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Prefacio

Como diz Martin O'Brien em seu ensaio introdutorio, Anthony Giddens
e uma especie de fenomeno das ciencias sociais. Ao longo de um quarto de
seculo de incansavel produtividade, firmou-se como um dos mais competen
tes e citados tearkas sociais do mundo. Suas areas de interesse, extremamen
te diversas, vaa desde a mais arida filosofia europeia ate 0 discurso terapeuti
co dos manuais de auto-ajuda, e sua obra se baseia na visao critica de uma
extraordinaria gama de textos dentro e fora des canones das ciencias sociais.
Ele ajudou a criar toda uma nova terminologia que nos permite entender 0

que e viver no mundo rapidamente cambiante da modernidade: estrutura~ao,

consciencia pratica, distancia~ao tempo-espa~o, risco fabricado, politica vital.
Como se isso nao bastasse, Giddens tambem encontrou tempo para co-fundar
sua propria editora, dirigir a nova Faculdade de Ciencias Sociais e Politicas da
Universidade de Cambridge, e ainda testemunhar a fracassada tentativa de
seu querido time de futebol, 0 Spurs, para reviver as glorias de sua juventude
nos suburbios do norte de Londres.

Em 1997, Giddens enfrentou seu mais importante desafio como reitor
da London School of Economics. Giddens tem uma no~ao muito clara do
papel peculiar da LSE, escola que sempre esteve especialmente engajada no
mundo real da politica e do planejamento, sobretudo em periodos de reforma
sistematica. Nos ultimos anos, Giddens tem-se mostrado cada vez mais atuan
te no mundo da politica tradicional. Desde que assumiu a dire~ao da LSE, tra
tau rapidamente de estabelecer as vinculos que irao ativar a "relac;ao espe
cial" da escola com 0 mundo da pratica politica. Que a posse de um reitor mi
litante na LSE se fizesse em breve acompanhar da elei~ao do primeiro gover
no de centro-esquerda no lapso de uma gera~ao foi como um sinal de novos
tempos. E a cren~a de Giddens na importi'mcia do "centro radical" e de uma
"Terceira Via" passando "alem da direita e da esquerda" fez dele uma Figura
popular e influente no topo da hierarquia do Novo Trabalhismo.

As entrevistas que constituem a maior parte deste livro foram todas
realizadas nos meses que se seguiram it posse de Giddens na LSE e it vitoria
do Novo Trabalhismo em 1° de maio de 1997. Elas procuram abranger toda
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a gama de seu pensamento desde 0 inicio dos anos 1970, come~ando por
seu dhilogo com as criadores da sociologia uclassica" e concluindo com suas
ideias sobre a natureza da politica mundial sob a "modernidade reflexiva".
o estilo e coloquial, recorrendo-se 0 minimo possive! ao jargao tecnico. Pro
curei fazer perguntas que qualquer leitor interessado pudesse formular, dei
xando que Giddens as respondesse em seu estilo inconfundivelmente claro e
concisa.

Giddens continua senda uma figura controversa. Seus criticos insistem
em que sua obra nao e propriamente abrangente e variada, mas superficial e
ecletica. Alegam que ele nunca fica numa posi~ao por tempo suficiente quer
para ser obrigado a definir·se, quer para estabelecer a verdade daquilo que
(para eles) nao passa de meras conjecturas. Mas ate mesmo seus criticos mais
severos dificilmente negariam que a obra de Giddens fervilha de ideias pole
micas e de sugest6es instigantes. Outros preferirao simplesmente admirar e
apreender COm esse tour de force intelecrual.

Chris Pierson
Nottingham

Marro de 1998
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Uma introdufUo
a sociologia de
Anthony Giddens
Martin O'Brien

Anthony Giddens e urn dos principais soci610gos britanicos do p6s
guerra. Seus trabalhos, que abarcam mais de tn's decadas de mudan~as so
ciais e politicas, estiveram a frente do desenvolvimento da teoria e da pnitica
sociol6gicas nos anos 1980 e 90. Suas interpreta~6es da sociologia classica
foram par 20 anos (e continuam a ser) a base de boa parte do ensino de gra
duac;ao e p6s-graduac;ao em teoria sociologica. e sua criativa reconstrw;ao das
principais quest6es da sociologia suscitou em igual medida a debate academi
co e a polemica intelectual. Te6rico social capaz de trac;ar programas de ac;ao,
editor independente e fil6sofo politico de crescente influencia, Giddens en
frenta agora a desafio profissional de dirigir a London School of Economics
and Political Science no periodo incerto do primeiro governo trabalhista
desde os anos 1970.

Ao iniciar 0 leitor na enorme riqueza do pensamento de Giddens,
quero ater-me as linhas mestras de seu projeto, e nao nos detalhes cruciais de
alguns de seus aspectos especfficos. Em particular, enfatizarei as liga~6es

entre os diferentes elementos de sua variada produ~ao, a fim de tra~ar urn
mapa conceitual de seu pensamento te6rico e filosofico. Assim, pretendo naG
apenas dar uma no~ao da importancia de seu trabalho, mas tambem esclare
eer certas quest6es cruciais suscitadas por sua reconstru<;ao da sociologia. Co
me~arei por fazer alguns comentarios sobre a visao de Giddens a respeito da
sociologia, antes de esbo~ar algumas das linhas gerais de seu trabalho.

o trabalho sociol6gico

Segundo Giddens, a sociologia e urn tipo especial de disciplina intelec
tual. A diferen~a dos cientistas fisicos, 0 soci610go procura compreender urn
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mundo que ja e compreendido por seus membros. Os "objetos" da investiga
~ao sociolagica - aquilo que as pessoas dizem e fazem, aqu~io emque acre
ditam e aquilo que desejam, como elas constroem mstltUH;OeS e mteragem
entre si _ sao distintos dos objetos de ciencias naturais como a fisica, a qui
mica ou a biologia, na medida em que as a~6es e intera~6es das pessoas, bern
como suas crenc;as e desejos, constituem urn aspecto essencial do munda que
a soci610go investiga. Alem disso, esse mundo nao pode ser reduzido a urn
conjunto de significados ou a urn sistema explanatorio que seja a "certo". a
mundo social e irredutivelmente caracterizado par urn complexo de significa
dos, interpreta~6es e modelos de cren<;a rivais e por vezes conflitantes. Quan
do os fisicos discutem se (e por que) 0 universo esta em expansao, eles estao
discutindo a causa e a natureza unicas das relac;6es fisicas basicas entre ener
gia e materia. Quando os socialogos diseutem se (e por que) a sociedade esta
dividida por rela,6es de dasse, genero, etnicidade ou personalidade, eles
estao diseutindo as complexas interse~6es entre diferentes pianos de expe
riencia e aC;ao sociais. as soci61ogos tern que conceber formas alternativas de
explicaC;ao para cada uma dessas forc;as sociais, pais as relac;6es basicas entre
individuos e sociedade nao tern uma causa au natureza unica.

Tomando outro exemplo, urn quimico, ao procurar compreender as
propriedades da agua, nao precisa indagar se alguns aromos de hidrogenio ti
nham a inten,iio de unir-se a alguns aromos de oxigenio para formar urn lago
au urn oceano; muita menos 0 que significa, para os diferentes Mamas de hi
drogenio, juntar-se a atomos de oxigenio para produzir agua. Ja 0 soci610go
se depara precisamente com este problema: as pessoas tern motiva~6es e pro
pasitos para fazer 0 que fazem; sabem (em sua maiaria) por que fazem 0 que
estao fazendo; e 0 significado de suas ac;6es e intera<;6es Ihes e, ate certo pon
to, transparente. Enquanto os atomos de hidrogenio e oxigenio nao tinham a
intenC;ao de formar nenhum lago ou oceano, as pessoas tern manifestamente
a inten<;ao de casar-se au separar-se, de viver na cidade ou no campo, de tra
balhar em troca de urn salario ou contratar alguem para faze-lo em seu lugar.
Pode ser que certas pessoas se casem ou trabalhem a contragosto, mas nin
guem se casa ou trabalha involuntariamente. Assim, ao cantrario das ciencias
naturais, a saciologia deve procurar compreender as relac;6es entre as inten
~6es e propasitos das pessoas e a natureza do mundo social em que vivem.

Mas 0 problema sociolagico torna-se ainda mais complicado pelo fato
de os socialogos pertencerem ao mundo que investigam: eles adotam as mes
mas rotinas diarias para levar a vida e agir e interagir deliberadamente com
as pessoas e as instituic;6es que sao objeta de seu estudo. a ser social do so
cialogo, induindo 0 que 0 socialogo sabe a respeito dos objetos de sua pes
quisa, e inevitavelmente mediatizado pelo mundo social em que ele vive. Ao
tentar explicar esse mundo, 0 soci610go tern que valer-se das no<;.5es do senso
comum e das cren~as e significados socialmente estabelecidos que fazem esse
mundo ser tal como e. Enquanto 0 quimico do exemplo citado nao se vale
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nem pode valer-se da explicaC;ao do aromo de hidrogenio para sua existencia
f£Sica, 0 soci6logo tern que se valer das explica<;6es que as pessoas comuns
dao para sua existencia social. a soci6logo e antes de tudo urn simples mem
bro do mundo que ele proprio investiga, e suas explicac;6es para 0 mesmo,
assim como as de qualquer oUlra pessoa que nele vive, Sao parte essencial da
natureza basica desse mundo.

Assim, a tarefa do sociologo - explicar como funciona 0 mundo social
ou como e por que uma sociedade se organiza de tal forma e nao de oUlra 
parece aprimeira vista uma versao secundaria, ou glosa, da explica<;ao que
comumente todos damos para 0 mundo. Afinal, se as pessoas quase sempre
sabem 0 que fazem e por que 0 fazem, se elas conhecem e compreendem as
causas e conseqiiencias de suas atividades diarias e corriqueiras, entao a ex
plicaC;ao do sociologo eapenas mais uma entre todas que se podem dar para
o mundo, nao sendo nem mais nem menos esdarecedora, rigorosa ou acura
da que qualquer oUlra. Ora, que faz de mais 0 sociologo que nos leve a supor
que sua explicaC;ao profissional do mundo tenha algum valor?

A resposta de Giddens esugerir que a sociologia procede a uma "dupla
hermeneutica": como espiral, ela se aproxima ou se afasta dos conhecimentos
da vida cotidiana. Seu destino ever-se enredada nas noc;6es do senso comum
usadas pelas pessoas para explicar seu mundo. Como assinala Giddens, con
ceitos e ideias que foram amplamente desenvolvidos em sociologia - como
"status social", carisma de lideres religiosos e politicos ou "panico moral" 
sao hoje largamente utilizados na midia e em banais discuss6es cotidianas.
Esrudos sociais sobre indices de divorcio, distribuiC;ao da riqueza, morbidade,
renda, estilo de vida, efeitos da midia, modelos de formaC;ao familiar etc. ser
vern hoje de base a formulac;ao de politicas locais e nacionais. 0 saber socio
logico torna-se fatalmente "aquilo que todos sabem" porque tal saber epreci
samente urn dos principais meios de que disp6em os membros da sociedade
moderna para compreender e explicar 0 funcionamento dessa sociedade. 0
saber sociologico penetra, passa a integrar e ajuda a transformar 0 proprio
mundo que ele procura analisar e explicar.1 0 trabalho sociologico e, pois,
urn esforc;o crucial: vale-se de noc;6es comuns partilhadas pelos membros da
sociedade, mas as reformula e as amplia para ajudar no processo de mudanc;a
social positiva. Trata-se do exercicio consciente do que Giddens chama de re
flexividade social (que explicarei mais detalhadamente a seguir); a aplicaC;ao
reflexiva do conhecimento sobre 0 mundo social para enfrentar 0 desafio de
novas circunstancias e condic;6es no mundo social. Enunciada dessa forma, a
ideia parece sedutoramente simples, mas seu surgimento na obra de Giddens
e sua difusao nos meios sociologicos exigiram uma longa e ardua expediC;ao
as selvas do pensamento sociol6gico dassico e contemponlneo.

1Ver Giddens, 1996:4-5, 77.
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Acerto de contas com os classicos

Giddens come<;ou a escrever e publicar trabalhos sobre teoria sociologi
ca c1<lssica no final dos anos 1960. A interpreta<;ao das obras dos teoricos c1<ls
sicas (especialmente Marx, Weber e Durkheim) que entao predominava nessa
disciplina provinha da corrente americana, sobretudo dos trabalhos de Talcott
Parsons. Alem de predominar na interpretQl;:iio das obras classicas, tal corrente
tendia a predominar tambem no modo de aplica-las a problemas praticos 
por exemplo, desvio, saude e doen<;a, efeitos dos meios de comunica<;ao de
massa ou integra<;ao social. Nos anos 1960, Giddens abordou simultaneamen
te ambas as tendencias. No primeiro casa, repenSQll as sociologias de Marx,
Weber, Durkheim e Simmel. No segundo, empenhou-se a fundo em repensar
a sociologia do suicidio. A escolha desse problema como meio de investigar a
teoria sociologica foi importante por varias raz6es. Primeiro porque levou
Giddens a reavaliar sistematicamente a obra de Emile Durkheim - cujo estu
do sobre 0 suicidio (1897) representara uma tentativa de erigir a nova disci
plina da sociologia numa ciencia positiva e objetiva da sociedade. Segundo
porque, como Durkheim reconhecera, 0 estudo do suicidio representa urn tra
balho teorico fundamental de investiga<;ao sociologica. Trata-se de mostrar
como e passivel a uma ciencia social, que lida com fon;as sociais, estruturas
sociais e ac;ao social, compreender urn evento que, segundo 0 sensa caroum,
parece extremamente pessoal e privado. Por fim, 0 problema do suicidio foi
tambem importante na medida em que Giddens, ao tratar do tema, teve que
lidar com uma divisao radical, dentro da sociologia, entre duas formas apa
rentemente opostas e mutuamente exc1udentes de abordar 0 estudo de urn
problema comum - a abordagem "positivista" e a abordagem "fenomenolo
gica" -, as quais representavam duas sociologias distintas no seio da acade·
mia do p6s-guerra. 2

Em suma, a abordagem positivista, pautando-se pelos metodos de Dur
kheim, procurava mostrar as correla<;6es objetivas entre os indices de suicidio
e varios fatores externos tais como 0 isolamento urbano.3 A abordagem feno·
menologica, inspirada na filosofia de Edmund Husserl, investigava em que
circunstancias e com que conseqiiencias se dava ao evento de urn abito 0 sig
nificado subjetivo de "suicidio". A visao positivista entende que os dados ofi
ciais referentes aos indices de suicidio retratam mais ou menos fielmente a
realidade social, ao passe que a visao fenomenol6gica contesta essa ideia
mostrando que os fatores culturais e subculturais e que determinam se certo
abita sera ou nao cIassificado como suicidio - oficialmente ou nao.4 No que
diz respeito ao problema do suicidio, a divisao em "duas sociologias" pode ser

2 Ver Dawe, 1970.
3 Ver Sainsbury; 1955.
4Ver Douglas, 1967.

r
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resumida em duas questoes contraditorias: sera que 0 conceito socio16gico de
suicidio equivale apenas aquilo que e oficialmente considerado suicidio por
legistas e autras funcionarios? AU entao: sera que compete asociologia inves~

tigar as culturas e subculturas nas quais as pessoas entendem e atribuem sig
nificado pessoal aos obitos como suicidios?

Embora Giddens tenha despendido muita energia intelecrual na solu
c;ao desse enigma, sua abordagem da questao especifica do suicidio na teoria
sociologica nao foi amplamente adotada pela comunidade das ciencias so
ciais, em parte porque 0 problema analitico do suicidio nao constava da pauta
dos trabalhos da sociologia. No comec;o dos anos 1970, 0 problema do suici
dio comec;ou a sair da pauta do proprio Giddens, que passou a dedicar-se a
certas questoes teoricas mais gerais suscitadas por esse problema. No restante
daquela decada e no inicio dos anos 1980, seus trabalhos se caracterizaram
sobretudo pela tentativa, embora nem sempre muito explicita, de interligar a
corrente do pensamento durkheimiano com a corrente filos6fica husserliana.

Em 1971, Giddens publicou Capitalism and modern social theory, seu
livro mais conhecido durante uma decada e que - surpreendentemente, coo
siderando os numerosos trabalhos desde entao publicados sobre os mesmos
temas - continua sendo uma das melhores fontes sobre Marx, Weber e Dur
kheim. A obra marcou 0 inicio dessa incursao que Giddens ainda hoje realiza
pelos meandros da teoria sociologica. Em 1972, surgiram dois livros afins:
uma coletanea de textos de Durkheim (Giddens, 1972a) e uma breve reflexao
sobre os escritos sociais e politicos de Max Weber (Giddens, 1972b). No ano
seguinte, tivemos a publicac;ao de The class structure of the advanced societies
(Giddens, 1973), e posteriormente a organizac;ao de duas coletaneas: uma
sobre positivismo e sociologia (Giddens, 1974), outra sobre as elites na socie
dade britanica (Giddens & Stanworth, 1974). Nesse mesmo perfodo, Giddens
escreveu tambem artigos para a imprensa, reunidos depois numa coletanea
intitulada Studies in social and political theory (Giddens, 1977). Nesses en
saios, Giddens aprofundou sua abordagem dos classicos da sociologia, focali
zando tambem as tendencias mais recentes das ciencias sociais - representa
das, entre outros, por Talcott Parsons e 0 funcionalismo estmtural, Jurgen Ha
bermas e a teoria critica, e Harold Garfinkel e a etnometodologia. Nessa fase
de reflexao teorica e filosofica, Giddens lanc;ou as bases do novo paradigma so
cio16gico por ele proposto em escritos ulteriores: a teoria da estruturafUo, cujo
esboc;o foi delineado em New rules of sociological method (Giddens, 1976).

o titulo desse livro ("Novas regras do metodo sociologico") e esclarece
dar por varias razoes. Tal como sua abordagem anterior do problema do sui
cidio na sociologia, vinha recordar a importancia de Emile Durkheim para a
sociologia contemporanea. Em As regras do metoda sociol6gico (1895), Dur
kheim expusera a sua visao da sociologia: ciencia sistematica, rigorosa e em
pirica, a sociologia vI' 0 mundo como fonte de dados objetivos e se compara
as ciencias naturais, nao se deixando influenciar pelas cren~as e inten~6es
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subjetivas de seus ptaticantes. Para Giddens, no entanto, a reformula<;ao da
perspectiva socio16gica na segunda metade do seculo XX requer a reincorpo
ra<;ao do elemento subjetivo, ainda que por meios nao conjeturados por Dur
kheim. Em suma, para Giddens, a sociologia deve levar em conta que 0
mundo tern significado e importancia pessoais para seus membros, cujas in
tem;6es, de uma maneira au de outra, sao essenciais para 0 conhecimento 50

cio16gico. Por outro lado, a disciplina nao conta explicar como cada individuo
ajuda a construir a hist6ria coletiva da sociedade. Assim, 0 livro New rules of
sociological method e ao mesmo tempo 0 reconhecimento da importancia de
Dutkheim para a sociologia de Giddens e urn acerto de contas com a linha
durkheimiana. Embora trate-se essencialmente de uma critica das sociologias
interpretativas (ou, de certo modo, fenomenoI6gicas), e tambem 0 reconheci
mento explicito de que e necessario ir alem de Durkheim. Ap6s a publica<;ao
dessa obra, tern inicio urn novo capitulo na sociologia de Giddens. Tres anas
depois, seu novo paradigma, a teoria da estruturw;iio, ganharia urn primeiro
esbo<;o sistematico em Central problems in social theory (Giddens, 1979).

A teoria da estruturas;iio

Detive-me na rela<;ao de Giddens com a sociologia de Durkheim, em
particular, porque ela e fundamental para a sua - au qualquer outra - pro
posta de reconstru<;ao da disciplina. Isso nao quer dizer que outras soci610gos
classicos - em especial Marx e Weber - nao tiveram importancia em sua
obra, pois de faro tiveram. Mas Durkheim fai a mais importante influencia
classica na teoria da estrurura<;ao porque seu legado levou Giddens a adotar
uma ideia altamente formal e abstrata de "estrutura social". Enquanto Marx,
por exemplo, geralmente apresenta uma descri<;ao vivida e detalhada das es
trututas do sistema capitalista - as fabricas, os bairros pobres e superpovoa
dos, os instrumentos de produ<;ao, a opulencia da classe burguesa, a difama
<;ao e degrada<;ao inevitaveis do proletariado, a forma,ao dos movimentas e
partidos operarios e assim por diante -, Durkheim descreve as estruturas in
diretamente, por analogia com as celulas e os 6rgaos dos seres vivos. As es
trututas sociais sao cimentadas por "obriga<;Oes sociais" que 0 saci610go s6 ve
abstratamente - como padrOes mais ou menos estaveis e regulares de inte
gra<;ao social. Giddens adota urn enfoque formalista similar, mas sustenta que
o conceiro de "estrututa" nao tern em si mesmo qualquer utilidade para a so
ciologia e que os soci610gos deveriam referir-se as "propriedades estrututan
tes" da intera<;ao social como meios pelos quais as pessoas lagram seus inten
ros e objetivos.

Visto que a sociologia deve levar em conta que 0 mundo tern significa
do para seus membros, as quais, ao menos em parte, 0 reproduzern e trans
formam, entao, como afirma Giddens, qualquer explica<;ao sociol6gica do

r
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mundo deve reconhecer que as proprias explica~6es que as pessoas comuns
daD para 0 mundo constituem uma esptkie de sociologia. A visao e a interpre
ta<;ao sociol6gicas nao sao privilegio exdusivo de soci610gos profissionais. 0
comportamento rotineiro das pessoas revela e atesta a importancia do conhe~

cimento socio16gico na condura cotidiana. As regras de conversac;ao, as ex
pectativas comportamentais ou os ritos das rela<;6es interpessoais, por exem
plo, baseiam-se no conhecimento a respeito de como e por que a vida social
acontece: quem fala ou silencia e quando, quem fica de pe ou senta e por
que, quem faz parte ou nao e onde, quem e reverenciado ou injuriado e
como, tudo isso sao elementos mundanos das sociologias cotidianas. 0 co
nhecimento (por mais parcial ou fragmentado que possa parecer) a respeito
de como funciona 0 mundo social baseia-se nas a<;6es e interac;6es das pes
soas em seu viver cotidiano. Constitui-se em "sociologias pniticas" que as pes
seas habitualmente utilizam sem se dar canra disso. Esse conhecimento a res
peito de como funciona 0 mundo e amllogo as regras da linguagem. Os que
falam bem uma lingua podem usar as regras de gramarica para se comunicar
entre si, mas nao precisam fazer de seu conhecimento gramatical uma ca
racteristica explicita daquilo que estao dizendo. Na verdade, se os interlocu
tores tivessem que estabelecer regras gramaticais tada vez que se comunicam,
acabariam por comunicar muito poueo. Ao usarem as regras gramaticais para
comunicar algo, as interlocutores indeliberadamente as reproduzem como re
gras gramaticais. Quando falo, meu intento e comunicar algo, e posso valer
me de cenas regras gramaticais para tornar aquila que estoll dizendo mais
plausivel, convincente au poetico, par exemplo. Embora eu passa usar consci
entemente as regras da gramchica para realizar 0 meu intento, nao se pode
dizer que 0 meu intento indui a reprodu<;ao dessas regras. A reprodu<;ao das
regras gramaticais e, do ponto de vista do uso que lhes dou, uma conseqiien
cia indeliberada de meu esfor<;o para comunicar algo.

Analogamente, diz Giddens, as pessoas tambem conhecem "regras" de
a<;ao e intera<;ao sociais que elas nao precisam formular explicitamente para
poder viver em sociedade ou lidar com as institui<;6es. A5 pessoas se valem de
regras de ac;ao e interac;ao como meio para realizar as caisas cotidianamente.
Mas esse "valer-se" tern como conseqtiencia a reprodU<;ao dessas regras como
propriedades estruturantes de sua a<;ao e intera<;ao. A aparente objetividade
do mundo social, ou seja, os modos pelos quais ele se mostra, do ponto de
vista de qualquer individuo, ordenado e regulamentado, e na verdade uma
conseqiiencia indeliberada - um resultado nao premeditado por qualquer
pessoa ou grupo - das praticas rotineiras que todos devem adotar para con
duzir suas atividades diarias.

Giddens nao nega que haja diferen<;as entre as regras da linguagem e
as regras sociais. Ele diz que as propriedades estruturantes da a<;ao social,
assim como as regras da linguagem, nao sao apenas restri~6es ao que se pode
au nao se pode realizar: as estruturas sociais nao SaO meramente "fatos" ex-

-
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ternos ou que imponham restri<;oes ao usa que lhes dao as pessoas. Sao antes
condi<;oes da a<;ao social que se reproduzem atraves da a<;ao social. De modo
simplificado, isso e 0 que Giddens quer dizer quando escreve:

Tal como vou emprega-Io, a termo 'estrutura' se refere a 'propriedade
estrutural' ou, mais precisamente, a 'propriedade estruturante', propriedades
estruturantes que vinculam tempo e espac;o nos sistemas sociais. Afirmo que
tais propriedades podem ser entendidas como regras e recursos implicados re
cursivamente na reproduc;ao dos sistemas sociais. As estruturas existem para
digmaticamente, como urn conjunto ausente de diferenc;as, temporariamente
'presentes' apenas em sua substantificac;ao, nos momentos constitutivos dos sis
temas sociais (Giddens, 1979:64).

A partir de 1979, a elabora<;ao da teoria da estrutura<;ao toma rumos
bastante complexos e divergentes, indo de encontro as sociologias marxistas
da mudan<;a social em A contemporary critique of historical materialism. Volu
me 1: Power, property and the State (1981). Nesse livro, Giddens rejeita a
visao linear do progresso historico proposta par Marx - segundo a qual urn
modo de produ<;ao inevitavelmente da lugar a outro sob a pressao conjunta
de suas contradi<;oes internas e de uma classe revolucionaria ansiosa por sub
verter as condi<;oes vigentes. Giddens, por sua vez, desenvolve uma nova ti
pologia dos sistemas sociais enquanto ajustes entre rela<;oes tempo-espa<;o 
tema que foi aprofundado no livro The constitution of society (1984), onde
vamos encontrar a exposi<;ao formal (e, ao menos ate agora, definitiva) da teo
ria da estrutura<;ao. Em suma, toda sociedade historicamente localizada codi
fica rela<;5es de tempo e espa<;o em suas institui<;6es, costumes e pr£iticas.
Todo tipo de a<;ao social esta sempre situado no tempo e no espa<;o, mas tam
bern da substancia ao tempo e ao espa<;o. Nas sociedades pre-modernas,
tempo e espa<;o estao intrinsecamente ligados a "lugar". Toda atividade reali
zada numa dada ocasiao - trabalhar, transacionar bens e servi<;os ou mesmo
conversar - transcorre num contexto espacial limitado e estreitamente vin
culado. 0 "quando" da atividade esta intimamente ligado ao "onde" da ativi
dade. No mundo modemo, porem, tempo e espa<;o se organizam independen
temente urn do outro: hoje; basta apertar uma teela de computador para efe
tuar transa<;6es economicas atraves dos diversos continentes e fusos honirios;
as telecomunica<;6es possibilitam nao s6 conver~ar a longa distancia, mas tam
bern ver imagens de eventos ocorridos em qualquer parte do mundo numa
tela instalada em qualquer Dutra parte, simultaneamente ou em sucessivas re
prises. Toda a<;ao social ocone no tempo e no espa<;o, mas as maneiras pelas
quais tempo e espa<;o se organizam atraves da a<;ao social sao diferentes nas
sociedades modernas e nas sociedades tradicionais.

A teoria da estrutura<;ao foi tambem aplicada a questao do Estado e da
violencia estatal em The nation State and violence (1985) (volume 2 de A con
temporary critique of historical materialism), bern como a questoes referentes
a ideologia, espa<;o e tempo, revolu<;ao, classe social e poder. Nessa fase de
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sua obra, porem, a questao do "moderno" adquire nitida e crescente impor
tancia no projeto de Giddens. De fato, os textos ulteriores dedicados especifi
carnente a essa questao, as quais abordarei a seguir, baseiam-se todos nos
conceitos e pontos de vista corporificados na teoria da estrutura<;ao em fins
dos anos 1970 e inicio dos 80.

Acaso somos modernos?

A ideia de que 0 mundo de hoje e urn mundo "moderno" faz parte das
no~6es do senso comum: parece fato evidente, inquestionavel. Por todas as
medidas e padrces do senso callium, 0 mundo contemporaneo e incompara
velmente moderno, mais intensamente e extensamente moderno do que po
deriam imaginar os artistas e arquitetos modernistas do inicio do seculo xx.
Qualquer simples compara~ao entre a vida na decada de 1990 e a vida na de
cada de 1890 mostra que houve muitissimos progressos tecnologicos e so
dais. Avi6es a jato, videocassetes, microondas, computadores, energia nucle
ar, onibus espaciais, engenharia genetica, Estado do bem-estar social (por en
quanta), televisao, antibioticos e assim por diante, tudo isso parece confirroar
que 0 mundo e hoje muito mais complexo, sofisticado e adiantado do que no
passado. Em compara~ao com a decada de 1890, portanto, a vida na decada
de 1990 parece incontestavelmente "moderna", tanto assim que, para alguns,
e ainda mais que moderna: e "pos-moderna".

Mas que e ser "moderno"? 0 que lOrna a sociedade contemporanea
mais moderna que as sociedades de nossos antepassados? Nossos proprios bi
savas acreditavam ser modernos em compara<;ao com seus antecessares. Em
que a sociedade atual e tao diferente das anteriores que possamos nos consi
derar modernos em compararao com elas? Nesta ou naquela versao, tais ques
t6es alimentaram boa parte da disciplina sociologica: definir as caracteristicas
especificas do presente em rela~ao ao passado tern sido fundamental para 0

conhecimento da sociologia a respeito de si mesma. Numa serie de livros es
pecialmente dedicados a essa questao,5 a contribui~ao de Giddens para tal co
nhecimento foi fazer dessa especificidade - a distin~ao entre presente e pas
sado - uma problemarica central da sociologia contemporanea. Segundo Gid
dens, a madernidade do mundo, ° que e ser maderna, e precisamente a
constitui~ao social da sociedade contemporilnea em urn mundo que superou
seu passado, em uma saciedade naa mais sujeita as tradi<;6es, costumes, habi
tos, ratinas, expectativas e cren<;as que caracterizavam sua historia. A moder
nidade e uma condi~ao historica da diferen~a; de urn modo ou de ontro, uma
substitui~ao de tudo 0 que vigorava antes. Note-se, porem, que Giddens nao

5 Ver Giddens, 1990 e 1991; Beck, Lash & Giddens, 1994.
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sua obra, porem, a questao do "moderno" adquire llitida e crescente impor
tiincia no projeto de Giddens. De fato, os textos ulteriores dedicados especifi
camente a essa questao, as quais abordarei a seguir, baseiam-se todos nos
conceitos e pontos de vista corporificados na teoria da estrutura~ao em fins
dos anos 1970 e inicio dos 80.

Acaso somos modernos?

A ideia de que 0 mundo de hoje e urn mundo "moderno" faz parte das
no<;6es do senso comum: parece fato evidente, inquestiom\vel. Por todas as
medidas e padroes do senSa comum, a mundo contemporaneo e incompara
velmente moderno, mais intensamente e extensamente moderno do que po
deriam imaginar os artistas e arquitetos modernistas do inicia do secula xx.
Qualquer simples compara<;ao entre a vida na decada de 1990 e a vida na de
cada de 1890 mostra que houve muitissimos progressos tecnologicos e so
ciais. Avi6es a jato, videocassetes, microondas, computadores, energia nucle
ar, 6nibus espaciais, engenharia genetica, Estado do bem-estar social (por en
quanta), televisao, antibioticos e assim por diante, tudo isso parece confirmar
que 0 mundo e hoje muito mais complexo, sofisticado e adiantado do que no
passado. Em compara<;ao com a decada de 1890, portanto, a vida na decada
de 1990 parece incontestavelmente "moderna", tanto assim que, para alguns,
e ainda mais que moderna: e "p6s-moderna".

