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I

PREFAcIO

Este livro propoe uma introdu~aoclara e bastante dire
ta as dificuldades presentes no debate sohre a glohaliza~ao:

a multiplicidade, os diversos significados e as dimensoes
(raramente distintas); pretende descohrir armadilhas te6ri
cas e indicar 0 modo de evita-las, mas sohretudo ampliar 0

horizonte para respostas politicas a globaliza~ao. 0 ponto
central ainda e, portanto, a dupla questao, simples porem
dificil: 0 que quer dizer glohaliza~ao e como sera possivel
configurar politicamente a glohaliza~ao?

Ligados a este ensaio, vieram aluz dois volumes reu
nindo discussoes e nos quais diversos segmentos tematicos,
resultado de controversias a respeito da glohaliza~ao,estao
documentados e apresentados com 0 auxilio de textos
"classicos" mais recentes:

- Politica daglohaliza,:ao
- Perspectivas da sociedade mundial- controver-

sias, conflitos eparadoxos.
Comecei a trabalhar nestes volumes ha dois anos. Sua

reda~ao 56 se tornou possivel gra~as a uma Distinguished
Research Professorship que me foi oferecida pela pela Uni
versidade Cardiff de Wales e da qual pude fazer uso no
semestre do inverno 1995/96. Sem as discussoes profunda
mente estimulantes com Barhara Adam, Martin Alhrow,
J6rg Durrschmidt, Anthony Giddens, David Held, Scott

9
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Lash, John Thompson, Robin White-Grove, Helen Wilkin
son, Brian Wynne e varios outros, mas especialmente - e
como sempre - com Elisabeth Beck-Gernsheim este texto
nao seria possive!. A todos urn carinhoso agradecimento.

/

10

PRIMEIRA PARTE

INTRODU9\O



I

/

I. CONTRIBUINTES VIRTIJAIS

Com a queda pacifica do Muro de Berlim e a derroca
da do imperio sovietico muitos viram irromper 0 fim da
politica. Acreditou-se ter chegado a uma epoca para alem
de socialismo e capitalismo, utopia e emancipa~ao. De hi
para ca a tese do isolamento da politica perdeu sua for~a.

Pois a palavra "globaliza~ao", que atualmente causa tanto
espanto em qualquer declara~aopublica, nao aponta ago
ra para 0 fim da politica, mas sim para a exclusao da politi
ca do quadro categorial do Estado nacional, e ate mesmo
do papel esquematico daquilo que se entende por a~ao

"politica" ou "nao-politica"; afinal, para onde quer que a
ret6rica da globaliza~ao (da economia, dos mercados, da
concorrencia por postos de trabalho, da produ~ao, de mer
cados e servi~os, das finan~as, da informa~ao, do estilo de
vida) aponte, em termos de contelldo, tornam-se evidentes
em todos os casos as consequencias politicas postas em
andamento pela globaliza~ao economica: institui~6es

s6cio-industriais, para as quais 0 quadro politico parecia
completamente fechado, podem ser "quebradas" e expos
tas ao ataque politico: as premissas do Estado de bem-estar
social e do sistema de aposentadoria, da assistencia social e
da politica comunitaria, da politica de infra-estrutura, 0

poder organizado dos sindicatos, 0 sistema de negocia~ao

da autonomia salarial (que mantem sua independencia em

13
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rela<;:ao as empresas), assim como os gastos publicos, 0 sis
tema tributario e a "justa cobranp" do imposto - tudo der
rete sob 0 novo sol desertico da globaliza<;:ao na (suposi<;:ao
da) configurabilidade politica. Todos os atores sociais
devem reagir a este quadro, oferecer esta ou aquela respos
ta: e com isso as respostas curiosamente nao seguem 0 ve
lho esquema esquerda-direita de a<;:ao po!itica. '

Pode-se entao afirmar: a questao da globaliza<;:ao na
virada para 0 seculo XXI representa, para as empresas que
fazem neg6cios transnacionais, 0 mesmo que a questao das
classes sociais representava para 0 movimento dos traba
lhadores no seculo XIX, mas com uma diferen<;:a essencial:
enquanto 0 movimento dos trabalhadores atuava como
poder de oposir;:ao, as empresas globais atuam ate este

momento sem oposi<;:ao (transnacion,o.
por que a globaliza<;:ao significa politiza<;:ao? Porque 0

aparecimenlO da globaliza<;:ao permite aos empresarios e
suas associa<;:oes a reconquista e 0 pleno dominio do poder
de negocia<;:ao que havia sido politicamente domesticado
pelo Estado do bem-estar social capitalista organizado em
bases democraticas. A globaliza<;:ao viabilizou algo que tal
vez ja fosse latente no capitalismo, mas ainda permanecia
oculto no seu estagio de submissao ao Estado democrarico
do bem-estar, a saber: que pertence as empresas, especial
mente aquelas que atuam globalmente, nao apenas urn
pape! central na configura<;:ao da economia, mas a propria
sociedade como urn todo - mesmo que seja "apenas" pelo
fato de que ela pode privar a sociedade de fontes materiais

(capital, impostos, trabalho).

1. Ver a este respeito A. Giddens, ]enseits von Links und Rechts,

Frankfurt/M.,1997.
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A economia de atua<;:ao global enterra os fundamentos
do Estado e da economia nacional. E assim entra em curso
uma subpolitiza<;:ao de dimensoes impensadas e conse
quencias imprevisiveis. Trata-se de urn novo round para se
derrubar elegantemente 0 velho adversario "trabalho"; mas
ao mesmo tempo trata-se principalmente da demissao do
"capitalismo ideal e completo", como Marx chamava 0 Esta
do; ou seja, trata-se da liberta<;:ao das amarras do trabalho e
do Estado, tais como estes surgiram nos seculos XIX e XX.

"Tudo que e estamental, tudo que foi herdado pela tra
di<;:ao, tudo que esta petrificado e incrustado se dissolve no
ar", festejava Marx no Manifesto Comunista, numa referen
cia ao potencial revolucionario do capital. 0 "estamental" e
agora a organiza<;:ao sindical e s6cio-estatal do trabalho e 0

apetrificado e incrustado, as pretensoes da burocracia e a
opressiva cobran<;:a de impostos do Estado (nacional).
Assim a efetividade e a elegancia se encontram fundamen
tadas nas dimensoes absolutamente ineditas de uma "politi
ca realista e opressora" da globaliza<;:ao.

Mas nao e a politica dos interesses das empresas B
como se costuma ouvir por todos os cantos - e sim a "glo
baliza<;:ao" que obriga a cortes e incisoes amargos. Segundo
as "leis" do mercado global, deve-se no restante fazer nao-A
para se chegar a A: cortar ou deslocar radicalmente postos
de trabalho para garantir postos de trabalho. Precisamente
porque 0 trabalho pode e deve ser reduzido para que cres
<;:am os lueros, a politica corrente inverte-se, sob a palma da
mao, em seu contrario. Em vista disso, quem incentiva 0

crescimento da economia, produz desemprego no final.
Quem reduz impostos, e com isso aumentam as possibilida
des de luero, tambem produz desemprego da mesma forma.
Os paradoxos politicos e sociais de uma economia transna
cional- que deve ser atraida e recompensada com a "que-

15
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da dos obstaculos ao investimento" Cisto e, com a queda das
regulamenta<;:oes ecol6gicas, sindicais, assistenciais e fis
cais) para que assim possam desproporcionar urn numero
cada vez maior de postos de trabalho e ao mesmo tempo fa
zer crescer a produ<;:ao e 0 lucro - ainda precisam ser cien
tificamente revelados e politicamente refor<;:ados.

Isto significa: 0 aparecimento da globaliza<;:ao como
fator de amea<;:a, ou seja, a politica da globaliza<;:ao nao
almeja romper somente as correntes sindicais, mas tambem
as do Estado nacional. 0 discurso de importantes figuras da
economia contra a politica de assistencia social e seus
representantes nao padece da menor ambigliidade. Trata
se, por fim, do desmantelamento do aparelho e da tarefa do
Estado com vistas it concretiza<;:ao da utopia anarco-merca
dol6gica do Estado minimo. Ao que se poyle acrescentar
eis urn belo paradoxo - que a resposta fecorrente it globa
liza<;:ao e a renacionaliza<;:ao.

Nao se reconhece que sob a bandeira da globaliza<;:ao
se atiram "de joelhos" nao apenas os sindicatos mas tam
bern a politica e 0 Estado. Politicos de varios partidos, sur
presos e fascinados diante do poder da globaliza<;:ao para
"amolecer institui<;:oes", comepm a perceber confusamen
te que eles deverao se tomar, tal como foi descrito pelo ve
lho Marx, seus pr6prios "coveiros". Em todo caso me soa
inadvertidamente iranico 0 quanto certos politicoS recla
mam por mercado, mercado e rnais mercado e nao chegam
nem mesmo perto de perceber que desta forma eles cortam
o seu pr6prio nervo vital que conduz 0 dinheiro e 0 poder.
Por acaso ja se teria visto apresenta<;:ao tao desinibida e
irresponsavel de urn suicidio Pllblico?

Em que se fundamenta 0 novo poder das empresas
transnacionais' De onde surge e como 0 seu potencial estra
tegico se multiplica?
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Trata-se do ataque aos centros materiais vitais da socieda
de moderna fundada no Estado social, que teve seu caminho
aberto sem revolu<;:ao, sem mudan<;:as legislativas ou constitu
cionais e apenas com 0 curso normal, por assim dizer, do busi
nessas usual: primeiro, elas podem exportar postos de trabalho
que tern os menores custos e os menores impostos possiveis
para a utiliza<;:ao de mao-de-obra; segundo, elas estao capaci
tadas (em fun<;:ao do amplo alcance dos meios tecnicos de
informa<;:ao) para distribuirprodutos e servi(;os nos mais diver
sos lugares, bem comopara reparti-los nos mais diversospontos
do mundo, de tal maneira que as etiquetas das firmas e as das
na<;:oes acabam sempre por ser enganosas; terceiro, suas posi
"oes lhes permite criar confrontos entre Estados nacionais ou
locais de produ<;:ao e com isto realizar "pactos globais", tendo
para si os menores impostos e as melhores condi<;:oes de infra
estrutura; podem ainda "punir" os Estados nacionais sempre
que estes se tornarem "caros" ou "pouco propicios para inves
timentos"; e quarto, por fim, podem escolher de modo autano
mo seus locais de investimento, produ(;ao, recolhimento de
impostos e de sede na selva da produ<;:ao global e confronra-las
uma a uma. Deste modo, os dirigentes podem viver e morar nos
lugares mais belos e pagar impostos nos mais baratos.

E tudo sem requerimento ou delibera<;:ao no Parlamen
to, sem decisao regimental, sem mudanp da legisla<;:ao;
sim, nao e necessario nem mesmo urn debate publico. Isto
justifica 0 conceito de "subpolitica'" - nao como uma (teo
ria da) conspira<;:ao, mas uma chance adicional de negocia
"ao e poder para alem do sistema politico que tanto fez
prosperarem as empresas atuantes no quadro da sociedade

2. Para urn exame detalhado do conceito de "suhpolitica" ver:

Beck, Die Erfindung des Pulitische17, Frankfurt/M., 1993, capItulo V, pp.

149-171
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mundial: 0 equilibrio e 0 pacto de poder da primeira socie
dade industrial moderna foram rescindidos e - sem a par
ticipa<;ao do Governo e do Parlamento, da esfera publica e
dos tribunais - foi novamente redigida nos termos da
autogestao da atividade economica. A passagem para a
politica, ainda nao negociada - mas que, apesar de tudo,
subscreve a nova politica da globaliza<;ao -, segue os pas
50S da normalidade e da legitima<;ao daquilo que, bem ou
mal, acaba por acontecer: moderniza<;ao.

o Estado nacional e um estado territorial, isto e, seu
poder esta baseado no vinculo com um determinado espa
<;0 (no controle sobre associa<;6es, determina<;ao das leis
vigentes, defesa das fronteiras etc.). A sociedade mundial,
que tomou uma nova forma no curso da globaliza<;ao - e
isto nao apenas em sua dimensao economy:a -, relativiza
e interfere na atua<;ao do Estado nacionat,' pois uma imen
sa variedade de lugares conectados entre si cruza suas fron
teiras territoriais, estabelecendo novos circulos sociais,
redes de comunica<;ao, rela<;6es de mercado e formas de
convivencia. Isto fica evidente em todas as colunas da auto
ridade do Estado nacional: impostos, atividades especiais
da policia, politica externa, seguran<;a militar. Fiquemos
com 0 exemplo dos impostos.

Nao estamos lidando, no caso do recolhimento de
impostos, com um principio qualquer, mas com 0 principio
da autoridade do Estado nacional. 0 valor deste imposto
esta relacionado aatividade economica dentro de um deter
minado territ6rio - uma premissa que se torna cada vez
mais ficticia diante das perspectivas do comercio mundial.
Empresas podem produzir em um pais, pagar impostos em
outro e exigir investimentos publicos sob a forma de apri
moramento da infra-estrutura em um terceiro. As pessoas se
tornaram mais m6veis, e tambem mais engenhosas: se sao

18
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ricas, podem encontrar e explorar brechas nas redes de cap
ta<;ao do Estado ou, se dispuserem da competencia reque
rida, empregar sua capacidade de trabalho onde lhes for
mais vantajoso; ou, por fim, se forem pobres, podem emi
grar para 0 lugar onde acreditam jorrar 0 leite e 0 mel. De
sua parte 0 Estado nacional se enreda em contradi<;6es com
suas tentativas de manter 0 isolamento. Pois para que haja
concorrencia na sociedade mundial os paises precisam
atrair capital, conhecimento e mao-de-obra.

Os gladiadores do crescimento economico, sempre
elogiados pelos politicos, minam a autoridade do Estado ao
exigir dele um desempenho satisfat6rio ao mesmo tempo
que 0 priva da arrecada<;ao de impostos. Causa espanto ver
que justamente os mais ricos acabam se tornando contri
huintesvirluaise que, em ultima instancia, sua riqueza nao
reside nesta virtuosidade do virtual. Com este procedimen
to (na maioria dos casos) legal, mas ilegitimo, eles enterram
o hem-estar democrarico que preconizam.

A revista Fortune, que publica periodicamente uma
lista das quinhentas maiores empresas do mundo, anuncia,
em tom festivo, que estas teriam "ultrapassado as fronteiras
para conquistar novos mercados e devorar a concorrencia.
Quanto mais paises, maior 0 Iucro. 0 lucro destas empresas
cresceu quinze por cento, e seu volume de neg6cios, ape
nas onze por cento".·;

"Os lucros sobem, os empregos somem", afirma Der
Spiegel; "um milagre economico bastante curiosa assusta a
na<;ao. Ganha espa<;o nas empresas uma nova gera<;ao de

3. Fortune, Nova York, 5/8/1996. Citado por Frt'deric F Clairmont,

Endlose Prc<{ite, endliche Welt, em Le monde diplomatique, 11/04/1997,

p. 1; no mesmo texto tambem se encontram dados sabre 0 processo
transnacionaI.

19



ULRICH BECK

altos executivos que, seguindo 0 figurino dos EUA, rende
cultos as a~6es. Resultado fatal: a bolsa remunera jobkilleri'.'

Os empresarios descobriram a pedra do reino. Eis aqui
a nova f6rmula magica: capitalismo sem trabalhomais capi
talismo sem impostos. A receita dos impostos cooperativos
e dos impostos sobre 0 lucro das empresas caiu 18,6% entre
1989 e 1993. A parcela de contribui~aona receita estatal ja
caiu quase pela metade. "0 tecido social deve ser recons
truido e adquirir novas bases", argumenta Andre Garz. Mas
nesta constru~ao - e nao um desmanche - e preciso tam
bem que se pergunte por que ele se tornou aparentemente
nao-financiavel. Os paises da Uniao Europeia viram suas
riquezas crescerem entre cinquenta e setenta par cento nos
ultimos vinte anos. A economia cresceu muito mais rapida
mente do que a popula~ao. Apesar disso, a Uniao Europeia
conta agara com vinte milh6es de desempr~ados,cinco
milh6es de pessoas vivendo na pobreza e cinco milh6es de
sem-teto. Para onde foi toda esta riqueza adicionaP Sabe
mos que nos Estados Unidos 0 crescimento da economia s6
gerou riqueza para os dez par cento mais abastados. Estes
dez par cento receberam noventa e seis por cento da rique
za adicional. Na Europa as coisas nao foram tao mal assim,
mas nem muito melhar.

Na Alemanha 0 lucro das empresas cresceu noventa
par cento desde 1979, e os salarios, seis por cento. Mas a
arrecada~ao de impostos sobre salarios duplicou nos ulti
mos dez anos; a arrecada~ao dos impostos carporativos
caiu pela metade e representa apenas treze por cento do
total de arrecada~ao.Em 1980, eles ainda representavam

a que e Globalizac:ao?

vinte e cinco por cento; em 1960, chegavam a trinta e cinco
por cento, se permanecessem em vinte e cinco par cento 0

Estado teria uma arrecada~ao adicional de oitenta e seis
bilh6es de marcos par ano.

Outros paises passam par processos semelhantes. A
maiar parte das firmas transnacionais como Siemens ou
BMW praticamente ja nao pagam mais impostos dentro do
pais... ao passo que este quadro nao far alterado... as pes
soas nao aceitarao, com todo 0 direito, que os beneficios
publicos, as aposentadarias e os salarios sejam reduzidos. ";

Empresas transnacionais superam a si pr6prias com
taxas recordes de lucratividade B e de corte expressivo de
postos de trabalho. Em seus balan~os anuais os conselhos
das empresas apresentam uma sucessao de lucros astrono
micos enquanto os politicos, que devem justificar 0 escan
dalo do desemprego, voltam a carga com novos aumentos
de impostos na esperan~a quase sempre va de que, da
riqueza dos mais ricos, caiam dos ceus alguns poucos pos
tos de trabalho.

Cresce, por consequencia, a intensidade do conflito
inclusive dentro do campo economico - entre contribuin
tes virtuais e reais. Ao passo que as empresas transancionais
escapam dos impostos do Estado nacional, as pequenas e
medias empresas, responsaveis pela maiar parte da oferta
de postos de trabalho, sangram nas maos dos novos entra
yes da burocracia fiscal. 0 humor negro da hist6ria entra em
cena: sao justamente os perdedores da globaliza~ao que
deverao pagar tudo, 0 Estado social e 0 funcionamento
democratico, enquanto os vencedores seguem em busca de
lucros astronomicos e se esquivam de suas responsabilida-

4. Del" Spiegel, 12/1997; pp. 92-105; neste mesmo texto se encon

tram mais dados a respeito da ffiultiplicac:ao dos lucros com 0 dramati

co crescimento do desemprego.
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5. Andre Garz em entrevista ao Franqjurter Allgemeine Zeilung,

1/8/1997.
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des para com a democracia do futuro. De onde se segue esta
conclusao: a famosa questao da justi<;;a social deve ser refor
mulada te6rica e politicamente na era da globaliza<;;ao.

Mas as contradi<;;oes do "capitalismo sem emprego" tam
bern vao se tornando mais evidentes. Diretores de compa
nhias multinacionais deslocam suas administra<;;oes para 0 suI
da India, mas enviam seus filhos para as universidades euro
peias com melhares recursos. Nao lhes ocorre sequer a ideia
de se mudarem para os paises onde criam empregos e pagam
impostos mais baixos. Naturalmente, reivindicam para si mes
mos os direitos civis, politicos e sociais elementares cujo
financiamento publico eles condenam abertamente. Vao ao
teatro. Desfrutam da paisagem e da natureza, cuja preserva
<;;ao requer gastos. Aglomeram-se nas metr6poles europeias,
ainda razoavelmente protegidas da criminalidade e da violen
cia. Mas ao mesmo tempo acrescentam asua polJ1.ca arienta
da para 0 lucro a afirma<;;ao de que 0 modo de vida europeu
esta em decadencia. Poderiamos por acaso saber para onde
seus filhos gostariam de se mudar depois que 0 Estado e a
democracia na Europa tornarem-se nao financiaveis?

o que e born para 0 Deutsche Bank ja deixou de se-lo
para a Alemanha. As empresas transnacionais se despedem
do quadro politico dos Estados nacionais e revogam dejato
sua lealdade aos atores do Estado nacional. E assim entra
tambem em declinio 0 grau de integra<;;ao social interna em
tais paises; e quanto mais este Estado estiver ancorado na
economia, maior ainda sera este declinio. Estados sociais
em situa<;;ao comoda entram agora num circulo vicioso: pre
cisam prestar seus servi<;;os estabelecidos por lei (Kodi
jizierte Leistungen) - em breve a Alemanha tera registrado
cinco milhoes de desempregados - para urn numero cada
vez maior de pessoas na medida em que for perdendo 0

controle sobre a arrecada<;;ao, pois no poquer pela atua<;;ao
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local, as empresas tern praticamente todas as cartas na man
gao Estas empresas obtem quatro tipos de subvens;ao: pri
meiro, com a otimiza<;;ao da infra-estrutura; segundo, com a
subvens;ao de seus produtos; terceiro, com a redus;ao de
impostos; e quarto, com a "externalizas;ao" do custo do
desemprego.

o circulo vicioso no qual 0 Estado social se envolve nao
e apenas urn resultado do vertiginoso crescimento dos gastos
provocados pela queda dos recursos: ele tambem se deve a
sua carencia em meios para a satisfas;ao das necessidades
sociais diante do crescimento do abismo entre ricos e pobres.
Uma vez que 0 quadro do Estado social nacional perde seu
poder de coesao, os vencedores e os perdedores da globaliza
s;ao deixam, par assim dizer, de sentar-se amesma mesa. Os
novos ricos nao "precisam" mais dos novos pobres. Estabele
cer entre eles urn acardo e dificil precisamente por este moti
vo, pois falta urn quadro de interesses comuns que poderia dar
forma e regulamentar este conflito que sobrepuja fronteiras."

Nao e dificil imaginar 0 resultado: a l6gica do conflito
capitalista do custo zero (NULLSUMMENSPIEL) ressurge
renovada e agravada, enquanto os recursos do Estado para
o apaziguamento social se esvaem e, com 0 crescimento for
s;ado da economia, deixam crescer 0 bolo a ser repartido.

Desta maneira, torna-se questionavel 0 modelo de
moderniza<;;ao do Estado nacional, arganizado e pensado
sob a unidade da identidade cultural (de urn "povo"), do ter
rit6rio e do Estado, sem que se tenha a vista ou se reclame
par uma nova unidade do planeta, da humanidade e do
Estado mundial.

6. Ver a este respeito p. 101.
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II. ENTRE A ECONOMIA MUNDIAL E A

INDMDUAlJZA9\O 0 ESTADO PERDE
A SUA SOBERANIA: 0 QUE FAZER?

A conclusao paira no ar: 0 projeto da modernidade, ao
que parece, fracassou. Os fil6sofos da p6s-modernidade"
foram os primeiros a apresentar, com um humor altissonan
te, as pretensoes da razao e da racionalidade cientifica
como se ja estivessem mortas. 0 que se pensava ser 0 uni
versalismo dos direitos do homem e do Iluminismo, diziam
eles, nada era senao a voz dos "homens mortos, velhos e
brancos" que suprimiram 0 direito das minarias etnicas,
religiosas e sexuais" ao estabelecer um valor absoluto para
suas "metanarrativas" extrememente parciais.

Com a escalada secular da individualiza<;:ao, prosse
guem aqueles fil6sofos, 0 tecido social se torna poroso, a
sociedade perde sua consciencia coletiva e, por conseqilen
cia, sua autoconsciencia coletiva. A busca por respostas
politicas para as grandes questoes do futuro nao possuem
mais local ou sujeito.

A globaliza<;:ao econamica e tao-somente a realizadara,
nesta perspectiva sombria, daquilo que a p6s-modernidade
pas em curso, em termos intelectuais, e a individualiza<;:ao,
em termos politicos: a dissolu<;:ao da modernidade. Eis 0

diagn6stico: 0 capitalismo gera desemprego e nao depende
d. do trabalho. E assim cai par terra a hist6rica alian<;:a entre
economia de mercado, Estado do bem-estar social e demo
cracia que legitimou e integrou, ate 0 presente momento, 0
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modelo ocidental e 0 projeto do Estado nacional para a
modernidade. Par este angulo, os neoliberais transformam
se nos desmontadares do Ocidente - mesmo quando sur
gem como refarmadores. Eles alavancam, no que diz
respeito ao Estado do bem-estar social, a democracia e a
esfera publica, uma moderniza<;:ao que os conduz a morte.

Mas este insucesso come<;:a pela cabe<;:a. Antes de se
atirar do alto da tarre Eiffel deve-se ir ao medico. "Os con
ceitos sao vazios, ja nao elevam, iluminam ou inflamam
mais. 0 tom cinzento que toma conta do mundo... talvez
encontre sua razao de ser em urn emboloramento das pala
vras."- Aquilo que aparenta ser a decadencia poderia ser
transformado no anuncio de uma segunda modernida" de
caso pudesse vencer as ortodoxias que levaram a primeira

modernidade ao fracasso.<

7. U. Beck. Vater del' Freiheit. em id.(org.l, Kinder del' Freiheit.

Frankfurt/M., 1997, p. 377 .
8. Pater semper incertus. Uma discussao a respeito da paternida

de da expressao "Segunda modernidade" surgiu posteriormente na

imprensa. No enranto, a ausencia da leitura au a impossibilidade de ter

side mencionada nao representam argumentos convincentes para que

se reclame qualquer originalidade - ou desprezo. Aufdem Weg in die

Zweite 1l1oderne (A caminho da segunda modernidade) e 0 titulo da

cole,ao que dirijo. Aufdem Weg in eine andere Moderne (A caminho

de uma Dutra modernidade) e 0 subtitulo de meu livro Risikoge

sellschaft (Sociedade de riscol, publicado pela editora Suhrkamp em

1986. Relata oeste ultimo a distin<;:ao entre "moderniza<;:ao estrita" e

"moderniza<;ao reflexiva", entre "primeira" e "segunda modernidade"

o que tambem ocorre em todos os livros posteriores. Die Erfindung des

Politischen (publicado em 1993 pela editora Suhrkampl deveria primei

ramente chamar-se jenseits von Links und Rechts, e posteriormente
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Contudo, levantar a voz contra 0 poder do mercado
mundial e uma tarefa dificil. De fato, isto s6 seria possivel
se se inventasse urn meio para destruir 0 Cmundialmente
poderoso) mercado mundial, algo capaz de atuar em todas
as cabe<;:as e inibir todas as a<;:oes. Minha inten<;:ao neste
livro e afastar para longe este megafantasma que ronda a
Europa, estabelecendo uma distin<;:ao entre globalismo, de
urn lado, e globalidade ou globalizar;:ao, de outro. Esta dis
tin<;:ao serve ao objetivo de romper a ortodoxia territorial
da politica e da sociedade surgida com 0 projeto do Estado
nacional da primeira modernidade, que ficou estabelecido
em termos categariais e institucionais absolutos.

Globalismo designa a concep<;:ao de que 0 mercado
mundial bane ou substitui, ele mesmo, a a<;:ao politica; tra
ta-se portanto da ideologia do imperio do mercado mun
dial, da ideologia do neoliberalismo. 0 procedimento e
monocausal, restrito ao aspecto economico, e reduz a plu
ridimensionalidade da globaliza<;:ao a uma unica dimensao
- a economica -, que, par sua vez, ainda e pensada de
forma linear e deixa todas as outras dimensoes - relativas
a ecologia, a cultura, a politica e a sociedade civil- sob 0

Zweite Moderne; ambos os titulos foram descartados par diferentes

motivos. Vale lembrar ainda que 0 significado que se atribui a um con

ceito tern sempre uma importancia limitada. Mesmo em termos de con

telido, ha uma grande proximidade entre Zweiter Moderne e anderer

Moderne: os temas da cole<;ao - individualiza<;ao, crise ecologica,

sociedade sem trabalho, alem da globaliza<;ao - sao temas centrais da

sociedade de risco. Sei bem que agora dirao: "Enfim, nao hj nada de

novo .. !" Se ha de fato algum parentesco conceitual, que seja com a

expressao cunhada por Habermas: unvollendeten Moderne Cmoderni

dade inacabadal. Ver tambem: Habermas, J]enseits des Nationalstaats?

em Beck (org.), Politik del' Glohalisierung, FrankfuI1/M.. 1997.
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dominio subordinador do mercado mundial. Evidente
mente nao se deve, por este fato, negar ou minimizar 0

papel central da globaliza<;ao tambem como op<;ao e per
cep<;ao de atores empresariais. A essencia do globalismo
consiste muito mais no fato de que aqui se liquida uma dis
tin<;ao fundamental em rela<;ao a primeira modernidade: a
distin<;ao entre economia e politica. A tarefa primordial da
politica - que consiste na delimita<;ao e no estabelecimen
to de condi<;oes para os espa<;os juridicos, sociais e ecol6
gicos, dos quais a atua<;ao da economia depende para ser
socializada e tornar-se legitima - se perde de vista ou e der
ribada. 0 globalismo e subordinador, a ponto de exigir que
uma estrutura tao complexa como a Alemanha - ou seja, 0

Estado, a sociedade, a cultura, a politica externa - seja diri
gida como uma empresa. Temos aqui, neste sentido, urn
imperialismo da economia, no qual as empresa§"impoem as
condi<;oes sob as quais ela podera otimizar su{\s metas.

o mais notavel e 0 fato de que 0 assim chamado globalis
mo enfeiti<;a ate mesmo seus adversarios, e tambem a forma
como isto ocorre. Nao ha apenas urn globalismo de afirma<;ao;
ha tambem urn globalismo de nega<;ao que, persuadido de
que nao ha escapat6ria ao dominio do mercado mundial,
encontra refUgio em diversas formas de protecionismo:

Protecionz~'taspretos lamentam a decadencia dos valo
res e a perda de significado do nacional, mas contraditoria
mente praticam a destrui<;ao neoliberal do Estado nacional.

Protecionistas verdes identificam 0 Estado nacional
como urn bi6tipo politico amea<;ado de extin<;ao, protegem 0

standard ambiental contra a opressao do mercado mundial
e sao, assim como a natureza amea<;ada, dignos de prote<;ao.

Protecionistas vermelhostiram 0 p6 das vestimentas da
luta de classes para todas as ocasioes; a globaliza<;ao e para
eles uma variante da expressao "tinhamos razao". Festejam
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urn renascimento do marxismo. No entanto trata-se apenas
de uma teimosia cega e ut6pica.

E preciso distinguir - apoiado na discussao anglo
saxa - aquilo que denomino por globalidade e globaliza
<;ao destas ciladas do globalismo.

Globalidade significa: fii vivemos hii tempos em uma
sociedade mundial, ao menos no sentido de que a ideia de
espa<;os isolados se tornou ficticia. Nenhum pais, nenhum
grupo pode se isolar dos outros. Desta maneira se entrecho
cam as diversas formas economicas, culturais e politicas, e
tudo aquilo que parecia ser evidente, mesmo dentro do
modelo ocidental, carece de uma nova legitima<;ao. Epor
esta razao que "sociedade mundial" significa 0 conjunto da5
rela<;oes sociais, que nao estao integradas a politica do Esta
do nacional ou que nao sao determinadas (determinaveis)
por ela. Aqui a autopercep<;ao (apresentada pela midia
nacional) desempenha urn papel estrategico, de forma que
a "sociedade mundial" (em sentido restrito), para optar por
urn criterio operacional (que tern tambem relevancia politi
ca), acaba significando sociedade mundial real e reflexiva.
A questao, se ela de fato existe, pode entao (acompanhan
do 0 teorema de Thomas, segundo 0 qual aquilo que as pes
soas consideram real tambem se torna realidade) ser
empiricamente reformulada numa outra: como e em qual
rnedida as pessoas e as culturas do mundo se sentem liga
das umas as outras por suas diferen<;as, e em qual medida
esta percepr;:iio que a sociedade mundial tern de 5i e relevan
te em terrnos relacionais?"

"Mundial", na expressao "sociedade mundial", designa
entao di/erenr;:a, diversidade, e "sociedade" designa niia
integra<;ao, de tal forma que se pode compreender (seguin-

9. Ver a este respeito pp. 73, 88,121-135 e 152-159.
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do 0 argumento de M. Albrow) a sociedade mundial como
diversidade sem unidade. Isto pressupoe aspectos bastante
distintos - e das quais este livro ira tratar: formas de produ
<;ao transnacionais e concorrencia no mercado de trabalho,
jornais televisivos globais, boicotes transnacionais de com
pradores, modos transnacionais de vida, crises e guerras ao
menos percebidas como "globais", utiliza<;ao pacifica e mili
tar de poder at6mico, destrui<;ao ambiental etc.

Glohalizar;ao significa, diante deste quadro, osproces
50S, em cujo andamento os Estados nacionais veem a sua
soberania, sua identidade, suas redes de comunica<;ao, suas
chances de poder e suas orienta<;oes sofrerem a interferen
cia cruzada de atores transnacionais.

Uma marca distintiva essencial entre a primeirre a
segunda modernidade e a irreversihilidade do 5urgimento
da glohalizar;ao. E isto quer dizer: ha convivencia entre as
logicas particulares da globaliza<;ao da ecologia, da cultura,
da economia e da sociedade civil, que nao podem ser repro
duzidas nem reduzidas umas as outras e que devem ser
todas consideradas uma a uma e em suas rela<;oes de inter
dependencia. A aposta decisiva consiste em acreditar que e
precisamente esta considera<;ao que vai abrir 0 espa<;o para
a politica. Por que? Porque SO desta maneira sera quebrado
o encanto despolitizado do globalismo; porque e apenas
sob a perspectiva da pluridimensionalidade da globalidade
que a ideologia opressora do globalismo perde seu espa<;o.
Mas 0 que torna a globalidade irreversivel? Sao oito os moti
vos, que apresento de forma resumida:

1. Amplia<;ao geografica e crescente intera<;ao do
comercio internacional, a conexao global dos mercados
financeiros e 0 crescimento do poder das companhias trans

nacionais.
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2. A ininterrupta revolu<;ao dos meios tecnologicos de
informa<;ao e comunica<;ao.

3. A exigencia, universalmente imposta, por direitos
humanos - ou seja, 0 principio (do discurso) democratico.

4. As correntes ic6nicas da industria cultural global.
5. Apolitica mundial pos-internacional e policentrica

em poder e numero - fazem par aos governos uma quanti
dade cada vez maior de atores transnacionais (companhias,
organiza<;oes nao-governamentais, unioes nacionais).

6. A questao da pobreza mundial.
7. A destrui<;ao ambiental mundial.
8. Conflitos transculturais localizados.
A sociologia adquire urn novo significado com estas

novas condi<;i3es, e passa a ser a investiga<;ao do significado
da vida humana nesta nova situa(;ao em que 0 mundo se
encontra. Globalidade denomina 0 fato de que, daqui para a
frente, nada que venha a acontecer em nosso planeta sera urn
fen6meno espacialmente delimitado, mas 0 inverso: que
todas as descohertas, triunfos e catastrofes afetam a todo 0

planeta, e que devemos redirecionar e reorganizar nossas
vidas e nossas a(;oes em torno do eixo "glohal-local". Com
preendida deste modo, glohalidade designa apenas a nova
situa(;ao da segunda modernidade. Este conceito reune
simultaneamente desta forma duas razoes elementares que
mostram por que sao contraditorias e inadequadas as respos
tas classicas da primeira modernidade as questi3es da segun
da; mostram, em Olltras palavras, que a politica precisa ser
reinventada e reformulada para a segunda modernidade.

A partir deste conceito de glohalidade, pode-se carac
terizar 0 conceito de glohaliza(;ao como urn processo
("dialetico", diriamos na moda passada) que produz as
conexi3es e os espa(;os transnacionais e sociais, que revalo
rizam culturas locais e poem em cena terceiras culturas -
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"urn pouco disso, urn pouco daquilo, assim vao surgindo as
novidades no mundo" (Salman Rushdie). Neste quadro
relacional complexo sao reformuladas, em tres parametros,
as questoes do alcancebem como dasfronteirasda globa
liza(;ao ja existente:

Primeiro: sua extensao no espa,;o
Segundo: estabilidade no tempo
E terceiro: densidade (social) das redes de comunica

(;ao, das conexoes e das imagens iconicas.
Neste horizonte conceitual pode ser respondida a

seguinte questao: em que consiste a especificidade histori
ca da globaliza(;ao que esta em curso e de seus paradoxos
regionais (numa compara(;ao ao "sistema capitalista mun
dial", existente desde os primordios do colonialismofo
qual Immanuel Wallerstein nos fala)"'?

A especificidade do processo de globaliza(;ao consiste
hoje (e certamente no futuro) na extensao, na densidade e
na estahilidade recfproca- que ainda estaporsercompro
vada empiricamente- das redes relacionais regionaisglo
hais e sua autodefini,;ao dos meios de comunica,;ao de
massa, hem como do espa,;o social e das correntes iconicas
nos dominios cultural, politico, economico e militar." A .

sociedade mundial nao e, portanto, uma megassociedade
nacional que reline e dissolve todas as sociedades nacio
nais; representa urn horizonte que se caracteriza pela mul
tiplicidade e pela nao-integra(;ao, e cujo caminho tera sido
aberto quando de for protegido e produzido pela comuni
ca(;ao e pela atividade.

10. A respelto de I. Wallerstein, ver pp. 63-67.

11. Este aspecto e ressaltado pelo grupo de D. Held. Die Glohal

l~o;iel7fllg del' Wirtschaft. em Beck (arg.), PulitikderGlohaIL<;iel1fl1g. op.cit.

"
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Aqueles que demonstram ceticismo perante a globali
dade se perguntam: 0 que ha de novo? e respondem: nada
que seja relevante. Mas sao desmentidos pela historia, pela
teoria e pela experiencia. Nao so a vida e a a(;ao cotidiana
que ultrapassam as fronteiras do Estado nacional com 0

auxilio de redes de comunica(;ao interativas e interdepen
dentes; tambern e nova a consciencia desta transnacionali
dade (na midia, no consumo, no turismo); e novo 0

"desterramento" da comunidade, do trabalho e do capital;
tambem e nova a consciencia global dos riscos ecologicos
com seus respectivos campos de atua<;ao; e nova tambem a
ampla percep(;ao do Outro transcultural na propria vida e
todas as convic(;oes contraditorias que resultam desta con
vivencia; sao novos os terrenos da circula<;ao da "indllstria
cultural global" (Scott Lash/ John Crry); tambem sao novi
dades 0 nascimento de urn novo modelo europeu de Esta
do, a quantidade e 0 poderio de atores, institui(;oes e
acordos transnacionais; e e nova tambem, por fim, a escala
da concentra<;'ao economica, que no entanto sera freada
pela futura concorrencia do mercado mundial.

Globaliza(;ao significa tambem: nega,;ao do Estado
mundial. Mais precisamente: sociedade mundialsem Estado
I1Jzmdial e sem governo mundial. Esta se disseminando urn
capitalismo global desorganizado, pois nao ha poder hege
monico ou regime internacional economico ou politico.

o presente ensaio, dividido em tres outras partes, tra
balha no horizonte desta distin<;ao. Na segunda parte - 0
que sign!!ica a glohaliza,;ao? - a pluridimensionalidade,
as ambigliidades e os paradoxos da globaliza<;ao e da glo
balidade sao analisados e seus aspectos sociais, econ6mi
cos, ecologicos, politicos e culturais sao contrapostos uns
aos outros.

33

•



ULRICH BECK

Como sera demonstrado na terceira parte - Equivocos
do globalismo - 0 palco desta forma~ao, que e 0 primado
da politica, s6 podera ser reconquistado por meio de uma
critica radical do globalismo.

Na quarta parte - Respostas aglobalizat;ao- sao indi
cados dez pontos principais com a finalidade de oferecer 0

antidoto - apresentado sob a forma de urn brainstorming
pllblico - contra a paralisia politica, mostrando como as exi
gencias politicas podem ser compreendidas e respondidas.

Num exercicio de adivinha~aoprocuro indicar Cinspi
rado, quem sabe, pela vidente Cassandra) 0 que ira aconte
cer caso nada venha a acontecer: A brasilianizar;ao da
Europa.

/

}4

III. ° CHOQUE DA GLOBALIZA(:AO,
UMA DISCUSSAO TARDIA

o debate a respeito da globaliza~aochega com atraso
a esfera publica na Alemanha e a surpreende. Na Gra-Bre
tanha ja ocorre ha pelo menos dez anos uma discussao viva
e produtiva sobre a "g-word' em todos os partidos politicos,
contando com a participa~ao de cientistas sociais, politicos
e economicos e de historiadores. Este debate tern uma
intensidade semelhante a do choque da globalizar;ao na
Alemanha.

Uma das suas causas esta no fato de que, segundo a
opiniao dominante, a globaliza~ao chegou unilateralmente
com a destrui~ao de postos de trabalho dentro do pais e os
alocou em paises de mao-de-obra barata - e isto numa
epoca em que, apesar da escalada do crescimento econo
mico e dos lucros estratosfericos das companhias transna
cionais, a sociedade se queixa do desemprego em massa
que traz amargas recorda~6esda Repllblica de Weimar.

Mas ha ainda outros quatro motivos que podem ser
mencionados para a explica~ao do choque da globaliza~ao,

que atinge a Europa central, a Fran~a, a Austria, a Suecia, a
Italia, mas sobretudo a Alemanha.

Em primeiro lugar, Estados e sociedades dotados de
uma consciencia primordialmente economica - "naciona
lismo do marco alemao", "na~ao exportadora" - se veem
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particularmente atingidos e amea<;:ados por uma suposta
glohaliza<;:ao do mercado mundial proveniente do exterior.

Em segundo, Estados de hem-estar social como 0 fran
ces e 0 alemao, ao contrario do americano e do ingles, per
tencem ao grupo dos perdedores da glohaliza<;:ao. Vivem 0

dilema da politica social na era da glohaliza<;:ao: 0 desenvol
vimento economico escapa ao controle do Estado nacional,
enquanto as suas conseqi.iencias - desemprego, emigra
<;:ao, pohreza - se acumulam nas redes de capta<;:ao do
Estado do hem-estar social.

Em terceiro, a glohaliza<;:ao ahala a imagem de urn Esta
do nacional homogeneo, fechado e isolado, sustentado
pelo nome de Repllhlica Federativa. A Gra-Bretanha foi,
por outro lado, urn imperio mundial e, para os inglesesya
globaliza<;:ao e uma doce lemhran<;:a deste imperio. POI'em
ha muito tempo a Alemanha ja e urn espa<;:o globo em que
se aglomeram culturas de todo 0 mundo e suas contradi
<;:oes. Mas esta realidade permaneceu ohscurecida pela ima
gem de uma na<;:ao sempre homogenea. Tudo isto vern a luz
no correr do dehate sobre a globaliza<;:ao. Pois globaliza<;:ao
significa, como ja foi dito, antes de rnais nada, a desnacio
naliza<;:ao - a erosao, mas tambem a possivel transforma
<;:ao do Estado nacional em transnacional.

o choque da globaliza<;:ao como choque de desnacio
naliza<;:ao nao poe apenas em xeque as categorias centrais
da identidade alema dos p6s-guerra e 0 "modelo alemao"
corporativo, com seu sistema social caracteristico. Esta
vivencia e esta exigencia batem de frente, em quarto lugar,
com as querelas acerca da reunifica<;:ao das Alemanhas. 0
drama da reunifica<;ao (semelhante, em varios aspectos, a
uma crise conjugal) for<;ou os alemaes a lidarem consigo
mesmos e com a questao: apos meio seculo de separa<;ao,i
quais os tra<;os "autenticamente" alemaes que restaram,
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com quais deles ainda vale a pena se identificar? Precisa
mente nesta fase de auto-observa<;ao e autoquestionamen
to vern a noticia da globaliza<;ao: 0 Estado nacional perde,
em varias dimensoes, sua soberania e sua substancia com a
tao bern planejada separa<;ao de competencias no quadro
do mercado comum europeu: recursos financeiros, confor
ma<;ao do poder politico e economico, politica cultural e
politica de informa<;ao, identidade comurn dos cidadaos.
Ainda discutirei separadamente a maneira como os Estados
transnacionais poderiam12 surgir como resposta a globaliza
<;ao e 0 que isto representa em termos economicos, mil ita
res, politicos e culturais,

Se, em meio ao delirio do miraculoso ano de 1989, ain
da se dizia: "Aquilo que forma uma unidade devera crescer
unido" (Willy Brandt), eis a mensagem do debate sohre a
glohaliza<;ao: estas esperan<;as - e suas decep<;oes _ sao
sustentadas pela imagem envelhecida de urn idilio do Esta
do nacional. Se 0 atual modelo do Estado nacional, ja ultra
passado, tern a ainda a chance de uma sobrevida nas novas
estratifica<;oes de poder ao lado dos movimentos e dos ato
res transnacionais, ela s6 existira de fato caso 0 processo de
globaliza<;ao venha a se tornar 0 criterio da politica nacio
nal em todos os campos (economico, juridico, militar etc.).

o reconhecimento deste fa to nao se da no curso nor
mal da vida dos individuos ou dos atores politicos e sociais.
Anova condi<;ao da sociedade mundial, em que, por exem
plo, a ideia de produtos, firmas, e tecnologias e indlistrias
"nacionais" (e ate de equipes esportivas) se torna ficticia,
imp6e - sob pena do fracasso economico, politico e cultu
ral- que se tenha os olhos abertos para a era glohal e suas
. pssibilidades, ideologias, paradoxos e histerias. Principal-

'Vera este respeito, pp. 1H3-192, 221-22B.
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mente para 0 novo jogo de poder ao qual todos - uns mais,
outros menos - estao submetidos. Numa outra formula
\;ao: globalidade euma condir;:ao ineludivel do intercam
bio humano nestejim de seculo.

Sendo assim, os fundamentos da primeira modernidade
precisam ser revistos: 0 que quer dizer tolerancia? Quais
serao os direitos humanos que devem valer para todos ape
sar da diversidade cultural? Quem ira garantir os direitos
humanos em urn mundo p6s-Estado nacional? Como salvar
e reformar as garantias sociais - que ate 0 momenta foram
sempre, na sua maior parte, concebidas pelo Estado nacional
- diante do agravamento da pobreza mundial e do desem
prego? Se os estados nacionais implodirem, teremos novas
guerras santas, agravadas por catastrofes ecol6gicas? 9u
caminhamos para urn mundo sem violencia e que enco.rtra
ra a paz depois do triunfo do mercado mundial? Estariamos,
quem sabe, no limiar de urn segundo Iluminismo?

Tudo isto vern a tona em meio ao debate sobre a glo
baliza\:ao sem que alguem saiba ou possa saber qual 0

caminho para as respostas a estas questoes que, sobre 0

tumulo de ricos e pobres, das etnias, dos continentes ou das
religioes, tocam a essencia da civiliza\;ao com suas intermi
naveis hist6rias de violencia.

oR

SEGUNDA PARTE

o QUE SIGNIFlCA A GLOBALIZA<:AO?

DIMENSOES, CONTROvERSIAS E DEFINI<';:OES

i



/

A contra-revolu<;ao/racassa

Em meio it derrocada do imperio sovietico, Boris Yeltsin
- itquela epoca ainda 0 presidente da republica russa _
fez it popula~ito moscovita, do alto de um tanque, um ousa
do discurso contra os comunistas sublevados, Este discurso
nao foi transmitido pelas esta~oes de radio sovieticas (que
estavam nas maos dos velhos comunistas), mas via satelite
pelaCNN. Pode-se reconhecer neste momenta de decisao
hist6rica 0 significado evidente de uma rede global de infor
ma~ao, aqui simbolizada pelos satelites: a soberania de
informa~aodo Estado nacional, como parte de sua sobera
nia politica, ja nao existe mais. Os Estados nacionais ja nao
podem mais viver trancafiados; suas fronteiras protegidas
por armamentos estao esburacadas. No que se refere it sua
liga~ao com 0 espa<;'o de comunica<;:ao global, ha uma novi
dade: globaliza<;:ao injormativa.

Came depingiiim envenenada

Muito tempo antes, nos anos 60, bi610gos encontraram
na Cidade do Cabo altas concentra~oes de venenos indus
triais na carne de pingliins - venenos provenientes de pro
dutos e de chamines de companhias quimicas que, sabe-se
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la por qual caminho, chegaram aos rincoes rnais distantes
da natureza ainda aparentemente virgem. Esta experiencia
hist6rica de uma crise ecol6gica global foi concretizada e
aprimorada com a f6rmula (e tambem a exigencia) de urn
"desenvolvimento sustentado" (sustainted development),
elaborada na conferencia eco16gica internacional realizada
no Rio de]aneiro em 1992. Ainda que este principio tenha
sido interpretado de diferentes maneiras por diferentes gru
pos em todos os cantos do mundo, e que a conferencia
seguinte em Nova York, no verao de 1997, tenha mostrado
como as conseqi.iencias praticas deste reconhecimento tive
ram curta dura~ao - existe ainda urn criterio (de conteudo
contradit6rio e portanto carente de uma experimenta~ao

politica) que nos permite medir e criticar a interven~ao~e

todos os atores sociais em todos os campos da temltica
social (desde 0 consumo e da produ~ao ate a arquitetura, a
politica comunitaria ou a de transportes), e em qualquer
parte do mundo: glohalizaf'ao ecol6gica.

Especuladoresfinanceiros

Ha alguns anos urn jovem especulador financeiro arrui
nou urn dos bancos rnais antigos e tradicionais da Inglater
ra, causando urn prejuizo de bilhoes de libras por urn breve
espa~o de tempo. Em meio ao labirinto do mercado mun
dial formou-se uma nova economia virtual de correntes
monetarias transnacionais cada vez menos vinculada a urn
substrato material e enredada em urn jogo de informa~oes

e dados. as novos perigos especulativos que se apresentam
escapam aos mecanismos de controle do Estado nacional,
chegando mesmo a roubar dos Estados nacionais suas
bases sem que esteja a vista uma nova ordem para as eco
nomias globais e transnacionais: globalizaf'ao economica.
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Sao vinte e uma horas e dez minutos; no aeroporto ber
linense de Tegel, uma voz amavel e impessoal anuncia aos
passageiros ja cansados pela espera que sua aeronave com
destino a Hamburgo finalmente pousou na pista. Quem fala
e Angelika B., que esta na Calif6rnia, sentada diante de seu
teclado. a servi~o de comunica~aodo aeroporto berlinense
e transmitido online desde a Calif6rnia depois das dezoito
horas locais, por razoes tao simples quanto evidentes: em
primeiro lugar, la nao se paga adicional por servi~onoturno,
e em segundo, os custos salariais (indiretos) desta atividade
sao muito inferiores aos da Alemanha. A telecomunica~ao

torna tudo isto possive!. Dissolve-se uma premissa aparen
temente imprescindivel do sistema de trabalho das socieda
des industriais: a necessidade de se trabalhar conjuntamente
num mesmo lugar para produzir bens ou servi~os perdeu
sua validade. Postos de trabalho podem ser exportados, e no
entanto os empregados podem "cooperar" transnacional ou
ate transcontinentalmente, ou mesmo oferecer servi~os em
"contato direto" com os consumidores ou receptores. au
entao, dito nos termos de urn pequeno jogo de ideias: Da
mesma forma como e possivel organizar uma viagem ao
redor do mundo de tal modo que os viajantes passem a pri
mavera em todos os continentes, tambem seria possivel, em
termos te6ricos, organizar processos de trabalho e de pro
du~ao e distribui-los de tal maneira que sempre se pagassem
as tarifas rnais baixas e ainda assim fosse efetuada a coope
ra~ao previamente planejada: globalizaf'ao da cooperaf'ao
ou da produf'iio no trabalho.

Khaled, rei do Rai

Em fevereiro de 1997, Aicba, 0 mais recente sucesso do
exilado argelino Khaled - conhecido tambem como "0 rei
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do Rai" -, atingiu 0 olimpo do pop frances e foi eleita a
melhor can<;:ao do ano, Aexecu<;:ao de urn hino a uma mo<;:a
arabe nas radios francesas ja e por si s6 urn faro que mere
ce aten<;:ao, Ele marca a chegada dos migrantes magrehesa
na<;:ao cultural (poP) francesa, No exterior Khaled represen
ta a Franp, Sua musica causa fascinio em paises muito dis
tintos entre si, como Egito, Israel e a ultraconservadora
Arabia Saudita, Ha versoes de suas musicas para 0 hebrai
co, 0 turco e 0 hindu, Khaled faz m(lsica contra a arabofo
bia do Ocidente. Sua Figura e m(lsica testemunham que a
globaliza<;:ao nao e necessariamente uma via de mao (mica
e que pode, ao contrario, ampliar 0 espa<;:o e 0 significado
de musicas e culturas regionais: glohalizar;:ao cultural.

Globaliza<;:ao e, com toda certeza, a palavra mais usad/
- e abusada - e a menos definida dos (lltimos e dos pro
ximos anos; e tambem a mais nebulosa e mal compreendi
da, e a de maior eficacia politica. Como mostram os
exemplos apresentados, e preciso distinguir (sem preten
der uma exatidao ou completude absoluta) entre as diver
sas dimens6es da globaliza<;:ao, a saber, ada comunicar;:ao
tecnica, a ecologica, a econ6mica, ada organizar;:ao traha
Ihista, a cultural e a da sociedade civil etc. Mesmo quando
se toma a dimensao que (salvo raras exce<;:oes) se encontra
no centro do debate publico - a globaliza<;:ao econ6mica
- continuamos no escuro: trata-se de investimentos dire
tos de firmas alemas no exterior? Do papel das grandes
companhias que operam internacionalmente? Trata-se da
de,macionaliza<;:ao da economia, ou seja, 0 fato de que as eco
nomias nacionais se tornam tao ficticias quanto as etiquetas
das firmas nacionais, fazendo com que a prosperidade da
"industria nacional"' nao rnais coincida com a prosperidade
dos cidadaos (nacionais)?
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Tratar-se-ia entao da "economia virtual" do dinheiro e
das finan<;:as, que parecem se descolar do substrato material
da produ<;:ao do valor de uso das mercadorias? Ou estariamos
apenas falando da pressao, sofrida pela economia alema, que
a leva a produzir em outros lugares mais baratos?';

Este ultimo aspecto, sempre ressaltado pelo debate ale
mao, e muitas vezes sobrevalorizado, Os fatos relativizam a
afirma<;:ao de que a globaliza<;:ao entrou unilateralmente em
cena, sob a forma do deslocamento em larga escala de pos
tos de trabalhos na Alemanha para paises exportadores com
baixo custo de mao-de-obra, Esta forma da globaliza<;:ao
nao e, ate 0 presente momento, uma causa relevante do
desemprego," Certamente, alguns setores foram atingidos
pela concorrencia de empregos menos qualificados e rnais
haratos nos paises da Europa Ocidental enos "tigres asiati
cos", Porem, 0 peso de tais problemas de adapta<;:ao a divi
sao internacional do trabalho mal chega a afetar a economia
como urn todo: menos de dez por cento dos postos de tra
balho sao atingidos, E ainda: as exporta<;:oes alemas para
estes paises cresceram acima da media, Nao se tern noticia
de uma exporta<;:ao expressiva de postos de trabalho que
nao tenha sido compensada par urn aumento da demanda
de expoI1a<;:oes," Muitos falam, neste mesmo contexto, em
uma intemacionalizar;:ao, distinta da globaliza<;:ao, Eles
acreditam, mllna formula<;:ao abreviada, que as rela<;:oes
comerciais ainda ocorrem predominantemente entre os

13. Para lima informJc.'~10 mais c1etalhada, vcr Kommission fLir
Zukuoftsfragen, Zweiter Berichf. Bonn, 1997.

14. A respeito cia multivocidade do conceito "globaliza<;ao", ver
Paul Hirst, Grahame Thompson, Globalizatioll iJl questioll, Cambridge,
1996, pp, 1-18,

15. friedheim Hengshach, Wettlal~ldes Besessellen, Spiegel
Gespriich, 1011997, p, 40.
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paises altamente industrializados dentro de urn conjunto
que inclui Europa, America e Oceania. Jr,

Por sua vez, continua a causar polemica a questao:
quandoteve inicio a glohaliza\;ao economica? Alguns reme
tern os prim6rdios do "sistema capitalista mundial" ao secu
10 XVI (Immanuel Wallerstein), ao inicio do colonialismo,
outros ao surgimento de companhias internacionais. Para
outros a glohaliza\;ao teve inicio com 0 terminG do cambio
jixo ou com a queda do bloco do Leste Europeu... F

Talvez encontremos aqui as razoes que fazem do dis
curso e do conceito da globaliza\;ao algo tao inconstante.
Buscar para ele uma defini\;ao mais parece uma tentativa de
pregar urn pudim na parede.

Mas seria possive! ao menos filtrar urn denominadoy
comum de todas as diversas dimensoes e controversias da
glohaliza\;ao? Evidentemente que sim. Vai-se derrubando
passo a passo uma das principais premissas da primeira
modernidade, a saber: a ideia de quese viveese interage nos
espa(,:osjechados e mutuamente delimitados dos Estados
nacionais e de suas respectivas sociedades nacionais. Glo
haliza\;ao significa a experiencia cotidiana da a\;ao sem
fronteiras nas dimensoes da economia, da informa\;ao, da
ecologia, da tecnica, dos conflitos transculturais e da socie
dade civil, e tamhem 0 acolhimento de algo a urn s6 tempo

16. Vel' a este respeito p. 199 deste volume.
17. Sao atribuidas as mais diversas datas ao inicio da globaliza~ao.

Autor iofcio rema

Marx seculo xv capitalismo moderno
Wallerstein seculo XV sistema capiralista mundial

Robertson 1870 -1920 multidimensionalidade
Giddens seculo XVIII moderniza<;ao

Perlmutter termino do contlito entre Leste e Oeste civilizac:ao global.
CamparaI' ainda com]. N. Pieterse, Deri.11.elange-Flfekt, em Beck

(orgJ, Perspektil'en del' Weltgesellscha(t, Frankfurt/M.. 1997.
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familiar mas que nao se traduz em urn conceito, que e de
dificil compreensao mas que transforma 0 cotidiano com
uma violencia inegiivel e obriga todos a se acomodarem a
sua presen\;a e a fornecer respostas. Dinheiro, tecnologia,
mercadorias, informa\;oes e venenos "ultrapassam" as fron
teiras como se elas nao existissem. Ate mesmo objetos, pes
soas e ideias que os governos gostariam de manter no
exterior Cdrogas, imigrantes ilegais, criticas a viola\;ao dos
direitos humanos) acabam por encontrar seu caminho.
Entendida desta forma, a glohaliza\;ao significa 0 assassina
to da distancia, 0 estar lan\;ado a formas de vida transnacio
nais, muitas vezes indesejadas e incompreensiveis ou _
acompanhando a defini\;ao de Anthony Giddens" - a(,:lio
e vida (conjunta) para atem das distancias (entre os mun
dos dos Estados nacionais, das religi6es, das regiDes e dos
continentes, quese encontram separados 56 em aparencia).

