Na- )

cionalismo, o Tribalismo e o Regionalismo, compreendendo as subs:)
express6es ou singularidades politico-economicas, s6cio-culturaisj:l)

lingufsticas, religiosas e outras. Talvez se possa relembrar que essasl)

sio configurag6es hist6rico-sociais, ou geohist6ricas, em gerd inseri- )

das, subordinadas ou at6 mesmo preponderantes, conforms a 6poca,I)
no fmbito do Colonialismo, Imperialismo ou Globalismo. )

Cabs reconhecer, pois, que a globalizagao, a globalidade ou c:)

globalismo compreende um novo surto de expand:io das forgas produ-)
tivas e relag6es de produgao capitalistas. Argo que 6 inerente a dina-.)

mica do capital, jf evidente nos prim6rdios, adquire amplitude e in-:)

tensidade crescentes durante a Guerra Fda, alcangando amplitude el)

intensidade excepcionais com a desagregagao do Bloco Sovi6tico, do:)

Mundo Socialista. E como se as nag6es nas quais se havia experimen:l)

dado o regime socialista se transformassem, de repente, em vista e lu:ll)

crativas fronteiras de expansao do capitalismo. E como se a Acumula-l)

gao Originfria, em sua acepgao gen6tica e estrutural, adquirisse novel)

impeto, em esca]a transnaciona] e eletr6nica. Esse o ambiente em que.)

)

)
)
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< e desenvolve uma esp&cie de ''revolugao agrgria '' de alcance mundial.

'!m diferentes gradag6es, o czgro-bust/fess florence em nag6es, conti-

€.antes, ilhas e arquip61agos. De par-em-par com a maquimzagao e

;(liuimificagao, expands-se a engenharia gen6tica. As lavouras e as cri-
g6es ingressam em uma nova etapa de organizagao, dinamizag:io,
)rodutividade e lucratividade. Muitos trabalhadores rurais assalaria-

<l:los e pequenos proprietaios s5o deslocados, realocados, proletariza-

lilos, desempregados ou forgados a migrar. A nova transnacional do
rabalho e da produgao provoca n:io s6 a industrializagao coma tam-

b6m a urbanizagao, vista inclusive como modo de vida, padrao de so-

f''iabilidade, insergao na sociedade informftica. Sio tantas e tais as

nudangas s6cio-cultulais e politico-econ6micas que ocorrem na agro-

)ecuaria, envolvendo assalariados, pequenos proprietarios, grandes

)roprietfrios, processor fordistas e p6s-fordistas, engenharia gen6tica

rt:" memos eletr6nicos de informagao e decisao, que se pods dizer que
.nstf em andamento a dissolug:io do mundo agrfrio. Sim, modifica-se

(Irasticamente significado. hist6rico-social do mundo agrario quando
(" .e dissolvem as "antigas" contradig6es campo- cidade ou agricultura-

t'ndastria]. O fi/ming da dinimica das forgas produtivas empregadas na
'.gropecufria aproxima-se crescentemente do r//27fng do fordismo, p6s-

i/''ordismo, toyotismo e outras inovag6es ou recriag6es dos processos de

+rabalho e produgao.
E evidente que a corporal:io transnacional este na base do pro-

:esso de globalizagao. Trata-se de um produto e condigao do modo

f')elo qual se transnacionalizam e dinamizam o capital, a tecnologia, a

{j'orca de trabalho, a divisio do trabalho e o planqamento, em escala
nacional, regional e mundial. Sim, a corporagao 6 ininteligfvel sem o

nlanqamento maid ou menos sofisticado dos meios de fins, realidades

C
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)

e potencialidades, competig6es e aliangas, monopolizagao e carteliza--)

gao. Cada grande corporagao desenvolve a sua geoeconomia; assinala

espagos ocupados, potenciais e a disputar; desenha o seu mapa dc.)

munro. O mesmo neotiberatismo que satartiza o.plallejamento eco--'\
n6rtlico governamentat santi$ca o plartqameTlto ecort6tnico empress'

r/a/, favorecendo assam a reprodugao ampliada do capital e o predorl)
mfnio da visio econ6mica do mundo. a-.

Esse o cenfrio em que os tenit6rios e as fronteiras nacionais
transformam-se, provavelmente maid do que nunca, em segmentos de

mercados regionais e mundiais. O Estado-Nagao tends a ser desafiado

a ajustar-se is propostas, injung6es, vantagens ou imposig6es apresen-.)
ladas pdas corporag6es. Em diferentes gradag6es, conforme a forma e-)

autonomia, ou debilidade e depend6ncia da economic nacional, into 6:-l

do Estado-Nagao, a corporagao adquire maior ou menor presenga nalb
maneira pda qual organizam e movem as polfticas economico-

Hinanceiras nacionais. Esse o contexts em que algumas organizag6es

multilaterais, tais come o Fundo Monetgtio Internacional (FMI), o

Banco Mundial (BIRD), a Organizagao Mundial do Com6rcio (OMC),I)
Grupo dos sese (G7) e outras revelam-se guardian da ''sa6de '' econ6--t

mica mundial e nacional, mas sempre tendo em conga tamb6m a

garantia das condig6es propfcias s6 funcionamento e a expressao das-3
corporag6es transnacionais. Vistas em conjunto e em suas peculiari-

dades. as organizagaes multilaterais e as corporag3es transnacionais -\

revelam-se na prdtica poderosas estruturais mundiais do poder, em ' I

herat sobrepondo-se a maioria dos estados nacionais. .-\

Assim, formam-se, desenvolvem-se e expandem-se poderosas

fecmoes//"ufz/ras m ndf a is. A16m das tecnoestruturas que dirigem e"S

operam as corporag6es, por um dado, e as organizag6es multilaterais,I)

..J
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oor outro, tamb6m se formam e desenvolvem as agendas de ra//ng, os

/zi?zk fan;s, os escrit6rios de assessoria e consultoria, as corporag6es

to marketing e as corporag6es da media. Sgo muitas as tecnoestruturas

ealizando diagn6sticos e progn6sticos, /obbings e ''vasamentos" de

''ormag6es, de tal modo que o cengrio mundial se povoa de especialis-

Cas, t6cnicos, gerentes, managers, ceos e muitos outros profissionais
)riginarios dos mais diversos setores de atividade cientificas e tecno-

.('6gicos e extra-acad6micos. E toda uma vasta populagao de intelectu-

fllis de todas as especialidades, compondo o que podem ser diversos
n/e/ec/unis co/efivos e orgdnicos, operando grande parte da maquina

io mundo. Sgo muitas, aut6nomas ou articuladas, associadas ou di-

( 'ergentes, competitivas ou cartelizadas, as tecnoestruturas atuando em

(:scala mundial. Sgo ativas e decisivas no modo pelo qual se desenvol-

( ,e a globalizagao polo alto. Em larga medida, as poderosas tecnoestru-
C"'ural que operam a maquina do mundo localizam-se nas grandes cida-

tes, verdadeiras metr6poles de novo tips ou cfdades g/obais. Nelas

{,'omam-se decis6es que transcendem territ6rios e fronteiras, governor
r : regimes, indivfduos e coletividades.

1. A FORMACAO DA SOCIEDADE CIVIL MUNDIAL

\"") A medida que se desenvolve a nova divisio transnational do

C'rabalho e da produgao, acompanhada da formagao de cidades globais

(: da organizagao de novas estruturas mundiais de poder, tudo isso di-

{namizado pda ''revolugao informftica", desenvolvem-se tamb6m e
f''lecessariamente as bases da sociedade civil transnacional. Todos es-

'es s5o elementos que se criam, dinamizam e transformam conjuga-

(
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)

damente, sempre tamb6m atravessados por tens6es e contradig6es. F:

todos, em conjunto, formam e conformam os lineamentos de uma So=

c/evade Cfv// ]Mz/nd/a/. Uma sociedade civil em que estio presences e'

ativas as sociedades nacionais. Influenciando-se reciprocamente, beni

como compondo e desafiando a sociedade mundial. Aos poucos, od
de-repente, conforme a sociedade delta ou aquela nag:io ou regiao

formam-se a consci&ncia de que as coisas, as genres e as id6ias dester:

ritorializam-se. Tanto se imp6em dilemas homo se abram horizontes

No mesmo curso de globalizag:io, orquestrada polo neoliberalismo
em termos prfticos, te6ricos e ideo]6gicos, indivilduos e coletividades

nag6es e nacionalidades, Ifnguas e religi6es silo colocados em con-

fronto, tensionados, mesclados, atritados, recriados ou transfigurados..