Mas que e ser "moderno"? a que torna a sociedade contemporanea
mais moderna que as sociedades de nossos antepassados? Nossos proprios bi
savas acreditavam ser modernos em comparaC;ao com seus antecessores. Em
que a sociedade atual e tao diferente das anteriores que possamos nos consi
derar modernos em compara{:iio com elas? Nesta ou naquela versao, tais ques
t6es alimentaram boa parte da disciplina sociol6gica: definir as caracteristicas
especificas do presente em rela<;ao ao passado tern sido fundamental para 0

conhecimento da sociologia a respeito de si mesma. Numa serie de livros es
pecialmente dedicados a essa questao,5 a contribui<;ao de Giddens para tal co
nhecimento foi fazer dessa especificidade - a distin<;ao entre presente e pas
sado - uma problematica central da sociologia contemporanea. Segundo Gid
dens, a modernidade do mundo, 0 que e ser moderno, e precisamente a
constituic;ao social da sociedade contemporanea em urn mundo que superou
seu passado, em uma sociedade nao mais sujeita as tradic;6es, costumes, habi
tos, rotinas, expectativas e crenc;as que caracterizavam sua histaria. A moder
nidade e uma condi<;ao hist6rica da diferen<;a; de urn modo ou de outro, uma
sUbstitui<;ao de tudo 0 que vigorava antes. Note-se, porem, que Giddens nao

5 Ver Giddens, 1990 e 1991; Beck, Lash & Giddens, 1994.
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esta afitmando que nao existam mais tradi,oes. Tampouco que as pessoas nao
acreditem nas coisas em que nossos antepassados acreditavam. Ao contrario,
ele sustenta que 0 mundo de hoje e urn mundo "p6s-tradicional", na medida
em que imlmeras tradi<;6es, crem;as e costumes se misturam entre si. Nesse
mundo, como disse Durkheim em 1898, nenhuma tradi,ao pode esperar pre
valecer, e nenhum modo costumeiro de a,ao pode servir de base para se viver
nas complexas e mutaveis circunstancias do presente. Tradic:;6es e costumes,
cren<;as e expectativas constituem hoje recursos adaptaveis, flexiveis, "plasti~

cos", num mundo globalizado e cosmopolita de culturas e estilos de vida en
trecruzados. Partanto, 0 mundo moderno nao implica a marte da tradic;ao.
Em vez disso, situa e contextualiza as tradi,oes como contextos alternativos
de tomada de decisoes e como fontes alternativas de conhecimento, valor e
moralidade. Se antes viviamos num mundo tradicional, hoje vivemos num
mundo de tradi,oes. De modo simplificado, isso e0 que Giddens (1994:92-3)
quer dizer quando escreve: "Quando 0 passado perde sua influencia, ou
tafna-se apenas uma 'razao', entre autras, para alguem fazer 0 que faz, os
habitos preexistentes representam apenas diretrizes limitadas para a a,ao; ao
passe que 0 futuro, aberto a numerosos 'cemlrios', tafna-se irresistivelmente
interessante".

Essa transforma,ao da tradi,ao e apanagio da modernidade; ela e es
sencial a distin,ao entre as formas modernas e pre-modernas de sociedade,
estanda institucionalizada atraves dos sistemas burocrMicos. comerciais e tec
nol6gicos das primeiras. Se a transforma,ao e hoje mais visivel do que nunca
e porque suas conseqiiencias a longo prazo sao agora mais extensamente vi
venciadas e mais intensamente assumidas. Nossos bisavos eram de fato mo
demos, mas sua sociedade apresentava uma forma de "modernizaC;ao sim
ples", ao passe que hoje ingressamos numa epoca de "modernizac;ao reflexi
va". Tal expressao significa que a era contemporanea se caracteriza por urn
alto grau de "reflexividade social", como diz Giddens. A reflexividade social
diz respeito a uma sociedade onde as condi,oes em que vivemos sao cada vez
mais 0 resultado de nossas proprias ac;6es. e. inversamente, nossas ac;6es
visam cada vez mais a administrar ou enfrentar os riscos e oportunidades que
nos mesmos crjamos. Em periodos historicos anteriores. os seres humanos vi
viam em condi,oes que dependiam em grande parte de for,as externas. as
ritmos das esta,oes, os ciclos noturno e diurno, os rigores do clima e a impe
netrabilidade do meio natural (as profundezas do oceano ou as altitudes ce
lestes, por exemplo) representavam limites externos a a,ao humana. Em
nossa sociedade, a noite e a dia au os ritmos das estac;6es sao divis6es tempo
rais arbitrarias no contexto de uma economia global 24 horas por dia e 365
dias por ano. As profundezas do oceano e as altitudes celestes sao recursos
naturais que fornecem alimentos marinhos ou possibilitam 0 transporte mari
timo e aereo e as comunicac;6es par cabo au satelite.

r
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Alem disso, os antigos "limites" aac;ao social estao hoje saturados das
conseqiiencias dessa a~ao. No fundo do oceano e nas camadas superiores da
atmosfera continuam se acumulando as conseqtiencias ambientais da moder
na sociedade industrial. Acredite-se ou nao na realidade do aquecimento glo
bal, nao se pode negar que 0 ar que respiramos, a agua que bebemos e os ali
mentos que comemos estao saturados de produtos quimicos da sociedade in
dustrial. Se as autoridades meteorologicas advertem contra a polui~ao do ar
urbano, se os rotulos de nossos alimentos relacionam os aditivos quimicos
(conhecidos) que eles contem, e se a agua que sai da torneira e diversamente
filtrada, clorada e fluorada, entao e preciso reconhecer que as condi~6es am
bientais da sociedade moderna dependem muito dos sistemas tecnologicos
dessa sociedade. Hoje, dificilmente qualquer aspecto do que costumava ser
"natureza" escapa a influencia da inventividade tecnologica e social do ho
mem. Da produ~ao de carne bovina a reprodu~ao humana, das reservas natu
rais as ovelhas "clonadas", dos rios contendo estrogenio aos vales infestados
pela radia~ao nuclear, 0 ser humano vive em ambientes criados por nos mes
mos: ambientes que ja nao representam simplesmente limites ao que podemos
fazer, mas que estao cada vez mais impregnados do que fazemos. Enquanto as
sociedades pre-modernas enfrentavam a ameac;a dos riscos naturais, a socie
dade moderna enfrenta a amea~a dos riscos fabricados - riscos para a vida
das pessoas e do planeta que sao decorrentes de nosso modo de vida atual.

A modernidade do mundo compreende todas essas coisas - nao e uma
caracterfstica de determinada tecnologia, instituic;ao ou sistema de crenc;as, e
sim dos riscos e oportunidades aparentemente ilimitados que as sociedades
contemporiineas oferecern. A moderna cultura tecnocientifica possibilitou a
clonagem de seres vivos e revolucionou a agricultura, reduziu 0 mundo a al
gumas horas de voo e fotografou vulc6es do espa~o, introduziu 0 microchip
na rotina diaria de pessoas e automatizou tudo, desde sacar dinheiro de urn
buraco na parede ate "neutralizar" a inimigo com urn missil "inteligente"
(nem sempre). Os modernos metodos cientificos e burocraticos deram-nos ao
mesmo tempo 0 aquecimento central e 0 aquecimento global, as refei~6es

preparadas em dois minutos no microondas e 0 mal de Kreutzfeldt-Jakob,
com incuba~ao de 10 anos. As maravilhas do mundo van sendo pouco a
pouco igualadas pelos horrores do mundo em todos as esferas da vida, desde
a ingestao de alimentos potencialmente nocivos ate os banhos nas aguas en
solaradas de mares poluidos.

o carater peculiarmente moderno desse paradoxo - os meios de sus
tento da vida coletiva sao a maior amea~a a vida global (e, logo, a vida coleti
va) - se reproduz nas rela~6es de cada individuo com a sociedade moderna.
Enquanto nos tempos pre-modernos minha relac;ao com a sociedade OU, em
outras palavras, minha identidade social era restringida e limitada pela tradi
~ao, 0 parentesco e a localidade, hoje essa re1a~ao e muito mais ambigua.
Estou cercado de todo tipo de tradic;6es que se possa imaginar, nao moro mais

d
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no mesmo lugar onde nasci, e meu nome - assim como os la<;os especificos
de parentesco que ele aparentemente denora - nada significa para quem es
teja lendo este texto. Aqui, sou urn nome numa pagina; ali, urn endere<;o na
Internet; acola, urn ntimero de cadastro no computador do governo. Minha
rela~ao com a sociedade moderna - minha identidade social - descolou-se
dos contextos, comunidades e expectativas que antes delimitavam a minha (e
a sua) no~ao de quem sou e de como vivo. Hoje sou responsavel par minha
propria identidade. Nao mais atrelada a pontos de referencia externos, minha
identidade e uma proje~ao a mover-se pelos intrincados meandros sociais e
institucionais de urn sistema cultural globalizado. Nesse mundo, todos tern
que procurar conformar-se com 0 paradoxo moderno empreendendo urn
"projeto reflexivo" individual: cada urn deve buscar seu proprio caminho entre
as amea~as e promessas da sociedade moderna.

Mas esse cenario incerto nao e apenas uma fonte de ansiedade. De
fato, 0 ritmo e a diversidade da vida social contemporanea, a incerteza quan
to ao impacto de tecnologias sofisticadas, como a engenharia genetica, e os
problemas ambientais das sociedades poluidoras podem causar apreensao ge
neralizada e disturbios psicologicos. Alem disso, sua propria visibilidade so
cial indica que as pessoas estao contribuindo para uma redefini~ao da socie
dade moderna: como se devem tratar os animais, como se deve enfrentar a
polui~ao, como devem interagir as diferentes culturas. A repercussao publica
de quest6es de ordem etica - par exemplo, direitos humanos e dos animais,
responsabilidades dos paises ricas para com as paises pobres, status e argani
za~ao social das diferen~as sociais ligadas a sexualidade, etnicidade e genera
- indica que a sociedade moderna, tal como a sociedade tradicional, conti
nua a lutar com problemas de conduta moral. Essa luta, definida par Giddens
como urn processo de "remoraliza~ao" da vida social, mostra que hoje a poli
tica continua sendo tao impartante quanta antes, embora as fundamentos da
a~ao politica contemporiinea tenham sofrido profundas mudan~as. Na me
dida em que deixa de recorrer as correntes socialista au neoliberal para dar a
politica urn embasamento moral, a nova politica da modernidade reflexiva
situa-se, como diz a titulo do importante livro de Giddens (1994) sabre filo
sofia politica, alem da esquerda e da direita (Beyond left and right; volume 3·
de A contemporary critique of historical materialism).

o privado e 0 pol{tico

As rapidas transformac;6es que caracterizam a mundo moderno nao sao
meras coisas que estejam aleffi das experU~ncias, inten<;6es e desejos das pes
soas comuns. 0 conceito de modernidade diz respeito tanto ao privado e ao
passional quanta ao publico e ao racional. Par exemplo, e inegavel que a lin
guagem dos relacionamentos intimas sofreu profundas mudan~as nos ultimos
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tempos: "Garota procura comp. masc., 28-35, alto astral, nao-fumante, para
programas caseiros e embalos noturnos - CP 12345" e uma linguagem afe
tiva que difere radicalmente daquela utilizada por Shakespeare, Tennyson ou
Wordsworth. a codigo comumente empregado nos anuncios classificados pes
soais expressa uma linguagem de negociac;ao afetiva: e Como mantar 0 pro.
prio estande numa feira de transac;6es intimas e comunicar 0 desejo atraves
do tempo e do espa~o. Pode-se assim confessar a completos estranhos os sen
timentos mais secretos, especificando aD meSilla tempo uma clientela restrita
(por exemplo, masc., 28-35, alto astral, nao-fumante). Do outro lado da li
nha, urn sistema de caixa postal eletronica reeolhe eventuais resposta,') ao
apelo sentimental, para posterior exame, sele~ao e delibera~ao. Se 0 classifi
cado pessoal expressa 0 desejo de intimidade, ele 0 faz publicamente no con
texto de urn exercicio de escolha. A intimidade apresenra-se ai como uma re
la~ao de troca: cada urn oferece certas qualidades a urn publico de estranhos,
especificando as qualidades que deseja obter em troca.

Os classificados pessoais revelam uma transformac;ao bastante vislvel
na linguagem dos relacionamentos intimas, mas esse e apenas urn pequeno
detalhe de mudan~as muito mais amplas na organiza~ao das ligac;6es afeti
vas. As relac;6es intimas, sua genese e seu gerenciamento estao ligados a nor
mas comunitarias e a expectativas e obriga~6es de ordem social. AJ; mUdanc;as
verificadas nesse nivel de organizac;ao social indicam mudanc;as mais amplas
nessas normas, obriga~6es e responsabilidades. Apontam para tendencias so
ciais mais genericas na sociedade contemporanea e para certas problematicas
politicas que as acompanham. Tais tendencias incluem mudan~as nos padr6es
de relacionamento, como por exemplo 0 aumento do numero de familias de
pais solteiros, 0 indice crescente de divorcios, a dissemina<;ao dos casamentos
"contratuais", a substitui<;ao do vinculo perpetuo com urn parceiro pela mo
nogamia seriada (isto e, a mudan~a de parceiro em seqiiencia) ou ainda a al
tera<;ao das normas e praticas sexuais, evidenciada nao s6 pelo numero cres
cente de pais solteiros adolescentes, mas tambem pela tendencia de certos ca
sais a adiar a procria~ao em beneficio da carreira (a sindrome da renda
dupla/sem filhos). Alem disso, muitas politicas sociais e tributarias se basei
am em premissas relativas a certos tipos de relacionamento duradouro e as
normas que os regem. Tais tendencias contemporaneas tern acarretado algu
mas medidas alarmistas, visando, por exemplo, quer a garantir as obrigac;6es
financeiras de pais ausentes para com seus filhos, quer a impedir os govemos
locais de considerar homossexuais e heterossexuais em pe de igualdade, quer
ainda a atenuar 0 impacto das mudan<;as sobre os relacionamentos e as con
dutas pessoais, bern como a restabelecer normas que sao contestadas por
essas mesmas mudan<;as sociais.

Para Giddens (1992 e 1994), esses tipos de mudanc;a indicam uma dis
socia<;ao entre as nonnas estabelecidas e a realidade dos relacionamentos in
timos na sociedade contemporanea. Ele diz, em particular, que uma das mais
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importantes tendencias observadas at~almente e. a "democratiza<;ao" das
emo~6es. Giddens nao quer dizer com ISS0 que a 19ualdade sexual no casa
mento ou na coabita~ao ja foi alcan~ada, nem que os relacionamentos inti
mos agora estejam livres da for~a, da violencia e da manipula~ao.Ele apenas
sugere que, tal como no exemplo dos anuncios pessoais mencionado anterior
mente, esses relacionamentos tendem a depender mais da negocia<;ao e da
livre troca que das expectativas, dos papeis e das normas tradicionais. E se
essas tradicionais caracteristicas do casamento e das rela<;6es pessoais estao
em declinio, juntamente com as estruturas sociais e politicas que Ihes davam
sustenta<;ao, tal processo nao deixa atras de si meramente urn vazio. Nao
existe, num dado momento, uma cultura do casamento e depois, no momento
seguinte, apenas desordem: a transforma~ao da vida intima assinala mudan
~as positivas nas rela~6es pessoais ao mesmo tempo em que as mudan~as

criam dificuldades e problemas tanto para as pessoas quanta para as institui
~6es. Alem disso, 0 dec1inio nao se verifica independentemente das escolhas e
das a~6es das pessoas: a op~ao por novos tipos de relacionamento tern reper
cussao nas politicas governamentais, nas expectativas comportamentais e nas
redes comunitarias que sao os contextos e as condi<;6es sociais da vida priva
da. A transforma~ao da intimidade mostra, talvez com maior c1areza do que
tudo 0 mais, a importancia de entender como os motivos e as desejos de cada
pessoa contribuem para as grandes transforma~6es sociais de nosso tempo.

Para Giddens, os motivos e desejos que permeiam aquilo que 0 senso
comum entende por esfera "privada" estao tambem na origem das grandes
mudan~as sociais que permeiam aquilo que 0 senso comum entende por esfe
ra "publica". as tipos de negocia~ao sentimental que Giddens observa nas re
la<;6es pessoais contemporaneas expressam uma serie de prindpios importan
tes que estao redefinindo a 16gica geral da a~iio politica no mundo contempo
raneo. Particularmente, eles poem em evidencia quest6es referentes a confi
an<;a, di<llogo e autonomia em ambos os dominios da vida: 0 "privado" e 0

"publico". Em outras palavras, eles revelam que a busca da democracia euma
for~a que esta operando mudan~as na conduta e na intera~iio pessoais, bern
como na organiza<;ao social.

Giddens apresenta varias raz6es pelas quais 0 processo de democratiza
~iio e fundamental para a vida publica e privada contemporanea, mas sua
analise se baseia principalmente na observa~iio de que a sociedade moderna
se caracteriza por urn alto grau de reflexividade. Num mundo onde a tradi~iio

perdeu sua influencia e niio mais garante a respeitabilidade ou confiabilidade
dos individuos ou das institui~6es, cada qual pode optar livremente por uma
entre varias maneiras de levar a vida.· Justamente porque a tradi<;ao e os cos
tumes nao mais garantem quem somos nos, a autopercep<;ao - a reconheci
mento da propria identidade atraves das rela~6es pessoais e sociais - e con
di~iio basica da vida moderna. Tal condi~iio promove a autonomia pessoal em
rela~ao as expectativas socialmente estabelecidas e abre 0 mundo a explora-
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<;ao e a experimentac;ao pessoal: podemos, cada vez mais, escolher quem
somos e cnde estamos. Nessas circunstancias, 0 processo de dialogo tafna-se
cada vez mals essencial acondu~ao da vida pessoal e publica, simultaneamen
teo Torna-se essencial a condu~ao da vida pessoal porque nao mals existe ne
nhum sistema estabelecido de normas de comportamento. Se antes os homens
esperavam viver num mundo publico masculino e estavel de trabalho, politica
e comercio, enquanto as mulheres se abstinham de exercer papeis publicos,
mantendo-se confinadas aesfera privada dos afazeres domesticos e maternos,
hoje e praticamente igual 0 numero de mulheres e homens na for~a de traba
lho. Ecomum os homens competirem com as mulheres (se bern que ainda em
condi~6es privilegiadas) por cargos publicos, e parece que muitas mulheres
estao preferindo desistir do casamento. Hoje, para urn relacionamento afetivo
dar certo, geralmente e preciso haver muira dialogo entre as parceiros, cada
qual reconhecendo os direitos, desejos e ambi~6es do outro. 0 dialogo torna
se cada vez mais importante na esfera publica porque a migra~ao global maci
~a e a generaliza~ao dos modernos meios de comunica~ao transformaram as
sociedades modernas em culturas cosmopolitas, efetivas ou virtuais. As dife
ren~as proprias a uma cultura cosmopolita s6 podem ser resolvidas de dois
modos: pela violencia ou pelo dialogo.

Segundo Giddens, conhecer 0 potencial positivo das mudan~as sociais
contemporaneas e fundamental para promover as condi~6es que possibilitem
controlar a violencia e expandir 0 dialogo. Esse e urn dos motivos pelos quais
ele chama a atenc;ao para as oportunidades existentes nos modernos relacio
namentos pessoais, porquanto e na esfera privada e particular que os indivi
duos desenvolvem uma estrutura basica para lidar com seus desejos e senti
mentos. Diz Giddens (1994:16):

Na medida em que haja uma democracia das sentimentos, ela tenl im
ponames conseqiiencias para a promoc;ao da democracia publica formal. Quem
river urn born conhecimento de sua constituic;ao afetiva, e quem for capaz de
comunicar-se efetivamente no plano pessoal, provavelmente estara bern prepa
rado para cumprir com as obrigac;6es e responsabilidades da cidadania.

Hoje as pessoas procuram fazer com que as coisas aconte<;am gra<;as as
suas proprias a~6es individuais. Na sociedade moderna, ja nao nos contenta
mos em deixar por conta de terceiros as decisoes sobre as qualidades morais
da vida social. A politica dos tempos atuais nao e nem socialista nem liberal,
mas "gerativa": uma politica que eativa em face das grandes quest6es sociais
da mudan~a ambiental, da qualidade de vida e do papel das institui~oes glo
bais. Quer essa politica se traduza em novas movimentos sociais (movimentos
"politico-vitais", como os denomina Giddens, entre os quais merecem desta
que os verdes e 0 feminismo), quer em campanhas comunitarias em favor da
saude e da habita~ao, quer ainda em acordos economicos alternativos (como
regimes cambiais e comerciais exclusivos), Giddens sustenta que as institui-
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~6es governamentais devem acompanhar de perto as .p~ocessos de d:mocrati
zac:;ao que estao na vanguarda das mudanc;as SOCIalS cODtemporaneas. 0
tinieD meio de conseguir isso e transformar as instituic:;oes govemamentais 
incluindo 0 Estado do bem-estar social - e organiza~6es afins, de modo que
o individuo possa seguramente cenfiar em instituic:;oes que por muita tempo
pareceram tratar 56 dos proprios interesses, sem fazer casa das preocupac;6es
dicirias do pavQ. Em suma, epreciso que as governos sejam favoniveis, e DaD
contrarios, a reflexividade social da sociedade moderna, a fim de poderem
alimentar alguma esperan~a de garantir urn consenso .politico a respeito de
como devemos viver atualmente.

Comentcfrios finais

Mesmo esse breve contata com a obra de' Giddens tera sido suficiente
para dar uma no<;ao de seu enorme alcance e vigor. Todavia eurn projeto que
esta longe de se achar concluido. Wio ha realmente nenhum indicio de que
esteja diminuindo a quantidade ou a amplitude intelectual de seus escritos.
Na verdade, 0 atual projeta de Giddens nao demanda menos energia. Resta
be1ecer 0 contato entre a sociologia acadi'mica e as importantes questoes po
llticas com que se deparam as governos modernOS, e aD meSilla tempo dirigir
uma institui~ao tao complexa quanto a London School of Economics and Poli
tical Science, eis uma tarefa que poucos intelectuais serios poderiam levar a
cabo. Nas tres ultimas decadas, a obra de Giddens tem sido fundamental para
a redefini,ao e reconstru~ao do campo de a,ao intelectual da disciplina socio
16gica. Hoje parece que essa contribui~ao foi um periodo preparat6rio para 0

enfrentamento das grandes questoes politicas suscitadas pela organiza~ao co
tidiana e institucional das sociedades modernas. Todos os que se interessam
em saber como os programas politicos sao influenciados por intelectuais pu
blicos, ou que desejam descobrir por que os conceitas sociol6gicos, como es
pirais, se aproximam ou se afastam da vida cotidiana, devem continuar aten~

tos a esse espa,o.
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Vida e carreira
intelectual

,

CHRISTOPHER PIERSON Em seus eseritos 0 sr. sempre enfatizou a liga,iio
entre mudan,a social e identidade pessoal. Que tal come,armos aplicando esse
enfoque asua propria experiencia? Fale-nos urn pouco sobre a sua infaneia e a
sua forma,iio.

ANTHONY GIDDENS Perten~o a gera~ao socialmente m6vel do pDs-guerra.
Nasci em Edmonton, na parte norte de Londres. Edmonton era, e ainda e, urn
bairro pobre e incaracterfstico, com poucos pontos de referencia. Posterior
mente meus pais mudaram-se para Palmers Green, area urn pouco mais valo
rizada. Ate eu ir para a universidade, esses bairros do norte de Londres de
marcaram as fronteiras de minha vida. Nos nero mesma nos viamos morando
em "Londres"; Londres significava 0 centro da cidade, a muitos quilometros
de onde monivamos. Muito esporadicamente, meu avo me levava a passear
em Londres, mas ate os ultimos anos de minha adolescencia eu jamais estive
verdadeiramente em "Londres". Era como se fosse uma outra cidade. Ao
meSilla tempo, eu sempre me senti deslocado em minha vizinhanc;a e ansiava
por mudar-me. Os suburbios da Grande Londres eram uma especie de terra
devastada e como tal eram vistos, de urn modo ou de outro, por todos que la
moravam aquela epoca. Mas era tambem urn mundo completo, fechado.
Ainda hoje eu me sinto dividido em rela~ao aos suburbios onde fui criado. Ja
nao tenho com eles nenhuma liga~ao direta; nao tenho parentes morando la,
embora mantenha contato com alguns amigos de infilncia que continuaram a
viver naqueles arredores. Quando volto a esses lugares, logo me sinto familia
rizado com eles, mas ate hoje ainda tenho uma sensa~ao de alivio ao deixa
los novamente. Na verdade, 56 volto mesmo para assistir aos jogos do Spurs,
o que fa~o toda vez que 0 time joga em casa. 0 esporte sempre teve grande
importilncia em minha vida. 0 lugar onde eu morava em Edmonton ficava
perto do campo do Tottenham. Meu pai levou-me pela primeira vez ao esta
dio quando eu tinha sete anos. Fiquei realmente deslumbrado e pouco depois
passei a freqiienta-lo com urn grupo de amigos.
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Fale-nos alguma coisa sabre as seus pais. Qual era a formal/io deles?

Meu pai era empregado da London Transport. Trabalhava num depar
tamento responsavel pela reforma de vagoes do metro. Cuidava, par exem
pIa, das encomendas de tecidos para os assentos. Ele costumava ficar escanw

dalizado com a comportamento dos usuarios do metro. Contava casas de de
preda,ao - assentos retalhados, sujos de tinta, completamente destruidos.
Provavelmente ele via isso apenas pelo lado negativo, mas, pelo que dizia, a
vandalismo no metro era generalizado e constante. Eu tomava 0 que ele dizia
como realidade, pais de certo modo coincidia com a minha propria experien
cia. Hoje sou descrente dos que dizem que a criminalidade esta fugindo ao
nosso contrale e que sentem saudades de uma epoca de ordem social, quando
se respeitavam as pessoas e a prapriedade. Algumas de minhas recorda,oes
mais antigas sao de pequenos delitos. Quando tinhamos apenas sete anos, eu
e meus amigos procunivamos meios de roubar miudezas nas lojas, geralmenw

te doces e coisas do genera, das quais havia entao escassez. De modo que
voce esta falando com alguem que ja andou com criminosos! Depois, quando
eu era urn pouco maior. a violencia era coisa comum em nossas vidas. Eu
fazia parte de uma turma de garatos que nao era exatamente violenta. Muitas
outras turmas da area eram chegadas aviolencia. e seus membros andavam
armados com correntes de bicicleta e canivetes. Viviamos com medo desses
grupos, mas 0 pior que me aconteceu foi levar algumas surras.

E sua mae?

Ela trabalhava a tempo todo, mas sempre em casa. Parou de trabalhar,
como era costume, logo depois de casar-se. De ceno modo, deixou de ser
uma mO,a despreocupada e feliz para tomar-se psicologicamente dependente
do lar. Quando jovem, minha mae era muito dada; depois, porem, so espora
dicamente ela e meu pai saiam com amigos au recebiam alguem. 0 fato de
ter uma irma gemea, identica, marcou enormemente a sua vida. Se havia
uma pessoa com quem tinha de estar sempre era sua irma gemea, que se
casou com a melhor amigo de meu pai. Muita gente nao conseguia diferen,ar
minha mae de sua irma, de modo que elas passaram par todas as experien
cias comuns aos gemeos. Par exemplo, uma conhecida podia chegar para
minha mae e dizer: "Ontern voce passou direto par mim na rua". Mas quem
ela vira, evidentemente, fora a irma gemea de minha mae, que nem sequer a
conhecia.

No come,o de minha vida academica, Ii muito a respeito de gemeos e
ainda hoje me mantenho a par das pesquisas sabre a assunto. 0 terna dos ge
meos, 0 outro que e a nossa sombra, esta presente sob diversas formas na liw

teratura. 0 estudo dos gemeos e da maior importancia em psicologia e nas
ciencias sociais; muito do que se diz sobre 0 impacto da heran<;a genetica em
nosso comportamento se baseia nesse estudo. Agora essa questao esta nova-
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mente em voga. No que se reEefe a minha mae e sua irma gemea, minha ex
periencia nao condiz com as novas ideias a respeito da influencia dos genes
na personalidade. Minha mae e a irma dela tinham quase a mesma aparencia,
mas suas personalidades eram muira diferenres. Minha tia sempre foi mais
expansiva, mais segura e mais determinada do que rninha mae. A meu ver,
elas desenvolveram suas respectivas personalidades a partir da propria inti
midade de sua interar;ao durante toda a vida. 0 fato de suas caracteristicas
serem complementares refon;ava sua mutua depenctencia.

a sr. tambem [em irmiios e irmiis?

Tenho urn irmao que e quase 10 anos mais mor;o do que eu. Ele e urn
bem-sucedido diretor de comerciais de televisao que atualmente mora em Los
Angeles e trabalha em Hollywood. Acho que, assim como eu, ele sentia grande
necessidade de fugir as suas origens, 56 que preferiu mudar-se para muira mais
longe. Antes de mudar-se para os Estados Unidos, passou urn born tempo em
Hong Kong, de modo que nao vive na Gra-Bretanha h3 mais de 20 anos. Ele foi
aluta e se deu bern.

Tive, por muito pouco tempo, uma irma. Minha mae deu a luz uma
menina que viveu apenas umas duas semanas. Acho que rninha mae jamais se
recuperou da morte da crianc;a. Passou a tef crises de depressao, e certamente
foi essa uma das principais causas de seu posterior isolamento do mundo.

E quanto d suaforma,iio educacional?

I

__J

Passei no exame de admissao e comecei a freqiientar 0 ginasio local.
Nem sei como consegui passaro Quase nao tinhamos como nos preparar, e
minha no<;ao desse exame era apenas vaga; nao pensava que fosse alga real
mente importante, mas suas conseqiiencias se estenderam por toda a minha
vida. as ginasios eram tao diferentes das atuais escolas secundarias. Meu irmao
nao passou no exame de admissao, e ate hoje nao sei se ele conseguiu supe
rar 0 sentimento de rejei<;ao que issa the causou. 0 atual secundario e urn
mundo completamente distinto daquele do ginasio. Eu nao me interessava
pelos estudos nem era exatamente urn aluno exemplar ou urn portento. Ti
nha, e claro, interesses intelectuais, mas estes iam de encontro aos valores es~

colares ortodoxos. Fora do curriculo, comecei a Ier livros de filosofia, psicolo
gia e antropologia - mais como ato de protesto do que qualquer outra coisa,
pois na verdade eu tinha muito pouco conhecimento dessas materias. Jamais
gostei realmente do ambiente da escola, que era uma institui<;ao disciplinar
extremamente rigida. Nela aprendi a ter algum respeito pela instrur;ao acade
mica, mas minha mane ira de expressar esse respeito era distanciar-me daqui
10 que se tern obriga<;ao de saber ou aprender. Meu ambiente familiar em
nada contribuiu para isso, pois meus pais nao tinham 0 habito da leitura e
havia pouqufssimos livros em casa.
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Antes de mim, ninguem da familia freqiientara a universidade ou tive
ra algum contato com 0 ensino superior. Meu ingresso na faculdade e 0 me
lhor exemplo de como nossa vida e influenciada pelo acaso, embora eu acre
dite que tenha havido tambem alguma determina~ao. Eu pensava em entrar
para a universidade, mas tive pouca ou nenhuma ajuda do colegio, pois viam
me apenas como urn aluno bastante mediocre. Fui it biblioteca local e consul
tei num guia a lista de universidades. Londres, Oxford e Cambridge estavam
fora de questao - nem cheguei a considen\-las. Optei por lugares que pudes
sem aD menos interessar·se pelo meu caso. Candidatei-me entao as universi·
dades de Nottingham, Reading e Hull, sendo logo rejeitado pelas duas primei
ras. Aepoca, porem, Hull estava experimentando entrevistar diversos candi
datos, mesmo os que nao fossem particularmente qualificados. Fui entrevista
do e aceito, algo que retrospectivamente me parece mais urn desses pequenos
misterios da vida. Fui para Hull fazer filosofia e talvez 0 entrevistador tenha
se impressionado com 0 fato de eu haver lido realmente alguma coisa sobre 0
assunto.