A neutraliza\;ao da distancia traz conseqi.iencias: "A
matriz espacial do mundo jii nao contem mais falhas, em pri
meiro lugar, e em segundo, proporciona inicialmente possi
bilidades de orienta\;ao para todas as pessoas, qualquer que
seja 0 ponto do planeta em que ela se encontre. Gra\;as aos
modernos meios de transporte e comunica\;ao ela se tornou
viavel, a principio, sem grandes desgastes." Ela se transforma
em uma experiencia cotidiana, numa parte da "conduta pro
vinciana. Uma odisseia ou uma viagem Ii la Robinson Crusoe
sao hoje formas artisticas da percep\;ao do mundo que se tor
naram absolutamente impensiiveis, pois her6is como Ulisses
e Robinson seriam tornados como personagens comicos num
mundo em que 0 intercambio de alunos americanos e ale
maes cruzando 0 oceano Atlantico e urn fato corriqueiro, e
onde se organiza urn protesto de parlamentares europeus

18. A. Giddens, Jenseits von Links und Rechts. a.a.G. p. 23.
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contra os testes nucleares da Fran<,:a numa regiao em que 0

Capitao Cook s6 desembarcaria ap6s ter vivido uma boa
parte da sua vida... Os diferentes tempos nas diversas regioes
do mundo sao compactados num unico tempo mundial nor
matizado e normativo, 0 que nao se di apenas porque a
simultaneidade de eventos nao-simultaneos pode ser produ
zida pela midia, tomando assim todo evento nao-simultaneo
e talvez local ou regional uma parte da Hist6ria Mundial. Isto
se di tambem porque a simultaneidade sincrtmica se trans
forma em nao-simultaneidade diacronica, podendo desta
maneira produzir uma cadeia artificial de causas e efeitos.
Surge 0 "mundo do tempo compacto". Eventos de variadas
regioes do planeta e significados diversos sao agora desloca
dos para urn eixo temporal e nao mais para virios... Logo my
abertura da bolsa de Frankfurt ji se tern noticia dos numer~
finais das boisas de T6quio, Cingapura ou Hong Kong, e
quando tern inicio em Nova York 0 dia da bolsa de Wall Street
sao conhecidas as tendencias iniciais das bolsas europeias.
Tudo se toma ainda rnais simples quando operadores de
mercado se encontram presentes vinte e quatro horas por dia
nas mais diversas bolsas do mundo. Em termos economicos,
o globo ji nao e mais tao grande e vasto, e nao conhece pai
ses distantes; ele e denso e pequeno gra<,:as a conexao tele
comunicativa entre os centros mercadol6gicos (de dinheiro).
Pois os custos para a supera<,:ao das distancias e 0 dispendio
de tempo requerido para esta tarefa sao minimos, nao tern
praticamente peso algum. '"

A glohalizar;:ao questiona uma premissa fundamental
da primeira modemidade, a saber, a constru<,:ao l6gica
denominada por A. D. Smith como "nacionalismo metodo-

19. E. Altvater, B. MahnkopL Die glohafe Okollomie am l...'llde des
20.]ahrh1ll1deJ1s, em, Widerspl7/ch. 31, 16,]g. 1996. r. 21.
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16gico":'" os contomos da sociedade devem se sobrepor gra
dualmente aos contomos do Estado. Nao e somente uma
nova variedade de conex()es e de rela<,:oes entre Estados e
sociedades, que surge com a glohaliza<,:ao em todas as suas
dimensoes; eo conjunto das suposi<,:oes fundamentais sob
o qual todas as sociedades ate hoje organizaram, viveram e
apoiaram sua condi<,:ao de unidades territoriais mutua
mente separadas. Glohalidade significa 0 desmanche da
unidade do Estado e da sociedade nacional, novas rela<,:bes
de poder e de concorrencia, novos conflitos e incompatihi
lidades entre atores e unidades do Estado nacional por urn
lado e, pelo outro, atores, idemidades, espa<,:os sociais e
processos sociais transnacionais.

20. A. D. Smith. /'v'atioJla/isl11 ill the Twentieth Celltw)'. Oxford.
1979. r 191.
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IV. A ABERTURA DO HORIZONTE MUNDlAL:

PARA UMA SOCIOLOGIA DA GLOBALIZAc;:AO

"A burguesia, atraves de sua explora<;:ao do mercado
mundial, deu urn carater cosmopolita a produ<;:ao e ao con
sumo em todos os paises. Para grande desgosto dos reacio
narios, rebaixou a base nacional da industria ate 0

res-do-chao. As antigas industrias nacionais foram destrui
das ou continuam sendo destruidas dia ap6s dia. Elas sao
desalojadas par novas industrias, cuja introdu<;:ao torna-se
questao de vida ou morte para todas as na<;:6es civilizadas...
Em lugar das antigas necessidades, realizadas pela produ
<;:ao do pais, encontramos novas necessidades, cuja realiza
<;:ao exige produtos de terras e dimas distantes. No lugar da
antiga redusao e auto-suficiencia local e nacional, ternos
conex6es em todas as dire<;:6es, uma interdependencia uni
versal das na<;:6es. E tanto em produ<;:ao material como em
produ<;:ao intelectual. As cria<;:6es intelectuais de cada na<;:ao
se tornam propriedade comum. A parcialidade e a mentali
dade nacional provinciana se tornam cada vez mais invia
veis, e das numerosas Iiteraturas nacionais e locais forma-se
uma Iiteratura universal." 21

Esta cita<;:ao nao foi retirada do manifesto neoliberal de
1996, mas do Manifesto comunista de Marx e Engels, publi-

21. Karl Marx, Friedrich Engels, Manfrest der Kommunistischen
Pm1ei(extraido de Marx, Die huhsch,7jten. Stuttgart 1971, p. 529.
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cado em fevereiro de 1848. Nele ainda se pode ler Olltras
passagens: primeiro, que os autores do Manifesto comunis
ta ja exaltavam 0 pa pel revolucionario da hurguesia na
Historia Mundial: segundo, que 0 debate acerca da "explo
ra~ao do mercado mundial" vern de uma data hem mais
antiga do que quer admitir a curta memoria dos dehates
publicos; terceiro, que posi~6es neoliberais e marxistas
possuem pressupostos fundamentais semelhantes; e em
quarto lugar, por fim, que a perspectiva do Estado nacional
- que ainda hoje aprisiona as ciencias sociais - ja era
questionada no periodo do seu surgimento, em meio as agi
ta~6es politicas do capitalismo industrializante.

1. Sociologia como poder intelectual ordenador: a teori/
do containersocial.

Ao ahrirmos urn livro de sociologia "moderna", logo
percehemos que ela compreende a si mesma como a cien
cia "moderna" da sociedade "moderna", de maneira que
nela tamhem se encontra presente uma divisao esquemati
ca e secreta, a qual podemos denominar de teona do con
tainer social:

Em primeiro lugar, as sociedades pressup6em - de
acordo com esta teoria - tecnica e politicamente - "0 con
trole do espa~o pelo Estado" (J. Agnew e S. Corbridge). Isto
e: a perspectiva sociologica acompanha a autoridade orde
nadora, 0 poder e a for(,:a do Estado. Isto fica expresso pelo
fato de que as sociedades sao suhordinadas ao Estado (em
defini~ao).As sociedades sao sociedades do Estado, ordem
social significa ordem do Estado. Por esta razao se fala, na
linguagem cotidiana e tamhem na cientifica, em uma socie
dade "francesa". "americana" ou "alema".
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Mas para alem deste aspecto, 0 conceito de politica esta
ligado ao Estado e nao a sociedade, algo que nem sempre
ocorreu no curso da hist6ria (como mostra M. Viroli").
Somente nesta arquitetura institucional e teorica as socieda
des modernas se transformam em sociedades apartadas
umas das outras, elas estao escondidas no territ6rio de
poder do Estado nacional como se estivessem em um contai
ner. Por outro lado, sociedades "modernas" sao "apoliticas"
todas as vezes que a a~ao politica ultrapassar os dominios
do Estado.

Em segundo, este esquema ordenador nao vale apenas
para fora, mas tambem para dentro. 0 espa~o interno das
sociedades individuais delimitadas a partir do exterior se
subdivide em duas totalidades: de urn lado, aquela que
deve ser pensada como a das identidades coletivas(classes,
estamentos, as diferentes formas de convivencia entre
homens e mulheres), e do outro, aquela que, acompanhan
do a metafora "organica" do "sistema sociaf', e dividida e
ordenada nos mundos privados da economia, da politica,
do Direito, da ciencia, da familia etc., cada uma seguindo a
16gica que the foi elahorada pela teoria e que a diferen~ou

das demais. A homogeneidade interna e, em essencia, uma
inven~ao do controle estatal. Todas as especies de prarica
social - produ~ao, cultura, idioma, mercado de trahalho,
capital, educa~ao - sao normatizadas, cunhadas, delimita
das, racionalizadas pelo Estado nacional, ou sao ao menos
etiquetadas por ele (economia nacional, lingua nacional,
literatura, espa~o publico, hist6ria etc.). 0 Estado procede

22. 1\a RenascenCe'a italiana, por exemplo, 0 conceito de politica era
intim,lrnente associado ao de sociedade; ver a este respeito M. Viroli.
From Politics to the Reason (!!State: the Acqllisitirm and Trall~~rOrl1la

lioll o[the Lallguage ojPoli/ics. 1250-1600. Cambridge. 1992. p. 2.
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tal como urn containerda unidade territorial, no qual siste
maticamente sao produzidas estatisticas dos processos e
das situa~oes economica e social. Com este procedimento
as categorias com as quais 0 Estado enxerga a si proprio se
transformam nas categorias das ciencias sociais, fazendo
com que as defini~oes de realidade oferecidas pelas cien
cias sociais confirmem as defini~oes burocraticas.

Em terceiro, cabe ainda dentro deste quadro de socie
dades individuais delimitadas, ordenadas e concebidas a
partir do exterior e do interior pelo Estado nacional uma
autoconsciencia e uma imagem evolutiva das sociedades
modemas. Ser modemo significa ser superior. Esta exigen
cia de carater universal se expressa, por urn lado, como "a
liberta~ao do homem de sua menoridade, da qual ele pny
prio e responsavel" (I. Kant) no estabelecimento das regfas
e dos direitos fundamentais da auto-regulamenta~aodemo
crMica; por outro, a satisfa~ao desta exigencia cai por terra,
primeiro, com a violencia presente na hist6ria do colonia
lismo e do imperialismo europeu, depois com assim chama
da "politica de desenvolvimento" e a "teoria does) (paises
em) desenvolvimento". Nao e por mero acaso que a pala
vra "modemiza~ao" aparece pela primeira vez como 0 titu
lo de urn livro a respeito da modernizar;ao dos pafses em
desenvolvimento no inicio dos anos 50. "As ciencias sociais
e politicas empiricas compreendem a si mesmas, conforme
cada caso, como medicos ou engenheiros politicos deste
processo e elaboram indicadores sociais" que aparente
mente permitem aos atores nacionais tornar mesuraveis,
manipulaveis e controlaveis as etapas e as realiza~oes da
modemiza~ao.

Nao desejo construir um honeco para pintar um auto
retrato. A axiomatica de uma sociologia apoiada no Estado
nacional da primeira modemidade vern sofrendo graves
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abalos nas discussoes dos ultimos anos. Mesmo assim sua
perspectiva pragmatica - em especial a sua abordagem das
pesquisas organizadas e das controversias entre especialis
tas - nao perdeu 0 dominio, inclusive na Alemanha. Mas
esta teoria do container social permite e obriga sobretudo
uma reconsidera~aodas origens da sociologia it epoca do
surgimento do Estado nacional europeu no final do seculo
XIX e no inicio deste. 0 vinculo entre sociologia e Estado
nacional chega a ponto de absolutizar a imagem das socie
dades individuais "modemas" e organizadas, que atabam
por se tomar obrigat6rias em fun~ao do modelo organiza
cional politico. Este fato deve ser atribuido it exigencia de
fundamenta~aoconceitual (no melhor sentido da palavra)
encampada pelos cientistas sociais classicos de transforma
la em urn modelo necessario para toda e qualquer socieda
de. Os classicos da ciencia social modema como Karl Marx,
Emile Durkheim e Max Weber" compartilham, para alem de
suas diferen~as, uma defini~ao territorial da sociedade
modema, ou seja, do modelo da sociedade do Estado
nacional, que esta hoje abalado pela globalidade e pela glo
baliza~ao. E se a voz de Spengler hoje se faz ouvir por todos
os cantos, sob a forma de urn murmurio que anuncia 0 nau
fragio, entao com toda certeza se deve atribui-Io ao fato de
que a sociedade e a sociologia cairam na "armadilha terri
torial" (Agnew/Corbridge) da superposi~ao de Estado
nacional e sociedade. Mas 0 mundo escapa do naufragio,
pois - segundo 0 dito aplicado a si mesmo por Max Weber
- a luz dos grandes problemas culturais continua a exercer
o seu poder de atra~ao, e mesmo os cientistas se veem obri
gados a reformular conceitualmente suas ideias, suas posi-

23. A. D. Smith, Nationalism in Twentieth Centwy. op. cit., p. 191.

55



ULRICH BECK

(:oes e orienta(:oes na multiplicidade nao-integrada de urn
mundo sem fronteiras.

No sentido de esclarecer e trazer a consciencia estes
pressupostos fundamentais, nada mais (ltil do que vislum
brar e desenvolver alternativas. Pode-se imaginar a socio
logia da globaliza(:ao como urn aglomerado contradit6rio
de dissidentes da sociologia nacional-estatal ordenadora.
Trata-se - em compara(:ao ao mainstream - de teorias
e t6picos de pesquisa, linhas de pesquisa e muitas vezes
de promessas de pesquisa distintas umas das outras e que
surgiram em contextos culturais e tematicos variados
(partindo das pesquisas sobre migra(:ao, passando pela
analise internacional de classes, pela politica internacio
nal e pela teoria da democracia, chegando a cUltuJ'i1
theorye a sociologia das grandes metr6poles). Elas che
gam muitas vezes a se contradizer, mas de uma forma ou
de outra acabam derrubando a muralha do pensamento
nacional-estatal; e isto acontece - deve-se prestar aten
(:ao a este ponto - nao tanto pela critica, mas pela apre
senta(:ao e pela elabora(:ao de alternativas. Em outras
palavras: 0 debate sobre a globaliza(:ao nas sociedades
cientifkas e a prova e a promessa de uma polemica pro
dutiva na busca por pressupostos basicos, imagens sociais
e unidades de analise capazes de substituir a axiomatica
nacional-estatal.

o pensamento e a pesquisa que ainda permanecem
presos na armadilha dos mundos sociais separados e orde
nados pelo Estado nacional excluem tudo 0 que se pode
encontrar entre estas categorias ordenadoras internas e
externas. Aquilo que nao se encaixa nestas categorias - 0

ambivalente, 0 que possui mobilidade, 0 que esta ora aqui,
ora ali - sera investigado primeiramente no quadro das
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pesquisas sobre migra(:ao na avalia(:ao dos espar;os sociais
transnacionais.

A teoria do sistema mundial radicaliza, em segundo
lugar, esta perspectiva fragmentaria e a conduz a tese opos
ta, afirmando que toda a(:ao social se realiza em urn domi
nio transcendente as fronteiras - 0 dominio do sistema
capitalista mundial- que tende a uma progressiva divisao
do trabalho e a desigualdade.

Esta concep(:ao do sistema mundial, em terceiro lugar,
e por fim relativizada por aquilo que 0 te6rico politico
James Rosenau denomina "os dois mundos da politica", a
saber a ideia de pelo menos duas sociedades concorrentes
ao inves de uma (inica: a sociedade do Estado (nacional) e
as rnais diversas organiza(:oes, grupos, atores e individuos
que compoem e recompoem urn tecido social.

Em todos os pontos mencionados ate este momento os
espa(:os transnacionais surgem, de uma maneira ou de
outra, a partir do momenta em que seus atores vislumbram
no, produzem-no e mantem-no em funcionamento. Na teo
ria da sociedade mundial de risco aparece, em quarto lugar,
a categoria dos efeitos colaterais indesejados, em substitui
(:ao a unidade fundamentada por uma a(:ao que visa atingir
urn fim determinado. Conforme esta teoria sao os riscos glo
bais (sua constru(:ao politica e social), ou seja, diversas
(defini(:oes das) crises ecol6gicas que produzem novas tur
bulencias e desarranjos mundiais.

Nas pesquisas surgidas no ambito da cultural theory a
suposi(:ao linear da escolha entre "um-ou-outro", que se
encontra no fundamento da axiomatica estatal-nacional, e
substituida pela suposi(:ao do "tanto-um-quanto-o-outro":
globaliza(:ao e regionaliza(:ao, conexao e fragmenta(:ao,
centraliza(:ao e descentraliza(:,lo sao dinamicas tao insepa
raveis quanto duas faces de uma mesma moeda.
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Em sexto, nas considera<;:6es a prop6sito da sociedade
civil transnacional tornam-se visiveis processos sociocultu
rais, experiencias, identidades e conflitos que apontam
para urn "modelo unico de mundo", para movimentos
sociais transnacionais, para uma globaliza<;:ao "vinda de
baixo", para uma nova classe media mundial. Eaqui se des
mantela a axiomatica que equipara as sociedades modernas
a sociedades nao-politicas isoladas. Sociedade mundial
sem Estado mundial significa uma sociedade que nao esta
politicamente organizada e na qual novas oportunidades
de poder e de interven<;:ao surgem para os atores transna
cionais, que nao possuem a legitimidade democratica. Isto
significa a abertura de urn novo espa<;:o transnacional da
moralidade e da subpolitica, tal como ela se manifesta, PSII'
exemplo, nos boicotes de compradores, mas tambem em
quest6es de comunica<;:ao e critica transcultural.

As ideias fundamentais a respeito da imagem das socie
dades p6s e transnacionais e das unidades de investiga<;:ao
que as delimitam ainda precisam ser esbo<;:adas; nesta tare
fa, as "16gicas do desenvolvimento" da dinamica da globa
liza<;:ao devem ser contrapostas, e desta forma deve tambem
ser desenhada nas ciencias sociais uma imagem do debate
sobre a globaliza<;:ao que nao apague suas contradi<;:6es
internas.

2. Espa<;:os sociais transnacionais

o remedio contra a abstra<;:ao - inclusive aquela do
"global" - sao exemplos. 0 que sao espa<;:os sociais "trans
nacionais"?
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a. A Africa nao eurn continente, e sirn urn conceito

Como demonstra Patricia Alley Dettmers em seu estudo
Trival Arts,2. a Africa nao e uma grandeza delimitada geo
graficamente, nao e uma determinada parte da superficie da
Terra, mas uma ideia transnacional e sua encena<;:ao, a qual
se da de forma organizada em diversos lugares do mundo
- no Caribe, nos guetos de Manhattan, nos estados sulinos
dos EUA, nas favelas brasileiras e tambem no grande baile
de mascaras nas ruas da cidade europeia de Londres. A
escolha das musicas, das mascaras, das vestimentas e das
dan<;:as e planejada e elaborada segundo urn sCriptde temas
que obedece a dois principios: em todo 0 mundo, eles sao re
tirados do reservat6rio cultural de ideias chamado "Africa"
e se adaptam as particularidades das subculturas negras dos
subllrbios londrinos.

A representa<;:ao da Africa nas ruas londrinas nao pos
sui urn correspondente que possa ser encontrado em algu
rna parte do continente africano. Onde se pode encontrar
(ou descobrir) a Africa nesta sociedade mundial de frontei
ras porosas? Nas ruinas deixadas pelos colonizadores do
continente africano? Nas popula<;:6es das grandes cidades
de uma Africa a meio caminho da moderniza<;:ao? Nos hoteis
africanos de quatro estrelas? Nos safaris organizados para os
turistas? Nas esperan<;:as e ilus6es depositadas pelos negros
americanos em urn back to the roots? Nos livrosa respeito da
Africa, escritos nas universidades do mundo ocidentaJ? Ou
nos caribenhos e em sua diversidade cultural? Ou na busca
par uma identidade cultural no seio das subculturas negras
inglesas?

24. Em Beck (arg.), Perspekliven der Weltgesellschajt, op. cit.
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Do ponto de vista daqueles que elaboram as danps e
as mascaras do "carnaval africano" em Nottingham a Africa
ja nao possui urn lugar geografico. Para eles, a Africa desig
na uma visao, uma ideia que pode ser derivada a partir de
uma estetica negra. E isto nao serve, em liitima analise, ao
objetivo de fundar, sustentar e renovar uma identidade
nacional africana para os negros na Gra-Bretanha. Esta
(anti-) Africa e, no sentido estrito da palavra, uma "comuni
dade imaginada" (imagined community). Ela serve para
romper e anular a sensa(;ao de estranhamento dos grupos
afro-caribenhos na Inglaterra. Portanto, "existe" uma Africa
em Nottingham.

A condi(;ao das comunidades transnacionais e real
mente paradoxa!: aquilo que se descobre aqui - a b9TI da
verdade, se inventa - contradiz 0 que passa pela tabe<;a
destes "africanos" transnacionais. Uma grande parcela da
Africa hist6rica foi escravizada e dispersa pelo mundo.
Suas culturas foram minadas e destruidas. E por isso tam
bern aqueles que sao - freqi.ientemente por outros - eti
quetados como "africanos" se desgarraram desta imagem
da Africa. Mais ainda: para muitos africanos, Africa e ser
africano representam 0 oposto de suas identidades. Eles as
desprezam. Talvez por terem crescido em meio a urn mish
mash de culturas, onde todos os sentidos univocos ha
muito se perderam e no qual a negritude e uma qualidade
que possui uma avalia<;ao especialmente negativa. 0 resul
tado, em todo caso, e paradoxa!: negros no Caribe, nas
grandes cidades britanicas, ligados a Africa da nao-identi
dade, do nao-progresso, ou seja, tambores, dan(;as,
supersti(;oes, antepassados pelados e sem forma<;ao,
desesperan(;a permanente.

Pode-se reconhecer 0 reflexo da imagem negativa de
uma Africa eurocentrica levada pelos negros para as metr6
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poles ocidentais. Mas isso s6 torna rnais premente a ques
tao: 0 que e e onde esta a Africa no espa<;o social transna
ciona\?

b. Americanos mexicanos e mexicanos americanos

Espa(;os sociais transnacionais suprimem, conforme
mencionado, a unidade territorial de uma comunidade
(aqui pensada segundo 0 conceito nacional-estatal de
sociedade). A constf\.l(;ao 16gica que sera examinada relme
algo que nao pode ser unido: viver e agir simultaneamente
em dois lugares diferentes. Ludger Pries esclarece 0 que isto
significa utilizando 0 exemplo das migra<;oes."

No universo politico e no imaginario das sociedades
individuais ordenadas pelo Estado nacional, a migra<;ao se
divide nos perfodos e contextos (cuja investiga(;ao requer
ainda outras divisoes que a remetam as suas causas) das
invasoes, dos deslocamentos, das chegadas e da integra(;ao
(que muitas vezes pode vir a fracassar). Oiante deste univer
so, a linha de pesquisa e de pensamento dos espa<;os sociais
transnacionais acrescenta ainda 0 surgimento de uma ter
ceira: contextos de convivencia e intera<;ao para as quais
vale 0 "aqui-e-ali", 0 "tanto-um-quanto-o-outro". Em meio
aos mundos separados e ordenados - e tambern abaixo
dele - vao se formando novas "paisagens sociais" (Martin
Albrow) que modificam econectam os pontos de partida e
de chegada.

Robert Smith mostra em urn estudo sobre estilos de vida,
formas politicas e atividade comunitaria transnacionais

25. Ludger Pries, TraJlSllCltiullale soziale Riillme, em Zeitschr!/i'/,'ir
Soziologie, Jg. Heft 611996, pr· 456-472, em Beck (arg.), Perspektil'en
del' Welfgesellschc~ft. op. cit.
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envolvendo mexicanos residentes nos Estados Unidos e
seus lugares de origem como esta conexao cotidiana e
bem-sucedida. "Em Nova York sao organizados comites
de apoio para algumas comunidades da Mixteca Poblana
que se encarregam, por exemplo, do fornecimento de
agua potavel para suas comunidades de origem, ou entao
de projetos para a restaura<;:ao de igrejas e praps que con
tam com doa<;:oes de trabalhadores migrantes de Nova York.
Diversas questoes e decisoes importantes sao discutidas em
conferencias telefOnicas com as autoridades de suas comu
nidades locais. A quantia de dinheiro enviada de Nova York
por este canal nao raro ultrapassa os investimentos publi
cos em infra-estrutura. Urn aspecto decisivo e urn argumen
to importante a favor da estabilidade e da estabiliza<;:¥J de
espa<;:os sociais transculturais esta no fato de que 0 }(stado
mexicano reconheceu neste meio-tempo a enorme impor
tancia economica e tambem politica dos trabalhadores
migrantes. Desde a elei<;:ao presidencial de 1988, tornou-se
evidente 0 peso e 0 esclarecimento eleitoral dos trabalha
dores mexicanos no exterior (que votaram maci<;:amente
contra 0 PRI, partido governista), e 0 governo mexicano
se empenha hoje numa politica ativa e direcionada para 0

estabelecimento de urn vinculo politico-cultural e econo
mico. Com isso os prefeitos de pequenas cidades mexica
nas por vezes viajam para Nova York com a inten<;:ao de
sugerir as associa<;:oes de migrantes alguns projetos para 0

desenvolvimento local. Alem de apoiar as ligas esportivas
de migrantes mexicanos em Nova York, a embaixada tam
bern incentiva a forma<;:ao de grupos Guadelupana, que
ficam encarregadas do culto a Virgem de Guadalupe (a
santa mais importante do Mexico). A politica mexicana
reconhece cada vez mais - e em todos os setores - na
migra<;:ao da mao-de-obra urn precioso potencial de recur-
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sos humanos e de capital, e nao apenas em mais uma val
vula (passiva) de escape para as dificuldades do mercado
de trabalho. Como resultado desta orienta<;:ao politica,
houve urn consideravel crescimento da quantidade de
unidades institucionais do sistema de migra<;:ao Mexico
EUA que oferecern estabilidade definitiva aos espar;os
sociais transnacionais que ainda se encontram em forma
<,;ao ... A engrenagem socioeconomica entre as regioes de
chegada e de partida nao sao apenas de natureza nostalgi
ca ou tradicionalista (comemora<;:ao de festas locais), nem
almejam exclusivamente a provisao de bens para a gera<;:ao
mais velha que nao abandonou 0 Mexico. Pelo contrario:
na Mixteca, por exemplo, sao desenvolvidas atividades
economicas que apontam para alem de urn carater pura
mente transitorio das rela<;:oes migrat6rias. A Puebla Food
Incorporation e 0 cia familiar que trabalha no ramo das
tortillas transformaram a cozinha mexicana em urn neg6
cio milionario. Tambem se ampliam as estruturas transna
cionais de produ<,;ao e de distribui<;:ao entre a Mixteca e
Nova York, estruturas que implicaram numa nova dimen
sao da cumulative causation: na medida em que se amplia
a dinamica da conexao com os migrantes, vai crescendo a
demanda por produtos alimenticios tipicamente mexica
nos e por servi<;:os, 0 que cria novas oportunidades nas
regioes de partida e de chegada, todas elas causadas pela
migra<;:ao...

Os trabalhadores migrantes recem-chegados, alem de
seus parentes e conhecidos, podem contar em Nova York
com uma refinada rede de grupos informais de apoio, ser
vi<;:os especializados e grupos de solidariedade (escrit6rios
de advocacia, comites de auxilio a determinadas regioes ou
etnias etc.). Bairros inteiros (como a parte norte da Amster
dam Street ou as neighbourhoods do Queens) testemu-
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nham esta infra-estrutura - bastante estavel ate este
momento - produzida por migrantes transnacionais e que
e por eles tambem reproduzida. Existem atividades remu
neradas e grupos sociais (de americanos e de mexicanos)
que sobrevivem exclusivamente da migra~ao constante e
dos transmigrantes, cujo interesse vital consiste na cria~ao

e no desenvolvimento de espar;os sociais transnacionais.
Aqui tambem devem ser incluidas as ligas esportivas, que
reunem todos os domingos uma parcela dos trabalhadores
migrantes - ainda que muitos deles sejam indocumenta
dos, mexicanos sem vista de permanencia ou de trabalho.
Sessenta e cinco equipes ja haviam se inscrito para a tem
porada de futebol de 1996...

Nos EVA (agora com mais for~a na Calif6rnia doq~em
Nova York) formam-se tambem agrupamentos e org!iniza
~oes politicas (como por exemplo a Frente Indfgena Oex
aquena Binacional ou a revista por assinatura La Mixteca
Ano 2000), que defendem os interesses economicos e os
direitos humanos dos migrantes trabalhadores. 0 poder de
pressao politica destes grupos nos EVA - e sobretudo no
Mexico - e muitas vezes superior ao poder de influencia
dos politiCOS locais. 0 diretor da liga mexicana de futebol
em Nova York oferece a seguinte formula~ao:"Como meros
mexicanos e como meros migrantes trabalhadores nao
somos nada, mas agora pela primeira vez estamos sendo
cortejados por importantes politiCOS mexicanos.""·

Aexistencia de espa~ossociais transnacionais entre tur
cos alemaes e alemaes turcos pode ser presumida, mas ate
onde sei ainda nao foi pesquisada.

26. Ibidem, p. 461
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3. L6gicas, dimensoes e conseqUencias
da globaliza~ao

Como ja foi indicado acima, hi uma controversia funda
mental que permeia a literatura a respeito da globaliza~ao.2

Sao apresentadas duas respostas (que podem, par sua vez,
subdividir-se em varias) para a questao: 0 que impulsiona a
globaliza~ao? 0 primeiro grupo de autores ressalta a existen
cia de uma "16gica" dominante, outros autores nos levam a
reconhecer 16gicas complexas e multicausais da globaliza
~ao. Registremos apenas que esta controversia te6rica ultra
passa os harizontes do significado da palavra "globaliza~ao",

pois a ela se vinculam com freqUencia significados opostos
urn fato que poucas vezes e lembrado.

Concomitantemente, repete-se a hist6rica controversia
entre Marx e Weber: de urn lado, 0 dominio da economia, e
de outro, urn pluralismo te6rico capaz de abrigar aspectos
economicos, culturais e sociais dentro do campo temitico
da sociologia da globaliza~ao. As tentativas de eleger uma
16gica especial para a globaliza~ao revelam deste modo
uma das principais dimensoes da globaliza~ao.Aexposi~ao

paralela de 16gicas (aparentemente) autonomas da globali
za~ao nos lan~a para uma perspectiva na qual as diversas
16gicas particulares da globaliza~aoconcorrem entre si.

Antes de mais nada e preciso apresentar os pontos de
vista que privilegiam uma dimensao especifica da globali
za~ao. Eis os seus principais autores: Wallerstein, Rosenau,
Gilpin, Held, Robertson, Appadurai e, em linhas rna is
gerais, Giddens. Wallerstein - urn dos primeiros a confron
tar, ainda nos anos 70, as ciencias sociais com 0 problema

27. Para 0 que se segue, ver McGrew, A global sociely'Em St. Hall
Carg.), Modernity and itsfulures. Cambridge, 1992. pp. 61-116.
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da globaliza<;ao - introduziu 0 conceito de sistema mun
dial; para ele, 0 capitalismo e 0 motor da globaliza<;ao.
Rosenau, Gilpin e Held, por sua vez, se ocuparam da poli
tica internacional. Eles colocam a ortodoxia nacional-esta
tal em questao, pOl' um lado, ao ressaltarem 0 significado da
globaliza<;ao tecno16gica (as sociedades de conhecimento
e informa<;ao), e pOl' outro ao acentuarem os fatores e pon
tos de vista politico-militares (politica do poder).

Nao resta d(lvida de que, conforme mencionado, em
especial a crise ecol6gica e seu reconhecimento mundial
ap6s a conferencia do Rio de Janeiro em 1992 abalaram
"definitivamente" a a<;ao e 0 pensamento dentro dos limites
do quadro nacional-estatal. A sociedade mundial tomou
consciencia de sua pr6pria existencia ap6s reconhyeer 0

destino ecol6gico de sua comunidade sob a uma nova
rubrica: "sociedade de risco mundial".

Robertson, Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash.
Urry e varios outros argumentam dentro da tradi<;ao da cul
tural theory. Eles refutam de maneira energica a ideia cor
rente de uma McDonaldiza,:ao do mundo. A globaliza<;ao
cultural nao significa a homegeneiza<;ao mundial. Globa
liza<;ao quer muito mais dizer "glocaliza<;ao", isto e, um pro
cesso altamente contradit6rio, tanto no que envolve 0 seu
conteudo como suas consequencias. Duas das mais proble
maticas conseqi.iencias para a estratifica<;ao da sociedade
mundial deverao ser brevemente focalizadas: riqueza glo
hal, pohreza local (Bauman) e capitalismo sem trahalho.

Cada um destes autores situa a origem e as conseqi.ien
cias da globaliza<;ao em um setor da atividade institucional:
economia, tecnologia, politica internacional, ecologia, cul
tum ou industria cultural mundial, ou ainda novas desigual
dades sociais em escala mundial. Do confronto destas
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perspectivas emerge 0 quadro de uma sociologia plural da
globaliza<;ao.

a. Sistema capitalista mundial: Wallerstein

A teoria dos espa<;os SOCIalS transnacionais possui
alcance medio. Aqui ocorre um rompimento com a visao
estatal-nacional de sociedade em fun<;ao da substitui<;ao da
teoria do container social pOl' terceiras formas de vida, ou
seja, por formas de vida integradas transnacionalmente e
que sobrepujam as fronteiras, pOl' espa<;os muito mais
amplos de atua<;ao social.

A metifora do espa<;o encontra aqui uma aplica<;ao
contradit6ria: a caracteristica mais perceptivel destes "espa
<;os" e a supressao das distancias. "Transnacional" quer
dizer: surgem formas de vida e de atua<;ao cuja l6gica inter
na pode ser explicada pela riqueza das descobertas que
conduziriam os homens a erigir e sustentar mundos de con
vivencia e rela<;6es de intercambio "sem distancias". Por
consequencia, fica para a pesquisa sociol6gica a seguinte
pergunta: como serao viaveis mundos de convivencia que
eliminam as distancias e as fronteiras? Como eles poderao
ser constmidos e conservados nas atividades do individuo,
que sempre tera de resistir it burocracia nacional-estatal?
Seriam entao formas prematuras de sociedades mundiais
transnacionais sem Estado, ate mesmo sem institui<;6es?
Quais institui<;6es, recursos e orienta<;6es a apoiariam ou a
impediriam? Quais seriam suas conseqi.iencias politicas
(desintegra<;ao ou mobiliza<;ao nacional)?

Ja esta claro que nestas paisagens sociais transnacionais
(muitas vezes ilegais) ha uma mistura e ocorre algo que
causa inc6modo as exigencias de ordem e controle do Esta
do nacional, como se um cisco caisse dentro de seu olho.
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Sao espa<;:os "impuros"de atua<;:ao e convivencia que estao
se formando. Para analisa-Ios sob a 6tica sociol6gica, deve
se abrir mao do "Isto-ou-Aquilo" e adaptar-se as formas de
convivencia especificas e discerniveis do "E".

Wallerstein substitui, de forma radical, a ideia de socie
dades individuais fechadas e separadas umas das outras
pela ideia oposta de um sistema mundial em que todos 
todas as sociedades, todos os governos, todas as empresas,
todas as culturas, classes, familias e individuos - precisam
estar situados em uma divisao de trabalho. Segundo Waller
stein, este sistema mundial unico que favorece 0 quadro de
desigualdades sociais em escala mundial e realizado pelo
capitalismo. A l6gica interna do capitalismo 0 leva necessa-

riamente a ser global. /
Surgida na Europa do seculo XVI, a dinamica capitalis

ta absorveu e transformou profundamente novos "conti
nentes" tradicionais, espa<;:os, nichos de vida social. "e...)

Todo 0 globo opera dentro deste quadro e segundo a maxi
ma de uma divisao obrigat6ria e universal do trabalho, a
qual chamamos economia capitalista mundial.""

Uma economia capitalista mundial, conforme Waller
stein, possui tres elementos basicos: em primeiro lugar, ela
consiste - de forma metaf6rica - num mercado (mico em
que reina 0 principio da maximiza<;:ao do lucro.

o segundo elemento basico e a existencia de uma serie
de estruturas estatais internas e externas de capacidade
variavel. As estruturas estatais servem sobretudo para "coi
bir" 0 "livre" funcionamento do mercado capitalista com

28. 1. W'allerstein, Klassenanalyse unci Weltsystemanalyse1 em
Krecke\(org.), Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderhand 2,Gbt-'

tingen, 1983, p. 303 )"
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vistas ao aprimoramento das perspectivas de lucro de um
ou mais grupos.

o terceiro elemento essencial de uma economia mun
dial capitalista consiste, segundo Wallerstein, no fato de que
a aquisi<;:ao de mais-trabalho se da em uma rela<;:ao de
explora<;:ao que nao abrange apenas duas classes, mas tres
blocos: espac;;os centrais, semiperijeria e paises ou regi6es
perijericas eha profundas controversias quanto a determi
na<;:ao de quais paises e regioes do mundo se situam em
cada bloco e segundo quais criterios).

Enquanto 0 capitalismo europeu forma hoje, ap6s a
queda do bloco do Leste, um espa<;:o economico universal
- a saber, 0 espa<;:o do mercado global -, a humanidade
assiste a dissolu<;:ao de identidades e Estados nacionais,
acompanhados por suas respectivas concep<;:oes de origem
e soberania. Ao mesmo tempo, multiplicam-se e aprofun
dam-se os conflitos do sistema mundial, pois este sistema
nao produz apenas riquezas extremas, mas tambem pobre
zas extremas. 0 modelo da desigualdade global acompa
nha a triparti<;:ao do espa<;:o social em centro, semiperiferia
e periferia, uma cisao do mundo que e conflituosamente
integrada pelo sistema mundial.

o surgimento de crises temporarias, segundo Waller
stein, conduz a reestrutura<;:oes que tornam mais concentra
das a desigualdade e a divisao de poder. Eao mesmo tempo
crescem as contradi<;:oes do sistema mundial. Wallerstein
argumenta que a universaliza<;:ao e 0 aprofundamento da
l6gica capitalista provoca resistencias em escala mundial.
Neste conjunto de respostas ao sistema mundial ele inclui
rea<;:6es antiocidentalistas, antimodernas e fundamentalis
tas, bem como movimentos ambientalistas ou correntes do
\eonacionalismo. A l6gica interna do sistema capitalista

, liZ, portanto, integra<;:ao e decomposi<;:ao mundial. A
nta de Kastner: qual 0 fato positivo? Nao encontra res-
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posta em Wallerstein. Ele acredita que no fim permanece a
ameap de colapso do sistema mundial.

Esta figura de argumenta<;ao (que 56 pode ser reprodu
zida em termos vagos e genericos) esta marcada par dois
tra<;os principais: ela e monocausal eeconomica. A globali
za<;ao esta determinada s6 e exclusivamente como institu

cionaliza<;ao do mercado mundial.
Contra ela podem ser apresentadas pelo menos tres

observa<;oes criticas: em primeiro lugar, sao varias as dificul
dades em se interpretar e provar hist6rica e empiricamente
esta teoria. Em segundo, se a globaliza<;ao tern inicio com a
descoberta e a conquista do novo mundo por Crist6vao
Colombo, entao todo 0 resto e apenas urn capitulo especifi
co do final do seculo xx. Isto e: 0 quadro conceitu~ropos

to par Wallerstein nao permite uma determina<;ao hist6rica

da transnacionalidade.
E em terceiro, sua argumenta<;ao - apesar de toda a

dialetica - e linear. A questao de saber se 0 mercado mun
dial nao acarreta consigo conflitos cosmopolitasimprevistos
e indesejados - ja farmulada par Marx e Engels no Mani
festo Comunista - nao e, a bern da verdade, farmulada e

sequer elaborada.'"

b. Polftica pos-internacional: Rosenau, Gilpin e Held

Rosenau rompe tambem com 0 pensamento nacional
estatal: mas em vez de substituir a anarquia dos Estados

29. Volker Bornschier baseou-se na continuidade da teoria do siste
ma ll1undial e cleu a ela sustenta<;;ao empirica: ver Bornschier & Trezzini,
]enseits uon Dependenz l'ersus Modernisierungstheorie: DijJeren
zierungsprozesse in del' Weltgesellschajt und ihre Erkliirunj?: em H.P.
Miiller (org.l, Weltsystem und kulturelles Erhe, Berlim, 1996, pp. 53-79.
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nacionais por urn sistema mundial de mercado, ele estabe
iece uma distin<;ao entre duas fases da politica internacio
nal. A partir do quadro relacional que prop6e, temos 0

seguinte significado para a globaliza<;ao: a humanidade
ultrapassou a era da politica internacional; esta se caracte
rizava pelo predominio e monop6lio do cenario internacio
nal por parte dos Estados nacionais. Agora se inicia uma era
p6s-politica internacional, na qual os atores nacionais-esta
tais sao obrigados a partilhar 0 cenario e 0 poder global com
organiza<;6es internacionais, companhias transnacionais,
alem de movimentos politicos e sociais transnacionais.
Entre os varios dados que serviriam como uma comprova
<;ao empirica desta realidade esta 0 fato de que 0 numero de
organiza<;6es internacionais - ai incluidas as organiza<;6es
nao-governamentais (como 0 Greenpeace) - aumentou
assustadoramente e nao para de crescer.

o secretario de rela<;6es exteriores dos Estados Unidos,
Timothy Wirth, responde da seguinte maneira a questao
colocada par aqueles que consideram enganosa a impres
sao de que a politica externa de seu pais segue por outros
caminhos ou obedece a outras concep<;6es: "A maxima
'pensamento global, atua<;ao local' vai aos poucos se tar
nando uma inegavel realidade. Observamos 0 quanto as
decis6es e as institui<;6es adquirem cada vez rnais importan
cia. 0 sentimento de que os povos podem governar a si
mesmos por intermedio de institui<;6es internacionais e nao
s6 exclusivamente no plano nacional ja vai se tornando algo
familiar. 0 establishmentda politica exterior come<;a a pen
sar em outras dimens6es, alem daquelas que envolvem 0

poder militar e economico, d6iares e muni<;ao. Agora os
problemas globais tambem se fazem presentes - ou seja,
programas de direitos humanos e de refugiados, ou ainda 0

combate a corrup<;ao e aos desastres ecol6gicos. Esta glo-
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balidade altera 0 nosso modo de pensar." Quanto a questao
do papel que deve ser desempenhado pelos cidadaos e
quais devem ser as suas iniciativas de acardo com seu con
ceito de globaliza.;;:ao, ele responde: "A crescente influencia
das iniciativas de base e, ao lado da internacionaliza.;;:ao, 0

segundo fatar responsavel pelo atual conceito de politica.
Ha uma enorme pressao em favar de uma descentraliza.;;:ao
da politica. as novos recursos de comunica.;;:ao ja seriam
par si suficientes para desencadea-la. Fax e Internet se tor
naram elementos do nosso cotidiano. Qualquer pessoa
pode falar com uma outra de qualquer canto do mundo,
sem recorrer a canais diplomaticos ou governamentais""

A transi.;;:ao do Estado nacional para a era transnacional
sera fundada, em primeiro lugar, com uma nova configura
.;;:ao do sistema politico; e, em segundo, com a sub~ui.;;:ao

da estrutura monocentrica de poder dos Estados nacionais
que rivalizam entre si par uma distribui.;;:ao policentrica de
poder na qual uma grande diversidade de atares transnacio
nais e nacionais cooperem e concorram entre si.

Existem portanto duas arenas de sociedades globais: a
sociedade dos Estados, em que as principais variaveis con
tinuam a ser as regras da diplomacia e do poder nacional; e
o mundo da suhpolftica transnacional, que abriga os atares
rnais dispares, como companhias internacionais, Green
peace, Anistia Internacional, alem de Banco Mundial, OTAN,
Uniao Europeia etc.

Politica mundialpolidintrica

A oposi.;;:ao entre a dupla sociedade mundial e a teoria
do sistema mundial e evidente. Rosenau substitui 0 siste-

30. T. Wirth, Politikstil del" Zukun(t, em Die Macht del' Mutlgen,
Spiegel Spezial, 11/1995. p. 8
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rna unico do mercado mundial, "regido" pela economia,
por uma polftica mundialpolicentrica na qual nem 0 capi
tal e nem os governos dos Estados nacionais tern a (l1tima
palavra, assim como a ONU, 0 Banco Mundial, 0 Green
peace etc., e todos entram em disputa pela realiza.;;:ao de
seus objetivos, ainda que tenham chances desiguais de
poder.

A transi.;;:ao da politica dominada pelo Estado nacional
para a politica policentrica remete Rosenau- ainda que em
oposi.;;:ao a Wallerstein - a dimensao tecnol6gica da globa
liza.;;:ao e a sua dinamica especifica. Em seus trabalhos poli
tico-economicos ele sempre teve que reiterar a seguinte
li.;;:ao: a densidade e 0 significado das dependencias inter
nacionais adquiriram uma nova qualidade. A pergunta
pelas razoes deste fenomeno, ele oferece como resposta 0

crescimento gigantesco e ainda inacabado elas tecnologias
de infarma.;;:ao e comunica.;;:ao. "A tecnologia", argumenta
Rosenau, "eliminou distancias geograficas e sociais com 0

auxilio de avioes supersonicos, computadores, satelites e
todas as outras inovac,oes que permitem hoje, rnais do que
Dunca, que pessoas, ideias e produtos atravessem tempo e
espa.;;:o da forma rnais segura e mais rapida. Foi a tecnolo
gia, em resumo, que refor.;;:ou a interdependencia entre
comunidades locais, nacionais e internacionais, numa
medida que nao foi experimentada par nenhum outro
periodo da hist6ria. 51

Rosenau combina, portanto, dois argumentos: 0 surgi
mento das sociedades de informac,ao e de conhecimento,
bern como a elimina.;;:ao das distancias e das fronteiras que
ela acarreta como uma conseq0encia da multiplicac,ao de

31. Rosenau, Turbulence in World Politics, Brighton, 1990, p. 17.
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atores e organiza<;:bes internacionais. Esta polftica mundial
polidintrica irreversfvel" testemunha uma situa<;:ao em que:

- organizaf'c3es transnacionais como Banco Mundial,
Igreja Cat6lica, a Associa<;:ao Internacional de Sociologia,
McDonald's, Volkswagen, carteis do trafico de drogas, mafia
italiana, assim como a nova Internacional das ONGs, atuam,
paralelamente, em a<;:ao conjunta ou em aherta oposi<;:ao;

- questc3es transnacionais, como altera<;:bes climati
cas, drogas, AIDS, conflitos etnicos e crises financeiras
determinam a agenda politica;

- eventos transnacionais, como a Copa do Mundo, a
Guerra do Golfo, a disputa eleitoral americana ou 0 roman
ce de Salman Rushdie provocam turhulencias nos rna is
diversos paises e continentes; /'

- nascem "comunidades ,. transnacionais. fundadas
por exemplo na religiao (Isla), no saber (expeI1s), em esti
los de vida (pop, ecologia), no parentesco (familias), nas
orienta<;:bes politicas (movimentos ecol6gicos, boicotes de
consumo) etc. e;

- estruturas transnacionais, como formas de traba
lho, produ<;:ao e coopera<;:ao, bancos, finan<;:as, conheci
mentos tecnicos etc., provocam e tambem estahilizam a
distancia quadros de crise ou coopera<;:ao mlltua.

Gilpin mantem, em primeiro plano, uma postura cetica
em rela<;:ao a ret6rica da novidade e adota, em segundo,
uma das posi<;:bes rnais ortodoxas dentro da politica inter
nacional, alem de argumentar a partir de sua l6gica interna.
Mesmo assim, Gilpin tambem percehe que os Estados
nacionais esrao, para 0 presente e para 0 futuro, mais do
que nunca interligados, para nao dizer acorrentados. Em
oposi<;:ao a Wallerstein e Rosenau, ele ressalta que a gloha-

32. Ver a este respeito McGre~', A Glohal S()cie~v?op. cit.
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liza<;:ao s6 ocorre soh determinadas circunstancias da poli
tica internacional; ela e 0 produto de uma ordem global
'permissiva", ou entao de uma ordem interestatal, que via
hiliza a existencia de dependencias e de redes de rela<;:bes
e permite que elas sejam construidas, desenvolvidas e man
tidas entre ou para alem clos Estaclos nacionais.

Compreendicla como a expansao cle espa<;:os e atores
transnacionais, a glohaliza<;:ao permanece, segundo este
ponto de vista - e de forma paradoxa1-, dependente da
autoridade do Estado nacional, ou mais precisamente: de
urn pocler hegemonico. A glohaliza<;:ao pressupbe, por
assim clizer, a autorizaf'ao silenciosa do Estado nacional
para a glohaliza<;:ao. A ahertura - ou permissiviclade 
necessaria ao desenvolvimento de mercaclos, igrejas, com
panhias ou bancos mundiais - sem mencionar as organi
za<;:bes nao-governamentais espalhadas por todo 0 mundo
- s6 pode, conforme Gilpin, se estahelecer e se estender a
somhra de uma concentra<;:ao correspondente de poder
estatal.

Aglohaliza<;:ao permanece necessariamente contingen
te- isto e, amea<;:ada - se adotarmos esta perspectiva que
privilegia 0 primado da politica nacional-estatal em face de
todos os outros participantes; e num sentido preciso, a
saher, de que 0 surgimento e 0 desenvolvimento de espa
<;:os e cle atores transnacionais pressupbem uma estrutura
hegemonica de pocler e urn regime politico internacional.
S6 isto garante, em caso de emergencia, a puhliciclade da
desorclem mundial.

"A meu ver e necessaria uma hegemonia para que a exis
tencia de uma orclem mercadol6gica liberal internacional
seja mantida ... A experiencia hist6rica nos ensina que ali
onde fa!tou este poder a urn mesmo tempo clominante e
liheral, 0 desenvolvimento das rela<;:bes comerciais e cle coo-
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pera<;;ao se tornaram inviaveis ou extremamente dificeis
pelo simples motivo de tudo ter-se tornado mais conflituo
so. Aexpansao do mercado em redes globais integradas e os
espa<;;os sociais nao seriam viaveis sem um poder hegemo
nico liberal que Ihe abrisse 0 caminho e fosse favoravel. '"55

Soberania cindida e acorrentada

Contra a teoria da estrutura hegemonica de poder como
condi<;;ao para a globaliza<;;ao tambem pode e deve ser lem
brado que 0 conceito de soberania politica que a fundamen
ta tornou-se caduco com a globaliza<;;ao. Este e 0 argumento
de David Held. Ele mostra como a politica nacional-estatal
perde, por meio de acordos internacionais, porme~a inter
nacionaliza<;;ao dos processos de decisao politica, por meio
das crescentes rela<;;oes de dependencia das politicas de segu
ranp (aqui incluida a internacionaliza<;ao da produ<;;ao de
armamentos, que vem crescendo em larga escala), bem como
por meio do trMico de mercadorias e da divisao do trabalho,
aquilo que representa 0 mkleo de seu poder: a soberania.

!\Ia esteira da globaliza<;;ao "emerge um complexo arran
jo de condi<;;oes e de poderes'", escreve Held, "que oprime
com eficiencia os governos e os Estados ao estabelecer limi
tes para uma politica interna independente, transformar as
condi<;;oes de decisao politica, alterar radicalmente as premis
sas institucionais e de organiza<;;ao, alem do contexto da poli
tica nacional, e se alteram as condi<;;oes legislativas para a
a<;;ao administrativa e politica, no sentido de que a responsa
bilidade e a aceita<;;ao das conseqi.iencias ja sao praticamen
te impossiveis para 0 Estado nacional. Se tivermos presentes

33. Ver Gilpin, The Political Eco/lomy q/IlltenzatioJ1al Relations.
Princeton. 1987. pp. 85 e 88.
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apenas estas consequencias da globaliza<;;ao, entao tera sido
justificada a afirrna<;;ao de que a capacidade de atua<;;ao dos
Estado",corta a ambos em urn contexto internacional cada
vez mais complexo, a saber: a autonomia estatal (de forma
radical em alguns setores) e a soberania estatal. Toda e qual
quer teoria da soberania nacional que compreenda seu obje
to como uma forma indivisivel e intransponivel de for<;;a e de
poder publico e insuficientemente complexa. A soberania
deve hoje ser compreendida e examinada como urn poder
cindido, que e percebido de forma parcial por uma serie de
atores - nacionais, regionais e internacionais - que e limi
tado e acorrentado por esta pluralidade imanente.'"'"

c. Sociedade mundial de risco: globalizar;ao ecol6gica
comopolitizar;ao.!orr;ada.

Quem tiver a curiosidade de saber qual experiencia
politica esta associada a consciencia da crise ecol6gica aca
bara se deparando com uma infinidade de afirma<;;oes, entre
estas a de que se trata de uma autopuni<;;ao da civiliza<;;ao,
algo que nao deve ser atribuido a Deus, deuses ou a natu
reza, a decisoes humanas e progressos da industria que
emergem das eXigencias de controle e direcionamento des
ta mesma civiliza<;;ao. Aoutra face desta mesma experiencia
e 0 desmantelamento desta mesma civiliza<;;ao que, aplica
do a politica, pode dar luz a experiencia de um destino
comum. "Destino" e a palavra correta, pois todos podem
estar expostos (em casos-limite) as decisoes cientifico
industriais; "destino" e a palavra incorreta, pois estes riscos
amea<;;adores sao 0 resultado de decisoes humanas.

34. Held, Demokratie, NatiOlzalstaat 1l1ld die glohale Weltlll1ord
JZll1lg. em Beck (org.) Politik der Glohalisierung, op. cit.
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Neste sentido, 0 choque ecol66>ico cria uma situa<;ao que
os te6ricos politicos acreditavam estar reservada somente as
guerras. Este choque, contudo, se di em urn espa<;o hastan
te peculiar. Acomunidade da hist6ria nacional sempre foi pri
sioneira da diah,;tica das imagens antagonicas. A crise da
consciencia ecol6gica pode muito hem desembocar em rom
pantes histericos de violencia contra determinados grupos
ou ohjetos. Mas tamhem provavelmente poderi ser experi
mentada pela primeira vez urn destino comum que, parado
xalmente, desperta uma consciencia cotidiana cosmopolita,
resultante da nao-delimita<;ao da amea<;a que foi gerada, e
que talvez venha a eliminar as fronteiras entre homens, plan
tas e animais: os perigos sustentam a sociedade; perigos glo
bais sustentam a sociedade global; mas esta n~e a unica
justificativa para 0 conceito de sociedade mundial de risco.;'

A forma como a realidade social p6s-nacional e conce
bida e desenvolvida conceitualmente pelos autores men
cionados concorda, a despeito de todas as oposi<;oes, em
urn ponto essencial: todos reconhecem que espa<;os sociais
internacionais tamhem surgem apenas por meio da atua<;ao
internacional; ou, para usaI' uma expressao mais suave,
pressupoem atores e institui<;oes destinados a este fim. Esta
suposi<;ao cai por terra com a teoria da sociedade mundial
de risco. Ela afirma: ji nao e rnais possivel externalizar os
efeitos colaterais e os perigos das sociedades industria is
desenvolvidas. Em sua condi<;ao de riscos de conflito, elas
questionam a ordem institucional. Aqui comep a ser
desenvolvido urn novo pressuposto: 0 de que os espa<;os
sociais transnacionais tambem sao sustentados pOl' perigos

35. Sabre este tema, ver Beck. Risikogesellschajt, op. cit.~ e tambem
Gegellg(/ie: die orgallisieite \/erantll'0J1lichkeit. Frankfurt/M.. 1988.
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indesejados, negados e reprimidos de forma conflituosa e
enigmitica, "pelas costas dos homens".

Esta concep<;ao parece estar em pe-de-guerra constan
te com uma censura que a ela e dirigida, e adverte que as
consequencias que nao podem ser previstas devem tam
bern ser consideradas e tendem a tel' efeitos politicos. Isto
nao deve ser negado. E no entanto as turhulencias politico
economicas e culturais da sociedade de risco mundial 56 se
tornam compreensiveis quando hi 0 reconhecimento de
que os perigos discutidos na esfera publica apresentam
uma especie de "moeda negativa". Trata-se de urn dinheiro
que ninguem quer e que mesmo assim encontra hrechas
pOl' todas as partes, atraindo, irritando e suhvertendo a aten
<;ao, virando de ponta-cabe<;a tudo aquilo que parecia estar
apoiado na mais inabalivel normalidade.

Tomemos como exemplo a mais recente e autentica tra
gicomedia da vaca louca na Europa, enos limitemos a urn
unico aspecto. Quem, na regiao norte do Estado da Baviera
- portanto, uma regiao protegida pOl' fronteiras e promes
sas politicas contra 0 perigo supostamente originado na
Inglaterra -, fosse a urn restaurante no verao de 1997 e
ahrisse 0 cardipio poderia ali encontrar uma foto de urn
campones sorridente cercado por seu gada e pOl' seus filhos.
Esta foto, e a indica<;ao de que a carne que 0 apetite nos
aconselha a pedir e proveniente da vaca que ali aparece,
deveri devolver-nos a confian<;:a roubada pelas insistentes
noticias a respeito de vacas 100Icas aparentemente britanicas.

E possivel distinguiJ: tres especies de riscos globais:'"
primeiro, os conflitos em torno de hads, a contrapartida de

36. Para maiores detalhes, VC:f Beck, Weltrisikogesel!schqjl, em
Jaeger (arg.), llmweltsoziolugie. caderno especial do KcJ!ner Zeitschl1/t
ft'lr SOZi%gle If 11d Sozialp,~)'chuI()gie, Opladen, 1996, pp. 119-147.
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goods, iSla e, a destruic;:ao ecol6gica condicionada pela
riqueza e pelos riscos tecnico-industriais (como a camada
de ozonio, 0 efeito estufa, alem das consequencias impre
visiveis e incalculaveis da manipulac;:ao genetica e do trans
plante de 6rgaos).