Outras vez, na hist6ria do mundo moderno, reabre-se a contro:

v6rsia sobre o internacionalismo e o cosmopolitismo, ao dado do na;
cionalismo, regionalismo e localismo. Outra vez, este em causa a id6id

de liberdade e igualdade, direitos e obrigag6es, equidade e justiga, ti;l

rama e democracia, guerra e paz, soberania e hegemonia, capitalismc=

e socialismo. O que foi suscitado pdas revolug6es inglesa e francesa.

assam como o que foi pensado por Adam Smith, Ricardo, Rousseau:

Kant, Hegel e Marx, entre outros, em termos de intemacionalismo d

cosmopolitismo, torna a ser suscitado pda globalizag:io; e pensad(!
por uns e outros, em vfrias panes do mundo. Mats uma vez na hist6rid

do mundo recriam-se os ideals e as praticas voltadas para as possibili:::

dudes de uma sociedade civil mundial, um conjunto de contratos sod;

ais de alcance transnacional e alguns horizontes de realizagao do cos-<

mopolitismo das coisas, gentes e id6ias. O que estava na utopia dosl{.

iluministas e sous continuadores, torna a colocar-se em uma 6poca em-x
que se pods falar efetivamente em sociedade civil mundial, cidadio do.
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('nundo e hist6ria universal. asta pode ser a 6poca em que a id6ia de

("hist6ria universal adquire maier concretividade, depois dos vfrios en-

C-;aios esbogados em outros tempos.

( Neste ponto, 6 fundamental observer que as organizag6es nio

('3overnamentais (ONGs), em separado, em conjunto e tamb6m em co-
r'"laboragao com a Organizagao das Nag6es Unidas (ONU), est5o de-

("senvolvendo um tecido muito importance da sociedade civil mundial.

r-A.]6m das atividades e confer6ncias, dos debates e diretrizes, ja sio no-

f 'fveis as realizag6es dessas entidades no que se refers a: meir ambience,

(energia at6mica, armas quimicas, protegao de populag6es nativas, direi-

C'os da mulher, da crianga e de etnias, vio16ncia urbana, terrorismo de
(-Estado e outros problemas que se reiteram, agravam ou cream no fmbito

(-da sociedade mundial; sem esquecer que as suas manifestag6es ocorrem

f-tanto em escala nacional homo local e regional; muitas vezes determi-

nados polos jogos das forges sociais em fmbito mundial.

( Quando se fda de globalizagao, reconhecendo-se que se trata da

( globalizagao do capitalismo, como modo de produgao e processo civi-

(li.izat6rio, est5o em causa a ocfdem/a/izafao do mz/ndo e, simultanea-
r'-'dente, a modernidade-mt/ndo. Enquanto processo civilizat6rio e mo-

("'Jo de produgao, a globalizagao desenvolve e generaliza formal de so-
r-ciabilidade e jogos de forgas sociais. De par-em-par com o mercado, a

r-empresa, a corporal:io, o conglomerado, o monop61io e a cartelizag:io,

r-desenvolvem-se a divislio transnacional do trabalho e da produgEio,

';ompreendendo a reprodugao ampliada do capital e o desenvolvimen-

to desigual, contradit6rio e combinado das forgas produtivas e das re-

{,lag6es de produgao. Portanto, germinam-se processor de integragao e

Cfragmentagao, simultaneamente is diversidades e desigualdades.

<.
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A ocidentalizagao e a modernidade nio operam de modo homo- ;

g&neo, unfvoco, harm6nico e continuo. Esbarram em vfrias, diferentes,-.)

e poderosas formag6es sociais nacionais e regionais, compreendendo.

formas de sociabilidade e jogos de forgas sociais, a16m de tradig6es
mats ou menos densas e distintas das que predominam no Ocidente.

Simultaneamente, desenvolvem-se outros processos civilizat6rios.

A rigor, a ocidentalizagao. ngo impede que ocorra, ao mesmo,-.\

tempo, a orientalizag:io. Sgo muitos os indfcios de que este em curse

um vigoroso processo de arian/a/izafao do n?undo, tanto no que se
refers a t6cnicas e prfticas econ6micas como no relative a elementos

culturais, compreendendo o taofsmo, a ioga, a acupuntura, a medita-

gao e outros. Desde os prim6rdios dos tempos modernos, e em diff:li
rented sunos mais ou menos intensos desde entiio, difundem-se e as-':.

similam-se signos, sfmbolos e emblemas originfrios da China, india,;
Jap:io e outras sociedades orientais; muitas vezes com elementos maisl:}

ou menos notfveis de islamismo. -.

Tamb6m difundem-se e assimilam-se elementos s6cio-culturais'i

das civilizag6es da Africa e do que foio Novo Mundo. Hf algo de al

fricanismo e indigenismo, aN€m do orierttalismo e do ocidentalismd,

nas configurag6es e movimentos que constituem o caleidosc6pio cul-l

rural da sociedade mundial. Ha todd uma vasta movimentagao de sig-

nos, sfmbolos e emblemas socio-culturais de today as panes, ainda que,

paregam predominar os de origem ocidental. Estes, com freqiiancial
sio reafirmados, desafiados, mesclados ou mesmo recriados no con '

traponto com os outros. S:io processor civilizat6rios diversos, com os.

quads se desenham os arco-iris recobrindo e impregnando a sociedade '
civil mundial. Esb em curso argo que se pods denominar de /ransom/-

)
)

)

)
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C fz£rafao, mesclando elementos s6cio-culturais e outros, em escala

(-mundial, constituindo uma dimens:io fundamental da humanidade.

( Nesse sentido 6 que a sociedade civil mundial forma-se e desen-

(volvo-se compreendendo signos, sfmbolos e emblemas socio-culturais

(que podem ser tomados como indfcios de uma cultura mundial. Uma

Ccultura que parece um caleidosc6pio surpreendente, simultaneamente
(' labirfntico e articulado, vivo e em movimento, atravessado por proces-

( sos civilizat6rios antigos e recentes. Ail tornam a colocar-se como ne-

(- cessgrios e ideais, reais e imaginfrios, valores tais homo: liberdade e

( igualdade, equidade e justiga, democracia e cidadania, emancipagao e

(- desalienagao .

C i;sees sgo princfpios bfsicos da modernidade, ensaiados larga e

Cdificilmente no fmbito do Estado-NagEio. Liberdade, igualdade, equi-

C dade, justiga, democracia, cidadania, emancipag:io e desalienagao sio
c, emblemas exemplares de toda a hist6ria polftica do mundo moderno;

r- tornam-se maid ou menos essenciais, tanto no fmbito da peoria como

( da prftica, norteando organizag6es political, regimes politicos, lutas

(sociais, solug6es e impasses, formas de consci6ncia, utopias. No en-
('" tanto, realizaram-se e continuam a realizar-se precariamente no fmbi-

( to da sociedade nacional, do Estado-Nag:io ou do processo que se

Cconvencionou denominar de Revolug:io Burguesa. A hist6ria do mun-
r do moderns demonstra que o Estado-Nagao, enraizado na sociedade

C de classes, com as suas articulag6es e contradig6es 6tnicas, de g6nero,
r-religiosas e lingUisticas, simultaneamente contradig6es sociais e polf-

(.tico-economicas, nio dissolveu nem reduziu as desigualdades; em ge-

C ral apenas modificou as suas articulag6es, hierarquias, distancias, bar-
/'' reiras .