Mas aconteceu que nao pude graduar-me nessa disciplina. 0 departa
mento de filosofia em Hull era muito pequeno, e 0 diretor se ausentara na
quele ano. Tive entao que procurar ontra disciplina para cursar. Fui parar no
departamento de psicologia, mas disseram-me que eu teria de estudar psico
logia juntamente com sociologia. Eu nao tinha a menor iMia do que fosse so
ciologia. Mas tive muita sorte. Peter Worsley, que depois tornou-se professor
de sociologia em Manchester, estava entao lecionando sociologia em Hull. Era
urn sujeito inspirado, ja com varios trabalhos publicados, atuante e politica
mente engajado. Por teimosia, eu era 0 unico da minha turma que naG era
membro da Sociedade Socialista. Todos, inclusive Peter, usavam algum tipo
de emblema socialista. Eu simpatizava com essas iMias politicas, mas impres
sionavam-me muito mais as qualidades intelectuais de Worsley e sua grande
erudi~ao academica. Worsley e antrop610go, alem de soci610go, e sempre en
sinava de modo comparativo, valendo-se de exemplos de todo tipo de socie
dades. Influenciado por ele, assim que passei a fazer alguma ideia do que era
a sociologia, voltei-me muito mais para essa disciplina do que para a psicolo
gia. Mas esse cosmopolitismo academico foi born para mim. Ainda procuro ler
bastante psicologia e antropologia e, ao contrario de alguns, jamais concebi
as divisoes academicas de maneira belicosamente territorial.

Quando la cheguei, Hull era urn lugar completamente desconhecido
para mim. Eu jamais estivera antes no norte da Inglaterra. Hull nao chegou a
alimentar a Revolu<;ao Industrial, como foi 0 caso de muitas autras cidades e
povoados de Yorkshire que pude conhecer. Quando vi pela primeira vez as
compactas fileiras de casas de operarios ondeando pelos morros, aquilo foi
para mim uma revelac;ao. As cidades industriais me pareceram tao ex6ticas
quanto outros lugares mais ostensivamente esquisitos que ja visitei pelo mun
do. Nao tenho duvidas de que isso influenciou as ideias que desenvolvi mais

r
I
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tarde em sociologia. Fiquei profundamente impressionado com a estranheza e
a natureza envolvente daquilo que me parecia ser a forma visivel da Revolu
~iio Industrial.

Hull era diferente. Era ainda uma cidade pesqueira, embora a industria
ja estivesse em franco declinio. Gostei realmente do lugar. as portos movi
mentados tern uma anima~ao toda particular. Costumavamos ir aos pubs onde
os pescadores se divertiam. Como os mineiros de Yorkshire, os pescadores sao
o melhor exemplo de uma comunidade profissional. A pesca era uma ativida
de tao ardua e penosa quanto a minera<;ao, e cheia dos mesmos rituais. As
pessoas que exercem prQfiss6es arriscadas tern uma serie de sortilegios e su
persti~6es que em geral se tornam parte importante de suas vidas. as pesca
dores tinham muitas cren<;as e costumes que pareciam ter saido diretamente
dos textos de antropologia citados por Peter Worsley. A pesca era tambem urn
modo de vida bastante comunitario. as barcos competiam entre si pelo pesca
do, mas havia urn forte sentimento de solidariedade.

As vezes os pescadores passavam longas temporadas no mar. Em geral
suas mulheres eram bastante independentes; afinal, cuidavam da casa sozi
nhas. as pais pouco participavam da educa~ao dos filhos. Quando nao esta
yam ausentes, os homens passavam boa parte do tempo fora de casa, fazendo
companhia uns aos outros. A meu ver. a ideia de que antigamente 0 vinculo
paterno era mais forte nao passa de mito. Meu pai era tao "ausente" quanto
qualquer outro - como levava uma hora e meia para chegar ao trabalho,
saia de casa cedo e s6 voltava anoitinha.

Que aconteceu depo;s de Hull?

Fui fazer outro curso na London School of Economics. Foi uma decisao
tipica de quem esta confuso. Eu sabia pouca coisa a respeito da LSE; ja ali
mentava entao algumas ambi<;6es academicas, mas pensava inicialmente em
Manchester ou Oxford. Peter Worsley sugeriu-me a LSE. Segui seu conselho.
Nao pretendia fazer doutorado na LSE, e sim mestrado. Nao pensava real
mente em seguir uma carreira academica. Queria entrar para 0 servi~o publi
co e achava que a LSE me prepararia melhor para isso. a curso de mestrado
exigia a apresenta~ao de uma tese, mas acabei fazendo uma disserta~ao que,
pelo tamanho, equivalia a uma tese de doutorado. Devo confessar que nao es
tava levando aquilo tudo muito a serio, de modo que escrevi sobre urn tema
"engra~ado". a titulo era "Esporte e sociedade na Inglaterra contemporanea".
Mesmo levando a coisa na brincadeira, 0 fato e que 0 trabalho revelou-se in
teressante. Abordei principalmente 0 desenvolvimento do esporte na Inglater
ra do seculo XIX. A Inglaterra foi 0 ber~o da Revolu~ao Industrial e onde se
deram as mudan<;as que mais tarde associei amodernidade. Poi tambem onde
surgiram muitos dos esportes que acabaram se tornando populares no mundo
inteiro.
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Julguei haver entre eles mais do que urn nexo acidental. A maioria dos
esportes modernos e basicamente uma cria~ao do secula XIX e do inicio do
seculo xx. A historia do futebol, do rugbi, do criquete, do tenis e outros es
partes remonta a epocas bern anteriores, mas somente no secula XIX e que
esses esportes assumiram a fanna que tern hoje. Tentei mostrar que 0 esporte
racionalizou-se, valendo-me da no~ao de Max Weber. as esportes ganharam
normas e regulamentos, bern como locais fixos para sua pnitica, coisa que em
geral nenhum deles tinha antes - eram muito mais rudes e espontaneos.
Certos esportes, como 0 tenis, fcram realmente inventados por individuos. a
tenis ja era praticado ha seculos, mas foi urn certo major Wingfield que esta
beleceu as regras desse jogo tal como 0 conhecemos atualmente.

Procurei tambem relacionar 0 desenvolvimento do esporte e do lazer
com as divis6es de classe. as esportes da classe operaria costumam ser bas
tante competitivos e profissionalizados. Ja os esportes da classe media sao do
minados pelo etos do amadorismo e da competitividade mitigada: no rugbi
de 15, por exemplo, nao ha federa~6es. Afirmei que essas diferentes disposi
~6es para 0 esporte refletiam formas contrastantes de situa~ao de trabalho.
Na classe operaria, os empregos nao possibilitam fazer carreira; somente atra
yeS da coopera~ao e da pressao coletiva sindical e que os trabalhadores
podem melhorar de condi~ao. Consequentemente, eles buscam no esporte urn
feraz individualisma competitivo, Ja na classe media, as carreiras se baseiam
precisamente na competi~ao individual; fora do trabalho, 0 esporte da classe
media enfatiza 0 coleguismo e a colabora~ao. Estudando 0 esporte, acabei
por voltar ao tema do ritual. Para muitas pessoas, 0 esparte e 0 ultimo rema
nescente da paixao no velha sentido religioso, e todo evento espartiva e uma
cerimonia.

Como foi a sua primeira experiencia na LSE? E estranho estar de volta agora
como reitar?

Eu estava no departamento de sociologia da escola. No primeiro ano,
meu orientador era David Lockwoo,d, que come<;ava a tomar-se conhecido
nessa area. Lockwood colaborara estreitamente com Ralf Dahrendorf. Pouco
antes de minha chegada, eles dirigiam urn celebre "semimirio noturno" na
LSE, 0 mesmo a que Dahrendorf se refere na dedicatoria de seu livro Class
and class conflict in industrial society. Quando estava na LSE, Dahrendorf ela
borou uma tese de dOlltorado cujo tema era "0 trabalhador nao-especializa
do". Dahrendorf ja era entao uma figura lendaria. Corriam muitas historias
sobre a rapidez com que ele escrevera a tese e sua extraordinaria capacidade
de trabalho, aliada a uma mentalidade extremamente original. a proprio Lock
wood tinha urn livro famoso sobre a classe media, The black coated worker.
Ele queria que eu abordasse temas semelhantes e nao fez muita fe quando me
fixei na sociologia do esporte. Em meu segundo ano na LSE, meu orientador
foi Asher Tropp, que lidava principalmente com a sociologia das profiss6es,
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em particular 0 magisterio. Tanto Lockwood quanto Tropp me deram apoio,
mas nenhum dos dais me levou muira a serio - 0 que nao e de admirar, pais
eu escolhera deliberadamente urn tema "divertido".

Conelul a tese, mas nao achei a LSE urn ambiente particularmente aco
Ihedor. Deixei de usufruir muira coisa. Jamais aproveitei totalmente a presen
c;a das muitas figuras intelectuais de rename mundial que lei se encontravam.
S6 depois e que fui descobrir todas as riquezas da LSE, quando comecei a ler
Popper, Oakeshott, Marshall e outros. Naquele tempo, ate mesmo os professo
res eram figuras terrivelmente distantes, para nao falar do reitor, a quem nao
me lembro de ter visto sequer uma vez. Nao pude tirar proveito da LSE e pre
tendo fazer 0 possivel para que isso nao aconte~a a outros agora. Uma escola
no centro de uma grande cidade enecessariamente urn tugar onde as pessoas
entram e saem 0 tempo todo. H<I que fazer urn esfor~o especial para tomar
esse ambiente acolhedor para os estudantes; afinal, nenhuma Dutra institui~

<;ao universitaria atrai urn publico com formac;ao tao diversificada quanta a
LSE.

Esta vista que 0 sr. nao entrou para 0 servi~D publico. Como teve infcio a sua car
reira acad€mica?

Como tantas coisas importantes na vida, isso se deu por acaso. As gran
des decis6es se tomam quase sem pensar, ao passo que os pequenos dilemas
nos torturam. Eu ainda queria entrar para 0 servi~o publico, mas Tropp falou
me de urn cargo de professor de sociologia que estava sendo oferecido pela
Universidade de Leicester. Como ele disse que eu tinha alguma chance, candi
datei-me sem pensar seriamente a respeito. Nao pensava realmente em acei
tar 0 emprego, mesmo que 0 conseguisse, mas interessava-me a experiencia
da entrevista.

A entrevista, ou melhor, a conversa informal que antecedeu a entrevis
ta formal me fez mudar de ideia. Essa conversa foi com dois senhores interes
santes, ambos desconhecidos para mim e com forte sotaque centro-europeu.
Sem mais rodeios, come<;aram a falar sobre sociologia do esporte, coisa que
ninguem na LSE - e ate certo ponto nem eu mesmo - parecia levar real
mente a serio. Na verdade, sua maneira de abordar 0 assunto era muito mais
interessante do que a minha, e boa parte da chamada entrevista informal
consistiu num dialogo entre os dois, tendo-me como ouvinte interessado.

Urn deles era Ilya Neustadt, diretor do departamento em Leicester, de
partamento que, sob sua gestao, foi por algum tempo talvez 0 centro mais im
portante do pais. 0 outro era Norbert Elias. Ambos tinham ficado algum
tempo na LSE, mas nenhum deles conseguiu obter 1<1 urn cargo letivo perma
nente. Norbert Elias tinha apenas urn cargo junior em Leicester. Quando 1<1 es
tive pela primeira vez, ele era completamente desconhecido no mundo de
fala inglesa. Seu livro 0 processo civilizador, hoje famoso, ainda nao fora tra
duzido. Nao era muito conhecido nem mesmo na Alemanha. Creio que fai



36 • (ONVERSAS COM ANTHONY GIDDENS

lan~ado em 1939, epoca nao muito auspiciosa para uma obra sabre a pro
gresso da civiliza~ao.

Mesmo sendo urn desconhecido, Norbert portava-se como urn intelec
tual mundialmente famoso - como de fato veio a tornar-se. Ele me ensinou
a importancia da dedica~ao e da perseveran~a. Quando se e relativamente
pouco talentoso, como eu, e possivel sobressair simplesmente dedicando mais
tempo Ii sua empreitada do que as outros e perseverando nela apesar das difi
culdades. Paul Getty dizia: "Minha receita do sucesso e acordar cedo, traba
Ihar ate tarde e descobrir petroleo". Em outras palavras, a etica puritana nao
basta - e preciso ter alguma sorte. Ter Norbert Elias como exemplo a seguir
foi minha sorte na epoca. Em Leicester descobri petroleo, ao menos metafori
camente.

Norbert trabalhava mais do que todos na universidade. Alem disso,
tinha uma vasta erudi~ao - era sociologo, historiador, antropologo e jurista.
NaG era exatamente a encarna<;ao de Max Weber, mas para mim era quase
isso. As ideias de Norbert me influenciaram muito, embora eu so tenha me
dado conta disso depois. As ideias centrais de 0 processo civilizador e a teoria
quase freudiana da repressao ai implicita jamais me convenceram. Por outro
lado, Norbert me fez ver a importancia dos processos de desenvolvimento e a
natureza contingente da vida social.

Por que era tilo diferente 0 departamento de sociologia em Leicester?

Em parte isso se devia il insistencia de Neustadt e Elias numa perspectiva
comparativa e desenvolvimentista. Em Leicester a sociologia se afastava muita
da linha fabianista, de influencia marcadamente britanica, que predominava na
L5E. Leicester atraiu e tambem produziu urn born numero de sociologos mais
jovens, muitos deles empenhados em inaugurar 0 que era entao uma nova rna·
teria - salvo numas poucas universidades onde a disciplina tinha tradi~6es

mais antigas. Neustadt e Elias conferiam papel importante Ii teoria social, en
tendendo que 0 mesmo extrapolava as limites da propria sociologia - opiniao
que e tambem a minha. Naquele tempo havia em Leicester muitos pesquisado
res tecnicos de grande competencia, mas nenhum deles chegou a dominar in
teiramente 0 departamento. Par isso 0 debate era constante e intenso.

Foi somente a essa altura que eu de fato abracei a carreira academica,
passando a ocupar-me dos temas que desde entao tern-me interessado. Come
cei a pesquisar uma serie de quest6es tearkas no ambito das ciencias sociais e
retomei minhas leituras de filosofia. Em termos metodologicos, passei a enca
rar a sociologia como urn desafio particularmente interessante. Todos conhe~

cern aquela velha piada: "sociologia e a estudo das pessoas que nao precisam
ser estudadas par quem as estuda". Tomei e ainda tomo a serio a critica que
ai esta implicita. Em vez de tornar a sociologia e as demais ciencias sociais re
dundantes, devemos fazer com que a ciencia social estabele~a uma rela~ao

reflexiva com seu objeto de estudo: a a~iio social humana.

r
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Por que 0 sr. saiu de Leicester?

Tive a oportunidade de passar dois anos na America do Norte. Primeiro
fui para a Simon Fraser University, em Vancouver, e depois para a Universida
de da California, em Los Angeles. Ambas foram experiencias muito instrutivas
para mim. Em Vancouver, a insatisfa\ao reinava na universidade. Urn de meus
colegas mais chegados fora figura destacada no movimento pela liberdade de
expressao em Berkeley. Meu convivio com ele e alguns de seus companheiros
possibilitou meu primeiro cantata com 0 radicalismo populista norte-america
na. Na Europa estavamos acostumados com pessoas que se diziam "radicais",
mas em sua maioria elas levavam uma vida normal fora de suas atividades
politicas. Nesse ponto as radicais norte-americanos eram muitissimo mais ou
sados. Para eles 0 radicalismo devia abranger todos os aspectos do estilo de
vida. 0 conhecido sociologo Tom Bouomore era entao 0 diretor do departa
mento. Tom era urn radical aeuropeia: embora tivesse ideias esquerdistas, le
vava uma vida perfeitamente burguesa. Tinha discuss6es terriveis com os ou
tros, que julgavam hipocritas as suas atitudes.

Passei nove meses em Vancouver e cerca de 18 meses em Los Angeles.
No periodo critico de 1968 a 1969, eu estava lecionando na Ucla. Em compa
ra,ao com 0 que hi se passava, os confrontos politicos na Gra-Bretanha eram
coisa insignificante. No meu primeiro dia em Los Angeles, fui dar urn passeio
na praia. Pensei que estaria deserta, mas estava cheia de genre, uma cena re
almente impressionante. Aepoca, ninguem na Europa ouvira falar de hippies.
Mas na California ja proliferavam os movimentos de estilo de vida alternati
vo. A praia lembrava algo assim como a queda do Imperio Romano. Urn labi
rinto de cores berrantes. As pessoas se vestiam como personagens biblicos, ou
pelo menos era essa a impressao dos que nunea tinham visto hippies antes. Ao
Iongo da praia instalara-se 0 aparato belieo estatal: uma imensa frota de vIa
turas policiais, varias delas com fuzis apontados atraves das janelas abertas.

Surgiu toda uma serie de movimentos, como 0 movimento de rnassa
contra a guerra do Vietna. Era uma epoca de grande experimenta,ao social.
Tive urn colega que passei a conhecer muito bern assim que cheguei a Los An
geles. Era principalmente urn matematico. Era tambem a pessoa mais conven
cional que se possa imaginar, ou assim parecia. Urn tfpieo americana eareta.
Houve urn tempo em que fiquei sem ve-lo par uns tres meses. Certo dia, an
dando pelo campus, vi aproximar-se de mim urn tipo esqualido, com aparen
cia de Jesus, cabelos compridos e barba. So 0 reconheci quando parou para
cumprimentar-me. Era 0 meu colega matemarico. Tinha abandonado a fami
lia, deixado a universidade e mudado para 0 deserto no Novo Mexico, onde
vivia numa comunidade. Nao era urn caso excepcional. Anos depois, mandou
me uma carta. Estava tentando retomar a vida aeademica. Evidentemente
nao estava obtendo muito exito, pois ja fazia 15 anos que se afastara do meio
academico.
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Para muitos observadores, as movimentos dos anos 1960 desapareceram
tao depressa quanto surgiram, e ou sua influencia nao foi duradoura ou seu im
pacto - como dizem hoje muitos analistas de direita - foi destrutivo. Discor
do dessas opini6es. Havia muita porra~louquice. mas as ideias e as bandeiras
dos movimentos da Mcada de 1960 tiveram profundas conseqiiencias. Deram
aos estilos de vida uma fluencia que ainda perdura; estabeleceram certas ten
dencias morais e poHticas que, embora vistas a prindpio como excentricas. hoje
estao inteiramente assimiladas - par exemplo, a enfase na autonomia indivi
dual, a emancipa~ao das mulheres, a ambientalismo e a defesa dos direitos hu
manos universais. Certos setores do movimento pacifism previram a fim da
guerra, ideia que normalmente se considerava entao absurda. No entanto, eles
foram prescientes: vivemos num mundo onde pelo menos e bem possivel que a
tradicional guerra em grande escala entre Estados nacionais esteja desapare
cendo. Tais movimentos adotavam uma retorica marxista, mas eram universal
mente anticomunistas. Afinal, urn dos textos mais conhecidos da epoca, escrito
pelo estudante ativista Daniel Cohn-Bendit, intitulava-se Comunismo obsoleto:
hoje isso e uma realidade, embora a derrocada do comunismo tenha aconteci
do de modo muito diferente daquele previsto por Cohn-Bendit. Ii perfeitamente
possivel que, num futuro relativamente proximo, venhamos a assistir aretoma
da dos movimentos saciais da contracultura. Parece, aprimeira vista, que esta
mos vivendo numa sociedade sern alternativas, mas, apesar da existencia de so
ciedades nos moldes sovieticas, essa era tambem a apinHio geral nos paises oci~

dentais na decada de 1950 e no inicio dos anos 1960. Nao creio que ja tenha
mas chegado ao fim da historia.

Como a sua estada na America do Norte influenciou seus escritos?

Durante a minha estada na America do Norte escrevi apenas alguns ar
tigas. Fiz urn ou dais camentarios sabre os movimentos sociais. particular
mente 0 movimento pacifista, para jornais e periodicos europeus. Apesar da
queles acontecimentas instigantes, au talvez para reagir a eles, eu comec;ara a
abordar aspectos um tanto abstratos da teoria social e tambem as origens do
pensamento social classico. As leituras que fiz para isso em Los Angeles ser
viram de base ao primeiro livra que escrevi, Capitalism and modern social the
ory. Dei tambem um curso na Ucla que abrangia as tres grandes pensadores
focalizados no livro. Par causa de minhas prele~6es sobre Marx, enfrentei al
gumas rea~6es hostis por parte dos conservadores. Mas ninguem jamais inter
rompeu meu curso, corno acanteceu com autros professores da universidade.

Depois disso 0 sr. retomou cl lnglaterra?

Sim, mas nos anos seguintes voltei com freqiiencia aCalifornia. Portan
to, somando todo esse tempo, passei la uma boa parte de minha vida. Ate
hoje, mesmo havendo fortes tra~os de conservadorismo sociai, a California e
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sob varios aspectos mais experimental no plano da vida cotidiana do que a
Europa.

Depois que retornei, quis sair de Leicester e foi entao que fui para
Cambridge substituir John Goldthorpe, que se tornara internacionalmente co
nhecido como co-autor de The affluent worker, junto com David Lockwood e
outros dais colegas. Goldthorpe transferiu-se para 0 Nuffield College, em
OXford, onde permaneceate hoje. Tomei seu lugar, gra~as sobretudo aos seus
bons oficios, pois nao so assumi sua catedra, com tambem the sucedi como fel
low do King's College. Assim como Goldthorpe, lecionei primeiramente na fa
culdade de economia, da qual fui membro por alguns anos. Aepoca, a socio
logia ainda nao estava institucionalizada em Cambridge, tampouco a ciencia
politica. Quando cheguei a Cambridge, 0 ensino das ciencias sociais foi pela
primeira vez agrupado sob a dire~ao de urn comite, 0 Comite de Ciencias So
ciais e Politicas, mas este nao tinha status de faculdade.

Qual foi sua atitude em rela,ao a Cambridge? Devia ter uma cultura muito dife
rente da de Leicester - devia tambem ser muito diferente da Universidade da
Calif6rnia.

De fato era diferente de ambas. Passei par urn duro processo de adap
ta~ao, embora desde 0 inicio tivesse me agradado a ampla disponibilidade de
tempo e recursos que havia em Cambridge. Creio que fui produtivo durante a
maior parte do longo perfodo em que la estive. No come~o da decada de
1970, por exemplo, alem de Capitalism and modern social theory, escrevi The
class structure of the advanced societies. urn estudo sobre os escritos politicos
de Max Weber, traduzi e organizei uma coletanea de textos de Durkheim e es
crevi urn livro de metodologia com urn titulo durkheimiano: New rules of socio
logical method.

Por essa epoca eu formulara um projeto geral que iria ocupar-me par
urn born tempo e no qual ainda hoje estou efetivamente empenhado. Eu que
ria fazer tres coisas: uma reinterpretac;ao da historia do pensamento social,
especialmente no seculo XIX e inicio do seculo XX; uma reconstru~aoda logi
ca e do metodo das cil~ncias sociais; e uma amilise do advento das modernas
instituic;6es.

o sr. disse que teve dificuldade para adaptar-se a Cambridge. Poderia falar um
pouco rnais a esse respeito?

Cambridge era em boa parte dominada por gente formada em Oxbridge.
A grande maioria tinha feito pelo menos urn curso em Oxbridge, de gradua
~ao ou pos-gradua~ao.Nao havia muitas pessoas que tivessem vindo de fora,
como eu. Portanto eu nao tinha nenhuma socializac;ao previa. No inicio dos
anos 1970 eu estava pesquisando questoes referentes as elites e ao poder.
Impressionava-me a extraordimlria continuidade que devia existir. especial-
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mente nas gera~6es anteriores, para os que freqiientavam escolas publicas,
passavam para Oxbridge e de hi iam parar no governo, na diplomacia, na ad
vocacia ou outras profissoes antigas. Os predios das melhores escolas publicas
se parecem muito com os colleges de Oxbridge, que por sua vez lembram os
varios outros corredores do poder. Ate mesmo certos detalhes eram parecidos.
Em Cambridge, 0 nome de cada fellow esta inscrito em letra manuscrita num
quadro Ii entrada das escadarias dos colleges. 0 mesmo se ve nas escolas pu
blicas e em lugares como as faculdades de direito. Da ate para pensar que foi
o mesmo caligrafo que fez 0 servi<;o para todas essas institui~oes.

Alem disso, nao havia nada parecido, nem ha, com 0 sistema de col
leges nas universidades fora de Oxbridge. Tive tambem que travar verdadeiras
batalhas pelo fato de lecionar sociologia, que em geral era considerada ao
mesmo tempo desinteressante e perigosa. A sociologia nao tinha efetivamente
uma sede institucional. Funcionava muito bern, de maneira limitada, dentro
da faculdade de economia, mas restringia-se a alguns cursos somente.

Nos seus primeiros anos em Cambridge, 0 sr. escreveu muito sobre 0 pensamento
social europeu; nao apenas sobre os autores cldssicos, mas sobre as atuais ten
dencias da filosofia e da teoria sociais na Europa. Como se deu isso?

[sso ja vinha de uma epoca anterior. Antes de minha temporada na
America do Norte, passei duas ferias de verao em Paris, trabalhando na Biblio
theque Nationale. Passei tambem urn tempo aprendendo alemao, a fim de
ler no original os textos de Marx e Max Weber. Eu nao lia apenas esses auto
res, mas tamhem estudos a seu respeito em frances e alemao. Foi por inter
medio de alguns desses estudiosos, como 0 sociologo frances Raymond Aron,
que passei a ler tambem outros autores contemporaneos. Comecei pela cor
rente hermeneutica - corrente Ii qual se filiava Max Weber. Mergulhei na li
teratura marxista e tambem nas obras de filosofos como Husser! e Heidegger.
Voltei a eles alguns anos depois, entre meados e 0 final da decada de 1970.
Eu queria saber como essas varias correntes de pensamento poderiam relacio
nar-se com as ideias entao em curso no mundo de fala inglesa. A sociologia
ainda era entao amplamente dominada pelos autores americanos. Robert K.
Merton e Talcott Parsons continuam sendo as autores mais citados. Como tan
tos outros, incluindo seus crfticos a partir da perspectiva dos novos movimen
tos sociais, procurei definir-me usando tais autores como contraponto. Para
tanto recorri largamente ao pensamento europeu.

o sr. foi urn dos fundadores da Polity Press em 1984. 0 que a levou a se lan,ar no
ramo editorial? a sr. estava entao pensando em abandonar a vida academica?

Nao, isso jamais me ocorreu. Apesar de minhas dificuldades em Cam
bridge, sempre me senti satisfeito na vida academica, sobretudo estando em
contato regular com os estudantes. Perguntaram ao celebre teorico social

l



,

VIDA E CARREIRA INTElECTUAl • 41

frances Michel Foucault, pouco antes de sua morte, como ele definiria a si
mesmo, e ele respondeu simplesmente: "como urn professor". Tambem e
assim que me vejo. Lecionar, especialmente para urn publico estudantil tao di
verso, tern sido urn dos grandes prazeres de minha vida.

Fundamos a Polity Press por varias raz6es. Os demais fundadores eram
David Held, que hoje leciona politica na Open University, e John Thompson,
professor de sociologia e fellow do Jesus College, Cambridge. David e eu ja
haviamos trabalhado para outras editoras organizando publica<;6es. Mas urn
organizador nao tern muita influencia sobre 0 catalogo. Em vez de trabalhar
para outros, pensamos que poderiamos muito bern trabalhar para nos mes
mas criando nossa pr6pria editora. Era tambem nosso intento promover uma
interven<;ao de natureza politica e cultural. Desde 0 inicio, urn dos objetivos
da Polity era criar uma ponte entre 0 pensamento anglo-saxao e 0 pensamen
to europeu - 0 mesmo que eu estava tentando fazer individualmente em
meus livros. Com alguma presun<;ao, pensamos que poderiamos nos sair me
lhor do que as grandes editoras academicas, que tinham de submeter os origi
nais aaprecia<;ao dos academicos antes de formar alguma opiniao a respeito.
Como podiamos ler e avaliar os originais diretamente, tinhamos condi<;6es de
tamar decis6es com maior rapidez - e, espero. com maior conhecimento de
causa - que urn editor ortodoxo.

A partir dal, a Polity tornou-se uma das mais conhecidas editoras na area de
ciencias humanas e sociais em todo a mundo. Mas como foi que da conseguiu
decolar?

Procuramos varias editoras para saber se estavarn interessadas em for
mar urn empreendirnento conjunto em que elas entrariam com a capital fi
nanceiro e nos com 0 capital intelectual. A editora que mais nos interessou. e
que mais se interessou por nos, foi a Blackwell. A Blackwell financiou 0 em
preendimento conjunto. A Polity Press e uma empresa independente, ligada a
Blackwell por uma holding conjunta. Achamos que a Polity realizou boa parte
daquilo que nos propusemos fazer. Publicamos cerca de 70 a 80 titulos por
ano. Fizemos muitas tradu<;6es das principais linguas europeias, e a Polity e
especialmente forte nas areas de teoria social, politica e cultural.

A Polity foi fundada mais ou menos II mesma epoco em que 0 sr. foi nomeado
para a catedra de sociologia em Cambridge?

Fui nomeado para a catedra em 1987. Foi urn passo importante para
mim, pois ganhei maior influencia dentro da universidade. Fiquei satisfeito e
aliviado por obter a catedra. Nos 10 anos anteriores, deixaram de promover
me em nove ocasi6es. urn recorde que s6 recentemente foi quebrada par al
guem. Gra<;as a minha nomea<;ao, consegui obter apoio para criar uma boa
estrutura institucional para as ciencias sociais em Cambridge. A faculdade de

..
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ciencias sociais e politicas foi fundada em 1988. Ao que eu saiba, foi a primei
ra faculdade a ser criada em Cambridge em mais de meio seculo, e para isso
foram necessarias muitas manobras diplomaticas.

a sr. saiu para tornar-se reitor da LSE no inieio de 1997. Par que resolveu deixar
Cambridge depois de ter jicado Id por tanto tempo?

Nao creio que haja na vida academica algum outro posto que me fizes
se deixar Cambridge. Embara eu nao me sentisse inteiramente satisfeito
quando estudava na LSE, como disse antes, passei a reconhecer suas extraor
dinarias qualidades e sua importancia nao so para a vida intelectual, mas
tambem para a vida politica e economica. Nao me arrependo absolutamente
de ter deixado Cambridge.

Quais slio seus pianos para a LSE?