Segundo, a destruic;:ao ecol6gica condicionada pela
pohreza e os riscos tecnico-industriais. A comissao Brunat
land foi a primeira a indicar que a destruic;:ao ambiental nao
e apenas a sombra traic;:oeira do crescimento modemo e
que, ao contrario do que se pensa, ha uma intima relac;:ao
entre destruic;:ao ambiental e pObreza. "A desigualdade e 0

problema 'ambiental' mais importante do planeta; e tam
bern 0 seu maior problema no rumo do desenvolvimento. "5

De maneira bastante consequente, uma analisejffiegrada
das formas de povoamento e alimentac;:ao, desaparecimen
to de especies e recursos geneticos, energia, indllstria e
colonizac;:ao humana indica que todos estes fatores estao
interligados e nao podem ser tratados separadamente.

"Mas entre a destruic;:ao ambiental como resultado do
bem-estar e a destruic;:ao ambiental como resultado da
pobreza", escreve Michael 2um, "e preciso ressaltar uma
diferenc;:a essencial: enquanto muitos dos danos ecol6gi
cos condicionados pela riqueza sao 0 produto da extema
lizac;:ao dos custos de produc;:ao, no caso dos danos
ecol6gicos condicionados pela pobreza trata-se de uma
autodestruic;:ao dos pobres que tern efeitos colaterais para os
ricos. Em outras palavras: as destruic;:bes ambientais condi
cionadas pela riqueza se distribuem de maneira equanime
peio globo, enquanto as destruic;:bes ambientais condicio
nadas pela pobreza incidem sob uma mesma e lJnica regiao

37. United "lations, 1987. p. 6.

80

a que eGlobalizal'ao?

e se intercionalizam a medio prazo sob a forma de efeitos
colaterais. "o,~

o exemplo rnais conhecido deste ltltimo caso e 0 des
matamento das florestas tropicais, que hoje consome anual
mente 17 milhbes de hectares de florestas; ha ainda outros
exemplos, como 0 lixo t6xico (inclusive 0 importado) e tec
nologias ultrapassadas (por exemplo, as indllstrias quimicas
e atomicas), e no futuro, indllstrias geneticas e labarotat6rios
de manipulac;:ao de genes e de genetica humana. Estes ris
eas emergem do contexto de esfacelamento e ressurgimento
do processo modemizador. Assim sendo, crescem industrias
que possuem 0 potencial tecnol6gico para causar danos it
vida e ao meio ambiente, sem que os paises disponham dos
meios politicos e insritucionais para impedir as possiveis
destntic;:bes.

Temos, nos casos dos riscos condicionados pela pobre
za ou pela riqueza, riscos "normais" que na maioria das
vezes nao chegam nem mesmo a urn descumprimento da
aplicac;:ao de normas de precauc;:ao ou seguran<,:a muito fra
geis ou ate mesmo inexistentes mas que, precisamente por
este motivo, continuam presentes em todas as partes do
mundo. Em terceiro lugar, os riscos das armas de altopoder
destrutivo (annas ABC) estao relacionados, no que diz res
peito it sua aplicac;:ito (e nao ao seu potencial como amea
c;:a), aos quadros de excec;:ao das guerras. Mesmo ap6s 0 fim
do confronto entre 0 Ocidente e 0 Leste Europeu nito desa_
pareceram os riscos de autodestntic;:;lo localizada ou global
por armas quimicas, nucleares ou tecnol6gicas; eles tao-

38 Vel' tamhem ZLirn, G/o/Jale Gf:/iihrdullgeJl und illfenlaticmale
Kooperatioll, em Der Blll:ger 1m Staat. 45/1995. p. 5], trahalho do qual
foram extraidas as icleias e as estatisticas deste estudo.
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somente escaparam das antigas estruturas de controle - 0
"poder at6mico" das superpotencias.

Aos riSC05 de um conflito militar entre Estados devem
ser acrescidos os riseos de um terrorismo fundamentalista
ou privado (que ja pode ser antevisto). Torna-se cada vez
mais dificil excluir a ideia de que no futuro as reservas de
meios em larga escala de destrui(;ao - muito alem do
potencial (politico) de amea<;:a que elas representarao, seja
nas maos da milicia do Estado ou tambem em maos priva
das - venham a se tornar uma nova fonte de perigo para a
sociedade mundial de risco.

Estas diferentes hordas de perigos globais poderao ainda
se aprimorar e se enraizar; isto e, sera necessario se pergun
tar, apos a intera<;:ao entre destrui<;:ao ecologica, ~ras e os
efeitos devastadores do esfacelamento da moderniza<;:ao.

De qualquer maneira as destrui<;:oes ecologicas propi
ciam guerras - seja 0 irrompimento de um conflito arma
do pela disputa de fontes vitais (agua, por exemplo) ou a
convoca<;:ao de for<;:as militares por fundamentalistas ecolo
gicos do Ocidente com a inten<;:ao de impedir a destrui<;:ao
ambiental (como ocorreu quando da solicita<;:ao para 0 fim
do desmantelamento das florestas tropicais).

Nao edificil imaginar que um pais vivendo mana pobre
za crescente Yenlu a explorar 0 meio ambiente ate seus ulti
mos recursos. No desespero (ou no acobertamento politico
do desespero) ele pode se utilizar da for<;:a armada para
tomar posse de fontes estrangeiras de sobrevivencia. Des
trui(;oes ecologicas (como 0 alagamento de Bangladesh, por
exemplo) podem levar a movimentos de fuga em massa,
que por sua vez desembocam em conflitos de guerra. Ou
entao, Estados envolvidos na guerra e amea<;:ados de entrar
em colapso podem, mana medida extrema, fazer uso de
armas atomicas e quimicas amea<;:ando destruir regioes e
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cidades circunvizinhas. Nao ha limites para a constru<;:ao
imaginaria de cenarios de horror que reunam estas fontes de
perigo. Z(irn fala de uma "espiral de destrui<;:ao", cUjos efei
tos podem ainda ser somados a uma grande crise na qual
todas as outras desembocariam.

Este e precisamente 0 diagnostico da sociedade mun
dial de risco: os chamados riscos globais abalam as s6lidas
colunas dos caIculos de seguranp: os danos ja nao tem limi
ta<;:ao no espa<;:o ou no tempo - eles sao globais e duradou
ros; nao podem mais ser atribuidos a certas autoridades _
o principio de causa<;:ao perdeu a sua eficacia; nao podem
mais ser compensados financeiramente _ einutil querer se
garantir contra os efeitos de um worst case da ameap em
espiraL Nao existem, portanto, quaisquer pIanos de preven
<;:ao para 0 pior dos casos.

Por esta observa(;ao torna-se bastante evidente que nao
existem riscos globais propriamente ditos e que eles se con
fundem e se associam, ate 0 ponto de se descaracterizarem,
com os conflitos etnicos, nacionais e com os da miseria que
buscam por um desfecho desde 0 fim do conflito entre 0

Ocidente e 0 Bloco do Leste Europeu. Desta maneira, nas
antigas republicas sovieticas 0 diagnostico irreversivel da
destrui<;:ao ambiental esta associado com a crise politica
dirigida a utiliza<;:ao imperial de recursos nacionais. 0 dis
curso da "pr6pria terra" torna-se neste sentido uma reivin
dica<;:ao simultanea por recursos naturais e soberania
nacionaL

o discurso sobre a sociedade mundial de risco pode
nos fazer sobrevalorizar a relativa autonomia da crise eco
16gica e transforma-la numa perspectiva unidimensional da
sociedade global. Diante desse risco, faz-se necessario res
saltar a especificidade da politizar,;aofcm;ada de todos os

83



ULRICH BECK

campos de atuac;:ao da sociedade em func;:ao dos conflitos
de risco.

Os riscos visiveis abrem para a discussao social certos
automatismos que pareciam irreversivelmente determina
dos. Tudo que havia sido negociado e decidido, de maneira
injustificada e a portas fechadas, por managers e cientistas,
subitamente necessita de justificativas em meio ao redemoi
nho das controversias publicas. Onde as leis elementares
pareciam antes realizar-se por si mesmas entram agora em
cena alguns responsaveis que, talvez ate pressionados pela
opiniao publica, podem apontar equivocos e indicar alter
nativas que foram descartadas. Considerando todos estes
fatores, ve-se que a tecnocracia de risco produz inadvertida
mente, no curso de seu desenvolvimento, urn anti~ poli
tico para 0 seu proprio desenvolvimento: os riscos - que
nao foram antecipados pelos poderosos - de se ter todo 0

poder na mao, ficam sendo conhecidos por todos e abrem
os campos da ac;:ao politica.'"

d. POl' que a tese da McDonaldiza~'aodo mundo
efalsa: osparadoxos da globalizar;ao cultural

Aexpansao do mercado mundial, argumenta por exem
plo Kevin Robins, traz consequencias marcantes para as
culturas, as identidades e os estilos de vida.'" A globaliza<;ao

39. Pode-se comprovar que as riscos sao utilizados de modo politi
co ao menos parcialmente pelo ntJn1ero de convenios e leis internacio~

nais oeste setae que foi consideravelmente elev'ado nestes ltltimos anos.
Quanto iis possibilidades de oma globaliza<;iio apal1ir de baixo. ver pp.
121-127; sabre a pOlitizac;ao por intermedio dos riscos, veras pp. 168-172.

40. Robins, Tradition and TranslatioJl: STational Culture and its
Glohal Context, em Corner & Harvey (orgs.), Entelpn'se and Hen'tage:
Crosscurrents ofiVationa1Culture, Lonclres. 1991, p. 28.
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da atividade economica vern acompanhada por ondas de
transforma<;ao das culturas, urn processo ao qual se da 0

nome de "globaliza<;ao cultural". Decerto, fala-se aqui prin
cipalmente da fabrica<;ao de simbolos culturais _ urn pro
cesso que, no entanto, vern sendo observado ha muito
tempo. Vma parcela das ciencias sociais, bern como uma
outra da esfera publica, adotaram uma perspectiva perante
esta questao, e que pode ser apresentada como a tese da
convergencia da culturaglobal. A ela foi cunhada a expres
sao McDonaldizar;ao. Segundo esta tese ha uma imposic;:ao
crescente de uma certa universaliza<;ao, pelo menos no sen
lido da unifica<;ao de estilos de Vida, simbolos culturais e
formas transnacionais de convivencia. Nas aldeias da
Baviera, em Calcuta, em Cingapura ou nas favelas do Rio de
Janeiro se consome a serie televisiva Dallas, se veste blue
jeans e se fuma Marlboro, urn simbolo da natureza livre e
indomavel. Em resumo, a industria cultural global significa
cada vez mais a convergencia de simbolos culturais e for
mas de convivencia.

o presidente da EuroDisney afirma: "As caracteristicas
distintivas da Disney possuem alcance universal. Tentem
convencer uma crianc;:a italiana de que 0 'Topolino' _
nome italiano do Mickey Mouse - e americano: os senho
res nao conseguirao. "Ii

Ao discurso do mercado mundial subjaz, de acordo
com esta perspectiva, uma utopia negativa. Na medida em
que mesmo os pontos rnais isolados do planeta sao integra
dos ao mercado mundial surge 0 mundo unico, e nao como
o reconhecimento da di;ersidade e da abertura reciproca,
uma imagem pluralista e cosmopolita do outro e de si mes
rno, mas, pelo contrario, como urn mundo de mercadorias.

41. Citado em idem.
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Aqui as identidades e as culturas locais sao arrancadas de
seus solos e substituidas por simbolos do mundo das mer
cadorias provenientes das companhias multinacionais de
propaganda, aparencia e imagem A essencia se transforma
em aparencia - em todo 0 mundo.

As pessoas sao aquilo que iraQ Cpoder) comprar. Esta
regra da globaliza\;ao cultural vale - e 0 que afirma este
argumento - mesmo nos lugares onde 0 poder de compra
chega a ser quase nulo. Com 0 poder de compra se encer
ra a existencia social do homem e se inicia uma especie de
apartheid. Exclusao!- e a senten\;a para aqueles que nao
sobrevivem a equipara\;ao entre essencia e aparencia.

As companhias que ambicionam dominar 0 mercado
com a fabrica\;ao de simbolos culturais univer~ fazem
uso, cada uma a sua maneira, do ilimitado universo das tec
nologias de informa\;ao tao enaltecidas por autores como
Rosenau, por exemplo. Os satelites permitem a supera\;ao
de todas as fronteiras nacionais e 0 enraizamento do mun
do colorido e tao bern-cuidado da America no cora\;ao dos
homens de todos os cantos do planeta. A logica da ativida
de economica cuida do restante.

A globaliza\;ao, se levarmos ao extrema a sua concep
c;:ao economica, minimiza os custos e maximiza os lucros.
Ate mesmo alguns pequenos segmentos do mercado pro
metem 0 aplauso de Wall Street, universalizado em todos
os continentes, por intermedio de seus estilos de vida e
habitos de consumo. Planificac;:ao do mercado transnacio
nal e, ate 0 momento, a palavra magica nos setores de pro
paganda e administra<;ao da indtistria cultural global. Onde
crescem os custos da produ<;ao de simbolos globais apro
priados, a globalizac;:ao se apresenta como alternativa de
emergencia e promessa de urn paraiso lucrativo bastante
proximo.
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"Uma revoluc;:ao social e cultural esta em curso por con
sequencia da globaliza<;ao economica", diz urn lOcutor da
CNN. "0 empregado americano torna-se referencia tanto
num homem nas ruas de Moscou quanto num empresario
em Toquio. E isto significa que aquilo que fazemos nos
Estados Unidos e para os Estados Unidos possui validade
para todo 0 mundo. Nossas noticias sao noticias globais."

Fim da informar;iio livre e contestadora?

Na corrida pelo ouro, desencadeada pelo mercado
mundial da informac;:ao e que levou Ce ainda continua a
levar) a uma violenta onda de concentra\;ao, muitos veem
se aproximar 0 fim da informac;:ao livre e contestadora. E
quem, tendo os olhos abertos, seria capaz de conjurar frivo
lamente este fantasma?

"Uma infra-estrutura global de informac;:ao recobre a
superficie da Terra como uma teia de aranha", escreve Igna
tio Ramonet, "utiliza as facilidades da digitalizac;:ao e requer
a conexao de todos os servi\;os de comunicac;:ao. Ela susten
ta sobretudo 0 entrelac;:amento de tres ramos da tecnologia
- computador, telefone e televisao - que, Com a Internet
e a multimidia, formam uma unidade. Existem no mundo
todo 1,26 bilhao de telespectadores televisivos Cdos quais
duzentos milhoes possuem Conexoes a cabo e outros ses
senta milhoes televisoes digitais), 690 milhoes de pessoas
que se comunicam a distancia, entre os quais 80 milhoes uti
lizam telefones celulares"e ainda cerca de 200 milhoes de
computadores, sendo que 30 milhoes destes estao conecta
dos a Internet. Segundo previsoes, ate 0 ano 2001 0 nume
ro de enderec;:os da Internet sera maior que 0 numero de
linhas telefOnicas, 0 nllmero de usuarios da Internet ficara
entre 600 milhoes e 1 bilhao e a World Wide Weh contera
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mais de cern mil sitescomerciais. 0 movimento da industria
de comunica~ao,que em 1995 era de 1 trilhao de d61ares,
chegou a duplicar em cinco anos e representar dez por cen
to da economia mundial. Os gigantes dos ramos da compu
ta~ao, da televisao e da telefonia sabem que os lucros do
futuro serao encontrados nos novos "campos de explora
~ao" que a tecnologia digital abre diante de seus olhos avi
dos e tornados pelo fascinio. E eles tern plena consciencia
de que no futuro seu territ6rio ja nao estara rnais protegido
e que os gigantes dos outros setores vizinhos os olham com
cobi~a.Trava-se uma guerra impiedosa nos ramos da midia.
Quem estava na telefonia quer agora partir para a televisao,
e vice-versa. Todas as firmas que lidam com redes de cone
xao, sobretudo aquelas que sustentam redes de ~primen

to (energia, telefone, agua, gas, estradas, ferrovias) deram a
largada na corrida pelo ouro e querem garantir seu peda~o

do bolo da multimidia. Por todo 0 planeta os mesmos con
correntes se digladiam, firmas gigantescas que se tornaram
as novas donas do mundo: AT&T, lider no mercado mun
dial de telefonia, 0 Duo MCI (a segunda maior companhia
telefonica dos Estados Unidos) e BT (a antiga British Tele
com), Sprint (terceira maior operadora a distancia dentro
dos Estados Unidos), Cable &Wireless (que controla princi
palmente a Hong Kong Telecom), Bell Atlantic, Nynex, US
West, TCI (a mais importante das operadoras de TV a cabo),
NTT (a maior companhia telefOnica do ]apao), Disney (que
comprou a emissora ABC), Time Warner (que pertence a
CNN), News Corp., IBM, Microsoft Clider no mercado mun
dial de software), Netscape, Intel etc... Al6gica rigorosa des
ta muta~ao do capitalismo nao ea busca de parceiros mas
a compra de firmas, 0 que serve ao objetivo de, em meio a
urn mercado de avan~os tecnol6gicos imprevisiveis e per
manentes, apoderar-se do know-how que ja foi estabeleci
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do no mercado. A fim de que a infra-estrutura tenha utilida
de para 0 usera comunica~ao deve poder circular livremen
te pelo mundo, como se fosse 0 vento tocando as ondas dos
oceanos. Epor este motivo que os Estados Unidos (0 pri
meiro produtor de novas tecnologias e sede das empresas
mais importantes) investiram todo 0 seu peso politico na
desregu!amenta~aocom vistas aglobaliza~ao da economia.
Tal procedimento ambicionava a abertura das fronteiras do
maior numero possive! de paises a"livre circula~ao da infor
ma~ao", afirma 0 gigante da industria americana de midia e
entretenimento. ~,

Salsicha branca do Havai:
o novo significado do elemento local

Apesar de tudo, 0 jornal Ie monde diplomatique, do qua!
foi extraida esta cita~ao, e - ao menos em termos economi
cos - a viva contradi~ao de sua visao extremamente pessi
mista quanto a uma suposta amea~a de urn imperio mundial
das comunica~6es. A critica esquerdista deste peri6dico
contundente utiliza com habilidade as alternativas do mer
cado mundia! da informa~ao,epublicada em varios idiomas
e conseguiu, contrariando a tendencia atual da midia
impressa, rnais do que duplicar sua tiragem nos ultimos anos
(mesmo tendo uma tiragem inicia! de cern mil exemp!ares e
uma queda do numero de anuncios neste periodo).

A tese, sempre tao divulgada, de uma convergencia
linear e crescente dos conteudos culturais e das informa
~6es em meio ao contexto das tendencias de concentra~ao

no mercado mundia! da midia falsifica os paradoxos e as
ambigiiidades - ou, para usar uma expressao fora de

42. LeMonde diplomatique, 11 de abril de 1997.
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moda, a dialetica da globalizal;ao cultural, elaboradas e
examinadas empiricamente pela cultural the01y. Como nao
se cansa de lembrar Roland Robertson, urn dos pais da teo
ria e da pesquisa ligada a globalizal;ao, esta sempre acarre
ta consigo uma localizar;ao. Os cultural studies rejeitam a
ideia de sociedades individuais isoladas dentro de seus res
pectivos espal;os culturais e descrevem urn processo ima
nente e "dialetico" da "globalizal;ao" cultural, na qualpares
antag6nicos sao tornados simultaneamente reais e possi
veis. 0 ponto principal e este: globalizal;ao nao significa
uma globalizal;ao unilateral, automatica e unidimensional
- uma das inesgotaveis fontes de mal-entendidos neste
debate. Oentro do ambito da 'g-word' trata-se muito mais
de uma nova considerar;ao do elemento local.

Basta partir do calculo economico para pe~erque a
globalizal;ao nao significa apenas des-Iocalizal;ao, mas tam
bern re-localizal;ao. Ninguem e capaz de produzir "global
mente", no sentido concreto da palavra. Ate mesmo - e
principalmente - os produtos e as firmas que atuam no
mercado "global" precisam estabelecer conexoes locais.
Para que isso ocona e necessario, em primeiro lugar, que
sua produl;ao provenha de unidades locais e ali permane
I;a; e, em segundo, que os simbolos globais comercializa
dos sejam extraidos da materia-prima da cultura local, que
desta maneira permanece viva, eruptiva e dispar. Global
quer dizer - numa tradw;;ao menos abstrata - "em varios
lugares ao mesmo tempo", ou seja, translocal.

Por isso, 0 papel decisivo que este nexo global-local
desempenha no calculo das grandes companhias nao
chega a causar grande surpresa. A Coca-Cola e a Sony defi
nem sua estrategia como uma "localiza(;ao glohaT'. Seus
chefes e diretares ressaltam que a globalizal;ao nao consis
te na construl;ao de fabricas em todas as partes do mundo,
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mas em tornar-se parte de cada uma das culturas. 0 "loca
lismo" e a confissao, a estrategia empresarial que eleva 0

significado pratico da globalizal;ao.

Estas fronteiras imanentes da globalizal;ao linear de cul
turas podem no limite ser compreendidas conforme 0

modelo da McOonaldizal;ao. Vma cultura mundial universa
lizada -levando este raciocinio as suas liltimas conseqlien
cias - na qual, por urn lado, as culturas locais fenecem, e
por Outro todos obedecem a urn padrao de consumo (com
er, dormir, vestir, argumentar, sonhar etc.) _ ainda que este
padrao seja rigorosamente distinto, confonne 0 poder aqui
sitivo e a origem social de cada urn - seria 0 fim do merca
do, 0 fim do lucro. Particularmente 0 capitalismo mundial
abalado par uma crise de vendas necessita da diversidade e
das contradil;oes locais para, com 0 auxilio de inova<;oes
mercadologicas, permanecer na concorrencia mundial.

Ainda assim a des-localiza<;ao e a re-localiza<;ao nao re
presentam automaticamente 0 renascimento da cultura lo
cal. Oito para os bavaros: a consagral;ao da salsicha branca,
da cerveja Lowenbrau e das calps de couro nao represen
ta a nossa salva<;ao na era global. Pois na revivescencia do
colorido local entra em cena a des-localiza<;,10. A re-locali
za<;ao, que entrou em curso, por assim dizer, com 0 infinda
vel processo de des-localiza<;ao, nao pode ser equiparada
a urn tradicionalismo lineare praticada como urn provin
cianismo parvo. Pois 0 quadro referencial em que 0 signi
ficado da cultura local deve provar sua validade foi
transformado.

Reunidas, a des-localiza<;ao e a re-Iocaliza<;ao sem duvi
da trazem consigo as mais diversas conseqliencias, mas
alem disso impedem as culturas regionais de justificar,
determinar e renovar a si mesmas numa associa<;:ao contra
o mundo. Em substitui<;ao a esta fundamenta<;ao limitada_
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como diz Anthony Giddens - das tradi<;oes com meios tra
dicionais (os quais ele define como "fundamentalistas")
surge agora a obriga<;ao inescapavel de re-localizar as tradi
<;oes des_tradicionalizadas dentro do contexto glohal, do
dialogo, do intercambio e do conflito translocais.

Estara ocorrendo, em resumo, um renascimento nao
tradicionalista caso se consiga situar globalmente as parti
cularidades regionais e renova-las de maneira conflitiva
neste novo quadro. Dito de forma bavara e tambem ironi
ca, ja que existe a salsicha (branca), que exista tambem a

salsicha branca do Havai.

e. Glohalizar;clO: Roland Rohenson

Vimos que, em termos operacionais, a gl&raiiza<;ao pos
em curso uma intensificar;ao da mutua dependencia para
alem das fronteiras nacionais. Num primeiro passo, ocorreu
a substitui<;ao do modelo dos mundos separados pelo
modelo da interdependencia transnacional. Roland Robert
son da 0 passo seguinte, que e de extrema importancia·. ,< ele
ressalta "a riqueza e a profundidade" com que surgiu neste
meio-tempo a "consciencia cotidiana que considera 0 mun
do como um espa<;o singular". Para Robertson, portanto, a
globaliza<;ao no tempo presente e a globaliza<;ao consciente,
refletida pela midia sao duas faces de uma mesma moeda.
Assim sendo, a fabrica<;ao desta reflexibilidade simb6lico
cultural da globaliza<;:ao passa a ser a questlo central da
sociologia cultural da globaliza<;:ao. A nova conditio huma
nitas se encontra, por conseqiiencia, na atenr;ao e na cons
cifJncia que fordm despertadas para a globalidade e para a
fragilidade desta conditio humanitas ao final do seculo xx.

43. R. Robertson, Globalization. Londres, 1992.
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Neste sentido, a globaliza<;ao nao ambiciona a "objetivi
dade da interdependencia crescente". Emuito mais reievan
te que se questione e investigue a forma como 0 horizonte
mundial se abre e se estabelece na produ<;ao transcultural de
mundos de significa<;io e simbolos culturais. A globaliza<;ao
cultural impede a equipara<;ao do Estado nacional com a
sociedade nacional-estatal na medida em que se estabelecem
e se entrechocam as formas transculturais de vida e de comu
nica<;ao, as atribui<;oes, as responsabilidades, as imagens de
si mesmo e do OUlro construidas por grupos e individuos. Isto
ja havia sido entrevisto por Elizabeth Beck-Gernsheim no
exame de casamentos e familias transculturais. "Para alem de
todas as diferenps de valores, medos e esperan<;as, ha um
fato do qual se pade ter certeza: os grupas etnicos se tornam
cada vez mais complexos em fun<;ao dos desenvolvimentos
sociais e populacionais. Pois na epoca da mobilidade, dos
deslocamentos de massas populacionais e das inter-rela<;oes
economicas cresce 0 numero de pessoas que transcendem 0

raio de seus grupos de origem e convivem e trabalham com
pessoas de outros grupos; que deixam suas patrias pelos
mais diversos motivos (seja pObreza, fome ou persegui<;ao;
seja forma<;ao profissional ou trabalho, turismo ou mera
curiosidade) por um periodo longo ou breve, ou talvez para
sempre; que sobrepassam as fronteiras nacionais, nascem
aqui, crescem ali, casam e tern filhos num terceiro lugar. Nos
EVA ja se considera que este processo 'pode vir um dia a ser
algo normal': 'Vem crescendo 0 numero de casais biculturais,
e ja deixou de ser raro encontrar brancos asiaticos ou arabes
judeus' (R.C. Schneider). Estas rela<;oes miscigenadas sao
raras na Alemanha, mas aqui tambem se verifica uma incon
testavel tendencia de rela<;oes familiares 'coloridas'. Os casa
mentos, por exemplo: no ana de 1960 quase todos aqueles
que se casaram na RDA eram alemaes. Apenas um em cada
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vinte e cinco casamentos havia a 'participac;ao de estrangei-
ro ou estrangeira', nos termos da estatistica oficial; e isto sig
nifica que pelo menos urn dos parceiros possuia urn
passaporte estrangeiro. Em compensaC;ao, no ano de 1994 urn
em cada sete casamentoS era 'de ou com estrangeiros', quer
dizer, ou 0 homem, ou a mulher, ou ambos possuiam nacio
nalidade estrangeira. Os registros de nascimento, por exem
plo: em 1960 praticamente todas as crianc;as nascidas na RDA
tinham 'pura descendencia alema'; apenas 1,3% dos recem
nascidos tinha pai e/ou mae estrangeiros. Em compensac;ao,
no ano de 1994 ja eram 18,4% os recem-nascidos que tinham
urn pai estrangeiro e/ou uma mae estrangeira, ou seja, prati
camente uma em cada cinco crianc;as era nascida de uma liga
C;:io entre alemaes e estrangeiros ou de estl)ll"geiros. No que
concerne a este gmpo de 'transculturais' - que vern crescen
do assustadoramente - e as suas familias cria-se urn problema
de regulamentac;ao social: a quem (e onde) eles pertencem, a
nos, aos outrOS, e quais outrOS' Trata-se, nestes casos, de histo
rias de vidas muito embaraC;adas, movedic;as e agitadas, que
recusam urn enquadramento nas categorias ja estabelecidas. E
isto acarreta processos administrativos complicadissimos, con
flitos de testemunho, alem dos erros e equivocOs que se tornam
tao propicios diante de uma materia tao dificil.""

Ji.irgen Habermas fez referencia ha alguns anos a uma
*"nova intransparencia" ("neu Unubersicbtlichkeif'), Zyg
munt Bauman fala em urn "fim da univocidade". 0 local e 0

global, argumenta Robertson, nao se excluem.'; Pelo contra
rio: 0 local deve ser compreendido como urn aspecto do glo-

44. Beck-Gernsheim, SchwarzejudeH und griechische Deutsche,

em Beck (org.l, PerspektiUen der Weltgesellschaji, op. cit.
45. Robertson, GlobalizcJtion, em Featherstone (arg.), Global

Modemities. Londres, 1995.
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bal. Globalizac;ao quer tambem dizer: a conjunc;ao e 0

encontro de culturas locais que deverao ainda ser concei
tualmente redefinidas em meio a este "clash oflocalities·'.
Robertson propoe a substituic;ao do conceito base de globa
lizac;ao cultural por glocalizar;ao- 0 cmzamento das pala
vras globalizac;ao e localizac;ao.

Ao mesmo tempo levanta-se, com esta palavra sintetica
"glocalizac;ao", uma suposic;ao, a suposic;ao da cultural
theory: trata-se da ideia de que e ahsurdotentar compreen
der 0 mundo contemporaneo, seus colapsos e suas renova
c;6es, sem considerar todos os eventos descritos sob as
rubricas ''Politics ofculture, cultural capital, cultural diffe
rence, cultural homogenity, ethnici~y, race andgender."'"

Nao ha exagero em afirmar que 0 corte que separa a
novissima "sociologia da globalizac;ao" focalizada na cultu
ra dos antigos pressupostos da world sistem theory, por
exemplo, se da precisamente neste ponto. Eis a cuidadosa
formulac;ao do axioma que separa 0 joio do trigo:

A "cultura global" naopodesercompreendida nos termos
doEstado, mas apenas como urn processo contingentee dia
letico (mas que nao permanece restrito a economia par sua
aparente redutibilidade a logica univoca do capital) - segun
do 0 modelo da "glocalizac;ao", que compreende e desvela
elementos contraditorios em suapropria unidade. Neste sen
tido nos e perrnitido falar de paradoxos de culturas "glocais".

Uma renovac;ao metodologico-pragmatica deste con
ceito e algo importante. A globalizac;ao - na aparencia, 0

Grande-Todo, 0 Outro, aquilo que chega ao fim de tudo e
subjuga todo 0 resto - se torna compreensivel em elemen
tos miudos e concretos, no proprio espac;o, na vida de cada

46 Idem p. 145.
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um, nos simbolos culturais; todas elas trazem a assinatura

do "glocal".
E isto pode ser interpretado da seguinte maneira: a

sociologia da globaliza.;:ao se torna empiricamente viavel e
necessaria como uma pesquisa cultural glocal (da industria,

da tecnica, da politica, da desigualdade).
Mas 0 que significa, no contexto da cultural tbeory, esta

palavra "dialetico", que ja serviu para dispensar 0 pensa
mento claro e que volta agora a oeupar 0 primeiro plano? 0
que se pretende dizer com "paradoxos globais" se estes sao

concebidos e considerados como cursos (jlow)?'-

Universalismo e particularismo
/

Desta maneira a generaliza.;:ao e a unifica.;:ao de insti-
tui.;:bes, simbolos e modos de vida (por exemplo, McDon
ald's, blue jAanS, democracia, tecnologia de informatica,
bancos, direitos humanos etc.) e a redescoberta e a valori
za.;:ao, e mesmo a defesa das culturas e das identidades
locais Cislamiza.;:ao, renacionaliza.;:ao, pop alemao e rai
norte-africano, 0 carnaval africano em Londres ou a salsicha
branca do Havai) ja nao representam uma contradi.;:ao.
Antes pode-se afirmar - para retomar 0 exemplo dos direi
toS humanos _ que estas culturas, bem como todas as
outras, estao em primeiro lugar representando direitos uni
versais e que, em segundo, sao representadas e postas em

cena diferentemente conforme cada contexto.

Conexao efragmentar;;ao

47.A este respeito, ver McGrew, A Global Society', op.cit.
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A globaliza.;:ao produz (exige) conexbes. Isto precisa ser
ressaltado no contexto da discussao em que a globaliza.;:ao
e (mal) compreendida e subvalorizada como um quase sino
nimo para a fragmenta.;:ao. Estao surgindo "comunidades"
(esta palavra precisa ser redefinida) transnacionais, trans
continentais, que dividem aquilo que se considerava e ain
da se considel"d ser uma unidade insol(lvel: trabalhar e viver
em comum dentro dos limites sociais e geograficos e ao mes
mo tempo inaugurar urn novo contexto social. Esta nova
16gica, a da convivencia e do trabalho em locais geografica
mente afastados, e praticada tanto par empresas tansnacio
nais (cujas sedes administrativas foram deslocadas para
Cingapura mas cujos produtos sao fabricados em diversas
regibes da Europa) como por "comunidades" transnacionais
(mexicanos americanos, americanos mexicanos), "familias",
subculturas etnicas (Africa imaginaria) etc.

Pelo mesmo motivo pode-se tambem afirmar: a globa
liza.;:ao fragmenta; nao joga por terra somente 0 poder de
informa.;:ao e de cobranp de impostos do Estado, mas tam
bern a sua autoridade; comunidades locais (ortlieb) tam
bern carrem risco de dissolu.;:ao. Sob as condi.;:bes da
cultura glocal e ate mesmo possivel que, num casa-limite, a
vizinhanp direta desapare<;:a ao passo que as "vizinhan<;:as"
transculturais prosperam (possivel mas nao necessario).

Centralizar;;ao e descentralizar;;ao

Muitos enxergam unilateralmente a globaliza<;:ao como
urn processo de concentra<;:ao e centraliza<;:ao - nas dimen
soes de capital, poder, conhecimento, riqueza, capacidade
de atua<;:ao etc.; e apresentam frequentemente bons motivos
para tanto. Mas desconsidera-se que esta mesma dinamica
gera descentraliza.;:ao. Comunidades locais (ou melhor:
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translocais) se tomam mais influentes na forma~aode seus
espa~ossociais, e tambem em seus contextos locais, leia-se:

nacionais.
Os Estados nacionais podem fechar-se sobre si mesmos.

Mas podem com a mesma eficicia se orientar e se voltar ati
vamente para 0 exterior, redirecionando e redefinindo sua
politica e sua identidade dentro do quadro relacional de
entrela~amentodo mundo globalizado. 0 mesmo deve
valer para os atores de todas as camadas e campos do espec
tro social- desde os sindicatos, passando por Igrejas e asso
cia~oes de consumidores e chegando ate os individuo

s
.

con.flito e compensar;;CIO

o mundo glocal pode ser facilmente e&;cebido como
urn mundo que se decompoe em meio ao conflito. A ideia
de uma "guerra de culturas" esta ainda de certa forma pre
sente nas escolas primarias do Estado nacional (apesar do
horror que the e propria). Pois glocaliza~ao significa tam
bern: no lugar da comunidade associada a urn territorio
surge 0 conflito, e no lugar do conflito (que sempre pressu
poe um modelo minimo de integra~ao)surge 0 "disflito" etc.
Pensa-se em uma cisao do mundo, corroido pela exclusao
dos "sem-poder aquisitivo" e ate da maior parte da popula
~ao do planeta, ou seja, na brasilianizar;;ao do mundo.'·'

Mas esta perspectiva fantasmatica do futuro - que nao
e, de forma alguma, equivocada - deve, no entanto, per
guntar a si mesma por que ressalta unilateralmente este e
apenas este aspecto dos futuros possiveis. Pois ainda que
esta perspectiva sinistra [fdO deva ser escondida ou camu
flada, ela ignora , contudo, que a glocaliza~ao produz "co-

48. A este respeito. ver p. 266.
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munidades" novas e originais, que vao desde 0 Mickey
Mouse e a Coca-Cola, passando pelo simbolismo das cria
turas moribundas e envenenadas (em uma referencia as
imagens de gaivotas e filhotes de foca sujos de petroleo) e
chegando aos primeiros indicios de uma esfera publica
mundial, expostos no boicote transnacional da Shell - 0

que nao deixa de ser uma ironia.
Fukuyama decretou ha pouco tempo 0 "fim da historia".

Howard Perlmutter tem razao ao defender 0 surgimento de
uma civiliza~ao global. ") Nela a globaIiza~ao se torna refle
xiva e adquire assim uma nova qualidade historica, que,
como ja foi dito, justifica 0 conceito de uma "sociedade
mundial". Pois esta pressupoe vivencias de um destino
comum, manifestas nas proximidades improvaveis do dis
tante em um mundo sem fronteiras.

Excurso: duasformas de diferenciar;;ao

Proponho, neste sentido (como contribui~aopara uma
explica~aodo conceito "diaJetica"), uma distin~aogenerica
entre formas exclusivas e inclusivasde diferencia~ao.Dife
rencia~oes exclusivas obedecem a logica do um-ou-outro.
Elas veem 0 mundo como a ordena~ao e a subordina~ao de
mundos separados cujas identidades e caracteristicas sao
excludentes. Todo caso intermediario e obra do acaso. Eles
provocam e escandalizam, exigem remanejamentos ou ati
vidades que recomponham a ordem estabelecida.

Diferencia~oes inclusivas'lan~amuma ideia totalmente
diversa de "ordem". Cair no vaG entre duas categorias nao

49. Perlmutter, On the Rocky Road to the First Glohal CiviHzation,
em King (arg.), Culture. Glohalization and the World System. Londres.

1991, p. 902
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e aqui a exce\;ao, e sim a regra. Se isto parece escandaloso ,
ha urn unico motivo: e porque a "naturalidade" dos mode
los exclusivos de ordena\;ao e questionada pela ideia de
desordena\;ao das diferencia\;oes inclusivas.

Vma das vantagens da diferencia\;ao inclusiva e 0 fato
de que ela viahiliza urn outro conceito, rnais flexivel- ou,
se se quiser _ cooperativo de "fronteira". As fronteiras nao
surgem aqui pelo afastamento - exclusao - mas por for
mas ja hastante arraigadas de "dupla inclusao". Vma pessoa

toma parte em diversos circulos e por seu intermedio cria as
fronteiras. (Me parece claro que, ao menos em termos
sociol6gicos, esta sera provavelmente uma forma impor
tante, mas nao a (mica, de se conceher e vivenciar frontei
ras.) No quadro de diferencia\;oes incluyas as fronteiras
serao, portanto, pensadas e determinadas como urn mode
10 flexivel que viahilizara uberlappende Loyalitaten.

No paradigma da diferencia\;ao exclusiva a globaliza
\;ao e pensada como urn caso-limite em que tudo vern abai
xo. Aqui, a glohaliza\;ao precisa tomar a forma de ponto
extremo de urn processo que elimina todas as diferen\;as e
poe em seu lugar urn Mesmo. A conseqi.iencia metodol6gi
ca sera a visibilidade deste Grande Todo - quem sahe ate
de uma (mica perspectiva. Mas parece evidente que este
olhar quer ver rnais do que pode e talvez possa se desfazer

neste esfor\;o.
Afavor do paradigma da diferencia\;ao inclusiva depoe,

por outro lado, sobretudo urn argumento pragmiitico de
investigar,;ao: apenas desta maneira bavera pesquisa socio
16gica a respeito da globalidade. Este novissimo cruzamen
to entre 0 Mundo e 0 Eu que e aqui avistado refunda a
sociologia, pois sem 0 seu auxilio ele nao pode ser concei
tuado ou investigado te6rico-empiricamente, e nem elabo
rado politicamente. A admissao da diferencia\;ao inclusiva

100

o que eGlobaliza,ao?

ganha assim 0 status de uma hip6tese empirica de trabalho.
Eesta hip6tese precisa ser comprovada na aventura da pes
quisa realizada no curso da forma\;ao desta sociedade mun
dial desconhecida em meio a qual vivemos. Aquilo que era
postulado logicamente pelo pensamento do um-ou-outro
precisa antes ser decifrado e iluminado empiricamente: as
formas de vida, biografia, conflito, dominio, desigualdade
eo Estado da sociedade mundial. 5

" Porem, mesmo as dife
rencia\;oes inclusivas precisam e devem ser apresentadas
de maneira clara. Alterando ligeiramente 0 dito de Benn: 0

pensamento obscuro e a indiferencia\;ao ainda nao repre
sentam uma teoria reflexiva da moderniza\;ao.

f 0 poder da imaginar,;ao de mundospossiveis:
Arjun Appadurai

50. Seria esta distinc;ao entre diferenciac;ao exclusiva e inclusiva
tipicamente ocidental, eurocentrica; au ela pade ambicionar uma vali
dade universal? Parece mais facH acreditar que a ideia de uma socieda
de mundial do Ou-isso-ou-aquilo e uma criac;ao do Ocidente para
acentuar e refon;ar a posic;ao das metr6poles ocidentais au do Ocidente
como ponto de referenda em urn mundo globalizado. Sob 0 regime cul
tural, religioso e estatal do Ou-este-ou-aquele - como escreve Fried
man - esta concepc;ao pode parecer agressiva e danosa e receber uma
resposta que seja igualmente danosa e agressiva. Quando urn espar;o
cultural se unifica segundo 0 esquema do Ou-isto-ou-aquilo - seja sob
a forma de urn puder hegemonico ou de urn pensamento hegemonico
- entao a Italia sera (novamente)" equiparada ao spaghetti, e nascera, a
partir de diversos dialetos, uma nova "lingua materna", ou seja: as dife
renr;as e as diversidades culturais serao mOldas gradualmente por dis
tin~oes graduais entre verdadeiro e falso, entre a normalidade e 0

desvio. (Ver a este respeito Friedman, Cultural Logics on the Global Sys
tem, em Theo~y, Culture and Society, 5, Special issue on Post-Mo
dernism, 1988, p. 458.)
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o ponto de vista e a teoria de Robertson a respeito das
culturas "glocais" sao ampliados por Arjun Appadurai, que
postula e desenvolve teoricamente a autonomia relativa, a
independencia e a 16gica peculiar destas culturds ou econo
mias glocais. Dentro deste contexto Appadurai faz referen
cia, entre outros assuntos, a ethnoscapes; ele tem em mente
"paisagens de pessoas", que tomam conta do mundo irre
quieto e esfacelado no qual vivemos: turistas, imigrantes,
fugitivos, exilados, trabalhadores estrangeiros e outras pes
soas ou grupos que estao em constante deslocamento. Deles
e de sua inquietude fisico-geografica emanam os impulsos
essenciais para uma transforma<,;ao politica dentro das
na<,;6es e entre elas; sim, eles sao uma das faces do rosto da
cultura global. Paralelamente as ethn~pes Appadurai

tambem diferencia e descreve:
_ Technoscapes: Os movimentos promovidos pela tec-

nologia que solapam as fronteiras, as tecnologias mais
desenvolvidas e as obsoletas, as tecnologias informativa e

mecanica;
_ Financescapes: entre os mercados de divisas das

boisas nacionais e das atividades especulativas ocorre uma
movimenta<,;ao de quantias astronomicas de dinheiro numa
velocidade aterradora, que escapa do campo de atua<,;ao

das na<,;6es;
_ Mediascapes: a distribui<,;ao das possibilidades de

produ<,;ao de imagens eletronicas e de sua difusao;
_ e Ideoscapes: a concatena<,;ao de imagens, frequen

temente associadas a ideias e ideologias de oposi<,;ao ou de
governo, que encontram suas raizes no Iluminismo.']

51. Appadurai, Globale Landscbaften, em Beck (org.l Per,pektiv
en der weltgesellschaft, op.cit. Ver tambem Lash & Vrry, Globale Kul

t1lrindustrien, Frankfurt/M., 1998, cap. 10.
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Como mostra Appadurai, as correntes iconicas e estas
novas paisagens questionam tambem a tradicional distin
<,;ao entre centro e periferia. Elas sao apedrafundamental
dos "mundos imaginados', vivenciados e intercambiados
por pessoas e grupos de todas as partes do planeta que os
recobrem com significados os mais diversos.

"No mapa politico, as fronteiras entre os paises conti
nuam a ser tao claras como sempre foram... (mas) de todas
as for<,;as que trabalham por sua supera<,;ao as correntes
informativas sao as mais aguerridas - aqui circulam infor
ma<,;6es que eram outrora monopolizadas por governos... e
cujo monop6lio do conhecimento a respeito do que se pas
sava no mundo 0 deixava em condi<,;6es de tomar as pes
soas por ignorantes, indicar-Ihes dire<,;oes incorretas e
controla-las ... Hoje... as pessoas estao em condi<,;6es de
obter, de qualquer lugar, as informa<,;oes que desejarem a
respeito de qualquer canto do planeta".

As culturas glocais emergentes nao estao atreladas a
nenhum tempo e a nenhum espa<,;o. Elas nao possuem con
texto, sao uma "autentica melangede elementos disparata
dos, extraidos de toda parte e de parte alguma, nascidas do
moderno (p6s-moderno) tanque do sistema global de
comunica~ao."')2

o que isto significa? A imagina<,;ao adquire um poder
muito especial no cotidiano dos homens, responde Appa
dural." Um numero maior de pessoas em varias partes do
mundo fantasiam e especulam uma enorme gama de vidas
"possiveis", mais do que jamais poderiam pensar. A princi
pal fonte desta mudan<,;a sao os mass-media, que colocam
adisposi<,;ao uma riquissima e sempre renovada oferta de

52. Idem.
53. Ver Appadurai, Globale Lancischajten. op.cit.
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"vidas possiveis". Com este artificio estabelece-se tambem
uma proximidade imaginaria entre os espectadores e os
simbolos da midia. Os 6culos que os homens utilizam para
ver, julgar e avaliar suas vidas, suas esperan~as, seus fracas
sos e sua condi~ao real e feito a partir do prisma das vidas
possiveis, que celebram e tornam ininterruptamente pre
sente a "tele-visao".

Mesmo nas situa~oes mais desesperadoras, argumenta
Appadurai, quando os homens sao lan~ados as condi~oes

rnais brutais e desumanas - as crian~as trabalhadoras, os
homens-lixo, que vivem no e dos restos das grandes cidades
- abre-se uma janela para 0 sinistro jogo da imagina~ao

fabricado pela industria cultural. Irrompe 0 desespero, que
talvez chegue a se duplicar na forma reluzente das mercado
rias de uma vida possivel, cujo poder de se~aoe exercido
pela onipresen~a da publicidade estatica ou m6vel.

Este novo poderio da industria da imagina~aosignifica
que as formas locais de vida foram assaltadas e revolvidas
por "imagens-modelo" provenientes de espa~os e quadros
sociais que Ihes sao estranhos. A vida real e as vidas possi
veis formam desta maneira uma contradi~aoque e, no mini
mo, ironica. Pois, conforme mencionado, ate mesmo 0

desespero permanece e surge sob a forp mercadol6gica
das vidas imaginarias, e esta associado e incluido no circu
10 global de imagens e prot6tipos que geram 0 movimento
(ativo e passivo) da economia cultural.

g. Riqueza globalizada, pobreza localizada:
Zygmunt Bauman

Em resumo: os observadores da cena global educados
na escola anglo-saxa da cultural theory se afastaram daqui
10 que poderia ser denominado como a "McDonaldiza~ao"
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do mundo. Todos concordam que a globaliza~ao nao im
poe uma unifica~aocultural; a produ~ao de simbolos cultu
rais e de informa~oesem massa nao conduz ao surgimento
de algo semelhante a uma "cultura globa\". Os contextos
glocais, que ainda vivem seu processo de forma~ao,devem
muito rnais ser compreendidos como as duas faces Opostas
da "imaginas;:ao de vidas possiveis", que permitam uma
imensa variedade de combinas;:oes e sejam compostos a
partir das coles;:oes infinitas e sempre oscilantes de vidas e
identidades grupais desiguais.

"Deste emaranhado global", escreve Zygmunt Bauman,
"simbolos culturais sao isolados e identidades distintas sao
tecidas. A industria local da diferencias;:ao se torna uma das
marcas distintivas (e globalmente determinada) do fim do
seculo XX... Os mercados globais de bens de consumo e
informa~ao impossibilitam a escolha daquilo que devera
ser absorvido - mas a forma da escolha e decidida local
mente ou dentro da comunidade com a inten~ao de prepa
rar os novos simbolos para estas identidades em dissolu~ao

au reflorescimento, que foram reinventadas ou ainda estao
sendo apenas postuladas. A community, redescoberta com
a renascimento romantico da comunidade (eles a veem
mais uma vez ameas;:ada por poderes obscuros, desperso
nalizados e desarraigados - ancorados desta feita na socie-

. dadeglobal) nao e 0 antidoto para a globaliza~ao, mas uma
de suas tantas e inevitaveis consequencias _ a urn s6 tem
po 0 seu resultado e a sua condis;:ao".

A fim de concluir esta etapa da argumenta~aoa prop6
sito da "16gica pr6pria" do desenvolvimento de uma dimen
sao da globaliza~ao, gostariamos de colocar uma questao
relativa as consequencias preocupantes e fundamentais
que resultam da desigualdade global. Bauman descreve
estas consequencias. 0 nexo global-local nao apenas per-
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mite e torna obrigat6rias novas formas analitico-empiricas
de exame das culturas e dos universos translocais; ele tam
hem divide, argumenta Bauman, a nascente sociedade
mundial. Glohaliza(,:ao e localiza(,:ao nao sao apenas dois
momentos ou duas faces de urn mesmo objeto: sao simul
taneamente as for(,:as propulsoras e as formas de expressao
de uma nova polarizar;:ao e estratificar;:ao da popular;:ao
mundial em ricos globalizados epobres localizados.

"Globaliza(,:ao e localiza(,:ao podem ser faces insepara
veis de uma mesma moeda; porem as duas partes da popu
la(,:ao mundial vivem em faces distintas e enxergam apenas
uma delas - da mesma forma como os homens veem e
ohservam apenas uma face da lua. Alguns habitam 0 gloho,
outros estao acorrentados aos seus lugares de origem...
Antes de rnais nada, a glocaliza(,:ao e s~tudo uma redis
tribui(,:ao de privilegios e destitui(,:ao de direitos, de riqueza
e pobreza, de alternativas e ausencia de perspectiva, de
poder e impotencia, de liberdade e servidao. Poder-se-ia
dizer que a glocaliza(,:ao e urn processo de reestratifica(,:ao
mundial em cujo curso esta sendo construida uma nova hie
rarquia sociocultural que reproduz a si mesma e se dissemi
na por todo 0 planeta. Quanto a diferenp e a identidade
cornunitaria que a globaliza(,:ao dos mercados e da informa
(,:ao poe em curso nao existem parceiros diversificados, mas
sim parceiros iguais. 0 que para urn representa livre esco
lha, para outro e urn impiedoso destino. E uma vez que vern
crescendo a largos passos 0 numero destes ultimos, que
mergulham num desespero apoiado numa existencia sem
perspectivas e que se torna cada vez mais profundo, entao
e correto reconhecer a glocaliza(,:ao como uma concentra
(,:ao de capital, finan(,:ase de todos os recursos imaginaveis
que viabilizam a livre escolha e a a(,:ao bem-sucedida - mas
tambem, antes de qualquer outra coisa, como uma concen-

106

o que eGlobaliza,ao?

trar;:ao da liberdade de ar;:ao... A liherdade (de a(,:ao e,
sobretudo, de mobilidade do capital) e 0 combustive! que
faz com que a riqueza cres(,:a rnais do que nunca; e uma vez
acumulada a riqueza, entao havera rnais para todos 
dizem alguns em tom consolador. Os pobres do mundo,
novos ou velhos, os de sempre ou os que foram produzidos
por computador, dificilmente reconheceriam neste folclore
a sua situa(,:ao de desespero. Os ricos de outrora necessita
yam dos pobres para se tornarem ricos e assim permanece
rem. Agora eles ja nao mais precisam dos pobres... Desde
os tempos mais remotos 0 conflito entre ricos e pobres sig
nificou a vivencia constante de uma dependencia mutua.
Atualmente, este vern sendo cada vez menos 0 caso.
Ninguem ainda se mostrou capaz de imaginar exatamente
a respeito de que falariam os ricas "globalizados" e os novos
pobres "globalizados", por qual motivo eles sentiriam a
necessidade de firmar urn compromisso equal especie de
modus coexistendi eles estariam dispostos a buscar... As
hierarquias nascidas nos dois p610s destes mundos ilhados,
na ponta de cima e na ponta de baixo, se distinguem uma
da outra de maneira drastica e vern sendo progressivamen
te afastadas como vias de transito utilizadas pelos habitan
tes ricas das cidades contemporaneas, que delimitam as no
go areas e cuidadosamente as evitam.

Enquanto 0 espar;:o perdeu sua qualidade de poder de
delimita(,:ao para 0 primeiro mundo - isto e, para 0 mun
do dos proprietarios e dos capacitados - e pode ser facil
mente cruzado por vias rea'is ou virtuais, 0 espa(,:o real se
fecha para 0 segundo mundo - 0 mundo dos pobres, dos
'inuteis estruturais' - com uma velocidade aterradora.

A forma impositiva com que os meios de comunica(,:ao
apresentam a conquista dos espa(,:os e 0 "acesso virtual" a
espa~os !onginquos - e inacessiveis na realidade nao-vir
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tual- faz desta desapropria(;ao algo ainda rnais doloroso.
A redu(;ao do espa(;o anula 0 curso temporal; os habitantes
do ptimeiro mundo vivem urn etemopresente, atuam numa
sequencia de epis6dios higienicamente apartados tanto de
seu futuro como de seu passado; estas pessoas estao sem
pre ocupadas e "nunca tern tempo", pois nenhum instante
temporal pode ser estendido - 0 tempo e experimentado
como algo "delimitado".

Os homens que estao expostos ao segundo mundo sao
oprimidos e rebaixados pelo peso do tempo superfluo e
abundante que nao conseguem preencher. No seu tempo
"nunca acontece nada". Eles nao "controlam" 0 tempo
mas tambem nao sao controlados por ele como eram seus
antepassados, submetidos ao ritmo imP9soai do tempo
das fabricas e aos cartoes de ponto. E-tes podem apenas
matar 0 tempo, na mesma medida em que VaG sendo lenta
mente mortos por ele.

Os habitantes do primeiro mundo vivem no tempo, e 0

espa(;o nada significa para eles, uma vez que todas as dis
tancias podem imediatamente ser superadas. Esta vivencia
foi captada pela imagem da "hiper-realidade" de Jean Bau
drillard, em que 0 real e 0 virtual ja nao sao rnais separaveis
por possuirem e perderem ambas a "objetividade", a "exter
nalidade" e 0 "poder punitivo" que Emile Durkheim defini
ra como as marcas distintivas da "realidade".

Os habitantes do segundo mundo vivem no espa(;o 
ele e denso, indevastavel, intocavel e amarra 0 tempo reti
rando-o do controle destes habitantes. Seu tempo e vazio.
S6 0 tempo virtual, 0 tempo televisivo possui uma estrutu
ra, urn "cronograma". 0 outro tempo e mon6tono, ele vai e
vern, nao impoe tarefas nem deixa pistas de sua passagem.
Seu sedimento s6 entra repentinamente em cena, sem avi
so ou convite. 0 tempo imaterial nao tern poder sobre 0
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"espa(;o demasiadamente real" ao qual os habitantes do
segundo mundo foram lan(;ados.

Os ricos, que por algum acaso sao os personagens que
detem os principais recursos e os maiores poderes no cena
rio politico, nao precisam dos pobres nem para salvar suas
almas (que eles acreditam nao possuir e por sinal nao con
sideram nem mesmo digna de qualquer aten(;ao) e nem
para permanecer ou se tornar mais ricos (0 que, na sua opi
niao, seria mais facil se nao houvesse a obriga(;ao de repar
tir uma parcela de sua riqueza com os pobres).

Os pobres nao sao os filhos de Deus que dao ocasiao a
uma boa a(;aO purificadora. Nao sao 0 exercito industrial de
reserva que deve ser mantido para 0 retorno da produ(;ao
de valor. Nao sao os consumidores que precisam ser sedu
zidos e convencidos de que, com 0 crescimento da econo
mia, seja retomada a lideranp. De qualquer ponto de vista,
os pobres nao tern utilidade alguma; os vagabundos nao
sao nada rnais do que uma caricatura horripilante do turis
ta - e quem fica feliz ao ver sua imagem desfigurada no
espelho?;o

Anovidade da era global e a perda do nexo entre pobre
za e riqueza, precisamente - conforme Bauman - por
conta da globaliza(;ao. Pois ela divide a popula(;ao mundial
entre ricos globalizados, que vencem 0 espa(;o e nao tem 0

tempo, e pobres localizados, que estao presos aos seus
lugares e precisam matar 0 tempo que nao conseguem
preencher.

Entre os vencedores e os perdedores da globaliza(;ao,
argumenta Bauman, nao havera no futuro nem unidade e
nem dependencia. E a principal consequencia e: a dialetica

54. Bauman, Schwache Staaten. Glohalisierung und die Spaltung
de,. Weltgesellschaft. em Beck Corg), Kinder de,. Freiheit, pp. 323-331.
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do senhor e do escravo chega ao fim; mais ainda: desman
cha-se 0 vinculo que tornava a solidariedade nao apenas
possivel como necessaria. As rela<;:oes de compaixao ou
dependencia que ate hoje permearam todas as formas de
desigualdade desaparecem nesta nova terra de ninguem da
sociedade mundial. E a palavra "glocaliza<;:ao" 1', ao menos
por enquanto, um eufemismo. Ela ilude 0 fato de que ain
da serao produzidos quadros para aJem da unidade e da
dependencia, quadros para os quais ainda nao conhecemos
nome ou resposta.

h. Capitalismo sem trabalho

Duas perspectivas relativizam 0 importante argumento
de Bauman, a saber, sua afirma<;:ao de~e a glocaliza<;:ao
conduz a uma polariza<;:ao entre pobres e ricos em escala
mundial. De certa maneira, ele superestima a si pr6prio.
Acompanhando sua argumenta<;:ao vemos que, ao menos
de sua perspectiva ele conecta (numa substitui<;:ao) aquilo
que, de forma irrevogavel, desaparece na sociedade mun
dial transestatal: 0 quadro, a minima moralia que nos per
mitia perceber os pobres como os nossos pobres, os ricos
como os nossos ricos.

Mas Bauman inverte tambem a perda de significa<;:ao do
quadro relacional nacional-estatal- que ja nao suporta as
oposi<;:oes entre pobres sem fronteiras e ricos sem frontei
ras - com a perda de todo e qualquer significado.