(

(

C

C
C

17
(

C
r



Sim, este 6 o dilema: a formagao e o desenvolvimento da socio-)
dade civil mundial depart-se com o desafio de recolocar-se as condi-:)

Q6es e as possibilidades de realizagao da democracfa po/;/!ca e socio/. )
O que tem sido realizado precariamente no imbito da sociedade na-)
cional, recoloca-se como objetivo e ideal, ou possibilidade e quimera.

no fmbito da sociedade mundial. I)

Na 6poca da globalizagao, praticamente tudo o que diz respeito.)

a economia e a sociedade nacionais 6 posto em questao. Abalam-se)
n8o s6 as id6ias e convicg6es, mas tamb6m as formas de organizagao

do trabalho e as instituig6es. O territ6rio e as fronteiras adquirem ou-)
bros significados, tanto porque perdem os antigos como porque se bus-.)

ca resgata-los; mas principalmente porque de fato transformam-se.I)
Modificam-se as condig6es de exist6ncia e as possibilidades de atua-l

gao dos partidos politicos, sindicatos, movimentos sociais e correntes

de opiniao publica. Os grupos sociais e as classes sociais parecem
mudar de significados, ao mesmo tempo que se estruturam e passam a)
atuar ainda mats determinados por relag6es, processor e estruturas de.-)

alcance mundial. O indivfduo pods ser a c61ula do consumismo, sends-)
levado a confundir cidadania com mercadoria. A media se apresenta-}

coma o grande e ub(quo partido politico, uma esp6cie de ''principe
eletr6nico '' influenciado decisivamente corag6es e mentes. E o Estado

revela-se principalmente um vasto aparelho administrativo, de ta]

forma que os governantes se mostram como funcionfrios recitando
principalmente diretrizes de cunho econ6mico-financeiras, em gera],

)
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(I'ie acordo com as orientag6es ou injung6es de corporag6es transnacio-
«bale organizag6es multilaterais.

( Sim, este em curio uma drfstica transformagao das relag6es en-

('re Estado e a Sociedade. O metabolismo Estado-Sociedade que se

r-havia estabelecido e desenvolvido em 6pocas anteriores, em termos de

)rojetos nacionais, capitalistas e socialistas, 6 rompido por todos os

("I.adds, em pouco tempo, em dodo o mundo.

C A ''Reforma do Estado '', delineada, induzida ou simplesmente

Cimposta pdas corporag6es transnacional e organizag6es multilaterais,

Cdestacando-se entry estas o Funds Monetfrio Internacional (FMI) e o
r"-Banco Mundial (BIRD) 6 o processo polo qual se define e p6e em pra '

.'ica a transformagao das relag6es do Estado com a economia e finan-

(las, a mudanga dos sistemas de saade, educagao e previdancia e a re-

(lforma das relag6es de trabalho. Trata-se de reduzir a presenga do Es-
tado, em termos de planejamento governamental e empresas produti-

Cvas estatais, mas garantindo as regras do jogs, de tal modo que as for-
('-ras econ6mico-financeiras privadas possam desenvolver-se. Privati-

zam-se empresas e setores de atividades, tais colno educagao, saQde e

r-orevid6ncia, nos quaid passam a desenvolver-se empresas privadas

/- nacionais e transnacionais.

C As diretrizes inauguradas polo neoliberalismo, que informa a te-

Coria, a pratica e a ideologia do FMI e BIRD, bem como dos que ado-

Ctam a orientagao dessas organizag6es, traduzem-se em decis6es e pra-
r-ticas destinadas a favorecer a formagao de ''mercado emergentes''

.N:io se trata mais de parses em "desenvolvimento '', em ''industrializa-

CQao", empenhados na "substituigao de importag6es" ou organizados
fem termos de "planqamento governamental", em busca de soberania

r-'econ6mica, a16m da polrtica. Trata-se de "mercados emergentes'', que

C

C
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se constituem e desenvolvem na medida em que adotam as diretrizes

delineadas ou simplesmente impostas pdas organizag6es multilaterais,.

secundadas pdas corporag6es transnacionais; em gerd em favor des-
tas

E 6bvio que as diretrizes das organizag6es multilaterais e corpo-'

rag6es transnacionais encontram receptividade mats ou menos ampla
nas ''elites nacionais'' dos maid diversos ''mercados emergentes'', nos

quaid se haviam ensaiado projetos nacionais, capitalistas ou socialis-

tas. Sio dais e tio forbes as injung6es das organizag6es e corporag6es,

que as ''elites nacionais'' logo se conformam, assumindo as suas dire-,

trizes, os sous incentivos e os sous discursos. Em nome da "moderni;,

dade '', ''produtividade '', "competitividade", ''qualidade total", "lucra-:,

tividade '', "entrada no primeiro mundo '', sio muitas as elites empt-,

nhadas em satanizar e mutilar as conquistas politico-economicas e s6-.

cio-culturais que se haviam realizado com base em prqetos nacionais.

E importante relembrar e reconhecer que as organizag6es e as-.x

corporag6es det6m uma grande capacidade de pressao, indus:io ou

imposigao. S5o poderosas e ub(quas tecnoestruturas mundiais, apoial

das em recursos cientfficos e tecno16gicos de todos os tipos, compreenl

dendo /obb/ngs e rhfnk ranks, inclusive capazes de influenciar decisi-,

vamente a media mundial, os meios de comunicagao de massas, isto 6, a

inddstria cultural. Hf algo de uma esp6cie de orquestragao mundial, de

tal maneira que "globalizagao '', "modemizagao", ''racionalizagao",~.x

''mercado emergente", ''produtividade '', ''competitividade '', ''lucrativi '

dade" e "qualidade total" parecem conjugar-se fluentemente, desenhado,

um mundo integrado, harm6nico e ideal, como se realizasse gloriosa-:,

monte ''o fim da geograHta '' e ''o fim da hist6ria".

./
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r.- Mas esse processo nio se desenvolve sem antes e simultanea-
i.qnente desenvolver-se um vasco e sofisticado processo de satanizagao

r-io planejamento econ6mico governamental, capitalista e socialista; de

/-'oda e qualquer forma de nacionalismo econ6mico e financeiro. O

-naniquefsmo 6 explicito e elementar: mercado ou planqamento, pro-

'!russo ou retrocesso, modernidade ou atraso, primeiro mundo ou ter-

.,-ceiro mundi, norte ou sul.

,. Mais uma vez, Gabe reconhecer que tanto as corporag6es trans-

/nacionais como as organizag6es multilaterais sgo poderosas tecnoes-

Itruturas mundiais, em gerd atuando na mesma diregao. Det6m recur-

-sos materiais e organizat6rios, juridico-politicos e institucionais, cien-

fificos t6cnicos, eletr6nicos e informfticos, maiores do que a maioria

4os Estados nacionais. A16m disco, localizam-se em cidades globais, a

oartir das quaid operam a revelia de governos nacionais, tanto quando
4e indivfduos e coletividades, classes e grupos sociais.

r..- O que este em curso, quando se adotam as medidas destinadas a

.. eforma do Estado ou ao desenvolvimento do mercado emergente, 6 a

oura e simples substituigao do prove/o rzac/oma/ polo pro/e/o transna-

tional. Em posco tempo a economic nacional transforms-se em lima

,.orovfncla do Gaff/a/fsn?o g/oba/. Aldo que tem ocorrido no longs da

.hist6ria, em molded de colonialismo e imperialismo, adquire outro

{mpeto com o globalismo.