Gostaria de ajudar a conduzir a LSE a uma nova epoca aurea e tambem
de assegurar que ela tenha uma influencia concreta no mundo. A LSE existe
ha mais de um seculo e foi idealizada por Sidney e Beatrice Webb como insti
tui<;ao capaz de contribuir de modo pratico para melhorar 0 mundo. A escola
tern uma historia coerente nesse sentido e, ao contr<:1.rio do que muitos pos
sam pensar, nao e uma instituic;ao partidaria. Desde 0 infcio ela contou com
uma mistura de pensadores de esquerda e de direita. Apas a II Guerra Mun
dial, a LSE teve influencia em duas fases consecutivas de mudan<;a social e poli
tica. Algumas das ideias e politicas fundamentais do Estado do bem-estar so
cial do pas-guerra foram elaboradas na LSE. Clement Attlee lecionou na esco
la, e, e claro, William Beveridge exerceu 0 cargo de reitor par algum tempo,
enquanto figuras como Tawney, Titmuss e Marshall assumiram a lideran<;a in
telectual.

Em fins dos anos 1960 e come<;os dos anos 1970, a LSE foi palco de acir
radas polemicas em torno dos movimentos sociais entao emergentes. Dutro
fato, embora menos reconhecido, e que algumas das principais ideias e politicas
que influenciaram a "contra-revoluC;ao" politica quando da ascensao do that
cherismo tiveram origem tambem na LSE. Friedrich von Hayek, 0 filasofo eco
nomico predileto de Margaret Thatcher, lecionou na escola. A meu ver, estamos
ingressando numa terceira fase, e cabe aLSE 0 papel fundamental de elaborar
respostas para 0 novo mundo em que vivemos. Nao digo isso apenas no sentido
politico. Como veremos depois, vivemos urn periodo de intensa mudanc;a so
cial, politica e economica, 0 qual exige novas respostas, seja no campo da poli
tica, dos negacios ou da vida cotidiana. Gostaria de ver a LSE como um centro
propicio ao dialogo e ao debate e tambem como um centro de pesquisa impor
tante para urn diagnostico de nosso tempo.

.--------------
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E quanto 00 Juturo das universidades em geral? Que papel estei reservado para
elas, especialmente com 0 advento das novas tecnologias da informar;uo?

A situa~ao das universidades mudou, assim como 0 papel dos intelec
tuais. Quando iniciei minha carreira, em geral se considerava que lecionar
numa universidade era uma das rnais prestigiosas profissoes que se podia ter.
Hoje, dificilmente se poderia dizer 0 mesmo, por varias razoes. Uma delas e a
formidavel expansao do ensino superior, de modo que 0 professor universita
rio ja nao goza do mesmo status que antes. Outra e 0 crescente prestigio das
profiss6es ligadas ao comercio, as finan~as e a midia. Simplesmente as uni
versidades nao sao mais vistas do mesmo modo que antes. Urn terceiro fator e
que hoje as universidades tern que competir com maior numero de produto
res de conhecimentos: think-tanks, institutos de pesquisa, institutos de sonda
gem, consultorias administrativas e empresas de midia.

o impacto a longo prazo da tecnologia da informa~ao e ainda impon
deravel - do mesmo modo que na area editorial. Obviamente a tecnologia
da informa~ao aumenta a variedade do material de pesquisa disponivel; alem
disso, modificou substancialmente os instrumentos de trabalho dos estudan
tes. A nova gera~ao nao consegue trabalhar sem computador. Por outro lado,
creio que boa parte da atual especula~ao a respeito da tecnologia da informa
~ao e equivocada. A comunica~ao eletronica nao supre a necessidade de estar
com os outros num lugar delimitado. Tome-se 0 exemplo da propria City, urn
dos centros da nova economia eletronica global. Ela e ao mesmo tempo urn
lugar fisico, concentrado em alguns quilometros quadrados. Com 0 advento
das novas tecnologias, academicos e executivos vao a rna is conferencias do
que antes. Ainda e precise estar cara a cara com 0 outro. a meSillO vale para
as universidades. Certos aspectos das universidades tradicionais certamente
mudarao. Mas seu prestigio, longe de decrescer, devera aumentar com as novas
tecnologias. Como dizem os sociologos Deirdre Boden e Harvey Molotch, e a
"compulsao da proximidade".

Parafinalizar: 0 sr. poderiaJalar um pouca mais sobre as motivariies de sua car
reira intelectual? a sr. procura enfatizar a caniter fortuito de sua vida, mas me
parece que suas atividades intelectuais sernpre tiverarn urn objetivo bem definido.

A continuidade de minha carreira intelectual e que tern dado unidade a
boa parte das demais facetas de minha vida. Eu nao pretendia ser urn acadi'
mico, mas, depois que entrei no ramo, passei a achar a atividade intelectual
completamente absorvente. Desde 0 inicio tenho perseverado no mesmo pro
jeta: queria apresentar uma nova visao da evolu~ao do pensamento social
cIassico; queria desenvolver urn novo arcabouc;o metodo16gico para as cien~

cias sociais; e queria analisar as caracteristicas especificas a modernidade.
Tudo isso e mais do que suficiente para manter alguem ocupado.

l__
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CHRISTOPHER PIERSON Talvez pudessemos come,ar nao exatamente pelo prin
dpio, mas por Capitalism and modem social theory, livro lan,ado em 1971. Essa
exegese cr(tica das obras de Marx, Durkheim e Weber tem servido de guia para va
rias gera~6es de universitarios. No prefacio, 0 sr. diz que esses tres autores estabele
cerum 0 principal quadro de referencia da sociologia moderna. Fale-nos um pouco
do contenD em que 0 sr. comefou a escrever sabre eles.

ANTHONY GIDDENS Na epoca em que escrevi Capitalism and modern social
theory, Talcott Parsons era 0 mais importante interprete da histaria do pensa
mento social. Curiosamente, em seu principal livro, The structure of social ac
tion, nao ha praticamente nenhuma referencia a Marx nem cita~ao de qual
quer de seus textos originais. Parsons tinha uma visao peculiar do advento da
sociologia em particular e do desenvolvimento da teoria social em geral. Se
gundo ele, houve duas fases de desenvolvimento: uma no seculo XIX e outra
no inicio do seculo xx. a periodo que vai ate a decada de 1880 foi dominado
por precursores da sociologia, como Comte e Marx. Depois disso veio uma ge
ra~ao que produziu uma nova sintese propriamente sociolagica. Essa ideia
tinha grande influencia aepoca. Em geral havia uma divisao entre marxistas,
que tendiam a considerar somente Marx, e demais socialogos, que considera
yam sobretudo Durkheim e Weber.

Procurei juntar os Ires e trata-Ios em pe de igualdade num so volume.
Mais tarde tarnall-se muita mais convencional referir-se a Marx, Durkheim e
Weber como "as tres fundadores da sociologia c1assica". Mas naG era assim
quando escrevi 0 livro. Esta foi em parte uma reac;ao naG s6 contra as que
sustentam que Marx etudo e que 0 marxismo de certo modo revelou a verda
de das coisas, podendo-se portanto ignorar as "soci61ogos burgueses", mas
tambem contra a visao parsoniana segundo a qual Marx pertencia a uma fase
anterior do desenvolvimento da teoria sociolagica, fase essencialmente supe
rada por Durkheim e Weber. Tambem era minha inten~ao situar num contex
to mais histarico a genese das ideias de cada um desses pensadores.
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Gostaria de aprojundar suas opiniOes a respeito da permanente importancia des
ses fundadores. Poderiamos come,ar por Durkheim. Para alguns estudiosos, Dur
kheim esta associado principalmente a idiias como 0 positivismoJ segundo 0

qual as ciencias sociais podem rivalizar com os metodos e a capacidade prognos
ticadora das ciencias naturaisJ e a funcionalismoJ segundo 0 qual as institui~oes

sociais podem ser explicadas pe/as fun,oes que e/as exercem na reprodu,ao da
sociedade. Salvo raras exce~6esJ hoje se considera que esse i 0 tipo de visGO inge
nua que todo sociologo sofisticado deve evitar. Serd justa esse julgamento do le
gado de Durkheim?

Bern, creio que tambem isso deve ser situado num contexto historico.
Nesse sentido, a interpreta<;ao de Parsons foi, uma vez mais, de grande im
portancia, pois definiu uma tematica com rela<;ao aobra de Durkheim e seus
principais objetivos. Vale iembrar que, a epoca, 25 anos atras, os sociologos
anglo-saxoes nao conheciam tao bern assim a obra de Durkheim. Os princi
pais livros tinham sido em sua maioria traduzidos, mas nao alguns dos que
eram os mais interessantes e verdadeiramente importantes. Por exempla, cer
tos textos que faziam parte de Le,ons de sociologie, alguns escritos sobre edu
ca~ao moral e os artigos da revista Annee Sociologique so foram traduzidos
mais tarde. Partanto a nivel de conhecirnentos sobre Durkheim nao era assim
tao elevado, ate que 0 teorico social britanico Steven Lukes escreveu aquela
que a meu ver e ate hoje a interpreta~iio definitiva de Durkheim, depois da de
Parsons.

Segundo Parsons, Durkheim partira de uma concep~aopositivista e fora
aos poucas libertando-se dela ate aproximar-se de Weber e Pareto, os outros
escritores estudados por Parsons em The structure of social action. Para mim,
tal opiniao nunca foi realmente convincente. Sempre me pareceu que, como
todo grande pensador, Durkheim reunia em sua obra varias tendencias, as
quais nao canseguiu jamais integrar efetivamente. Na fase inicial de sua obra
ele fala em "tratar os fatos sociais como coisas", e hci tambem, e claro, sua ex
posi~ao do funcionalismo em As regras do metodo sociologlco. Mas se exami
narmos seus primeiros artigos publicados em revista, seus primeiros escritos,
veremos que Durkheim ja analisava a consciencia moral. Ele ja falava de algo
como espiritualidade, ja falava de etica moral. Parece que isso estava 1<i desde
o inkio. Ele foi, desde 0 inicio, urn autor mais complexo do que suspeitam
aqueles que 0 veem como "funcionalista" ou "positivista". Ele estava sempre
tentando conciliar esses pontos de vista distintos. Por urn lado, queria tratar de
modo sistematico e rigoroso a vida social, e nisso sua abordagem se assemelha
a filosofia positiva de Comte, visando a uma ciencia positiva da sociedade. Por
outro lado, desde seus primeiros escritos, Durkheim parece ter deixado daro
que a consciencia humana, a moralidade e a espiritualidade nada tern aver
com eventos naturais e, mesmo que possamos aplicar ao cornportamento hu
mano uma logica e urn metodo similares, 0 verdadeiro objeto de estudo e
completamente diferente. A meu ver, ele nunca foi em nenhum sentido urn po-

I
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sitivista, entendendo-se por isso que as ciencias naturais e as ciencias sociais
sao de certo modo a mesma coisa ou que nao e precise reconhecer as diferen
~as. Ele come~ou escrevendo sobre religiao e voltou mais tarde a esse tema. A
religiao dificilmente poderia ser considerada uma "for~a da natureza", dada a
sua preocupa<;ao com 0 etico e 0 espiritual.

a que tentei fazer em Capitalism and modem social theory foi por a
obra de Durkheim contra 0 panG de fundo do desenvolvimento da sociedade
modema. A maioria dos que escreveram sobre ele nao fez isso realmente. In
teressavam-me, em particular, sua analise do advento do individualismo mo
demo, a rela~ao deste com a desigualdade, a questao da solidariedade e a
transi~ao entre duas formas de solidariedade. Todas essas questoes ainda hoje
sao pertinentes. Basta ver, por exemplo, 0 comunitarismo e os escritos de seu
principal defensor, Amitai Etzioni, que reproduzem temas durkheimianos: a
condi~ao da liberdade e do crescimento individual e haver uma comunidade
ou sociedade que possibilite desenvolver tais qualidades, pois elas nao sao
inerentes acondi<;ao humana. Durkheim dizia que a coesao social tornou-se
problem<ltica com 0 advento do individualismo - a mesma questao que hoje
se discute novamente sob a bandeira do comunitarismo. No que se refere a
algumas dessas questoes, a obra de Durkheim ainda e bastante atual.

Durkheim tem alguma influencia nessas palemicas atuais au existe apenas um
paralelisma entre ambos?

Bern, ele nao e tao influente quanto deveria ser. A polemica em tomo
do comunitarismo tem-se alimentado de duas fontes. Uma e a discussao filo
sofica do liberalismo promovida por Charles Taylor e outros. A outra e 0 pro
grama de a~ao tra~ado por Etzioni. Nenhum dos dois grupos se refere muito a
Durkheim. antro que procurou associar essas questoes foi Dennis Wrong em
seu livro The problem of order.

Que mais a sr. teria a dizer sabre 0 permanente interesse pela abra de Durkheim?

Durkheim formulou uma curiosa teoria a respeito da transi<;a.o entre a
sociedade pre-modema e a sociedade modema, alem de uma interpreta~ao

da propria modemidade. a contraste por ele estabelecido entre solidariedade
mecanica e solidariedade organica esta longe de ter caducado - trata-se, ba
sicamente, de uma teoria cuja complexidade social e cada vez maior. Dur
kheim tambem desenvolveu, em conexaa com esta ultima, uma teoria sabre
a desigualdade. As sociedades tradicionais criam realmente desigualdades,
mas estas nao destroem necessariamente a coesao social quando sao contro
ladas (ele era favoravel a urn imposto geral de transmissao) e quando existe
urn alto nivel de mobilidade social. Considerando a derrocada do marxismo,L'"We<.. ,,", o"._m, ,m w""
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a sr. aeha que hd outras dreas onde Durkheim se mostrou mais perspicaz do que
os outros?

Urn tema importantissimo na obra de Durkheim e 0 individualismo mo
ral, que guarda rela~ao com 0 comunitarismo e outras quest6es atuais ligadas
afamilia. Durkheim tinha uma concep~ao singular sobre a natureza da mora
lidade moderna. Para que uma sociedade exista, e preciso haver uma ordem
moral, mas a moralidade tradicional nao pode ser realmente 0 cimento social
que de coesao asociedade moderna - velhos conceitos de comunitarismo se
tornam obsoletos. Hoje, na medida em que as pessoas estao novamente discu
tindo a familia tradicional e 0 restabelecimento do comunitarismo, pode-se
dizer que est" havendo uma confusao de categorias. Nao podemos restaurar 0

comunitarismo nem a familia tradicional numa sociedade onde a divisao do
trabalho e extremamente complexa e caracterizada por urn alto grau de indi
vidualismo. Necessitamos de algum outro tipo de sistema moral, que Dur
kheim dizia existir na etica da Revolu~ao Francesa. Podemos ter uma morali
dade que seja nao apenas social, coletiva, por assim dizer, mas que tambem
reconhe~a a fundamental importancia da liberdade individual.

Mas ndo everdade que em muitas dessas polemicas existe agora ceticismo em re
la~Cio a qualquer tipo de autoridade moral e que esse eetieismo realmente nCio
estd presente na visuo durkheimiana?

Nao, a tendencia predominante no momento e sustentar que as socie~

dades se corromperam. Essa e a opiniao de Gertrude Himmelfarb e de outros
direitistas. Etambem, de certo modo, a opiniao de Etzioni. Estamos sofrendo
de urn "disturbio da liberdade", caracterizado pelo excesso de direitos e a in
suficiencia de deveres. Seja como for, h" muita semelhan~a com a polemica
da virada do seculo, na qual Durkheim era a figura principal.

Pergunto-me se no contexto de Durkheim nCio havia de fato menos eeticismo
quanto a eapaeidade de instaurar algum t{po de ordem moral. Independente
mente dos problemas eriados pelas modernas formas de individualismo, Dur
kheim parecia realmente acreditar na possibilidade de alguma ordem moral ser
gerada socialmente. Hoje parece haver muito mais ceticismo em rela~uo a isso.

Durkheim imaginava urn Estado secular republicano que nao s6 reco
nhecesse a importancia fundamental dos direitos humanos e das liberdades
individuais, mas que tambem tivesse uma boa medida de solidariedade. Para
ele, as duas coisas eram complementares. Hoje certamente h" quem duvide
disso. Eu diria que os comunitaristas duvidam, isto e, questionam 0 que pode
riamos chamar de modelo regimental de democracia e querem que 0 Estado
legisle mais diretamente sobre a familia e outras quest6es morais. Eles refuta
riam a posi~ao de Durkheim, embora haja nitida liga~ao entre 0 que ele diz e
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as ideias comunitaristas - como e 0 caSD, por exemplo, da critica comunita
rista das filosofias de livre mercado. Durkheim contestava a ideia de que os
mercados podem fazer tudo. Marx tambern, mas de modo diferente. Poucos
imaginavam que essa questao voltasse atona ou que se tornasse Uio impor
tante no final do seculo xx. Na verdade, alguns pensam que estamos de volta
a urn mundo como aquele do final do seculo XIX, com 0 retorno a uma socie
dade de mercado (embora nao seja essa a minha opiniaoJ.

Falemos um pOUCD a respeito de Max Weber. Dos trrs autores que 0 sr. analisou
em Capitalism and modern social theory, Max Weber etalvez aquele cuja repu
ta('iia pareee mais assegurada. A metadalagia dele aparentemente reconheee dife
renfas de interpretafuo entre as ciencias naturais e as ciencias sociais. Pareee
que ele identificou processos de racionalizQfGO e burocratizQfiio que silo cruciais
para a madernidade. Alem dissa, reconheeeu a impartaneia fundamental do
poder e Q potencialidade da violencia. Era pessimista, sobretudo quanta as pers
pectivas do sacialisma. Tenha duas perguntas a fazer. Primeiramente, qual fai,
no seu entender; a maior contribuifGO de Weber para a sociologia do seculo XX?

Tambem no caso de Weber, devemos comec;ar por campreender 0 can
texto de sua ohra. Weber estava tentando fazer mais au menDS a mesma coisa
que Durkheim em termos de estrategia geral e em relac;ao a politica, mas
num contexte nacional completamente diverso. Durkheim queria apresentar
uma justificac;ao sociolagica do liberalismo. Weber procurava fazer algo seme
Ihante, porem num contexte e num pais onde 0 liberalismo era fragil, e a
classe media, inexpressiva. Sua justificac;ao sociolagica do liberalismo era bas
tante diferente da de Durkheim. Mas ambos estavam tentando mostrar como
urn Estado democrarico liberal paderia prosperar em paises onde a Estado es
tivesse ainda em processo de formac;ao. Weber preocupava-se com a relac;ao
entre individualismo e poder coletivo tanto quanto Durkheim, mas tinha
outro enfoque dessas quest6es. Sua concepc;ao do Estado era diferente. Para
Weber, os Estados dependem de poder e territario. H<i nisso urn matiz nietzs
chiano que nao se ve em nada do que Durkheim tenha dita. Durkheim conce
bia a democracia principalmente em termos morais, enquanto para Weber ela
tern a ver com a mobilizac;ao e a contenc;ao do poder.

A maior contribuic;ao de Weber esra ligada ao estudo comparada das
civilizac;6es. Weber foi talvez 0 primeiro grande pensador a romper com a
visao eurocentrica do mundo, que Marx em boa parte ainda conservava.
Weber foi 0 primeiro a procurar ver a civilizac;ao ocidental apenas como uma
civiliza~ao entre autras, a perceher a capital importancia do confronto entre
civilizac;6es para a histaria geral do mundo. Hoje temos Huntington dizendo
coisas semelhantes. NaG estoll endossando a opiniao de Huntington, mas esse
tipo de perspectiva global dos diferentes rumos do desenvolvimento em dife
rentes civilizac;6es culturais tern hoje a mesma importancia que tinha entao.
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Em ciencia politica, Weber geralmente evista como figura de grande influencia
pelo que ele disse ndo apenas do Estado, mas tambem da natureza do poder e da
violi!ncia. 0 sr. tem par vezes sugerido que e t(pico dos soci6/ogos ignorar tais
questoes.

Weber era pensador politico, historiador economico e teorico da juris
prudencia. Nao era apenas sociologo; ele so se aproximou da sociologia relu
tantemente e 56 passou a empregar esse termo bern mais tarde em sua carrei~

ra. A principio Weber associava a sociologia a autores como Schiiffle e Comte,
de quem ele nao gostava nem fazia muito caso (embora Durkheim os admi
rasse). Quando suas obras foram traduzidas para 0 ingles, Weber era visto
principalmente como economista ou historiador econ6mico. E como tal certa
mente era considerado por Tawney ou por Frank Knight, que the traduziu a
Hist6ria geral da economia.

Minha outra pergunta e se 0 sr. acredita que "hoje somos todos weberianos".
Serd a sociologia uma disciplina que se baseia principalmente em ideias influen
ciadas por Weber, e ndo par Durkheim ou Marx, par exemplo?

Nao creio que seja assim. Weber tinha urn modo peculiar de ver as coi
sas que. no meu entender, nao e mais tao persuasivo assim. Como eu disse,
ele naG era essencialmente urn soci6Iogo e rejeitava esse tipo de pensamento
teorico considerado fundamental por muitos sociologos. A ideia que ele tinha
das ciencias sociais era que, por urn lado, se faz hist6ria; por outro, se disp6e
de uma serie de conceitos que informam essa interpreta~ao historica. Econo
mia e sociedade e antes uma serie de conceitos do que uma serie de generali·
zac;6es socio16gicas. NaG ereio que a visao weberiana do individualismo meto
dologico tenha realmente resistido ii prova do tempo. Suas ideias metodologi
cas eram urn tanto confusas, ainda que brilhantes. E sua teoria sobre a buro
cracia tornou~se obsoleta. a mundo nao esta ficando cada vez mais burocrati
zado tal como Weber previa. Ele errou ao apomar a "gaiola de ferro" como 0

principal problema da civiliza~ao r.nodema. E, evidentemente, nao est" prova
do que 0 capitalismo moderno se origina do protestantismo ou do puritanis
mo, como ele afirmava. Hoje isso ainda e tao questionavel quanta 0 era na
epoca de Weber. Tendo a acreditar que as antigas cidades italianas reuniam a
maioria das caracteristicas daquilo que posteriormente se veio a entender por
capitalismo, inclusive certa atitude perante 0 mundo. Portanto nao creio que
se possa dizer que Weber resisitiu aprova do tempo, enquanto a obra dos ou
tros, nao.

Weber era uma pessoa dividida e tambem obstinada. Toda a sua vida
ele lutou para conciliar contempla~ao e a,ao, paixao e razao, intelectualis
mo e politica. E vemos que esses conflitos se manifestam igualmente em sua
obra intelectual. A tensao entre paixao e razao e talvez 0 tema principal da
vida de Weber, refletido numa serie de problemas pessoais e crises depressi-
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vas. Ele era uma pessoa mais complexa do que Durkheim ou Marx. Dur
kheim e Marx tinham ambos urn projeto ao qual Se aferraram, apesar das
vicissitudes da vida.

Mas na obra de Marx hd tambem uma tensci.o entre paixci.o e razQo, nclo emes
rno?

Nao pense assim. Marx julgava poder conciliar palxao e razao, ao
passo que Weber sempre as considereu dependentes, embora contradit6rias.

Mas nci.o eJato que em Marx, ao menos em certa medida, €las entram em confli~

to? Acaso ele nci.o luta para conciliar certo determinismo hist6rico com a necessi
dade de paixiio, de empenho, a militiincia revolucionaria?

A obra de Marx tambem e complicada. Mas ele era mais complexo
como autor do que como pessoa - a multipla natureza de seus escritos se
deve a outras causas, como suas mudan<;as de urn pais para outro. Curiosa
mente, ele foi primeiro influenciado por Hegel e a filosofia chissica alema,
procurando a partir dai forjar urn radicalismo. Depois, teve que deixar a Ale
manha e, quando estava exilado em Paris, descobriu os escritos dos primeiros
socialistas e comunistas. Mais tarde, ao trocar a Fran<;:a pela Inglaterra, come
<;ou a ler economia politica. A obra de Marx reflete essas varias tendencias, e
ele jamais conseguiu conciliar as diferentes legados dessas diversas fontes.

o sr. falou do contexto em que escreveu Capitalism and modern social theory,
tentando de certa forma resgatar a importiincia de Marx para a sociologia. Sal
tando para a decada de 1980, a seu enfoque mudou em A contemporary cri
tique of historical materialism, onde a sr. procedeu de certa forma a uma des
construl'iio do materialismo hist6rico. Na decada de 1990, porem, quando mui
tos querem descartar-se de Marx, 0 sr. afirma que isso erealmente um equ{voco.
A. luz dessa trajetoria, como 0 sr. ve hoje a contribui{:Qo de Marx?

Na epoca em que escrevi Capitalism and modern social theory, os que
nao eram marxistas desprezavam Marx e ja consideravam sua obra obsoleta.
Essa era a opiniao de Parsons, por exemplo. Hoje, muitos pensam da mesma
forma, ate por fon;a da derrocada do comunismo. Mas minha opiniao sobre
Marx continua praticamente a mesma. Isto e, muito do que ele disse a respei
to do desenvolvimento do capitalismo moderno continua valido, no que se re
fere as origens e a natureza da empresa capitalista, bern como a sociedade
constituida em torno dela. 0 problema, em Marx, sempre foi 0 que ele tinha
como sua maior realiza<;ao - uma visao de como seria a sociedade socialista
do futuro e de como ela viria a concretizar-se. A derrocada desse modelo
mostra as limita~6es das ideias de Marx sobre a sociedade do futuro. Porem
Marx estava certo quanto a natureza turbulenta do capitalismo. Trata-se de
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urn sistema instavel, onde as fon;as indomaveis do mercado tendem a condu
zir a polariza<;ao entre ricos e pobres, e que tende igualmente ao monop6lio.
Vivemos hoje numa civiliza<;ao global capitalista sem a alternativa socialista
prefigurada par Marx. Como projeto, 0 marxismo esta marta, mas as obras de
Marx ainda tern ressonancia e importancia para nos.

As obras de Marx expressam tambem a ideia, em parte independente, de haver
uma transi~ao para 0 socialismo, de que 0 capitalismo gera uma organiza~a.o so
cial baseada e,sencialmente em classes. a sr. considera que essa maneira de pen
sar em termos de classes ealga que se deva tambem descartar?

A ideia do conflito de classes como a mola da hist6ria certamente deve
ser rejeitada. Dizer que esse conflito e a for<;a motriz da mudan<;a hist6rica
nao convence. No entanto, 0 capitalismo realmente produz diferen<;as de clas
se, e elas ainda estao ai. Hoje, com a globaliza<;ao do capitalismo, ate pode
rfamos falar de urn agravamento das diferen<;as de classe, ainda que nao cor
respondam exatamente aquelas identificadas por Marx. Nas economias de
senvolvidas, a classe dos operarios nao-qualificados foi drasticamente reduzi
da. Todavia, novos processos de exclusao desenvolveram-se na base da estru
tura de classes, enquanto no topo surgiu uma classe cosmopolita global.

Niio the parece problematico ver as coisas desse modo? Na verdade, a que ainda
se discute no capitalismo contemporaneo ecertamente a gera,cio de desigualda
des, passive/mente agravadas pe/o carater global do capitalismo e tambem pe/as
diferen,as de estilo de vida e oportunidades entre pessoas diferentemente situa
das no que se refere a essas desigualdades. Porem um dos aspectos salientados
pela analise niio apenas de Marx mas tambem de outros eque essas classes real
mente formavam divisoes em termos de a,iio politica potencial. 1sso niio implica
necessariamente a ideia teleologica de que a motor da historia conduz a classe
operaria, a classe universal, a seu destino. Havia tambem uma visuo muito mais
pratica e geral das conseqiiencias politicas das diferen,as de dasse. Hoje, alguns
pretendem que nem mesmo isso procede mais. E chegam a afirmar que nao exis
te classe operdria, que nao existe um interesse poUtico espec(jico a classe operd
ria, que esse tipo de capitalismo global nao gera classes potencialmente ativas
em termos politicos.

Concordo em boa parte com isso. Ate 0 periodo de globaliza<;ao cres
cente e 0 desenvolvimento dos sistemas de comunica<;ao eletronica, alem da
informatizac:;ao da economia mundial - ou seja, ate mais au menos 0 inicio
da decada de 1970 -, as sociedades ocidentais eram sistemas de classes poli
tizadas, onde 0 Estado do bem-estar social era essencialmente 0 fiel da balan
<;a entre 0 trabalho e 0 capital. Desde entao, com a globaliza<;ao crescente, a
mobilidade do capital passou muito a frente do trabalho, de modo que 0 fiel
da balanc:;a ja nao funciona. Com isso, os posicionamentos politicos se tornam



'.

r

DA SOCIOlOGIA CLASSlCA A SOCIOlOGIA MODERNA • 53

cada vez menos vinculados as diferen~as de classe, e 0 Estado do bem-estar
social se vi! sob pressao. as movimentos trabalhistas ficam na defensiva em
rela~ao as conseqiiencias do mercado global; 0 poder deles e nitidamente Ii
mitada por essas mUdan<;as.

Ainda quero voltar a falar da globaliza,c1o de modo mais geral. Mas gostaria de
saber se 0 sr. ve alguma possibilidade de a,c1o politica internacional apoiada nas
for,as ou classes "dominadas". Ha quem diga que a classe internacional do capi
tal (ou 0 que quer que isso venha a ser) ecapaz de mostrar-se coesa e de agir
quando necessario, mas que foram os movimentos trabalhistas de cunho nacio
nal que efetivamente sa(ram perdendo com essas mudan,as.

Nao, no momento nao vejo nenhuma possibilidade de uma a~ao global
que sirva de contrapeso, naG se entendermos por isso urn movimento interna
cional de base classista. Tampouco me parece que haja condi~6es para isso. A
globaliza~ao do capital implica que as for~as basicas da economia nao resul
tam das atividades de uma classe dirigente capitalista, a qual sempre teve
mais a ver com urn fenomeno nacional, ao contrario do que pensava Marx.
Ninguem controla os mercados financeiros.

Nao hd nissG certa exagero? as capitalistQs nacionais, em vez de serem decisores,
basicamente sempre estiveram amerce das for,as de mercado. Pode-se dizer que
56 por urn per{odo comparativamente curto, talvez por 25 anos no per{odo do
pas-guerra, e que houve uma gestao coordenada au corporatista da economia
que de algum modo representasse a classe capitalista fazendo aquilo que deseja
vafazer.

Everdade. a que estou querendo dizer e que havia entao algo mais pa
recido com um cenario de classes marxista, embora a dinamica da desigual
dade diagnosticada por Marx ainda persista ate hoje. Porem, com a globaliza
<;3.0 crescente, naG mais existe alga que se possa identificar a uma classe "su
perior" ou "capitalista" comandando 0 fluxo da economia global.

Vau propor-Ihe uma alternativa marxista, vagamente associada a Rosa Luxem
burg. A globaliza,iio seria simplesmente uma fase ulterior da intensifica,iio das
contradi~oes do capitalismo. Seria uma forma mais pura e mais verdadeiramen
te universal de capitalismo. as limites do capitalismo estariio mais pr6ximos de
serem alcan,ados quando 0 mundo inteiro (e todos os seus habitantes) estiver
inserido no contexto de uma s6 economia de mercado capitalista verdadeiramen
te global. a que houve na Europa ocidental em outras epocas poderia agora re
produzir-se em outros lugares.

Nao, isso nao porle acontecer agora porque as condic;6es do capitalismo
globalizado sao diferentes. E, sim, uma "forma mais pura" de capitalismo,
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mas nao ha uma dialetica da hist6ria que conduza a transi~ao para algum
tipo de socialismo mundial. E mesmo que houvesse um processo evolutivo
globalligado as limita~6es do capitalismo, 0 socialismo esta morto como mo
delo de organiza~aoeconomica capaz de suped-las.

Agora que ja falamos de Durkheim, Weber e Marx, gostaria de levantar uma
questuo mais geral. 0 sr. se referiu as disciplinas como "comunidades imagina
das" que reconstroem seu proprio passado. Ora, os tres autores que 0 sr. identifi
ca, apesar de todas as diferen~as entre eles, pertencem a uma epoca, a um lugar
e a um sexo determinados. Acaso a incomoda que alguns venham a pensar que a
sociologia e Marx, Durkheim e Weber e tudo a mais que se seguiu a eles? Sera
realmente poss{velfalar das origens da sociologia tomando como ponto de parti
da esses tres pensadores?