Por um lado, nao se pode esquecer que esta em curso a
forma<;:ao de uma "solidariedade cosmopolita" (J. Haber
mas) que certamente tera um poder de vincula<;:ao inferior a
solidariedade surgida entre os Estados nacionais europeus ha
uma ou duas decadas. Por outro, as sociedades nacionais nao
subordinam apenas as communitiescontroladas e ordenadas
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pelo Estado nacional; elas tambem proporcionam uma nova
aproxima<;:ao entre mundos aparentemente separados - e
isto nao acontece apenas "do lado de fora", mas na vida coti
diana, comum. Torna-se questionavel, e num sentido vital, se
a segunda modernidade - para retomar 0 raciocinio de
Appadurai -, as produ<;:oes culturais de "vidas possiveis",
que ao menos em teoria devem incluir tanto os mais ricos
como os mais pobres, permitiria a exclusao de grupos.;;

o primeiro mundo esta contido no terceiro e no quarto,
assim como 0 terceiro e 0 quarto estao contidos no primei
roo Centro e periferia nao se dividem em continentes aparta
dos; eles se cruzam e se contradizem de forma conflituosa
nas mais variadas rela<;:oes mistas, seja la ou ca. 0 fato de que
a pobreza nao pode permanecer espacialmente delimitada
encontra uma prova no Rio de Janeiro, onde os sem-teto
"tomam 0 poder" nas ruas luxuosas ao cair da noite.

Mas a questao de saber como e por que a globaliza<;:ao
destr6i a comunidade minima entre os mais pobres e os ricos
nao I' focalizada porBauman. Por isso ela I' retomada e refor
mulada aqui: a sociedade de trabalho finda sem 0 trabalho?'"

o futuro do trabalho, diz 0 proprietario da BMW, tera 0

seguinte destino no que toea it nossa empresa: e entao ele
aponta uma linha decrescente, que se inicia em 1970 e
chega a zero no ano 2000. Ha um certo exagero, acrescen
ta ele, e nao poderiamos apresentar publicamente estes
dados. Porem a produtividade cresce numa tal proporc,;ao

55. Sabre este assunto, vet comentarios a respeito da sociedade
civil transnacional, das possibilidades e das necessidades da cdtiea
transcultural etc., p. 115.

56. Esta questao jii havia sido formulada por Arendt nos anos 60 em
seulivro VitaAcfiva; ver tambem a prop6sito Matthes, KrisederArbeits
geselL,cbajt.'. Frankfurt/M., 1984. volume em que se encontram as rela
rorios do Encontro de Sociologia de Bamberg.
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que n6s poderemos produzir cada vez rnais carros com
cada vez menos trabalho. Apenas para manter 0 quadro atu
al precisariamos expandir violentamente os mercados. 56
se pudermos vender BMWs em todas as esquinas do plane
ta haveri ainda uma chance de assegurar os postos de tra
balhos ji existentes.

o capitalismo destr6i 0 trabalho. 0 desemprego nao e
mais urn destino marginal, ele atinge potencialmente a todos
- e a democracia como forma de vida. ,- Mas 0 capitalismo
global, que se esquiva de seu compromisso com a democra
cia, tambem enterra desta maneira a sua pr6pria legitimida
de. Antes que urn novo Marx do Ocidente venha arrombar
as portas, ainda vale a pena retomar ideias e modelos data
dos para a elabora<;ao de urn novo contrato social.

Vamos exemplificar: na Gra-Bre~a, urn dos paises
mais elogiados par sua baixa taxa de desemprego, apenas
urn ter<;o da popula<;ao economicamente ativa tern ocupa
<;ao plena, ao menos no sentido tradicional (na Alemanha
este numero ainda esti acima de sessenta por cento). Hi
vinte anos este numero ultrapassava os oitenta por cento em
ambos os paises. 0 que parecia ser 0 remedio - a flexibili
za<;ao do mercado de trabalho - encobriu e escondeu, mas
nao curou a doen<;a do desemprego. Pelo contririo, tudo
cresce: 0 desemprego e a nova restri<;ao das perspectivas
(Unubersichtlichkeit) do trabalho temporirio, de rela<;6es
trabalhistas incertas e a reserva de trabalho que ainda per
manece em silencio. Em outras palavras: 0 volume de traba
lho remunerado desaba em alta velocidade. Rumamos para
urn capitalismo sem trabalho - e isto ocorre em todos os
paises p6s-industriais do mundo.

57. Ver tJl11bem Kapstein, Arheiterund die Weltu.li/1schaft. em Beck
(orgJ. Politik der Glohalisierung, op. cit.
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No debate publico, tres mitos impedem uma visao mais
clara desta situa<;ao. 0 primeiro: tudo se tornou muito com
plicado - 0 mito da incompreensibilidade; 0 segundo: 0

crescimento iminente da sociedade de presta<;ao de servi
<;os salvari a sociedade de trabalho - 0 mito da presta<;ao
de servi<;os; 0 terceiro: precisamos reduzir drasticamente os
salirios, e depois os problemas de desemprego evaporarao
- 0 mito dos custos.

o argumento de que tudo esti relacionado a tudo (ain
da que tenuamente) e, por conseqliencia, permanece obs
curo, com toda certeza vale para 0 mercado de trabalho sob
as condi<;6es da globaliza<;ao. Mas isto nao impede pronun
ciamentos a respeito de tendencias seculares, como mos
tram os estudos comparativos oferecidos, isto e, reunidos
pela Comissao de Questcles para 0 Futuro." De acardo com
estes estudos, 0 fatar trabalho ji vern sendo sobrevaloriza
do hi virias gera<;6es. Hi, na metade da decada de 70, urn
corte. Desde entao pode ser observada uma queda do tra
balho aquisitivo, seja pelo indice de desemprego (como e 0

caso na Alemanha) ou encoberto pelo crescimento expo
nencial das "formas diversas de ocupa<;ao" (como nos EUA
e na Gra-Bretanha). A procura por trabalho cai, a oferta de
trabalho aumenta (mesmo com a globaliza<;ao). Ambos os
indicadores do encolhimento progressivo do trabalho aqui
sitivo - desemprego e informaliza<;ao de atividades _ sao
alarmantes.

]i nao se trata mais da redistribui<;ao do emprego, mas
da redl~,tribui(;ao do desemjJrego- incluindo as novas for
mas mistas de ocupa<;ao e desemprego, pois estas sao con-

58. Comissao para Questoes do FutUfO. EntlI'id.?!ung i'OJl Erwerh
statigkeit lind Arheits/osigkeit in Deutschland und anderenfnlhindus_
trialisiel1en Ldnder1l. Parte L Bonn, outubro de 1996.
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conduziria para fora deste vale das lamentac;:bes do desem
prego. Brilharia entao a luz do american way. Mas numa
comparac;:ao entre a Alemanha e os EUA verifica-se que 0

"milagre do emprego" americano possui duas faces. Postos
de trabalhos para profissionais altamente qualificados, que
ainda sao seguros e bem-remunerados representam apenas
2,6%, a mesma porcentagem verificada na Alemanha, 0 pais
que paga os salarios rnais altos (estatistica da OCDE de abril
de 1996). A diferenc;:a reside no crescimento de trabalhos
nao-qualificados e mal-remunerados. Trata-se do caminho
dos pequenos servir;os, a marca distintiva do milagre ameri
cano. Este pressupbe, entre outros fatores, uma politica
aberta de imigrac;:ao. Urn desempregado saido de Munique,
com 0 segundo grau concluido, pode se ver urn dia obriga
do a trabalhar cortando aspargos em D~endorf,no suI da
Baviera - para azar dos aspargos e dos cultivadores de
aspargos. Pois ele nao possui a disposic;:ao nem a motivac;:ao
dos camponeses da Polonia, para quem este trabalho repre
senta urn grande saito na vida.

Os aspectos negativos do milagre do emprego sao:
entre 1979 e 1989 os salarios dos trabalhadores na decima
parte inferior da hierarquia decresceram em novos 16%. Os
salarios reais da parte media tambem sofreram reduc;:ao de
2%, e apenas no topo os salarios tiveram urn aumento 
de 5%. Mas esta tendencia de encolhimento pode ser con
tida entre 1989 e 1997, em beneficio dos working poor
que no entanto ia nao recebem praticamente salario algum
por seu trabalho e nao podem mais sofrer reduc;:bes de sala
rio. Ainda assim os salarios da maioria da classe media ame
ricana continuam em erosao: desce 1989, eles ia foram
reduzidos em 5%. Estamos pela primeira vez diante de urn
crescimento da economia que corre paralelamente a urn
"pleno emprego" e uma reduc;:ao dos saJarios da classe
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media." "Que sorte", diz urn americano, "Bill Clinton criou
milhbes de empregos!" "E verdade", responde 0 outro, "eu
ja tenho tres e nao consigo alimentar minha familia". Na
Alemanha, a existencia de pessoas que, durante 0 dia, rece
bern - digamos - sete marcos por hora de trabalho, e a
noite dormem em caixas de papelao, ainda (!) parece ser
urn problema.

Mas para fazer desaparecer 0 encanto da "soluc;:ao"
americana, bastaria uma comparac;:ao da produtividade.
Esta cresceu em media 25% nos EUA, enquanto na Ale
manha teve urn crescimento de 100%. "Como os alemaes
conseguem''', perguntou recentemente urn colega america
no. "Eles trabalham ao minimo e produzem ao maximo."

Eprecisamente neste ponto que se apresenta a nova lei
de produtividade do capitalismo na era da informac;:ao. Pes
soas globalmente intercambiaveis e de formac;:ao cada vez
mais restrita podem exercer uma quantidade cada vez maior
de servic;:os e atividades. 0 crescimento economico ia nao
pressupoe mais a derrubada do desemprego e sim 0 inverso,
ou seja, a derrubada de postos de trabalho -johlessgrowth.

Mas que ninguem se iluda: 0 capitalismo restrito a pro
priedade, que visa exclusivamente ao lucro e toma 0 espa
c;:o do Estado (do bem-estar), da democracia e do emprego,
esta suprimindo sua propria legitimidade. Enquanto cres
cern as margens de lucro das empresas de atuac;:ao global,
estas privam 0 caro Estado de postos de trabalho e do paga
mento de impostos e deixam para ele os custos do desem
prego e do avanc;:o civilizat0rio. Dois pobres cronicos _ 0

erario publico e as cotizac;:bes privadas daqueles que perma
necem emprega<;los - devem financiar sozinhos algo que

59. A. B. Kruger, It ~,- TimeforAmericans to Won}' about Stagnation
of Wages, em Internatiol1alHeraldTrihul1e. 1/8/1997, p. 8.
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tambem e desfrutado pelos ricos: 0 "luxo" da segunda
modemidade - escolas e universidades muito bem equipa
das, 0 bom funcionamento do sistema de trMego, preserva
s::ao paisagistica, ruas seguras, a diversidade da vida cultural.

Com a dissolus::ao dos valores essenciais da sociedade
de trabalho pelo capitalismo global nos paises mais desen
volvidos, desfaz-se uma alian<;:a historica entre capitalismo,
Estado de bem-estar social e democracia. A democracia
veio ao mundo, na Europa enos EUA, como uma "demo
cracia do trabalho" - isto significando que a democracia
consistia na divisao do trabalho remunerado. 0 citizen

devia ganhar seu dinheiro desta ou daquela maneira para
conferir sentido ao seu direito de liberdade politica. 0 tra
balho remunerado fundamentava a existencia politica e nao
apenas a existencia privada. Nao ~rata "somente" de
milhoes de desempregados. Nao se trata apenas do Estado
de bem-estar social. Ou da luta contra a pobreza. Ou da rea
liza<;:ao da justis::a. Trata-se de todos nos. Trata-se da liberda
de politica e da democracia na Europa.

A conjuns::ao tipicamente ocidental entre 0 capitalismo
e os direitos sociais, economicos e politicos fundamentais
nao representa apenas algo como uma "benfeitoria social"
que, para encurtar a historia, poderia ser dispensada. Este
capitalismo socialmente "amortecido" foi muito mais uma
resposta as experiencias do fascismo e as necessidades
impostas pela presen<;:a do comunismo. Foi um exercicio de
iluminismo aplicado. E este repousa na concep<;:ao segun
do a qual apenas aqueles que possuirem uma moradia e um
emprego seguro - e, consequentemente, uma vida mate
rial no futuro - sao ou serao cidadaos aptos a tomar parte
na democracia e a mante-Ia viva. A verdade nua e crua era:
sem a garantia material nao havera liberdade politica. E sem
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a democracia todos ficarao amerce da ameas::a de ideolo
gias e regimes totalitarios.

Nao se deve ressaltar tanto 0 fa to de que 0 capitalismo
produz cada vez mais com menos trabalho, mas sim que ele
bloqueia as iniciativas para um novo contrato social e 0 des
legitima. Quem deseja refletir hoje a respeito do desemprego
nao podera se iludir e se tomar prisioneiro de conceitos ultra
passados como "segundo mercado de trabalho", "ofensiva do
meio periodo", as chamadas "atividades sem garantia" ou
preocupar-se apenas com as indenizas::oes por invalidez. Em
lugar disso, devera perguntar-se: como a democracia sera sus
tentavel sem as garantias da sociedade de trabalho? 0 que
parece ser 0 fim ou 0 colapso precisa ser retraduzido num
tempo de novas ideias e modelos que abram 0 Estado, a eco
nomia e a sociedade para 0 seculo XXI.'"

60. Ver mais adiante "Respostas a globaliza<;ao, p. 235.
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V. SOCIEDADE CIVIL TRANSNACIONAL: COMO IRA
SURGIR UM PONTO DE VISTA COSMOPOUTA?

1. Balan<;:o provisorio: 0 "nacionalismo
metodologico" e a sua refuta<;:ao

Por que e em qual sentido a gIobaliza<;:iio torna obriga
toria uma distin<;:ao entre primeira e segunda modernidade?
A. D. Smith definiu com precisao 0 conceito de sociedade
da primeira modernidade como urn "nacionalismo metodo
logico": sociedade e Estado cobrem urn mesmo espa<;:o e
sao pensados, organizados e vivenciados como sendo urn
mesmo limite.

Pressupoe-se a fixa<;:ao e 0 controle politico-estatal do
espa<;:o. 0 Estado territorial se transforma em urn container
da sociedade. Em outras palavras: as aspira<;:oes de poder e
controle do Estado fundamentam e delimitam a sociedade.
Eindispensavel que este primado do nacional seja concebi
do e desenhado de forma que abranja os diversos direitos
fundamentais, 0 sistema educacional, a politica social, 0

contexto pluripartidario, os impostos, 0 idioma, a historia,
a Iiteratura, as leis de transito; as condi<;:oes de infra-estrutu
ra, 0 controle de passaportes e fronteiras etc.

As sociedades dos Estados nacionais tambem geram e
conservam desta maneira identidades quase essencialistas
em seus cotidianos, e cujo carMer auto-evidente parece ser
sllstentado por formula<;:oes tautologicas: alemiies vivem na
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Alemanha, japoneses no ]apao, africanos na Africa. A exis
tencia de "negros judeus" ou de "espanh6is alemaes" 
apenas para lembrar do que ha de rnais trivial em meio ao
caos da sociedade mundial- e percebida neste horizonte
como exce<,:6es ou casos-limite, ou seja: como amea<,:as.'"

Esta arquitetura do pensamento, da a<,:ao e da vida den
tra dos espa<,:os e das identidades na sociedade nacional
estatal se desmantela com a globaliza<,:ao econ6mica,
politica, ecol6gica, cultural, biografica. A globaliza<,:ao sig
nifica: surgem alternativas de poder, de a<,:ao e de percep
<,:ao da vida social que desmontam e confundem a ortodoxia
da politica e da sociedade nacional-estatal:

(1) Causa espanto verificar que ali onde as empresas
transnacionais adquirem a oportunidade de dispor postos
de trabalho e impostos no tabuleiro}6 xadrez da socieda
de mundial, elas (como vern acontecendo) maximizam seus
lucros e privam os Estados voltados para 0 bem-estar das
oportunidades de configurac;;ao e de poder (0 que nao pre
cisa acontecer intencionalmente). Este exemplo e bastante
reveladar, pois nele podemos entreler todos os tra<,:os dis
tintivos das novas tendencias de poder e de conflito entre
os atares nacionais e socio-mundiais. Tudo isto e novo e
decisivo, mas nao porque estas empresas transnacionais
crescem em numeros e dimensao, mas par caber a elas,
dentro do contexto da globalizac;;ao, a tarefa de jogar os
Estados nacionais uns contra os outros.

Visto pelo lado de fora, tudo permanece inalterado. As
empresas racionalizam, demitem, contratam, pagam impos
tos etc. Mas 0 fatar decisivo e que elas ja nao 0 fazem den
tra do sistema de regras do jogo nacional-estatal; na medida
em que segue jogando este jogo antigo ela supera e renova

61. Beck-Gernsheim. Schwarzejude. Spallische Deutsche, op.cit.
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estas regras. Portanto trata-se da antiga disputa entre traba
lho e capital, Estado e sindicatos somente na aparencia;este
jogo prossegue, a urn s6 tempo e em dire<,:6es contrarias,
sendo disputado porum jogador no campo nacional-estatal,
e pelo outra ja no campo da sociedade mundial.

Portanto, no que diz respeito a relac;;ao entre primeira e
segunda modernidade, ja nao temos diante de n6s uma
politica ordenadora das regras, e sim uma politica alterado
ra das regras, ou seja -como afirmei noutra ocasiiio _, uma
politica da politica (metapolitica)('2

Isto se notabiliza pelo fato de que 0 novo jogo de poder
- que coloca atores nacionais e transnacionais em lados
opostos - e disputado com as mesmas regras e unifarmes
da batalha tao conhecida pela distribuic;;ao do poder nas
sociedades industriais. Os empregados, os sindicatos e os
governos ainda estariam jogando "damas", enquanto as
companhias internacionais jogam "xadrez·. Desta forma
uma pec;;a que parece pertencer ao jogo de damas transfor
ma-se em um cavalo nas maos das companhias, que subita
mente colocam 0 rei nacional-estatal em xeque-mate.

(2) Com os mundos simb6licos da industria cultural glo
bal e suprimida tambem a equivalenCia entre Estado, socie
dade e identidade, como bem demonstra Appadurai: a
imaginac;;ao de vidas possiveis ja nao pode mais ser concei
tuada em termos de na<,:6es ou etnias, ou entao a partir dos
antagonismos entre ricos e pobres, mas sim nos termos des
ta nova sociedade mundial. Os sonhos, as ambic;;6es, as uto
pias cotidianas dos homens ja nao estao mais presas aos
espac;;os geopoliticos e as identidades culturais. Ate mesmo
os homens-lixo da sociedade mundial vivem em meio ao
lixo da sociedade mundial e dele sobrevivem; como os

62. Beck, Die El:findllllg des Pohh,chen, op.cit., p. 204.
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Olllros, eles estao presos ao sistema simb6lico da industria
cultural global,

Neste sentido, 0 colapso do bloco do Leste Europeu
seria rnais urn dos efeitos da globaliza~aocultural, Na era da
televisao, a "cortina de ferro" e sua dermbada militar se per
deram no nada, De modo exemplar a propaganda televisi
va, frequentemente tao desprezada no Ocidente pelos
cr[ticos da cultura, transformou-se de urn meio de carencia
e de simples regulamenta~aonuma promessa em que 0
consumo e liberdade politica aparecem entremesclados,"5

(3) Isto pode ser compreendido se distinguirmos com
clareza dois conceitos de cultura que normalmente apare
cern misturados, "0 primeiro conceito de cultura (Cultura
1) liga a cultura a urn determinado territ6rio: ele parte da
suposi~ao de que a cultura e 0 resuJtado de processos de
aprendizado essencilmente 10cais.J1este sentido, poder-se
ia dizer que uma sociedade ou urn gmpo social possui cada
urn sua pr6pria cultura, delimitada em rela~aoa outras. Esta
ideia remete ao Romantismo do seculo XIX e foi amplamen
te desenvolvida no nosso seculo pela antropologia, sobre
tudo na forma de urn relativismo cultural que compreende
as culturas como totalidades, como formas plenas ou con
figura~oes... Urn conceito mais abrangente de cultura
(Cultura 2) apreende a cultura como urn conjunto de soft
wares humanos. Ele e 0 fundamento das teorias do desen
volvimento e da expansao das culturas e e caracterizado
essencialmente por processos translocais de aprendizado.

63. Da mesma forma como a retradicionaliza<;ao da sociedade e
da poHtica israe1enses ap6s 1996 podem ser compreendidas como re
a(:ao a "sociedade ocidental de consumo que desl110nta a paz"; a este
respeito, ver Sznaider, From "Citizell~WalTior"fo "Citizen Shopper"':
Consumption and War in Israel. The Academic College of Tel Aviv,
Disserta(ao, agosto de 1997.
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Cultura 2 significa necessariamente culturas noplural. Estas
sao concebidas como multiplicidades sem unidade, nao
integradas e nao-delimitadas, como diferencia~oesinclusi
vas, no sentido que proponho.

"Os dois sentidos sao perfeitamente compativeis: Cul
tura 2 se articula em Cultura 1, uma vez que as culturas sao
as divulgadoras da cultura. No entanto elas poem em rele
vo aspectos distintos do desenvolvimento hist6rico das
rela~6es entre as culturas... Cultura 2 - ou entio as cultu
ras translocais - nao e sem localiza~ao(culturas sem loca
liza~ao sao inconcebiveis), mas ela compreende o local
que para Cultura 1 e fecbado sobre si mesmo _ como aber
to para 0 seu exten·or. Cultura 2 possui uma 'compreensao
para a presenp do global no local' (D. Massey); e portan
to a especificidade de um local resulta do fa to de que ele
esta no ponto central de uma metangeentre rela~oes sociais
locais e transnacionais. Quando se fala a respeito de plura
lismo cultural, sociedade multicultural, rela~oes intercultu
rais etc., nao se sabe, na maioria das vezes, se se tem em
mente uma cultura fechada (1) ou culturas abertas. Da
mesma maneira as rela~oes entre as culturas podem ser
investigadas de forma estatica (quando as culturas preser
yam suas peculiaridades no contato com outras) ou fluente
(quando as culturas se interpenetram)."(H Em outras pala
vras: a distin~ao entre Cultura (1) e Cultura (2) pode ser
campreendida como a pedra do mosaico da diferencia~ao
entre a primeira e a segunda modernidade.

(4) Bauman aponta uma das principais consequencias
da glocaliza~ao: pobres e ricos ja nao se sentam mais amesa
camum (de negocia~ao) do Estado nacionaL E por que
deveriam os vencedores da globaliza~ao, sempre que fos-

64. Pieterse, DerMelange-Ejfekt, op.cit.
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sem tornados par crises de consciencia, despejar seu FUL
LHORN social precisamente nos paises ricos da Europa? Par

que nao auxiliar organiza<;oes democraticas de amparo
social na Africa e na America do SuI? Assim como a pobre
za e os lucros, 0 espirito caritativo tambem tornou-seglobal.
Ao passo que 0 citoyen permanece atado ao quadro nacio
nal-estatal, a atua<;ao do burgues e cosmopolita; par conse
quencia, toda vez que seu cara<;ao democratico bate mais
forte, sua interven<;ao abandona a obediencia aos imperati

vos da lealdade nacional.
(5) A multivocidade das globaliza<;oes no plural acarre

ta 0 surgimento de regionalismos supranacionaise subna
cionais com urn efeito desestabilizante. A Uniao Europeia
serve como urn born exemplo. Nascida como uma resposta
a concarrencia mundial ante os EU}.e oJapao, este conjun
to de institui<;oes em farma<;ao q~ se tornou a Europa apre
sentou-se muilO rnais como urn mercado interno. Com a
introdu<;ao do euro nao se abriu apenas urn campo mone
tario comum, pois, par seu intermedio, farmou-se tambem
urn imperativo politico-administrativo que exige a resolu
<;ao dos problemas politicos de coordena<;ao e atua<;ao. As
na<;oes e as culturas, que apesardetudo ainda permanecem
separadas _ Espanha, Fran<;a, Alemanha etc. - vao sendo
assim, a urn s6 tempo, carroidas a partir do seu interior e
compelidas a cria<;ao de la<;os, IOrnando visivel aquilo que
ocultamente ja existia: nao existe apenas uma Europa, mas
sim vdrias: uma Europa das na<;oes, das regioes, das civili

za<;oes, das cristandades etc.
"A dialetica do processo da unifica<;ao europeia signifi

ca, por exemplo, que urn cidadao da Irlanda do Norte pode
apresentar uma queixa contra decisoes de urn tribunal bri
tanico no tribunal (Gerichtshoj) europeu de direitos huma
nos em Estrasburgo, que cataloes podem circular par Madri,
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que ingleses podem controlar Paris se recorrerem a Bruxe
las ou estabelecerem vinculos com outras regioes (desde a
Catalunha ate 0 vale do Ruhr, digamos). Aqui tambem se
reconhece a corrente OU a sequencia: Globaliza<;ao 
regionalismo - sub-regionalismo. 'A globaliza<;ao', escre
ve R. W. Cox, 'exige 0 macrorregionalismo, que par sua vez
auxilia 0 microrregionalismo. Para as regioes rnais pobres 0

microrregionalismo nao representa apenas 0 meio de
manuten<;ao da identidade cultural, mas e tambem 0 que
lhes permite solicitar recursos junto as institui<;oes do plano
macrorregional a fim de garantir a estabilidade politica e a
narmalidade economica. Decide-se sobre tais distribui<;oes
no plano macrorregional e nao rnais no plano nacional
estatal, enquanto a aplica<;ao do dinheiro distribuido e des
centralizada.' A globaliza<;ao da estrutura social tambem
significa: varia<;oes adicionais de arganiza<;oes que ultra
passam as fronteiras: 0 plano transnacional, 0 internacional,
o macroregional, 0 intranacional, 0 microrregional, 0 muni
cipal, 0 local. Ista conduta administrdtiva e ampliada e favo
recida par associa<;oes, organiza<;oes internacionais,
organiza<;oes nao-governamentais e tambem par experts e
internautas. ,,(,S

Na sequencia deste trabalho a primeira modernidade
nacional-estatal e os seus pressupostos fundamentais deve
rao ser confrontados com 0 conceito de sociedade civilglo
bal: 0 que significa a globaliza<;ao vista de baixO! (1) Quais
as alternativas de atua<;ao e as chances de poder de uma
sociedade civil transnacional? (2) 0 que significa a globa
lizac;ao das biografias? (3) Como nasce urn olhar cosmopo-

65. Ibidem. A cita,ao de Cox se encontra em Global Perestroika,
em Milibrand & Panitods (orgs.), New World Order?, Socialist Register,
1992, p. 34.
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lita? (4) 0 que significam e como serao possiveis a toleran

cia e a critica transculturais'

2. A encena<;ao simb6lica de um boicote de massas:
iniciativas cosmopolitas e subpolitica global

No verao de 1995 0 her6i das boas causas do noss
o

tem
po, 0 Greenpeace, obrigou - a principio, com exito - a
multinacional Shell a desistir de afundar uma plataforma
petrolifera no oceano Atlantico e, em vez disso, desmonti-
la em terra firme. Logo a seguir, esta companhia acionaria
multinnacional pas publicamente contra a parede 0 presi
dente frances Chirac, acusando-o de ter violado acordos
internacionais de forma preme¢\ada, na inten<;ao de impe
dir a retomada dos testes atamicos franceses (0 que nao se
sucedeu). Muitos se perguntam: as regras fundamentais da
politica (externa) nao teriam sido abandonadas a partir do
instante em que um ator desautorizado como 0 Greenpeace
poe em pratica sua pr6pria politica mundial interna, des
considerando por completo a soberania nacional e as nor
mas diplomaticas' Amanha podera ser a vez da seita do
reverendo Moon, e depois de amanha uma outra organiza
<;ao privada que queira, ao seu modo, levar a todos a felici-

dade gera\.Mas ha um grande equivoco: nao foi 0 Greenpeace
quem pas de joelhos a companhia petrolifera, e sim 0 boi
cote expressivo dos cidadaos, divulgado por todo 0 mundo
em denuncias veiculadas pela televisao. Nao e 0 Green
peace quem abala 0 sistema politicO; 0 Greenpeace apenas
torno

u
visivel 0 vacuo de poder e legitima<;ao do sistema

politico, que apresenta, sob varios aspectos, paralelos sur
preendentes com a antiga RDA. Mais tarde pade-se ver que
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o Greenpeace jogara com cartas falsas: os danos ao Mar do
Norte, que pareciam ser tao temiveis, haviam sido exagera
dos ou sobrevalorizados. Este fato abalou consideravel
mente a confiabilidade deste "cavaleiro da boa causa", mas
nao desqualificou 0 cemirio politico como uma alternativa
futura de atua~ao.

A todo momenta podem ser encontrados tais modelos
de coalizao global de subpolitica ou de politica direta: for
mam-se associa<;oes entre aqueles que nao podem "de fato"
criar associa~oes. 0 primeiro-ministro Helmut Kohl, por
exemplo, apoiou a interven<;ao do Greenpeacepara se opor
ao premierbritanico]ohn Major. Repentinamente, momen
(Os politicos sao revelados e inseridos no cotidiano - no
abastecimento dos carros, segundo 0 exemplo. Os motoris
tas se associam contra a industria do petr6leo. (Seria 0 mes
rno se dissessemos que os drogados realizam protesto
contra os traficantes.) No fim, 0 poder estatal permanece
conivente diante das a<;oes ilegitimas e de seus organizado
res. Desta maneira torna-se justificada a quebra da legitirni
dade do poder estatal com os seus pr6prios meios, a saber,
com 0 desrespeito extraparlamentar e premeditado de uma
politica direta, que pretende esquivar-se dos limites estrei
tos impostos pelas regras e instancias do Estado de direito
em nome de uma "justi~a ecol6gica a todo custo".

Por isso a novidade politica nao ea vitoria de Davi sobre
Golias; e a associa~ao entre Davi e Golias, uma associa~ao

global, que se volta ora con.tra uma companhia internacio
nal, ora contra um governo nacional e sua politica. A novi
dade esta na associa<;ao entre for<;as parlamentares e
extraparlamentares, entre cidadaos e governos ao redor de
todo a globo em nome de uma causa legitima, no pleno sen
tido da palavra: a salva~ao do mundo (natural).
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A associa<;:ao anti-Shell evidentemente era suspeita em
termos morais. Ela era descaradamente fundada numa san
tidade aparente. Com esta atitude simb6lica que nada lhe
custou 0 primeiro-ministro Helmut Kohl, por exemplo,
pode desviar a aten<;:ao do fato de que sua desenfreada poli
tica de alta velocidade nas rodovias alemas vern empestean
do 0 ar na Europa.

Com discri<;:ao, a boa consciencia e 0 nacionalismo
verde-alemao tambem se fizeram ouvir neste epis6dio.
Muitos alemaes anseiam por uma especie de grande Sui<;:a
ecol6gica. Sonham com uma Alemanha que tenha cons
ciencia ecol6gica. Mas as doutrinas politicas sao diferentes
das doutrinas morais. E precisamente nesta associa<;:ao
entre convic<;:oes excludentes - desde 0 primeiro-ministro
Kohl ate os militantes do Greenppce, dos fetichistas auto
mobilisticos aos bombeiros - qGe se apresenta a nova qua
lidade da politica.

As atua<;:oes das companhias intemacionais e dos go
vemos nacionais sofrem a pressao de urn espa<;:o publico
mundial. A participa<;:ao individual-coletiva no contexto
global e por esta razao decisiva e notive!: 0 cidadiio iden
tifica no consumo a senha que 0 autoriza a intervir politica
mente em qualquer hora ou local. No boicote se reuniram
e se associaram a sociedade ativa de consumo e a democra
cia direta - em todo 0 planeta.

Isto se aproxima - de maneira exemplar- daquilo que
Kant esbo<;:ou hi 200 anos em seu escrito sobre Apazperpe
tua como a utopia de uma sociedade cosmopolita, que ele
contrapos a democracia representativa, a qual classificava
como "desp6tica": urn quadro global de responsabilidades,
no qual 0 individuo - e nao apenas os seus representantes
organizacionais - pode tomar parte diretamente em deci
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soes politicas. 0 que pressupoe, com toda certeza, seu
poder aquisitivo, e exclui todos aqueles que nao 0 possuem.

E aqui se esbarra em urn novo limite: os individuos nao
se tomaram diretamente ativos. Seu protesto foi simbolica
mente intermediado pelos meios de comunica<;:ao de mas
sa. 0 homem e uma crian<;:a perdida no meio das "florestas
de simbolos" (Baudelaire). Ou, em outras palavras: ele foi
remetido a politica simb6lica da midia - algo que pode ser
reconhecido particularmente no cariter abstrato e onipre
sente da destrui<;:ao que esti colocada diante da sociedade
de risco mundial. Os simbolos simplificados, diretamente
perceptiveis, que tocam e sensibilizam os nervos culturais,
adquirem urn significado politico decisivo. Estes simbolos
precisam ser criados e ao mesmo tempo represados em
meio ao fogo da emergencia destes conflitos - tudo isto
diante dos olhos televisivos da esfera publica, tornados por
urn misto de espanto e indigna<;:ao. A questao decisiva e a
seguinte: Quem e 0 Senhor dos simbolos? Quem inventa
(ou descobre) a maneira como os simbolos podem, por urn
lado, revelar e mostrar 0 cariter estrutural dos problemas,
e por outro tomar possivel uma interven<;:ao real? Esta ulti
ma etapa sera sempre mais bem-sucedida 0 quanto mais
simples e acessivel for 0 simbolo posto em cena, quanto
menor for 0 dana causado pelos atos de protesto da esfera
publica mohilizada a cada urn dos individuos, e 0 quanto
mais cada urn puder livrar sua pr6pria consciencia do sen
timento de culpa.

A simplicidade possui \ririos significados. Em primeiro
lugar, poderde transjerencia: todos pecamos contra 0 meio
ambiente; assim como a Shell quis afundar no oceano uma
plataforma de petr6leo, "todos n6s" nos sentimos tentados
a jogar latas de Coca-Cola pela janela do carro. Trata-se de
uma situa<;:ao cotidiana, que 0 epis6dio da Shell tomou
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(segundo a constru.;:ao social) tao "evidente". Porem com
uma diferen<;:a essencial, a saber, que em fun<;:ao da grande
za deste pecado a probabilidade de absolvi<;:ao oficial e ten
tadora. Segundo, 0 grito pela moral: os "hi de cima" podem
submergir uma plataforma de petr6leo tomada por residuos
poluentes no Atlantico com a ben<;:ao do governo e de seus
especialistas, enquanto n6s "aqui de baixo" somos obriga
dos a dividir cada caixinha de cha em papel e plastico para
depois despeja-las em diferentes latas de lixos. Em terceiro,
oportunidades polfticas: Kohl tomou partido a favor do
Greenpeace e contra a Shell, mas nem por isso se posicio
nou contra os testes at6micos franceses. Pois trata-se de urn
p6quer do poder politico nacional e nao apenas dos inte
resses mercadol6gicos da Shell. Em quarto, altemativas de
afao: com 0 objetivo atingir a Shell era necessario recorrer
a uma gasolina "moralmente ]l6'a" de algum concorrente.
Em quinto, urn trato de tolercmcia ecol6gica: 0 boicote
adquire urn significado relevante com a culpabiliza<;:ao da
consciencia da sociedade industrial, pois com ele pode ser
dividido urn ego te absolvo sem prejuizos para a condu<;:ao

habitual de tais problemas.
Os perigos ecol6gicos planetarios produzem urn hori

zonte de afastamento, defesa, solidariedade, urn clima
moralista que se acentua por conta da dimensao do perigo
que e percebido por todos, e no qual sao redistribuidos os
papeis dramaticos de mocinhos e bandidos da politica. A
apreensao do mundo segundo as coordenadas da autopro
te<;:ao ecol6gico-industrial faz da moral, da religiao, do fun
damentalismo, da falta de perspectivas, da tragedia e da
tragicomedia - sempre anatemizadas com seu oposto: sal
va<;:ao, ajuda, liberta<;:ao - elementos de urn drama univer
sal. Nesta tragicomedia mundial a economia permanece
livre para escolher 0 pape! de mago que produz a po<;:ao
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venenosa ou mergulhar no pape! de her6i ou salvador. E
precisamente este 0 panG de fundo que tornou possive] ao
Greenpeaceadentrar 0 palco queixando-se de sua impoten
cia (mit Listen der Ohnmacht). 0 Greenpeace obedeceu a
uma especie de polftica inspirada nojud6, cujo objetivo era
mobilizar 0 poderio dos pecadores ambientais contra si
mesmos. "Num momenta de jovialidade cinica, Josef Stalin
perguntou certa vez quantas divisoes militares possuia 0

Papa. Mas 0 fato e que aos olhos da opiniao publica comum
(rechtschaf!en(!) os problemas morais jamais serao resolvi
dos com a amea<;:a da utiliza<;:ao da forp. No dia em que a
Anistia Internacional adquirir fuzis ou mesmo uma bomba
at6mica ela perdera toda a influencia e 0 respeito que pos
sui. As institui<;:oes com os maiores canhoes sao justamente
aquelas que, na pratica, terao as vozes menos influentes e
menos convincentes quando abordarem questoes morais.
Encontramos aqui a influencia da imagem de Liliput, criada
porJonathan Swift. Stalin ignorava que a nulidade do poder
da guarda suip do Papa imp6e mais, e nao menos respei
to; e a autoridade moral da Anistia Internaciona! e tao gran
de precisamente por ela ser uma institui<;:ao liliputiana.

Ate hoje nossas vidas foram determinadas pelas a<;:oes
do poder estatal; mas em termos morais os governantes dos
Estados contemporaneos estao sujeitos a critica externa
como talvez nunca antes de 1650 se fizera. Isto nao pode ser
ignorado nem mesmo pelas maiores das superpotencias.
Organiza<;:oes liliputianas nao sao capazes de obrigar gover
nantes imorais a pedir perdao de joelhos, como teve de
faze-lo Henrique II; mas deixam governantes de visao es
treita numa posi<;:ao extremamente negativa e prejudicial.
Se 0 Leviatil foi 0 simbolo da politica moderna, entao a posi
<;:ao moral dos "poderes nacionais" e das superpotencias
sera reproduzida no futuro pe!a imagem de Lemuel Gulli-
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ver, que apos urn inocente cochilo se ve amarrado a urn
sem-numero de finissimas correntes.""

3. Topopoligamia: casar-se com varios lugares e a porta de
entrada para a globalizal;aO em sua propria vida

Para se refletir a respeito do significado da globalizal;aO
aplicada a vida dos individuos, nada melhor do que este
breve exemplo: uma mulher de 84 anos - ou uma senho
ra idosa, se assim preferir - mora... ? Assim comel;a a his
toria. A dar-se credito as estatisticas oficiais, ela mora ha
mais de trinta anos, sem qualquer interruPl;ao, em Tutzing,
a beira do lago Starnberger. Urn caso tipico de imobilidade
(geografica). Na verdade, nossa senhora idosa viaja pelo
menos tres vezes por ano p~lgunsmeses ou semanas
para 0 Quenia (geralmente dois meses durante 0 inverno,
tres ou quatro semanas durante 0 outono e mais uma outra
vez durante a primavera). Em que lugar ela esta "em casa",
Em Tutzing? No Quenia? Sim e nao. No Quenia ela tern rnais
amigos do que em Tutzing, convive num amplo circulo de
africanos e alemaes, entre os quais alguns "moram" perto de
Hamburgo, embora todos eles "viessem" de Bedim. Ela se
diverte rnais no Quenia do que em Tutzing, cidade da qual
tambem nao abre mao. Na Africa ela e recebida e acolhida
pelos nativos, que a convidam para permanecer em suas
casas. 0 bem-estar de sua velhice e devido ao fato de que
no Quenia ela e "alguem", possui "uma familia". Em Tutz
ing, onde esta registrada, ela nao e ninguem. La, diz ela, vive
"como os passaros".

66. Stephen Toulmin, Kosmopolis- Die unerkannten Au(gaben
der Modeme, Frankfurt/M., p.315.
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Os conhecidos que ela encontra no Quenia e com os
quais forma uma comunidade bastante peculiar tambem
vieram da Alemanha, mas se estabilizaram entre os lugares
e os continentes. Quarenta anos mais nova do que ela, sua
amiga Doris casou-se no Quenia com urn indio (mul;ulma
no), mas retorna periodicamente para a Alemanha para ali
(ou aqui, dependendo do ponto de vista a ser adotado)
receber seu dinheiro e arrumar a casa e 0 jardim que possui
em Eifel. Ela se sente bern tanto num lugar quanto no outro,
o que nao quer dizer que as viagens constantes nao a can
sem. A "saudade de casa" tern, no caso da senhora idosa,
duas faces, duas vozes: ela pode evocar tanto Tutzing como
o Quenia. 0 ponto de origem desta voz talvez dependa, em
ultima analise, do lugar em que ela se encontra.

Sera uma experiencia como esta, que abrange conti
nentes distintos e os relIne numa vida transnacional uma
infelicidade, urn sinal de dissolul;ao? Nao, pois nossa senho
ra idosa nao foi obrigada a ter esta vida transnacional, nem
mesmo indiretamente, como acontece com muitos que aca
bam levando uma vida n6made em funl;ao de suas carrei
ras. Asenhora idosa esta numa situal;ao confortavel que nao
a obriga a abrir mao do Quenia em favor de Tutzing, nem a
abrir mao de Tutzing em favor do Quenia. Ela tern uma vida
topopoligdmica, esta afeil;oada a coisas que parecem exclu
dentes, Africa eTutzing. Topopoligamia transnacional, estar
casado com lugares que pertencem a mundos distintos: esta
f: a porta de entrada da globalidade na vida de cada urn, e
que conduz aglobalizal;ao das biografias.

A globalizal;ao das biografias significa: as contradil;oes
do mundo nao se encontram apenas do lado de fora, mas
tambem no centro da vida de cada urn, nos casamentos e
nas familias multiculturais, nas empresas, nos circulos de
amizades, na escola, no cinema, nas compras em uma pada-
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ria, na musica, na janta, no amoretc. Semque setenha dese
jado ou percebido, um fato se impbe com forc;:a cada vez
maior: todos nos temos uma vida glocal. Para noS darmos
conta das riquezas destas transformac;:bes, teria enorme sen
tido recordarmos que por mais de uma decada a critica cul
tural nao se cansou de anunciar aos quatro ventos que em
func;:ao do avanc;:o ininterrupto da modernizac;:ao se tranca
rao cada vez mais dentro dos caixbes dos seus pequenos
mundos altamente especializados. Repentinamente nos
vemos lanc;:ados diante de um quadro que sera 0 perfeito
oposto desta atitude inicial: as antinomias e as contradic;:bes
de continentes, culturas, religibes - terceiro mundo e pri
meiro mundo, camada de ozonio e vaca louca, reforma pre
videnciaria e obsolescencia partidaria - transcorrem
incessantemente na vida de cada pessoa. 0 global nao
espreita e ameac;:a sob a forma do Todo Exterior - ele faz
seu ninho e chama a atenc;:ao no ~ac;:o de origem da vida
das pessoas. Mais ainda: constitui uma boa parcela da
autenticidade e da particularidade da vida propria. A vida
propria e 0 local do glocal. Como isto e possive!?

A vida dos individuos deixou de ser uma vida presa a
um lugar, uma vida de residencia estabelecida. Euma vida
"para viagem" (no sentido direto e no sentido figurado),
uma vida nomade, uma vida no automovel, no aviao, na
estrada, ou no telefone, na Internet; e uma vida transnacio
nal, impregnada e sustentada pelos mass media. Estas tec
nologias representam meios cotidianos de superac;:ao do
tempo e do espac;:o. Elas recusam 0 afastamento, estabele
cem a proximidade entre as distancias e a distancia entre as
proximidades - ausencia na contigliidade. Residir num
lugar nao significa conviver com ele, e conviver com um
Jugar nao significa ali residir. A figura arquetipica da vida
individual nao e mais a do flaneur, mas a da convivencia
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com 0 e-maileo telefone viva-voz; se esta e nao se esta ali;
nao se responde, mas ha 0 envio e 0 recebimento automa
tico - 0 deslocamento espacial e temporal- de informa
c;:oes que, tecnicamente, foram recebidas e armazenadas em
outra parte do mundo.

A plurilocalizac;:ao, a transnacionalidade da biografia, a
globalizac;:ao da vida individual oferecem mais uma outra
razao para 0 sepultamento da soberania do Estado nacional
e para a obsolescencia da sociologia nacional-estatal: a rela
c;:ao entre 0 espac;:o fisico e a comunidade, isto e, a socieda
de, se desmancha. Aalternancia e a escolha dos espac;:os sao
os padrinhos da globalizac;:ao.

Em func;:ao das alternativas e dos conflitos da sociedade
mundial nem sempre a alternancia e a escolha de espac;:os
obedecem a decisoes subjetivas. Em certas carreiras profis
sionais ha uma pressao ainda relativamente branda pela
alternancia entre varios locais. A brutalidade da violencia
corporal dos confrontos de guerra conduz milhares de
homens rumo a outros paises e continentes, pelos quais eles
necessariamente vao prosseguir suas viagens, ou necessa
riamente retornarao a suas patrias depois de meses ou deca
das; a pobreza e a esperanc;:a de uma vida melhor levam a
imigrac;:ao legal ou ilegal, permanente ou temporaria."('-

Seja por livre e espontanea vontade ou por obrigac;:ao,
ou entao por ambos - 0 homem estende sua vida sobre
mundos separados. Formas topopoligamicas de vida sao
biografias traduzidas, trdnsportadas, sao biografias pard a
traduc;:ao, que precisam estar sendo continuamente traduzi
das para os outros a fim de que nao perca a continuidade do
seu proprio curso. A passagem da primeira para a segunda

67. Ver Pries (arg.), Intenzaticmale Migratio/l- edit;,'ao especial de
Sozialen Welt, Baden-Baden, 1997.
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modernidade e tambern a passagem da topomonogamia
para a topopoligamia das formas de vida. A topopoligamia
pode, como ja vimos anteriormente, ter varios significados.
Ela pode se dar entre as cidadezinhas bavaras de Einsiedler
hof e Oberammergau ou entre culturas (como ocorre, por
exemplo, entre os turcos-alemaes da terceira gera~ao) ou
entre continentes (como os vietnamitas da ex-Alemanha
Oriental que agora estao em Bedim). Tambem se pode
vivenciar os continentes do mundo numa regiao global
(como Londres) e lamentar seu estado. Portanto, algumas
distin~oes se fazem necessarias.

A "globaliza~ao das biografias" nao deve incluir toda e
qualquer multilocaliza~ao,mas apenas aquelas que sobre
pujam as fronteiras entre mundos separados - entre
na~oes, religioes, culturas etc. - e que precisa abrigar suas
contradi~oes em uma (mica vida ou esta autorizada para
tanto. Pois a cren~a na necessidad!do desespero e da
sobrecarga destas diversas vidas e a lenda com a qual os
topomonogamicos procuram se defender das ambi~oesdos
topopoligamos.

Quem deseja compreender a figura social da globaliza
~ao das vidas individuais deve relativizar as contradi~oes

dos diversos locais entre os quais elas sao apresentadas. E
isto requer, entre outras coisas, uma nova compreensao da
mobilidade. A mobilidade como movimento de uma unida
de social de convivencia e intera~ao (familia, casamento,
individuo), entre dois locais (pontos), na hierarquia social,
regioes ou paisagens perde ou desloca seu sentido. Surge
no primeiro plano a mobilidade interna da vida individual,
que ja se habituou ao ir e vir, a estar simultaneamente aqui
e ali. Pode-se ser im6vel de acordo com as estatisticas ofi
ciais e estar nao-domiciliado, digamos, em varios lugares ao
mesmo tempo. (0 que e claramente distinto do caso excep
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cional da mobilidade externa, ou seja, da mudan~a, trans
ferencia de emprego, separa~ao,exilio for~ado, migra~ao.)

A mobilidade interna nao e, ha muito tempo, a exce~ao, e
sim a regra; nao e algo desconhecido, mas bastante familiar,
que pode recorrentemente ser identificado nas mais diver
sas formas de expressao; e a conexao continua entre diver
sos lugares e suas necessidades sociais especificas, e a
segunda natureza da vida individual. Mobilidade interna e
plurilocaliza~ao - transnacional, transcontinental, transre
ligiosa, transetnica, nos sentidos transversal e longitudinal
da pr6pria vida - sao as duas faces de uma mesma moeda.
A mobilidade interna - diferentemente da externa - sig
nifica a medida da l1exibilidade fisica e espiritual necessaria
ou desejada para 0 dominio desta vida cotidiana entre mun
dos diferentes. Aqui se apresentam os limitesda mobilidade
interna: estas nao surgem apenas das dificuldades (finan
ceiras) da coordena~aoe do controle social cotidiano; elas
tambem sao colocadas pela velhice, pela doen~a e por
outros impedimentos.

Estes mundos distintos estao potencialmente presentes
em urn mesmo lugar (por meio de informa~oes,do consu
mo, de contradi~oes sociais, culturais, religiosas), depen
dendo de fontes acessiveis de informa~ao,da dimensao das
rela~oes interculturais, da migra~ao, das legisla~ao para
estrangeiros etc. Em outras palavras: em todos os lugares, a
ideia de que se vive num lugar isolado e separado de todo
o resto vai se tornando claramente ficticia.'"

Maarten Hajer (com base em U. Hannerz) fala em uma
"transnacionaliza~aodos locais". A transnacionaliza~ao

estabelece novas conexoes entre culturas, pessoas e locais,
e com isso modifica nosso ambiente cotidiano. Ela nao ofe-

68. Ver Albrow, Abscbied l'O11 del' Heimat, Frankfurt/M., 1998.
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rece apenas produtos que ate entao eram desconhecidos
(como, por exemplo, Darians, Ciabattas ou Pide) ou leones
e simbolos que entram em nossas cidades (como os alfahe
tos chines e japones ou a musica islamica), pois surgem nas
cidades com forp cada vez maior grupos e pessoas que afe
tam profundamente a percep\:ao que os moradores tern das
grandes cidades que hahitam, como por exemplo africanos,
b6snios, croatas, poloneses e russos, alem de japoneses e
americanos. Alem disso, pode-se observar nas grandes
cidades 0 quanto a transnacionaliza\:ao influencia a nova
cultura da segunda modernidade, como mostram a disco
music islamica, os "pratos mistos" de culinaria - conheci
da tambem como "cuisine sauvage"- a renova\:ao da
moderna world music e as crian\:as euro-asiaticas, afro
europeias ou carihenho-africanas.""

Mas qual 0 significado da m.ultil05aliza\:ao, da transna
cionalidade da vida individual. se <j proprio conceito de
local nao e univoco? Se a vida individual se expande por
diversos lugares, isto pode significar que estas hiografias se
desenvoIvern num espac;o comum, isto e, em aeroportos,
em hoteis, restaurantes etc., que se assemelham em todas as
partes, parecem nao pertencer a lugar algum e que em ulti
ma analise transformam a questao: onde estou? num enig
ma insoluvel. Ou entao a multilocaliza\:ao pode significar
que a paixao pelas discrepancias, pelos rostos e pelas his
t6rias de urn lugar e sempre renovada e que se esta casado
com ele (para contrapor 0 extremo oposto). Desta manei
ra, os lugares se transformam em sucessivas oportunidades
para a descoherta e a avalia<;:ao de aspectos de si mesmo.
Em qual medida este lugar e 0 "meu lugar" e 0 "meu lugar"

69. Hajer, Die Gestaltlll1g del' Urbani/df, em Beck (org.), Perspeck
til 'ell del' Weltgesellscha(t, op. cit.
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a minha propria vida? Como se relacionam os diferentes
lugares - de acordo com 0 mapa imaginario do "meu mun
do" - e em qual sentido eles sao significativos nos cortes
longitudinal e transversal da vida do individuoT"

Amultilocaliza<;:ao nao quer portanto dizer - para men
cionar as grandes narrativas sociologicas - nem emanci
pa<;:ao e nem a nao-emancipa<;:ao, nem anomia e nem a
nao-anomia, nem 0 automatismo da "visao cosmopolita" e
nem urn novo fundamentalismo, nem banaliza<;:ao e nem
alarmismo, e nem difama<;:ao (pois Isla, fundamentalismo e
violencia, por exemplo, costumam ser justapostos). Ela quer
dizer: ha algo novo, que se tern a curiosidade de ser ou expe
rimentar para decifrar este(a) novo(a) (visao de) mundo.

A todo momento nos deparamos com pessoas de
nomes exoticos, rostos estrangeiros, diferentes cores de
cabelo ou pele, que nos conduzem a associa\:oes com 0
Oriente e outras regioes distantes; e de repente elas nos
respondem no dialeto bavaro ou suabio e entao descobri
mos que elas cresceram no bairro berlinense de Kreuzherg
ou em Duisburg; em resumo, elas invertem nossas expec
tativas, questionam nossa ideia corrente de normalidade.

E0 que se observa, por exemplo, num romance de
Kureishi: "As pessoas 0 veem e pensam: que bela jovem
indiano, como e ex6tico! Que coisa impressionante!
Quantas hist6rias de capdas e elefames iremos ouvir
dele l

" E ai ficamos sahendo que 0 jovem indiano foi criado
em Orpington, no suhurbio,de Londres, e nunca foi aIndia
nem sequer a passeio. Resumindo: 0 mundo enlouqueceu.

70. Ver Jbrg DOrrschmidt, Indil'iduul Relerances in the Glohalized
World. Universidade de Bielefeld, 1995; e tambem]ohn Eade Carg.). Lil'
illg ill theglohal city, op. cit.
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Nada e aquilo que parece ser. Quem e 0 que, quem e
quem?

Hist6rias semelhantes a estas acontecem na Alemanha:
"Pois bem, HerrKayanka, 0 senhor e urn detetive particu
lar. Nome interessante, Kayanka". "Mais turco do que inte
ressante." "Ah!" A risadinha foi ainda mais suave, e os olhos
estavam semicerrados como duas giletes. "Turco. A gente
encontra de tudo na vida. E como 0 senhor fala tao bern 0

alemao, se me permite a pergunta?" "E que esta e a (mica lin
gua que falo. Meus pais morreram cedo e eu fui criado por
uma familia alema". "Mas 0 senhor e turco - eu suponho..."
"Tenho um passaporte alemao, se eque isto deixa 0 senhor
mais tranquilo." (J. Arjouni, Um homem, um assassinato,

Zurique, 1991T

4. Como e viavel a critica intercultuJI?

Uma caricatura mostra os conquistadores espanh6is
adentrando 0 Novo Mundo com suas armas reluzentes.
"Viemos ate aqui", diz 0 balao, "para conversarmos com
voces sobre Deus, verdade e civiliza<;:ao". E um grupo de
nativos perplexos responde: "Pois bern, 0 que 0 senhor

deseja saber?"
Na sequencia sao feitas varias men<;:6es descompromis

sadas aos banhos de sangue que se seguiram e que ainda
continuam a ocorrer. Mas de onde vem 0 humor desta cena?
o que provoca 0 riso nesta imagem e 0 resultado do mutuo
desentendimento do "encontro": 0 imperialismo ocidental
e todo 0 seu armamento disfar<;:am sua fUria missionaria sob
o jargao pomposo do "dialogo intercultural", enquanto os

71. Beck-Gernsheim, Was kommt llach de,.Familie?, Munique, 1998.
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conquistados tomam ingenuamente aquela situa<;:ao por
uma proposta de dialogo e desejam participar dele, embo
ra na verdade sejam cortejados apenas como perus de natal.

A acidez deste humor se deve ao fato de que 0 observa
dor sabe mais do que aquilo que a situa<;:ao revela, mas 0

cartunista brinca com esta consciencia. 0 observador sabe
qual 0 futuro real desta imagem. Ele sabe das destrui<;:6es e
do derramamento de sangue que vitimou 0 mundo graps
ao despotismo da consciencia que fechou os olhos para 0

estrangeiro. 0 riso e sufocado pela tragedia na qual esta
situa<;:ao recaL E esta tragedia assombra 0 mundo ainda
hoje. Tragedia e comedia sao os dois lados do fracassado
"dialogo" intercultural que ainda esta em curso.

Nesta situa<;:ao, cabe a pergunta: Seria possivel algo que
se assemelhasse a uma critica intercultural? Ou entao, mais
ingenuamente: como ela seria possivel?

Para tornarmos mais clara esta questao para n6s mes
mos, consultaremos antes dois classicos da toledncia e do
desentendimento - Nietzsche e Lessing - e em seguida
tentaremos erguer pontes entre os quadros (rivais) dos
contextualistas (p6s-modernos) e dos universalistas (ilu
ministas).

a. "Esta sahedoria travessa"

Ha certamente um Nietzsche p6s-moderno, que, em
tom jocoso, lanp por terra certezas, revelando e a<;:oitando
o egoismo da moral, e aquele do imoralismo, que prega a
irresponsabilidade e a busca de si pr6prio. Mas ha tambem
um iluminista ironico, que talvez ainda venha a ser desco
berto como 0 fundador de tal Iluminismo. E ele conhecia a
sabedoria do riso, por ele chamada de "esta sabedoria tra-
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vessa": "... a forma jovial da seriedade e esta sabedoria tra
vessa... -2

A com-paixao, a afinidade no amor, Nietzsche a substitui
pela afinidade no riso. Eevidente que no seu pensamento a
destruir;ao dos valores nunca e urn fim em si mesmo; ela deve
abrir espar;o para a com-panhia, para a afinidade no riso
diante dos outros (e suas verdades) no dialogo intercultural
- diante do outro que foi encoberto pela mascara, diante da
mascara que ele pr6prio se tornou e agora observa com os
olhos de urn outro etc. Portanto, 0 outro que Nietzsche tern
em vista nao transcorre em urn tempo simultaneo mas, ao
contrario, obriga 0 choque e a conexao entre os seculos. Mas
qual seria a moral da vida "glocal" para Nietzsche?