O Estado, enquanto instituigao jurfdico-polftica, compreendendo

.o legislativo, o executivo e o judiciario, 6 levado a acentuar o seu ca-

.tater de aparelho administrativo. Um aparelho administrativo articula-

ido, muitas vezes decisivamente, com as organizag6es multilaterais e

as corporag6es transnacionais. Sio articulag6es que favorecem a asso-

ciagao de empresas, a privatizagao e a transnacionalizagao de empre-
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sas produtivas estatais, bem como dos sistemas de educagao, sa6de e

previd6ncia. Articulag6es que envolvem a manipulagao do ecodam7

p/ng e do soc/a/-dt//7?p/ng, de modo a favorecer a fome das corpora
gees transnacionais por forma de trabalho barata, em sociedades nast\
quais corre livre a privatizagao dos espagos eco16gicos ou ]ecursos

ambientais. Sob virios aspectos, o Estado revela-se, predominante-,

monte, um aparelho administrativo acoplado com as estruturas mun-,X

diais de poder, ou os blocos mundiais de poder; uma esp6cie de tecno-.

estruturas auxiliar, um elo de transmiss:io das decis6es e praticas ado-

tadas pdas tecnoestruturas mundiais.
Sob vfrios aspectos, a econ6mica polftica da reforma do Estado,

revela-se uma matriz importante de problemas sociais. Ocorre que a

economia polftica da reforms atinge dodo o arcabougo das sociedade

nacional, compreendendo o Estado e a Sociedade Civil. Elsa reforma

modifica mais ou menos drasticamente todo o conjunto das institui '

g6es e poll ticas, objetivos e meios, que se havialn criado em fungao do

proJeto nacional que se havia adotado em muitos parses, seja em mol-l

des capitalistas seja em molded socialistas. Trata-se de uma reforma

que implica em romper radicalmente o metabolismo sociedade civil el

Estado que se havia desenvolvido com o proleto nacional.

Esta 6 a realidade: quando se trata de avaliar qual o lugar do Es;

tado-Nagao no novo mapa do mundo, logo se verifica que estio em

cursos vfrios processor de profundas implicag6es.

Primeiro, abandonam-se os projetos de Gaff/a/isms nac/ona/ e.

soc/a//s/l?o nac/ona/, adotando-se em todos os cason o prqeto de Gaff-:

/a//s/7zo //"ans/zacfona/, de tal modo que a economia nacional deixa:<

literalmente de existir, transformando-se em mora prop/uefa do capt

ra/is/7zo g/o6a/. Em lugar da progressiva interiorizagiio dos centros de-
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Ccis6rios, de par-em-par com a ''industrializagio substitutiva de impor-

C tag6es", ocorre a exteriorizag:io dos centros, decis6rios, de par-em'par

Ccom a "industrializagao voltadd para a exportagao '', ou a dinamizagao

Cdo "mercado emergente '', into 6, da economia nacional como elo, seg-
mento ou provfncia do capitalismo global. Segundo desenvo/ve-se zrn7

(.intense e generalizcldo processo de dissociagao entre o Estado e a So-

Ccfedade Cfv//. As influ6ncias predominantes no imbito do aparelho

Cestatal sio ditadas polos interesses das corporag6es transnacionais,

(I enquanto que os interesses predominantes na sociedade estgo enraiza-

Cdos nas condig6es de vida e ideais de classes e grupos sociais que
C comp6em a grande maioria dos assalariados, trabalhadores dos diver-

Csos setores produtivos, compondo a vasta maioria do povo; sofrendo

C as desigualdades de todos os tipos. Sem esquecer que uma parte im-

Cportante dessa populagao este obrigada a flutuar entry emprego e de-

( semprego, estabilidade e terceirizagao, contrato de trabalho "perma-

C nente" e "sazonal '', desemprego conjuntural e desemprego estrutural,

C migrag6es transnacionais e transcontinentais, pobreza e mis6ria, pau-

C perizagao e lumpenizagao.
r-- Terceiro, este em curso a crescen/e /rans$o/"n?afar do .Esrado e/n

Caparelho administrativo das classes dominantes otl blocks de poder

C domfnan/es em esca/a mz/adia/. Sio muitas, crescentes e decisivas as
determinag6es que a dinimica do mercado mundial, o predominio das

C corporag6es transnacionais e a intensa globalizagao das forgas produ-

Ctivas (compreendendo o capital, a tecnologia, a forma de trabalho, a
1- divis&o do trabalho, o mercado, o planejamento e a vio16ncia) incutem

f-em tudo o que 6 nacional; sempre transbordando para tudo o que 6
r- transnacional.
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Sob varies, aspectos, pods-se afirmar que terminou um ciclo da.)

hist6ria da sociedade civil e Estado nacionais, ou do Estado-Nagao. ,)
Toda uma ]arga e complicada hist6ria de indivrduos e coletividades, )
classes sociais e grupos sociais, nag6es e nacionalidades, envolvendo )

formas de sociabilidade, organizag6es, instituig6es e jogos de forgas:)

sociais, sempre em imbito nacional, toda essa larga e complicada his-l)

t6ria este em declfnio. Mats uma vez, revela-se que a nagao 6 um pro-)
cesso hist6rico-social, sempre em transformagao, atravessada por mo- )

vimentos de integragao e desagregagao, progresso e decad6ncia, re-l)

forma e revolugao; o. produto de um jogo complexo de interminfveisl)

tens6es e acomodag6es, envolvendo classes e grupos sociais, em gerd I)

polarizados pdas possibilidades e ilus6es de soberania, hegemonia,)
democracia e cidadania; e sempre atravessadas tamb6m por tiranias,-/

violancias, satanizag6es. l:

No fmbito da globalizag:io do capitalismo, visto como modo de:=.

produgao e processo civilizat6rio, alteram-se e inovam-se as formasj=

de sociabilidade e os jogos de forgas sociais, em escala diversa e maisl;

abrangente do que se verificava em 3mbito nacional, mesmo tendo-sel\

em conta as implicag6es dos colonialismos e imperialismos. No ambi->.\

to da globalizag:io, compreendendo a formagao de uma sociedade civill)
mundial, as relag6es, os processor e as estruturas de dominag:io polfti-l)

ca e apropriagao econ6mica envolvem outros, novos e poderosos jo-)
gos de forgas sociais, polarizados em torno de soberania e hegemonia,:)

democracia e tirania, guerra e revolugao, alienagao e emancipagao. I)

)
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;5. A NOVA SOCIEDADE CIVIL NACIONAL

C

Na 6poca da globalizagao, a sociedade civil nacional parece en-

/.-fraquecer-se, desorganizar-se, perder-se, tornar-se amorfa, gelatinosa.

,canto 6 assim que os partidos politicos, os sindicatos, os movimentos

,-sociais e as correntes de opiniao publica confundem-se, perdem a ca-

/..-oacidade de expressar a din8mica das forgas sociais, entram em arise.

.Um fen6meno que se agrava com a transformagao da media, carteliza-

.da pdas forgas que predominam no imbito da globalizagao; & trans-

formada em uma esp6cie de ''principe eletr6nico ''. Grande parte do

,-que 6 a vida politico de indivfduos e coletividades, classes e grupos
sociais, governor e regimes, parece localizar-se na media. Ai parece
localizar-se a notfcia e o noticiado, o dado e o significado, o relevante

le o secundario, o acontecido e o esquecido. A16m disso, cabs reconhe-

/-cer que as fissuras e rupturas que abalam, modificam, desafiam ou de-
.bilitam a sociedade civil, na maioria dos parses, t6m sido fortemente

determinadas polo predomfnio do componente econ6mico e quantita-

,.tivo na vida das pessoas, indivrduos e coletividades. As dimens6es

sociais psico-sociais e socio-culturais da vida de uns e outros parecem

>.empobrecer-se, diante do amplo predomlnio da produgao, distribui-
gao, troca e consumo. O pr6prio debate politico, assim como o discur-

.so dos governantes, contemplam principalmente quest6es de econo-

>mia e fiangas, trabalho e produgao, sempre em termos de quantifica-

}.gao. Daf a impressao de que a sociedade civil se torna amorfa, desnor-
teada, gelatinosa.