Creio que ninguem contesta que esses tres pensadores foram os unicos
grandes fundadores da sociologia. Eu pensava assim quando escrevi Capitalism
and modern social theory e ate hoje nao mudei de opiniao. Se pensarmos no fe
minismo e na influencia do feminismo, ainda acho dificil apontar urn grande
autor que se equipare aos tres. Em suas obras podernos certarnente encontrar
ideias que seriam hoje consideradas feministas - assim como ideias contrarias
a estas. Existe ai um passado a ser reconstruido. As disciplinas mudam amedi
da que ocorrern tais reconstruc;6es. Como se sabe, essas tradi~6es inventadas
nao se coadunam necessariamente com 0 que foi de fato 0 passado.

Suponho que um cr{tico possa alegar que "0 estudo da sociedade" e pratica
muito antiga e que a Sf. prefere definir a sociologia como a estudo da moderni
dade porque a seu ver essa disciplina remonta ao per{odo compreendido entre as
duas ultimas decadas do seeulo XIX e as duas primeiras decadas do seculo xx. as
pensadores que 0 sr. identifica escreviam num lugar e num per{odo historicamen
te determinados, ou seja, a experiencia do capitalismo e tambem de um tipo de
modernidade em fins do seeulo XIX.

Em parte isso depende de como se defina a sociologia. Fa~o uma distin~ao

entre sociologia e teoria social, e as questoes referentes ateoria social ja vern de
longa data. Se quisermos que a sociologia seja algo coerente, ela nao pode refe
rir-se ao estudo da sociedade em geral, 0 que e muito vago. Por isso sempre en
tendi a sociologia como uma reflexao sobre 0 advento da modemidade.

o sr. disse que ve as origens da sociologia da mesma forma que hd 25 anos. Exis
tem outros autores classicos em sociologia que, pensando bern, meref.am hoje
maior destaque?

Simmel merece. Fiz alguns estudos sobre Simmel quando estava escre
venda Capitalism and modern social theory, mas entao nao me dei conta ple-
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namente de que ele tinha uma visao da historia e da cultura tao interessan
te quanto as outras tres e a qual nao creio esteja inteiramente resgatada.
Costuma-se ver Simmel como 0 teorico das quest6es pontuais e de pequena
escala, mas ele tinha uma filosofia da cultura e escreveu sobre diversos
temas filosoficos, historicos e culturais. Era urn pensador quase tao eneido
pectico quanto Weber. Evidentemente seria faeil aumentar esse ral; ha mui
tos autores, como Herbert Spencer, que mereceriam lugar destacado numa
hist6ria mais abrangente da sociologia. Mas eu naG estava escrevendo urn

livro desse tipo.

o sr. levantou a questao do feminismo e talvez da ausencia de autores feministas
nesse pedodo inicial. Greio que as cdticos ja a acusaram de nao ter dado a devi

da importancia aos pensadores feministas ao tratar da teoria social e do desen

volvimento da sociologia. 0 sr. acha que ejusta essa acusa,iio?

Bern, isso depende do que se entenda par pensador feminista e do que

venha a ser realmente 0 feminismo...

Bem, parece-me que ha dais tipos de resposta. Uma eque as partidarios do femi
nisma alegam varias razoes pelas quais as mulheres ndo foram tao influentes
quanta as homens na produ,iio do discurso academico - dizem, par exemplo,
que elas ndo tiveram 0 mesmo acesso as institui{:oes de ensino superior. Mas hd
tambem a argumento de que essa ede certa forma a desculpa dada par homens
que se recusam a reconhecer que existe em tais perrodos uma historia "oculta"
das mulheres como autoras de textos sociol6gicos au sabre a sociedade que sim

plesmente mio ereconhecida por essas mesmas razoes.

Bern, pode ser que exista, mas gostaria de saber qual e. Como eu disse,
pode-se considerar as obras dos grandes pensadores do ponto de vista de suas
omissaes e de suas idOias a respeito de certas questaes importantes para 0 fe
minismo. Mas nao creio que se possa fazer muito mais do que isso.

o que a sr. acha da afirma,iio de que a pensamento feminista au as ideias femi

nistas au a sensibilidade feminista nao estao devidamente refletidos no modo
como 0 sr. analisa a natureza do capitalismo ou a modernidade au alga que 0

valha?

Bern, de certo modo isso pode ser verdade. Mas nao creio que se possa
resgatar uma historia de vultos esquecidos cujas idOias devam hoje ser consi

deradas cruciais para a forma~ao da sociologia.



56 • CONVERSAS COM ANTHONY GIDDENS

Poder{amos voltar a uma questao que levantei anteriormente? Geralmente se de
fine a sodologia como 0 estudo da sodedade, mas 0 sr. prefere relaciona-la ao es
tudo da modernidade. Par que?

Bern, porque do contnirio a sociologia seria apenas mais urn sinonimo
de ciencias sociais. E preciso haver uma divisao do trabalho nas ciencias so
ciais. Conceber a sociologia como a analise reflexiva da modernidade e uma
boa maneira de distingui-la da antropologia, par exemplo.

Talvez 0 sr. possa dizer que Has dencias sociais como um todo" sao demasiado ge
nedcas, mas com essa defini~ao 0 sr. estd de certo modo apenas delimitando his
toricamente a seu campo de estudo, sem diminuir a amplitude do enfoque socio
16gico. Alguns diriam que a ci€ncia social mais indicada para estudar a moderni
dade ea economia, pais na verdade estamos falando da sociedade desde a adven
to do capitalismo e da essencialidade do mercado.

Mas nao se pode definir a modernidade meramente em termos econo
micos.

Nao, mas entao a sociologia nao etao restrita, nao emesmo?

Bern, e muito mais restrita do que a sociologia como estudo da socieda
de, 0 que parece induir quase tudo. A sociologia define seu objeto de estudo
em termos temporais, ou como 0 estudo de uma determinada sociedade e seu
impacto no mundo, e nao da "sociedade" de modo geral. Por isso eque far;o
distinr;ao entre sociologia e teoria social. Creio que ellcito dizer que ceftas te
m<iticas da teoria social sao muito genericas - por exemplo, quando nos
pomos a refletir sobre a funr;ao do conceito de sociedade ou cultura ou algo
assim. Mas para mim a sociologia e urn campo mais restrito do que esse.

Gostaria de Jazer-Ihe uma pergunta nessa mesma linha e que tem a ver com so
ciologia e economia. Um dos modos pelos quais se tenta delimitar a sociologia e
dizer que 0 soci6logo estuda a sociedade, e os economistas, a economia. 1sso ndo
e muito satisfat6rio, mas alguns diriam que uma das caracteristicas da globali
za~ao eque a economia ou os aspectos economicos sao cada vez mais importan
tes na vida cotidiana, ou peio menos parecem mais vis{veis na vida cotidiana. Ao
mesmo tempo, nos ultimos 25 anos tem-se observado nas ciendas sociais uma
tendencia da economia para assumir 0 controle da explica~ao, quer atraves da
aplica,c1o geral da escolha racional, quer atraves do modelo do ator egoista ra
donal. A seu ver existe alguma rela~ao entre a crescente proeminencia da econo
mia no cotidiano e essa tentativa da economia, como disciplina, para assumir 0
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controle da explica>ao socia!? E, em termos gerais, 0 que 0 sr. pensa das explica
>oes por meio da escalha raciona!?

Existe uma relac;ao, mas esta nao reflete apenas as mudanc;as recentes,
pois os economistas ja tentavam fazer isso no seculo XIX. E tern havido, por
assim dizer, urn dialogo constante entre a economia e as outras ciencias so
ciais sobre quest6es referentes a explica<;ao, individualismo e racionalidade.
Durkheim e Marx procuraram criticar a economia c1<\ssica do ponto de vista
de suas limita<;6es como explana<;ao geral do desenvolvimento social. Nao me
parece que hoje as coisas sejam muito diferentes. A economia e importante
nao s6 par suas ideias e teorias, mas tambem porque de certo modo ela tern
realmente a ver com a produ<;ao da realidade econ6mica. Urn homem de ne
g6cios tern que pensar em termos de categorias economicas, como analise de
custos e coisas assim. Mas 0 pensamento economico nao tern como oferecer
urn sistema que possibilite compreender as institui<;6es modernas em sua to
talidade.

Nao sei se e0 caso da sociologia, mas em ciencia pol{tica houve certamente uma
n{tida mudan>a nos liltimos 25 anos: deixaram-se de lado as explica,oes tradi
cionais, constitucionais ou mesmo sociopoZ{ticas para as atitudes do eleitor ou
para as atividades partiddrias, par exemplo, e procurou-se inscrever tais fen6me
nos no ambito da escalha raciona!. Chegou-se a aplicar a escalha racional a
fatos sociol6gicos como escolher com quem casar, mentir, enganar. Houve uma
caloniza,iio que i diferente pelo menos quantitativamente, se niio qualitativa
mente, do impacto exercido antes pe/as idiias economicas fora da disciplina. Em
sua versiio mais radical, e/a estimula a tentativa de explicar todo tipo de a,ao
social em termos do camportamento calculista do egolsta racional.

Devemos fazer distinc;ao entre escolha racional e teoria economica,
pois elas nao sao a mesma coisa; e a teoria neoclassica, nao obstante sua pre
dominancia, e apenas urn tipo de teoria economica. Portanto ha uma boa dis
tancia entre, digamos, Gary Becker, para quem toda uma serie de atividades
pode realrnente ser analisada em termos da teoria econornica neoclassica, e
alguem como Jon Elster, que lida com modelas mais genericos de racionalida
de valendo-se de no<;6es economicas, mas sem lan<;ar mao do aparato da teo
ria econornica neoclassica. Em arnbas as versoes, porern, tais ideias tern in
fluencia apenas limitada. Elster parece hoje reconhecer limita<;6es semelhan
tes aquelas identificadas nos debates de urn seculo atras por Durkheim, entre
outros. Em The cement of society, por exemplo, ele admite que nao se pode
formular uma teoria sabre os valores e sistemas culturais a partir de atos de
troca individual. Certarnente tais ideias tern influencia na ciencia politica,
mais do que na sociologia ou na antropologia, mas nao sao predominantes,
pais representam urn ponto de vista particular.
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Provavelmente isso vale mais para a ciencia politica do que para a sociologia,
mas a fato eque essa teoria elargamente aplicada, par exemplo, em explica,oes
sobre 0 funcionamento da burocracia, tema que diz respeito asociologia cldssica
organizacional. Eesse tipo de discurso que estd por tras da nova gestao publica e
outras reformas do mesmo genera.

Eu tendo a concordar com a teoria da escolha tacional, pois ela teco
nhece que a maioria das pessoas sabe muito bem 0 que faz e, alem disso, efe
tua escolhas, mesmo que estas frequentemente se revelem desfavon\veis. Por
tanto nao considero surpreendente nem preocupante 0 impacto das ideias
sobre a escolha racional. Mas e inutil querer generalizar a teoria econ6mica
neoclassica apresentando-a como a teoria das ciencias sociais. Em todo caso,
provavelmente hayed forte rea<;ao contra 0 predominio dessas ideias na pro
pria economia, como dizem Paul Ormerod e outros.

Uma ultima pergunta sabre a situa,iio da sociologia contempordnea. A sociologia
sempre teve crfticos incisivos. Assuminda uma postura ao mesmo tempo simpatica
e cr(tica, talvez se possa dizer que a sociologia extraviou-se. Ao que parece, perde
se muito tempo com hermeticas discussoes metodologicas sabre a que eposslvel
dizer a respeito do mundo social; par outro lado, as areas onde ela eaplicada em
piricamente sao cada vez mais marginais au remetem a temas marginais e aos
marginalizados. Tais questoes podem ser muito importantes, mas os pontos fortes
da sociologia britdnica sempre foram as analises da sociologia do trabalho, da
vida economica e da desigualdade social. Acaso elicito supor que a sociologia tem
essa tendencia a descambar ou para 0 marginal ou para 0 epistemologico, de
modo que se deixa de fazer boa parte do trabalho de explica,iio social?

Nao penso assim. Em primeiro lugar, tem que haver discussao sobre a
natureza da realidade social. Isso faz parte do trabalho sociolagico. Nesse as
pecto, prefiro a situa<;ao da sociologia it situa<;ao da economia, onde nao ha
muita investiga<;ao metodolagica. Ha quem diga que a sociologia extraviou-se,
que ela esta em crise e assim por diante, mas em parte isso se deve precisamen
te ao fato de ela ter-se tornado tao importante em nossas vidas. Ja nao se ve
mais a sociologia pelo que ela e, pois a maioria dos debates que se desenrolam
atualmente sao debates socio16gicos cujos temas sao 0 crime, as cidades, a fa
mflia, a sexualidade, 0 individualismo, a solidariedade social, os limites do in
dustrialismo, as mudan<;as no universe do trabalho. Todos esses sao tapicos
centrais da sociologia. A midia, quando discute tais quest6es, vale-se da pesqui
sa social. Como esses temas sao amplamente discutidos, de certo modo deixam
de constituir urn campo intelectual exclusivo da sociologia. A reflexao sobre a
vida social se faz hoje com mais senso de colabora<;ao do que antes, 0 que por
si so ja constitui urn tema socio16gico de certo interesse.
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sao duas as respostas poss{veis, nao e mesmo? Uma edizer que, embora certa
mente seja importante refletir sobre a natureza da tarefa sociologica e a percep
fao que se tem do mundo social, tal processo simplesmente passou a ocupar em
demasia os soci610gos. A outra eque, embora os r6tulos nao sejam tao impor~

tantes, de certo modo 0 sr. estci fazendo uma afirmafao anciloga ados economis
tas: hoje, tudo esociologia. Pacem 0 fa to eque sao os economistas - mais, tal
vez, do que os sociologos - que estao agora se encarregando de revelar as for
mas de desigualdade social e economica e coisas assim.

Discordo. Como eu disse antes, os cientistas sociais profissionais vivem
hoje num mundo de multiplos produtores de saber. Nesse aspecto, a situa~ao

da economia nao difere particularmente da situa~ao da sociologia. A economia
dispoe talvez de maior aparato tecnico, que e menos acessivel para 0 leigo.

Com que entao 0 sr. acredita que os sociologos, ou aqueles que fazem sociologia,
sob quaisquer rotulos, ainda se ocupam das questaes referentes as mudanras no
ambito dafamma, da sexualidade, do trabalho, enfim, desse tipo de problemcitica?

Sim. Ainda penso que a sociologia se define por meio desses temas, e
que 0 trabalho sociol6gico e absolutamente vital para uma visao civilizada do
mundo no que lhes concerne. Estamos vivendo urn grande periodo de mu
dan~as, e ninguem sabe ao certo 0 que pensar a respeito. Cabe ao soci61ogo
analisar tudo isso.
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CHRISTOPHER PIERSON A relafoo entre afoo e estrutura e, paralelamente,
entre voluntarismo e determinismo euma das questaes mais presentes e dificeis
em toda a teoria social. Em varios textos do final dos anos 1970 e in{cio dos
anos 1980, culminando com a publicafoo de The constitution of society em
1984, 0 sr. desenvolveu uma solufao original para essa questoo ao formular a
teoria da estruturafoo. Quero comefar perguntando qual a sua opiniao a respei
to do tradicional problema referente a estrutura e afoo na teoria social.

ANTHONY GIDDENS Nao e urn "problema tradicional", pelo menos nesses
termos. No passado, costumava-se pensar que se tratava de urn dualismo
entre individuo e sociedade, ou entre 0 ator e 0 sistema social. A ideia da es
trutura~ao se origina da reflexao sobre essa questao tradicional da rela~ao

entre individuo e sociedade. A meu ver, tais no~6es eram rudimentares. Fala
va-se de individuo como se fosse 6bvio 0 que vinha a ser "0 individua". 0

mesmo acontecendo com "sociedade". Quis analisa-los e dar-lhes mais subs
tancia. a terma "estruturac;ao". tomei-o emprestado do frances - naG ereie
que fosse usado em ingles antes disso. Quis dar enfase ao fluxo dinamico da
vida social. NaG devemos ver a vida social simplesmente como "a sociedade",
de urn lado, e 0 produto do "individuo", de Dutro. e siro como uma serie de
atividades e praticas que exercemos e que ao mesmo tempo reproduzem insti
tui~6es mais amplas. Essa foi a ideia original, e a partir dai procurei "laborar
os termos principais, falando precisamente de "ac;ao" e "estrutura". Tomei a
ideia de praricas sociais recorrentes como objeto central das ciencias sociais,
em vez de partir dos conceitos de "individuo" Oll "sociedade".

The constitution of society ndo epropriamente seu livro mais acesslvel. 0 sr. po~
deria explicar; em termas bem simples, como a teoria da estruturaf.Go resolve 0

dualismo entre estrutura e af.Go?

lsso depende realmente de duas coisas. A primeira e repensar a no~ao de
estrutura. Eu quis evitar 0 modo tipicamente anglo-saxao de conceitualizar es-

ji

II
I'
I.,.,

i

I:

I

11

I

11
i:
I



I
;f

62 • (ONVERSAS COM ANTHONY GIDDENS

trutura, atribuindo-lhe uma forma determinada ou mesmo algum tipo de forma
visivel. Mas procurei tambem evitar a ideia de que a ac;ao esta simplesmente
contida no individuo. Quis concebe-la como urn fluxo de a,6es individuais e re
laciona-la com atributos de autoconsciencia. Dentro de certos limites, falar uma
linguagem nos da alguma no,ao do que vern a ser a rela,ao entre elas. Em ou
tras palavras, a linguagem tern estrutura, tern fonna, mas nao e visivel e 56
existe na medida em que faz parte de nossas a,6es quando a utilizamos diaria
mente. Isso e0 que chamo de propriedade recursiva da linguagem. Nao susten
to que a sociedade "e como a linguagem", como diziam os estruturalistas; mas
a linguagem nos fomece alguns indicios de como a recursividade se processa.
Pode-se entender a "sociedade" como urn complexo de praticas recorrentes que
criam institui,6es. Tais praticas dependem dos habitos e modos de vida adota
dos pelos individuos. Nao so eles as "utilizam" em sua atividade, como tambem
essas prMicas de vida constituem a propria atividade.

a sr. fala as vezes de efeitos estruturais, sendo estes uma maneira de descrever
melhor os impaetos da estrutura. as "efeitos estruturais" sao meramente um eu
femismo de algum tipo de estrutura que seja observdvel ou que tenha alguma
outra existencia que nao atrav"s desses efeitos percebidos?

As propriedades estruturais das sociedades e dos sistemas sociais sao
propriedades reais, mas ao mesmo tempo nao tern existencia fisica. Sao pro
priedades reais na medida em que dependem das qualidades rotineiras de
nossas ac;6es, podendo ser muito estaveis ou "rigidas". Nao quero descartar a
tese durkheimiana de que a sociedade e urn fenomeno estruturado e que as
propriedades estruturais de urn grupo ou sociedade influenciam 0 modo
como seus membros agem, sentem e pensam. Mas quando examinamos tais
estruturas, vemos que obviamente elas nao sao como as qualidades fisicas do
mundo exterior, pois dependem de regularidades da reprodu,ao social. A lin
guagem tern essa forma incrivelmente rigida. Nao se atropela a mais insignifi
cante regra da lingua inglesa sem despertar forte rea,ao nos demais interlo
cutores. Ao mesmo tempo, porem, a linguagem nao existe em lugar nenhum,
ou s6 existe quando se concretiza na escrita ou na fala. 0 mesmo vale para a
vida social em gera!. au seja, a sociedade somente tem forma e essa forma
somente afeta seus membros enquanto estrutura que se produz e reproduz no
que eles fazem. A meu ver, isso se aplica tanto ao olhar mais banal que se
possa lan,ar a alguem quanto ao mais globalizado dos sistemas.

a sr. deve estar fazendo uma analogia entre prdticas sociais e linguagem, ande
56 se veem as a~oes particulares, embora estas exprimam uma estrutura subja
cente.

Eu nao diria que se trata de uma analogia, pois a linguagem obviamen
te e parte essencial de tudo quanto fazemos. Ela caracteriza boa parte do que
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a vida social representa porque e parte fundamental do que a vida social re
presenta.

Mas a sr. nao diz que todas as estruturas sociais se exprimem peIa linguagem au
assumem essafarma?

Nao, eu nao digo que as propriedades da linguagem exprimem todos
os demais aspectos da vida social. A estrutura manifesta-se principalmente
naquilo que fazemos de modo regular e institucionalizado. Muitos de nossos
atos cotidianos sao regidos pelo que eu chamo de conscilencia pratica - "to
car para a frente" com asregras e convenc;6es da vida social.

No seu entender; as estruturas sao sempre uma manifesta{:c1a da a{:c1o? Hd sem
pre um agente envalvido na reconstitui{:ao au reprodu{:ao das estruturas?

Parece-me que sim. Se considerarmos que a ac;ao e essencialmente a
capacidade de ter procedido de outra forma, toda a vida social depende dela.
Mesmo quem esteja sob a mira de um rev61ver continua sendo um agente no
sentido filos6fico. Muitos cientistas sociais nao conseguiram perceber 0 que e
6bvio para qualquer leigo: somos seres conscientes e intencionais que, entre
outras coisas, lemos sociologia e refletimos a respeito de suas descobertas.

o que 0 sr. diria a urn estruturalista radical que afirmasse que a a,ao de que 0

sr. fala nao existe realmente e que, quando urn agente parece estar fazendo uma
escolha, na verdade hd algo mais por trds dele que 0 leva a fazer especificamente
essa escolha? Esse estruturalista diria que aparentemente hd a,ao porque apa
rentemente hd escolha, mas de certa modo sempre existe algo par tras manejan
do as cordas, urn ventn10quo falando pela boca de urn boneco.

Bern, esse estruturalista teria que me dizer 0 que e esse "algol!. Supon
do que nao sejam sentimentos inconscientes, coisa de que as estrutralistas
nao falam nesse contexto, que for~as poderiam ser essas?

Vejamos urn exemplo. Se 0 sr. perguntasse a urn rapaz de 18 anos, nascido em
Glasgow e pertencente a uma faml1ia cat6lica de classe operaria, se ele tarce
para 0 Celtic ou para 0 Rangers, 0 sr. poderia dizer que ele tinha a op,ao de es
colher qualquer um desses times, mas, se dissesse que ele naa torce para a Blues)
teria bons motivos para achar que adivinhau carretamente.

Nao devemos confundir 0 conceito 16gico de a~ao com 0 conceito so
cio16gico de socializa~ao. Um faz parte da defini~ao do que eum ser humano
primeiramente, ao passo que a outro emuito mais uma explicac;ao do que re
almente acontece a certo tipo de individuo em certo tipo de ambiente em vir
tude das influencias sociais aD seu redor. As "influencias sociais" nao sao
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como as relac;6es causais na natureza. Ha certos cat6licos de Glasgow que nao
torcem para 0 Celtic, e outras que talvez nem gostem de futebol.

Com que entao 0 sr. nao dd nenhum crMito especial as razoes que 0 proprio
agente alega para ter feito determinada escolha? No caso em questao, se 0 rapaz
dissesse que torce para 0 Celtic porque Ii 0 melhor time do mundo, 0 sr. nao acei
taria neeessariamente essa expliea~;(i.o sem mais nern menos.

Bern, s6 sei que dou mais valor ao que as pessoas dizem a respeito da
quilo que fazem do que a maioria dos soci610gos. De modo geral, as pessoas
costumam conhecer melhor as raz6es de seus atos do que sup6em muitos so
ci610gos. Quando alguem diz por que torce por determinado time de futebol,
podemos fazer outras perguntas cujas respostas sejam: "meu pai sempre tor
ceu pelo Celtic", ou "sou de tal bairra da cidade", ou "sempre houve essa liga
~ao entre os cat6licos e 0 Celtic". Nao nego absolutamente que haja influen
cias sociais que afetam 0 nosso comportamento, mas elas s6 0 fazem por in
termedio de nossas atitudes e opini6es.

Deixe-me fazer uma pergunta urn poueo diferente sobre as estruturas. Seriam 0

desemprego e 0 impacto do desemprego um efeito estrutural? Refiro-me as ma
neiras pelas quais as earacter(sticas estruturais do mundo se apresentam aos in
div(duos. Para um desempregado, 0 fenomeno do desemprego, que se manifesta
na vida cotidiana, pode parecer uma forra ou realidade externa poderosa, cujos
limites ele sente.

lsso e inquestionavel - tal e a situa~ao do individuo que enfrenta 0
mercado de trabalho. Porem nao creio que isso comprameta de algum modo
a l6gica da rela~ao entre a~ao e estrutura. Alem disso, ha no significado do
desemprego urn forte componente refletivo, desenvolvimentista e lingufstico.
o desemprego nao existe pura e simplesmente. Para ele ter algum sentido, e
preciso que haja urn certo tipo de vida - basicamente, 0 da moderna socie
dade de mercado.

Nao poderia eu ser um desempregado porque outros atores - atores estatais ou
as estat{sticosJ par exemplo - assim definem minha eondiriio, sem que eu neces
sariamente me reconhera como tal?

Nao, ha que estar consciente disso, seja qual for a defini~ao. E claro
que toda atividade pode ser redefinida. Quem e aposentado nao esta "desem
pregado", embora do ponto de vista "externo" nao haja diferen~a. S6 ha dife
ren~a porque e desse modo que a ordem econ6mica se organiza atualmente
atraves dos conceitos que constituem 0 que esse sistema representa.
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Tomemos um exemp10 economico ligeiramente diferente. Na verdade estou co1o
cando uma questiio jd 1evantada par alguns crlticos~ au seja, que a ideia de es
trutura talvez nao seja suficientemente abrangente em rela(iio as coisas do
mundo social que constituam efeitos estruturais. Portanto, se consideramos alga
como a densidade demognifica, alga que tenha impacto na economia e, logo, na
estrutura social, seria esse um aspecto da estrutura, tal como a sr. a entende?
Niio haveria de ser urn aspecto da a(iio~ niio emesmo?

Simplesmente nao vejo onde esta 0 problema. A estrutura s6 existe
na medida em que as pessoas agem conscientemente e em certos contextos
que tern consequencias determinadas. Tais consequencias nao costumam ser
previstas nem conhecidas, mas e sua ocorrencia regular - sua reproduC;ao
- que as torna estruturais enos permite falar de efeitos estruturais. Os
efeitos estruturais sao causais, mas somente na medida em que sao media
dos pelos tipas de propriedade que estou descrevendo. A densidade demo
grMica, por exemplo, s6 tem efeitos estruturais na medida em que se orga
niza atraves do que as pessoas fazem realmente. Que outras propriedades
causais pode haver?

Tomando urn ultimo exemplo desse tipo, que tambem new deve parecer-Ihe pra
blematico, a nivel de conhecimento tecnologieo de determinada soeiedade seria
entao um aspecto da estrutura?

Bem, trata-se certamente de um exemplo das propriedades estruturais
das sociedades. A tecnologia s6 influi quando esta associada as a,6es dos seres
humanos.

Mas ela delimita a leque de op,oes a disposi,lio dos atores sociais. Esses aspectos
do meio social au fisico de certo modo restringem a a~ao dos atores sociais.

[sso e valido para tudo 0 que e fisico. Evalido mesmo que se tenha um
computador au nao.

Alguns diriam que sua eoncep,lio de estrutura como alga eapaz tanto de cons
tranger quanto de fortaleeer a individuo edemasiado limitada par nlio levar em
conta esses aspectos do meio frsico e coisas assim.

Mas leva em conta, sim. 0 engano de alguns de meus criticas e inferir
que, para mim, a estrutura esta de algum modo na mente das pessoas porque
eu afirmo que ela e produzida recursivamente pelo que as pessoas fazem. Os
sistemas sociais s6 existem porque as pessoas fazem 0 que fazem todos os
dias. Elas fazem 0 que fazem em muitos contextos diferentes, inclusive con
textos fisicos, os quais sao de grande relevancia para as possibilidades e as Ii
mita,6es com que todo individuo ou grupo se defronta. Mas obviamente a es
trutura social nao tern 0 mesmo tipo de existencia que a estrutura fisica. tam-
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pouco seus efeitos causais, 0 que seria impossivel. Vivemos num mundo fisica
que tern efeitos causais no sentido de que nao se pode simplesmente atraves·
sar uma parede. as efeitos causais das propriedades estruturais das institui~

~6es humanas, por sua vez, existem simplesmente porque sao produzidos e
reproduzidos nas a~6es cotidianas. Dependem, em ultima analise, das con
ven<;6es. que sao ao mesmo tempo os meios e os fins de tais a<;6es.

As conven<;6es - a que as pessoas fazem, a que elas fazem em sua
vida cotidiana - podem ter, e claro, efeitos extremamente restritivos sabre
aquila que e possivel para todo e qualquer individuo. 0 mesmo se da com a
linguagem; porem a linguagem permite realizar toda uma serie de coisas que
seria impossivel fazer sem ela. Embora tenha uma presen<;a fisica, a tecnolo
gia nao e diferente: ela constrange e capacita. Ela depende das rela<;6es entre
agentes racionais que tern varios habitos e conven~6es e que fazem coisas.
Como tais coisas sao feitas em rela<;ao a maquinas e tudo 0 mais, esse e a ma
terial com que se constroem as propriedades estruturais. Ao meSilla tempo, as
propriedades estruturais tornam possiveis tais a<;6es. As pessoas so podem
agir convencionalmente grac;as ao conhecimento mutuo das conven<;6es. Nin~

guem pode inventar suas proprias conven<;6es. 0 usa das conven<;6es, na lin
guagem au de modo mais geral, normalmente depende da "consciencia prati
ca" - a capacidade de "tocar para a frente" nos diversos contextos da vida
social, como dizia Wittgenstein. Boa parte da pesquisa social se refere justa
mente a area da consciencia pratica. Considera-se que as pessoas sejam
menos conscias do que realmente sao porque se sup6e que seu conhecimento
se limite aquila que elas sao capazes de dizer a respeito do que fazem. Mas a
que as atores sao capazes de dizer a respeito do que fazem, e par que a fa
zem, e apenas uma pequena parte da enorme soma de conhecimentos enval
vida na conduta cotidiana. Voltando aos computadores, eles tern esse imenso
poder informacional, mas ate mesmo a mais poderoso dos computadores e in
capaz de fazer 0 que as agentes humanos fazem rotineiramente a toda instan~

teo as computadores nao conseguem, por exemplo, assimilar os aspectos mais
informais de uma conversa<;ao. Talvez isso seja passivel no futuro, mas nao
agora. Para ser urn agente e preciso saber muita caisa, e essa e uma caracte
ristica essencial do agente. Sem tais conhecimentos nao existiriam estruturas
nem institui<;6es, pais todo esse saber e fundamental para a reprodu<;ao so
cial, a unica razao pela qual existem propriedades estruturais.

Mas a sr. nao confere nenhum privilegio a explica,ao que as proprios atores daG
para as seus atas au para 0 seu comportamento?

Nao. A escolha nao e entre a que as pessoas dizem a respeito de seus
atos, par urn lado, e algum tipo de for<;a causal que as faz agir desse modo,
por outro. Entre essas duas coisas ha 0 usa clarividente das conven<;6es pela
consciencia pratica - e hi a poder. Sempre procurei ver a poder tambem
COmo parte essencial da 16gica das ciencias sociais. Trata-se, pais, de ac;ao, es·
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trutura e podet realmente. A a,ao e a base do podet; e a capacidade de agir
diferentemente, e essa e a base do poder, por maior que seja a escala de uma
determinada estrutura de poder.