Emais faeil determinar aquilo que ela nao e: ela nao e
nem tabula rasa moral e nem moral convencional. Ela pres
supoe a queda das morais absolutistas dos mundos separa
dos. Mas nao em nome da sua an4uilar;ao, e sim para que
se abra espar;o para a simultanea redur;ao e ampliar;ao das
escalas e das pretensoes morais. "Eis uma moral tentadora:
dara si pr6prio urn objetivo.'·-'

Para Nietzsche, "esta sabedoria travessa" - numa forma
simplificada, numa aplicar;ao met6dica - se expressa em
urn duplo movimento. Em primeiro lugar, ela postula uma
individualizar;ao dos ideais: 0 individuo se torna 0 legisla
dor, mas apenas 0 legislador de si mesmo. Deste modo, a
individualizar;ao efetua a redur;ao maxima das escalas no
reino da moral. Estas escalas valem para mim, apenas para
mim. E assim a moral se torna possivel como a auto-Iegisla
r;ao, ou melhor como a exclusiva autolegislar;ao.

che, Wake ill drei Sa"den. Munique, 1994, vol. 1. p. 915.
73. Nietzsche, op. cit., vol. 3, p. 874.
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Esta autolegislar;ao nao abre portas e portoes para 0

relativismo, para 0 principio do "fap cada urn do seu jeito":
Nietzsche intenciona precisamente 0 seu oposto: 0 pressen
timento da tolerancia falaciosa na atitude tolerante, que
permanece presa aos limites da consciencia moral indivi
dual, tal como ela e apresentada naquela fala do quadrinho:
"... viemos ate aqUi para conversar com VOces sobre Deus,
verdade e civilizar;ao... " A tolerancia deve ser pensada e
praticada de forma radical na confluencia de dois movimen
tos: por urn lado, minimizar 0 carMer circunspecto da moral
individual para, por outro lado, buscar 0 dialogo transcul
tural com outras verdades, com a verdade dos outros.

A individualizar;ao da moral nao provem de motiva
r;oes egoistas. Ela na verdade da Oportunidade a uma moral
global da tolerancia, 0 que torna viavel nao s6 0 dialogo
como tambem algo urn tanto "hibrido" como a critica cultu
ral: a autolegislar;ao com 0 duplo significado de restrir;ao e
ampliar;ao gera a capacidade para a critica e 0 conflito.

Para Nietzsche a autodelimitar;ao por meio da exc1usi
va autolegislar;ao abre os olhos, liberta - possivelmente_
da imagem circular do estrangeiro, viabiliza urn campo
experimental de vivencia e intervenr;ao no contato com a
consciencia do outro.

As respostas de Nietzsche aquestao da possibilidade de
uma critica intercultural pode ser formulada, muito impre
cisamente, nos seguintes termos: Apenas e tao-somente a
autolegislar;ao eo autoquestionamento conjuntos nos libe
ra enos fortalece para os desafios da vida por entre nar;oes.

Autolegislar;ao sem 0 autoquestionamento conduz a
intolerancia, ao etnocentrismo, ao egocentrismo; 0 auto
questionamento sem a autolegislar;ao esmorece e capitula
frente a estupidez do mundo. Esta contradir;ao se resolve,
como dissemos, naquilo que Nietzsche denomina como
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"moral tentadora: dar a si mesmo um objetivo". A indivi
dualiza<;;ao dos ideais minimiza e amplia 0 dominio da
moral, pois desta forma as leis morais do outro podem ser
fruidas e vivenciadas como um enriquecimento: "Quere
mos ser... aquilo que somos - os novos, os singulares, os
incompar{lVeis, que fazem a si pr6prios e legislam sobre si
pr6prios."-' Caberia perguntar ao contrario: 0 que acontece
quando aqueles que legislam exclusivamente sobre si pr6
prios voltam-se uns contra os outros?

Uma resposta que se assemelha a esta sob varios aspec
tos pode ser encontrada em Lessing, principalmente em sua
pe<;:a teatral Nathan der Weise (Nathan, 0 sabio), que fala a
respeito de convic<;:oes excludentes: vemos, ja desde 0 inicio
da pe<;:a, que a "sabedoria" de Nathan, 0 sabio, se deve a sua
problematica rela<;;ao com sua suposta sabedoria, e tambem
com os exageros do idealismo que afastam 0 olhar do mun
do rea!. A pergunta de Saladin, 0 hrincipe: "Tu chamas a ti
mesmo de Nathan, 0 sabio?". TIe responde: ·'Nao." E a
admoesta<;:ao do principe: "Pois bem! Se nao chamas a ti mes
mo, assim te chama 0 povo". Ele responde: "0 povo, quem
sabe." Segue-se entao urn excurso sobre 0 suspeito elogio
que representa ser etiquetado como "sabio" pelo povo.

Hoje talvez poderiamos afirmar: Nathan e um "pragma
tista" avant fa fettre, no que se refere a crenps e verdade.
Ele deseja ver, examinar, compreender aquilo que emerge
das palavras e depois delas, e que abandonam os labios
com tamanha presun<;:ao. "Viemos ate aqui para conversar
com voces a respeito de Deus, civiliza<;;ao e verdade." "Pois
bem, 0 que desejam saber?" Nathan rejeitaria esta gelatina
moral, e para tanto ele se utiliza do olhar ironico.

74. Fr6hliche Wissenschajt, 11 Q 335. citado par Henning Ottmann,
Philosophie ulld Politik hei Nietzsche. Bedim, 1987. p. 213.
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Assim ele tambem percebe por tras da surpreendente
pergunta do sultao - "Diga-me entao: qual a crenp ou a
lei que mais iluminou teu espirito?" - uma armadilha e,
para ganhar tempo, nao a responde diretamente, mas com
a famasa parabola do anel, concebida como uma evasiva e
mio como uma resposta.

o anel da parabola simboliza a predestina<;;ao. Ele e
sempre passado do pai para 0 filho predileto. Ate que urn
pai, que ama e aprecia igualmente seus tres filhos, manda
fazer outros dois aneis de valor semelhante e beleza indis
cernivel para nao decepcionar nenhum dos filhos. Mas
estando cada um deles em posse do anel, e imaginando, por
consequencia, ser ele 0 escolhido, ha entre eles uma dispu
ta aberta: "Diz 0 jUiz: se nao me trouxerem logo 0 pai, serao
recusados. Pensam que estou aqui para decifrar misterios?"

A necessidade de escolha entre as certezas excludentes
do cristianismo, do judaismo e da religiao mu<;:ulmana e
solucionada de modo paradoxa!. Por um lado, nao se apre
senta solu<;:ao alguma, e por outro, duas: 0 juiz nao da um
veredicto e convoca aqueles que foram buscar 0 seu conse
Iho a pensar e agir por si mesmos. E ao mesmo tempo ofe
rece um criterio para aqueles que buscam a verdade. De
acordo com sua senten<;:a, a (mica prova possivel de sua
"predestina<;;ao" se encontra "nosfrutos de suas ar;8es". Ou
seja: atividade, conflito, luta, e priva<;:ao multiplicam indi
cios, mas apenas aqueles que apontam para a verdade.
Temos aqui - como em Nietzsche - a retra<;:ao das preten
soes de verdade em nome do acirramento das contradic
tory certainties e da abertura do espa<;:o de formas criadoras.

Expressa de forma simplificada, a resposta de Lessing
aponta para uma distin<;:ao que nao pode ser suficientemen
te descrita - a saber, a distin<;:ao entre certeza e verdade. A
cel1eza e - dentro do contexto da parabola - a posse do
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unicoanel do pai, e a verdade, por oposi<;:ao, a incerteza de
nao se saber qual dos tres aneis e 0 "autentico". Nao se pode
suprimirda verdade esta incerteza. A certeza afasta todas as
duvidas. Na verdade, ao contrario, habita - ou comanda?
-a duvida.

o anel outorga - diz-nos a parabola - estima. A ver
dade deve fazer jus ao atributo de ser verdadeira. "Estima"
(0 reconhecimento, pelo olhar de outros, dos seus pr6prios
feitos) se torna 0 meio de comprova<;:ao para si e para os
outros da for<;:a originaria do anel. Assim a dllvida libera, na
verdade, uma atividade que deve comprovar - "provar" 
a si mesma. 0 pensar e agir por si pr6prio, e nao a posse,
geram alternativas, criam espa<;:os.

Portanto encontramos em Lessing, ao lado da certeza
por ele apresentada de forma sutil, mais ironica do que desi
ludida -, principalmente a advertencia de que 0 nao-pos
suir a certeza substitui os homens peV outros homens e
outras verdades. Mesmo assim Lessing vincula a maxima da
resigna<;:ao - a admissao da existencia de diversas realida
des e verdades contradit6rias - a posse do anel como pro
va de uma multipla predestina<;:ao: ou, em outras palavras:
os principios universalistas e relativistas estao de tal manei
ra entrelapdos que a disputa pela verdade se torna 0 pres
suposto da a<;:ao socialmente valida.

h. Universalismo contextual

Nietzsche e Lessing argumentam de forma distinta e
seus radicalismos sao tambem distintos; ainda assim, seus
argumentos apontam uma mesma dire<;:ao: eles nao estao
preparados - no linguajar contemporaneo - para abrir
mao de principios universalistas ou contextualistas.
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o universalismo possui a vantagem de impor ao outro
o seu ponto de vista, mas tambem a desvantagem de vincu
lar-se ao outro, de toma-Io a serio. Eimportante fazer a dis
tin<;:ao entre as perspectivas universalistas e as totalizantes
(e, no caso mais extremo, a perspectiva totalitaria). A pers
pectiva universalista e perfeitamente compativel- a partir
de Nietzsche - com uma autolegisla<;:ao de carater restriti
yo. Ele sabe - como Lessing - da diferenp entre verdade
e certeza. Reunidas, elas nao terao utilidade para tendencias
totalizantes. Neste caso, e a imagem da pr6pria moral, obs
curecida por suas origens hist6ricas, que se toma a medida
para todas as coisas.

Por outro lado, relativismo e pensamento contextual
sao imprescindiveis, pois eles acentuam 0 respeito perante
as diferen<;:as culturais, alem de tomar necessarias e estimu
lantes as altemancias de perspectivas.

Diante da altemancia entre universalismo e particularis
mo (relativismo), ambos - Nietzsche e Lessing _ rejeitam
a exclusao e buscam - tal como propus - diferencia<;:6es
inclusivas. Eesta procura pelo e- universalismo econtex
tualismo (relativismo) - que eu gostaria de explorar, alem
de tentar aplicar esta distin<;:ao a si mesma.

Assim, comp6e-se urn quadro preenchido por quatro
espa<;:os, a saber: universalismo universal (UW, universa
lismo contextual (UC), contextualismo universal (CW, alem
do contextualismo contextual (CC), sendo que esta quarta
posi<;:ao tern profunda afinidade com a terceira. Por esta
razao me ocuparei - de forma breve, porem esclarecedo
ra - apenas das tres primeiras posi<;:6es.

Ambas as duas primeiras posi<;:6es (UU e UC) possuem
tra<;:os totalizantes em propor<;:6es distintas. Elas valem
sobretudo para 0 antigo I!uminismo, que falava de seres
humanos quando tinha em vista homens, ou para ser rnais
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preciso: homens brancos das classes sociais mais cultiva
das. As pretensoes dos cientistas em traduzir para a lingua
gem, com 0 auxilio de seus metodos, a realidade tal como
ela realmente e, a natureza, tambem tornaram-se risiveis.

De modo diverso isto tambem e valida para 0 contex
tualismo totalizante (relativismo). Aalternancia de perspec
tivas e desconsiderada com outros argumenlOs, mas com urn
resultado semelhante, pois ele simplesmente declara ser
impossivel uma tal alternancia. Se tudo de fato e relativo,
entao (se fizermos uma aplicac;:ao a situac;:ao da caricatura) 0

conquistador tern a sua perpectiva e 0 conquistado uma
outra; e 0 caricaturista e seu publico adotam perspectivas
distintas. Entre todas elas se abrem abismos mais ou menos
intransponiveis. E 0 resultado: cada urn e do jeito que e.

A ironia acidental da tese da incomensurabilidade esta
na sua semelhanp com urn ponto de vista essencialista. Ela
conduz (ou seduz) a urn quase essercialismo p6s-moder
no, que tern urn ponto em comum covo essencialismo tra
diciona!: a crenc;:a de que s6 se pode aceitar as coisas tais

como elas sao.
A reflexao sobre a delimitac;:ao do proprio relativismo e

nao apenas sobre a delimitac;:ao dos pr6prios principios
morais e uma atitude que talvez representasse uma grande
contribuic;:ao. 0 contextualismo absolutizado padece, em
ultima analise, da mesma cegueira diante da verdade que
afeta 0 universalismo absolutizado. Enquanto aquele blo
queia a imagem do estrangeiro construida na sua pr6pria
convicc;:ao, este bloqueia a possibilidade de uma compreen
sao do ponto de vista do outro.

Contextualismo universalista e urn termo respeitavel
para nao-mistura. Reina a eterna (ausencia de) paz do eter
no relativismo. Deseja-se 0 pr6prio sossego e 0 sossego dos
outros, fundamentado na crenc;:a de que os mausoleus
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(Grahen) das culturas sao intransponiveis, de forma que urn
dialogo ira sempre refletirtao-somente as pr6prias certezas.
Esta formulac;:ao e, sem duvida, polemica - e, no que diz
respeito as motivac;:oes, ela devera ser falsa. Mas 0 resultado
da presunc;:ao da tese da incomensurabilidade desemboca
em urn pacto aprioristico de nao-mistura entre as culturas,
a impossibilidade de dialogo ja pressuposta, bern como a
impossibilidade da alternancia de perspectivas (sob toda e
qualquer forma). 0 que mais importa e precisamente este
aspecto: trata-se da afirmac;:ao da independencia de pontos
de vista sem eno ou tentativa, de uma afirmac;:ao de princi
pios, desvinculada da experiencia e, poder-se-ia dizer, anti
contextualista. Gostaria de utilizar esta ausencia de
experiencia para formular a posic;:ao contraria, 0 universa
lismo contextual. Este e apreendido e desenvolvido de for
ma igualmente reflexiva.

o universalismo contextual parte da constatac;:ao con
traria, ou seja, de que a nao-mistura e impossive!: pois isto
quer justamente dizer: Vivemos na era da semelhanc;:a, toda
tentativa de manter seu isolamento e de buscar refUgio na
ideia de que ha mundos separados e grotesca, e inadverti
damente camica. 0 mundo e a caricatura de urn incontes
tavel (nao)-dialogo consigo mesmo e com os outros.
Encobrir este fato com uma ret6rica bem-intencionada que
prega 0 aprendizado com 0 outro nao e algo necessario, e
muito menos favoravei, se se construir algo a partir da forra
criativa do desentendimento.-'

75. "Em termos hist6rico-culturais ja esta provado que 0 desenten
dimento tern efeito muito mais criativo do que 0 entendimento entre
culturas estrangeiras. Examinando 0 complicado pingue-pongue de
um mal-entendido... Kirk Varnedoe demonstrou em seu livro, A fine
di:l1'egard, a suposta influencia exercida pela xilografia japonesa sabre
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Nao devemos evocar aqui falsas alternativas. A antitese
da presun~ao da tese da incomensurabilidade nao afirma a
existencia de um did.logo. Ela apenas afirma: Nao existem
mundos separados. Existe a multiplicidade de um contexto
global descontextualizado diante do qual a retorno ao nao
diilogo parece ser alga idilico.

Em substitui~ao ao pacta de nao-mistura, considerado
inviivel, entra em cena a admissao da vida glocal. Nesta
perspectiva, as conquistas ilus6rias da incomensurabilida
de emergem como fugas ilus6rias diante da armadilha da
caricatura do desentendimento intercultural em que a mun
do fol transfarmado. Nao esti em discussao 0 se, mas a
como da miscigena~ao, do tornar-se miscigenado, da con
tra - ou com-mistura.

Par direito, pode-se formular, sem qualquer ilusao,
assegurado pelo ceticismo da tese da incomensurabilidade,
que contrapbe os dois principios ~ seguinte maneira: 0
contextualismo absolutista afirma: deixe-me em paz l Mas
nao par ser proibida a perturba~ao da paz, mas par ela nao
ser capaz de transpar os abismos da nao-comparabilidade.
E, no final, 0 resultado continua a ser a mesmo.

Em contraposi~ao, 0 principio do universalismo con
textual afirma: nao hi escapat6ria diante da falta de paz pro-

Degas e Van Gogh: os japoneses do seculo XVI compreenderam erro
neamente 0 principia eta perspectiva euclidiana e construiram. a partir
ciesta compreens~10, sua refinada arte xilogrMica - 0 que levou Van
Gogh e Degas a darem inkio a revolu<::ao artistica europeia do seculo
XX, que, por sua vez, iniciou-se em parte com urn tratamento moder
nista da perspectiva euclicliana. Ve-se portanto que a justa compreen
sao nao e exatamente 0 ponto de partida e nem 0 objetivo cia
comunidade do saber intercultural." (Wackwirz, "Alles hat seine Gren
zen. Yom fragwurdigen NUlzen kultureller Lerngemeinschaften", Slid
deutsche Zeitu ug. 26/11/1996.)
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movida pela mutua mistura, nao hi escapat6ria possivel.
S6 descobrirei em qual medida a alternancia de perspecti
vas, os diilogos, 0 riso e 0 conflito sao possfveis, necessi
rios, absurdos ou inuteis apos dar estes passos. A diferenp
essencial nao reside no fatC( de que ali enegado 0 acesso e
aqui, permitido, mas sim que ali este passo e prontamente
excluido, sem tentativas, enquanto que aqui se batalha em
nome da vivencia inapelivel desta tentativa. (Ambos
podem ter efeitos - ou resultados - camicos, qualquer
que seja a perspectiva adotada.)

Segundo a visao do universalismo contextual a incomen
surabilidade significa, portanto, a ignorancia preestabeleci
da; paradoxalmente, funde-se ao relativismo absolutizado a
autolegisla~ao; pressupbe-se - sem experimentos, sem a
vivencia - que 0 intercambio de perspectivas e argumentos
nao possui sentido. Nao devo abrir meu santuirio particular
para outros e ficar exposto a critica externa. Em contraposi
~ao, coloca-se a questao do universalismo contextual: como
posso aprendera rirdo meu pr6prio santuirio em meio a
convivencia com os santuirios de outros?

o primeiro ensaio de uma diferencia~ao inclusiva
desemboca na integra~aodireta daquilo que pertence a um
contexto ao conceito daquilo que euniversal. Deste modo,
anula-se a alternativa: ouhi um universalismo ouentao nao
hi nenhum. Mas surge esta possibilidade: hi 0 meu e 0 seu
universalismo - um universalismo plural. Quando se
rompe 0 absolutismo do universalismo, pode-se reconhe
cer que nao hi ausencia de. autodelimita~ao, e sim a deli
mita~ao do meu santuirio, que apresenta por sua vez a
questao do universalismo dos outros. Vejamos 0 exemplo:

Os direitos humanos nao devem ser subsumidos ao uni
versalismo universalista no sentido da farma inventada
pelo Ocidente que deveria ter validade em todo 0 globo,
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mas defende e representa apenas para 0 Ocidente os direi
tos inalienaveis de todos os homens. Esta ideia se encontra
reconhecidamente em outras culturas, tradi<;oes e religioes
com significados ora complementares, ora excludentes.
Existem diferentes vers8esdos direitos humanos ate mesmo
nos diferentes cantos da Europa. Nos paises escandinavos,
por exemplo, os direitos economicos estao incluidos entre
os direitos fundamentais, enquanto nos paises p6s-comu
nistas da Europa central e do Leste Europeu os direitos civis
e politicos muitas vezes nao sao apreciados pelos governos,
mas pela popula<;ao. As reivindica<;bes provenientes de
outras partes do mundo remetem a uma outra compreen
sao dos direitos. Por esta razao ha uma Carta Africana dos
Direitos do Homem e do Povo. "Ela e sobretudo 0 reflexo de
uma concep<;ao originariamente africana dos direitos
humanos, desenvolvida a partir d~s normas das sociedades
africanas tradicionais e fundada so~re dois principios - de
um lado, 0 comunitarismo, pouco valorizado pelo indivi
dualismo ocidental, e de outro as decisoes consensuais, tor
nadas dispensaveis pela disputa eleitoral politica. Estes
principios tem uma enorme significa<;ao em toda a Africa."'"

Com a curiosidade diante de outras tradi<;oes e concep
<;bes dos direitos humanos nao ocorre, como teme 0 univer
salismo universalista, algo como 0 abandono da ideia da
eqiiidade de direitos para todos os homens. "Somente"
podera come<;ar, ou melhor: s6 agora come<;a uma disputa
das culturas, dos povos, dos Estados e das religioes pelas
mais ricas dentre as concep<;oes dos direitos humanos. E se
inicia 0 "enfeiti<;ado" dialogo sobre 0 assunto.

76. Bretherton, "Allgemeine Menschenrechte - Der Menschliche
Faktor ", em Beck Carg.), Perspektiven der Gesellschaft, op. cit.
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E este dialogo encerra 0 cerimonioso silencio daqueles
que, do alto de suas vaidades, pregam 0 universalismo. 0
convite a resigna<;ao, a exclusiva ado<;ao de seu pr6prio
universalismo, nao obriga a ignorancia de outros universa
lismos, tais como eles de fato sao, criando um mutuo isola
mento. Precisamente 0 contrario: apenas deste modo sera
possivel validar a perspectiva da minha versao dos direitos
humanos, e nao a do outro, na disputa com outras versbes.

o universalismo contextual nao torna obrigat6rio 0

reconhecimento de desrespeitos aos direitos humanos em
outros circulos culturais ou paises, criando um relativismo
malcompreendido. Mas ele tambem nao refor<;a a utiliza<;ao
de todas as for<;as para, por exemplo, proteger as minorias
contra alguma especie de persegui<;ao. Ele se pergunta: em
quais concep<;bes e grupos de direitos humanos hi um evi
dente desrespeito a estes direitos? Como eles consideram, a
partir do seu horizonte e de seus saberes a respeito de direi
tos humanos, aquilo que ocorre em seus paises? E como se
relacionam estas explica<;oes e interpreta<;bes com as nos
sas (a minha) hip6teses sobre os direitos humanos univer
sais - que tambem teriam, portanto, validade para eles?
Parece claro que os paradoxos nao encontram ai uma solu
<;ao, e que outros, novos, come<;arao a aparecer.

Porem 0 regresso a nossa, a minha versao contextual,
logo ocidental, de direitos humanos universais em nada se
assemelha a uma tarefa de consciencia politica e moral, a
uma capitula<;ao diante das bestialidades deste seculo; ele
e sim 0 pressuposto para m.iscigenar-se nos conflitos a res
peito dos direitos humanos e de suas viola<;bes em outras
culturas.

o universalismo contextual afirma: e preciso abrir aqui
10 que possuimos de mais sagrado para a critica de outros.
Enecessario cometer 0 sacritegio do politefsmo pela causa
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do universalismo, e em primeiro lugar contra si mesmo. to:
necessario - dir-se-ia na linguagem de Lessing - dar cons
cientemente 0 passo da certeza para a verdade no campo
do universalismo - em termos filos6ficos, politicos,
morais. No mundo imaginario dos varios universalismos
urn dia talvez venha tambem a rir-se com sinceridade da dis
paratada pretensao humana de possuir a certeza universal.

\
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VI. CONTORNOS DA SOCIEDADE MUNDIAL:
PERSPECTIVAS EM CONCORRENCIA

]a conseguimos reunir, apresentar, contrapor e expli
car argumenta~6es0 bastante para retomar a questao cen
tral: Como se distinguem globalidade, globalizar;iio e
globalismor

Aglobalizar;iio acentua 0 carater processual da transna
cionalidade nas dimens6es apresentadas por n6s; temos em
vista:

- 0 crescimento da intensidade dos espa~os, dos
resultados, dos problemas, dos conflitos e das biografias
transnacionais;

- 0 movimento nao deve ser - apesar da aparencia
evocada pela palavra "global" - nem compreendido como
algo linear, nem como "total" ou "totalizante", mas sim como
urn movimento contingentee dialetico- ''glocal'; isto se
esclarece com a formula~ao da figura de pensamento da•

. "diferencia~ao inclusiva"- contraposir;iio receptiva-como
o principia da biografia, da identidade e da organiza~ao;

- to: preciso questionar e investigar, respectivamente, 0

grau, a densidade e a escala da globaliza~ao/localiza~ao

em suas varias dimens6es. Portanto, as formas da presenp
da glocaliza~ao podem e devem, por fim, ser examinadas
empiricamente.

77. Ver p. 26.
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o conceito de globalidade representa uma afirma~ao

mais dolorosa da realidade. Ele significa - em ultima
analise - sociedade mundial e afirma: este estado de
coisas e

- irreversivel; aquilo que intitulamos como "sociedade
mundial" devera ser compreendido de forma

- Multidimensional,
- Polid}ntrica,
- Contingente,
- Politica.
Deve ser colocada, nos termos da cultural theory, a

seguinte questao: sob quais formas e foros a sociedade
mundial sera vivida, vivenciada, socialmente percebida,
praticada - e de qual maneira ela realmente 0 sera? R.
Robertson foi, com certeza, 0 primeiro a elevar a condi~ao

de indicador empirico da so~edade mundial reflexiva os
graus de consciencia e consci\ntiza~ao diante do fato de
que 0 mundo deve ser considerado como um lugar global.
A. Nassehi apresenta uma defini~ao parecida: "Pode-se
falar em uma sociedade mundial a partir do momenta em
que os globalplayers percebern a si mesmos dentro da dife
ren~a de suas distintas rela~6es em urn unico e mesmo
mundo de forma reflexiva. A sociedade mundial seria, por
tanto - de acordo com 0 teorema de Thomas -, urn hori
zonte mundial que se abre quando a comunica~ao

comprova sua realidade. Apenas diante deste pano de fun
do tornar-se-ao decodificaveis como fen6menos s6cio
mundiais tanto a explora~ao da for~a de trabalho em outras
regi6es do globo como tambern 0 ecletismo etnico e 0

romantismo social do Ocidente, com suas necessidades de
espairecimento ideol6gico e turistico. Por esta medida, a
descoberta da America, as Cruzadas ou a politica colonia
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lista do seculo XIX ainda niio teriam sido acontecimentos
s6cio-mundiais.''"''

Enecessario distinguir (e criticar) 0 globalismo diante
dos conceitos de globaliza~aoe glabalidade - 0 que fare
mos na terceira parte, "equivocos do globalismo". Mas, por
ora, delimitemos a tese da irrefutabilidade da sociedade
mundial, e, para tanto, esbocemos seis perspectivas que sao
em parte concorrentes, em parte complementares, e fa~a

mos urn contraponto entre elas:

1. Terceiras culturas ou sociedade civil global'
2. Democracia cosmopolita
3. Sociedade mundial capitalista
4. Sociedade mundial de risco
5. Sociedade (de transi~ao)politica mundial
6. Perspectiva: Estado transnacional

1. Terceiras culturas ou sociedade civil global?

Em seu escrito sobre Apazperpetua, Kant desenvolveu
o argumento de que as democracias jamais seriam possi
veis sob forma isolada nacional-estatal ou de sociedades
apartadas, e sim exclusivamente sob a forma da sociedade
cosmopolita. EIe nao condicionou a autonomia legisladora
(Selbstregierung) de muitos asua autonomia de a~ao e pen
samento; esta, na verdade, pressup6e a configura~ao (aJ de
uma experiencia dasociedadecivilglobal, (bJ relar;6es uni
versalmente validas de direitosfundamentais.

78. Nassehi, Die "Welt"-Fremdheit derGlohalisierwlgsdebatte, Ms.
\lLloique.1997.
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Alguem que condicione a "sociedade mundial" a expe
riencia de uma sociedade mundial deve colocar para si a
questao de saber se algo semelhante a uma memoria glo
bal, surgida a partir de fatos e perigos parciais, pode de fato
existir. Os contextos de experiencias transnacionais nascem
e sobrevivem historicamente, por exemplo, de rela<;:oes
comerciais intemacionais, movimentos migratorios, escra
vidao, conquistas, guerras, imperialismo, colonialismo. A.
D. Smith, em especial, assinalou que a historia colonial
pode vir a se tomar 0 conteudo da cultura e da identidade
global. "Diferentemente das culturas nacionais, uma cultu
ra global nao dispoe, antes de rna is nada, de qualquer
memoria. Para sua forma<;:ao, uma 'na<;:ao' pode vir a encon
trar apoio em carencias e experiencias da popula<;:ao e con
ceder-lhes expressao, enquanto a uma cultura global nao
correspondem quaisquer carencias reais nem qualquer
identidade em formacao. Nao eitiste nenhuma 'memoria
mundial' que possa ser utiI para uka un!ficar;;ao da huma
nidade; ate os dias atuais, a maioria das experiencias glohais
_ 0 colonialismo e as duas guerras mundiais - serviram
apenas para nos recordar de nossos conflitos historicos". "'!

"Se a unica conseqilencia de conflitos, conquistas, e
repressoes consistisse na separa<;:ao dos homens, entao as
na<;:oes seriam por sua vez distinc;oes artificiais, pois a maior
parte delas surgiu como uma rea<;:ao a conflitos", responde
J. N. Pieterse. "E 0 mesmo vale para 0 plano mais geral: A
suposi<;:ao de que os conflitos apenas dispersam ignora 0

principal e, portanto, e falsa. Os conflitos tambem unem os
homens, ainda que de maneira dolorosa, e criam uma uniao
ambivalente. Urn dos fundamentos mais elementares da

79. A. D. Smith, Towards aglohal culture?, em Featherstone (org.),
Gluhal ClIlture, Londres, 1990, p. IRO.
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dialetica e a forma<;:ao da unidade a partir de posk;6es e con
flitos que se chocam... Urn dos fatores importantes na cons
titui<;:ao das culturas mistas pos-coloniais foi a unidade
conflitiva e integrada do Estado que antes dominava e dos
paises dominados vivenciadas em experiencias politicas e
culturais comuns, inclusive a da repressao. A partir desta
perspectiva, 0 antigo Imperio Britanico continua a ser, soh
varios aspectos, urn espa<;:o unificado, no qual se fala urn
mesmo idioma, que encontra na legislacao e no sistema
politico elementos comuns, onde a infra-estrutura e as leis
de transito se assemelham e onde se pode encontrar urn
estilo arquitet6nico semelhante ao de certos lugares da
Africa do Sui e da india, sem mencionar aquilo que ainda
resta da Commonwealth."

Se a experiencia de uma sociedade mundial e urn traco
distintivo essencial da sociedade mundiaL entao a socieda
de multicultural nao e uma crianca imaginaria, mas uma rea
lidade glohal. Nao se pode escolhe-Ia ou recusa-la; ela nao
conduz automaticamente a tolerancia e nem tamhem ao
exterminio e a xenofobia. Se as amhivalencias da socieda
de mundial irrompem de forma conflitiva em locais deter
minados, este nao e urn sinal do fracasso dos "experimentos
da sociedade multiculturaj", mas possivelmente 0 sinal do
inkio de uma nova epoca social, na qual formas de vida
transnacionais e transculturais pertencerao a normalidade.
o povo que fechar os olhos para estas realidades e perce
ber a si mesmo e aos outros, tal como fazia antes, dentro de
uma cultura (popular) monolitica tera dificuldades para tra
tar com leveza 0 caos estahilizado da sociedade mundial.

"0 que se deve pensar quando se ve mulheres marro
quinas promovendo lutas de hoxe tailandes em Amsterda,
asiaticos cantando rap em Londres, haguetes sendo produ
zidas por irlandeses e tacos por chineses; quando indianos
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festejam em Nova York 0 mardi gras e estudantes mexica
nas danpm em togas gregas imitando Isadora Duncan? 0
que se deve interpretar quando Peter Brook leva ao palco 0

Mahahharata ou quando Ariane Mnouchkine monta uma
pep de Shakespeare no estilo kabuki em pleno Theatre
Soleil, em Paris? As experiencias culturais, no passado e no
presente, nao obedecem as tendencias de unifica~ao e
padroniza~ao, Isto nao quer dizer que 0 conceito de unifi
ca~ao cultural global seja vazio de significado - pelo con
trario. Mas seu alcance e decisivamente limitado. Ele ignora
as contratendencias - a influencia de culturas nao-ociden
tais no Ocidente. Ela nao considera a ambivalencia do pro
cesso de globaliza~aonem avalia 0 papel do elemento local
na recep~aoda cultura do Ocidente - como, por exemplo,
a incorpora~ao e a reformula~ao de elementos ocidentais
pelas culturas locais. Ela nao observa as mlttuas influencias
entre as culturas nao-ocidentais. {)esconhece as culturas
mistas, como as "terceiras culturas\do cenario internacio
nal da musica. Ela acentua demasiadamente a homogenei
dade das culturas ocidentais e ignara que muitos dos
padrbes da cultura ocidental na verdade sao, se checarmos
suas origens, amalgamas de diversas correntes culturais. Os
varios seculos de osmose cultural entre None e Sui produ
ziram uma cultura mista internacional. "'"

Talvez nao seja por acaso que a experiencia do "desti
no da comunidade global" apare~a sob a farma de uma
experiencia amea,;adora para a grande maioria da popula
<;ao mundial- nos debates sobre a "pobreza movel", sobre
"explosbes populacionais", em ocarrencias como a catas
trofe de Chernobyl, noticiarios a respeito de venenos em
produtos alimenticios, no ar ou na agua, ou no anuncio,

80. Pieterse. DerlvIe!wlge-Ef!ekt, op. cit.
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feito par sua propria firma, do deslocamento de postos de
trabalho para 0 exterior. Mas deste mesmo modo acaba-se
percebendo concretamente que a "sociedade mundial" nao
esta "la fora" e que ela atinge os fundamentos da vida de
todos. Com outras palavras, diriamos que na defesa contra
a participa<;ao na sociedade mundial acaba par ser provada
sua realidade e seu poderio.

Manin Shaw da um decisivo passo adiante: para ele, a
"experiencia" da sociedade civil global significa, em primei
1'0 lugar, a autopercep,;ao (atraves dos meios de comunica
~ao), em segundo, sua possive! relevancia relacional. Par
esta razao ele examina empiricamente em qual medida far
mou-se de fato uma sociedade civil global par for~a dos
relatos de guerra apos 0 conflito Leste-Oeste e sua impar
tancia na interven~aode um outro distante (a~ao militar da
ONU ou de outros Estados nacionais). Antigamente, argu
menta Shaw, as guerras e seus panicipantes estavam cir
cunscritos ao espa~o onde se praticava a violencia, e eram
poucas as guerras que duravam muito tempo. Hoje - e
assim sera no futuro - as guerras se espalham par todo 0

planeta sob a forma da participa<;ao potencial ou atual de
todos, promovida pelos meios de comunica<;ao. A socieda
de civil global se transforma numa sociedade telespectado
ra. As guerras perdem, em um ceno sentido, 0 seu lugar e

. se transformam em crisespolfticasatraves de sua (re-) (a-)
presenta<;ao telegenica, nas quais as questbes da justi<;a e da
interven~aotambem deverao ser publicamente discutidas e
decididas nos distantes centros da sociedade civil global.
"As crises posteriores ao fim do conflito Leste-Oeste sao
realmente crises glohaise, caso 0 sejam, 0 que as torna glo
bais? Aqui 0 fatar determinante e saber em qual medida ela
e percebida deste modo, como uma crise capaz de ter efei
tos globais e se ocorreu ou ao menos foi considerada a pos-
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sibilidade da interven<;ao por parte das grandes potencias
ou das Na<;6es Unidas. Epor este fatar que se empreende a
diferencia<;ao entre as crises que podem ser consideradas
genuinamente globais e as guerras mundiais e os conflitos
de superpotencias da epoca da Guerra Fria. Apesar disso,
valeria a pena urn exame rnais atento de pelo menos algu
mas das novas crises sob esta perspectiva. Por que se atri
buiu urn significado global a algumas guerras, como a de
Ruanda ou a da B6snia-Herzegovina? Nada indica que elas
tenham apresentado uma nova dimensao dos conflitos
armados que estivesse ausente dos conflitos entre Armenia
e Azerbaijao ou da guerra civil em Angola. Estas duas (1Iti
mas guerras tambem ceifaram diversas vidas humanas e
postularam uma 'limpeza etnica'. Aparentemente, a princi
pal diferen<;a se encontra no fato de que certas guerras sao
percebidas pelas pessoas como conflitos que trouxeram
dares e prejuizos irreparaveis para a )i\opula<;ao e infligiram
direitos humanos cujos principios sa6 reconhecidos pela
'comunidade internacional'; e esta percep<;:ao se ariginou
de urn relato amplo e de alcance mundial, promovido pelos
meios de comunica<;ao. Em outras varias situa<;6es a popu
la<;ao civil tambem foi gravemente atingida, e os direitos
humanos, desrespeitados. Mas a sua percep<;ao nao foi tao
difundida entre as pessoas, 0 que pode ser diretamente
explicado pela aten<;ao relativamente pequena prestada ao
conflito pelos meios de comunica<;ao." De acordo com este
raciocinio e a construr;ao e a prodUl;ao do significado glo
bal de um conflito belico localizado que ativa, atraves dos
meios de comunicar;ao, a ambos: a sociedade civil global e
a dimensao global do conflito.

"Podem ser estabelecidos dois novos criterios para as
crises politicas globais a partir deste ponto. As crises globais
podem, como a Guerra do Golfo, encaixar-se perfeitamen
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te dentro dos criterios tradicionais, por resultarem de con
flitos de interesses que envolvem direta ou indiretamente
outros Estados e regi6es do sistema internacional. Mas ain
da que estes criterios nao sejam obedecidos, podem eclodir
conflitos se houver a percepr;ao de uma carnificina humana
e do sistematico desrespeito a principios globalmente reco
nhecidos - 0 que depende em larga escala de sua ampla
difusao na midia. Para alem destas circunstancias, uma crise
se torna global quando ha ou considera-se seriamente a
possibilidade de uma intervenr;ao, referendada por urn
mandato internacional, que venha a encerra-Ia.

Os modelos tradicionais e modernos das crises politi
cas globais, no entanto, nao se contrap6em uns aos outros
como alternativas; eles sao, na realidade, os pontos extre
mos de urn mesmo espectro. Cada crise combina, de
maneiras diversas, aspectos novos e tradicionais. Embora
B6snia-Herzegovina e Angola, por exemplo, nao perten
<;am mais ao ambito dos interesses de seguran<;a dos Esta
dos mais poderosos como na epoca da Guerra Fria (esta e,
ironicamente, uma das causas da eclosao de novos confli
tos), 0 interesse de muitos Estados em uma situa<;;ao de esta
bilidade nos Balds e no suI da Africa nao se reduziu. De
forma inversa, a Guerra do Golfo, a unica guerra ap6s 0 ter
mino do conflito Leste-Oeste, que poderia ser considerada

.simplesmente como urn conflito entre Estados nacionais,
fez inumeras vitimas entre a popula<;ao civil, representou
para muitos uma tragedia - e sua apresenta<;ao mundial
pela midia distorceu par completo 0 carater originario e 0

significado hist6rico desta guerra. 0 que nos permite con
cluir que os ataques a popula<;;ao civil e sua representa<;;ao
na midia sao aspectos decisivos nao s6 de uma determina
da especie de conflito, mas tambem para todas as crises glo
bais contemporiineas.
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Esta defini.;:ao alterada das crises politicas globais cria a
possibilidade de uma compreensao mais ampla das crises glo
bais capaz de dar conta tambem das dimensoes social e huma
nitaria, ou seja, fome, pobreza, repressao, catastrofes naturais
ou ambientais e epidemias. Ela e adotada tambem porque tais
crises geralmente sao produzidas ou agravadas por crises
politicas. Desta cria-se uma chance para a compreensao das
crises sociais como crises politicas. A percep.;:ao da desgra.;:a
humana, por exemplo, ja foi significativamente alterada:
enquanto nas decadas de 70 e 80 a fome era vista como uma
conseqi.iencia da aridez do solo, 0 noticiario mundial identifi
ca hoje a sua causa.;:ao nas s'uerras."

2. Democracia cosmopolita

Ao lado da experiencia da socie1s\.ade civil, como men
cionamos. os direitos elementares deValidade transnacio
nal fundam a democracia cosmopolita. No que concerne a
validade dos direitos elementares, estes dependem, confor
me Kant, de urn escalonamento de direitos entre os cida
daos das diversas nacionalidades e, portanto, da garantia de
uma legisla.;:ao cosmopolita para todos. E isto acarreta urn
escalonamento interno de direitos (politicos e sociais) dis
tintos. A civiliza.;:ao estaria protegida (apenas provisoria
mente) contra a barbarie apenas quando 0 contexto dos
direitos elementares possuissem validade giohal.H2

Dai resulta urn paradoxo, que continua ate hoje blo
queando todo e qualquer debate. A garantia de direitos ele-

81.5113\\', Globale Zil'ilgesellschaft..illassenmedien Krieg lindpoli
lische Krisen. em Beck (arg.), Pa,pektil'ell del' Weltgesellscha[t. op. cit..

82. Vel' a respeito Beck (org,), KiJlderder Freiheit, op. cit.
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mentares pressupoe, ao que parece, 0 Estado nacional.
Como pode entao ser fundada e assegurada uma rela.;:ao
juridica entre Estados e cidadaos de diferentes nacionalida
des, que relativiza 0 papel do Estado como 0 seu fiador, que
ao mesmo tempo nao se iluda diante da falsa escolha entre
a busca de urn Estado mundial ou a sedentariza.;:ao em urn
espa.;:o sem Estado e sem direito?

Quando 0 assunto e a prote.;:ao aos direitos humanos,
diversos atores convergem, cooperam e concorrem entre si
- organiza.;:6es interestatais como as comissoes da ONU,
Estados nacionais, que podem trabalhar isoladamente ou
em coopera.;:ao com OlltroS Estados ou de organiza.;:6es
nao-governamentais, ou ainda sob a forma de acordos
regionais. As rela.;:oes entre estes atores estatais e nao-esta
tais por urn lado e por Olltro os individuos que sao os por
tadores destes direitos pode ser descrita com 0 auxilio de
tres modelos: 0 do realismo politico, 0 internacionalista e 0

cosmopolita.
"0 modelo do realismopolitico, urn modelo concentra

do no Estado, refor.;:a a primazia e a soberania dos Estados.
Para os realistas os direitos dos individuos sao, precisamen
te por este motivo, uma oportunidade de afirma.;:ao dos
direitos do Estado nacional; as organiza.;:oes interestatais e
nao-governamentais (ONGs) podem, quando muito, assu-

. mir uma fun.;:ao consultiva. As rela.;:oes interestatais perma
necem pOllCO desenvolvidas, pois 0 principio da soberania
impede a intromissao em assuntos internos de outros Esta
dos, enquanto a politica externa deve se ocupar muito mais
com os interesses geopoliticos do que com as procupa.;:oes
morais. 0 criterio das decisoes a respeito de ajuda financei
ra ou do fornecimento de instrumentos de tortura devera.
por consequencia, ser medido apenas de acordo com sua
utilidade para 0 fornecedor.
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A concepc;:ao do realismo politico e ampliada e desen
volvida pelo modelo internacionalista. Neste modelo os
Estados seguem ocupando urn pape! central e guardam
para si a responsabilidade primeira pe!os direitos indivi
duais. Suas ac;:oes, no entanto, sao influenciadas e em cer
ta medida alteradas por urn consenso transnacional a
respeito de normas de direitos humanos que ainda esta em
gestac;:ao. Oragnizac;:oes interestatais e ONGs tentam de
sempenhar urn papel relevante na defesa de direitos huma
nos, e em varios casos elas sao bem-sucedidas; mas 0 seu
poder efetivo de intervenc;:ao continua a depender da coo
perac;:ao dos Estados; por esta razao, a influencia das
Comissoes de Cdes)Respeito aos Direitos Humanos e con
sideravelmente maior no Canada do que na China ou na
Gra-Bretanha.

o terceiro modelo pode ser denominado cosmopolita.
Neste caso e 0 individuo que esta no c\ntro da analise, e pos
tula-se uma re!ac;:ao direta entre indi~duos, organizac;:oes
interestatais e ONGs. A primazia do Estado na intervenc;:ao
mundial passa entao a ser rnais fortemente questionada a
partir de cima e a partir de baixo na medida em que 0 desen
volvimento de uma sociedade burguesa Cbiirgerlich) global
se torna viavel e real. Os defensores do modelo cosmopoli
ta ressaltam a criac;:ao de instituic;:oes de defesa dos direitos
humanos ligadas a ONU desde 0 termino da Guerra Fria,
assim como 0 crescimento rasante do numero e dos inte
grantes de ONGs que se dedicam aos direitos humanos e a
outras reivindicac;:oes.'"

Asoluc;:ao para a garantia dos direitos fundamentais nao
sera encontrada no consenso transcultural a seu respeito,
mas nos procedimentos de cooperac;:ao e na dependencia

83. C. Bretherton. Allgemeine Menschenrechte, op. cit.
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desta cooperac;:ao. Sao os procedimentos em parte codifica
dos e em parte nao-codificados nos quais as conexoes
transnacionais - urn tecido espesso e multidimensional de
entre!ac;:amentos e de obrigac;:oes mutuas - sao construi
das, negociadas e reunidas que devem trazer a ideia de uma
democracia cosmopolita e viabiliza-la. David Held esboc;:ou
esta visao futurista nas seguintes etapas:"

Primeiro: A ordem global se concretiza em multiplas
redes de poder sobrepostas, que abrangem os corpos, 0

bem-estar CWohlfahrt) , a organizac;:ao espontlnea, a econo
mia, a dependencia entre nac;:oes e a organizac;:ao do poder
repressivo. 0 campo de possibilidade da democracia cos
mopolita surge destas diversas redes - uma distribuic;:ao do
poder entre nac;:oes, organizac;:oes e pessoas em varias
dimensoes.

Segundo: Todos os grupos e organizac;:oes almejam uma
autonomia relativa, expressa em determinados direitos e
obrigac;:oes. Estes modelos de deveres e obrigac;:oes preci
sam estar associados aos fundamentos do direito democra
tico cosmopolita, que devem ser divulgados em todos os
campos da atuac;:ao social, economica ou politica,

Terceiro: Os principios desta legislac;:ao estarao garanti
dos e legitimados por parlamentos e tribunais em conexao
local e transnacional- seguindo 0 modelo do Parlamen

. to Europeu e do Tribunal Europeu -, que tambern deve
riam ser estabelecidos nos espac;:os transnacionais da
America do Sui, da Asia e da Africa.

Quarto: Os Estados nacionais abrem mao de uma parte
do seu poder e de sua soberania em favor de instituic;:oes e
organizac;:oes transnacionais e formulam uma nova inter-

84. David Held, Democracy and the Glohal Order, Cambridge
1995. pp. 271-283.
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preta(;ao do seu papel como pontos centrais e coordenado
res das dependencias transnacionais.

Quinto: Os individuos poderao formar associa(;oes em
diferentes espa(;os de poder transnacional ou local e
influenciar deste modo na determina(;ao de seus direitos
do plano local ao plano global.

Sexto: Verbas pCtblicas para todos - seja para quem
participa do trabalho aquisitivo, ou participa de urn traba
lho publico na sociedade civil; isto garantira 0 exercicio da
liberdade.

Aos olhos do realismosociol6gicotudo parece ser born
e belo, e nada alem disto. Ele nao parece importar-se em
saber quais poderes ou tendencias reais favorecem ou
impedem urn tal desenvolvimento, quais contradi(;oes e
paradoxos estao envolvidos nesta visao da democracia
cosmopolita - que, por sinal, mais parece ter saido de urn
livro com ilustra(;oes. Recordo-me~ que Augusto Comte
"condenara" - 0 apoiado, por assim dizer, em seus crite
rios de racionalidade - 0 Imperialismo militar por ser ele
deficitario; vieram entao 0 delirio espontaneo e organiza
do do imperialismo, 0 colonialismo, duas Guerras Mundi
ais, 0 Holocausto, 0 gulag stalinista. Pode-se somente
esperarque esta visao normativa nao seja, da mesma for
ma, destrulda e eliminada por suas contradi(;oes e por seus
detratores. Mas ter esperan(;a (na politica e nas ciencias
sociais) ainda e muito pouco.

Mas outras questoes ainda permanecem: Quais sao as
contradi(;oes inerentes a esta esperan(;a? Quais abalos sls
micos e erosoes corroem ou favorecem esta esperan(;a? E0

que - novamente, de forma esquematica - sera investiga
do a seguir.
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3. Sociedade mundial capitalista

A ideia de uma democracia cosmopolita e para muitos
neomarxistas vazia de contellClo - uma posi(;ao fundada
sobretudo no argumento de que neste caso a etica e con
fundida com 0 poder. Escapa ao questionamento a respei
to do horizonte e das ideias socio-mundiais, afirma a crltica,
as rela(;oes transnacionais de poder econ6mico, que se acir
ram com 0 processo de globaliza(;ao econ6mica. Desde 0

termino da Guerra Fria e da integra(;ao do bloco comunista
ao mercado mundial vern se aprofundando alguns aspectos
vitais da dinamica capitalista que teriam sido "encobertos"
pelo capitalismo ocidental do we{fare state. Este raciocinio
pode ser descrito nos sete passos ou teoremas que serao
apresentados.

Primeiro: a simultaneidade entre a integrar;ao trans
nacional ea desintegrar;ao nacional. No vitorioso curso do
mercado mundial vao sendo banidas as poucas "manchas
brancas" que haviam sobrado no mapa mundial; ou seja,
urn numero cada vez maior de regioes e nichos e integrado
ao sistema capitalista, 0 que acarreta a dissolu(;ao dos espa
(;OS econ6micos e de auto-sustenta(;ao nacionais. Adesao
ao mercado mundial e fragmenta(;ao, globaliza(;ao e territo
rializa(;ao sao processos complementares, bern como a
redistribui(;ao mundial de riqueza, soberania, poder e liber
dade de a(;ao.

Segundo: companhias transnacionais tern interesse em
'Estadosfracos", isto e - de acotdo com a formula(;ao de
Zygmunt Bauman -, em Estados que sao fracos mas per
manecem sendo Estados: com ou sem inten(;ao os atores do
mercado mundial exercem uma pressao coordenada sobre
todos os Estados que dele participam ou dependem em
favor da sistematica derrubada de tudo aquilo que possa
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impedir, retardar ou delimitar a liberdade de movimenta<;ao
do capital. "Arrombar todos os portoes e desistir de qual
quer projeto de politica economica autonoma sao as pre
condi<;oes as quais devem se submeter sem quaisquer
manifesta<;oes de resistencia aqueles que desejam conside
rar-se dignos do recebimento de algum auxilio financeiro
do Banco Mundial ou de fundos monetarios. Os Estados fra
cos sao exatamente aquilo que a nova ordem mundial, que
e muitas vezes erroneamente compreendida como uma
desordem mundial, precisa para se manter e se reprodu
zir."" Daqui resulta tambem urn conflito de interesses entre
a forma<;ao de Estados transnacionais que atuam em coope
ra<;ao - a experiencia da Uniao Europeia e 0 exemplo rnais
apropriado deste caso - e 0 capitalismo neoliberal. A
Uniao Europeia e urn dos espa<;os economicos rnais pode
rosos do mundo. Ela estaria em condi<;oes de determinar
regras para 0 comercio mundial, alem\fe aplicar e exigir a
ado<;ao e 0 respeito de medidas sociais e ecol6gicas.

Terceiro: Os Estados de bem-estar social do continente
europeu entraram em uma espiral progressiva: Enquanto
os atores economicos pensam e atuam transnacionalmente
e desta maneira se esquivam da politica e do controle nacio
nal-estatal, as consequencias da economia transnacional
desemprego crescente e miseria - devem ser amortizadas
e administradas pelo Estado nacional. De urn lado, com a
crescente pressao do mercado mundial, acaba por chegar a
hora da comprova<;ao, ou seja, de saber se a rede social e
financiavel; e de outro, chega tambem a hora da verdade,
uma vez que a explosao dos custos coincide com a queda

85. Bauman, Schwache StaafeJl. op. cit. Para uma an3Jise da socie
dade ocidental dentro do sistema mundial, ver Bornschier. Westliche
Gesellscha(ten im Wandel, Frankfurt/Nova York, 1998.
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da arrecada<;ao de impostos sobre 0 trabalho aquisitivo e a
globaliza<;ao dos lucros das empresas transnacionais.

Quarto: a substituirao do trahalho pelo conhecimento e
pelo capital. 0 capitalismo global dependera cada vez
menos da for<;a de trabalho humana para desvendar os
novos mmos da produ<;ao de lucro. Ecom isso a for<;a de tra
balho humana e organiza<;oes coletivas que 0 representam
- partidos trabalhistas e sindicatos - perdem significativa
mente seu poder de negocia<;ao e sua influencia social. Ao
mesmo tempo cresce 0 numero daqueles que sao excluidos
do mercado de trabalho e das oportunidades da integra<;ao
e da garantia social e material, que sao aqui distribuidas e
negociadas. Com a consequencia: nao apenas crescem as
desigualdades como tambem se altera drasticamente a qua
lidade das desigualdades sociaisna medida em que van
sendo excluidas parcelas cada vez maiores da popula<;ao,
consideradas por principio "economicamente inativa".

Quinto: a dupla relatividadedapobreza. Neste proces
so de a<;oes reciprocas de inclusao e exclusao, a face da
pobreza sofre uma altera<;ao qualitativa: ela cresce drasti
camente e se fragmenta de diversas maneiras. Como mos
tra Zygmunt Bauman, a linha de comunica<;ao entre os ricos
globalizados e os pobres localizados amea<;a se romper,
tJois entre os vitoriosos da globaliza<;ao, na ponta de cima,
e os derrotados pela globaliza<;ao, na ponta de baixo, nao
ha rnais uma arena obrigat6ria na qual se possa lutar par
justip e igualdade.

As chances de poder dos excluidos - ao contrario do
proletariado do final do seculo XIX e do inicio do seculo XX
- foi reduzida, uma vez que eles se tomaram inuteis. Res
ta-lhes apenas a altemativa da violencia para tomar publi
ca sua escandalosa situa<;ao.
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Os diversos subcompartimentos da pobreza se dividem
ainda em uma "dupla relatividade". "A relatividade simples"
da pobreza e a relatividade de sua medi~iio,ou seja: nao ha
medidas absolutas, apenas medidas relativas da pobreza,
que sao validas para apenas suas respectivas regioes - por
exemplo, Africa, Asia e Europa. No caso da "dupla relativi
dade", a relatividade das medi\=oes e rnais uma vez dividida
em espa\=os de convivencias transculturais, transnacionais.
"Pobreza transnacional'" significa: a vida e vivida em meio
as contradi~oes das medi~oes transnacionais da pobreza.
Urn sem-teta na Gra-Bretanha pode, de acordo com as
medidas validas para sua familia no Caribe ou na India, estar
vivendo em uma situa~ao razoave!."" Estas fragmenta~oes

sao tambem uma das condi~oes essenciais para 0 aprofun
damento da pobreza.

Sexto: As contradi~i5es da vida glocallivremente insti
tuida e auto-organizadaservem c~o criterios deexclusiio.
Costuma-se dizer (e 0 autor tambem 0 faz) insistentemente
que a segunda modernidade prop6e alternativas de desen
volvimento e de liberdade que se colocam para alem das
certezas da tradi~aoe do esquema esquerda-direita de atua
~ao politica. No entanto, fica a pergunta: para quem? Pois
as contradi~oes da segunda modernidade precisam ser
interpretadas tambem como uma intensifica~aodas exigen
cias de uma integra~aosocial da qual urn nllmero cada vez
maior de seres humanos acaba ficando excluida; sobretudo
aqueles que sao classificados como "fracos", "limitados" ou
"incapazes" em urn mercado extremamente competitivo;
sao pessoas de baixissimo grau de escolaridade, portadoras

86. Ver a este respeito Buffoni, Rethinking puuerZV in globalized
COIlditio11S. em Eade (org.J. Lil'i11g i11the Glohal Cit)'. op. Cit., pp. 110
126.
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de doenps ou individuos cujas forps - suas habilidades
motoras, manuais ou artisticas - sao subvalorizadas pelo
atual sistema. Todos eles caminham por uma superficie
escorregadia e estao arriscados a cair dentro do circulo
daqueles que, de acordo com as regras vigentes, serao
excluidos e assim permanecerao.

Setimo: Ao capitalismo sem trabalho, no entanto, cor
responde um marxismo sem utopia. A imagem neomarxis
ta do sistema capitalista mundial falta a ousadia ut6pica, a
esperan\=a politica e a fantasia, pois da analise nao emerge
urn sujeito politico ao qual ela corresponda, Urn neomarxis
mo cosmopolita como este nao deveria engrossar 0 cora
daqueles que anunciam 0 irreversivel naufragio do Titanic?

4, Sociedade mundial de risco: 0 caixao da modernidade
se abre

A percep~ao dos riscos ecol6gicos globais leva muitos
a adotar uma posi~ao fatalista. Como pode haver uma dis
cussao politica serena, isto e, que nao queira i1udir a si mes
rna, diante desta maquinaria de autodestrui~ao do
megassistema da indllstria global? Nesta visao - me per
doem - limitada, inspirada em urn realismo ingenuo, de

. riscos que existem "por si", ignora-se a principal artimanha
da sociedade mundial de risco.

o que mais chama a aten~ao nos conflitos provocados
por estes riscos e 0 fa to de que ambitos de decisao antes
despolitizados tornaram-se politizados em fun~ao da per
cep~ao publica dos riscos; e eles permanecem -geralmen
te sob formas artificiais e lutando contra a resistencia das
poderosas institui\=oes que monopolizam estas decisoes _
abertos a duvida publica e ao debate. Desta maneira, na
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sociedade mundial de risco sao anunciados e discutidos
publicamente durante a noite temas e objetos de discussao
que ja foram decididos a portas fechadas durante 0 dia,
como por exemplo decisoes sobre investimentos, a compo
si(;:ao quimica de produtos e medicamentos, programas de
pesquisa cientifica, 0 desenvolvimento de novas tecnolo
gias. Tudo isto passa repentinamente a necessitar de uma
justifica(;:ao pllblica, e ainda sera possivel criar e por em fun
cionamento urn quadro institucional que possa legitimar e
dar vida longa a este novo acrescimo a democracia.

au, posto de urn modo ironico: ja se discute atualmente a
respeito dessas "consequencias" que nao foram vistas - ou
previstas - antes mesmo que esses produtos ou tecnologias
venham a ser inventados. Mas deve-se destacar na verdade que
este aprimoramento e amplia<;:ao da democracia nos dorninios
apoliticos da econornia, da ciencia (e tambem da esfera priva
da) foram ate agora bloqueados po~criterios de defini<;:ao"
antiquados, que nao responsabilizavam aqueles que lucram
com os riscos e sim aqueles que sao atingidos por eles.