Ei Este o complicado cenfrio em que se coloca a sociedade civil: o
desafio de rearticular-se e mover-se, em busca de novos Bins e meios,

outras t6cnicas de organizagao, conscientizagao, atuagao e luta, de

C
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forma a realizar ideais de transformagao e emancipagao. Dada a crisp '--

do Estado-Nagao, dadas as inovag6es, as reorientag6es e as distorg6es-)

que a transnacionalizagao do capitalismo incutem na organizagao poll-)
tica, juridica, econ6mica e financeira, sem esquecer a socio-cultural,-)

do Estado-Nagao, grande parte da sociedade civil nacional 6 desaHiada

a mover-se, recriar-se e fortalecer-se. Trata-se de recriar e dinamizar

instituig6es e organizag6es, atividades e ideais, de modo a realizar as

possibilidades de desenvolvimento socio-cultural e politico-

econ6mico que germinam continuamente na vida de indivfduos e cole:-)

tividades, classes sociais e grupos sociais. -)

Para que a sociedade civil possa recriar-se e dinamizar-se nesse

novo patamar da hist6ria, tendo-se em conte os impasses e os horizon:-)

tes que se abram, pode ser fundamental que os individuos e as coleti:-)

vidades, os grupos e as classes que formam a maioria do povo tomen

consci6ncia da nova conHiguragao hist6rico-social, ou geohist6rica.

em que se encontram, do tenemoto que abala os quadros sociais e-)
mentais de refer6ncia que se haviam estabelecido, que pareciam con,--\

solidados. O desafio 6 recriar a sociedade civil nacional no fmbito das-x

relag6es, processes e estruturas que se desenvolvem com a globaliza--\

gao, no fmbito da sociedade civil mundial em formagao. Sgo configu,-l

rag6es hist6rico-socials reciprocamente referidas, imbricadas, contra-.
dit6rias e constitu(das.

Este o desafio: recriar a sociedade civil e o Estado, ou o Estado--\

Nagao, no &mbito da globalizagao, da sociedade civil mundial em for-.

macao. Trata-se, pois, de repensar e recriar partidos politicos, sindica--.\

tos, movimentos sociais e correntes de opiniao sensiveis tanto is for--\

gas e tend6ncias que operam em escala nacional como as que operam

em escala mundial. Podem ser forgas e tend6ncias que as associam,

)
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/.-.convergem e fortalecem; assim homo hf as que divergem ou degladiam.

/.-Esse o contexto em que se desenvolvem as condig6es de vida e traba-
.-lho, atividades e ideais, de uns e outros, em todo o mundo.

. Ji sio numerosos os movimentos sociais, organizag6es e institu-

,-ig6es criados por indivfduos e coletividade de diferentes parses, em
/-..dodo o mundo, empenhados em mobilizar, conscientizar e reivindicar

/-outras e novas condig6es de vida e trabalho. Desde a Organizagao das

.-Nag6es Unidas (ONU) e as diversas instituig6es que a comp6em, at6

as associag6es de bairro, aos grupos socials organizados em torno de

;etnia, g&nero, meir ambience, proteg:io de populag6es nativas, al&m de

..outras propostas, ja sio numerosos os movimentos, organiza96es, ins-

tituig6es, programas e ideais expressando as inquietag6es da nova so-

,.ciedade civil em formagao, em fimbito nacional e mundial. Aos pou-

;cos, formam-se novas rides de movimentos, organizag6es e institui-

,-gees, tecendo outras e novas formal de sociabilidade. Outra vez, tor-

:do mundo; simultaneamente ao reconhecimento de que a cidadania

.nacional asta sends necessariamente reformulada. Sob vfrios aspec-

.tos, cabs reconhecer que este em curio ciclo da hist6ria nacional, no
:.imbito da hist6ria universal .

> Primeiro, cabs repensar a teoria .e a pratica da soberania nacio-

,.nal, tanto em termos de regionalismo como de globalismo; keio mais

.-apenas em termos de nacionalismo.

:l. Segundo, cabs repensar a teoria e a prftica da hegemonia, se

,-pensamos ngo s6 na hegelnonia estabelecida "desde ama '', com a

)"globalizagao polo alto"; mas pensarmos tamb6m nas condig6es e pos-

).sibilidades de construgao de novas e alternativas hegemonias, ''desde

C
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"desde baixo", com base na organizagao, conscientizagao e luta das,.x

classy sociais e grupos socials subalternos. ,..\

Terceiro, cnbc repensar as formas de organizag:io, conscientiza-4-;

gao e lutas envolvidas nas atividades de partidos politicos, sindicatos, l\

movimentos sociais e correntes de opiniao publica, compreendendo,:.

nio s6 o local e o nacional, mas tamb6m e necessariamente regional e;
o mundial. Em alguma medida, todos precisam transbordar dos territ6-;\
rios e fronteiras nacionais, articulando transnacionalizag6es, de modo =-;

a realizar tamb&m conquistas nacionais. -.\

Quarto, gabe repensar as condig6es e as possibilidades da demo- l\

cracia e cidadania, em imbito nacional, regional e mundial, tendo-se .:.

em conga que a soberania, a hegemonia e as organizag6es e institui-,:l

gees de conscientizagao e luta estio langadas em escala n&o s6 nacio-:;

nal, mas tamb6m regional e mundial. ,-..

Quinto, por fim, cabs reconhecer que a sociedade global, nal;
qual a sociedade nacional este presence coma elo necessfrio, fragmen-;
to indispensfvel ou provfncia, 6 o palco em que se desenvolvem con-jX
tinua e reiteradamente as tens6es, imbricag6es, acomodag6es e con-,;

tradig6es que movimentam toda elsa hist6ria. .;

)
)

6. FEDERALISMOS '

Globalizagao lima com integragao e hagmentagao. asta tem si-.{

do a realidade observfvel em dodo o mundo : a integragao mundial,:

propiciada pele surto de globalizagao, desenvolve-se de par-em-par-.
com a desintegragao nacional. Sio muitos os parses nos quais se en-

saiavam proUetos nacionais de tipo capitalista e de tipo socialista nos
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(-quads surgem ou ressurgem localismos, provinciamsmos, anacronls-
r-'nos, xenofobias, etnicismos, racismos, fundamentalismos e naciona-

r-lismos; ou fissuras e rupturas de todos os tipos, algumas vezes nio s6

l-surpreendentes, mas arqueo]6gicas, ainda que evidentes. Em todo o
.,...nundo, naturalmente em diferentes gradag6es, verifica-se que o pro-

f-cesso de globalizagao tanto involve a homogeneizagao homo a diver-

r.-sificagao, da mesma maneira que a integragao e a fragmentagao. Nesse
rsentido 6 que o mapa do mundo que se desenha com o globalismo, a

globalidade ou a globalizagao, aparece coma um vasto cenfrio geohis-

t6ria, politico-econ6mico e socio-cultural, no qual este em curse um
.terremoto de amplas e profundas implicag6es.

Esse o mapa do mundo no qual ocorrem os processes de desfn-

tegra€ao, tais coma na Russia, Tchecoslovfquia e lugoslavia; com

/..-manifestag6es evidentes na Italia, Espanha, China, Canada e outras

l-'aag6es; sem esquecer que se reabre a controv6rsia nagao, rhino, tribo,
,.etnia, cultura, lingua, religiao em vfrias panes das Am&ricas, AfHca e

1,-Asia, compreendendo a Oceania e o Caribe. E como se o terremoto da

.,.globalizagao estivesse provocando tanto a emerg6ncia de fissuras e

rrupturas como a ressurg6ncia de diversidades, identidades, desigual-
,..fades e contradig6es, antigas, seculares, n5o resolvidas; e reavivadas

r-oelas relag6es, processes e estruturas que movimentam a globalizagao.
. Esse o contexto mundial no qual estio atuando as organizag6es

.multilaterais regionais e globais. Sio estruturas regionais e globais de

z.odder que prenunciam intentos de resolugao de impasses, tens6es e

antagonismos, em gerd suscitados ou dinamizados polo globalismo;
.mas tamb6m ressoando controv6rsias anteriores, antigas ou recentes,

.herdadas de colonialismo e imperialismo, de permeio a nacionalismos.
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Estes podem ser os termos da equal:io: a globalizagao cria tan-l)
tos e tais desaHios para o Estado-Nagao que logo se exacerba o nacio--)

nalismo, dando origem tanto a polfticas protecionistas como a propose

tas de integragao regional. Sob certos aspectos, o regionalismo pode)
ser visio como um intento de agrupar, fortalecer e proteger economias

nacionais, integrando-as em b]oco po]ftico-econ6mico regional. Si--)
multaneamente, no entanto, as relag6es, os processos e as estruturas-)

que formam e dinamizam a globalizagao invadem, influenciam ou
mesmo predominam na regiao. Outra vez, estes sgo os termos da e-,

quad:io: globalismo rima tanto com nacionalismo como com regional

lismo, sempre determinando-se e desafiando-se reciprocamente.