Mas isso de certo modo compromete a capacidade de certos agentes para desem
penhar seu papel. a sr. disse que, mesmo com um leque de aproes extremamente
restrito, os agentes nao deixam de ser agentes porque ainda lhes resta uma esco
Iha a fazer. Mas e claro que esse leque de oproes talvez nao seja muito amplo
nem mesmo atraente.

Epor isso que em certas situa,oes Calguem apontando-lhe urn revolver,
por exemploJ dizemos que "nao ha escolha". Mas essa descri,ao sempre pres
sup6e motiva<;ao. Se nao dessemos valor a vida, pouco importaria que al
guem nos apontasse uma arma. 0 mesmo nao se da com 0 emprego da for<;a
fisica, embora seja correto dizer que "fulano foi for,ado a agir desse modo
sob a mira de urn revolver". Todas as coa<;6es sociais so sao coa<;6es em fun~

<;ao dos motivos ou interesses que possarn ter os atores. 0 mesrno se aplica
tambem as coletividades. Por exemplo, uma empresa que fecha urn negocio.
Normalmente, os homens de negocios aceitam a logica da economia geral 
e isso faz parte do que vern a ser a economia geral, e urn fenomeno constituti
vo. Se as pessoas nao agissem desse modo, nao haveria economia.

Evidentemente, tudo issa pode ruir - e 0 mesma vale para a ardem
social elementar. lmpressionam-me as ideias de alguns lingiiistas a respeito
da analogia entre a vida cotidiana e 0 caos. A desordern e a indigna<;ao se ins
talam rapidamente quando as pessoas desrespeitarn as mais simples rotinas
coloquiais. Voce tern que mostrar 0 tempo todo que e urn agente para que as
pessoas 0 aceitem como urn agente. A a<;30 pressup6e coa<;ao - porem a
mais diHcil e compreender que a coa,ao tambem pressupoe a,ao.

Por outro lado, hd grandes estruturas reg/das por agentes e nao controladas cen·
tralmente - como as mercados - que de certo modo parecem ca6ticas, mas que
sob outros aspectos se mostram altamente organizadas e tambem, creia eu, pas
slveis de degenerar violentamente.

Ternos ai uma questao muito interessante. Toda a vida social e contro
lada por agentes, na medida em que e proprio do ser humano estar sempre
controlando 0 seu comportamento pelo dos outros - nao ha descanso nesse
processo, que esimplesmente cronico. Por outro lado, existem amplos setores
da vida social que nao sao controlados por agentes, is to e, que ninguem diri
ge conscientemente. Os mercados nos mostraram os limites do controle dire
tivo neste ultimo sentido. as mercados nao sao meramente 0 "resultado" de
milhoes de individuos decidindo isoladamente comprar, vender, poupar etc.
Eles tern propriedades altamente estruturadas que - segundo a teotia da es
trutura<;ao - sao simultaneamente a conseqiiencia e os meios das a<;6es pra-
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ticadas pelos individuos. Alem disso, no sentido contemporaneo, os merca
dos pressup6em cerro estilo de discurso que e incorporado pelos agentes nos
seus ates, mesmo que eles nao tenham muita no<;ao do que venha a ser urn
mercado.

Mas e realmente muito pOUeD a que um ator situado em a/gum ponto do merca
do precisa saber sobre 0 funcionamento das economias de mercado. Uma crianfa
vai a uma loja de doces e sabe que se nao der dinheiro nao tera as suas balas.
Mas eia nao sabe como, por tras disso, funciona uma economia internacional
nem como se dao os processos de produpio e troca.

Ate mesmo uma crianr;a sabe multo mais sabre 0 dlnheiro do que seria
capaz de dizer a respeito da natureza dele. A crianr;a provavelmente sabe
muita coisa ate mesmo sobre 0 comercio de mercadorias, uma vez que pode
ria sentir-se tentada a roubar as doces simplesmente. Em qualquer rransar;ao
simples como essa, estao realmente acontecendo inumeras coisas complexas.
Elas nao se revelam no que realmente se diz na transar;ao. Para que uma so
ciedade de mercado viesse a existir e perdurar, historicamente as pessoas tive
ram que aprender muitas coisas, assim como tiveram tambem que mudar
seus valores etc. Obviamente, uma crianr;a que vai comprar algo numa loja de
doces e apenas uma parte minuscula de urn todo. Ela poderia estar compran
do doces apenas no ambito do comercio local, fora de uma economia global.
Nao e pouca coisa a fato de 0 dace vir da China e nao de algumas quadras
adiante.

Uma pergunta a respeito da externalidade das estruturas. a sr. se recusa a fazer
uma descrifao demasiado arquitetdnica das estruturas. Uma das nOfoes classicas
a respeito das estruturas e que elas devem ter uma realidade, se niio palpavel,
pelo menos percept{vel. Nao sei ao certo 0 que signijicaria - ou ndo significaria
- nesse contexto 0 prindpio durkheimiano de tratar os fatos sociais coma coi
sas, mas sabemos que, para as atores individuais, esses tipos de estrutura social
e de coa,ao social podem ser extremamente poderosos. Podem ser quase tao po
derosos quanta as imposi,oes flsicos. As for,as sociais podem ser tao poderosas
quanta a verdadeira caafiia f(sica. Seriam tais estruturas, de certa modo, coisas
exteriores aos atores individuais?

Sao, e claro, para urn individuo numa situac;ao determinada. 0 indivi
duo nao contem em si toda a gama da vida social. Nao vejo ai nenhum pro
blema.

Bern, referi-me d natureza das estruturas ou propriedades estruturais porque
elas nao siio coisas fisicas palpaveis, como 0 soo os objetos do mundo exterior,
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mas padem agir sabre a indiv(duo com a mesma forfa que tem esses objetos no
mundo exterior. Em que consiste a distin,cio entre ambos?

A distin<;ao entre ambos e realmente fundamental. Repetindo, s6 exis
tern for<;as estruturais na medida em que existem conven<;6es estabelecidas
que as pessoas acatam. S6 existem estrulUras na medida em que as pessoas
constantemente reproduzem tais conven~6es em seus atos e dao forma estru
turada as institui~6es. Ao mesmo tempo, as institui~6es incorporam formas de
poder, mas simplesmente nao sao como as estruturas fisicas.

Segundo essa forma de coneeber a rela,cio entre a,ao e estrutura, os agentes sao
sempre agentes humanos individuais?

Pode-se as vezes falar de coletividades como se fossem agentes, mas
apenas metaforicamente. Isso pressup6e certas qualidades que elas possuam
como urn todo - empresas com fins lucrativos, par exemplo, au hospitais
onde se tratam doentes. Porem as unicos agentes verdadeiros na historia sao
os individuos.

Uma classe social poderia ser entcio um conjunto de pessoas que tenham a
mesma rela,ao, digamos, para com a propriedade dos meios de produ,ao e que
ajam coletivamente de certas maneiras por causa de uma comunidade de interes
ses, mas nao the agrada a ideia de que tenham umaforma de a"io?

Alguns teoricos sociais pensam assim, mas nao creia que muitos deles
considerem as classes sociais como atores. E muito mais provavel que eles
vejam assim as organiza~6es au empresas, pais estas tern certos valores e as
pira<;6es institucionalizados. Par exemplo, a lei as trata como agentes, e se a
lei assim a faz, isso de certo modo Ihes e constitutivo. Se a lei define uma em
presa comercial como urn agente, isso cria-Ihe certas oportunidades e tam
bern certas restri~6es.

Suponho que havia uma corrente soeiologica - e refiro-me aqui ncio tanto aso
ciologia das classes, mas a sociologia do comportamento das massas e coisas
assim - segundo a qual existiriam formas de a,ao exclusivas do grupo e que so
mente poderiam ser pereebidas, compreendidas ou explicadas nesse eontexto...

Mas essa corrente esteve quase sempre Iigada a Iinha do inconsciente:
a psicologia grupal de Freud, a teoria de Le Bon sobre a multidao e assim por
diante. Eles viam esses grupos como a inconsciente coletivo em a~ao, mas
nao como agentes no sentido a que me refirD.

Do ponto de vista da estruturafiio e da teoria da estruturafiio, como se explica a
mudanfu social? Evidentemente 0 sr. jd mostrou sua discordancia com 0 mate-
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rialismo hist6rico~ como sistema explanatorio, e com 0 evolucionismo, de modo
muito mais geral. Hd em sua teoria algum lugar reservado as farmas de mudan
fa social em grande escala, au seja, no ambito de uma saciedade au sistema?

Eu nao me ateria apenas a. mudan<;a social, pois epreciso explicar esta
bilidade e mudan<;a, ou constancia e mudan<;a. A mudan<;a nao existe como
algo em si mesmo. A teoria da estrurura<;ao afirma que a possibilidade de mu·
dan<;a existe em qualquer momenta da vida social, mas uma parte essencial
da vida social e a reprodu<;ao social. Portanto, mudan<;a e constancia estao de
algum modo interligadas. Quando se fazem perguntas mais abrangentes 
como, por exemplo, por que 0 feudalismo ruiu - nao se pode responde·las
num plano 16gico; e preciso procurar interpreta<;5es mais propriamente socio
16gicas, economicas e politicas do que aconteceu. Nao digo que a teoria da es
trutura<;ao as forne<;a. Sempre fui contra todo tipo de teoria "unifatorial"
sobre a mudan<;a, como a de que os fatores economicos determinam, "em ul·
tima analise", os principais episodios de transforma<;ao historica.

Talvez 0 sr. ache que jd respondeu a essa pergunta, mas deixe·me faze·la direta·
mente. Hd quem pense que a tearia da estruturafGO gera prindpias mais sofisli
cados e uma sutil dualidade da estrutura e da a,ao, mas nao soluciona 0 proble·
ma mais primordial e entranhado que lhes diz respeito, au seja~ se existem cau
sas exteriores aas agentes individuais que detenninem, influenciem au condicia
nem seu modo de agir.

Creio que soluciona, sim. Os efeitos estruturais 56 tern realmente duas
causas. Uma, como eu disse, consiste na regularidade das conven<;5es que as
pessoas acatam; a outra diz respeito as conseqiiencias involuntarias de seus
atos, as quais, todavia, se refletem em suas a<;6es futuras.

Nao se pode compreender a vida social senao adotando algum enfoque
analogo ao meu. Nao vejo qual seja a alternativa. Vejo alternativas frustradas,
por assim dizer, como Durkheim e as fatos sociais, ou mesmo a metodologia
da economia neoc1assica. Ha quem nao goste dos conceitos que utilizo e tal
vez prefira uma versao, digamos, de Bourdieu ou alguem mais, porem a vida
social e exatamente isso. Ela econtinua e contingentemente reproduzida por
agentes humanos conscientes - e isso que the da constancia e que tambem
produz mudan<;as.

Hd outra caisa indiretamente relacionada com a estruturafGo e que paderfamos,
talvez, abar-dar agora: trata·se das questoes referentes a tempo e espafo e a dis
tanciafua tempo-espafo. Par que 0 sr. acha que a sacialagia cldssica subestima
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tais questoes, supondo que seja essa realmente a sua opinino, e par que eimpor
tante traze-las atona?

Temos al dois aspectos. Eimportante entender que toda a<;ao se desdo
bra no tempo, de modo que existe urn fluxo, e nao apenas urn conjunto de
a<;6es individuais. Portanto a temporalidade esta diretamente ligada a a<;ao
humana, assim como a espacialidade; pois nao se pode ser urn agente huma
no sem ter urn corpo, e 0 corpo ocupa urn espa~o fisico e se orienta em rela
~ao aos outros num contexto fisico. Nesse sentido, tempo e espa~o fazem
parte da teoria da estrutura<;ao. Mas temos outro aspecto, que e 0 estudo do
tempo e do espa<;o como meio de compreender mais concretamente as pro
priedades dos sistemas sociais. Tal estudo mostra como sao os diferentes tipos
de sistema social - como eles conseguem se organizar no tempo e no espa~o,

e como as pessoas conceitualizam tempo e espa~o.

Levi-Strauss tinha razao ao dizer que a maioria dos pensadores sociais
costuma equiparar tempo e mud2.n~a, e que esse e urn equivoco nao so empi
rico mas tambem conceitual. 0 que mais impressiona na historia humana e a
constancia, e nao a mudan~a. Somente num certo periodo historico, relativa
mente recente, nota-se uma inje~ao de dinamismo na historia, em fun~ao das
novas rela<;6es entre espa<;o, tempo e poder que foram dissecadas por Levi
Strauss. Foi pensando nas ideias dele que cheguei ao conceito de "distancia
<;ao tempo-espa<;o" - a capacidade dos sistemas sociais para se "estenderem"
atraves do tempo e do espa~o, em vez de se manterem dentro de certos limiM

tes. Tambem me influenciaram os trabalhos de geografos, de modo que pro
curei incorporar ateoria social certas ideias tiradas da geografia humana.

Existe alguma razao para a soci%gia clcissica nao ter abordado devidamente a
questao de tempo e espa,o?

A equipara<;ao de tempo e mudan<;a e uma delas, visto que 0 tempo era
considerado indissociavel da mudan<;a - supunha-se que a "historia" tinha
uma trajetoria. Ao contrario da questao do tempo, as metciforas espaciais e
certo sentido da composi<;ao do espa<;o tern grande importancia na teoria so
cial classica. Durkheim, por exemplo, conhecia a obra dos geografos sociais e
resenhou-lhes os trabalhos em Annee Sociologique. Boa parte de sua obra tern
conotac;6es espaciais, como se ve, por exemplo, em sua analise do espa~o ce
rimonial.

A seu ver, a juncionalismo realmente operava com uma concep~ao de mudan~a

intemporal ou tempo imutavel?

A metodologia do funcionalismo certamente depende de abstrairmos
do tempo. Dar uma explica<;ao funcionalista para urn dado social significa
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mostrar como esse dado se relaciona com outros aspectos de urn sistema de
modo a formar urn todo funcional. Portanto, 0 funcionalismo e pouco sensivel
aos problemas de tempo. 0 mesmo se pode dizer da a~ao. Veja-se, por exem
plo, a classica analise do funcionalismo feita por R. K. Merton. Para nos dar
uma ideia da explica~ao funcional, Merton toma como exemplo a dan~a da
chuva dos fndios Hopi do Novo Mexico. Os Hopi acreditam que a dan~a faz
chover. Como sabemos que nao faz, procuramos alguma outra explica~ao

para que etes ajam desse modo - e essa e a explica~ao funcionalista. A dan~a

da chuva tern a fun~ao de garantir a coesao social. Ora, isso e 0 mesmo que
dizer que os Hopi nao tern consciencia do que fazem. Ninal, os que partici
pam de urn ritual costumam ter alguma no~ao dos varios fins a que podem
servir. De resto, mostrar que a dan~a da chuva promove a solidariedade social
talvez nao seja uma explica~aodas a~6es dos Hopi, a nao ser que pelo menos
alguns deles sintam isso e ajam conformemente.

Haveria outras questoes levantadas peIa teoria da estrutura~ao que tenhamos
deixado passar? A consciencia pruticQ, talvez?

A consciencia prchica e para mim urn conceito fundamental, pois rela
dona a sabedoria cotidiana das pessoas com a natureza estrutural dos siste
mas sociais, como vimas anteriormente. Boa parte da vida social consiste em
"taear para a frente" no contexto das conven<;5es.

Sera que essa interpretafQO em termos de atores canselos, de I<tocar para a fren
te" e de consciencia pratica deixa espa,o para a/guma no,Go de ide%gia?

Sim. Obviamente, a no~ao de ideologia e controversa. Para mim, a ideo
Iogia diz respeito ao modo como as ideias servem para sustentar as desigual
dades de poder - e tais ideias padem ser as conceitos evidentes que fazem
parte da consciencia pratica. A ideologia nao tern conteudo independente
mente de sua rela~ao com 0 pader. Deve-se conceber a ideologia no contexto
da analise integral do metodo das cfencias sociafs de que vimos falando. Ela
nao inclui apenas os grandes sistemas de ideias, como 0 nacionalismo ou as
doutrinas religiosas. Alguns dos tipos mais arraigados de idealogia se baseiam
nas conven<;6es cotidianas - na consciencia prcitica e na conversa<;ao diaria.

j
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4
Modernidade

CHRISTOPHER PIERSON Gostaria de analisar mais detidamente suas ideias
sabre a modernidade. Em seu livro de texto Sociology, a sr. define essa disciplina
como "0 estudo da modernidade" e desde 1990 a sr. publicou varios livras que
tratam de diferentes aspectos da modernidade. Talvez a sr. pudesse comerar ex
plicando-nos a que entende par modernidade e par que esta difere qualitativa
mente das formas anteriores de sociedade.

ANTHONY GIDDENS Simplificando, modernidade e sin6nimo de sociedade
moderna au civilizac;ao industrial. Mais detalhadamente, esta associada a:
a) urn conjunto de atitudes perante 0 mundo, como a ideia de que 0 mundo
e passivel de transforma~ao pela interven~ao humana; b) urn complexo de
institui~aes economicas, em especial a produ~ao industrial e a economia de
mercado; c) toda uma gama de institui,aes politicas, como 0 Estado nacio
nal e a democracia de massa. Grac;as sobretudo a essas caracteristicas, a mo~

dernidade e muidssimo mais dinamica do que qualquer tipo de ordem so
cial preexistente. Euma sociedade - mais precisamente, urn complexo de
instituic;oes - que, adiferenc;a de todas as culturas anteriores, vive no futu
ro e nao no passado.

Todos as soci610gos classicos de que ja falamos se interessaram, cada qual a sua
maneira, pelus mudan~as hist6ricas que 0 sr. identifica a modernidade. De um
modo au de outro, a sr. deu a entender que todos eles tem ate certo ponto uma
visdo equivQcada do assunto. Acaso seria [(eito a/irmar que, dos autores cldssicos
analisados em seu livro Capitalism and modern social theory, Weber foi quem
melhor compreendeu a modernidade, com a ideia de desilusiio au desencanto do
mundo e extinriio das formas tradicionais de autoridade e saber?

Estes sao certamente as principais aspectos do mundo moderno. Mas
eu nao diria que Weber emais importante do que os outros autores classicos.
Embora ultrapassado, eu ainda apontaria Marx por causa da importancia fun
damental do capitalismo para 0 contexto da modernidade. Na sociedade mo
derna, as influencias economicas sao mais perceptiveis e profundas do que
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nas farmas anteriares de saciedade, aa mesma tempa que se arganizam em
torno das institui~oes capitalistas. Weber tambem falou do capitalismo, e cla
ra. mas em termas bern diferentes.

Certamente edificiller Marx sem que se tenha um forte senso de dinamismo.

Bern. Marx tinha razaa aa dizer que autras sistemas economicas nao
possu{am essa canstante caracteristica expansianista. Evidentemente, nao se
trata de expansao apenas no espa~o, mas tambem em termos de constante
inova~ao tecnologica e aumento de produtividade.

o sr. sugeriu que Marx etalvez quem mais tem a dizer a respeito desse processo.
Ao que parece. 0 sr. alega que Marx estava certo em ver 0 capitalismo como di
ndmico, mas errado em pensar que esse dinamismo estava levando 0 capitalismo
d exaustoo.

Como eu ja disse, Marx foi um analista arguto da economia capitalista.
Ele subestimou sua propria contribui~ao para uma descri~ao do capitalismo:
seu carMer dc1ico, a ideia de mercadoria e a natureza das rela<;6es de troca. Ele
estava errado em pensar que 0 capitalismo se transformaria em socialismo.

Em seu livro The consequences of modernity, 0 sr. fala de quatro dimensoes ins
titucionais basicas da modernidade, que incluiriam, alem do capitalismo, vigi
lancia, industrialismo e pader militar. 0 sr. poderia discorrer brevemente sobre
esses outros aspectos?

o advento da modernidade e fruto principalmente de uma ordem eco
n6mica moderna, isto e, uma ordem econ6mica capitalista. Mas a sociedade
moderna envolve tambem a forma~ao de um tipo especial de Estado e, de
modo geral, de tipos especiais de organiza~ao, os quais dependem fundamen
talmente da estrutura~ao da informa~ao. Por isso e que uso a no~ao de "vigi
li'mcia" - tomada emprestada de Foucault - para aludir ao modo como se
constroem sistemas de informaC;ao visando a constituir novas sistemas de
poder administrativo. 0 Estado moderno e 0 melhor exemplo desse processo.

Penso que 0 poder militar, ao menos analiticamente, e dissociavel des
sas outras dimensoes da modernidade. Do final do seculo XVIII em diante, a
guerra e os exercitos sofreram grandes mudanc;as, com 0 desenvolvimento
dos conflitos em grande escala - essa e uma forma de poder militar diferen
te dos sistemas anteriores. Separo a industria do capitalismo, assim como de
outras dimensoes da modernidade, ja que ela se refere abase tecnologica da
sociedade moderna, aD desenvolvimento de uma civilizaC;ao mecanizada, val
tada para 0 progresso da ciencia e da tecnologia.

Uso bastante essas quatro dimensoes. Nao quero dizer que todas elas
sejam inteiramente independentes ou equivalentes entre si. Quero crer que a
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expansao do capitalismo e a principal fon;a motriz da mudan~a. Mas os Esta
dos nacionais tambem operam independentemente, formando urn nucleo de
poder parcialmente independente. Eles tern suas proprias avenruras militares,
e ha inumeras mudanc;as no campo cientifico e tecnologico que nao sao indu
zidas apenas pelo mercado.

o sr. diz que a modernidade e tldescont{nua". Sera que existe mesmo uma des
continuidade nas formas e na logica do poder militar desde as sociedades pn!
modernas ate as sociedades modernas?

Penso que sim. Como eu disse, mudaram nao apenas as guerras - com
conflitos em grande escala nao raro envolvendo igualmente popula~6es civis e
combatentes -, mas tambem os exercitos. A tecnologia militar tambem se mo
dificou sob a influencia das demais caracteristicas da modemidade, tomando
se muito mais mecanizada - a metralhadara eurn born exemplo. Os uniformes
costumavam ser ostensivos - uma forma de se mostrar ao inimigo. Agora, ser
vern para esconder, como camuflagem. Notam-se profundas mudan~as na disci
pUna militar, e os proprios exercitos mais parecem maquinas.

Tenho uma pergunta sobre a periodiza,iio na modernidade. Talvez se possa dizer
que algumas dessas mudan,as efetivamente ocorrem no periodo ao qual 0 sr. se
refere como modernidade; por exemplo, a mudan~a nos uniformes, as tdticas mi
litares e a mecaniza~iio da guerra.

Nao se pode periodizar essas coisas com muita exatidao - como no
caso de outras dimens6es da modemidade. As institui~6es modemas se con
solidaram por volta do final do seculo XVIII, mas evidentemente isso envol
veu urn processo bern mais longo, abrangendo fases anteriores e posteriores.
Nao creio que isso seja incompativel com a afirma~ao de que a modemidade
e descontinua em relac;ao a fafmas anteriores de sociedade, mas essas transi
~6es nao se deram do dia para a noite.

Ao tratar da modernidade, 0 sr. tamb<'m levanta a questiio referente a tempo e
espa,o, a organiza,iio temporal e espacial. 0 sr. fala em desentranhamento e re
entranhamento de mecanismos e rela~6es sociais. Poderia dizer alga mais a esse
respeito?

Vma caractenstlca da modernidade e 0 efeito constante e crescente
que exercem sobre nossas vidas cenos eventos e ac;6es distantes. A isso e que
me refiro quando descrevo 0 desentranhamento de formas de vida, sua des
vincula~ao e recombina~ao atraves do tempo e do espa~o, mas tambern a re
constitui~ao dos contextos a que pertenciam. Urn artesao que trabalha num
contexto local e produz para urn mercado local esta entranhado na regiao
local e na comunidade local. Com 0 desenvolvimento de uma divisao do tra-
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balho no plano internacional, isso muda: as tracas econ6micas vao-se desvin
culando cada vez mais da comunidade local e se recombinando atraves do
tempo e do espac;o. 0 "local" passa a refletir processos muito mais amplos, que
acabam par. transforma-Io, as vezes drasticamente. 0 que acontece na econo
mia acontece tambem em muitas aurras esferas da vida: processos de "desen
tranhamento" e "reentranhamento" au "desvincula<;ao" e "retroversao". Hoje,
com a globalizac;ao crescente, tais efeitos sao cada vez mais pranunciados.

Mas, novamente, sera que esse eum processo que sempre existiu ncr modernidade
e que simplesmente estd se intensificando, au trata-se de algo "novo" ncr moder
nidade recente? Acaso naG seria valida argumentar que a migrQ~ao internacio
nal das industrias e a consequente desindustrializa~iio e desqualifica~iio das in
dustrias locais foram um fenomeno que se verificou tambim no seculo XIX, tanto
quanta no ultimo quartel do seculo XX?

Desentranhamento e reentranhamento exprimem a ideia de reestrutu
rac;ao e reformulac;ao de relaC;Des atraves do espac;o e do tempo; dizem respei
to. portanto. ao modo como se constituem as diferentes formas de sistema so
cial. Inumeras sao os exemplos que podemos tirar do comercio ou de qual
quer outra atividad.e. Porem ha duas importantes transiC;Des hist6ricas que re
presentam urn "salta adiante". Uma e 0 advento das primeiras civiliza\oes 
Grecia, Roma, a China tradicional -, que organizaram tempo e espac;o dife
rentemente. a partir de culturas orais. culturas sem escrita. A associa\ao mais
ou menos universal entre civiliza\ao e escrita nao e fortuita. Com 0 advento
da escrita, a informac;ao pode ser armazenada ao lange do tempo, tal como
os bens; assim geraram-se novas sistemas de poder. No caso da modernidade,
tais caracteristicas sao mais abrangentes do que nas civiliza\oes anteriores.
Muitos autores falam do surgimento, hoje, de uma sociedade da informac;ao;
em sentido amplo, porem. ha varios seculos ja existe uma "sociedade da in
forma<;ao", gra\as a imprensa e a produ\ao em massa de material escrito,
bern como ao desenvolvimento relativamente precoce da comunica\ao eletro
nica. Isso modifica nao apenas 0 modo como as pessoas se comunicam. mas
tambem 0 modo como as sociedades se organizam. A invenc;ao, em meados
do seculo XIX, da primeira forma de comunicac;ao eletronica, 0 c6digo morse,
trouxe. mais uma vez, algo inteiramente novo. Antes dele, era precise que al
guem levasse a informac;ao de urn ponto para outra - esse foi 0 inicio da era
eletronica.

Acaso 0 advento da comunica~a.o eletronica - a qual pelo menos se intensificou
no per'odo atual - determina algum tipo especifico de desenvolvimento social?

Nao. A meu ver, trata-se apenas de urn aspecto do desentranhamento,
embora seja em parte resultado das demandas da nova sociedade. Havia uma
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grande necessidade de meios mais rapidos e efetivos de comunica~aoatraves
do tempo e do espa~o.

As vezes esse processo ganha um enfoque tecnologicamente determinista ...

Nao vejo assim. Entendo que a comunica~ao e as mudan~as nos siste
mas de comunica~ao sao particularmente importantes para a constitui~ao e 0

desenvolvimento das sociedades. A comunica~ao eletronica e mais importan
te, e mais antiga, do que muitos sup5em.

Mas ndo edif'cil encontrar quem afirme que 0 advento da tecnologia da infor
mwrcro eque gera uma economia global que, par sua vez, tem conseqiiendas so
dais bastante espedjicas.

Voltamos assim ao determinismo tecno16gico. A tecnologia da informa
~ao esta ligada ao funcionamento de uma economia global, porem muitas for
~as estao a1 envolvidas, como 0 capitalismo e 0 industrialismo.

Em sua analise, 0 sr. da enfase considerave! a duas noroes afins, confianra e ris
co, que a seu ver constituem caraetedsticas espedjicas da modernidade ou pelo
menos nela assumem jormas espedjicas.

Eu diria que assumem formas especificas na modernidade. Confian~a e
risco remetem igualmente aquestao de tempo e espa~o - sao meios de orga
nizar 0 tempo futuro. A no~ao de risco remonta ao inicio do periodo moderno
e assinala a tentativa de libertar-se do passado para encamr 0 futuro. A ideia
de risco parece ter surgido em dois contextos: 0 dos exploradores que partiam
para regiaes desconhecidas e 0 das atividades dos primeiros capitalistas mer
cantis. Em ambos as casas havia novas territorios a explorar: as terras desco
nhecidas e 0 territorio inexplorado do futuro.

Epreciso distinguir risco de perigo. Risco diz respeito a analise ativa
das contingencias futuras; e uma no~ao que se torna tanto mais difundida
quanta mais a sociedade se volta para a futuro, procurando construi-lo ativa
mente. Com 0 advento da modernidade, a conceito de risco se generaliza,
assim como a icteia de seguro. Seguro e seguran~a sao 0 outro lado do risco.

A confian~a tambem diz respeito avincula~ao de tempo e espa~o, uma
vez que significa comprometer-se futuramente com uma pessoa, grupo au sis
tema. A no~ao de confian~a tambern tende a ser uma no~ao moderna. Eclaro
que nas culturas tradicionais existem formas daquilo que hoje entendemos
por confian~a. Porem a maioria dessas culturas nao tern urn conceito de con
fian~a - ou risco.

Risco e confian~a estao diretamente ligados entre si. A confian~a 
numa pessoa ou num sistema, como a sistema bancario - pode ser urn meio
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de enfrentar a risco, ao passo que a aceitac;ao do risco pode ser urn meio de
gerar confian,a.

E quanto ao risco e Dutra no~ao, a de oportunidade? a sr. acha que a oportuni·
dade e talvez um aspecto mais marcante da primeira modernidade e que 0 risco
ede certo modo llma forma mais amadurecida de sensibilidade?

Sim. Mas cabe fazer aqui uma observa<;ao. Ha dois aspectos do risco, e
ha duas literaturas do risco que tern pouca rela<;ao entre si. Primeiro, temos 0

risco como urn elemento positivo nas decis6es sobre investimentos de risco,
como urn aspecto dinamico do que vern a ser as mercados. Boa parte da lite
ratura econornica do risco ve acertadarnente 0 risco como fenomeno positivo.
a risco e sempre negativo num sentido, pois se refere a resultados que se
quer evitar; porem a aceitac;ao do risco e a administrac;ao do risco sao funda·
mentais na moderna economia de mercado. a risco nao e meramente alga a
ser minimizada - ninguem ignora, e claro, os aspectos positivos dos riscos
assumidos no alpinismo e em outras atividades arriscadas que as pessoas pra·
ticam por prazer. 0 outro tipo de literatura do risco s6 ve 0 risco em rela<;ao a
seguran,a e garantia - e a literatura predominante em areas como ambien
talismo, satide etc. Epreciso conciliar essas duas vis6es do risco, pois na era
global a influencia do risco se tornou generalizada. Vivemos numa "cuhura
do risco", cuja explica,ao reside na radicaliza,ao e generaliza,ao da moderni
dade. Varias mudan<;as estao nos levando ou nos for<;ando a pensar cada vez
mais em termos de risco. Uma delas e a influencia declinante da tradi,ao.
Quanta mais as atividades se estruturam em func;ao dos fatos passados, mais
as pessoas tendem a pensar em termos de destino. Quanta mais decidimos
ativamente sobre os eventos futuros, mais passamos a pensar em termos de
risco, estejamos cientes disso au nao. a mesma vale para a nossa relac;ao com
a natureza, a qual e cada vez mals afetada pela interven,ao humana. No pas
sado, a tradic;ao e a natureza eram como que cenarios estruturantes da ac;ao.
Quanto mais as coisas vaa·se tornando na.o~naturais e nao·tradicionais, mais
decis6es tern que ser tomadas a seu respeito - por alguem, nao necessaria·
mente os mais diretamente interessados.