Isto significa que, com a percep<;:ao publica dos riscos,
emerge uma sociedade autocritica disposta - ao menos
em seu discurso - a rea<;:oes e reformula(;:oes, na qual com
panhias de seguro, por exemplo, contradizem seus pr6
prios tecnicos. Estes afirmam: 0 risco e igual a zero; aqueles
que assumem a responsabilidade economica por este risco,
afirmam: isto nao pode ser assegurado. a risco econ6mico
e muito alto no pior dos casos (energia nuclear, por exem
plo, e tambem a tecnologia genetica).H'

87. Assim, falta ainda hoje uma rebTUla<;:ao que assegure a biotecnologia
e atecnoJogia genetica. Ninguem querasseguidros riscos cia biotecnica. Des
ta fonna, naD se pode dirigir Ul11 autom6vel sem tef paga 0 seu segura ohri

gatario, mas pexle-se dirigir uma pesqui..';;3 sabre tecnicas geneticas.
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Vao sendo simultaneamente desenhados os contornos
de uma utopia da democracia ecol6gica, que estaria, acre
dito, no cerne de uma modernidade responsavel. Quais os
significados e as implica<;:oes desta responsabilidade e algo
que pode ser esclarecido por uma retomada do debate
aberto pela filosofia e pela pesquisa cientifica anglo-saxel
sob a rubrica "technological citizenship". Elabora-se aqui a
concep<;:ao de uma sociedade que discute as conseqi.iencias
do debate a respeito do desenvolvimento tecnico e econo
mico antes que sejam tomadas as principais decisoes. A res
ponsabilidade (Beweislast) pelos perigos e riscos futuros
seria atribuida aos causadores e nao mais aqueles que sao
prejudicados e atingidos potencial ou atualmente: no prin
cipio 0 causador paga, e a principio 0 causador demonstra
quais os (possiveis) prejuizos que sua empresa pode inl1i
gir ao mundo.

Vma das possiveis solu(;:oes para 0 curso autonomo das
inova(;:oes tecnol6gicas poderia ser encontrada, por exem
plo, em uma tentativa de apoiar politicamente 0 desenvol
vimento de tecnicas em suas zonas de risco tendo em vista
a criarao de alternativas. A uma tal tentativa deveria corres
ponder uma nova concep(;:ao do desenvolvimento tecnol6
gico por parte da ciencia que se voltasse para a indica(;:ao de

• caminhos alternativos e nao para a produ(;:ao de fatos irre
.versiveis. Talvez deste modo poder-se-ia inverter a tenden
cia de urn desenvolvimento indesejado que oferece no
plano rnais avan<;:ado uma inova(;:ao alternativa, que possui
as caracteristicas das alternativas tecnol6gicas antes rejeita
das sem as suas desvantagens. Talvez tambem venha a ser
possivel fazer uma proposta politica a rede global, cuja exe
qi.iibilidade possa trazer algum lucro por sua atratividade
(por exemplo, energia solar). A politica tecnol6gica aqui se
torna, portanto, uma politica de vanguarda, que ap6ia alter-
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nativas que devem ser decididas de forma politica e demo
cnltica.

Seria preciso, por fim, criar ou inventar urn novo siste
ma de regras que redefina e refundamente as questoes a
respeito do que e uma "prova", eo que significam "adequa
<;:ao", "verdade" "justi<;:a" perante todos os riscos provaveis
(e que atingem a todos) na ciencia e no Direito. Seria preci
so nada menos que uma Segunda Ilustra,:ao, por interme
dio da qual nosso entendimento, nossos olhos e nossas
institui<;:oes pudessem reconhecer a menoridade da primei
ra civiliza<;:ao industrial- da qual ela mesma e responsavel
- e dos danos que ela causou a si mesma.

De onde surge esta mobiliza<;:ao politica, esta - quem
sabe - "democratiza<;:ao for<;:ada" pelo risco do conflito?
Sociedade de risco significa: 0 passado perdeu seu poder de
determina<;:ao sob 0 presente. Entra em seu lugar 0 futuro
- ou seja, algo que nao existe, algo~ticio e construido
como a causa da vida e da a<;:ao no presente. Quando fala
mos de riscos, discutimos algo que nao ocorre mas que
pode surgir se nao for imediatamente alterada a dire<;:ao do
barco. Os riscos imaginarios sao 0 chicote que fazem andar
o tempo presente. Quanto mais amea<;:adoras as sombras
que pairarem sobre 0 presente anunciando urn futuro tene
broso, mais fortes serao os abalos, hoje solucionados pela
dramaturgia do risco.

A imposi<;:ao de defini<;:oes do risco sao portanto urn con
dao magico com 0 qual a sociedade saturada que se encaste
lou no status quo conhece por si mesma 0 medo e por meio
do qual sao ativados e politizados - de forma involuntaria e
contra 0 seu desejo - os seus centros. A encena<;:ao simb6
lico-imagetica da dramaturgia do risco, neste sentido, urn
antidoto contra a "chatea<;:ao e a monotonia" do presente.
Uma sociedade que ve a si mesma como uma sociedade de
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risco se encontra - para utilizar a linguagem cat6lica - na
posi<;:ao do pecador que confessa seus pecados para ao
menos poder filosofar a respeito da possibilidade e do anseio
de uma vida "melhor", rnais condizente com a natureza e a
consciencia universal. Pois na verdade sao poucos aqueles
que querem mudar 0 rumo do barco. A maioria quer ambas
as coisas: quer que nada aconte<;:a e quer ficar se queixando.
Pois elas assim poderao desfrutar das boas condi<;:oes de uma
vida ruim, e tambem de suas amea<;as.

Neste autoquestionamento subversivo, involuntario da
busca dos fundamentos politicos ("moderniza<;:ao reflexi
va""), postos em movimento pela percep<;:ao de riscos em
todo 0 mundo, acaba por acontecer algo que os soci610gos,
sempre tao apegados a Max Weber, mal acreditavam ser
possive!: as institui<;:oes se poem em movimento. 0 diag
n6stico de Max Weber afirma: a modernidade se transfor
rna dentro de uma caixa de bronze a qual os homens
oferecern sacrificios em frente ao altar da racionalidade, tal
como os felas do antigo Egito. A teoria da sociedade mun
dial de risco abriga 0 principio oposto: 0 caixao da moder
nidade se abre.

Quem, tornado pelo realismo ingenuo, se deixa intimi
dar pelos correspondentes Cjeweilig) riscos, ignora que nao
existem apenas estes efeitos colaterais - 0 corresponden-

• te "veneno da semana" - sempre tao irritantes mas tambem
os efeitos colaterais destes efeitos colaterais nas institui
<;:oes. Nao sao apenas as vacas: os partidos governistas, as
autoridades, os a<;:ougues, os· consumidores etc.. tambem
ficaram "loucos" .

88. Reck, Giddens & Lash, Rejlexiz'eModemisierzlJlgl'rankfurt/M.,
1996
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5. A sociedade mundial como politica
legitimada de modo nao-democratico

"Ja e passado 0 tempo da pequena politica", escreve
Friedrich Nietzsche ha mais de cern anos, "0 proximo secu
10 ira trazer a disputa pelo dominio da Terra - a imposi>;ao
(Zwang) da grande politica."" Qual a significac;:ao da
"sociedade mundial", se concebida como uma nova forma
da politica? Qual 0 sentido da sociedade mundial como uma
politica?Nesta sec;:ao 0 conceito de sociedade mundial "sem
Estado" devera ser esclarecido, 0 que nos permitira precisar
sua avaliac;:ao: a expressao "sociedade mundial" oculta 0

fato de que a referida realidade no fundo nada e senao uma
forma subversiva da politica - se examinada de acordo
com a compreensao nacional-estatal da politica.

Todo aquele que distingue entre primeira e segunda
modernidade, sociedade nacional "mundial, nao faz refe
rencia apenas a uma outra epoca da s~iedade,mas tambem
a uma outra compreensao da sociedade. 0 que bloqueia a
percepc;:ao da segunda modernidade e sohretudo esta nao
identidade de amhos os conceitos de "sociedade".

Os conceitos de Estado, local e diferenciac;:ao funcional
podem ser invocados como pontos centrais para a reformu

lac;:ao do conceito de sociedade.

Sociedade mundial sem (EstadoJ mundial

"A sociologia da glohalizac;:ao", escreve Martin Alhrow,
"representa a mais recente tentativa de se buscar respostas
para questbes que sao colocadas para todas as gerac;:bes.

o que eGlobaliza,ao?

Cada gerac;:ao deve reformula-las novamente porque ape
nas ela podera descobrir quem realmente e. A globalizac;:ao
nao trata exclusivamente de questbes tecnicas e nem exclu
sivamente de questbes econbmicas, nem tampouco esta em
jogo apenas 0 maior dos desafios - este que se encontra
diante dos chefes de empresas e de governos. Trata-se de
tudo isto, mas tamhem de algo muito mais importante: tra
ta-se da forma como eu e voce conduzimos nossas vidas."'"

E Mark Poster pergunta: "Se converso diretamente ou
por e-mail com urn amigo que esta em Paris enquanto eu
me encontro na Calif6rnia; se acompanho acontecimentos
politicos e culturais em todo 0 globo sem sair da minha casa;
se informac;:bes contendo meu perfil pessoal sao utilizadas
por empresas e governos de todo 0 planeta sem que eu pos
sa impedir; se eu fac;:o compras em casa, utilizando 0 com
putador: entao, onde eu estou? Quem sou eu?"

Glohalidade irreversivel, ja dissemos, significa que ha
muito ja vivemos em uma sociedade mundial, 0 que implica
em duas constatac;:bes fundamentais: de urn lado, a totalida
de das relac;:bes sociais e de poder politicamente organizadas
e desvinculadas dos Estados nacionais; de outro, a experien
cia da ac;:ao e da convivencia acima das fronteiras. A unida
de entre Estado, sociedade e individuo, pressuposta pela

• . primeira modernidade, esta se desmanchando. Sociedade
mundial nao quer dizer sociedade mundial estatalou socie
dade mundial econ6mica, e sim sociedade nao-estatal, isto e,
urn agregado de sociedades. para 0 qual as garantias de
ordem territorial do Estado e tamhem as regras da politica
publicamente legitimada perderam sua obrigatoriedade.

89. Friedrich Nietzsche, Werke in drei Banden, vol. 2, op. cit.,

p.672.
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90. M. Albrow, Aufdem Weg in eineglobaleGesellschafi?, em Beck
(org.J, Perspektillen del' Weltgesellschaft, op. cit.

181



ULRICH BECK

"Ausencia de Estado" significa a existencia de uma rela
<;ao concorrencial entre Estados e sociedades nacionais de
urn lado, e do outro, a complexidade instaveI (quirlige
Unubersichtlichkeit) das conexoes, dos atores e dos espa<;os
de intera<;ao da sociedade mundiaL Enquanto na primeira
modernidade 0 campo das rela<;oes internacionais era domi
nado pelo confronto e pela associa<;ao dos Estados nacio
nais e de seus atores, na segunda modernidade isto deixa de
acontecer. Se, acompanhando 0 raciocinio de Michael
Oakeshott, compreendermos 0 Estado da tradi<;ao do Oci
dente como uma "associa<;ao civil" que serve ao objetivo de
viabilizar e aproximar as atividades sociais, politicas e eco
nomicas de seus cidadaos, entao reconheceremos que entra
em curso com a globaliza<;ao nao somente uma erosao de
seu tecido institucional e administrativo, mas uma transfor
ma<;ao radical de seus pressupostos. Na segunda moderni
dade surge, ao lado da sociedade mundial dos Estados
nacionais, uma poderosa socieda~undialnao-estatal,
distinta de todas as outras formas validas de legitima<;ao
politica e composta pelos mais diversos atores transnacio
nais. Seus tra<;os distintivos sao: (1) eles atuam em diversos
lugares, sobrepassam as fronteiras, inclusive transnacional
mente e anulam deste modo 0 principio territorial do Esta
do nacionaL (2) Sua atua<;ao produz resultados inclusivos os
rnais diversos, menos exclusivos do que aquela dos atores
nacionais-estatais (assim sendo, as companhias transnacio
nais e os ativistas do Greenpeace atuam simultaneamente
em varios Estados nacionais, seus integrantes provem de
diversas na<;oes etc.). (3) Sua a<;ao frequentemente e mais
eficaz do que a a<;ao das instancias nacionais, mesmo se os
principais criterios de eficiencia adotados forem aqueles da
atua<;ao do Estado (por exemplo, combate ao desemprego,
garantia do bem-estar e tambem a defesa dos direitos funda-
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mentais); portanto, sao as companhias internacionais que
criam ou destroem os postos de trabalho e a condi<;ao de
vida em determinados locais; a propria Anistia Internacional
denuncia, sempre com forte repercussao, desrespeitos aos
direitos fundamentais que 0 Estado oculta por razoes diplo
maticas. (4) Os atores transnacionais e nao-estatais criam
para si uma "soberania inclusiva" ao criar oposi<;oes entre
os Estados territoriais exclusivos.

o quanto rnais estes diversos compontentes se limitam
e se fortalecem, mais forte se torna 0 questionamento da
autoridade, da legitimidade, do controle e da configura<;ao
politica dos Estados feita tanto a partir do seu interior como
do exterior. Enfim, estamos diante de uma politiza<;ao por
meio da despolitiza<;ao no campo da sociedade mundiaL
"Ocorre a supera<;ao de urn valor-limite da critica quando
os efeitos cumulativos da globaliza<;ao nos campos de deci
sao estrategica anula (unterminieren) a capacidade do
Estado de assegurar a civilidade ou 0 bem-estar da socieda
de." ," Como informa 0 Financial Times, 53% de toda a pro
du<;ao economica de bens (Wertsch6p!ungen) provem de
companhias transnacionais e nao de empresas que atuam
no ambito nacionaL Diminuem deste modo as possibilida
des de influencia do Estados nacional e de seus respectivos
governos em criar postos de trabalho e garantir 0 bem-estar
dos cidadaos.

Esta rela<;ao de concorrencia entre atores transnacionais
e nacionais pressupoe por si a inexistencia de uma alterna
tiva excludente entre sociedades nacionais e mundiais, mas
sim a presen<;a de uma rela<;ao subversiva de disputa e ques
tionamento mlItuo entre estas duas formas de sociedade. De

91. Cerny, Glohalization and the Changing Logic of Collectiz'e
Action. em International OJRaJzizaliol7. 49, 1995. caderno 4, p. 597.
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urn lado, 0 mercado (mundial) amea<;:a substituir (ou des
truir) a politica, de outro, a politica se ve, por todas as par
tes, envolvida em tarefas que mais poderiam ser comparadas
aos trabalhos de Hercules para conformar politicamente 0

mercado mundial. "Nao ha erro de diagn6stico; 0 que ainda
necessita esc1arecimento e a paralisia diante de uma pers
pectiva que direciona 0 olhar para 0 tortuoso caminho de
uma politica interna transnacional. a que pode haver de tao
equivocado em se explorar institui<;:oes e procedimentos
necessarios para a constru<;:ao de interesses comuns - a par
tir de urn 'ponto de vista cosmopolita' e para 0 estabeleci
mento de 'urn regime de bem-estar global?""

as atores da sociedade mundial sao - do ponto de
vista dos atores do Estado nacional-, de certo modo, "ato
res coadjuvantes", cuja legitimidade e cuja fidelidade sao
questionaveis. Mas, por outro lado, estes atores da socieda
de mundial mantem sempre 0 seu nariz empinado, mesmo
porque 0 contato com atores e co~oles do Estado nacio
nallhes abrem novas oportunidades de poder e de atua<;:ao
politica. Eles sao, muitas vezes, os vencedoresda globaliza
<;:ao - este "ser vencedor" aqui pode ser compreendido
exc1usivamente como uma compara<;:ao personificada dos
lucros de cada urn.

Vale, para a era global, a seguinte defini<;:ao: Os Estados
nacionais naopodem existirsem as sociedades mundiais, e
as sociedades mundiais mio podem existir sem as socieda
des nacionais. Sao os bloqueios, os colapsos e as discus
soes pllblicas que ativam politicamente esta situa<;:ao.

Se nos concentrarmos novamente no aspecto da socie
dade mundial, entao a ausencia de Estado na sociedade

92. Habermas, ]enseits des J\/ationalstaats? Op. cit.; ver tamhem p.

183 e pp.221-228.
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mundial possui dois significados: por urn lado - expresso
com urn certo exagero - ela (ainda) nao possui ordem, por
outro ela ainda nao possui instituiroes. "Mundial" na expres
sao "sociedade mundial" significa "multiplicidade sem uni
dade" (Albrow). Em contrapartida, sociedade "nacional"
significa "unidade com multiplicidade delimitada "."'

Sociedade mundial topoplural

Sociedade mundial significa "sociedade" nao-territorial,
nao-integrada, nao-exclusiva, 0 que nao quer dizer que esta
forma da diversidade social e da diferenp cultural nao pos
sui ou conhece nenhum vinculo local; a forma deste vinculo
local supera, na verdade, a equipararao entre as distancias
sociais e espaciais pressuposta na imagem da sociedade
nacional-estatal. Estes fen6menos transnacionais nao podem
ser equiparados aos fen6menos "interestatais". Vida comuni
taria transnacional significa proximidade social apesarda dis
tancia geografica. au: distancia social apesarda proximidade
geografica.

Quais conseqliencias este novo quadro traz para a iden
tidade dos homens? Ele nao traz - e 0 que provam estudos
empiricos - anomia, destmi<;:ao, dissolu<;:ao do social. 9, Nas
biografias multilocais, transnacionais, glocais, os pontos de

. cruzamento e de semelhan<;:a entre os homens se ampliam
e se diversificam. As formas de contato (virtual) pela comu
nica<;:ao computadorizada talvez sejam 0 melhor dos exem
plos. A ideia de uma "aldeia global", no entanto, nao e em
ultima instancia uma ideia falsa, pois ela anuncia 0 retorno
da "comunidade". Mas 0 segredo da midia eletr6nica esta

93. Ver a distins,:ao entre Cuitura (l) e Cultura (2) ~I p. 118.
94. Ver Eade Corg.), Lil'iJlf!, in/he glohal ci~v. op. cit.
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fundamentado em seu momento a princiPio mobilizante e,
por consequencia, potencialmente politico. Acomunica<;ao
eletronica viabiliza algo que ate entio nao poderia ser con
cebido: 0 contato ativo, reciproco e simultaneo entre atores
individuais que sobrepassa as fronteiras entre paises, reli
gibes e continentes.

o admir:ivel mundo novo da eletronica nao deve ser
exaltado; contudo, as oportunidades politicas que dele
resultam nao devem tampouco ser ignoradas: ligando uma
tomada, qualquer urn pode participar deste mundo; e estas
opol1unidades estao orientadas para a a<;ao e nao para a
contempla<;ao - para 0 instante e nao para a tradi<;ao.
Deste modo poderia ser superada a imagem de horror e
repulsa que as formas de pensamento e convivencia topo
monogamicas delineiam nas paredes para se auto-afirma
rem: a imagem da dissolu<;ao contemporanea do social.
Diferentemente das comunidades unificadas pelo espa<;o,
as formas do di:ilogo pela via digita~o se ap6iam nos vin
culos parentais, tradicionais ou sociais ou na vizinhan<;a,
mas apenas na rede e na comunidade dos interesses. "As
forps destes cen:irios de futuro", escreve A. B(ihl, "estao no
desenho das potencialidades de di:ilogo e intera<;ao amplia
das dos individuos; suas fraquezas no postulado de uma
especie de nao-pertencimento a nenhuma classe - feti
chismo do cyberspace, que nao tern consciencia do simples
fato da limita<;ao da rede a uma porcentagem minima da
popula<;ao mundial. ,,,);

95. BOh\, Cyher SocieZv- 111ythos lImd Reulitilt del' l1~lormatiolZs
gesellschaji. Co16nia, 1996. Para uma critica a este respeito, ver Sardar
&: Ravetz (orgs.), C.vhel~/il!ures.Cultures and Politics 011 the 1J~/ornUl

lio17 Superhighu'ay. Londres, 1996.

186

o que eGlobaliza<;ao')

Sociedade mundial indi{erenciada

Na sociologia e na sociedade predomina uma concep
<;ao da modernidade segundo a qual esta se dissolve em
diversos campos institucionais com suas pr6prias regras ou,
dependendo da terminologia, em espa<;os funcionais ou
esferas de convivencia. Estas se separam e se contrapbem
umas as Olltras conforme a "16gica de funcionamento" (N.
Luhmann fala em "c6digos comunicativos") obedecida por
cada urn destes campos. Pode-se tambem descrever esta
setoriza<;ao funcional da sociedade moderna recorrendo a
gnlpos isolados de experts e profissionais, que ergueram
seus respectivos "reinados" sobre monop6lios especificos:
Direito, Medicina, Ciencia, Tecnica; alguns acreditam ate
que os jornalistas, de modo an:ilogo, monopolizaram 0

espa<;o publico dos meios de comunica<;ao. Para a critica,
esta teoria das esferas em uma sociedade funcionalmente
diferenciada aponta que os dominios especificos j:i teriam
h:i muito tempo se auto-regulado e que eles estariam giran
do em torno de sua 6rbita, de tal modo que a antiga "racio
nalidade funcional" j:i teria decaido ha muito tempo em
uma "irracionalidade organizada".

J:i foram propostas varias possiveis corre<;bes para esta
imunidade e esta auto-afiIma<;ao de cada urn dos dominios

·especificos diante dos outros. Alguns acreditam que a eficacia
da imuniza<;ao depende da maneira como os individuos
superam as oposi<;bes entre os dominios. Outros pressupoem
que uma especie de coordena<;ao de sistemas pre-programa
da poderia conferir validade aos pontos indispensaveis de
coopera<;ao. E h:i ainda aqueles que estao convencidos de
que a visao deste conjunto deveria ser urn empreendimento
politico e que esta seria a principal tarefa do Sistema parcial da
politica do Estado, cujas capacidades de arrecada<;ao de
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impostos e de coordenal;ao deveriam ser renovadas e am
pliadas.O('

As restril;oes que foram apresentadas a todas estas pro
postas merecem um exame cuidadoso. Mas pode-se dizer
com toda certeza que 0 debate a respeito da globalizal;ao
tomou um novo rumo nestes ultimos anos. Ja nao se trata
mais de saber como 0 curso autonomo da diferencial;ao
funcional e de suas conseqiiencias poderao ser freados e
mantidos soh controle, mas precisamente 0 oposto: saber
se, devido aglobalizal;ao, 0 universo conceitual dos domi
nios isolados, regidos por uma l6gica particular e diferen
ciados funcionalmente ja nao se tornou discutivel.

Examinemos a aplical;ao desta ideia a uma das dimen
soes da glohalizal;ao, a economica: seu surgimento nao foi
marcado apenas pelo fato de que a movimental;ao do capi
tal global esquivou-se da arrecadal;ao de impostos por
parte do Estado, mas tambem porque ele aparentemente ja
nao ohedece a nenhum principi~rdenadorque nos seja
familiar. 0 quadro relacional foi deslocado: a economia glo
hal ocupa agora uma posil;ao de destaque - e como ele
nao conhece nenhum poder ordenador, a ortodoxia dos sis
temas funcionalistas se toma, juntamente com 0 Estado
nacional, discutivel dentro da sociedade mundial. Na era do

96. Acritica aideia do COlltailzer- au seja, a ideia de sociedades incli
viduais separadas umas etas outras - certamente coincide com a teoria
dos sistemas elaborada pOl' Talcott Parsons. Luhmann ja introduzira 0 coo
ceito de "sociedade l11uodial", vel' idem, Weltgesellschq(t, em id. Sozio!o
gischeAl (jklanmg 2, Opladen 1975, pp. 51-71; segundo ele, 0 surgimento
cia sociedade mundial esta fundamentado oa logica cia diferencia<;;ao fun
donaL que mio considera as fronreiras. Quamo aD sell significado empi
rico, este permanece indeterminado - I11csmo se considerarmos as
sociedades l11undiais transnacionais. Ver tambem Stichv..feh, Zur Theorie
derWeltp,esellschaji. em SozialeS)'steme.1995, pp. 29-45.
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capital global naa e obscuro somente 0 que se entende por
econamia nacianal como tambem, e com forp hem maior,
como e possive! compreender a "economia" e a "atividade
economica" e separa-las da "politica" etc.

o mesmo raciocinio e valido, por analogia, para todos
os dominios funcionalmente diferenciados. 0 que signifi
cam a politica, a Direito, a cultura, a familia e a sociedade
civil na sociedade mundial transnacional? Como foi expos
to, e necessaria a distinl;ao entre dois conceitos de socieda
de mundial: a sociedade mundial como soma dos Estados
nacionais e de suas sociedades, e as sociedades mundiais
dos atores e espal;os transnacionais. Coloca-se assim a
questao de saber se a unidade de Estado e sociedade - a
sociedade do Estado naciona! - nao era e continua sendo
o pressuposto nao-declarado da teoria da diferencial;ao
funcional, de tal modo que, com a perda do significado do
Estado nacional, sua imagem idealizada de uma sociedade
dominada (beherrschte) pela diferencial;ao funcional acaba
tamhem por perder sua realidade e seu sentido.

A seta aponta agora a direl;ao inversa. Enquanto no
paradigma da diferencial;ao funcional da primeira moder
nidade a "sociedade" surgia como categoria residual- era,
par assim dizer, 0 "resto social" - que, com suas "agita
I;oes", mais impediam do que viahilizavam 0 curso racional

• elivre do sistema, 0 que vale hoje e 0 oposto. A "sociedade
mundial" - compreendida como 0 horizonte no qual se
mesclam e se entrechocam 0 capital, a cultura e a tecnolo
gia para atem do poder ardeoador do Estado nacional _
ainda precisa ser descoberta e investigada te6rica e empiri
camente.

"A globalizal;ao", argumenta M. Albrow, "coloca de
modo renovado a compreensao e a arganizal;ao da socie
dade como 0 primeiro ponto dos dehates pllblicos", eo faz
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com uma urgencia que ainda nao foi verificada desde 0

marxismo e da discussao sobre 0 problema das classes
sociais. Nao estamos, contudo, diante de uma "crise de clas
ses"; trata-se muito rnais de uma crise que resulta do nao
conhecimento e do caos da sociedade mundial. 0 tema, de
acardo com Albrow, e a "identidade".''- Quem sou eu? Onde
estou? A quem perten\;o equal 0 meu lugar? - estas sao as
questoes decisivas da segunda modernidade.

Em outras palavras: a sociedade mundial nos remete a
urn novo mundo, a uma especie de continente inexplorado
que se desvela em meio a terra de ninguem transnacional,
no espa\;o limitrofe entre Estados e sociedades nacionais. A
conseqliencia: estabelece-se uma diferen\;a de poder entre
a politica nacional-estatal e as possibilidades de atua\;ao
s6cio-mundial. Esta nao se apresenta apenas nas rela\;oes
entre Estados nacionais e companhias multinacionais - 0

ponto em que esta diferen\;a de poder parece ser mais evi
dente.''' E ela que determinai'-R.ar exemplo, 0 estabeleci
mento do Direito transnacional, 0 combate a criminalidade
transnacional, as possibilidades do estabelecimento de uma
politica cultural transnacional ou as oportunidades de atua
\;ao dos movimentos sociais transnacionais etc.

6. Perspectivas: Estado transnacional

Par esta razao, muitos autores veem se aproximar 0 fim
do Estado nacional e, par conseqliencia, da democracia. "0
fim da na\;ao acarreta a morte da politica", escreve Jean
Marie Guehenno. "Uma vez que a solidariedade e 0 interesse

97. M. Albrow, Au!dem Weg ill eille glohale Gesellschaft', op. cit.
98. Ver p. 16

190

•

o que e Globaliza,ao?

comunitario ja nao possuem urn lugar natural, esfacela-se a
bela ardena~ao de uma sociedade na qual os diferentes
poderes estao inteiramente encadeados em forma de pira
mide. Nao ha mais grandes decisoes das quais possam advir
outras menores, nem leis das quais se derivem prescri\;oes.
Assim como a comunidade nao esta rnais 'contida' na regiao
- e nem esta no Estado nacional-, a pequena decisao nao
pode ser derivada das grandes. A crise do conceito territo
rialmente delimitado de poder encontra deste modo 0 seu
precipitado na tomada de decisoes. Estas nao sao rna is
encontradas de modo linear, no qual cada carpara\;ao pos
sui uma competencia bern delimitada; pelo contrario, elas
se dissolvem em fragmentos, e 0 debate politico tradicional
- a discussao de principios e fundamentos, de ideologias,
da ordem social - se anuvia, ou melhor: se dissolve. Ela
passa entao a ser 0 reflexo deformado da pr6pria dispersao
do processo decis6rio e espelha 0 fato de que este passa a
se profissionalizar. Pode-se observar com precisao nos Esta
dos Unidos, que pertencem a vanguarda da constru\;ao do
poder institucional, a maneira como se esgota a l6gica das
institui~oese como a pr6pria politica e envolvida neste pro
cesso de dissolu~ao"."

Porem, este neo-spenglerismo frances da era global
com certeza e tambem expressao de uma involuntaria ini
bi\;ao do pensamento: nao se quer nem se deseja que exis
ta alguma alternativa a arquitetura nacional-estatal da
politica e da democracia. Contra este virus do fatalismo
nada e tao importante come: interrogar-se - tres vezes ao
dia' - a respeito de alternativas. Queremos ao menos
apontar uma das alternativas ao conceber 0 Estado transna-

99. Jean-Marie GU<§henno, Das Ende de,- Demokratie, Stuttgart,
1995.
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cional como uma possivel resposta a globalizac;:ao. E pres
supomos aqui 0 seguinte fato: 0 Estado nacional nao enve
Iheceu somente: ele ainda resistira, e nao apenas para
garantir a geopolitica e a politica interna, os direitos politi
cos essenciais etc., "''' mas tambem para dar forma ao proces
so de globalizac;:ao e regula-lo transnacionalmente. Estados
nacionais sao portanto Estados fortes, cujos poderes de
conformac;:ao politica nascem a partir de respostas coopera
tivas a globalizac;:ao. Sob estas premissas, os Estados trans
nacionais podem ser compreendidos e elaborados como
"utopias realistas" (Giddens) de uma terceira via: esta refor
mulac;:ao e esta reforma do espac;:o politico internacional,
que torna possivel uma arquitetura complexa de identida
de e soberania, estao orientadas contra os bloqueios men
tais do monop6lio politico nacional-estatal e a assustadora
ideia de urn Estado imperialista mundial cujos poderes
seriam ilimitados. Sua efetivac;:ao esta associada a urn pres
suposto basico: os Estados ~ionais que atuam de forma
cooperativa precisam estar associados "de modo percepti
vel em suas politicas internas e em procedimentos coope
rativos de uma comunidade estatal coesa e cosmopolita. A
questao decisiva, portanto, esta em saber se pode surgir
uma consciencia impositiva da solidariedade cosmopolita
nas sociedades civis e no debate politico. Apenas sob a
pressao de uma transformac;:ao da consciencia dos cidadaos
- uma pressao que tenha efeitos na politica interna 
podera se alterar de modo significativo as convicc;:6es dos
atores aptos a intervir no cenario global, de tal maneira que
eles compreendam a si mesmos como membros de uma
comunidade que esti obrigada, pela ausencia de alternati-

100. Mann. Hat GlobalisienmR dell Siegeszug des Nationalstaats
""mdet'. em PraNa. eademo 106, 1997, pp. 113-141.
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vas, a cooperac;:ao e conseqlientemente a mutua considera
t;ao de interesses".](I]

Nao se deve esperar das elites dirigentes uma inversao
de perspectiva - a saber, das relac;:6es internacionais para
uma politica interna transnacional - se nas respectivas
esferas publicas nao se articula qualquer preocupac;:ao que
ultrapasse as cercas de arame das nac;:6es e se elas nao
representarem 0 interesse decidido (firme?) de seus grupos
populaconais. Em outras palavras: os Estados transnacio
nais s6 se tornarao possiveis por meio da consciencia e da
conscientizar;ao a respeito da necessidade de Estados
transnacionais.

o modelo do Estado transnacional e hibrido, ou entao
hermafrodita; nele, trac;:os fundamentais que 0 senso co
mum talvez imaginasse excludentes sao recombinados e
dissolvidos de forma ideal-tipica. Estados transnacionais
sao, em primeiro lugar, Estados nao-nacionais, ou seja:
Estados nao territoriais (mesmo assim, de modo restrito).
Eles devem, portanto, ser considerados como uma contes
tac;:ao isolada ou urn modelo de oposic;:ao a teoria do con
tainersocial e estatal.

Em segundo lugar: 0 modelo do Estado transnacional
nega 0 Estado nacional, mas afirma 0 (conceito de) Estado.
A compreensao do Estado se descola aqui da armadilha ter-

• .ritorial da teoria do Estado nacional e se abre para urn con
ceito de Estado que: a) (re)conhece a globalidade como urn
fa to fundamental e incontestavel em sua multidimensionali
dade e b) eleva a determinac;:ao e a organizac;:ao do ambito
transnacional a condic;:ao de chave para a nova determina
c;:ao e a revitalizac;:ao da politica (nao apenas no sentido refe
rente ao Estado, mas tambem a sociedade civil).

101. Hahermas,jel1seits des A/aNona/staats?, op. cit.
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Estados transnacionais nao sao tambem - e bom lem
brar- Estados nacionais internacionaisou Estados nacio
nais supranacionais (ou entao Estados mundiais regionais),
pois a elabora<;:ao de tais modelos - de organiza<;:oes inter
nacionais, do multilateralismo, ou da politica multisseto
rial - toma sempre 0 Estado nacional como 0 principal
ponto de referencia: seja como opositor (organiza<;:oes
internacionais), como celula inicial capaz de vencer as normas
gerais ou as reciprocidades especificas entre os Estados
associados (multilateralismo), ou como Estado supranacional
autonomo (politica multissetorial). Os Estados transnacio
nais tambem devem ser compreendidos em sua condi<;:ao
de modelos de coopera<;:ao interestatal, como ressalta 0

multilateralismo e 0 principio da politica multissetorial;
para eles valem ainda muitas das emboscadas do "descen
tramento politico" reveladas por Fritz W. Scharpf. Mas a
principal diferen<;:a esta no seguinte ponto: no contexto da
teoria dos Estados transnaci~is (0 plural e necessario) 0

sistema de coordenadas politicas nao resulta mais da sepa
ra<;:ao e da oposi<;:ao entre na<;:oes, e sim gira em torno do

eixo globaliza<;:ao-localiza<;:ao.
Estados transnacionais sao, em terceiro lugar, Estados

glocais, que compreendem a si mesmos segundo 0 princi
pio da diferencia<;:ao inclusiva como provincias da socieda
de mundial e adquirem a partir dele sua posi<;:ao - no
mercado mundial, na politica mundial policentrica.

o modelo do Estado transnacional se distingue peran
te outros modelos de coopera<;:ao interestatal - recorde
mos mais uma vez - pelo fato de que nesta concep<;:ao a
globalidadepassa a ser considerada 0 fundamento irrefuta
vel da a<;:ao e do pensamento politico. Com 0 esbo<;:o deste
meu modelo de Estado transnacional sao expostas a teoria
e a politica da era global, que agora diz adeus a necessida-
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de aparente de uma epoca politica que declarou (ou con
denou) 0 Estado nacional como um non plus ultra ou um
mal necesario. Esta proposta deve catalisar apenas um
come<;:o, que por certo ira mais lan<;:ar do que responder
questoes. Ela se ap6ia em dois enunciados principais.

Primeiro: insurgir-se ou mesmo mobilizar-se contra a
globaliza<;:ao - ou seja, reagir a ele com 0 protecionismo
nao e apenas inutil; estas atitudes representam a cegueira e
a surdez perante os horizontes que se tornaram possfveis
com os colapsos. Identifico esta oportunidade hist6rica,
que podera muito bem ser desperdi<;:ada (por estupidez),
no fato de que 0 trauma da violencia da modernidade
nacional-estatal podera ainda ser nao superado, mas ao
menos reduzido e delimitado com a conexao s6cio-mun
dial. Estamos em um limiar, no qual tambem uma socieda
de cosmopolita se torna possivel - fazendo par com as
catastrofes que esta possibilidade traz em s1. Fixar-se no
aspecto catastr6fico e desconsiderar as possibilidades res
tantes significa nao ser realista. Acrescentaria ainda, de
modo enfarico, que um ceticismo convicto diante do otimis
mo precipitado que preve uma pacifica<;:ao da sociedade
mundial, e uma pressuposi<;:ao necessaria a concretiza<;:ao
desta alternativa.

Como serao possiveis formas sociais com um "sentido
. cosmopolita"? E 0 segundo enunciado responde: por meio
da coopera<;:ao e da dependencia transnacional nas dimen
soes da economia, da politica, das For<;:as Armadas, do Dire
ito, da cultura etc. Na primeira modernidade era valido este
raciocinio: em um mundo de jogadores nacionais existem
apenas dois caminhos para a estabilidade: equipara<;:ao de
for<;:as ou hegemonia. Na era da globaliza<;:ao vale, ao con
trario, a seguinte alternativa: perda da soberania nacional
ou coopera<;:ao transnacional.
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Procederemos agora ao exame de alguns aspectos de
ambos estes axiomas, 0 que representari urn acrescimo a
argumenta<;ao ji apresentada a respeito dos Estados trans
nacionais.

Reconhecimento da sociedade mundial e de sua dina
mica: No contexto do paradigma do Estado nacional, os
capitulos que abordam a dinamica transnacional do traba
lho, do capital, da cultura, do trabalho e da sociedade neste
livro, expoem uma quase declara<;ao de guerra; nao hi ini
migo, por certo; mas faram roubados os fundamentos da
politica nacional-estatal, 0 que de certa maneira parece ser
ainda pior. Epar este motivo que a globaliza<;ao e muitas
vezes compreendida como uma quase declara<;ao de guer
ra ("imperialismo", "americaniza<;ao") e combatida com 0

protecionismo. Na concep<;ao transnacional da politica a
globaliza<;ao e, como se costuma dizer, compreendida
como politiza<;ao; ou seja, 0 grau de entrela<;amento obtido
pela sociedade mundial e~vado a condi<;ao de funda
mento para uma reorienta<;ao e reorganiza<;ao do espa<;o
politico. E assim sao abandonados dois principios da dou
trina nacional-estatal: a equiparar;ilO entre Estado e socie
dade, a uniao exclusivamente territorial entre Estado e
sociedade (par exemplo, atraves do incentivo a vincula<;ao
entre grupos e associa<;oes).

Cooperar;ao transnacional: nao ha resposta a globali
za<;ao par urn unico Estado. A politica do Estado nacional
isolado sera cada vez rnais falsa, leia-se: seus custos serao
sempre mais altos (e tais custos nao sao apenas economi
cos). Aatua<;ao independente dos Estados destr6i; a coope
ra<;ao transnacional alimenta a politica do Estado.

Do nacional-nacional ao glohal-local: 0 quadro rela
cional e alterado; 0 cerne da politica ja nao e farmado pela
oposi<;ao de soberanias excludentes e pela separa<;ao entre
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identidades nacionais, mas pelo deslocamento no contexto
socio-mundial, na globalidade e na globaliza<;ao economi
ca, ecologica, cultural e socio-civil. Correspondentemente,
devem ser reformulados os conceitos-chave de politica e
sociedade.

Provincias da sociedade mundial: a contraposi<;ao de
carater exclusivo que obedece ao modelo das na<;oes e dis
solvida pela contraposi<;ao inclusiva de nichos, locais, "pro
vincias" da sociedade mundial (ou 0 seu reconhecimento) e
o peculiar deslocamento desta por meio da vivencia, ela
representa<;ao e da valoriza<;ao das especificielades regionais.
No que eliz respeito a elimensao elo trabalho, isto poeleria fa
zer com que 0 fortalecimento ela posi<;ao do mercaelo mun
elial nao fosse buscaelo pela tentativa ele se fazer e produzir
aquilo que toelos os outros fazem e proeluzem - par exem
pIo, as "armas milagrosas do mercaelo" ela manipuIa<;ao
genetica e da microeletronica -, mas pela revaloriza<;ao das
especificielaeles regionais e culturais e, a partir delas, par uma
consequente elabara<;ao de produtos e farmas ele trabalho
que ate entao permanecem sem qualquer concorrencia.

Diversidade determinada: transnacional tambem quer
elizer transcultural. Pressupoe-se que os Estados transnacio
nais reconhecem a nao-identielade entre sociedaele e Esta-

• . do - e 0 que isto representa para a compreensao ela
propria cultura' Se a socieelade munelial significa multipli
cielade sem unidaele e a sociedaele nacional unielade com
diversidaele restrita, entao 0 Estaelo transnacional significa
diversidade determinada. E com isso afirma-se que para
alem ela no<;ao excluelente entre globaliza<;ao e localiza<;ao,
variantes de culturas glocais poelem ser c1aramente reco
nhecielas no contexto socio-mundial. Deste modo, 0 eixo
global-local estenele-se tambem a urn eixo local-local.
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Centralizw;ao e descentralizar;ao: os Estados transna
cionais devem ser pensados em urn processo simultaneo de
centraliza\:ao e descentraliza~ao. Nao ha apenas 0 reconhe
cimento dos atores transnacionais; estes tambem passam a
ter responsahilidade politica. Por isso, assistimos a forma
\:ao de entrela\:amentos transnacionais juntamente com a
delega\:ao de poderes e responsabilidades para a socieda
de civil. A estas formas de descentraliza\:ao do poder e da
responsabilidade contrapoem-se formas de centraliza\:ao:
por exemplo 0 poder de decisao sobre a concentra\:ao de
poder ou sobre linhas diretivas de politica social ou ecol6
gica e algo que deve ser formulado, conquistado e aplica
do de modo transnacional (como se observa, por exemplo,
na Europa).

Competidores para as companhias transnacionais: Os
Estados nacionais sao vitimas de uma doen~a letal- a que
da da arrecada\:ao. Os Estados transnacionais devem por
tanto fechar estes buracos ~rrecada\:aopara adquirir
potencia e competencia politica e sociopolitica. Urn Estado
transnacional europeu, por exemplo, poderia conter pro
gressivamente 0 fluxo especulativo com urn imposto mini
mo - a chamada taxa Tobin. Poderiam ser mencionados
ainda outros pontos indicando que nao s6 os Estados nacio
nais, mas tamhem as companhias internacionais caem em
contradir;ao.

Eles desejam, por urn lado, livrar-se do paternalismo
estatal, e consequentemente obedecem a uma politica de
minimaliza\:ao do Estado. Mas sabem, por outro, que dian
te da dinamica da crise do mercado mundial seu espa\:o de
atlla\:ao transnacional permanece calculavel dentro de
algumas coordenadas. Pois a pobreza sem fronteiras nao
suprime somente a democracia, mas tambem atinge no final
os mercados e os lueros.
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Soherania inclusiva: 0 dehate a respeito da oposi\:ao
entre Estado nacional ou multilateralismo, Estado suprana
cional etc., acaba sempre por conduir que os Estados nacio
nais perdem sua soberania (compreendida como 0 direito
autonomo de estahelecer a lei) e a autonomia (poder deci
s6rio sobre os meios de for\:a) para que instancias superio
res possam vir a formar concentra\:oes de poder que lhe
sejam correspondentes. A partilha da soberania e entao pra
ticada e pensada como 0 ponto de partida - 0 instante em
que um deve desistir de algo que ira fortalecer uma institui
\:ao supranacional. A ideia de Estado transnacional deve,
em contraposi\:ao, ser compreendida como um jogo lucra
tivo. Por meio da coopera\:ao surge urn acrescimo de sohe
rania, 0 que representa para amhos - a concentra\:ao do
poder transnacional e os Estados a ele associados - um
heneficio.

Novo medievalismo: De modo ironico, impoem-se na
segunda modernidade forma\:oes da politica que carregam
trar;os medievais. Os Estados transnacionais precisam repar
tir a lealdade dos cidadaos com Olltras autoridades regionais
e s6cio-mundiais por um lado e, por outro, com autoridades
subestatais e subnacionais. Esta "novo medievalismo" (H.
Bull) significa: as liga\:oes e as identidades sociais e politicas
precisam ser pensadas a partir de conceitos de atua\:ao e
referencia global, regional, nacional e local. 1<02

A enigmatica disputa global permite portanto (ao
menos) duas leituras. Uma delas afirma: 0 glohalismo neoli
beral tira do armario 0 esqueleto da institui\:ao nacional da
primeira modernidade. E a Olltra: 0 reverso da desconside
ra\:ao neoliberal - "trai\:ao a patria" cometida pela econo-

102. Urn comentario mais amplo a respeito do Estado transnacio
nai pode ser encontrado nas pp. 221-228.
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mia e pela (sub) politica transnacional- e a retifica<;ao das
formas transnacionais de vida, a<;ao e pensamento. A politi
ca do mercado mundial torna obrigat6rias - contrariando
a visao de alguns de seus atores - as forma<;6es e as cone
x6es da sociedade mundial; porem apenas e tao-somente
na medida em que a politica estatal souber compreender e
utilizar a globaliza<;ao como urn rejuvenescimento.

"'"'
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Urn dos pontos rnais essenciais que distinguem a pri
meira da segunda modernidade e, como ja dissemos, a irre
versibilidade do sucesso da globalidade. E isto significa:
vivemos em uma sociedade mundial policentrica, contin
gente e politica na qual atores nacionais-estatais e transna
cionais brincam de gato erato. Globalidade e globaliza<;ao
significam tambem Estado nao-mundial. Mais precisamen
te: Sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo
mundial. Surge urn capitalismo mundial desorganizado,''''
pois nao ha poder hegemonico ou regime internacional
seja economico ou politico.

Desta complexidade da globalidade pode ser facilmen
te distinguida a nova simplicidade do globalismo, com
preendida como 0 imperio do mercado mundial e seu
poder de penetrar e transformar todas as coisas. Mas nao se
deve aqui exorcizar a a<;ao economica (mundial). Deve-se
muito mais revelar 0 primado e 0 ditado do mercado mun
dial preconizado pela ideologia neoliberal do globalismo
para tudo - isto e, para toqas as dimensoes da sociedade
- como aquilo que ele de fato e: urn economicismo anti
quado, projetado em propor<;ao gigantesca, uma revives
cencia da hist6ria da metafisica, uma revolu<;ao social

103. S. Lash/J, Uny, op. cit.
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apolitica. E 0 hrilho nos olhos dos "salvadores do mundo
(do mercado)" neoliherais que merecem 0 nosso espanto. l'H

A seguir, examinaremos os dez equivocos do glohalismo:

1.Metafisica do mercado mundial;
2.0 chamado livre comercio mundial;
3.(Ainda) estamos diante de uma internacionalizaGao,

e nao de uma glohalizaGao da economia;
4.Dramaturgia do risco;
5.A ausencia da politica como revoluGao;
6.0 mito da linearidade
7.Critica do pensamento catastrofista;
8.Protecionismo preto;
9.Protecionismo vermelho;

1O.Protecionismo verde.

A estas dez armadilhas do glohalismo serao contrapos
tas por fim dez respostas a glohalizaGao.

'"
1. Metafisica do mercado mundial

o glohalismo reduz a nova complexidade da glohalida
de e da glohalizaGao a uma dimensao - a economica 
que ainda Ii compreendida de modo linear como a exten-

104. Nao se presta atenc;:ao suficiente ao fato de que, interna
cionalmente, ja se formulou lima incisiva critica interna as tecilicas de
gestdo: L'horreurecol1omique(Forrester, Paris, 1996) au Witch Doctors
(Mickletwait & Wooldridge, Nova York, 1966); euma "orienta<;ao men
tal carente de pensamento" (Sur, U11e alternative all management: La
mise en expression, Paris, 1996), para qual tudo edemasiado carD (Kut
tner. EuelJ'thingforsale, Nova York, 1997), Ver a este respeito tambem
Nigsch, \/on del' Soziologie zum management. Und wieder zunOick?, em
Soziale Welt, nO 4, 1997.
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sao continua da dependencia do mercado mundial. Todas
as Olltras dimensoes - glohaliza<;ao ecol6gica, glocaliza
Gao cultural, politica policentrica, 0 surgimento de espa<;os
e identidades transnacionais - sao, quando muito, tema
tizadas apenas soh 0 dominio subordinador da globaliza
Gao economica. Deste modo, a sociedade mundial fica
reduzida e falsificada como uma sociedade do mercado
mundial. Neste sentido, 0 globalismo neoliberal e uma
manifestaGao do pensamento e da aGao unidimensional,
uma tecnica de investigaGao monocausal, ou seja, econo
micista. Provem de uma mesma Fonte 0 estimulo e 0 perigo
desta metafisica da hist6ria do mercado mundial: da husca.
da sede por simplicidade, do desejo de poder orientar-se
em urn mundo que deixou de ser transparente.

Os efeitos desta cegueira podem ser observados nas dis
cussoes a respeito da reforma previdenci<iria na Alemanha.
Em nosso pais as aposentadorias sao - 0 que surpreende
americanos e ingleses - urn exemplo real de solidariedade
apesar de toda a hurocracia e de todas as criticas. Se os neo
liherais da economia e da politica hoje argumentam que este
sistema e irracional em termos economicos, uma vez que
este mesmo dinheiro traria rendimentos muito maiores se
Fosse aplicado em fundos de pensao privados, eles nada
fazem senao provar mais uma vez que compreendem os sig

.nificados politico-culturais tanto quanto surdos entendem
de musica. Pois as aposentadorias tamhem asseguram aque
les que nao as pagam, como parentes (mulher e filhos), e
estes custos tamhem sao hancados - eis a prova da solida
riedade - pelo empregador.

Previdencia: Trata-se de urn elemento anticapitalista no
coraGao social-democrata do capitalismo alemao, precisa
mente do elemento que escapa a16gica de mercado, trazi
do para dentro do Estado par Bismarck, e que viahilizou a
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existencia do capitalismo - e que foi acolhido pela demo
cracia como urn fundamento solido apos 0 termino da

Segunda Guerra.
A perfidia do discurso que condena 0 sistema previden

ciario e 0 rotula como urn "sistema coletivo e opressor"
(Wolfgang Schauble) consiste na difama<;:ao e no sacrificio
de urn exemplo de solidariedade social que beneficia pre
cisamente aqueles que nao tern condi<;:oes de expor publi
camente seu descontentamento com a perda do espirito

comunitario.

2.0 chamado livre comercio mundial

o globalismo entoa a bela can<;:ao do livre comercio
mundial. Acredita-se que a economia globalizada seja a
mais adequada para oferecer 0 bem-estar por todo 0 mun
do e desta maneira eliminar 'l<.desigualdades sociais. Mes
mo no que diz respeito a prote<;:ao ambiental, afirma-se,
grandes avan<;:os sao conquistados com 0 livre comercio,
pois a pressao da concorrencia contribui para a prote<;:ao de
fontes de materia-prima e torna obrigatoria uma conviven
cia saudavel com a natureza.

Contudo omite-se premeditamente nesta argumenta
<;:ao que vivemos em urn mundo que esta bern distante de
urn modelo de livre comercio sustentado em vantagens
comparativas de custo a la David Ricardo. 0 desemprego
em massa no chamado Terceiro Mundo enos paises euro
peus pos-comunistas obriga os governos destes paises a
adotarem uma politica economica voltada para a exporta
<;:ao - em detrimento dos padroes social e ambiental. Com
sahirios reduzidos, condi<;:oes de trabalho subhumanas e
com "zonas sem interferencia sindical" estes paises concor-
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rem entre si e com os paises mais ricos do Ocidente pelo
capital estrangeiro.

A afirma<;:ao de que 0 comercio mundial acirra a concor
rencia e acarreta a redu<;:ao dos custos - 0 que represen
ta, em ultima analise, uma vantagem para todos - e
evidentemente cinica. Omite-se que existem duas formas
de se reduzircustos: alta economicidade (tecnologia e orga
niza<;:ao avan<;:ada etc.) ou entao desrespeito aos padroes de
trabalho e de produ<;:ao. Cresce tambem, neste caso, a ren
tabilidade, mas em fun<;:ao de uma recaida numa variante
tardia de pirataria transnacional.

3. (Ainda) estamos diante de uma
internacionaliza<;:ao, e nao de uma
globaliza<;:ao da economia

Nao e so a glocaliza<;:ao multidimensional que 0 globa
lismo toma, de modo equivocado, por uma globaliza<;:ao
economica unidimensional. Confunde-se tambem a globa
liza<;:ao economica com uma internacionaliza<;:ao da econo
mia. Os indicadores mostram: no sentido estrito (ainda?),
nao se pode falar numa globaliza<;:ao das regioes da econo
mia mundial, mas em uma internacionaiizar;ao. 0 que se
verifica e 0 fortalecimento das rela<;:oes transnacionais de
comercio e produ<;:ao entredeterminadas regioes e dentro
delas- America, Asia e Europa. A maior prova desta ocor
rencia e que 0 comercio e os investimentos estrangeiros se
multiplicam entre estes tres grandes blocos econ6micos
mundiais - motivo pelo qual fala-se ate em uma triparti
<;:ao da economia mundial. Para a Alemanha isto significa,
entre outras coisas, que - ate hoje! - a concorrencia da
mao-de-obra barata dos Estados do antigo bloco do Leste
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Europeu au dos paises asiaticos caminha a passos estatisti
camente insignificantes (cerca de dez par cento).

"Com a globaliza<;:ao dos mercados e a internaciona
liza<;:ao da produ<;:ao as setores produtivos mais exigentes
e a for<;:a de trahalho menos qualificada passaram a sofrer
a forte concorrencia do mercado mundial. Em termos
concretos, isto significa que houve urn recuo da deman
da por for<;:a de trahalho nos setores que exigem mao-de
ohra menos qualificada em favor do deslocamento da
produ<;:ao para a exterior, soh a forma de incremento sala
rial e investimentos diretos, bern como urn crescimento
das importa<;:oes. A transforma<;:ao secular da economia
interna, que conduziu a uma progressiva suhstitui<;:ao do
trabalho pelo capital e pelo conhecimento, se ve fortaleci
da pelo mercado mundial. Contudo, a pressao da concor
rencia por setores ancorados no capital e no conhecimento,
assim como em mao-de-obra altamente qualificada ira se
intensificar no futuro, pais~ a crescimento economi
co dos paises emergentes e dos paises do Leste Europeu
e da Europa Central, estes seraa novas candidatos na
concorrencia aos setores produtivos ja mencionados, jun
tamente com as paises industrializados. E ainda nao sahe
mas ao certo como ira se comportar na Alemanha a
demanda por for<;:a de trahalho altamente qualificada sob
a influencia dos mercados glohais e da produ<;:ao interna
cional. III~

Vale salientar, no entanto, que a comercio exterior ale
mao permanece na sua maior parte restrito a conexoes com
as paises industrializados do Ocidente. Em 1993, 77,29% de

105. K0I11111issiOlljz'ir Zll/.?1llljf~1;"agE'll. Eerieh! II- Eru1erhstiiligkeit
ill Deutschland: Entll'icklullg. Ursacben lind ./llassllahmell. Bonn.

1997 p.111.
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sua exporta<;:ao e 77,81% de sua importa<;ao eram prove
nientes desta regiao. Dentro deste grupo de Estados, a parte
majoritaria dos investimentos foi firmada com paises da
Comunidade Europeia. Constata-se urn poderoso eurocen
trismo do comercio exterior alemao. Ele se deve, por urn
lado, a proximidade geografica destes paises, e por outro
com toda certeza - ao efeito do mercado interno da
Comunidade Europeia, que discrimina a oferta de outros
Estados. Os principais parceiros comerciais destes paises
industrializados do Ocidente fora da Comunidade Europeia
sao as EVA, de onde vieram 7,01% das importa<;:oes e para
onde foram 7,27% das exporta<;oes.

Com as paises da Africa, da America e da Asia - hem
como com as chamados paises em reforma, aJem daqueles
que praticam comercio estatal com a Asia - a comercio
exterior alemao ocupou 20% de seu volume em 1993. AAle
manha recebeu destes paises 22,14% de suas importa<;oes e
enviou para eles, em contrapartida, 22,44% de suas expor
ta<;:oes. A estrutura do comercio exterior indica que a eco
nomia alema se sustenta no efeito do mercado interno da
Comunidade Europeia, notadamente man dos mercados
com menor poder de crescimento, enquanto as exporta
<;:oes para as mercados da America do SuI e do Sudeste
Asiatico, que mantem urn crescimento continuado, sao
reduzidas ...

As perspectivas de futuro indicam que a pressao das
importa<;oes virao a se fortalecer tambem nos bens intensi
vas em capital e tecnologia: Os paises emergentes e as pai
ses do Leste Europeu e da Europa Central, particularmente,
surgirao como competidores neste novo contexto. Isto ira
valer sohretudo para as 'indCIstrias schumpeterianas
m6veis', au seja, industrias que distinguem pesquisa e pro
du<;ao de modo bastante simples. Podem ser incluidas nes-
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ta categoria as industrias quimica, a de derivados de horra
cha, a de produtos de escril6rio, a de processamento de
dados e a eletrotecnica. Enquanto a pesquisa e feita nos pai
ses industrializados, a produc;ao e executada nos paises
emergentes, sohretudo nos casos em que ela pode ser facil
mente estandardizada." "",

4. Dramaturgia do risco

Na dimensao da glohalizac;ao economica - diferente
mente de todas as Olltras dimensoes - 0 triunfo da novida
de provavelmente tambem perde seu poder de fogo ante um
olhar apoiado na visao hist6rica. 1O

- No ana de 1894, por
exemplo, Max Weber ja abordava em seu ensaio Argen
tinische Kolonistenwirtscha/ten algumas questoes que hoje
nos parecem novas. "Sem um Estado mundial e a igualdade
plena do nivel cultural da hum~adea economia mundial
e, em suas ultimas conseqliencias, uma utopia; ainda e lon
go 0 caminho a ser percorrido. Enquanto permanecermos,
como agora, nos prim6rdios de um tal desenvolvimento, tra
balhamos em seu interesse ao nao dermharmos precipitada
mente os velhos edificios a partir dos quais gerac;oes futuras
poderao compor a nova constmc;ao da economia e da cul
tura humana nem procedermos a adaptaC;6es neste edificio
futuro, mas sim ao sustentarmos e incentivarmos 0 seu cres
cimento natural. Para uma nac;ao representa uma vantagem
que ela possa comer 0 pao a um prec;o harato; mas nao e este
o caso quando ela 0 faz em sacrificio de gerac;6es vindou-

106 Ibidem, p 11 I.
107. Ver a este respeito Hirst &. Thompson, Glohalisierung?, em

Reck (arg.), PolitikderGlobalisienmg, op. cit.
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ras. 1OH A reivindicac;ao oposta de se colocar 0 rei mercado no
trono das relac;6es sociais tambem pode ser qualquer coisa,
menos nova. Mesmo a Cfitica dirigida a ele ja esta caduca.
Sao repetic;6es de repetic;6es, independentemente da pers
pectiva que for adotada. 10'

Portanto, 0 glohalismo associa seu poder a uma infima
parcela de fatos reais. Seu potencial emana muito mais da
encenar;ao da amear;a: 0 "poderia ser que" 0 "e necessa
rio", 0 "senao" assumem a func;ao coordenadora.