Esse 6 o cenfrio geohist6rico, com suas implicag6es politico--)

econolnicas e s6cio-culturais, em que uns e outros, em todd mundi
comegam a falar em Jedera/fsmo. Diante da integragao e fragmenta,.

gao, bem coma das fissuras e rupturas em curso no mundo, muitos-.\

comegam a dedicar-se a teoria e prftica do federalismo; ou deledera;:-X
!iSn20S.

Sio principalmente tr6s as polarizag6es do federalismo de que

se fda na 6poca do globalismo. Nero se excluem, podem conjugar-se-...I

assim como podem tensionar-se. Expressam a dingmica de tr6s conHlgu-x

rag6es hist6rico-sociais especfnicas: nacional, regional e mundial. Sends-X
que estas configurag6es nem sio plenamente estruturadas nem se aco-:-

modam tranqUilamente, sda interna deja externamente. Ha sempre algo-x

de nao-contemporaneidade no modo polo qual se articulam, movem ou-x

tensionam. As economias e sociedade nacionais, regionais e mundiais-x

encontram-se em processo, desenvolvendo-se, conjugando-se, tensio-lX

nando-se ou mesmo dispersando-se. S:io como que nebulosas em for-x

macao, movimento e transformagao.
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r- Ja este em marcha uma esp6cie deledera/is/no mundia/. Na pra-

r'ica, este operando instituig6es, entidades, praticas, id6ias e interpreta-

('!6es por meio das quais se executa uma esp6cie de federalismo trans-
«nacional, mundial ou global. Em suas linhas principais, esse 6 um fe-

r..4eralismo formulado e praticado ''desde ama '', a apartir dos interesses

(lue prevalecem na globalizagao do capitalismo, traduzindo-se em es-
r'ruturas mundiais de poder, evidentemente com implicag6es regionais

r-'b naclonals.

/.- Ja se fda em ''governo mundial '', por meir do qual se busca ar-

r-'icular diversidades e desigualdades, de modo a conjugar o que for

f-oossivel na diregao do mercado, da dinamizagEio das forgas produtivas

(-ou da produgao e reprodugao em escala ampliada. Com base na id6ia e

/-oratica da interdepend6ncia das nag6es, da redugao ou mesmo anula-

Cgao das fronteiras geograficas, econ6micas, polfticas, culturais e soci-
f-ais, sgo muitos os que preconizam e buscam por em pratica organiza-

,-cues multilaterais, ou estruturas mundiais de poder, destinadas a aco-

f-,nodar e dinamizar as id6ias e praticas de uns e outros, em todo mun-

f .io, na diregao do neoliberalismo, como teoria, pratica e ideologia.

rNessa diregao situam-se o FMI, o BIRD e a OMC, bem coma bancos
f-transnacionais e outras organizag6es multilaterais, mundiais e regio-

f-nabs. Em outros tel'mos, 6 af que se inserem as instituig6es que com-
.,orem a familia da ONU. Em outros termos, kinda, 6 ai que se locali-

/-zam as corporag6es transnacionais, articulando empresas e conglome-

r..--ados, aliangas e fus6es, oligop61ios e monop61ios, ou cartelizag6es,

,-em fmbito nacional, regional e mundial.

,/- Hf organizag6es multilaterais que, a despeito de serem regionals

,-ou setoriais, muitas vezes exercem influencias mundiais. Podem ser

rvistas coma outras entidades compondo na prftica e federalismo si-
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multaneamente regional e mundial. Esse pods ser o cano de entidade ')

tais como as seguintes: organizag6es para a Cooperag:io e o Desert-)

volvimento Econ6mico (OCDE), o Grupo dos Sate (G7) e a Organize-)

gao dos Parses Exportadores de Petr61eo (OPEP), entry outras. Sim-)

esse 6 a realidade: organizag6es multilaterais, governamentais e pri,-

vadas, podem operas, simultaneamente, como praticas de federalismo .'"-

praticas de cartelizagao. Em dadas conjunturas, podem revelar-se fede-)
rativas, ao pasco que em outras, revelam-se artiHcios de cartelizagac '

Mais uma vez, como sempre, a economia e a politica mesclam-se f)
determinam-se, como na formulagao primordial ''economia politica?'. I

Simultaneamente ao federalismo mundial, este em marcha o qual

se pods definir comolede/"a/fsnzo reg/ona/. S:io vfrias as organizag6e ':)

multilaterais regionais, por meio das quais se desenvolve a formagao ';'l
o desenvolvimento de fins e meios formulados de maneira a atender )-\

dinfmica econ6mica de parses associados. E o que se pretends colt'l

entidades tail como as seguintes: Uniio Europ6ia (UE), Tratado del

Livre Com6rcio da America do Norte (NAZI'A), Mercado Comum d ')

America do Sul (MERCOSI.JL), Associagao das Nag6es do Sudoest'h

Asiftico (ASEAN), Cooperagao Econ6mica Asia-Pacffico (APEC)-\

Comunidade Econ6mica da Africa do Oeste (CEAO), Mercado Co-X

mum Centro-Americano (MCCA) e outras. Algumas dessas entidade ''\

nio se firmaram ainda, ou talvez nem se firmem. Outras parecem maid

ativas, estruturadas. Formam rides incipientes ainda, ou mais articu-\

ladas, assinalando a emerg6ncia de federalismos regionais. -\

Cabs reconhecer, no entanto, que as entidades, instituig6es e or-l

ganizag6es regionais est8o influenciadas, ou predominantemente de-

terminadas pdas corporag6es transnacionais interessadas em opera '

mais livremente nas regimes, incentivando a abertura de mercados, que.
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''assam a ser chamados de "mercados emergentes". Em muitos casos,

2 evidente a conjugagao dos interesses, press6es e atividades das cor-

.Dorag6es na maneira pda qual se cria e dinamiza o federalismo regio-

:lal. Sim, os Estados nacionais sio desafiados a iniciar, organizar e

44esenvolver polfticas de aberturas de mercados, de associag:io de em-

;reendimentos governamentais e privados, de favorecimentos de flu-

:os de fatores da produg:io, de criagao e deslocamento de estabeleci-

;xientos industriais, comerciais e financeiros, segundo os interesses e

;ls decis6es de corporag6es empenhadas em iniciar, dinamizar ou di-
ersificar atividades na regiao.

Cabs registrar aquia Organizagao do Tratado do Atlfntico Nor-

se (OTAN), sem esquecer a Organizagao do Tratado da Asia Oriental

do sul (SEATO), o Pacto do Pacifico (ANZUS) e a Organizagao dos
s.Estados Americanos (OEA). Enquanto uma poderosa estrutura militar,

:iamb6m polftica e econ6mica, centrada nos Estados Unidos da Am6ri-

ia do Norte e Europa Ocidental, a OTAN funciona coma o principal

drago armado do Ocidente na manutengao da hegemonia mundial dos
8stados Unidos, associados is nag6es que comp6em a Europa Ociden-

tal, empenhados na administragao do mundo, por dentro e por fora da

li)NU. Trata-se de uma organizagao bfsica da geopolitica norte-

-americana e europ6ia, com possibilidades de irradiagao por outras par '

;es do mundi; podendo eventualmente associa-se is outras organiza-

CK6es militares criadas a partir da geopoliticos da Guerra Fda, e preser '

ladas apes o t6rmino delta. Do ponto de vista formal, into 6, juHdico-
bolitico, a OTAN 6 uma organizagao multilateral federativa, cujos