Veja-se 0 caso da reprodu,ao humana. Muitos aspectos da reprodu,ao
que nos eram "dados" pela tradiC;aa e pelas limites da natureza agora sao, em
principio, passiveis de decis6es - hoje as pessoas podem decidir nao apenas
se querem ou nao ter urn filho, mas tambem de que sexo ele vai ser. Quando
tais eventos saem do dominio natural, e preciso tamar uma serie de decis6es
baseadas no risco. Vamos nos afastando progressivamente da tradi,ao e da
natureza amedida que 0 risco se torna urn criterio para todo tipo de decis6es
que e preciso tomar politicamente ou individualmente. A saude e urn born
exemplo. No passado, os sistemas de saude costumavam depender da no,ao
daquila que eu chamo de "risco externo" - 0 sujeito adoece, e 0 sistema
presta-lhe assistencia medica. Porem, num meio mais saturado de informa-
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~ao, onde todos estao mais ou menos a par das descobertas cientificas e tec
nologicas no campo da saude, as coisas sao diferentes. Conscientemente ou
nao, estamos sempre decidindo entre multiplas alternativas. Toda vez que co
memos ou bebemos, estamos tomando esses tipos de decisao. Ao contrario do
que se pensa, tal situa~ao envolve todas as classes. 0 mundo nao e hoje mais
arriscado do que antes. Foi a no<;ao de risco que se tornou mais essencial
assim como a de confianc;a, devido aexistencia de sistemas fiduciarios mai~
dinamicos.

Acaso as popula,oes pni.-modemas mio enfrentavam riscos? Noo poderia haver
um agravamento das circunstdncias, de tal modo que os camponeses do seculo Xl\{
por exemplo, enfrentassem maior risco de tuberculose?

1sso tudo tern a ver com a diferen<;a entre risco e perigo mencionada
anteriormente. Perigos sempre existiram, e claro. Viver na Idade Media, por
exemplo, era perigoso. Mas naquele tempo nao se pensava em termos de ris
co, e sim em termos de destino, de boa au rna fortuna concedida por Deus.

Ate que ponto esta-se tornando mais intenso 0 sentido do risco? Como 0 sr. disse,
temos todos que tomar mais decis6es, mas 0 que antes nos pareda uma questiio
de caleulabilidade agora geralmente se nos apresenta como um problema de in·
calculabilidade. 0 conhecimento pareee que nos tirou a eerteza de sermos eapa
zes de avaliar a extensiio do risco a ser enfrentado (e de tomar as provid€ncias
necessdrias); hoje temos de reconhecer que nao sabemos realmente quais sao as
nossas chances de enfrentar um determinado n(vel de risco.

Encaro isso em termos da distinc;ao que mencionei anteriormente. Ate
relativamente poueo tempo, muitas esferas da vida social eram dominadas
por "riseos externos" - riscos que podemos muito bern calcular abase de se~

ries temporais. Exemplo disso sao os cMculos das companhias de seguro, que
pressup6em uma relativa estabilidade de estilo de vida e uma estabilidade na
natureza, tomando por base 0 calculo atuarial. A propria no~ao de segura,
como eu ja disse, vai de par com 0 conceito de urn futura calculavel, sujeito a
interven<;ao humana. Ainda hoje existem no mundo paises onde nao se
podem por no segura coisas que no Ocidente damos por garantidas (que vao
desde a assistencia medica ate 0 extravio de bagagem). Nas eulturas mais tra~

dicionais, as adversidades que as pessoas padecem costumam ser vistas como
acasos do destino. A ideia de que e possivel controlar 0 acaso e, logo, preca
ver-se contra ele - origem da no<;ao de seguran<;a engendrada pelo homem
- e parte essencial da filosofia das luzes. 0 que estamos descobrindo agora e
que 0 mundo nao e exatamente como supunham os pensadores iluministas.
Aumentar nossos conhecimentos sobre 0 mundo - a tendenda a produzir in
forma<;ao - equivale a criar novas formas de risco em relac;ao as quais existe
pouca experiencia historica e que nao podem ser calculadas a base de series

--~
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temporais estabelecidas, pois faltam dados para tanto. 0 risco nos mercados
financeiros e igualmente problematico e complicado, pois torna-se rnais refle
xivo. No mercado global eletronico, cada urn tern acesso as mesmas informa
~6es que os outros - cada urn procura advinhar as decisoes dos outros, que
tambem procuram advinhar-lhe as decis6es.

a que eu chamo de "risco fabricado", ou incerteza fabricada, esta mais li
gado ao avan~o do saber do que as suas limita~6es. 0 economista Frank Knight
(tambem rradutor de Weber) faz distin~ao entre risco e incerteza. Segundo ele,
risco diz respeito as probabilidades futuras que podem ser calculadas, e incerte
za. as que nao podem. Porem essa distinc;ao nao e valida: no meio existem mui
tas zonas imprecisas. NaG ha uma distinc;ao rigorosa entre risco e incerteza.
Risco fabricado e risco, mas de urn novo tipo.

Risco fabricado tern aver nao apenas com a intervenc;ao humana na
natureza, mas tambem com a mudan~a social numa sociedade da informa~ao

baseada na reflexividade. Consideremos 0 casamento e a famJ1ia, por exem
plo. Ate uma gera~ao atras, 0 casamento era estruturado por tradi~6es estabe·
lecidas. Aa se casarem, as pessaas sabiam, por assim dizer, a que estavam fa
zenda. a casamento se arganizava principalmente em termos de expectativas
tradicionais quanto a papel dos sexos, sexualidade etc. Hoje ele e urn sistema
muito mais aberto. com novas formas de risco. Quem se casa esta ciente de
que os indices de divorcio sao elevados e que as mulheres exigem mais igual
dade do que no passado. A propria decisao de casar e hoje constitutivamente
diferente. Nunca houve antes uma sociedade com alta incidi'ncia de divorcios
e recasamentas. Naa se sabe, par exemplo. quais seraa as canseqiiencias disso
para 0 futuro da famJ1ia ou a saude das crian~as.

Qual ea natureza da interafao entre as novas formas de risco e 0 universo cada
vez maior de coisas que sao "seguraveis"?

Ha urn duplo processo de mudan~a. Por urn lado, existem hoje mais
coisas seguraveis do que no passado - 0 que come~ou com as pernas de
Betty Grable tornou-se muito mais difundido. Ate mesmo os mereados de de
rivativos devem ser vistos como urn tipo de seguro: eles sao uma tentativa de
prevenir-se contra 0 risco, de modo que se possa fazer seguro de quase tudo
num momento qualquer do futuro. Isso e muito interessante. Ha uma exten
sao do seguro e ao mesmo tempo uma altera~ao de seus mecanismos. Por
outro lado, as companhias de seguro estao evitando certos riscos que elas ti
nham tado interesse em cabrir, como certas farmas de risco natural - as
quais, como elas sabem muito bern, talvez ja naa se passa mais considerar
"naturais". Hoje as seguradoras estaa muito preocupadas, por exemplo, com
os seguros contra catastrofes. 0 Estado do bem-estar social - ou pelo menos
seus sistemas de seguridade - pode ser visto como uma gigantesca compa
nhia de seguros, estando tambem sujeito ao impacto dos novos tipos de risco.

r
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Creia poder perceber a distinfuo entre risco num contexto moderno e risco
num contexto pre-moderno, mas sera que muitos dos problemas do Estado
previdenciario, por exemplo, nao tern como causa as mudan~as verijicadas
nas bases de apoio politico, na competenda do Estado ou na demograjia? Por
exemplo, a relarao de dependencia entre os idosos que anteriormente seriam
dependentes da previdencia social e as que estiio ativos na economia e cada
vez menos favoravel.

Existem, e claro, mais idosos, mas, no que se refere aos problemas da
previdencia, naG e apenas isso que esta em questao, mas tambem a natureza
mutavel da velhice - e isso e fortemente influenciado pelas transforma<;oes
que mencionei. A propria velhice esta-se desinstitucionalizando e saindo do
dominio natural. a envelhecimento esta-se tornando urn processo mais ativo
e reflexivo. Certas enfermidades au limita<;oes fisicas que antes se supunha
estarem relacionadas avelhice sao em grande parte determinadas par habitos
de vida anteriores. as idosos nao deveriam mais ser "socialmente desqualifi
cadas" numa certa idade. Par isso desaprovo a ideia de pensao, au esse termo
incapacitante, "pensionista". Parece-me uma forma de dependencia da seguri
dade.

... mas no sistema vigente ainda existe urn perfodo no qual se supoe que nao se
trabalhe mais; isso eproprio das sociedades empregatlcias, do modo como das
estUo organizadas...

1S50 deve mudar, creio eu.

Bern, esta mudando, mas suponho que as pessoas ainda deverao viver aUm
do pedodo durante 0 qual exercem uma atividade remunerada e que esse pe
dodo provavelmente se tornara mais longo. A idade da aposentadoria au
mentara, mas provavelmente nao a ponto de superar 0 aumento na expeeta
tiva de vida.

Nao, estou certo de que a no<;ao de aposentadoria sera abolida dentro
de relativamente pouca tempo, como ja esta acontecendo nos EUA. Havera
maior mobilidade para entrar e sair da for<;a de trabalho em diferentes ida
des, e as pessoas terao toda uma serie de diferentes relac;6es com a traha
lho. A velhice esta muito ligada a questoes de risco e confian,a. Antes, era
muito mais uma transic;ao de status; hoje, nem tanto. as mais velhos tern
quase as mesmas oportunidades e as mesmas dificudades que as rnais jo
vens. Eles tornam a casar, tern vida sexual. enfrentam 0 problema de "0 que
dizer aos netos".
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a sr. aponta varias dreas nas quais as pessoas se veem diante de escolhas em ter
mos de sexualidade e procriaf.ao que nao existiam anteriormente. Hci. coisas
novas sobre as quais se deve decidir. ..

Bern, nao e s6 0 fato de haver escolhas, mas tambem de que elas preei
sam ser feitas. Isto e, feitas por alguem. Tudo isso, evidentemente, envolve as
pectos ligados as diferen<;as de classe e as desigualdades de poder.

Gostaria de fazer-Ihe Dutra pergunta sobre eonfianra. Primeiramente, a confian
f.a parece ser uma nOf.do bem antiga, e nas sociedades de outrora ela costumava
ter uma conotarao rdigiosa (por exemplo, "em Deus confiamos"). Que resta
disso atualmente?

A confian<;a come<;a a generalizar-se a partir de alguns dos mesmos
contextos que 0 risco. nas relac;6es comerciais. Suas origens religiosas sao
menos importantes. A diferenc;a basica esta em ver a confianc;a como alga im
portante para 0 futuro, e nao para 0 passado. As formas anteriores de con
fian~a estavam muito mais intimamente associadas a formas mais tradicianais
de compromisso e moralidade, como as obriga<;6es de parenteseD. A confian
<;a envolve uma rela<;ao mais diretamente voltada para 0 futuro com a pessoa
au coisa em que se canfia.

Para alguns, confianra envolve te, e nao expeetativa calculada. Nao se confia
numa pessoa por causa de um edlculo raeional da probabilidade de da vir a
fazer a que prometeu. mas porque se tem fe na capacidade de um sistema au in
divrduo para dar. De certo modo, a fe evoca talvez conscientemente urn conjunto
de idiias nao-modernas.

Nao, nao se trata de fe nesse s.entido. tern mais a ver com a questao da
seguranc;a. E 0 que os bancos cornerciais oferecern. por exemplo: seguran<;a
finance ira. Isso vale tambem para a confian<;a nas rela<;6es pessoais. A con
fian~a tern que ser mutua para ser efetiva; e ela oferece seguralll;a em face
das contingencias futuras. Por isso eu a associo tambem a ideia de seguran<;a
basica na personalidade.

Mas isso tambem nao e fe, como compromisso ndo-racional?

Nao-racional em parte, certamente - au predisposi<;ao para aceitar a
seguran<;a que outros possam dar_ Para sobreviver, ha que se ter uma no<;ao
generalizada de confian<;a, e isso e basicamente algo que se adquire com as
primeiras experiencias afetivas. Sem isso. tudo se complica. Mas, repetindo, a
confianc;a tern que ser reciproca para ser efetiva - ela jamais se baseia numa
fe cega.
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Mas nao efato que todos nos temos meios preiticos ou convendonais para julgar,
as quais nao sao meramente atos de ti? Quando viajamos de aviao, par exemplo.
Sabemos que na maioria das vezes a maioria dos avi6es chega a seu destino. Um
meio de saber que a pilato ecompetente esaber que toda vez que ele tez essa rota
os passageiros chegaram a salvo. Nao epreciso saber como 0 aviao funciona.

Par isso e que eu digo que a confian,a nao e muito diferente do risco. E
evidente que nao se trata de puro compromisso afetivo. A confian~a tern sem
pre urn fundo de cMculo, e ninguem confia em alguem a menos que haja al
guma prova de sua confiabilidade. 0 mesmo vale para a confian,a em siste
mas "inteligentes", como a avia~ao, cuja seguranc;a afinal e garantida por
uma serie de procedimentos profissionais. No caso do aviao, voce esta fazen
do uma avalia~ao de risco, nao emesmo?

Pensando bemJ assim como penso que a sr. acredita que fazem todos.

Bern, todos costumam faze-Io no plano da consciencia pnitica. Quando
se fala em risco, costuma-se subestimar a racionalidade das pessoas. Nao
creio que seja particularmente absurda ter medo de voar, por exemplo, e no
entanto viajar de carro. 0 risco pressup6e urn conjunto de valores, e a que
mais nos incomoda nos avi6es, par exemplQ, e 0 fato de nao termos absoluta
mente nenhum controle sabre a que acontece dentro deles.

Creio que um dos motivos pelos quais se diz que a confian,a tem cada vez mais
importilncia no modernidade ea toto de existirem tantas situa,oes que nao po
demos controlar au nas quais temos de lidar com gente desconhecida. Tomando
como exemplo as viagensJ numa sociedade pre-modernaJ enormal que um cam
pones jamais tenha ida alem do taberna mais distante que hd na aldeia. E ele
iria ate lei ape. HojeJ para vir aquiJ tive que viajar de trem e metro, dois siste
mas "inteligentes". Parece que numa sociedade moderna simplesmente existem
muito mais contextos onde talvez se tenha que praticar a confian~a.

Sem duvida alguma - e enfrentar riscos, par ser uma experiencia
muito mais aberta. No~6es como destino e mesmo expia~ao nao desaparecem
de todo. As supersti~6es persistem mesmo em contextos totalmente seculari
zados. Pode-se acata-Ias com constrangimento, mas elas guardam resquicios
dos sortilegios e sacrificios de antigamente.

Hei uma outra questuo que eu gostaria de levantar com rela~uo it tecnicaJ ao co
nhecimento tecnico e aconsciencia dos atores.

o progresso da tecnica e tambem urn elemento essenciaI da moderni
dade. Ha uma diferen~a entre 0 conhecimento tecnico e os conhecimentos
tradicionalmente atribuidos a sacerdotes, curandeiros, lideres espirituais etc.,
pais a teenica depende de conhecimentos que, em principia, tadas podem ad-



84 • CONVERSAS COM ANTHONV GIDDENS

quirir. sem que para tanto seja necessario cumprir algum ritual se~reto. Hoje,
portanto. todos nos somos tecnicos em certos aspectos de nossas vldas.

Bern. essa e uma das questi5es que eu queria levantar. De certo modo, pode-se
dizer que, a rigor; a tecnica realmente envolve rituais secretos, e que, do ponto de
vista da sociologia das profissi5es, os sistemas "inteligentes" costumam ser de
marcados, possuem urn c6digo particular, um credo, formas de intera{:Go, seu
proprio jargGo e coisas assimJ as quais de certo modo protegem tais pniticas e
realmente mistificam esses tipos de conhecimento.

Tomemos um exemplo particular do dificuldade existente com os sistemas
"inteligentes" e 0 qual se refere a energia nuclear (e a cujo respeito 0 sr. escre
veu). Ha uma enorme divergencia entre os "tecnicos" quanta ao Jato de a ener
gia nuclear ser ou uma tecnologia extremamente nociva ao meiD ambiente ou a
uniea fonte niio-poluente. Pareee que agora 0 peso das opiniOes abalizadas se
eoneentra num polo ou noutro. Mas 0 problema para 0 lelgo If que ele niio tem
meios de julgar quem esta certo, e 0 fato de que uma dessas opinliies tenha 0

peso do autoridade niio lhe serve de muito para fazer tal julgamento.

Isso me parece bern caraeteristico de nossa situa<;8.o de dependencia
em rela~iio it tecnica; niio creio que seja especifico it energia nuclear. Em ge
ral, 0 fato e que niio existe uma autoridade maxima it qual possamos recorrer,
de modo que somos ao mesmo tempo teenicos e leigos em diferentes areas de
nossas vidas. lsso nos remete novamente it questao da confian~a e do risco,
pois a certa altura alguem simplesmente vai ter que tomar uma decisao ou,
quem sabe, decidir nao tomar uma decisao, mas sem que haj a uma autorida
de maxima aqual possa reeorrer. Eduro viver assim, mas e como temos que
viver.

Mas If que a energia nuclear If um exemplo partlcularmente signifieativo, que
ilustra claramente os problemas relativos aos sistemas flinteligentes".

Ilustra aspectos importantes do que significa viver num mundo onde
existem multiplas especiaiiza~oes e multipias pretensoes it autoridade. Nova
mente, isso tern a ver com nossa liberta<;ao, se e que podemos dizer assim. da
tradi~ao e da natureza. E e algo muito generaiizado. Devemos pensar no co
nhecimento tecnico nao apenas em rela<;ao as areas habituais, mas tambem
em rela~ao a atividades como 0 aconselhamento, por exemplo. A vida parti
cular tambem e invadida pela tecnica, e as pessoas se veem exatamente diante
dos mesmos dilemas. Abrimos as Paglnas Amarelas na se~ao de psicoterapia e
la encontramos anunciados 50 tipos diferentes de terapeuta. Quem pode nos
dizer a qual devemos recorrer? E quem pode nos garantir que a terapia nao e
uma completa toiice? Somente os proprios especialistas: mas eles quase sem
pre divergem, ou nao existiriam 50 tipos de terapia, para inicio de conversa.
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Ha casos em que as descobertas ou as provas sao concludentes, e os tecnicos
falam todos a mesma lingua. Mas h3 muitas situa~6es em que nao, e vejo isso
ate mesmo nas coisas mais corriqueiras da vida. Todo encanador que vern
consertar algo sempre diz de seu antecessor: "Como e que alguem pode con
sertar os canos desse jeito? Que diabo eles pensavam estar fazendo?"

Mas nesses exemplos emuito mais facil para 0 leigo fazer um julgamento. Se 0

encanador me diz que fez um magnifico trabalho, mas a torneira niio funciona
ou a agua esta sempre fria, tenho algum motivo para pensar que ele niio fez um
magnifico trabalho. No caso da energia nuclear emuito mais dificil, niio s6 por
causa da complexidade e da escala, mas tambbn porque nao se tem como saber
quando nem par que 0 parecer tecnico estd correto.

Sim, embora nao haja uma clara distin~ao entre os dois exemplos. Exis
te uma infinidade de outros exemplos como 0 da energia nuclear - sao as
complexidades da modernidade recente. Nao havendo consenso tecnico, e
sempre problem<hica a dissemina~ao de pretensos conhecimentos entre 0 pu
blico. Par exemplo, no caso da doen~a da "vaca louca", a explica~ao conven
cional da esquerda e que 0 problema foi causado pela falta de regulamenta
~ao na industria alimentar, e que tudo deveria ter side tornado publico bern
mais cedo. Mas a causa da doen~a est" menos na regulamenta~aoinadequada
do que no afastamento da natureza a que me referi anteriormente. E a divul
ga~ao desses riscos e algo em si mesmo arriscado, nao havendo para tanto di
retrizes estabelecidas. 0 anuncio de uma possivel liga~ao entre 0 mal da
"vaca louca" e seu equivalente em seres humanos, 0 mal de Kreutzfeldt
Jakob, teve grandes conseqiiencias para a economia e a industria da carne.
Por outro lado, nao ter feito tal anuncio naquela ocasiao teria sido igualmente
duvidoso. E 0 dilema entre ver-se acusado de alarmismo ou dissimula~ao.

Dada a natureza controversa de tais situa<;6es de risco, nao vejo uma estrate
gia claramente definida para lidar com isso. Num mundo de grandes transfor
ma<;6es tecno16gicas, vai ser muito dificil para os governos e as empresas sa
berem exatamente 0 que dizer a quem e como e quando dize-lo.

A proposito, sera que na modernidade recente 0 conhecimento tem antes 0 cara
ter de mercadoria, e que a produ,iio e a dissemina,iio do conhecimento atendem
antes aos imperativos e aos interesses de ordem comercial?

Ate certo ponto isso e verdade, evidentemente. Os imperativos do mer
cado sao fortfssimos, mas a ciencia tornou~se globalizada, irrestrita e basica
mente incontrolavel. Ela nao esta simplesmente amerce dos interesses co
merciais, e ninguem sabe aonde nos levarao as inova<;6es cientfficas e tecno
lagicas.
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Refiro-me especificamente aopiniao que as atores leigos tem a respeito das expli
caroes que Ihes sao dadas, da confianra que possam ter nelas. Uma das coisas
que os atores leigos procuram saber equem paga dquele sujeito para ele dizer- ou
fazer todo esse tipo de coisas. Se a sujeito trabalha para a Philip Morris, par
exemplo, e diz que nao existem provas de que fumar pode causar clincer do pul
mao, as pessoas podem-se mostrar mais descrentes do que se ele trabalhasse, por
exemplo, para uma instituifGO medica.

Tais considera<;oes seriam pertinentes. Mas ha questaes mais genericas
no tocante ao impacto do conhecimento tecnico e avalidade desse conheci
mento. Par exemplo, uma organiza<;ao comercial pode incumbir uma equipe
de cientistas de realizar urn trabalho, visando a produzir algum resultado,
mas ela nao pode considerar todas as suas eventuais conseqiiencias - como
no caso da manipula<;ao genetica dos alimentos. Ninguem sabe quais serao as
conseqiiencias a media ou longo prazo, pois nao se pode verifica-Ias de ante
mao. A doen<;a da "vaca louca" e bern urn exemplo desse tipo de questao.
Ninguem sabe qual pode ser a gravidade ou a extensao da doen<;a. Ha muitas
areas nas quais nao sabemos realmente 0 quanto ja interferimos na ordem
natural das coisas nem as consequencias que isso pode ter.

o sr. do a entender, aqui e ali, que a vida na modernidade recente implica um
sentimento intensificado e generalizado de ansiedade.

Nao penso assim. Apenas existem causas diferentes de ansiedade. Na
ldade Media, havia muito com que se preocupar, como dissemos antes. 56
que agora as causas de ansiedade tern rela<;ao com aquilo que fizemos com 0

mundo, e nao com aquilo que Deus possa fazer com ele ou conosco.

Mas 0 sr. deu a entender que as coisas que nos causam ansiedade na modernida
de recente tern aspectos que stio qualitativamente diferentes - as armamentas
nucleares e a ameara a toda a infra-estrutura global sao dais exemplos -, de
modo que hoje, pelo menos potencialmente, as situafoes que nos deixam ansio
50S sao talvez ainda mais catacl{smicas do que aquelas enfrentadas em epocas
anteriores. Alim disso, sentimos que hd um risco cientificamente discernfvel de
que tais coisas acontefam, que hd possibilidades muito remotas porem extraordi
nariamente catastr6ficas, as quais sao suficientes para que nos sintamos hoje
mais ansiosos do que nossos antepassados.

Tenho duvidas quanto a isso. Certamente existem riscos com graves
conseqtiencias, os quais nos mesmos criamos. Como reconhecemos que fomas
nos que as criamos, eles sao diferentes do temor a Deus em tempos passados,
au de outtas formas de catac1ismo atribuidas a demonios e espiritos. Existem
por ai inumeras formas de inseguran<;a, e muitas delas sao diferentes das que
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havia anteriormente, mas nao creio que se possa dizer muito mais .do que
isso.

Um tema que nao abordamos explicitamente ao falar da modernidade ea ide;a
de reflexividade, idiia que a seu ver i extremamente importante e na verdade
nos remete aquilo que 0 sr. dizia sobre atores c8nscios, consciencia prdtica e
assim por diante.

Tern aver tambem com todas as coisas de que vimos falando. A reflexi
vidade tern dois sentidos: urn que e bastante amplo, e outro que diz respeito
rnais diretamente amoderna vida social. 'ibdo ser humano ereflexivo no sen
tido de que pensar a respeito do que se faz eparte integrante do ato de fazer,
seja conscientemente au no plano da consciencia prarica. A reflexividade so
cial se refere a urn mundo que e cada vez mais constituido de informa~ao, e
nao de modos preestabelecidos de conduta. Ecomo vivemos depois que nos
afastamos das tradi~oes e da natureza, par termos que tamar tantas decisoes
prospectivas. Nesse sentido, vivemos de modo muito mais reflexivo do que as
gera~oes passadas.

Creio que hd talvez um contraste entre 0 que 0 sr. diz em The consequences of
modernity e 0 que 0 te6rico social alemao Ulrich Beck diz em A reinven~ao da
politica. Beck estabelece uma transi,ao entre a moderniza,ao simples e a moder
niza,ao do tipo reflexivo. a sr. acha que passamos de uma modernidade "sim
ples" para Dutra, mais "reflexiva"?

Sim, embora a divisao nao seja bern definida. A moderniza~ao reflexiva
diz respeito a modernidade recente, refletindo-se nas iimita~oes e dificuida
des da propria modernidade. Tern a ver com problemas basicos da politica
moderna. pois a moderniza~ao simples ou linear ainda predomina em certas
partes do mundo. sobretudo no Sudeste asiatico. pelo menos ate recentemen
teo No Ocidente e nas sociedades industriaiizadas desenvolvidas existem con
di~oes para a moderniza~ao reflexiva, e 0 principal problema da moderniza
~ao e 0 que vern a ser a propria moderniza~ao.

o sr. as vezes se refere tambem ao per(odo mais recente como modernidade /'ra
dicalizada". Em que sentido?

Bern, na verdade e a mesma coisa: a crescente erosao da tradi~ao e da
natureza. A radicaiiza~ao da modernidade significa ser obrigado a viver de
modo mais reflexivo, enfrentando urn futuro mais incerto e problematico.

Alguns afirmam que esse processo de transforma,ao da modernidade realmente
estd nos conduzindo a algo que i pos-moderno. 0 sr. parece resistir a essa idiia.

Sim. 0 que as outros chamam de pos-moderno e para mim a radicaii
za~ao da modernidade no sentido em que vimos falando. Os principios dina-
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micos da modernidade ainda estiio ai: a expansiio do capitalismo, os efeitos
transformadores da ciencia e da tecnologia, a expansao da democracia de
massa. Por isso prefiro falar de moderniza,ao reflexiva, em vez de pos-moder
nidade. So existe modernidade e so podemos refletir sobre a modernidade
atraves da modernidade; isto e, atraves, tambem, da ciencia e da tecnologia.
Nao se pode escapar da ciencia e da tecnologia senao atraves da ciencia e da
tecnologia.

Uma ideia que serve para caraeterizar 0 lluminismo ea de "ousar conhecer". De
certo modo, 0 sr. parece acreditar que antigamente 0 compromisso com a ciencia
e 0 saber gerava expectativas mais positivas: a no~xio de que pod(amos dominar
e transformar 0 mundo por meio do conhecimento. Mas nesse compromisso esta
va tambem implicita a idiia de que, quando ousamos realmente conhecer, desco
brimos que nita conhecemos tanto assim, ou que nito hd muitas coisas que possa
mas conhecer com certeza. Parece-me que a sr. quer trazer esses dois tipos de co
nhecimento para a modernidade. Serei que as pos-modernistas nao tern razao em
dizer que a primeira dessas formas de conhecimento - a expectativa de dominar
e moldar 0 mundo - difere da segunda, sendo um meio muito mais duvidoso e
incerto de ousar conhecer?

Nao sei se seria essa a principal distinc;ao a fazer com rela,ao ano,ao
de pos-modernidade, tal como ela e comumente entendida. Seria mais apro
priado dizer que estamos tendo uma nova rela,ao com a ciencia e a tecnolo
gia. Durante muito tempo, a ciencia e a tecnologia estiveram mais afastadas
da vida cotidiana do que estao agora. Hoje as descobertas cientificas e as mu
dan,as tecnologicas nos afetam de modo imediato - nossa rela,ao com elas
e mais dialogica ou questionadora do que no passado. Estamos todos desco
brindo 0 que os filosofos da ciencia revelaram: a ciencia se baseia num ceti
cismo organizado - a disposic:;iio para renunciar inclusive as certezas que nos
sao mais caras -, na contestac:;ao e na critica mutua dos cientistas..
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Va transformafclo
da intimidade a
politica vital

CHRISTOPHER PIERSON a sr. disse que a modernidade ou a modernidade re
cente se manifesta de duas formas: de modo bastante extensivo, como globaliza
,ilo (tema que 0 sr. jii abordou anteriormente), mas tambf'm de modo bastante
intensivo e personalizado. a sr. falou tambem das maneiras pelas quais a moder
nidade modifica a natureza do (ntimo e do privado. a sr. poderia dizer como a
modernidade transforma 0 senso de identidade?

ANTHONY GIDDENS Para responder a esta pergunta e preciso aprafundar a
questao do carater mutavel da tradic;ao, dos costumes e dos habitos. A moder
nidade sempre se calaeDu contra a tradic;ao, mas esta persistiu em muitas es
feras da vida - especialmente na vida cotidiana. Isso sobretudo por causa do
predominio da familia patriarcal, que permaneceu antidemocrarica. Esse tipo
de familia, juntamente com as normas de genera e sexualidade que the estao
associadas, agora esta ruindo, deixando atras de si tanto oportunidades quan
to dilemas.

As mudanc;as ai envolvidas assinalam nao apenas a transformac;ao da in
timidade, mas tambem, de certo modo, a invenc;ao da intimidade. A rerorica da
intirnidade erelativamente nova e reflete urn mundo p6s-tradicional onde a co
ffiunicac;ao afetiva tama-se crucial para manter as relac;6es dentro e fora do ca
samento. A familia patriarcal refletia, e claro, 0 dominic economico masculino,
mas suas desiguaIdades afetivas me parecem iguaImente importantes. Ela con
feria urn papel central asexualidade masculina, vinculando as mulheres virtuo
sas ao casamento e distinguindo-as das varias categorias de mulheres desonra
das - cortesas, libertinas e prostitutas. Essa visao discriminat6ria das mulheres
ainda persiste, entre ambos os sexos, porem e manifestamente incompativel
com as relac;6es fortnadas atraves da igualdade de comunicac;ao. Vma vez esta
belecida, a "intimidade" implica igualdade nos (como se diz hoje) relaciona
mentos, tenna tambern relativamente novo, quando empregado nesse contexto
de noc;6es e ac;6es ligadas aintimidade.
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Tudo isso representa 0 outro polo da globaliza<;ao, onde esta significa
mudan<;a nao apenas economica, mas tambem estrutural e institucional, com
profundo impacto na vida cotidiana. A polemica em tomo da "familia tradi
donal" deve situar-se nesse contexto. Certos cr{ticos sociais entendem que de
veriamos tentar voltar a esse tipo de familia. Supondo que houvesse uma
linica familia tradicional (e sabemos que nao havia), esta era patriarcal, ba
seada na discrimina<;ao afetiva entre a sexualidade masculina e a sexualidade
feminina, bem como num sistema de autoridade no qual as crian<;as tinham
poucos direitos. As mudan<;as ocorridas nessas areas sao parte essencial dos
processos de democratizac;ao na vida pessoal - pela primeira vez, homens e
mulheres em principia se tratam como iguais, e as crianc;as tern seus direitos.
Ao mesmo tempo, vem-se revelando coisas extraordinarias sobre 0 lado negro
da "familia tradicional", suas inconveniencias e abusos. Comparadas acondu
ta de algumas (certamente uma minoria) das figuras mais respeitadas na co
munidade, como os padres, as instituic;6es familiares tradicionais naG chegam
a ser de todo atraentes. A incipiente democratiza<;ao da esfera privada tem
seus aspectos criticos, sobretudo no tocante ao divorcio e as crianc;as sem pai,
mas essas mudan<;as sao globais, e nao vejo como alguma sociedade possa es
capar delas.