Trata-se, consequentemente, de uma sociedade de
risco que confere poder as empresas transnacionais. Nao e
a "desgrac;a real" do sucesso da globalizac;ao economica _
como, por exemplo, 0 deslocamento de postos de trabalho
para paises com mao-de-obra barata -, mas sobretudo esta
ameac;a e sua difusao que atic;am 0 medo, intimidam e ter
minam por obrigar os adversarios politicos e sindicais a fa
zer aquilo que a "disponibilidade dos investimentos" exige
em nome de sua sobrevivencia, para evitar algo mais dano
so. A hegemonia semantica, a ideologia publicamente
defendida pelo globalismo e uma fonte de poder a partir do
qual as empresas adquirem seu potencial estrategico.

5. A ausencia da politica como revoluc;ao

o globalismo e um vims mental que se disseminou por
todos os partidos, redac;6es e instituic;6es. Seu principal

lOS. Weber, 1993 (]S941. Argel1li11iscbe Kolo11iste11wirtschajtel1.
em Landarbeiterfrage, IVatirmalstaat Lind Volkswirtschaftspolitik
Schriften Lind Rede11 1892-1899, Tubingen (Obras completas de Max
Weber, Parte I, vol. 4, primeira 5e<;do), p. 303.

109. Giddens resumiu esta questao em jenseits [)on Links lind
Rechts, op. cit., capitulo I.
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postulado e que nao se deve pensar economicamente, mas
antes entender que tudo e todos -- politica, ciencia, cultura
_ deverio ser subordinados ao primac;lo da economia.
Neste ponto, 0 globalismo se assemelha ao seu maior
adversario: 0 marxismo. Sim, ele e 0 renascimento do mar
xismo como uma ideologia administrativa. Poderiamos
pensar em uma newageeconomica. Uma especie de movi
mento de aZelia, mas cujos profetas e seguidores nao distri
buem panfletos no metro, em vez disso, proclamam a
salva<,;ao do mundo pelo mercado.

o globalismo neoliberal e uma a<,;ao aZtamente politica
que no entanto se apresenta de forma absolutamente apo
litica. A ausencia da politica como a revolu<,;ao l A ideologia
prega: nao ha a<,;ao, e sim a execu<,;ao das leis do mercado
mundial, que - infelizmente - tornaram obrigat6rias a
redu<,;ao do Estado (social) e da democracia. Contudo se
engana quem acredita que a globaliza<,;ao signifique a efe
tiva<,;ao de Zeisdo mercado mundial que deverao sempre ser
deste ou daquele jeito. Tamberi'N.,globaliza<,;ao economica
_ e sobretudo ela - nao e um mecanismo, nao e auto
matica; ela e na verdade umprojetopolfticopraticado, numa
constante renova<,;ao, por atores transnacionais, institui<,;oes
e coalizoes, Banco Mundial, OMC, OCDE, empresas multi
nacionais, alem de outras organiza<,;oes internacionais.

A questao, portanto, e a seguinte: quem sao os atores
do globalismo neoliberaJ? E tambem: quais sao as alternati
vas politicas? Quem decide como devem ou nao interferir
os contratos e organiza<,;oes internacionais (dentro do con
texto da OMC, por exemplo) na ordena<,;ao da concorren
cia internacionaJ? Sao levados em considera<,;ao as minimas
condi<,;oes sociais e ecol6gicas para 0 trabalho e a produ
<,;ao? Elas represetam uma preocupa<,;ao real ou fazem parte
apenas de uma ret6rica? Qual e a influencia da politica, no
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plano nacional e no plano da Comunidade Europeia? Qual
sera 0 rumo da politica de comercio exterior da Comu
nidade Europeia? E das politicas agraria e de desenvolvi
mento' Quem sao os perdedores da globaliza<,;ao? Como
serio os modelos de mercado de trabalho na Europa do
futuro? Como sera regulamentada a concorrencia com os
paises de fronteira ao SuI e ao Leste bem como entre as
regioes e os paises da Europa? Quem investe onde? Qual
sera 0 curso do capital especulativo' Qual influencia a poli
tica (trans)nacional poderia exercer sobre todos estes pro
cessos? Como podera a politica substituir 0 fantasma do
globalismo"w

Desde ja pode-se observar que 0 grupo cada vez maior
dos derrotados da globaliza<,;ao cairam nesta armadilha
pOlitica. Nenhum partido europeu ou americana se deu
conta de quao grande se tornou a inseguran<,;a privada dos
empregados, por exemplo - no meio do espectro politi
co ha uma vala enorme. Estes derrotados da globaliza<,;ao,
sejam eles atuais ou potenciais, nao lutam apenas por
melhores empregos e salarios ou por garantias sociais para
sua humilde condi<,;ao. Eles se veem abandonados e iludi
dos tanto pela politica da "direita" - pois esta trabalha na
mesa dos vencedores da globaliza<,;ao - como pelos pro
gramas de "esquerda". Pois as pessoas que temem por seu
futuro economico nao necessitam, segundo Edward
Luttwak , de partidos politicos que queiram "elevar impos
tos sobre salarios incertos. para auxiliar aqueles que nao
trabalham".

110. Vel' informa\:c"'>es aclicionais em "Respostas aglobaliza(::30"
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6. 0 mito da linearidade

"0 retorno ao passado nos oferece a sombria perspecti
va de uma retribaliza<;:ao de grandes parcelas da humanida
de por meio da guerra e do derramamento de sangue··.
profetiza Benjamin R. Barber; e uma outra inteligencia oci
dental, sintonizada com 0 pessimismo cultural, concorda ao
identificar "uma balcaniza<;:ao dos Estados nacionais, nos
quais entram em conflito culturas, povos, etnias, numa espe
cie de Dschiadcontra todas as formas de interdependencia,
coopera<;:ao e reciprocidade: contra tecnologia, cultura pop,
contra 0 mercado mundial. 0 carvao do trem do futuro serao
as for<;:as propulsoras econ6micas, tecnol6gicas e ecol6gi
cas, que exigem a integra<;:ao e a uniformidade As pessoas
sao abastecidas em toda parte por musicas, computadores e
refei<;:bes velozes - MTV, MacIntosh e McDonald's - e as
na<;:bes sao pressionadas por uma cultura mundial homoge
nea, urn McWorldunificado p~omunica<;:ao,pela infor
ma<;:ao, pelo entretenimento e pelo comercio. Aprisionado
entre Disney e Babel, 0 planeta repentinamente se cinde e,
involuntariamente, se unifica.'"

Poucas vezes urn raciocinio estereotipado foi tao minucio
samente contestado como este mito da linearidade.'02 A globa
liza<;:ao trouxe tambem urn novo significado para 0 termo
"local". A expressao "cultura global" e, de cerro modo, enga
nosa. Surgem espa<;:os e paisagens transnacionais, translocais:

- 0 hoom do turismo:

111. Barber, 'IJschiad versus il1cWorld- Globalisierullg, Zil'i(r;e
sel!scha/tulld dieCrellzel1 des fl1arktes", em Lettre inlenzational, cader
no 36/1997, p. 4.

112. Ver pp. 80-88.
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- a forma<;:ao de universos restritos a especialistas que
nao mantem vinculos com praticamente nenhum local;

- 0 crescente numero de institui<;:bes, agencias, grupos
e movimentos internacionais que se veem misturados em
todas as circunstancias possiveis e impossiveis;

- a imposi<;:ao de urn numero restrito de linguas reco
nhecidas (ingles, espanhoD.

Demonstra ignorancia todo aquele que, perante estes
argumentos e resultados de pesquisa, se mantiver fiel ao mito
da linearidade e considerar a tese da convergencia cultural
como uma conseqi.iencia imediata da unifica<;:ao econ6mica.

7. Critica do pensamento catastrofista

Muitos imaginam que - em acordo com a formula<;:ao
de Hannah Arendt nos anos 60 - se 0 trabalho produtivo
desaparecer da sociedade industrial, havera entao uma
"crise" ou simplesmente uma "catastrofe". Se observarmos de
urn ponto de vista mais abrangente, urn fato como este seria
algo fantastico mesmo para aqueles que nasceram na socie
dade industrial. Diversas gera<;:bes sonharam em finalmente
liberrar-se ou aparrar-se do jugo do trabalho com a produ<;:ao
cada vez maior de riquezas com urn dispendio cada vez
menor da forp de trabalho. Chegamos a este momento; mas
ninguem sabe ainda como lidar com esta situa<;:ao.

Em termos metodoI6gi,cos, isto significa: na transi<;:ao da
primeira para a segunda modernidade temos diante de n6s
uma metamorfose dos fundamentos, uma reconfigura<;:ao, 0

ingresso no mundo desconhecido da globalidade, e nao
lima "crise" ou uma "catastrofe" - se tomarmos 0 conceito
de crise no seu significado mais essencial, ou seja, de que

215

J



ULRICH BECK

podemos retornar ao status quo ante, pressupondo-se uma
vez que sejam adotadas as medidas corretas (leia-se: usuais).

Mesmo 0 desemprego em massa que abala a Europa nao
e uma "crise", pois 0 retorno ao pleno emprego e ficticio; nao
e tambem uma "catastrofe", pois a substitui<;:ao do trabalho
pela produ<;:ao parcial ou plenamente automatizada, se aplica
da corretamente, pode oferecer oportunidades hist6ricas de
liberta<;:ao; e estas deverao, contudo, ser descobertas e formu
ladas em oposi<;:ao as antigas concep<;:6es. Necessitamos, para
tanto, de urn brainstonningpCthlico, de uma fantasia politico
institucional. Apenas deste .modo podera ser apresentada e
respondida a questio: como sera possivel a democrtacia para
alem da fic<;:ao de uma sociedade com pleno emprego? 11.'

o globalismo neoliberal nao espalha apenas 0 medo e,
o terror: ele semeia a paralisia politica. Quando nao se pode
fazer nada, resta entao uma (mica rea<;:ao: 0 isolamento, a
prote<;:ao, 0 afastamento. Infectados pelo virus do globalis
mo, todos os partidos sofrem uma influencia cada vez maior
de argumentos protecionist~e-acionarios.Aparente
mente contraria mas na realidade enfeiti<;:ada pelo globalis
mo, forma-se uma coalizao preto-vermelha-verde do
protecionismo que, buscando objetivos antagonicos,
defende a (luta pela) antiga ordem contra as adversidades e
as instaveis realidades da segunda modernidade.

8. Protecionismo preto

Os protecionistas pretos enredam-se numa curiosa con
tradi<;:ao: exaltam 0 estado nacional e promovem sua ruina
com a ideologia da cruzada neoliberal do livre mercado

113. Ver a seguir "Alian<;a pelo trabalho comunitario'", p. 235.
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mundial. Porem 0 protecionismo preto naa se resume a uma
flagrante contradi<;:aa do pensamento e do procedimento
conservador, que com uma das maos louva os valores da
na<;:ao (a familia, a religiao, a sociedade, a comunidade etc.)
e com a outra estimula - tomada por urn fervor missiona
rio neoliberal- a dinamica economica que anula e sepul
ta estes mesmos valores conservadores. Quem pretender
minimizar 0 Estado social ira pressupor tambem que os
"direitos sociais do cidadao" (T. M. Marshall), ao lado da
liberdade politica, tornar-se-ao fragilizados.

Aestrategia neoliberal do globalismo e, por fim, contrddit6
ria. Ela nao se sustenta se nao for (teoricamente) universalizada.
"0 esfor<;:o para a cria<;:ao de postos de trabalho por meio do rela
tivo aprimoramento de sua pr6pria produtividade e certamente
legitimo em alguma medida. Em urn pais como a Alemanha, no
entanto, ele representa ate certo ponto urn procedimento bas
tante questionavel em fun<;:ao dos superavits de exporta<;:ao de
bens industriais que ainda continuam a existir. 0 pleno empre
go, dentro deste quadro, dependeria da predisposi<;:ao de outros
paises para aceitar urn deficit comercial cada vez maior com a
Alemanha. Esta estrategia esta limitada por impedimentos poli
ticos - sobretudo por tornar-se in6cua em virtude da defla<;:ao
de sua pr6pria moeda - que afetam principalmente aqueles
setores que se encontram em maior dificuldade. Ea situa<;:ao se
torna absolutamente incompreensivel a partir do momenta em
que a disputa pela maior produtividade no trabalho passa a
ocorrer sob a forma da redu<;:ao dos custos salariais Cindiretos)
promovida pelos paises industrialmente desenvolvidos. Esta
concorrencia alucinada pode ao fim resultar numa redu<;:ao do
tamanho do bolo - sendo que os peda<;:os aos quais cada urn
tern direito nao crescerao nem diminuirao.' 1,

114. Zi..irn, Schwarz-Rot-Gnll1-Braul1: ReaktioJlsweisen al!lDena
ticmalisierwlg em Beck (org.). PaUlik del" G/ohalisierung. op. cit.
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o protecionismo preto, portanto, e contradit6rio em
dois sentidos: ele desmembra a sociedade que ele mesmo
idolatra e e contraproducente em termos economicos,

9. Protecionismo verde

Protecionistas verdes reconhecem no Estado nacional
urn bi6tipo politico ameac;:ado de extinc;:ao - que, assim
como a natureza ameac;:ada, e digno de protec;:ao - e defen
dem 0 standard ambiental contra a opressao mundial.

"Uma politica ecoprotecionista que pretenda desvincu
lar mercados com regulamentac;:oes ambientais severas de
mercados com regulamentac;:oes ambientais menos severas
pode ter urn resultado contraproducente. Ela protege em
demasia industrias que possuem uma relativa independen
cia diante de outras economias menos desenvolvidas e
impede a adoc;:ao de urn standard mais elevado em regioes
onde pode ser verificada uma ~l consciencia ecol6gica
_ ou seja, nos locais onde a adoc;:ao deste standard pare
ce ser mais urgente. Alem do rnais os custos economicos
que adviriam da universalizac;:ao desta politica de desvincu
lac;:ao seriam certamente elevados; provocariam crises eco
nomicas numa tal escala que tornariam inviavel qualquer

politica ecol6gica de longo prazo.
Para evitar mal-entendidos: algumas das contempora

neas correntes transnacionais de produc;:ao representam,
sem sombra de duvida, uma catastrofe do ponto de vista
ecol6gico. Os camaroes do mar do Norte - que sao lim
pos no MarrocoS e empacotados na Polonia antes de retor
narem aos mercados de Hamburgo - sao a expressao de
urn abuso eco16gico que nao sera interrompido por medi
das protecionistas. Faz-se necessario, ao menos neste caso,
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urn dispendio de energia que possa fazer frente aos custos
reais de transporte. Como os problemas ecol6gicos mais
relevantes de fato se tornaram globais, nao poderia haver
qualquer esperanc;:a de soluciona-los em urn mundo com
pletamente fragmentado do ponto de vista politico e social.
Este quadro tambem e, com toda certeza, grave 0 bastante
para que se mantenha urn certo ceticismo. Contudo, sem os
entrelac;:amentos politicos e economico-mundiais - que,
se somados, ampliam e intensificam a regulamentac;:ao
ambiental- 0 quadro seria ainda rnais grave.'"

Em outras palavras: 0 protecionismo verde contradiz,
em primeiro lugar, a globalidade da crise ecol6gica e, em
segundo, se abstem da arma politica que consiste no par:
pensamento globallintervenc;:ao local.

Os ambientalistas sao, sob este aspecto, os vencedores
politico-intelectuais da globalizac;:ao. As questoes ecol6gi
cas devem ser concebidas e respondidas como questoes
globais. Mas por conta de seu antimodernismo primario,
seus apegos provincianos e seu medo de perder 0 controle
burocrarico da politica ambiental ao desgarrar-se do Estado
nacional, diversos politicos ambientalistas acabam morren
do abrac;:ados uns aos outros.

10. Protecionismo vermelho

Protecionistas vermelhos retiram 0 p6 das vestimentas
da luta de classes para todas as ocasioes: a globalizac;:ao para
eles corresponde a expressao "tinhamos razao". Festejam
uma "ressurreic;:ao" do marxismo. No entanto trata-se ape
nas de uma teimosia cega e ut6pica.

115. Ibidem.
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Nao resta duvida de que, na era da globaliza<;ao, toda
politica de ajuste ou de justip social enfrenta urn dilema:
sem a redu<;ao dos custos sociais e dos custos salariais Cindi
retos), ha 0 crescimento do nllmero de desempregados;
sem novos postos de trabalho, no entanto, todo 0 sistema
de garantias sociais construido sob a base do trabalho aqui
sitivo amea<;a ruiL Se hoje verificamos a retra<;ao do volume
de trabalho aquisitivo - nao apenas em fun<;ao da expor
ta<;ao de postos de trabalho a lugares que antes pertenciam
a urn "extremo oriente", a estes paises que agora recehem a
temivel alcunha de "tigres asiaticos", mas sohretudo em fun
<;ao da eleva<;ao "explosiva" da produtividade do trahalho
marginal"" -, entao toda politica social estipulada sob a
hase do trabalho aquisitivo passa entao a padecer de uma
indigencia te6rica (se nos for permitido este eufemismo).

Alguns chegam a apostar numa solu<;ao radical, ou tal
vez na rejei<;ao da alternativa que produz este doloroso dile
rna: comercio mundial (leia-se capitalismo) e Estado do
hem-estar social. Esta alternativ~ria atirar 0 compromis
so firmado pela glohaliza<;ao na lata de lixo da hist6ria. w

A variante mais moderada da nostalgia esquerdista do
Estado socialignora que a crise do sistema social nao e con
juntura I. Desaparece toda uma epoca, 0 seculo que se ini
ciou com as leis sociais de Bismarck e em cuja ll1tima ter<;a
parte parecia tel' promovido para uma gera<;ao a grande
tarefa de garantir uma vida livre e segura para a maioria dos
homens soh a hase do trabalho aquisitivo. Esta resolu<;ao da

116. Para maiores detalhes, ver 0 relat6rio cia Comissao para
QuesteJes do Futuro de 1996, p. 5; e ainda nesta edi,aa, pp. 105-114.

117. Para uma compara<;ao, ver por exemplo Marglin & Schor
(orgs. J. The Golden Age ofCapitalism, au Altvater & Mahnkapf, Gren
zen derGlohalisierllllg, op. cit. Para LIma critica, examinar Zurn, op. cit.
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"questao social" tornou-se por sua vez urn prohlema social.
Mas isto apenas significa: quem de fato deseja mudar algo,
devera ser "injusto", recusar reivindica<;6es, estimular e pro
mover iniciativas individuais e, por conseguinte, pleitear
uma outra l6gica, uma outra moral para a politica social.
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De toda esta discussao pode ser derivada uma (mica
consequencia: que seja enfim inaugurado 0 debate a pro
p6sito da conformac;:ao polftica da globalizac;:ao!

Este debate pressupoe, antes de mais nada, uma criti
ca radical da ideologia neoliberal do globalismo, da unidi
mensionalidade economica, do pensamento linear e de
mao unica, do autoritarismo politico, sempre ancorado no
mercado mundial, que se apresenta de modo apolitico e no
entanto intervem de forma extremamente politica. Entao
perceberemos: a globalidade e a globalizac;:ao nao sao nem
urn fenomeno de aparencia estrategicamente divulgado e
cuja encenac;:ao publica seria urn meio para a libertac;:ao dos
grilhoes do capitalismo estatal-social petrificado, e nem sao
conceitos que podem, com bons motivos, requisitar e
impor a submissao de todos as novas leis naturais do mer
cado mundial. Nunca repetiremos 0 bastante: com a era da
globalidade nao se inicia 0 fim da politica, mas antes anun
cia-se 0 seu recomec;:o.

o choque da globalizac;:ao, trac;:o marcante da transic;:ao
para a segunda modernidade, tern ao seu final urn efeito
politizante, pois todosos atores e organizac;:oes, em todosos
dominios da sociedade, precisam lidar com os paradoxos e
as exigencias da globalizac;:ao e com a sua dinamica que
altera todos os antigos fundamentos. Esta necessidade
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extrapola, de modo hastante curioso, 0 esquematismo
esquerda-direita. Ha uma nostalgia de esquerda e uma de
direita. A primeira se remete ao Estado social, a segunda ao
Estado nacional. Ambas estao de acordo quanta a defesa do
status quo ante contra a "invasao do mercado mundial".

Porem quais respostas politicas a globalidade poderiam
ser esho<;adas?

Gostaria de contrapor dez respostas a glohalidade e a
glohaliza<;ao ante as dez armadilhas do glohalismo que ja
foram mencionadas:

1. Coopera<;ao internacional;
2. Estado transnacional ou "soherania inclusiva";
3. Participa<;ao no capital;
4. Reorienta<;ao da politica educacional;
5. As empresas transnacionais sao a-democraticas ou

entao anti-democraticas?
6. Alian<;a em favor da atividade comunitaria;
7. 0 que vira ap6s 0 modelo Volkswagen de na<;ao

exportadora? A determina<;ao de novos ohjetivos culturais,
politicos e economicos; ---..

8. Culturas experimentais, nichos mercado16gicos e
auto-renova<;ao social;

9. Empresarios puhlicos e trahalhadores autonomos;
IO.Contrato social contra a exclusao?

I. Coopera<;ao internacional

Uma primeira resposta politica - muito valorizada
especialmente pelos modernizadores social-democratas
seria a seguinte: a coopera<;ao politica entre os Estados
nacionais precisa ser construida para eliminar ou coibir a
cria<;ao de "currais'· (Kuhandel) que permitam as empresas
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glohais minimizar 0 pagamento de impostos e maximizar as
subven<;6es estatais.

A tarefa da politica consistiria, ao menos neste ponto,
em esclarecer para a opiniao publica que a globaliza~ao

nao pode significar 0 abandono de tudo as for~as do mer
cado. Cresce com a globaliza<;ao a necessidade de regula
menta<;6es internacionais, de conven~6es e institui~6es

internacionais para transa<;6es que ultrapassam fronteiras.
E nesta medida a globaliza~ao deveria vir acompanhada por
uma melhor coordena~aoda politica entre Estados nacio
nais soberanos, pelo aprimoramento da fiscaliza~aode ban
cos e institui~6es financeiras, pela derrubada do dumping
fiscal entre Estados (por exemplo, dentro da Uniao Eu
ropeia), por uma coopera~aomais estreita entre organiza
~6es internacionais e pelo seu pr6prio fortalecimento, a fim
de que adquiram maior eficiencia e flexibilidade.

"Deve valer para as rela<;6es economicas internacionais
aquilo que ja se verifica no ambito nacional: 0 mercado
necessita de urn quadro politiCO ordenador", escreve 0 pre
sidente do Partido Social-Democrata Alemao, Oskar
Lafontaine. "A economia social e ecol6gica e 0 sistema de
coordena~aopolitica da Uniao Europeia. Pleiteamos que
este modelo da economia de mercado com responsabilida
de social e ecol6gica transforme-se agora no fundamento
social para uma nova ordem economica mundial. Poderao
ser criadas deste modo as condi<;6es rnais favoraveis para a
competi~ao entre as empresas e para urn comercio justo
que favore~a a todos que nele tomam parte.

Necessitamos para este fim de uni6es internacionais
inseridas no contexto das institui~6es internacionais. Tais ins
titui~6es ja existem. Cito a Uniao Europeia, 0 G-7, a OCDE, 0

FMI e a nova Organiza~aoMundial do Comercio, a OMC. As
condi~6es economicas tambem ja estao dadas. Pois as cor-
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rentes internacionais de comercio e investimento - quefor
mam 0 mkleo da globaliza<:ao - estao concentradas sobre
tudo na chamada "tdade": Estados europeus, Estados
industriais nao-europeus do G-7, ou seja: EUA, Canada e
Japao. A assim chamada globaliza<:ao nao transcorre fora do
nosso campo de influencia politica. Devemos utilizar as pos
sibilidades de interven<:ao politica em favor de uma coope
ra<:ao internacional mais eficiente. Desta forma os problemas
da globaliza<:ao - tanto estes que ja existem como aqueles
que ja podemos antever - tornar-se-ao contornaveis."'"

Propostas como esta nao intentam encontrar a resposta
para a globaliza<:ao em urn Estado supranacional agiganta
do e nem mesmo em urn Estado mundial, mas sim em urn
"acordo responsave!" entre os Estados nacionais, que deve
riam comprometer-se e associar-se no sentido de que eles
Ca) impusessem restri<:oes as empresas transnacionais, ou
entao, que nao rnais concedessem a ela 0 poder de joga-Ios
uns contra os outros; Cb) que eles pudessem renovar seus
poderes politico-estatais e seu poder de conforma<:ao. Na
seguinte esperan<:a: de que a er~cional da democracia
social pudesse ser salva, modernizada e revivescida pela
era da democracia social cosmopolita.

"Numa formula<:ao simplificada: de acordo com a con
cep<:ao neo-social-democratica a coopera<:ao internacio
nal, como alternativa ao protecionismo, preservara tambem
o Estado nacional intervencionista, bern como a integra<:ao
supranacional e a desregulamenta<:ao atraves, por urn lado,
da desistencia da "competi<:ao entre sistemas", para, Por
outro lado, criar as condi<:oes que permitam 0 aprimora
mento de sua economia interna mediante as vantagens da

118. Oskar Lafontaine, Glohalisierung ul1d il1tenzationale Zusa11l
melzarheit. em Beck (arg.), Politik del' Glohalisierung, op. cit.
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competi<:ao internacional e gra<:as a uma politica nacional
social e industrial. "119

Porem 0 sucesso desta estrategia de reforma e reformu
la<:ao da era social-democrata por meio de associa<:oes esta
tais internacionais nao e apenas necessaria, mas tambem
questionavel, e por tres motivos: primeiro por haver uma
subestima<:ao otimista da dimensao de todas estas transfor
ma<:oes; temos, em ultima analise, uma estrategia "conti
nuista", ainda que num nivel rnais elevado.

Em segundo lugar, nao se leva em conta 0 fato de que,
embora ja fosse ternpo, a politica internacional vai conti
nuamente se tornando uma politica de desregulamenta<:ao.
E, em terceiro lugar, tambem permanece obscuro como a
concorrencia dos Estados nacionais por investimentos e
postos de trabalho, que cresce com 0 desemprego em mas
sa, pode ser efetivamente reduzido. Os Estados nacionais
sao urn cartel de egoistas que se veem diante da alternativa
de fazer concessoes porque atuam de modo egoista, e mes
mo assim recolhem cada vez menos impostos, ou entao
haverao de ceder para recolher mais impostos em outra
alian<:a de Estados.

Por fim, 0 "patrimonio politico" adquirido pelos so
ciais-democratas na primeira modernidade - 0 estabele
cimento e a garantia da paz social - ja nao possui valor
algum na segunda modernidade. Pois os pr6prios sociais
democratas enfrentam este dilema. Expresso de maneira
cinica, porem realista: Talvez a paz social nao possa, quem
sabe, ser alcan<:ada precisamente sob as condi<:oes da con
correncia radical entre empresas transnacionais no merca
do mundial?

119. W. Streeck, "Industrielle Beziehungen in einer internationali
sierten Wirtschaft", em Beck, Politik del' Glohalisierung, op. cit.
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2. Estado transnacional ou "soberania inclusiva"

"Nas atuais teses sobre a globalizas:ao encontramos, em
termos economicos, poucas coisas novas e diversas falsas",
escreve M. Janicke. "Poderia de fato ate ser correto afirmar
que a politica ambiental caiu na 'armadilha da globalizas:ao'
ou que a protes:ao ambiental tornou-se cara demais diante da
concorrencia global. Estas teorias tem grande popularidade.
Ate mesmo os ambientalistas a aceitam, sempre resignados.

Seria de grande interesse verificar tambem qual e 0

desempenho economico dos Estados que de algum modo
mantem compromissos com a preservas:ao ambiental. Ecom
surpresa veremos entao: as nas:6es precursoras da politica
ambiental global se encontram economicamente melhor do
que muitas outras. No inicio dos anos 70, os EUA e a Suecia
tiveram uma atuas:ao inovadora. Em seguida veio 0 Japao. E
a partir de 1994, a Alemanha. Hoje, paises como a Holanda,
a Dinamarca e novamente a Suecia tem uma atuas:ao desta
cada. Fora da Europa, a Coreia do SuI vem ocupando uma
posis:ao mais avans:ada. Curiosa~e, os paises de atuas:ao
ecol6gica mais destacada sao quase todos pequenos e foram
bastante impulsionados pelo mercado mundial.

o que mais impressiona, no entanto, e que sao paises
que antes tiveram um grande exito em relas:ao aos seus mer
cados de trabalho. Isto fica bem claro, por ora, em alguns
casos: a Holanda, a Dinamarca e tambem a Nova Zelandia
- um pais muito ativo em termos de politica ambiental
reduziram em aproximadamente um ters:o suas porcenta
gens de desemprego desde a recessao de 1993. 0 desem
prego vem caindo tambem na Suecia - bem como nos
paises escandinavos, de modo mais geral. Os paises do
Norte adotaram, entre outras punis:6es ambientais, um
imposto sobre 0 CO

2
, Na Dinamarca e na Suecia ocorreram
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reformas fiscais por direitos ecol6gicos. A protes:ao ambien
tal, portanto, nao representa um impedimento para a sobre
vivencia na competis:ao global; uma politica ambiental
conseqilente e, pelo contrario, um indicador decisivo a res
peito do poder de concorrencia de um pais - e 0 que afir
ma Michael Porter, um preeminente te6rico da inovas:ao e
economista de Harvard.

Nao restam duvidas de que 0 Estado nacional isolado
nao foi fortalecido pelo surgimento do mercado mundial.
Porem os Estados trabalham muitas vezes em um sentido
coletivo. A rede global dos ministerios detem 0 mesmo
poder de determinas:ao da politica ambiental possuido
pelas associas:6es ambientais nacionais - que no entanto
estao internacionalizadas. "12"

Mas a questao decisiva e esta: 0 que quer dizer as:ao
conjunta entre Estados? Os modelos elaborados na Iiteratu
ra - como a organizas:ao internacional, multilateralismo ou
a politica de pIanos diversificados (MEHREBENE) - estao,
conforme ja expusemos, atreladas ao Estado nacional. Esbo
cei, em contraponto a todos eles, 0 modelo do Estado trans
nacional, que perpassa todas estas distins:6es. Nele a
interas:ao dos Estados nacionais e das sociedades dos Esta
dos nacionais, ambas excludentes, e substituida por um qua
dro relacional no qual surgem associas:6es de Estados que se
silUam na sociedade e deste modo reencontram sua especi
ficidade e sua autonomia na condis:ao de Estados "glocais".

o modelo do Estado transnacional contradiz portanto
todos os outros modelos ~ooperativos:Estados transnacio
nais se relmem como resposta a globalizas:ao e com esta
condi,;ao mantem a soberania regional e a identidade extra-

120. M. Janicke, Umweltpolitik.. Global am £Ilde oderam £Ilde glo
hal'. em Beck (arg.), Politik der Globalisierzmg, op. cit.

231



ULRICH BECK

nacional. Sao Estados isolados e cooperativos, ou Estados
isolados emfunr;ao dos Estados cooperativos. Em outras
palavras: 0 entendimento interestatal abre novas perspecti
vas de atuas:ao para 0 Estado isolado p6s-nacional.

Par exemplo: somente as iniciativas da Europa possibi
litam 0 fim do dumping fiscal e a cobrans:a sobre os "con
tribuintes virtuais" - uma medida que contribuira nao
apenas para a crias:ao das condis:6es do bem-estar ecol6gi
co e social da Europa, mas tambem para a retomada do
poder de atuas:ao e de conformas:ao politica do Estado iso
lado. A questao a respeito da razao pela qual os Estados
devem se associar pode ser aqui respondida com 0 egois
mo estatal: porque apenas deste modo eles poderao reno
var sua soberania nos contextos da sociedade mundial e do
mercado mundial.

Este argumento faz sentido somente se 0 imaginario da
soberania exclusiva far substituido pelo imaginario da sobe
rania inclusiva. Conhecemos 0 argumento do mundo do
trabalho e da divisao do trabalho: a cooperas:ao nao impede
mas, pelo contrario, impulsiona a ambos - a produtivida
de e a soberania dos Estados. Se qu~mos retomar a distin
s:ao de Emile Durkheim poderemos entao afirmar: a
anarquia mecanica da diversidade e substituida pela sobe
rania organica da cooperar;ao na relas:ao entre os Estados.
Isto significa: os atares nacionais-estatais conquistam espa
s:os de conformas:ao politica na medida em que demonstram
ser capazes de aumentar a riqueza publica e a economica
atraves da cooperas:ao transnacional. Os Estados transnacio
nais sao, par consequencia, Estados globais comerciais que
se desvencilham tambem das priaridades do calculo geopo
litico com 0 principio da exclusao territorial.

Eis a consequencia: a guerra se transfarma numa espe
cie de luxo reservado aos Estados nacionais mutuamente
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isolados, e isto apenas na medida em que eles nao se encon
trem sob a esfera de influencia de uma associas:ao militar e
nao possuam a tecnologia beJica rnais avans:ada.121

A questao de como se alcans:ar e construir a arquitetu
ra politica do Estado transnacional podera ser respondida
se nos remetermos a duas frentes ou colunas: primeiro, ao
principio do pacifismo jurfdico;l'l segundo, ao principio
federalista do controle interestataP"

o primeiro principio - 0 do pacifismo fundamentado
no direito internacional - afirma: sem a elaboras:ao de
uma legislas:ao internacional e de instancias que 0 repre
sentem, os conflitos transnacionais nao serao contidos par
vias pacificas. 12

' E preciso distinguir 0 pacifismo juridico do
pacifismo social; este coloca as causas sociais como 0

aspecto central dos conflitos transnacionais: nao se pode
confundi-lo tampouco com 0 pacifismo religioso, que visa

121. Vel' a esre respeito ManclelshauI11, The Dawn ofPeace ill

Europe. Nova York, 1996: RobertJ, Weber(org.J. EagleDrift. Nova York,
1997

122. Sabre este assunto, vel' D. Archibugi, From the United NatioJls
to cosmopolitan Democracy. em D. Held (org.), CosmopolitClll Democ
raq. Londres, 1995, pp. 121-135.

123. Um outro principio- a saber, 0 de esjJw;o mOlZetario comlf111

- naa sera abordado pein faro de ja tel' sieJa esclarecido a prop6sito
do dehate a respeito cIa intfoclw;;ao do ElITO. Contra a lamenta~ao de que
a intfodw;;ao fors;ada do Euro reria em vista exc1usivamente a Europa
econ6mica, pode-se dizer que sua introdus:ao depoe a favor da tese de
que a Europa politica - voluntaria 01.1 invaluntariamente - se ve
pressionada pela Europa ecoonmica. Dentro do espas:o monetario
comum as interesses e as reivindicas:oes par mercado de trabalho, reco
nhecimento de diplomas, saIario minima etc. passam repentinamente a
ser discutidos. Ate que as alianc,:as de solidariedade nacionais-estatais se
estendam as solidadriedades - e conf1itos! - transnacionais.

124. Este e, alias, 0 ponto central do texto de Kant sabre A pazper
perlla, ver U. Beck (org.) Kinderder Freiheit. op. cit.. p. 147.
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ao dialogo e ao intercambio entre as religi6es. Enao se pode
tomar tamhem 0 pacifismo juridico por uma ausencia de
violencia. A decisao e 0 vinculo juridico transnacional sao
partes essenciais da composi(:ao de for(:as militares.

o pilar do pacifismo juridico nao pode, ponanto, ser
compreendido como a condi(:ao suficiente para a regula
menta(:ao pacificadora de conflitos; ele e apenas uma das
condi(:oes necessarias. Isto deve valer para a regulamenta
(:ao de conflitos entre Estados e dentro de urn mesmo Esta
do. A hist6ria deste seculo nos ensina que 0 destino politico
dos foros internacionais e marcado pelo paradoxa do
(in)sucesso: eles tiveram exito nas vezes em que nao foram
utilizados e fracassaram nas ocasioes em que de fato foram
utilizados. 0 raciocinio que julga indispensavel a existencia
de urn sistema juridico internacional contradiz 0 fato de que
os Estados lutam por cada milimetro da soherania que ain
da Ihes resta, e 0 fazem com uma tenacidade que e sempre
maior 0 quanto menDs houver para ser defendido e 0 quan
to mais houver para se ganhar com a forma(:ao de alian\;as.

Atualmente trabalha-se de fat~ em todos os cantos
do mundo - na elabora\;ao de funaamentos para 0 direi
to internacional, e sua necessidade nao e jamais posta em
questao. Os resultados efetivos, no entanto, sao hastante
limitados, ainda que os tribunais de Den Haag e Arusha
tenham condenado crimes relativos a guerra dos Balcas e a
guerra civil de Ruanda. Mas mesmo no incidente na B6snia
Herzegovina os acordos de Dayton nao foram suficientes
para levar alguns suspeitos por crimes de guerra como
Mladic, Karadzic, ou Kordic e, deste modo, abrir caminho
para uma reconcilia\;ao por vias legais e urn conseqliente
recome\;o politico.

Mas nao se pode deduzir a inutilidade do direito inter
nacional a partir das falhas demonstradas por ele. Pelo con-
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trario: ha boas razoes para se pensar que espa\;os e institui
<;oes juridicas internacionais deixaram de ser urn luxo e pas
saram a ser uma necessidade para todos os Estados na era
glohal, precisamente por este motivo: porque no curso da
globaliza\;ao os Estados nacionais nao estao perdendo ape
nas 0 poder decis6rio e normativo em diversos campos,
mas tamhem 0 controle sohre a aplica\;ao de leis regula
mentadoras. Como ha 0 fracasso da estrategia dos Estados
isolados, por exemplo na Internet, na cohran<;a de impos
tos ou no comhate ao desemprego e aos crimes contra a
economia, os Estados isolados sao coagidos a trabalhar pela
coopera<;ao transnacional para garantir a aplica\;ao de leis
nacionais.

E rnais uma vez entra em cena 0 paradoxal principio do
autofortalecimento por meio do auto-enfraquecimento: os
Estados nacionais se veem ohrigados a delegar seus instru
mentos as instancias transnacionais cooperativas para fazer
crescerem suas chances de controle; somente desta manei
ra ela podera renovar e ampliar seu poder de influencia e
conforma\;ao na sua nova condi<;ao de Estado p6s-nacio
nal. to 0 interesse do pr6prio Estado, como ja mencionado,
que 0 obriga desvencilhar-se destes interesses do Estado.

Por outro lado subsiste ainda 0 perigo de que a contra
di<;ao entre 0 espa\;o de atua\;ao nacional-estatal e os pro
hlemas transnacionais conduza a cria<;ao de urn nllmero
cada vez maior de leis de controle nacional-estatal em fun
<;ao de sua ineficiencia. 0 Estado tera demonstrado assim
urn ativismo politico que nem sequer aborda 0 prohlema a
ser solucionado e tornara ainda mais restrito 0 campo juri
dico de atua\;ao. "As normas nacionais enfim provam ser
cada vez rnais inseguras diante de todas as novas formas de
criminalidade internacional que utilizam 0 potencial tecno
16gico glohal: a conclama\;ao por leis nacionais soh a pala-
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vra de ardem da equipara~aoarmamentista - a ser pro
movida em nome do combate aos crimes nacionais-estatais
- cai for~osamente no vazio. 0 desrespeito a direitos fun
damentais, verificados par exemplo nas medidas de vigi!an
cia 6tica e aCllstica na esfera privada - urn fato que
representa urn grave prejuizo as liberdades civis e ao Esta
do de direito - apenas simulam urn certo poder, mas nao
demonstram capacidade para combater esta criminalidade
e deste modo garantir a seguran~a dos cidadaos. A destrui
~ao desta i!usao de seguran~a, somada a perda da confian
~a na ardem democraticamente legitimada, e apenas uma
questao de tempo. '"

o federalismo possui - se aplicado a rela~ao entre
Estados - a decisiva vantagem de fazer com que 0 poder
nao seja exercido de cima para baixo e seja tambem contro
lado ou neutralizado horizontalmente. Urn dos principais
problemas consiste no fato de que a instancia controladara
destes Estados nao deve ser supra-estatal. Uma instancia
supra-estatal seria ineficiente ou entao monopolizada pelos
rnais fartes - 0 que levaria a cria~~de urn Estado mun
dial. Este, contudo, seria a representa~ao da rnais absoluta
das tiranias, da qual por principio nenhum ser humano
poderia escapar. Ela seria, alem disso, muito fragi!, pois
substitui a multiplicidade pela unidade e nao reconhece
qualquer institui~ao que exer~a 0 pape! de mediadora de
conflitos.

o federalismo transnacional significa: uma politica de
auto-integra~aoativa dos Estados isolados no contexto das
rela~oes internacionais com vistas a renova~ao dos Estados

125. Hertha Daubler-Gmelin. Globaiisierung geht keineswegs
Hand ill Hand mil glohalem Recht. em Frankfurt!!/" RUlldschau,
18/4/1997, n° 90.
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glocais isolados ea delimita~aodo poder dos centros trans
nacionais. "Pressupoe-se aqui que urn Estado democratico,
na medida em que for uma unidade politica incompleta,
nao podera dispor de institui~oesque the permitam conec
tar diretamente seus cidadaos com os cidadaos de outros
Estados." ''',

Em resumo, a soberania inclusiva significa: a renuncia
aos direitos de soberania implica a conquista do poder de
conforma~aopolitica fundamentado na coopera~aotransna
cional. Contudo, isto s6 podera acontecer se a globaliza~ao

for concebida e compreendida como urn projeto politico.
Apenas deste modo serao viaveis 0 crescimento local etrans
nacional da arrecada~ao, dos empregos, do entendimento e
das liberdades politicas. Neste sentido, a Europa tornou-se
urn labarat6rio para a soberania inclusiva. ,r

3. Participa~ao no capital

Se e carreto afirmar que 0 trabalho vern sendo substi
tuido pelo conhecimento e pelo capital, entao uma nova
politica social poderia estabelecer como meta a participa
~ao do trabalho no capital. 0 principio da decisao conjun
ta estaria, neste caso, complementando 0 principio da
propriedade conjunta (ou talvez concorrendo com ele). Os
modelos em questao vao desde a substitui~ao de parcelas
de salarios por participa~oes(no capital da empresa, e par
tanto em seus lucros e prejuizos) ate a seguinte visao: Mer
cedez-Benz e Hoechst, par exemplo, produzem nos lugares
rnais baratos, enquanto os alemaes viverao confortavel-

126. D. Archibugi, op. cit.
127. Vera este respeito 'Europa como resposta aglobalizac;:ao", p. 259.
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mente dos lucros e dividendos globais como uma "popula
(ao acionista".

"Partidos e sindicatos", afirma Fritz W. Scharpf, "que
ainda pretendam buscar a justi(a distrihutiva deverao reo
rientar seus esfor(os das politicas salariais e de arrecada(ao
para a distribui<;:ao de patrimonio de capital." Eobserva uma
dificuldade: "Uma meta como esta poderia ser muito mais
facilmente cumprida em tempo de crescimento real de sala
rios; e e de se lamentar que os pianos correspondentes de
coalizao social-liheral durante os primeiros anos da decada
de 70 tenham fracassado na polemica sindical contra 0 capi
talismo popular." '"

o limite destas politicas parece ser claro: trocar a prio
ridade de uma politica salarial por uma politica de partici
pa(ao no capital seria uma medida henefica apenas para
aqueles que ja estao integrados ao processo produtivo e
nao para os desempregados que permanecem do lado de
fora dos portoes do mercado de trabalho.

4. Reorienta(ao da politica educacioD::M."

Se 0 trabalho vern sendo suhstituido pelo conhecimen
to e pelo capital, entao - esta e a segunda conclusao - 0

trabalho deve ser valorizado ou renovado pelo conheci
mento. E isto significa dizer: investimentos em educm;:ao e
pesquisa l - precisamente 0 oposto daquilo que se ve hoje
na Alemanha. 12

"

128. Ver F. W. Scharpf. Demokratie ill del' fra1lsnatioJiaien Politik.
em C. Beck (org.), Politik der Glohalisierll1zg. op. cit.

129. 0 novo governo trabalhista britanico de Tony Blair comec;a a
defender abertamente este principio.
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"Os politicos nao compreenderam", escreve Rohert B.
Reich, "que os verdadeiros ativa tecnol6gicos de urn pais se
encontram na capacidade de seus cidadaos para a resolu
(ao dos prohlemas do futuro." Seu conhecimento, seu
potencial, sua contrihui<;:ao para a economia mundial (que
nao mais se resume a tecnologia e ao capital) determinam
o bem-estar de urn pais. "Dinheiro e fahricas, informa<;:oes,
maquinas e os simbolos das firmas estao desvinculados de
urn espa<;:o fixo; mas este nao e 0 caso dos possuidores do
conhecimento e da experiencia."IW

Em vez de suhvencionar firmas "alemas", os politicos
deveriam investir em forma<;:ao e conhecimento para ofere
cer aos seus cidadaos as habilidades e as no<;:oes elementa
res que lhes permitirao uma melhor orienta(ao em meio as
paisagens e as contradi(oes da sociedade mundial.

Uma das melhores respostas politicas a globaliza(ao e
esta: a constru<;:ao de uma sociedade de conhecimento e
pesquisa; prolongamento - e nao a redu<;:ao - do perio
do de forma<;:ao e a quehra do seu vinculo com as aplica
(oes teenicas imediatas, e tambem 0 direcionamento dos
processos de forma<;:ao para qualifica<;:oes mais ahrangen
tes. Esta transforma<;:ao nao deve ser compreendida como
uma "flexibiliza<;:ao" ou urn "aprendizado continuo", pois
ela tambem representa capacidade social, espirito de equi
pe, disposi<;:ao para 0 conflito, compreensao cultural, habi
lidade para lidar com as incertezas e os paradoxos da
segunda modernidade."''!

"0 ensino deve esta.r associado a atividades que pos
sam tomar os homens independentes", afirma Reinhard

130. Reich. Die neue Weltwirtschaji. Bedim, 1993, p. 181.
131. Ver Bollinger & l\othdurf, Schtasselqualijikatirmcl1. Ms Fulda,

1997.
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Kahl. "0 ensino e uma amplia<;:ao de horizontes e uma
liberta<;:ao de seu gueto. Mas falar e evidentemente mais
facil do que fazer."'" No entanto 0 sentido do ensino se
altera com a conexao transcultural. A substitui<;:ao de uma
"sociedade doutrinaria" (W. Lepenies) pela aten<;:ao dial6
gica (a coragem para 0 desentendimento) e um dos aspec
tos mais estimulantes da dialetica da globaliza<;:ao. Por
todos os cantos ja se comenta que tambem seria necessa
ria uma transnacionaliza<;:ao dos curriculos e da forma<;:ao
universitaria ("global studies'), 0 que contribuiria para tor
nar compreensivel para os estudantes os impasses da
comunica<;:ao e dos conflitos transculturais. Eles ainda
seriam uteis por fornecer aos estudantes um mapa cogniti
vo que lhes facilitaria a compreensao da multidimensiona
lidade e das armadilhas da "vida glocal" e ainda lhes
ensinaria 0 modo de eVita-las.

Em plena era do individualismo, nao basta apenas auxi
liar os jovens na "introje<;:ao flexivel de normas preexisten
tes"; medidas mais radicais se fazem necessarias. Exige-se,
de acordo com Michael Brater, "a forma<;:ao de um ego que
atue como um centro ativo e organ~ional. Cada jovem
deve, por si s6 e apoiado em suas pr6prias bases, aprender
a conduzir sua vida - isto e, aprender e praticar, dando
vida a um processo aberto". ".'

132. Kahl, Globalisienlllg zwingt zu eilzer Reorientierung des Ie/'

nem. em taz. 4/8/1997.
133. Michael Brater. Schule ul7d Ausbildul7g im Zeichel7 de,. 1l7di

l'idualisierwzg, em Beck (arg.), KinderderFreiheit. op.dt., p. 153.
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5. As empresas transnacionais sao
a-democraticas ou entao antidemocraticas?

Um capitalismo transnacional que nao arrecada impostos
e destr6i postos de trabalho acaba por perder sua legitimida
de. Ele se torna - obedecendo a previsao de Schumpeter
parasitario e antifuncional. Epreciso portanto que se formule
- em termos te6ricos e praticos - a grande questao, a
questao capital da segunda modernidade: os empresarios
transnacionais sao antidemocratas? Ou entao: qual e para eles
o valor da refunda<;:ao da democracia?

Em quais termos podera ser formulado um contra to
social que nao parta somente da perspectiva nacional-esta
tal, mas que considere tambem a perspectiva das empresas
transnacionais e que refundamente e viabilize a democra
cia da segunda modernidade'

Talvez eu seja um otimista desesperan<;:ado; talvez este
otimismo seja tambem estrategico. Desvincular a economia
de mercado do contexto europeu de seu nascimento e pra
tica-la sem maiores considera<;:oes seria somente um equi
voco, mas ainda assim um equivoco altamente perigoso e
ate suicida. 0 projeto da economia de mercado sempre foi
tambem um projeto politico estreitamente associado a
democracia. Porem a democracia tem custos elevados. Por
tanto, nao ha razao para que se deixe de advertir aos ven
cedores da globaliza<;:ao a respeito de seu compromisso
com as institui<;:oes democraricas e isto significa: intimar as
contrihuintes vil1uais a pagarem seus impastos.'.'"

Este nao e um problema alemao e nem mesmo europeu,
mas um problema da sociedade mundial que s6 podera ser

134. A respeito cbs limitJt;,.'oes das diferentes fOfl11JS de taxas;ao, ver
Strecklndustn'elle BeZiehungen, op.cit. e tambem nesta edi<;:ao ap. 263.
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resolvido por meio de regulamenta<;:oes internacionais. No
entanto ele passa tamhem pela dependencia do mercado e
pela dependencia da imagem destas empresas. Os atores
economicos podem ser vencidos, tern seu calcanhar-de
Aquiles. A auto-realiza<;ao sem Iimites do capital deve se
conectar, primeiro, a espar;os, e segundo, a produtos. 0 capi
tal volatil deve ser "assentavel"; deve adaptar-se as culturas
locais e seus contextos politico-juridicos; a que significa
tamhem: justificar-se a si mesmo neste meio; 1<; deve produ
zir hens e viahilizar a presta<;ao de servi<;:os que poderao ser
comprados, aceitos au rejeitados pelas pessoas.

Como sao vistas a Anistia Internacional e 0 Greenpeace
por urn movimento de consumidores que nao s6 incentiva
empresas que atuam em todos as cantos do globo a uma
po/itizar;ao do consumo em defesa do standard democrari
co como tambem as amea<;a com uma puni<;ao sob a forma
do hoicote? Em qual medida a consumidor organizado e
politicamente ativo, que domina os instrumentos da encena
<;:ao simb61ica da midia, podera substituir au complementar
a trabalhador organizado - fazendo~a especie de corre
<;ao - contra a "auto-realiza<;ao sem Iimites" do capital?

Afirma-se, repetidamente: e hem rnais faci] encontrar
uma agulha no palheiro do que incorporar a responsabili
dade ao mercado mundial. Mas isto nao e verdade. A sen
satez nunca e espontanea, e na verdade depende da
produr;ao da responsabilidade.

Ha urn caminho hem mais simples para oferecer aos movi
mentos de consumidores urn consideravel poder politico:

Em primeiro lugar, urn simholo ohrigat6rio de identifi
car;ao que seja de facilleitura;

135. Vel' p. 85.
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Em segundo, etiquetas sociais, democraticas e ecol6gi
cas que informem a respeito das condi<;:bes de fabrica<;:ao
dos produtos e do engajamento democratico - esponta
neo - das empresas fabricantes;

E por ultimo, a responsahi/izar;ao pelos produtos, de
forma que estes sejam sobretarifados caso nao ohede<;:am as
normas estahelecidas.

Contra esta politica simplista, a hem da verdade, do
"produto perfeito" e da responsahiliza<;:ao, que nao cria
uma demanda de controle hurocratico e e plenamente con
ciliavel com urn autocontrole e uma autofiscaliza<;ao
empresarial, afirmam os representantes do comercio: Como
iremos saber soh quais condi<;bes foram produzidos os pro
dutos que vendemos' Este e 0 ponto: a responsabilidade
pelo produto ohriga que se saiba claramente tudo a seu res
peito e que - caso se queira evitar a ruina econ6mica 
seja imposta perante todos os outros concorrentes a mini
ma moralia da produ<;ao social que respeita 0 meio
ambiente. Quem pratica 0 comercio em todo 0 mundo deve
estar disposto a assumir, em todo 0 mundo, as responsabi
Iidades pelas condi<;bes politicas e sociais deste comercio.
Esta resposta politica a glohaliza<;ao reline aquilo que pare
cia ser impossive! de se reunir: controle local e autocontro
Ie empresarial. 151'

Nem mesmo as clausulas sociais e ambientais sao reme
dios eficazes para a domestica<;:ao da economia mundial.
£las exercem grande influencia sobre os Estados e os seto-

136. A respeito do standardambiental e social no ambito mundial,
ver Brassel & Windfuhr, Welthandel und .lvlenschenrechte, Bonn, 1995,
Kreissl- Dorfier (arg.), }';fit gleichem Jl;fass- Sozial- und Umweltstan
dards im Welthandel, publica,ao dos verdes no Parlameoto Europeu,
1995
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res mais voltados para a exporta(,:ao. Suas contribui(,:oes
para urn desenvolvimento social acompanhado por uma
justi(,:a social seriam, se tanto, indiretas. Seria preciso refle
tir a respeito do paradoxo destes efeitos colaterais.

6. Alianp em favor da atividade comunitaria

Em qual medida seria possivel forjar uma alian(,:a entre
o capital e a politica transnacional com vistas aconstru(,:ao
de perspectivas ao mesmo tempo transnacionais e descen
tralizadas para a sociedade civil?

Urn novo contrato social deveria partir do seguinte pon
to: Nosso trabalho se tornou produtivo a urn tal ponto que
necessitamos cada vez menos do trabalho e precisamos
produzir cada vez mais bens e servi(,:os. A integra(,:ao s6cio
material dos homens por meio do trabalho aquisitivo conti
nua a ter grande importancia, mas deixou de ser a (mica
forma. Proponho que se reflita por urn instante se aquilo
que e identificado por toda parte nos bi6tipos sociais como
engajamento da sociedade civil- a sab~a capacidade de
auto-organiza(,:ao, e tambem 0 interesse em projetos politi
cos que nao foram percebidos com a c1areza suficiente
pelas institui(,:oes - nao podera ser considerado como urn
segundo centro de atividade e integra(,:ao ao lado do traba
Iho remunerado: a atividadepublica, a atividade comuni
taria. Mas, afinal, 0 que isto quer dizer? Seria necessario
conferir visibilidade politica - isto e, remunera(,:ao - a
servi(,:os prestados ate agora por caridade a idosos, deficien
tes, sem-teto, aideticos, analfabetos, excluidos e tambem ao
engajamento ecol6gico e a tantas outras atividades (sob a
forma de uma verba comunitaria, por exemplo, cujo paga
mento corresponderia arelevancia social do servi(,:o presta
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do). A atividade comunitaria poderia tornar as cidades habi
taveis, enaltecer 0 espirito democratico e aumentar a efica
cia da energia dispendida. Por que nao falarmos de uma vez
numa alian(,:a civil-estatal pela sociedade civil em vez de
"alian(,:a pela atividade comunitaria" e atrair capital para rea
liza-la? A atividade comunitaria poderia tamar uma forma
que nao fizesse dela urn abrigo provis6rio para 0 desempre
go: ela deveria ser atrativa para todas as pessoas. Ela pode
ria se tornar urn segundo centro de atividade que garantiria
a substancia democratica da sociedade. Nao se trata da
substitui(,:ao do trabalho aquisitivo. Aatividade comunitaria
talvez pudesse ao fim ser uma das tres pernas (sic) - ao
lado do trabalho aquisitivo, que garante a seguran(,:a econo
mica, e do aut00nomo (Eigenarbeit), que garante a educa
(,:ao e/ou a autorealiza(,:ao da crian(,:a. 0 trabalho civil nao
poderia de resto ficar preso ao contexto nacional-estatal;
ele poderia amparar e enriquecer a sociedade civil transna
cional, suas redes e seus movimentos sociais. Sao ativida
des tais como as do Greenpeace e da Anistia Internacional
que atraem a curiosidade dos jovens.

Portanto, sao sobretudo dois principios - espontanei
dade ou auto-organiza(,:ao, ao lado do financiamento publi
co - que poderiam fazer da atividade cornunitaria uma
alternativa interessante.W

Uma proposta como esta nao tern como esquivar-se da
pergunta: de onde vira 0 dinheiro? Da assistencia social e
do seguro-desemprego: segundo 0 modelo proposto, aos
desempregados restara po futuro a alternativa entre perma
necer desempregado e receber 0 auxilio social ou atuar de

137. Para maiores detalhes. ver 0 Relat6rio III da Comissao para
Questoes do Futuro - /t1assnahmen, se<;ao "Atividade comunitaria ",
novemhro de 1997,
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modo espontaneo no setor da atividade publica; nestes
casos, as transferencias contabeis correspondentes pode
riam ser aplicadas - sem mencionar 0 fato de que os
desempregados vem desaparecendo, e nao somente nas
estatisticas. RedUl;:ao de impostos: a atividade comunitaria
devera permanecer isenta de cobran~asobre salarios, assim
como as associa~oes que forem reconhecidas. Associa~6es
para 0 bem-estar: quem distribui 0 que e para quem? E
como estes recursos poderiam financiar, de modo transpa
rente, a atividade comunitaria oferecida de maneira volun
taria? Fontes nao-materiais: redes de intercambio, sistemas
de bonus. Mecenatosocial: as empresas transnacionais che
garam a financiar projetos culturais em outras epocas, uma
iniciativa que as ajudou a melhorar suas imagens. Em segui
da, elas passaram a se ocupar de questoes ambientais.
Existe hoje dentro das grandes empresas um movimento
em defesa do mecenato social. As grandes companhias
poderiam deste modo se sentir obrigadas a aceitar as novas
regras impostas por uma opiniao publica atenta. Parto do
pressuposto de que seus gerentes veem na liberdade poli
tica destas culturas um grande feito e ~ejam contribuir
para sua manuten~ao.