:hembros participam das decis6es e operag6es. De fato, no entanto, ela

opera principalmente de conformidade com as decis6es e os objetivos,

lbu simplesmente os interesses, dos Estados Unidos. Assim, a OTAN
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pods ser vista como maid um exemplo de federalismo, mas desde ur '')

m3cleo predominance de poder, como ocorre com o FMI, o BIRD; coi"}

s6rias implicag6es para as nag6es e os povos atingidos ou influenci&'

dos por saas decis6es e atividades. .?
Na maioria dos cason, oledera/isn70 ncrciona/ tem muito de en

d6geno. Nasce e dinamiza-se a partir de forgas politico-economics'3

internas. E mobilize experi6ncias e inquietag6es anteriores, ou mesm'*

antigas, jf sio muitas as nag6es atravessadas pdas disparidades e de.-)

sigualdades internal. Silo disparidades e desigualdades que envolver '-

nio s6 a economia, mas tamb6m a politica e a cultura, ou tudo o que 'q

social. S5o diversidades e tens6es tamb6m 6tnicas, lingiiisticas, religi--\

osas, a16m das que se traduzem no contraponto campo e cidade, agra-)

rio e industrial, sertio e litoral, vale e montanha, native e estrangeir(-)

colonizado e colonizador. Esse o contexto em que germina a necessi+

dade e a urgancia da federagao. Esse o dilema bfsico de muitas na

gees, compreendendo nio s6 a India e o Mexico, a Africa do Sul e 3

Brasil, mas tamb6m a Italia e a Espanha, a Russia e os Estados Un;

Mas cabe reconhecer que a ressurg6ncia do federalismo nacio-

nal tem raizes tamb6m no modo polo qual se desenvolve a globalize-,

gao do capitalismo; ja que elsa globalizagao compreende sempre rel:?-)

gees, processo e estruturas que ativam diversidades e desigualdades{

converg6ncia e antagonismos ou fissuras e rupturas. E a sociedade naa

cional 6 a realidade na qual se manifestam mais diretas e drasticamen

te essas tend&ncias. Sio muito sintomfticos, alias, os localismos '\

provincianismos que se multiplicam no novo mapa do mundo. Prc '-
blemas locais e provincianos antigos, que ngo chegaram a ser adequa

damente, equacionados sega com a revolugao burguesa, deja com a re3
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'olugao socialista, ressurgem coma se fossem erupg6es arqui16gicas.
.Da{ a crime maid ou menos grave do Estado-Nagao, acompanhada do

'etorno da questao nacional, da ressurg6ncia do federalismo nacional.

Vistos assim, em perspective ampla, os federalismos nacional,

;'egional e mundial fazem parte da mesma nebulosa, da mesma confi-

buragiio hist6rico-social, ou da mesma totalidade geohist6rica. S5o
/''lxpress6es distintas e similares, uma vezes convergentes e outras a-

liheias ou antag6nicas, por meio das quais se manifestam dilemas e

nerspectivas de um novo maps do mundo. Um mapa no qual tudo pa-

;ece situado, evidente, explicado; no entanto inquietante, surpreenden-

}e, atravessado por outros e novos significados.

Federalizar significa descentralizar. Envolve a flexibilizaglio das

nstituig6es e entidades, de forma a pluralizar as condig6es de decisio

b atuag:io, produgao e repartigao. Federalizar, ou descentralizar, com-

breende necessariamente a redefinig2io dos objetivos e meios com os

nuais atua o poder central. Diante de tend6ncias mats ou menos impo-

:sitivas e autoritfrias inerentes ao centralismo, s5o muitos os que, em

.todos os setores sociais, buscam pluralizar, flexibilizar, descentralizar;

bu sqa, o federalismo.
Mas federalizar n:io 6 necessariamente democratizar, se enten-

hemos a democracia como o governo de todos ou da maioria, enquan-

/o democracia politico e social. Ha federalismos que realmente ex-

.:oressam conquistas democraticas, ou criam as suds condig6es. Mas hf

:kderalismos que se destinam a acomodar interesses oligfrquicos, de

blocos de poder prevalecendo-se sobre classes e grupos sociais subal-

}ernos. Sgo freqUentes os casos nos quais federalizar pods ser uma

]6cnica de acomodagao de interesses antag6nicos, distengao de situa-

b6es conflitivas, redistribuigao de decis6es, atividades, prerrogativas e
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vantagens de alguns sobre muitos. Por enquanto, os federalismos pre

valecentes em 3mbito nacional, regional e mundial s5o principalment '"

neoliberais. Mas hg tend&ncias incipientes em outras direg6es, tai;
como sociais-democraticas e maid propriamente socialistas. 'h

'?\b
)
l
'x.

./+

.;#

Sio vfrios e fundamentals os desafios te6ricos criados com o '-

desenvolvimentos da globalizag:io. Vale a pena torna-los mais explrcill)
tos, ainda que de forma brave. ']

A) Sio muitos, em todo o mundo e em todos os setores sociais, qual)

s6 utilizam de express6es dais como as seguintes: multinacionai

transnacional, mundial, planetfrio, global; desterritorializagac.3
miniaturizagao, realidade virtual; a mundi sem fronteiras, inter

depend6ncia das nag6es, aldeia global, novo maps do mund(
planeta Terra, fim da geografia, fim da hist6ria; bem homo globe

lizag:io, globalidade e globalismo. Sio express6es, metfforas o '.

concertos que denotam o empenho de uns e outros no sentido d

apreender o que vai polo mundi. E o que vai polo mundo, ness .}
faso, 6 uma nova realidade hist6rico-social, na qual desenvolven '

se relag6es, processos e estruturas peculiares, criadas nesse fmbi

to r com implicag6es diversas, muitas vezes decisivas, sabre tud '

o que 6 Estado-Nagao, sociedade civil e Estado, classes sociais =)
grupos sociais, individuo e cidadania, identidade e alteridade3

S\m, o processo de globalizagao enNo1ve a constituigao de um ')
/o/a//dade zis/6r/ca e /e(5rfca, influenciando mais ou menos deo

sivamente os indivfduos e as coletividades, os povos e as nag6ef

7. ECONOMIA E POLITICA
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Estas e outras totalidades, mais ou menos importantes e ativas,

evidentemente tamb6m influenciam as con6lgurag6es e os movi-

mentos da sociedade, economia, poll rica e cultura globais. Ha to-

da uma complexa redo de infju&ncias, reciprocidades, tens6es, 6is-

suras e rupturas, ou integragao e fragmentagao, constituindo si-

multaneamente o globalismo, o regionalismo, o nacionalismo, o

provincianismo, o localismo e inclusive o individualismo. As

pr6prias condig6es de organizagao, conscientizagao, reivindica-

gao e lula de classes e grupos, partidos e sindicatos, movimentos

sociais e correntes de opiniao publica sio impregnadas pdas rela-

g6es, processos e estruturas de dominag:io polftica e apropriagao

econ6mica que constituem a globalizagao, atravessando territ6rios

e fronteiras, regimes politicos e governor, identidades e diversi-
dades.

Mas cabs tamb6m relembrar que a g/oba/foaf &o /eva consfgo a

jragmen/afar. Ao mesmo tempo que se desenvolve uma nova

configuragao hist6rico-social, ou uma totalidade geohist6rica, de-

senvolvem-se fissuras e ruptures, envolvendo setores sociais, re-

lag6es 6tnicas, de g6nero e de classes, geoeconomias e geopolfti-

cas. Ao lado da dissociagao Estado e Sociedade, evidente em
muitos casos, verifica-se a fragmentag:io de nag6es. Simultanea-

mente, proliferam guerras e revolug6es. Em lugar do fim da hist6-

ria, inicia-se um novo ciclo da hist6ria. Trata de uma hist6ria si-

multaneamente nacional, regional e mundial altamente detemu-

nada pda dinfmica da competigao e cartelizagao, concentragao e

centralizagao, processes eases polarizados pdas corporag6es

transnacionais, as quaid operam ativamente as forges produtivas

fundamentais: capital, tecnologia, forma de trabalho, divisio do
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trabalho, mercado, plandamento e vio16ncia, em escala simulta )

neamente nacional, regional e mundial. I)

Etta 6 a realidade na 6poca do globalismo, into 6 do neoliberalis)
mo. o mesmo disctlrso etn favor do tnercado e contra o planejai
mehta econ6mico governamentat 6 acompanhado da teoria e prd.-)

rica do ptanejametlto ecota6tnico empresarial. A.o mesma \emp-)

que o neoliberalismo do FMI, BIRD e OMC, secundado pelo-
discursos e prfticas dos governor dos parses dominantes e pel-
mfdia mundial sataniza toda e qualquer forma de planejament--.

estatal, florescem as prfticas de planejamento de empresas, cor)
porag6es e conglomerados, compreendendo tamb6m monop61io-

e cartelizag6es, em escala nacional, regional e mundial. Em dodo.

os casos, o planejamento visa principalmente a dinamizagao d-..

excedente econ6mico potencial, envolvendo sempre a concentra

gao e a centralizag:io do capital. Pods ser uma t6cnica de organs.

zagEio e mobilizagao de meios e fins, fnpt{/s e ourpu/s, em terms

de produtividades, competitividade e lucratividade; e da crescent.

concentragao do capital transnacional. Este 6 um desafio pratico .)

te6rico fundamental: o capital em gerd, operando em escala glcl)

bal, adquiriu amplo predominio sobre as formas singulares e pai -.)

ticulares do capital. Nesse sentido 6 que o FMI, o BIRD e a OM(

podem ser vistos coma a "trindade" guardia do capital em gera:J

uma esp6cie de entidade ubiqua, presents e ausente em todo -)

mundo.I)
A. x\got, asta em curio a formagao e dinamizagao de um mttnd-;.)

sis/ n?ico, altamente articulado pdas tecnoestruturas que operan--

as organizag6es multilaterais e as que operam as corporag6e...

)
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C; transnacionais. A globalizagao do capitalismo tem levado consigo

(I um complexo e soHlsticado processo de organizagao e funciona-
r" menlo sist&mico, em esca]a mundia]. Em alguina medida, todas as

( organizag6es, assim como sodas as corporag6es, articulam as suas
.r. decis6es e atividades em moldes sist6micos. Alguns principios

rh bfsicos da peoria sist6mica est5o presences nas interpretag6es e

r- atuag6es do Clubs de Roma, Tratado de Maastrich, FMI, BIRD,

( OMC, G7, OCDE, OTAN e outras organizag6es; assim como nos

{n diagn6sticos, progn6sticos, pianos e prqetos das corporag6es.

(, Note-se, no entanto, que a ''racionalidade" que as organizag6es e

CDrpol-agnes incutem no mundo sist6mico nio se limita a totalidade

iC30hist6rica constitufda com o globalismo. Essa racionalidade desdo-

C.'a-se e difunde-se por diferentes nfveis da divisio transnacional do

Cabalho e da produgao, impregnando crescentemente os diferentes

otores da vida social, polftica e cultural, compreendendo partidos poC-

ticos, sindicatos, igrda, escolares, meios de comunicagao e outras
(:rculos de atividade e criagao. Em diferentes gradag6es, individuos e

)letividades sgo levados a organizar as decis6es e atividade de con-

)rmidade com as exig6ncias do f#zdfvfdua/fs/no e da esco/;za radio/za/.

(-os poucos, sio muitos os que sio levados a conformar as mentes e

C)rag6es em consonfncia com as determinag6es macro e micro que

C.)nstituem a organizagao e dinfmica dos sistemas que articulam as

C)rporag6es e as organizag6es. Esse, em grande medida, o significado

(a reforma do Estado, com os sous desdobramentos nos setores de sa-

(de, educagao, previd&ncia e trabalho. Os mais diversos setores da

C ida social, econ6mica, polftica e cultural, em dodo o mundo, tandem a

Conformar-se e mover-se de acordo com as determinag6es predomi-

C
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nantes &mbito dos sistemas organizados e movimentados em ambit:)

mundial...)
E este & um desafio importante: a globalizagiio, a globalidade c~)

o globalismo involve outras e novak acepg6es de /zfs/oricfdade. Si.I)
varias, novas e antigas, evidences e surpreendentes, as acepg6es c '

tempo envolvidas na nova divis8o transnacional do trabalho e prodtl)

g:io, na formagao de cidades globais, na abertura e interpenetragao do
mercados, nos fluxos mundiais das forgas produtivas, no desenvolvl)

mento do capital em gerd, tudo ipso dinamizado e mundializado pr..}

meio da ''revolugao informftica.'' No fmbito do globalismo, no qual )
revolug:io informitica desempenha um papal fundamental, a velocidfjl)

de, a multiplicidade, a ubiqiiidade e o instance tornam-se realidade. )

Cabs sempre ref]etir sabre a globalizagao tendo-se em conga ~]]

curta e a longs duragao. Esta 6 uina ligao fundamental, se querem(..)

entender as suas implicag6es hist6ricas e te6ricas. )
Quando ctrrfa dz/ra£(7o, ngo & necessfrio reiterar o desafio seED

pre representado pdas surpresas e multiplicag6es do que acontece r~)

presents, em termos de economia e polftica, sociedade e cultura, IfT)

gua e religiao, formas de sociabilidade e jogos de forgas sociais. .A.)

mergulhar na reflexio sobre a realidade, em termos de curta duraga*)

logo se manifesta a novidade, a reiteragao e a dramaticidade do qll)
ocorre em termos integragao e fragmentagao, fissuras e rupturas, tot '.

lidades e sistemas )

Quanto a /olga dz//"a€ao, cabs reconhecer que essa perspectil.ll)

permits desvendar como a globalizagao se insure no fluxo da hist6ri)
Visto desde uma perspectiva ampla, na utica da hist6ria do muni
moderno, logo se constata que globalismo pods estar inaugurando nr"

va 6poca. Algo que ja se manifestava no passado, desenvolve-se e gr

)
)

)
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"!raliza-se no s6culo XX, demarcando tend6ncias possfveis no s6culo

;f'XI. E verdade que o mundo moderno se inicia internacional ou

undid. Desde o principio, o capitalismo, como modo de produg:io e

r"ocesso civilizat6rio, revela-se mundial; desenvolve-se continua e

r'iteradamente desde alguns parses da Europa Ocidental, articulando

-escentemente territ6rios, povos, culturas, civilizag6es, recursos natu-

-.is, atividades agropecuarias, mineradoras, fabrics, comerciais, finan-

f-2iras e outras; em um vasto e gerd processo de acumulag2io originf-

(la, desenvolvimento desigual e combinado, concentragao e centragao
'e capital. Mas tamb6m 6 verdade que a hist6ria do mundo moderns

'igm&rc&-sc em termos de mercantilismo, colonialismo, imperialismo e

iobalismo, nio necessariamente exclusivos, sempre recriando-se e

/esenvolvendo-se reciprocamente. Nesse sentido 6 que a perspectiva

l-berta pda longa duragao permits situar o globalismo como uma 6po-

r"':l importante do capitalismo, visto coma modo de produgao e proces-

ro civilizat6rio. Uma 6poca na qual subsistem e renovam-se diretrizes

Cpraticas simultaneamente colonialistas e imperialistas, de par-em-par
r-)m diretrizes e praticas nacionalistas e regionalistas, de permeio a

d.retrizes e praticas pr6prias do globalismo. Sim, a globalizagao, a

fJobalidade ou globalismo, pods ser visto coma o novo pasco da hist6-
Ha, literate metaforicamente.

Nesse vasto e espetacular palco da hist6ria, florescem o pensa-

f-\onto e a agro, ao mesmo tempo que a produg:io e a reprodugao, a
?a.versidade e a desigualdade, a identidade e a alteridade, o progresso e

f decad6ncia, a alienagao e a emancipagao, a ideologia e a utopia. Al-

p'o que tem muito a ver com o neoliberalismo, o nazifascismo e o neo-

/.ocialismo.
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