Esta iniciativa pressupoe uma concep~ao politica que
desestrutura 0 monop6lio do sistema politico. f: necessario
que se descubra, por exemplo, uma nova distribui~aodo
poder e do trabalho entre 0 sistema politico nacional-estatal
e a sociedade civil (trans)local. Fortalecer as sociedades
civis. Para alem de suas fronteiras nao significa transferir
para ela, sob a forma de urn palavr6rio comunitarista, todos
os problemas causados pela ineficiencia burocratica. Este
fortalecimento significa: 0 reconhecimento maduro das res
ponsabilidades e sucedido por urn deslocamento do poder
desde 0 centro ate as regioes, ate as cidades; e as iniciativas
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da popula~aoserao a urn s6 tempo viabilizadas pelo dinhei
ro da comunidade e provarao deste modo a sua eficacia.

Mas que ninguem se iluda e imagine que os novos pro
blemas tambem possam ser solucionados por estes meca
nismos. ]a vern surgindo, por exemplo, uma acirrada
concorrencia dentro de prefeituras e partidos politicos por
uma posi~ao de destaque; ou entao, ha a concorrencia de
organiza~oesautonomas da sociedade civil com profissio
nais especializados (e muito rnais caros). Desencadeiam
se desta forma conflitos permanentes nas mais diversas
areas.

7. 0 que vira ap6s 0 modelo Volkswagen de na~ao expor
tadora? A determina~ao de novos
objetivos culturais, politicos e economicos

A supera~ao da divisao da Alemanh~vai muito alem da
incorpora~ao da RDA pela Alemanha Ocidental. Como ela
tambem implica a supera~ao das fronteiras europeias, ela
representa 0 fim de uma epoca e 0 inicio de urn novo capi
tulo da hist6ria europeia.

Seu significado e seus pressupostos podem ser esclare
cidos pela compreensao do desenvolvimento da Alemanha
Ocidental no p6s-guerra. Diversas visoes parciais colidiam
entre si naquela epoca: reconstru~ao,democratiza~aointer
na, recalque da discussao sobre 0 terror nacional-socialista,
assim como a luta pela reunifica~ao. Elas sao, sem dllvida,
contradit6rias entre si; permitem, e tornam mesmo obriga
t6ria a men~ao de suas prioridades e de seus objetivos espe
dficos. Ainda assim, elas foram todas reunidas e resumidas
pelo projeto de uma na~aoexportadora.
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Os objetivos de determinados bens de consumo de mas
sa - Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens etc. - que
conquistaram todos os mercados do mundo sob a etiqueta
do "produto de qualidade alema" aglutinaram as energias
culturais e puseram em movimento 0 motor da riqueza - 0

"milagre economico" que ofereceu os fundamentos para a
democratiza~ao interna, a reflexao a respeito do genocidio
e principalmente para a reconstru<;:ao da Alemanha, no sen
tido interno e tambem no sentido externo.

A associa~ao das metas de produ~aoe de conquista do
mercado mundial com 0 esfor~o politico-cultural de se inse
rir na modernidade ocidental foi empreendida pela
Republica de Bonn. E a fonte decisiva para 0 consenso e a
legitimidade passou a ser 0 eterno (e aparente) algo a mais:
sociedade de bem-estar, consumo de massa, garantias
sociais. Tudo sempre subordinado a liberdade politica.

o que irrita e preocupa seriamente urn numero cada
vez maior de pessoas e 0 fato de que as fontes do bem-estar
comepm a secar ou entao a jorrar de modo profundamen
te desigual. Outros objetivos parciais - a reconstru~ao,

mas tambem a fusao com a RDA- esg3tsram-se ou se tor
naram superfluos com a sua pr6pria realiza~ao; por todos
os cantos nos defrontamos com as consequencias da vit6
ria que acabaram por escapar dos calculos. E outros objeti
vos parciais ainda precisam ser reformulados em face da
nova conjuntura mundial.

A identidade da "na~ao exportadora" - a face oposta
do "nacionalismo do marco alemao" - ja nao se sustenta.
Urn dos principais desafios parece ser atribuido ao fato de
que os paises do Sudeste asiatico, e em breve tambem a Chi
na, podem hoje produzir com a mesma qualidade e a urn
custo inferior - tudo aquilo que era antes trazido pela eti
queta do marco alemao: autom6veis, maquinas, geladeiras.
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Com uma agravante: os mercados de bens produzidos em
massa foram deslocados para outras regi6es do pianeta
(America do Sui, Leste Europeu, China etc.) e podem ser
servidos a um pre~o mais barato nestas regi6es; e 0 bem
sucedido modelo da na~ao exportadora sofre urn novo des
gaste. Ou entao, 0 continuo triunfo dos hens produzidos em
massa - como 0 carro, por exemplo - se torna questio
navel em fun~ao dos danos ecol6gicos que causam.

Como se pregassem serm6es, politicos e empresarios
clamam por "inova~6espuhlicas" e por uma "coragem dian
te do risco" em nome da sohrevivencia no mercado mundial.
Trata-se, contudo, de uma insistencia numa "concep~ao

antiquada da inova~ao", pois esta estrategia e apresentada
como um caminho para a produ~ao de bens de consumo de
massa nos moldes da na~ao exportadora; ademais, de nada
adianta querer recuperar 0 atraso diante de paises que
podem produzir mais a um custo menor. A husca desenfrea
da pelos "mercados do futuro" - tecnologia da informa
~ao, manipula~ao genetica, genetica humana - a respeito
dos quais tanto se fala e a expressao da falta de inventivida
de e do hloqueio mental reinantes. A "inova~ao" e, na socie
dade mundial, um conceito relacional. Eia prescreve e torna
ohrigat6ria a descoherta e a realiza~ao daquilo que os OlItroS
(ainda) nao fizeram ou nao podem fazer. Esta superiorida
de nao e conquistada pelo anseio de igualar-se aos outros.
Portanto, todo 0 "dehate sobre posi~6es", que toma de
emprestimo 0 jargao militar, se mantem cego ante as inova
~6es, e pode-se dizer que sustenta uma posi~ao antiinova
dora.

A questao, na verdade, e esta: 0 que poderia suhstituir
o modelo Volkswagen da na~ao exportadora para interligar
cultura, a politica e a economia' 0 mercado mundial pre
mia a diferenr;a. Deve-se portanto perceher e revelar a for~a
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e 0 potencial dos aspectos que foram desacreditados (por
exemplo, especificidades regionais):

Em primeiro lugar, produtos ecol6gicos: nao se deve
ignorar ou menosprezar a sintonia existente entre a conscien
cia eco16gica alema eo mercado mundial. Aortodoxia indus
trial e social (que ainda impera nas empresas e tambem na
burocracia enos grandes partidos politicos) insiste em pros
crever a sensibilidade ecol6gica dos alemaes como um "obs
taculo a inova<;:ao" em vez de transforma-lo no curinga
alemao da segunda modernidade na sociedade mundial. 0

presidente da Secretaria Federal de Registro de Patentes afir
mou anos atras que mais de oitenta e cinco por cento de todas
os inventos nao chegaram a ser produzidos - nao porque
mio fossem passiveis de comercializa<;:ao, mas porque seu
carater comercial foi avaliado erroneamente ou sequer foi
testado. Companhias e politicos raciocinam apenas dentro
das categorias da alta tecnologia, da informatica e da tecno
logia genetica e na elimina<;:ao de seus concorrentes nestes
setores, ou seja: ambicionam erigir monop6lios com inova
<;:oes que os outros ha muito tempo ja p0s.tuem. Poucos pen
sam hoje em assumir 0 risco por novos pro(tutos na inten<;:ao
de conquistar novos mercados, um raciocinio que era bastan
te comum ha vinte ou trinta anos. No dia 16 de janeiro de
1991, por exemplo, 0 Parlamento Alemao, em seu boletim
"Meio ambiente e trMico", anunciou sua inten<;:ao de "conver
ter 0 imposto de circula<;:ao num imposto sobre substancias
t6xicas sobre a emissao de CO

2
'' e de pesquisar "substancias

energeticas nao-prejudiciais ao meio ambiente, combinan
do-as com etanol ou materiais biol6gicos '5.'.

138. Agrade<;:o ao engenheiro Hans Knauth, de Meersburg, POf esta

informa<;:3o.
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Em segundo lugar, a induvidualiza<;:ao - embora seja
muitas vezes ignorada ou entao condenada, a individuali
za<;:ao representa uma alternativa para a transforma<;:ao do
individualismo da Europa ocidental em uma vantagem na
concorrencia dentro do mercado mundial. Traduzindo para
a linguagem do mercado e da produ<;:ao isto significa:
desenvolver produtos e servi<;:os altamente individualiza
dos aIem de formas de trabalho e de produ<;:ao a eles rela
cionados e que poderao, por sua vez, demandar uma
intensidade de trabalho tao grande ou ate mesmo maior.
Pois a individualiza<;:ao dos produtos e da produ<;:ao e 0
principio antag6nico a automatiza<;:ao da produ<;:ao (dentro
das fronteiras). Trata-se tambem da inven<;:ao e do teste de
combina<;:oes entre produtos e servi<;:os. Surgem deste
modo novas especies de ofertas, como por exemplo leasing
e softwaresorganizacionais, que apresentam solu<;:oes para
os problemas de empresas e consumidores. LN

Em terceiro lugar, 117ercados de risco. Afirma-se repeti
damente que 0 discurso sobre a "sociedade de risco" em
muito se assemelha ao discurso alemao de seguran<;:a e
bem-estar. No entanto, desde 0 epis6dio da "vaca louca"
(que provou ser politicamente contagioso, pois desenca
deou tambem uma loucura institucional e uma loucura poli
tica) ja se sabe com clareza: a ignorancia a respeito dos
riscos nao tem apenas efeitos politicos, mas tambem efeitos
econ6micos que aofinal do processo sao verificados no
comercio. Surgem mercados precarios, cujos consumidores
logo se poem em fuga ao perceber os primeiros sinais de
risco. Os discursos pllblicos a respeito de riscos, tao seguros
quanto se dizer "amem" dentro de uma igreja, desualori
za117 0 capital, e obrigam as empresas, em lI1tima instancia,

139. Prohlemas que des talvez oem tenham.
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a considerar com seriedade as possiveis preocupa~bes dos
consumidores rnais informados dos paises ocidentais. Por
outro lado, de nada adianta a exporta~ao de postos de tra
balhos e setores de pesquisa para regibes da sociedade
mundial aparentemente imunes ao risco. Primeiro, porque
elas podem deixar de se-Io; para tanto basta urn acidente ou
mesmo a divulga~ao de urn acidente. Segundo, porque
estes produtos serao vendidos aos consumidores da Europa
ocidental que estao tornados pela "histeria do risco".

Uma das questbes fundamentais da segunda moderni
dade pode ser formulada da seguinte maneira: como pode
haver consenso na fabrica~aode produtos e de servi~os de
risco (como produtos alimenticios resultantes de manipula
~ao genetica, por exemplo)? Os cientistas sociais tern algu
rna contribui~ao a dar sobre 0 assunto. Poderia ser
elaborado urn novo "artigo de mercado" genuinamente ale
mao, e que consistiria no teste e na exporta~aode urn "paco
te de produtos com boa aceita~ao", 0 que poderia servir
como resposta a esta pergunta: como os produtos poderiam
ser concebidos e elahorados (e nao apenas empacotados)
por meio de novas formas de divisao e~uma politica trans
parente de produ~ao,de tal maneira que'os produtos tives
sem, aIem de seu valor utilitario (GEBRAUCHSWERT), urn
valor de aceitar;:ad! Se esta proposta for acolhida, estes pro
dutos e formas de produ~aopoderiam se impor sobre todos
os outros no mercado mundial.'·"

Em quarto lugar, a re-regionalizar;:ao dos mercados: I" a
globaliza<;ao pressupbe custos reduzidos de energia e trans
porte. Mas ate este ponto, ha tambem urn freio a globaliza
~ao - ou seja, a viabiliza~ao do mercado de trabalho,

140. Ver tambem p. 233.
141. Devo esta ideia a Barabara Adam.
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produtos, servi<;:os regionais - e que consiste no corte das
subven<;:bes que mantem este baixo custo do transporte.
Com a eleva<;:ao dos custos reais de transporte e de energia
(com a cobran<;:a de impostos ou de aprimoramento de infra
estrutura) haveria 0 favorecimento da politica dos mercados
regionais de curta distancia e, por consequencia, de formas
de vida e de trabalho ecologicamente aceitaveis.

Esta estrategia politica poderia ser associada a uma poli
tica de produ<;ao na qual- caso houvesse este interesse 
a hiografia dos produtos se transformaria num dos seus
ingredientes. 0 produto conteria entao tres componentes:
valor de uso, pre<;:o e hist6ria de fabrica<;:ao, ou seja, urn con
junto de informa<;:bes a respeito das condi<;:bes ecol6gicas
(regibes sem contamina<;:ao), sociais (nao-explora<;:ao de tra
balho infantil, garantias trabalhistas oferecidas) e politicas
(direitos fundamentais, sindicatos), sempre em condi<;:bes
legiveis. 0 cidadao indefeso poderia entao se decidir, caso
de alguma importancia a questao, por transformar 0 ato coti
diana da compra em uma elei<;:ao politica a respeito de for
mas de trabalho e de vida globais. Como a biografia dos
produtos pressupbe uma produ<;:ao intensiva em trabalho,
poder-se-ia tambem contar com efeitos significativos no
mercado de trabalho (na industria alimenticia e na agricultu
ra, por exemplo). Uma das respostas a globaliza<;:ao pode
estar na combina<;:ao de duas estrategias: eleva<;ao dos cus
tos reais de transporte e a introdu<;ao de biografias s6cio
ecol6gicas para os produtos. Tudo isto conduziria a uma
politica de fortalecimento ou renova<;:ao dos mercados
regionais.

Em quinto lugar, a superar;:ao da harreira da homoge
neidade cultural demonstrada pela ridicula inadequa<;:ao
da "na<;ao exportadora" diante da multiplicidade s6cio
mundial da segunda modernidade. Para ficarmos apenas
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num exemplo bastante comum, as escolas da pequena cida
de bavara de Straubing sao frequentadas por crian<;:as pro
venientes de 24 diferentes paises estrangeiros, Mas nas
administra<;:oes, nos partidos e nas cabe<;as dos alemaes
reina ainda a fic<;:ao de que a Alemanha ainda pode optar
por nao ser uma sociedade multicultural, e portanto a poli
tica de ius sanguinispoderia prosseguir sem qualquer dano
anossa consciencia moral.

"A cidadania nao e um bombom que se coloca na boca
de uma crian<;a sempre que ela se comporta bem. A cida
dania nao e uma doce recompensa. Ela e 0 alimento mais
importante da democracia. Nao ha razao para surpresa
diante de quaisquer anomalias, ja que na Alemanha os nao
estrangeiros privam seus estrangeiros do pao da democra
cia. Os direitos civis na sociedade alema nao podem
depender de rap, religiao, cren<;:a ou origem. Todos que
aqui vivem, trabalham, pagam impostos, pertencem 
devem pertencer - a esta terra; do contrario, a democra
cia nao funciona. E se suas familias pertencem, a ela tam
bem pertencem com todos os direitos seus filhos, que aqui
nasceram e aqui cresceram... Mas h~inda um grande
caminho a ser percorrido por jovens e adultos (indepen
dentemente de suas nacionalidades), que deverao refletir
a respeito de uma melhor integra<;:ao dos jovens alemaes.
o problema sob a rubrica 'exclusao social dos crescentes
grupos perifericos' s6 foi abordado de forma extremamen
te academica ate agora. 0 que se verifica na realidade e a
indiferen<;:a e a agressividade nas escolas, e um clima de
inseguran<;:a generalizada e administra<;oes municipais
sobrecarregadas. Um triste exemplo desta sobrecarga e
resultado da nega<;:ao dos pedidos de cidadania alema para
crian<;:as estrangeiras, 0 que mais tarde vem a facilitar sua
expulsao.
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Quantas gera<;:6es de supostos estrangeiros ainda terao
que nascer aqui ate que sejam por fim vistos como cidadaos
e tratados como alemaes? Nao se trata de um gesto de mise
ric6rdia, mas sim de um dos mais evidentes pressupostos da
democracia. "Il.!.

8. Culturas experimentais, mercados-nicho
e auto-renova<;:ao social

A individualiza<;:ao possui varios significados, porem,
nem sempre como se professa, em tom pessimista, ao tra
duzir a dissolu<;ao de valores, mas antes seu desligamento
e sua independencia de um processo de diferencia<;ao,
assim como a naturaliza<;:ao da autonomia pessoal e a
impossibilidade de se renunciar a ela. I

'; Nao menos impor
tante, a individualiza<;:ao significa tambem 0 surgimento de
fontes culturaispara a criatividade epara a diversao arris
cada. IH Essas fontes podem e vao se firmar no mercado,
numa compreensao alterada e livre de falsas prote<;:oes
burocraricas. Pode-se estudar este fen6meno num ambien
te futuro, mas ja atualmente observavel: os "estetas da vida ",
aparentemente apenas egoistas.

"L'etat, c'estmoi. Todo esteta da vida e um aristocrata",
afirmam Johannes Goebel e Christoph Clermont em seu
livro Die Tugend der Orientierungslosigkeit (A virtude da

142. Praml, Prohleme kaml man nieht ahsehiehen. em Suddeutsche
Zeitung, 20/5/1997. p. 27.

143. Ver Beck & Beck-Gernsheim (orgs.J, Riskante Freiheiten,
Frankfurt/M., 1993. assim como Beck (orgsJ, Kinder del' Freiheit,
Frankfort/M. 1997.

144. Ver Wilkinson, Kinder del' Freiheit, em Beck (orgs.J, Kinder
del' Freiheit, pp. 85-123, assim como 0 novo Shell-Studiejugend 97.
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perda da Orientaf:ao), onde descrevem a gera~ao de 1989
a partir de uma perspectiva internalista. "Ele governa seu
reino particular, que ele mesmo criou, com absoluta sobe
rania. Sua existencia nao esta orientada primeiramente para
os objetivos mundanos e para a moral efetiva da burguesia,
mas serve sobretudo ao aperfei~oamentode sua esfera de
dominio. Suas a~oes nao obedecem ao principio de prazer,
mas 0 compromisso com 0 c6digo de honra pr6prio. Seu
objetivo e 0 aperfei~oamento do ser, da digna apresenta~ao

do presente e da encena~aode uma hist6ria gloriosa.
Assim, 0 trabalho nao e para 0 esteta da vida urn objeti

vo pr6prio, assim como a liberdade nao e 0 oasis da auto
realiza~ao. Antes, 0 compromisso com as caracteristicas
particulares autodeterminadas de sua dignidade e impera
tivo. Os cavalheiros da neomodernidade dominam urn ter
rit6rio, que nao se restringe a uma pessoa, mas os meios que
servem it forma~ao de seu dominio sao potencialmente ili
mitados. Sua Tavola Redonda esta interligada com todo 0

mundo. Seus palacios podem abranger continentes.
Na Alemanha serao deixados como heran~a, ate 0 ana

2006, bens no valor de 2,6 trilhoes de ~os. Para 0 esteta
da vida, surge com isso, por toda parte, a possibilidade efe
tiva de renunciar it vida ativa e de se dedicar principalmen
te, ainda que na maior parte dos casos com uma modesta
existencia, it realiza~ao do seu imperativo, em vez de preci
sar transformar as imposi~oes economicas do trabalho assa
lariado no sentido de sua vida. Mas e evidente que 0

crescente apoio financeiro dos pais - que subvencionam
a vida de seus filhos, mesmo em idade avan~ada, com uma
paciencia ate entao desconhecida - e propriamente 0

inseguro 'Mc]ob', que nao exige nenhuma identifica~ao

alem do ganhar dinheiro, tambem tornam os estetas da vida
independentes da economia.
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o modo de ser aristocrata e pre-economico. Enquanto
a existencia estiver assegurada - de qualquer que seja 0

modo - as considera~oes economicas sao irrelevantes.
Isso naturalmente nao quer dizer que os mecanismos eco
namicos seriam completamente alheios ao esteta da vida.
Ele abandonou somente a esfera de uma existencia ligada
eternamente ao emprego. Para ele, a economia nao tern
mais nada a ver com ganhar dinheiro, mas e entendida
como urn modelo essencialmente amplo de processos de
medidas e de contratos comerciais, que se torna necessario
sempre que ele entra em contato com OlltroS aristocratas. A
economia e, para 0 esteta da vida, 0 comercio exterior do
seu reino, que e regido, em outros aspectos, segundo os
principios irracionais da grap divina do esteta da vida.

Por maior que seja tambem sua soberania interna, 0

esteta da vida nao pode e nao quer conquistar nenhum
poder sobre 0 universo de seus semelhantes, Falta, assim,
no mundo do esteta da vida, a inevitavel contraparte do
senhor, a saber, 0 criado. 0 (mico modelo de convivio
humano e 0 da diplomacia entre senhores soberanos.

Ao passo que as normas do cavalheirismo foram preser
vadas. a moral do aristocrata era utilitaria. 0 anseio roman
tico do burgues pela totalidade the era completamente
alheio. E assim como 0 nobre decadente era urn horror para
a burguesia moralista do seculo XVIII, a nova moral dos
estetas da vida e hoje frequentemente confundida com a
decadencia dos valores e com 0 oportunismo egoista.

Os estetas da vida s;1.o, portanto, pequenos despotas,
que construiram sua pr6pria na~ao que lhes confere identi
dade, Uma na~ao que cuida de sua hist6ria Cinfiincia, bio
grafia pr6pria) e apresenta orgulhosamente seus simbolos,
bandeiras, brasoes e uniformes especificos (apartamento,
estilo etc.). Enquanto suas fronteiras permanecem intactas,
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ele convive pacificamente com seus vizinhos, sem, entre
tanto, se mostrar muito amistoso. Naturalmente, as alian<;:as
em torno de uma meta comum nao estao excluidas.
Somente quando ha a amea<;:a de dominio ou conquista por
urn estranho (tutela, obriga<;:bes institucionais), e que as
comunidades pacificas se transformam em rela<;:bes conju
radas de defesa. Instalam-se rondas diarias nas fronteiras,
que alertam os senhores para situa<;:bes amea<;:adoras, que
colocariam em perigo a ostenta<;:ao absoluta de seu reina
do. Incendios de asilos, catastrofes ambientais, guerras e
crises em todo 0 mundo: tudo isso e considerado por sua
ameap potencial a integridade do projeto do esteta da vida.
No caso de uma queda, os pequenos gabinetes decidem-se
por uma mobiliza<;:ao geral, recorrem as velas e realizam
protestos silenciosos, boicotam ou fazem passeatas. Essas
a<;:bes dos estetas da vida soberanos sao, naturalmente,
a<;:bes de curta dura<;:ao. Se a amea<;:a desaparece, extingue
se tambem imediatamente 0 combate. Entretanto, pode-se
confiar no mecanismo!"'"

o ambiente dos estetas da vida individualizados (quan
titativamente grande e, possivelment~ um estilo para a
nova gera<;:ao) e um contexto social, tr';l:nsformado num
laborat6rio diario da civiliza<;:ao. Os artistas da vida pr6pria
nao demonstram seu engenho apenas na defesa de suas
caracteristicas singulares. Eles ensaiam permanentemente a
coordena<;:ao de formas de vida opostas e autbnomas, e
configuram e encenam a si mesmo e sua vida como produ
to estetico. Porque aqui se vive, se pensa e se produz numa
rela<;:ao direta entre 0 pr6prio trabalho e 0 trabalho para
outros, os mercados que dai surgem nao sao, na verdade,

145. Goebel & Clermont, Die Tugend del' Orientierungslosigkeit,
Ms., Bedim, 1997, pp. 22 e seg.
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pequenos mercados de massa, mas sim mercados-nicho ou
minimercados. Mas e urn preconceito imaginar que esses
mercados especiais devam permanecer sempre e necessa
riamente micromercados. 0 contrario e verdadeiro: na era
das localidades globais, as culturas desses mereados espe
ciais sao bi6tipos engenhosos, que servem de influencia
para os criadores dos produtos para 0 mercado mundial
(por exemplo, na televisao).

Simultaneamente, a generalizar;ao dos mercados
nicho, que estao regionalmente enraizados e prosperam
(portanto, devem ser dispensados das prescri<;:bes e prote
gidos politicamente!), e uma das respostas centrais aos dois
grandes problemas da primeira modernidade: 0 fim da pro
du<;:ao em massa e 0 fim do emprego integral.

Alias, 0 motivo da auto-ostenta<;:ao age - dito de for
ma resumida - como motivo da auto-explora<;:ao. Ja se
esta preparado para fazer muito por pouco dinheiro: mes
mo porque a vantagem econ6mica e individualisticamente
perdida e avaliada pelo seu contrario: 0 alto valor de iden
tifica<;:ao com a auto-realiza<;:ao substitui uma atividade e
enobrece 0 ganho inferior.

A cultura e a produ<;:ao de nicho poderiam desenvolver
urn modelo contrario a mania dominante de racionaliza<;:ao
do grande capitalismo. Surgem aqui atividades intensivas
de trabalho (produtos, presta.;;:bes de servi';;:os), com alto,
porem limitado valor futuro - com baixa produtividade e
baixos salarios, mas que e compensado atraves de uma
multiplicidade de atividades simultaneas. A produ.;;:ao de
nicho possibilita tres elementos diferentes:

- primeiro, um laborat6rio cultural do futuro e um
engenhoso modo de produ.;;:ao;

- segundo, baixos custos de produ.;;:ao, com iniciativa
pr6pria, sem leis burocraticas de prote.;;:ao futura;
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-terceiro, 0 fortalecimento e previsao das especialida
des regionais e da auto-organiza<;:ao de sociedades civis
transnacionais.

De modo contrario. toda a tentativa de defesa da velha
ordem mundial e dos valores - a gera<;:ao de artistas que
ironicamente estava a procura do eu, os netos do milagre
econ6mico - tende a se estabilizar e a for<;:ar essas pessoas
a adotarem uma existencia presa a maquinas hierarquicas e
burocraticas, e, conseqlientemente, a extinguir 0 reino cul
tural da criatividade em ambito mundial, que as "amenida
des juvenis" representam e produzem. Precisamente 0

ambiente da auto-renova<;:ao social, tao urgentemente utili
zado, se tornaria desgastado e delimitado.

9. Empresarios publicos e trabalhadores aut6nomos

No lugar da Figura social do trabalhador e do operario
como adversarios do capitalista e do empregador, coloca
se, de um lado, a Figura central do trabfllhadoraut6nomo,
e de outro, a do empresariopuhlico. 0 t;)valhador aut6no
mo sabe que ele nao pode ou nao deve continuar trabalhan
do por muito tempo num emprego que outras pessoas, no
cumprimento de seu desditoso dever, ofereceram-lhe. E se
eles nao 0 fazem, a falha e deles e nao sua. Ele sabe que
deve agir de forma a criar e justificar "seu" trabalho sempre
no sentido de um valor de uso social ampliado Conde todos
os tres fatores - social, utilidade e valor - estao inclui
dos). Isso pressupbe nao apenas uma forte identifica<;:ao
com as necessidades alheias. mas tambem com 0 trabalho.
o trabalho aut6nomo significa sempre. nesse sentido, tra
balho em si mesmo e para outros.

"nO
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Entretanto, existe tambem um outro significado do
empresario de si mesmo, que "gerencia" sua pr6pria capaci
dade de trabalho. Andreas Zielcke 0 descreve da seguinte
maneira:

"A enorme metamorfose de operarios em empresarios
ja esta em pleno andamento. E isto mostra que a nova com
petencia administrativa do mercado, por pior que possam
ser as consequencias, nao esta ligada a nenhum retorno
capitalismo primitivo. 0 capitalismo atual emprega um
metodo de valoriza<;:ao mais astuto, mais complexo e mais
cinico do que seus fundadores puderam imaginar.

o capitalismo inicial se firmou como explora<;:ao do tra
balho; 0 de hoje se ap6ia na explora<;:ao da responsabilida
de. Antigamente, os trabalhadores tinham que construir
juntos 0 objetivo do trabalho; hoje, eles tem que construir 0

resultado do neg6cio. Antes, eles tinham apenas que traba
lhar juntos, agora eles participam nos pIanos enos riscos.
Antes, eles estavam subordinados ao processo de produ<;:ao
como uma pe<;:a da engrenagem; agora, 0 processo de pro
du<;:ao e subordinado ao seu engajamento. A sempre preca
ria explora<;:ao alheia, que gera resistencia, e substituida pela
auto-explora<;:ao sem limites. Por toda parte, os grandes
empresarios dividiram as instancias internas, para desmon
tar 0 poder de decisao e redistribuir os lideres existentes .
Nao se trata apenas de construir unidades descentralizadas
de lucro; mesmo os grupos isolados de trabalho nao tem
mais que explicar seu plano de trabalho, mas sim seu desem
penho econ6mico.

Se sao introduzidas fases separadas de trabalho, atraves
de "outsourcing", ou se, ao contrario, sao credenciados for
necedores externos ate para a pr6pria cadeia produtiva,
ambos os casos obedecem ao primado do mesmo principio
nivelador da responsabilidade. 0 mesmo se pode dizer das
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Mas nao seria este 0 panorama bern retocado de uma
sociedade no nicho de bem-estar raramente afetada por
intemperies - como, por exemplo, 0 fato de haver no
verao de 1997, na Alemanha, quase 5 milh6es de desempre
gados registrados? 0 discurso da "cultura de nichos" criativa
e da "sociedade burguesa" transnacional, que ate ha pouco
tempo atras ainda possuia validade, nao seria inadequado

franquias: uma empresa mundial como 0 McDonald's e
composta de apenas urn pequeno nucleo s6lido. Os postos
de venda de sua rede que se estende por todo 0 mundo tor
nam-se propriedade de inumeros proprietirios individuais,
aos quais a central s6 fornece a licen~a da marca, 0 know
howe os ingredientes particulares, em troca da participa~ao

nas vendas. 0 empresario passa de fornecedor do trabalho
a fornecedor da licen~a, e 0 empregado passa de receptor
do trabalho a receptor da licen~a. Com essa combina~ao

entre unidade e atomiza~ao, segundo a nova filosofia
empresarial, ambos os lados obtem urn ganho maior - 0

grande e 0 pequeno empresario.
Todos esses processos sincronicos de desintegra~aoe

de privatiza~ao internas permitem a acumula~ao de expe
riencias transformadoras da pr6pria responsabilidade rela
tiva a rentabilidade, na zona indefinida entre dependencia
e independencia. Cada vez mais, as grandes empresas pro
duzem nao s6 uma grande quantidade de mercadorias, mas
tambem uma massa de empresarios virtuais."I'"

o que eGlobaliza,ao?

diante das condi~6es atuais de crescente miseria e de aban
dono das cidades' Nao pressup6em elas uma seguran~a

basica - de nao ser roubado ou atacado na pr6xima esqui
na? Nao esta aqui 0 fundamento dos irracionalismos rnais
ocultos, a saber, a suscetibilidade aviolencia, nao apenas na
periferia da sociedade, mas tambem a partir de seu centro?

Em primeiro lugar, surge a diminui~ao da renda. Nos
ultimos 15 anos, as rendas do trabalho aumentaram, em ter
mos reais, cerca de 2% (praticamente nada), enquanto as
rendas do capital dispararam, no mesmo espa~ode tempo,
cerca de 59%.1,,' [SSG marca somente 0 inicio de uma fase em
que a produtividade do capital cresce sem trabalho. Na era
global, ha cada vez mais trabalho e mais barato, ao passo
que 0 capital se torna cada vez mais escasso e mais caro.
Consequentemente, as rendas decrescentes do trabalho e
as rendas crescentes do capital conduzem a uma agravante
divisao do mundo, em termos de urn mundo dos pobres e
urn mundo dos ricos.

Em segundo, encontram-se cada vez mais grupos afeta
dos, pelo menos temporariamente, pelo desemprego e pela
pobreza. Nos paises industrializados do Ocidente surge urn
novo "Iumpen-proletariado" (Marx), urn grupo cada vez
maior de exclufdos. A exclusao corresponde ao conceito
sociol6gico relativo a este caso de pobreza, que se encon
tra no interior da sociedade moderna: sem residencia nito
ha trabalho; sem trabalho nito ha residencia; sem residen
cia e sem trabalho nito ha democracia.

Nas duas ultimas dec;adas, a produ~ao mundial aumen
tou de 4 para 23 trilh6es de d6lares e 0 numero de pobres
aumentou em 20%. A participa~ao na renda mundial dos

•

"10. Pacto social contra a exclusao?

146. Zielcke, "Der neue Doppelganger". em Frankfurle,- AlIge
meineZeitung. 20.7.1996. n" 167.
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147. Conferir em Kommission fur Zukwift;fragen 1996/1997.
assim como Eckardt, Arm in Deutschland, Munique, 1996
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20% mais pobres caiu de 4 para 1%, entre 1960 e 1990. Por
outro lado, 358 multimilhonarios possuem hoje rnais do que
ganha a metade de toda a humanidade.'"' E ainda que isso
encontre pOllCO interesse, morrem todos os dias em todo 0

mundo mais de 35 mil crian\;as, nao por causa de catastro
fes naturais como tufoes ou inunda\;oes, mas sim devido a
doen\;as da civiliza\;ao, que sao relativamente faceis de evi
tar ou de curar (pneumonia, diarreia, malaria, tetano, vario
la, coqueluche). Em dois dias morrem, portanto, rna is
crianps do que 0 nllmero de americanos mortos na guerra
do Vietna (58 mil).'""

Na Alemanha, entretanto, vivem mais de 7 milhoes de
pessoas na somhra do hem-estar; mesmo 0 centro aparen
temente seguro da sociedade esta ameapdo de decaden
cia. Tanto nos Estados Unidos como nos Estados europeus
vizinhos - em vista desta luta entre ricos e pobres, que
dificilmente pode ser exagerada no seu drama politico e
social, e que acontece dentro dos paises e entre eles, no ni
vel mais elevado da economia - come\;a-se a se pergun
tar: quanta pohreza a democraciaPOd~up011af'

Em terceiro, a mishia e 0 desempre)o correspondem
cada vez menos aos estere6tipos de classe e sao, por isso,
rnais dificeis de identificar e de organizar como for\;a politi
ca. Nao s6 0 desemprego, mas tamhem a Separa\;aO, a doen
p repentina, a hipoteca de uma residencia ainda acessivel
ou a rescisao de uma linha de credito levam a pohreza e ao
desahrigo.

14H. Todos os dados foral1l extrafdos do holctim da OCDE no vera()

de 1996. segundo 0 jornal The Independent, 4 de ahril de 1996.
149. Bradshaw & Wallace, Global hlequalities. Landres. 1996. pp.

16 e seg.
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Em quarto, nas formas de existencias individualizadas,
as pessoas tern que encarar como destino pessoal 0 que
antes era visto como destino da classe e atribuir sua falha a
si mesmas. "Ja nao se e mais homem. A perda da imagem e
indescritivel", diz urn desmpregado da ex-Alemanha orien
tal para expressar sua miseria. Nos novos estados alemaes,
esse fantasma do desemprego assomhra direta ou indireta
mente a maioria dos homens. Aequivalencia entre perda do
emprego e perda da imagem tern nesses estados urn senti
do ainda rnais profundo porque a Repllhlica Democratica
Alema (DDR) era uma "sociedade do trahalho", onde as
pessoas eram socializadas no amhiente de trahalho, mesmo
depois de se aposentarem.

Eimportante distinguir entre a situa\;ao de inseguranp
biografica e aquelas situa\;oes que parecem, aos individuos,
incontroJaveis e incalculaveis. A primeira denomino de hio
grafia de riseos e a segunda de hiografia de perigos.

Eurn arduo empreendimento diferenciar essas grada
\;oes dessa inseguranp existencial socialmente fabricada.
As zonas de indefini\;ao sao extensas e confusas, uma vez
que a pr6pria fronteira nada rnais e que a percep\;ao da
fronteira, do ponto de vista dos individuos. Em rela\;ao a
isso, existem, de fato, indicadores ohjetivos, recursos e cri
terios de normalidade existentes; mas tudo isso nao pode
ocultar 0 fato de que a fronteira entre a biografia de riscos
ainda calculaveis e a hiografia de perigos nao mais calcula
veis da livre acesso a suhjetividade para opinar, supor, ter
expectativas e esperan\;,!s e ter maus pressagios.

No entanto, precisa-se reconhecer que ha urn grande
significado para a sociedade (e para a analise da sociedade)
o fato de urn numero crescente de homens - por qualquer
que seja 0 motivo - se ver atropelado por rela\;oes que eles
nao podem compreender, dominar ou ignorar. A pressao
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para a atividade pr6pria e para a auto-organiza~ao pode
transformar-se em desespero e, possive!mente, numa furia
brutal e silenciosa. As biografias de perigos percebidos pre
param 0 terreno para a violencia, para 0 neonacionalismo e
para revolu~oes.

Mas 0 que fazer, se nao se contenta em apenas lamen
tar exaustivamente (sem sofrer?), ate 0 esgotamento?

Neste livro, temos ja indicados diversas estrategias e
pontos de partida. 0 problema e sua genese tambem tern
sido frequentemente apresentados. Poder-se-ia chamar
esse problema de 0 impasse da politica social na epoca da
globaliza,;ao: 0 desenvolvimento economico se retira da
politica do Estado nacional, enquanto que suas conse
quencias sociais se junta a rede de prote~ao do estado
nacional. 0 progn6stico de tempos piores e 6bvio: crescem
os indicadores de conflitos sociais e de impulso a decisoes
politicas impopulares, que devem, porem, ser combatidas.

Ninguem tern resposta clara para a questaofundamen
tal da segunda modernidade: como ajusti,;a socialepossivel
na eraglobal? Da mesma forma, e dificil r~onder a pergun
ta se existe algo como sistemas de seguro sociais e transna
cionais, que sera bastante discutida nos pr6ximos anos. ""
Nao e preciso argumentar contra 0 Estado mundial e nem
contra 0 Estado de assistencia mundial porque ele, atualmen
te, nao amea~a. Em termos praticos, a questao esta ligada a:

- primeiro, organizar e incorporar garantias basicas;
- segundo, fortalecer redes sociais de autoprote~aoe

auto-organiza~ao;

150. Ver a esse respeito as contribuir;oes em Leibfried & Pierson
(orgs.), Standort Eumpa. EuropiiischeSozialpolitik, Frankfurt/M., 1997.
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- terceiro, levantar e vigiar a questao da justi~a econo
mica e social em escala mundial, nos centros da sociedade
civil global.

Em geral, a ajuda maior ou menor e vista como parte de
uma multiplicidade de miseria, onde ha concorrencia entre
o desabrigo, a doen~a de Alzheimer, os danos ambientais
etc. Veit Post, 0 porta-voz da ajuda alema de combate a
fome mundial, opoe-se a esse ponto de vista, em seu artigo
"A bscbied vomjammertat' [Despedida do vale de lagrimasJ.
"Tudo isto e lamentavel e desnecessario, pois 0 trabalho da
maioria das organiza~oesde ajuda e melhor que a reputa
~ao da politica de desenvolvimento. Aajuda de desenvolvi
mento - seja estatal ou privada - tern muitos sucessos
para mostrar, inclusive aqueles que se pode cobrir com
numeros C.. ) Torna-se uma posi~ao muito defensiva afir
mar que os sucessos alcan~ados baseiam-se em importan
tes pressupostos: competencia, profissionalismo e uma
enorme motiva~aopor parte dos colaboradores das organi
za~oes de ajuda.

De cada dez alemaes, nove acham necessaria a ajuda de
desenvolvimento; centenas de milhares de cidadaos gastam
todo ano algumas centenas de milhoes de marcos, que sao
destinados a esse objetivo; entre os estudantes, aumenta 0

interesse pelas condi~oes de vida das pessoas no terceiro
mundo. Existem melhores pressupostos para se entusias
mar com a politica de desenvolvimento?

Se as organiza~oes de ajuda querem tirar 0 tema do vale
de lagrimas, entao elas precisam aprender a discutir em vez
de ensinar; a oferecer melhores solu~oes em vez de apenas
apontar problemas; a conquistar 0 cora~ao das pessoas em
vez de ganhar apenas seu entendimento. Elas precisam
mais apontar possibilidades de a~ao do que publicar novos
esrudos; precisam tornar-se mais preparadas para os confli-
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tos, em vez de cobi<;ar a dinheiro do Estado; enfim, preci
sam se conceber rnais como servidores e menos como difu
sores da moral.

Com hase numa entrevista particular com amigos afri
canas, conclui-se que 0 conceito de "vale de higrimas" nao
pode ser traduzido em sua lingua de modo apropriado.'·'"

'"

151. Post, "Abschied vomJammerral". em Die Zeit. 28/'.)'1997.
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Muitas pessoas se sentem atormentadas com a notavel
pergunta essencialista: 0 que e a Europa' Nao muito rara
mente, a resposta que se da e a seguinte: a Europa/oi. "Nao
se pode voltar a Europa pela simples razao de que a Europa
s6 existe no museu da ret6rica."'"

Eclaro que a Europa nao e urn espa<;o geografico, mas
sim urn e,par;o imaginario. Milan Kundera, por exemplo,
apresenta a seguinte resposta a pergunta do que constitui a
identidade da Europa: a sabedoria do romance. "Me agra
da a ideia de que a arte do romance nasceu como eco do
riso de Deus... Urn maravilhoso ditado judeu diz que 0

homem pensa e Deus rio Inspirado nesta senten<;a, eu ima
gino com prazer como e que Fran<;ois Rahelais, urn dia,
ouviu 0 riso de Deus e assim nasceu a ideia do primeira
grande romance europeu. ,.", Para Kundera, a Europa signi
fica descobrir, ver e viver 0 mundo como ambiguidade. A
sahedoria do romance significa a sabedoria da incerteza, a
sabedoria da ironia.

Pode-se pensar infinitamente em outras defini<;6es. Par
exemplo, a burguesia mundial europeia, que Montaigne,

152. Sieferle, "Epochellwechsel- Die Deutschen all derSchll'e!!e
Zll1n 21.}ahrhllnderf'. Bedim, 1994, p. 78

153. Kundera. Die KUllst des Romans. Munique. 1987. p. 166.
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Goethe e Kant (para citar apenas tres) descreveram e viveram,
e que ap6s a catastrofe - que tambem para os judeus euro
peus significa a Alemanha nacional-socialista - se faz presen
te por toda parte, incluindo Israel, Todas essas defini<;:oes sao,
existencial e politicamente, irrenunciaveis e indicadoras de
futuro para uma identidade europeia, na era da globaliza<;:ao.

Mas a questao permanece: a Europa politica nao e,
porem, uma ilusao? Quem se dispoe a estudar os imensos
volumes de polemicas sobre a Europa do Nao-Ser e do
Finalmente-Vir-a-Ser, e tomado pelo tedio. Sao as melhores
leituras para dormir e um excelente substituto para sonife
ros (sem efeito colateral!).

o mais irritante e que uma Europa politica nao s6 nao
existe, mas que sua nao existencia nao e vivenciada uma uni
ca vez como uma carencia real, Mesmo alguns intelectuais
engajados, que escrevem para enfeitar, com sua rubrica,
manifestos a favor do bem e contra 0 mal, veem-se incapazes
de se pronunciar sobre os muros publicos existentes entre os
Estados particulares a caminho das questoes europeias.

Nao ha, por exemplo, nenhum jornal genuinamente
europeu e nenhum canal de televisao e~peu, que mere<;:a
esse nome, no sentido de interessar tanto a seu publico, que
chegue a reduzir a audiencia dos canais nacionais de televi
sao. Tambem a Europa-Mercado parece ter adotado 0 espiri
to mercantil, provincial em vez da europeidade. Nesses
tempos de instabilidade, as pessoas agarram-se aos fragmen
tos do velho e do conhecido, a fim de nao serem arrastadas
pelas rapidas tempestades torrenciais do tudo-se-transforma.

Mas talvez as lamurias sobre 0 fracasso politico da
Europa surjam de uma falsa utopia sobre 0 que deveria ser
uma Europa "politica".

Quem se queixa do fato de um espa<;:o politico europeu
ainda nao ter surgido, quer dizer, finalmente, que nao ha
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Estados Unidos da Europa como ha Estados Unidos da
America. Nao ha parlamento europeu, nenhum espa<;:o
publico europeu digno desse nome e, portanto, nenhuma
Europa com uma politica voltada para 0 Estado NacionaL E
essa ausencia pode ser preenchida apenas provisoriamen
te com esperan<;:as vividas.

Entretanto, e possivel projetar a Europa politica segun
do um esquema conceitual de um espa<;:o publico racional
- para um momenta hist6rico no qual 0 quadro de refe
rencia do Nacional se desgasta e aparecem identidades
locais-globais? 0 ser-europeu torna possivel ou impossivel
se identificar com os excluidos nas favelas brasileiras? Pos
so me sentir ligado, como europeu, ao Greenpeace (tam
bem no sentido da separa<;:ao alternativa do lixo em todo 0

mundo)? A "Europa" reprime minha autoconsciencia femi
nista? Ou a identidade europeia refor<;:a a identidade femi
nista e ecol6gica? Contra 0 que ou a favor de que se esta
propriamente, quando se esta a favor ou contra a Europa?

Todas essas questoes deixam claro que ninguem espe
ra pela Europa? A Europa aparece. Mas e preciso prestar
aten<;:ao. A Europa nao e nada mais do que um r6tulo, um
adesivo ou um decreto burocratico.

Por que a Europa? Por que nao Helga, a vov6 ou os
mendigos que se encontram por todo 0 globo? Essa pergun
ta deve ser respondida pelos europeusno futuro. Do que se
trata quando se fala em Europa? De suhsidios para os deri
vados do leite etc.? De uma Europa exclusiva e, portanto, da
constru<;:ao da fortaleza Europa? Ou trata-se de uma Europa
inclusiva, que se concebe como uma domadora politica da
glohaliza<;:ao economica e que configura essa globaliza<;:ao
de forma politicamente ativa? A ideia central e que sem a
Europa, nao hd resposta ii globalizar;ao. 0 que a Europa e
ou deve ser nao precisa ser produzido a partir do passado,
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mas deve ser politicamente projetado como resposta politi
ca as questoes futuras, em todas as areas tematicas: mercado
de trabalho, ecologia, Estado social, migra~ao internacio
nal, liberdade politica, direitos fundamentais. Somente na
Europa de um espa(;o transnacional e que a politica de um
Estado unico pode-se transformar de objeto amea(;ador em
sujeito da globaliza~aoconfigurada.

Mas ai coloca-se a pergunta: que respostas pode forne
cer uma Europa politica - e apenas uma Europa politica
- as exigencias da era global?

"Eu compartilho da suspeita", diz Joschka Fischer, "de
que a Europa esta se construindo ao redor de um banco. A
pergunta e a seguinte: que consequencias pode-se tirar dis
so' Eu tambem preferiria, como primeiro passo, um proces
so de integra~ao politica em vez de Maastricht. Mas
devemos interromper essa primeira transferencia real de
soberania para 0 nivel europeu? Isso eu considerava um
equivoco." Porque primeiro, continua Fischer, 0 debate em
torno da introdu~aodo euro esta sendo "conduzido de for
ma semelhante em todas as sociedades nacionais. E isso e
uma vantagem. Talvez se consiga pela prifl\.eira vez realizar
um debate europeu a partir da politica interba das culturas
nacionais correspondentes. Em segundo lugar, 0 mercado
de trabalho europeu, sendo um mercado nao regulado,
gera cada vez mais problemas. Operarios da constru(;ao ci
vil portugueses sao empregados na Alemanha, enquanto
africanos sao empregados em Portugal e alemaes ficam
desempregados. Isso leva pela primeira vez ao debate, se
deve-se retroceder e retornar a epoca das fronteiras bem
vigiadas ou dar um passo adiante e vislumbrar uma regula
menta,'ao do mercado de trabalho europeu. Em terceiro
lugar, Chirac teve de constatar, durante 0 conflito de
Mururoa em 1995, que a integra(;ao interna europeia esta
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mais adiantada do que em 1965, na epoca de De Gaulle.
Assim, os testes atomicos nao foram mais aceitos. Eu quero
deixar claro, ao lado desses tres pontos, que ja se iniciou um
debate em torno da constru~ao de uma moeda europeia.
Ela pode ser entao utilizada, nao para se restringir ao ambi
to bancario, mas sim para trazer uma discussao sobre a
constitui~ao europeia. N6s precisamos de uma defini~ao

europeia dos direitos fundamentais."'"
Fora da globaliza(;ao, nao ha saida, a nao ser, talvez, em

termos transnacionais. Aconstru(;ao de um Estado transnacio
nal, pelos grandes paises da liniao Europeia, poderia trazer de
volta para os Estados-membro a primazia da politica e a capa
cidade de a~ao, democraticamente controLlvel, da politica
economica e social. Na verdade, uma liniao Europeia forte e
democrarica poderia empregar toda sua forp, como maior
poder comercial do mundo, na promo<;;ao de reformas reais 
tanto internas quanto externas. Seria necessario reformar mais
uma vez a organiza~ao economica mundial. Criterios sociais e
ecol6gicos minimos teriam que ser introduzidos. Nao a partir
de um ponto de vista protecionista, mas sim para superar a
dupla moral europeia, de que nao vale para pessoas de outros
paises 0 que a Europa define e defende como dignidade
humana. A politica de desregulamenta(;ao das organiza(;oes
transnacionais seria necessario contrapor a exigencia de uma
nova regulamenta(;ao e a reintrodu(;ao de padroes sociais e
ecol6gicos. N6s precisamos de um sistema fiscal unitario na
Uniao Europeia, em vez de Olltros esconderijos. Vale a pena
chegar a um comercio mundial equilibrado, onde nao mais
aconte~a que cada vez menos pessoas ganhem cada vez mais
e todos os outros paguem a conta. N6s temos que abrir final-

1'54. FischeL ContrihuicJo j disclIssao "Hera us aus clem nationalen
Biotop". em laz. 13/6/1997.

273



ULRICH BECK

mente 0 debate sobre uma reforma fiscal ecol6gica, para toda
a Europa, que ven(;a os argumentos dos adversarios nacionais.
N6s temos que ajudar outros paises, no sentido de eles produ
zirem para seu proprio mercado e de sua propria popula(;ao
participar desse processo. Globaliza(;ao significa, como men
cionado, uma nova regionaliza(;ao sub e supranacional.

Politica de carta para 0 Papai Noel. Antigamente, era cha
mada de "ut6pica". "Vma sociedade do tempo livre, urn sis
tema social que reorganiza cuidadosamente a pr6pria
atividade dos cidadaos, urn Estado ativo, que incentiva e
comanda a inova(;ao industrial atraves de interesses especifi
cos (quais sao os sistemas tecnicos que queremos no futuro?
de quais 0 mundo precisa?), uma Europa que nao se feche,
mas que organize em suas fronteiras 0 intercambio com
regioes vizinhas e com 0 mercado mundial, uma domestica
(;ao das multinacionais em escala mundial - rnais algum
desejo?", pergunta M. Greffrath. Mas ele mesmo da a respos
ta: "tudo bern; uma sociedade do tempo livre e uma Europa
que percebe sua 'segunda chance' (J. Habermas) e que poe
ordem naquilo que, nos ultimos quatrocentos anos, tern enri
quecido e motivado 0 mundo - isso pr~upoe, natural
mente, pOllCO menos que uma revolu(;ao cultural, urn grande
acontecimento, do mesmo porte do Renascimento. Eridicu
10 urn tal apelo. De algum modo, porem, existe algo que
aponta 0 contrario: quando 0 maior especulador do mundo
considera 0 capitalismo financeiro liberal mais perigoso do
que 0 camunismo do seu tempo, quando 0 fabricante de arti
gos de luxo, loop, diz que todas as suas quinquilharias nao
valem nada, quando ele declara publicamente que ele des
preza as pessoas que se embelezam com seus produtos, e
porque ha uma mudan(;a de valores no ar, ainda que essas
formas suaves de dissidencia nao tenham ainda urn formato
de ruptura. Com isso, ha tambem a possibilidade de uma
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mudan~a na elite. Ha pequenos indicios: quando os trabalha
dores da Volkswagen em Wolfsburg sentem-se satisfeitos
com menos dinheiro e suas mulheres dizem-se tambem
muito satisfeitas; quando 0 proprietario da grande fabrica de
maquinas de ferramenta (assim como muitos de seus cole
gas) sonha com uma redu(;ao geral da jornada de trabalho
'todos deveriam faze-Ia'; quando]Urgen 5chrempp pragueja,
na frente de banqueiros alemaes, contra a perda do projeto
europeu e exige a constru~ao das pistas de alta velocidade
para Moscou - para obter postos de trabalho, lucro e espi
rito europeu; quando empresarios da regiao da 5uabia
sonham com uma grande iniciativa, atraves da qual se ofere
ce as grandes metr6poles do 5udeste asiatica solu~6es eco
logicamente sustentaveis para os problemas do transito;
quando Paul Kennedy espera incondicionalmente que a
'Europa' Iimpe 0 mar Mediterraneo; quando 0 mundo se
transforma, quando os grandes sistemas se dissolvem ou
estagnam, as pessoas procuram novos caminhos. Primeiro,
de caciter individual, tortos, semilegais. E durante urn certo
tempo, depende menos do que os administradores do velho
fazem e mais de quantos sao os que se reorientam individual
mente. Porque parece nao existir nenhuma grande ponte
entre as reivindica~6es presentes nos Iivros de analise e 0
cotidiano dos estudantes, especuladores e aprendizes. 56
sera possivel uma nova politica, quando urn governo se atre
ver a declarar publicamente que 0 mercado nao manda mais.
50mente entao havera urn novo New Deal: entre as gera~6es,

entre os desempregados e os que tern emprego, entre os se
xos, entre Estado e sociedade. '"

155. Greffrath, Die Frage Ilacb clem New Deal, Ms., Berlim 1997.
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VIU. PERSPECTIVA: NAUFRAGIO A LA CARTE 

A BRASILlANIZA(AO DA EUROPA

Se esse NewDealnao acontecer, se 0 fatalismo dos p6s
modernos e do glohalismo neoliheral se converter em pro
fecia auto-realizadora, sera realmente fatal. Nesse caso,
certamente tornar-se-ao realidade as visoes catastr6ficas
que ja tomam conta, quase que exclusivamente, da fantasia
pllhlica. Como conclusao convencional, anunciemos uma
dessas visoes: a hrasilianizar;ao da Europa.

Os neoliherais venceram, inclusive a si mesmos. 0 Esta
do nacional foi reformado. 0 Estado social esta em ruinas.
Entretanto, nao impera a desordem. No lugar das constru
(:oes de poder e de direito dos atores do Estado nacional,
apareceram varias unidades de poder conflitantes, que se
defendem e se enfrentam. Entre elas existem territ6rios que,
juridica e normativamente, nao pertencem a ninguem.

Nas perigosas cidades do interior, empregados engra
vatados vivem e trahalham em arranha-ceus vigiados por
cameras de video e governados e ahastecidos por grandes
empresas transnacionais.

Ao lado disso, ha parques e regioes de prote(:ao
ambiental, que sao mantidas e defendidas por militantes
ecol6gicos (os chamados "virus terroristas··) com violencia
armada.

Em certas regioes, pode-se consumir e adquirir livre
mente entorpecentes. Em outras, existe pena de morte para
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os fumantes. Grupos de aposentados armados patrulham as
fronteiras bern vigiadas de suas velhas colonias.

Existem vias de alta velocidade para superlimusines,
que devem, porem, entrar num acordo entre si, quando esti
verem num cruzamento, para que possam satisfazer seu
desejo de ultrapassar a velocidade da luz.

Isso porque essas vias tambem fazem fronteira com as
ciclovias, nas quais e proibido circular sem bicicleta, sob 0

risco de multas pesadas - com todos os protestos que dai
surgem na vida cotidiana. Trata-se aqui da pergunta que
cada urn, a seu modo, tern que responder: como eu posso
descer de minha hicicleta, sem infringir - pelo menos
momentaneamente - essa lei do pedestre? A esse respei
to, as escadas e os vaos das escadas foram adaptados para
a utiliza<;:ao de bicicletas. Ao lado da cama e ao lado da mesa
do escrit6rio foram montados dispositivos que permitem
aos ciclistas tanto guardar seu veiculo quanto desempenhar
outras fun<;:6es na vida, onde a bicicleta nao e necessaria 
como, por exemplo, dormir e trabalhar. Tudo isso de
maneira imperfeita, mas assim e a vida.

Os meios de transporte puhlico sao qescartados. Eles
fazem lembrar os dinossauros do Estad~acional,que
podem ser visitados somente em museus bern vigiados.

Quem ainda se atreve a andar nos metros que ainda cir
culam, esta se expondo por conta pr6pria a assaltos, de forma
que 0 fato de ser assaltado corresponde a uma auto-acusa<;:ao.
A regra diz que os assaltados sao os pr6prios culpados pelo
assalto.

Entre esses territ6rios de dominio - confusamente deli
mitados por grandes empresas, associa<;:6es, carteis de dro
gas, exercitos de salva<;:ao, militantes naturalistas, sociedades
de ciclistas - e as circunstancias em que se permite livre
mente rouhar Ctalvez porque 0 terapeuta considerou essa
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experiencia pessoal imprescindivel para 0 processo de for
ma<;:ao da personalidade), ha apenas a lembran<;:a distante
daquele Estado nacional orgulhoso, pelo qual as pessoas
varias vezes entraram em conflito ou, entao, balearam-se e
foram pelos ares. Os Estados representam interesses particu
lares de interessados particulares.

Se se considera qualquer grande empresa transnacional
- por exemplo 0 "Deutsche Bank", que agora se chama
"Banco Mundial" - observa-se que a rela<;:ao de poder se
inverteu. Se se quiser reconhecer urn pequeno Estado, e
preciso utilizar uma lupa, ao passo que em rela<;:ao as gran
des empresas, deve-se usar urn bin6culo invertido.

Do mesmo modo apareceu, no lugar das Na<;:oes
Unidas, uma nova entidade, que se chama Coca-Cola Uni
da, ou algo parecido.

o Estado residual tambem arrecada impostos - ou
dever-se-ia dizer direito a impostos? Mas a arrecada<;:ao de
impostos transformou-se, ha muito tempo, em pagamentos
voluntarios, doa<;:oes, por assim dizer. Alias, esses impostos
devem ser disputados com muitas outras tarifas de prote<;:ao
e tributos concorrentes, que aquelas unidades pessoais de
poder impoem com ajuda de suas armas. Pois 0 monop6lio
estatal da violencia foi extinguido. 0 que resta e 0 ensaio de
uma politica exterior. Mas poucas vezes 0 titulo honorifico
"ensaio", que normalmente s6 aparece no meio literario, foi
tao adequado como neste caso.
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