Tal mudan~a se opera realmente no modo como vivem as pessoas au eantes no
sentido de maior transparencia e publicidade, especialmente no que se refere as
praticas?

Sao ambas as coisas - uma vai de par com a Dutra. Viver urn relacio
namento, conjugal au nao, significa abrir-se com 0 outro. Os relacionamentos
geram e mantem a confian\a mediante a transparencia. Nao basta dizer:
"voce e a mulher e eu sou a marido, e isso define nossos papeis". A intimida
de tem suas pr6prias contradi<;6es e problemas. Sempre que a tradi~ao e os
costumes decaem, surge a possibilidade de obsessao - e isso vale tambem
para a esfera dos relacionamentos. A ideia de co-dependencia e interessante
aqui - a natureza mutuamente compulsiva de certos tipos de relacionamen
to. A co-dependencia e uma forma de considerar as pessoas que se prendem a
relacionamentos compulsivos. Eurn modo de vida, nao muito satisfat6rio; ea
oposto de um bom relacionamento, baseado na confian<;a e no compromisso
para com 0 outro.

Tais mudan<;as - e seus aspectos problem:\ticos - tem seus equivalen
tes em esferas aparentemente bern diversas. Consideremos as mudan<;as re
centes na natureza da gerencia. Vinte anos atras, costumava-se ver gerencia
como urn termo estatico, unilateral. Hoje, e urn processo dinamico, no qual
participam ambos os lados. Da-se alga parecido com as redes de intercambio,
que sao urn meio de manter contatos numa sociedade "destradicionalizante".
Ate certo ponto ainda se pode contar com regras estabelecidas, mas as redes
permitem travar urn relacionamento ativa e aberta com autras pessoas - elas
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envolvem 0 que eu chama de confianc;a ativa, como e 0 caso de muitos outros
setores da vida social atualmente. As redes sao igualitarias e invocam a retori
ca da intimidade, ainda que isso seja bem diferente da amizade. Eimpressio
nante como hoje as pessoas passam logo a tratar-se pelo primeiro nome, em
comparac;ao com apenas alguns anos atras. Essa e uma versao "simplificada"
da intimidade, pois todos sabem que, como quando se presenteia, isso escon
de algum tipo de logro. As pessoas se tratam de modo amistoso, mas ao
mesmo tempo todos aceitam que h:i nisso tudo um subtexto - que se forjam
contatos llteis. Nao raro e assim que se procede hoje no mundo dos neg6cios,
assim como no mundo academico.

Para alguns, suponho, 0 lado negative dessas rela~6es eque, de certo modo, a
verdadeira intimidade ou amizade carre 0 risco de tornar-se mercadoria. Nao
apenas as pessoas que trabalham juntas se tratam pelo primeiro nome, como
tambem os vendedores que nos telefonam perguntando se queremos comprar isso
au aquilo insistem em tratar-nos assim.

Emais um exemplo de gente que explora a que e acima de tudo uma
relac;ao relativamente igualitaria. Em geral as pessoas so formam redes com
quem elas considerem ser de algum modo suas iguais. Isso nao cria necessa
riamente igualitarismo, mas de fato pressup6e igualdade - estando suben
tendido que ha limites para 0 que alguem possa fazer ou esperar de outras
pessoas. Ja usei livros de auto-ajuda como instrumento de pesquisa para estu
dar a intimidade (em The transformation of intimacy). Ultimamente venho fa
zendo 0 mesmo no caso das redes de intercambio. 0 que e importante nessas
redes, segundo os livros, nao e conhecer alguem, e sim alguem conhecer
voce. 0 que 0 individuo esta querendo e fazer-se visivel numa rede de pes
soas que sejam capazes de ajudar e a quem ele seja capaz de ajudar. Nas altas
esferas do poder, e como a velha elite do poder, s6 que muito mais ativamen
te organizada - e algo que precisa ser constantemente trabalhado; como as
relac;6es intimas.

A transforma,iio da intimidade provavelmente diz respeito mais diretamente as
questaes de genera. Ate que ponto a sr. acha que esse processo einduzido par um
movimento poUtico espontdneo, e ate que ponto essas mudan~as sao a subprodu
to de processos mals amplos e globalizantes?

Entendo que ha uma correlac;ao. Por exemplo, 0 movimento feminino,
em sua versao moderna, nao teria sido possivel sern as mudanc;as estruturais
que afetaram a composi~ao da for~a de trabalho, levando mais mulheres a
participarem de la, sem as mudan~as nas formas de familia preexistentes e
assim por diante. a movimento feminino conscientemente se apoiou nessas
tendencias e tambem contribuiu para elas. As ativistas do movimento esta
yam perfeitamente cientes dessas ffiudanc;as estruturais e foram meSillO as
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primeiras a analisa-las efetivamente. Mas ninguem previu certas conseqtien
cias, como a incrivel rapidez, do ponto de vista historico, com que se deu essa
mudanc;a na situac;ao das mulheres. Nao faz muito tempo, dizia-se: "sao mi
Ihares de anos de hist6ria; como pode tudo isso mudar tao depressa?" Mas a
situa~ao de homens e mulheres mudou em relativamente pouco tempo.

a Sf, diz que e surpreendente a rapidez das mudan,as nessa area. Gostaria de
perguntar-lhe 0 quanto realmente mudou. Ate que ponto sao hoje inteiramente
diferentes as rela~6es amorosas, sexuais? E ate que ponto as novas formas nao
escondem velhos v{cios?

Creio que ha grandes mudan~as. Os que propoem um retorno a familia
tradicional certamente reconhecem isso, au nao estariam dizendo que ha
uma crise. Mas, como voce disse, muito do que e velho subsiste no novo.
Vej a-se, par exemplo, a violencia sexual praticada pelo homem contra a mu
Iher. Na epoca pre-moderna e no come~o da modernidade, as homens polieia
yam a sexualidade feminina. E a faziam nao apenas controlando diretamente
a mulher, mas tambem saneionando a conduta masculina, inclusive a usa da
violencia. Com isso preservavam a divisao entre mulher "virtuosa" e mulher
"desonrada". Os homens ja nao podem mais policiar assim a sexualidade fe
minina. Epossivel que boa parte da violeneia que as homens praticam hoje
contra a mulher nao seja apenas a persistencia do velho sistema, e siro uma
incapacidade ou recusa de adaptar-se ao novo. Ou seja, nao e apenas a conti
nuac;ao do patriarcado tradicional, mas uma reac;ao contra a sua derrocada.

Encaro a atual situac;ao mais positivamente que alguns criticos, em
parte porque certos aspectos da familia patriarcal, como esse polieiamento,
eram ultrajantes pelos padroes de hoje. Ao mesmo tempo, a que esta aconte
cendo e uma aventura; nao sabemos como tudo isso vai acabar. Paralelamen
te, observa-se tambem uma "valoriza~ao"do papel da crian~a. Nos paises oei
dentais, praticamente ninguem mais tern filhos par motivos economicos - no
Reina Unido, a custo de ter um filho chega a £50 mil durante toda a sua exis
teneia. Quando as crian~as come~am a adquirir um status semimitico, modifi
ca-se a etas relativo a cria~ao dos filhos, sua prote~ao e assim par diante. 0
que hoje consideramos violencia contra as crianc;as era incrivelmente comum
no passado, inclusive 0 infantiddio culturalmente sancionado. Para nos,
matar uma crian~a e crime hediondo. Ebam que as crian~as tenham direitos,
que as pessoas agora as valorizem, e que a maioria s6 tenha filhos depois de
amadurecer essa ideia. Thdo isso sao aspectos da democratiza~ao, sejam
quais forem as problemas e ansiedades que dai possam resultar.

Ultimamente tornaram-se not6rios os casos de crian~as que sao v{timas de vio
zenda. Na verdade nao sabemos se existem novas formas e n{veis de violencia au
se simplesmente estaa-se desmascaranda coisas que sempre aconteceram. Sera
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que niio emuito dificil discernir entre a que enovidade e a que euma transpa.
rencia maior au uma nova forma de sensibilidade?

Erealmente dificil no caso da violencia (hoje assim considerada) con·
tra as crian~as. Provavelmente sempre houve tanta violencia desse tipo, inclu·
sive sexual, quanta hoje. Efacil ver como tais praticas se transmitiam atraves
das gera~6es. Mas nunca vamos saber.

Farei uma ultima observa,iio sabre esse ponto. a sr. fala em relacionamentos
puros como uma especie de caracteristica deste periodo, e creio que os ceticos tal
vez se perguntem em que sentido 0 sr. diz que nossos relacionamentos se torna
ram ''puros''. Muitos poderiio admitir que houve algumas mudan,as realmente
signi!icativas, mas egrande a numero de mulheres que ainda se envolvem em re·
lacionamentos por motivos de ordem material ou economica. Para muitas delas,
a op~ao continua sendo extremamente restrita.

E claro que nisso conta muito a classe social, assim como em tudo
quanto diga respeito a mudan~a nas tradi~6es e nos costumes. E algo que
afeta a esfera das rela~6es pessoais tanto quanto qualquer outra.

Mas, afinal, ate que ponto sao ''puros'' as relacionamentos puros?

Bern, na verdade eles sao bastante impuros! a que h3 e uma forte ten·
dencia para relacionamentos baseados muito mais na comunicaC;ao afetiva do
que em papeis sexuais institucionalmente estabelecidos - seja nas rela~6es

entre homens e mulheres. entre parceiros do mesmo sexo au ainda entre pais
e filhas. Mas existem muitas situac;6es em que ainda persistem as formas tra
dicionais de familia e as velhas atitudes. A idOia de relacionamento puro e urn
tipo ideal - concretamente h3 uma situa~ao mista. No entanto, repito, as
mudan~as sao grandes. A maiaria de nos, ricos e pobres, anda as voltas com
elas, mas ainda naa temos urn claro resultado institucional. Nao ha uma base
ou arcabou~o institucional bern definido para a democratiza~ao da vida pes·
soal, como h3 no caso da esfera publica.

Ao descrever esse processo, a sr. fala em democratiza,iio, democracia pessoal au
"intimidade como democracia". Par que a sr. define esse processo como democra·
tiza,iio?

Porque ele realmente segue de perto os ideais da democracia publica.
Quando eu estava escrevendo The transformation of intimacy, tomei 0 livro de
David Held, Models of democracy, como urn tipico manual sobre intimidade. E
impressionante como as normas da democracia formal, tal como descritas por
Held, se parecem com as de urn born relacionamento. Democracia significa
reconhecer que todas sao iguais: todos tern direito de votar, e nenhum voto
vale mais do que outro. Numa democracia, a vida poUtica se baseia no dialo·
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go, e naG na violencia aU na coerc;ao - au na tradit;ao. As questoes, ao
menos em principio, sao discuridas publicamenre, na tentativa de se chegar a
urn consenso.

Analogamente, 0 born relacionamento e aquele no qual os parceiros
sao iguais e autonomos, no qual as quest6es sao debatidas, em vez de enco
bertas, e no qual nao ha violencia. 0 papel da comunica~aoefundamenral na
democracia publica enos relacionamenros. Quando 0 relacionamento nao da
margem ao dialogo entre as parceiros, ele tende a se tornar obsessive au des
cambar em alguma forma habitual de acomodamento. Comunicar e ser capaz
de abrir-se e estar disposta ao dialogo, quando necessario. Seria talice dizer,
em se tratando de democracia ou de urn born relacionamenro, que deverfa
mos dialogar 0 tempo todo, pois isso nos levaria aloucura! Mas em ambos os
casos existe a possibilidade de influenciar 0 comportamento do outro sem
usar a for~a ou invocar 0 peso da tradi~ao.

Nao sera simplesmente 0 caso de que as boas prdticas democniticas e as bans re
lacionamentos pessoais tem em comum aquilo que David Held chama de "princi
pia de autonomia"? Ao refletir sabre a democracia, urn cientista polItico prova
velmente Jara alusiio a coisas como imperio da lei, prdticas transparentes e
assim por diante. Prdticas adequadas e rela~oes de cunho legal nao sao exata
mente 0 que se espera de urn born relacionamento {ntimo. Normalmente 0 born
relacionamento pessoal nao esubmetido a vota~ao!

Tampouco a boa democracia! De modo geral, quando urn sistema poli
tico funciona bern, as pessaas canfiam nos lideres politicos e deixam eles cui
darem disso, como dizia Max Weber. Mas, se quiserem, poderao livrar-se de
seus lideres. Portanto 0 principio basico do relacionamento pessoal democra
tico e a possibilidade de divorcio ou separa<;ao. Nas familias tradicionais, as
mUlheres eram propriedade de seus maridos, segundo a lei, e na pratica 
tambem por motivos economicos - tinham pouca possibilidade de romper
urn casamento. No que se refere a lei, a liga<;ao entre democracia publica e
democracia pessoal emaior porque os direitas e deveres legais tern papel fun
damental em ambas.

Nao considero que tudo isso leve simplesmente e inevitavelmente a
uma vida mais feliz. As coisas sao bern mais complexas. A democracia na es
fera publica tern seus problemas e defeitos - nao euma panaceia para todos
os males sociais. 0 mesmo vale para a democratiza~ao da vida pessoal. Nao
s6 as atitudes convencionais em relac;ao aos sexos e asexualidade ainda per
sistem, como tambem a relacionamento pure tern suas pr6prias contradic;6es.
Par exemplo, quando voce se compromete com uma pessoa e a trata com
franqueza, ela pode aproveitar-se disso para vir a domina-lo. Em qualquer
coisa que se assemelhe a urn relacionamento puro, corre-se sempre risco de
algum modo.
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Bern, mas ninguem quer discutir seu relacionamento todo dia quando acorda!

Eclaro que nao. Por isso a confian~a e tao importante num relaciona
mento feliz - mas hoje em dia tern que ser uma confian~a ativa, em vez de
dependencia de papeis institucionalizados.

1sso remete, num caso particular, a uma questQo mais geral a respeito de sua
forma de ver a modernidade e a modernidade recente. Certos processos que 0 sr.
identifica parecem caracterizar a modernidade como algo distinto da sociedade
tradicional. Em outros casos, 0 sr. parece sugerir que a modernidade recente ede
fato 0 reverso de coisas que aconteceram noutro Lugar e no comef:o da moderni
dade. A seu ver, essa guinada esta no advento da modernidade recente ou na di
visao entre soeiedade tradicional e soeiedade moderna?

A divisao mais fundamental certamente e a primeira. Mas existem moti
vos de sobra para nos preocuparmos com 0 que esta acontecendo agora. Creio
que estamos vendo surgir urn novo tipo de capitalismo, urn novo tipo de econo
mia, urn novo tipo de ordem global, urn novo tipo de vida privada, nenhum dos
quais tern paralelo em fases anteriores de desenvolvimento social.

Gostaria de me deter um pouco na questao referente a tradi,ao e modernidade,
pedindo-lhe que a relaeione com nossos estilos de vida pessoal. a sr. fala muito
das mudan,as verificadas na tradi,ao; poderia dejinir-nos tradi,ao?

A tradi~ao nos remete novamente aquestao do tempo. Eurn meio pelo
qual 0 passado vive no presente, moldando portanto 0 futuro. As tradi~6es

apresentam as seguintes qualidades: a) dependem do rito, que geralmente,
mas nem sempre, assume a forma de cerimonial coletivo; b) envolvem repeti
~ao e, logo, certo classicismo; c) implicam a no~ao de "verdade ritual". A ver
dade da tradi~ao e dada pelo conjunto de praticas que eJa preserva. Esse e 0

ponto crucial das diferen~as entre os modos tradicionais de agir e aqueles ba
seados na indaga~ao racional ou cientifica. Evidentemente, certos tipos de
atividade ou institui~ao podem envolver elementos de ambos: a pratica da ci
encia, por exemplo, pode assumir fei~6es tradicionais; d) a tradi~ao e sempre
coletiva: os individuos podem ter seus pr6prios rituais, mas as tradic;6es per
tencem ao grupo; e) a razao disso, como assinalou 0 soci610go frances Mauri
ce Halbwachs, e que a tradi~ao e uma forma de memoria coletiva. Ela trans
mite experiencias atraves do ritual.

Epreciso evitar certos equivocos com rela~ao a ideia de tradi~ao. Eilu
sao supor que as tradic;5es sao imutaveis. a melhor livro sobre tradic;ao, escri
to por Edward Shils, deixa claro que as tradi~6es nao se cristalizam. Normal
mente a mudanc;a e evolucionaria, dada a importancia fundamental do rito e
da repeti~ao. Tambem e errado supor que algum tipo de comportamento,
para ser tradicional, deve ter existido por muito tempo - por centenas de
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anos. Cren<;as e pniticas tradicionais como essas existem, evidentemente - as
principais religi6es do mundo permaneceram inractas por milhares de anos.
Contudo, a tradi~ao se baseia na ritualiza~ao de sua pretensao a verdade e
nos elementos cerimoniais que the estao associados. As tradi~6es podem ser
inventadas e firmar-se em pouco tempo.

o historiador Eric Hobsbawm cunhou a expressao "inven~ao da tradi
~ao" para referir-se as form as de ritual deliberadamente promovidas pelos
grupos de elite, no seculo XIX, para legitimar sua pretensao ao poder. Cerras
formalidades da realeza, por exemplo, que se sup6e datem de seculos, so se
estabeleceram no final do seculo XIX. Logo, nao se trata de aurenticas tradi
~6es, uma vez que sao relativamente recentes e foram criadas de modo deli
berado. Ora, nao creio que seja assim. As tradi~6es foram inventadas e rein
ventadas ao lange da historia, com maior ou menor grau de intencionalidade.
A tradi~ao esta intimamente associada ao poder. Por exemplo, as tradi~6es

cristas geralmente pressup6em que as mulheres tenham pouca ou nenhuma
participa~aona esfera publica.

Enfim, e precise reconhecer que as tradi~6es nem sempre sao unifor
meso Elas se prestam a diferentes interpreta~6es, ainda que todos os envolvi
dos pretendam seguir os mesmos textos classicos e ainda que cada qual pre
tenda ser 0 unico verdadeiro interprete desses textos.

o sr. fala em "Jim da tradi,iio" na soeiedade contemporiinea. Mas que significa
isso realmente? Nao vejo como a tradifiioJ tal como 0 sr. a descreveuJ possa ja
mais desaparecer, sendo uma caracter(stica tao marcante da vida social.

Assim como 0 "fim da natureza", 0 fim da tradi~ao nao quer dizer que 0

mundo que ela descreve desaparece, e sim que seu papel em nossas vidas se
transforma. As culturas tradicionais, assim como os modos tradicionais de fazer
as coisas, persistem em todo 0 mundo, inclusive nas sociedades ocidentais. 0
processo de inven~ao e reinven~ao da tradi~ao continua. Ao mesmo tempo, de
vido sobretudo a globaliza~ao e a reflexividade crescentes, 0 que era tradi~ao

(ou seu parente menos ritualizado, os costumes) modificou-se ou foi abolido
em amplos setores de nossas vidas. A tradi~ao se dissolve em kitsch, suvenires e
bugigangas vendidos aos turistas nas lojas dos aeroporros. Ou entao a tradi~ao

se transforma na industria do patrim6nio cultural, na qual se inclui 0 proprio
turismo. 0 patrimonio cultural nao e tradi~ao, pois faltam-lhe os elementos es
senciais do envolvimento coletivo no ritual e na repeti~ao; e a tradi~ao reduzi
da a espetaculo. Enfim, no mundo de hoje a tradi~ao beira urn fenomeno muito
mais perigoso - 0 fundamentalismo. A meu ver, 0 fundamentalismo faz parte
do destino da tradi~ao na modernidade recente.

o sr. poderia explicar melhor a que vem a ser realmente a fundamentalismo?
Costumamos usar esse termo simplesmente para designar as crenfas de grupos
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com os quais nao nos identificamos. Os que sao fundamentalistas para uns sao
crentes para outros. Aqueles que sao chamados de 'jundamentalistas" geralmen
te nao aceitam esse rotulo. as radicais do Isla, por exemplo, nao 0 aceitam abso
lutamente.

Creio que 0 fundamentalismo e fen6meno recente. a termo s6 se tor
nou corrente na decada de 1970. A meu ver, a fundamentalismo e a tradi~ao

travando uma luta feroz contra urn mundo cosmopolita e reflexiva que esta a
procura de razoes. E mais do que uma cisao entre diferentes categorias de
crente verdadeiro: e a nao-participa~ao deliberada na "conversa~aocosmopo
lita com a humanidade" de que fala a filosofo americana Richard Rorty. A re
cusa ao dialogo - a insisteneia em afirmar que somente e possivel uma visao
do mundo e que ja se possui essa visao - tern efeito poteneialmente nocivo
num mundo que necessita cada vez mais desse dialogo. 0 fundamentalismo e
urn conceito que so tern sentido sabre a pano de fundo da modernidade re
cente - a generaliza~ao e a radicaliza~ao das intitui~oes modernas.

Ele pode ser alimentado pelos mesmos sentimentos que originaram a fa
natismo em epocas passadas, mas sua importancia para nos e outra, e seu teor
nao e a mesmo. 0 fundamentalismo e a tradi~ao que conscientemente se opoe
amodernidade, mas que ao mesmo tempo assume fei~oes modernas e nao raro
se utiliza de tecnologias modernas. Os fundamentalistas religiosos americanos
foram os primeiros a usar a televisao para promover suas doutrinas.

Assim como a ideologia, a fundamentalismo nao se refere a nenhuma
cren~a au pratica em particular. 0 fundamentalismo e a usa da verdade ritual
para rejeitar a dialogo e portanto nao se limita aarea religiosa. Podem existir,
como de fato existem, formas fundamentalistas de etnicidade, de nacionalis·
rna au de politica. Nao e diretamente relevante se determinado grupo aceita
ou nao 0 terma fundamentalismo. Assim como todos os termos sociologicos,
ele se torna parte da propria luta que ele descreve.

o sr. parece ver no fundamentalismo um inimigo. Existe nele algum lado positivo?

Realmente, creio que a combate ao fundamentalismo deve ser uma prio
ridade politica. 0 fundamentalismo e perigoso porque sempre implica a possi
bilidade de violeneia. Tanto no ambito da vida privada quanta no dos siste
mas globais, a dialogo oferece a possibilidade de substituir a violencia pela
comunicac;ao. Nossa civilizaC;ao e haje intrinsecamente cosmopolita. Sua pr6
pria essencia e amea~ada pelo fundamentalismo.

Pelas razoes que mencionei, 0 fundamentalisma deve ser visto como algo
mais que a mero confronto de tradi~oes. 0 fundamentalismo nao e simples
mente resistir amodernidade e decerto nao e simplesmente criticar a oeidenta
lizac;ao. Por exemplo, as movimentos e as grupos islamicos costumam ser indis
criminadamente caracterizados como fundamentalistas pelos observadores oei
dentais. Como qualquer outra religiao, 0 islamismo possui muitas interpreta-
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<;6es e pontos de vista diferentes, alem, e claro, de raizes em comum com 0 cris
tianismo.

o fundamentalismo tern certamente aspectos positivos, mas creio que
so poderemos recupera-los se nos resguardamos do proprio fundamentalis
mo. A ciencia e a tecnologia, as forc;as culturais que movem a modernidade,
dependem da suposi~iio de que "nada e sagrado". Todas as cren~as e praticas
sao em principio passiveis de revisao aluz de novas conhecimentos. 0 funda
mentalista questiona esse principia e esta certo em agir assim. Pois a ideia de
que nada e sagrado, quando levada ao extremo, torna-se insustentavel - niio
mais haveria ardem moral em nossas vidas. 0 problema para nos - os que
querem ver urn mundo cosmopolita prosperar - e conciliar compromisso
com ceticismo. Niio se trata mais de uma questiio abstrata: ja estamos fazen
do isso em nosSo cotidiano, e esse novo arranjo ajuda a explicar a que anda
acontecendo na esfera das rela~5es pessoais e da intimidade.

Existe algum contexto em que seja razoavel defender a tradi,iio?

Existem muitos. 0 que nao se deve e tentar justificar a tradic;ao amaneira
tradicional, e isso e que 0 fundamentalismo procura fazer. Para niio degenera
rem nas outras fonnas que rnencionei, as tradic;6es tern que ser justificadas; mas
o problema da tradi~iio e que ela produz sua justifica~iio atraves de sua preten
siio 11 verdade ritual. Em certas circunstil.ncias, faz sentido defender isso. Pode-se
alegar que certos rituais associados ao Parlamento, por exemplo, devem ser
mantidos. Mas isso porque eles propiciam continuidade e contribuem para a le
gitimidade politica. Como quer que a consideremos, a tradi~iio niio pode ser a
mesma num mundo baseado no di8.logo e na argumenta~iio.

a Sf. re/adona as mudan,as sofridas pela tradi,iio nas sociedades modemas ao
aumento das compuls6es e dos v{cios. Por que?

A questiio da compulsividade e a generaliza~iio da ideia de "viciado" me
parecem extremamente interessantes. A compulsividade foi analisada par
Freud em termos obsessivo-compulsivos - habitos cotidianos que tern aspectos
compulsivos, como a mania de lavar as maos 40 vezes para ter certeza de que
estiio limpas. As compuls5es obsessivas ainda existem, mas hoje 0 significado
da compulsividade tornou-se muito mais generico. Ja a ideia de "viciado" era
desconhecida no seculo XIX. Somente neste seculo e que se passou a falar de vi
ciados em alcool e viciados em drogas. Ha muito que 0 alcool e considerado
urn problema pelas autoridades pUblicas, mas sobretudo em rela~iio 11 embria
guez e 11 desordem social. A no~iio de "alc06Iatra", envolvendo uma terminolo
gia medica, nao existia aquela altura - "0 bebado" era outro tipo de figura.

a que me interessa partieularmente e a generaiiza,iio da ideia de v(cio muito
alt!m do ambito original do alcool e das drogas. Hoje pode-se dizer que alguem e
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viciado em qualquer coisa, desde trabalho, exerdcios frsicos ou comida ate rela
cionamentos, sexo au mesmo amor. Trata-se apenas de uma generaliza~ao do
conceito au estaremos nos tornando uma sociedade viciada?

Greio que ambas as coisas sao verdadeiras e que e possivel explid.-las
em termos das mudanc;as de que vimos falando. Gonsideremos, por exemplo,
o vicio sexual. A primeira vista essa noc;ao parece absurda, pois pode-se ale
gar que, em todo caso, 0 sexo e uma forc;a motriz da vida humana - de que
nos adianta aqui a noc;ao de vicio? Adianta se reconhecermos que falar em
vicio e falar em compulsividade. 0 sujeito que liga varias vezes por dia para 0

servic;o de sexo por telefone sente-se desgostoso com isso, mas nao consegue
conter-se, evidentemente caiu num cielo de compulsao sexual. Todos os vicios
tern carater semelhante. Camec;am como uma Fonte de prazer, seja ele a exci
tac;ao causada pelo sucesso alcanc;ado com algum trabalho, pela corrida mati
nal, pela comida ou pelo sexo. Esse prazer entra num cicio vicioso quando
passa a ser uma "dose" - quando a Fonte de prazer se tarna urn "barato", do
qual 0 proprio elemento do prazer na verdade se afasta. Muitos ciclos viciosos
sao degenerativos: 0 sujeito nao pode viver sem a dose regular, as intervalos
entre elas diminuem, e a nivel de ansiedade aumenta.

A compulsividade e para nos urn dos principais inimigos da vida boa.
Vejo-a como a contrapartida da retirada da tradic;ao. A compulsividade pode
invadir qualquer contexto da vida que tenha sido desocupado pela tradic;ao.
Em todos esses contextos ha uma tensao entre maior autonomia, de urn lade,
e compulsividade, de outro. Assim como a tradic;ao, 0 vido tern a ver com a
influencia do passado sobre 0 presente. No caso do vido, isso nao e ritual,
moral e coletivo, mas pessoal e induzido pela ansiedade e a inseguranc;a.

Assim como a tradic;ao, os vieios sao marcados pelo ritual e a repetic;ao.
Talvez se possa dizer que eles sao a expressao pessoal e emocional da maxi
ma: "quem nao compreende 0 passado e compelido a repeti-lo". Quem e es
cravo de urn vido ja nao e mais senhor de sua vida pessoal, tendo sacrificado
justamente as qualidades associadas amaior autonomia e que representam
urn dos maiores beneficios da destradicionalizaC;ao. Hoje, nosso problema e
criar habitos de vida relativamente estaveis que nao descambem para a com
pulsividade. Pois ninguem pode levar longe demais a reflexividade - a vida
cotidiana se baseia na constanda dos habitos au costumes e, logo, na repeti
c;ao. A maiaria das pessoas tern hoje alguns elementos compulsivos em suas
vidas, seja na area do trabalho ou em qualquer outra.

Mas ate que ponto isso pode ser generalizado para toda a soeiedade au toda a
eultura?

Greio que vivemos hoje numa sociedade marcada pela compulsividade.
A promoc;ao da autonomia individual e da auto-estima na vida cotidiana deve
ser considerada urn objetivo politico tao importante quanto as liberdades le-
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gais e de outro tipa na esfera publica. De certo modo, elas sao a condi~ao

dessas liberdades.

Assim como no caso de outros temas que vimos discutindo, parece-me que 0 sr.
toma como novoS alguns elementos do social e do privado que sempre existiram.
a sr. diz que a intimidade euma inven~ao recente na hist6ria. Se intimidade sig
nifica comunicarao estreita e confianra, nao ten! ela existido toda vez que as in
div(duos travaram relafoes estreitas no casamento ou em outras areas?

Nao; sob varios aspectos, a situa~ao de hoje nao e a mesma do passa
do, inclusive 0 passado relativamente recente, embora tambern existam, e cla
ro, continuidades.

Primeiro, os relacionamentos se constroem e se mantem de modo
muito mais ativo do que M tres ou quatro decadas, para nao falar de perio
dos historicos anteriores. Isso tambem esta ligado as mudan~as no carater da
tradi~ao e ao advento da reflexividade social. Tome-se a amizade, por exem
plo. No passado, as rela~6es de amizade costumavam ser formas de compa
nheirismo: os individuos se conheciam intimamente porque tinham experien
cias de vida em comum. Muitas amizades entre homens eram e sao assim. Re
sultam do fato de eles terem frequentado a mesma escola, servido ao Exercito
juntos e assim por diante. A base dessas amizades nao era tanto a confiden
cia, e sim a comunidade de experiencias.

Segundo, no que se refere ao casamento e a familia, vivemos hoje
numa sociedade em que pela primeira vez nao apenas homens e mulheres,
mas homens, mulheres e crian<;as sao iguais perante a lei - e muito mais
iguais, num nlvel essencial, do que costumavam ser. As rela<;6es entre iguais,
como afinnei no caso das redes de intercambio, tern que ser negociadas; de
pendem da confian~a ativa.

Terceiro, muitos relacionamentos contemporaneos se estabelecem 50

bretudo atraves do dialogo; nao tem outro esteio senao esse. Veja-se 0 casa
mento, por exemplo, que durante gera~6es foi principalmente uma questao
economica, sendo considerado quase urn estado da natureza. au se era casa
do au nao se era. a born entendimento entre os parceiros decerto era impor
tante para a felicidade do casamento, mas nao era a base do proprio casa
mento; agora, de modo geral, e. (Muitos analistas culturais mais conservado
res consideram isso preocupante.)

Quarto, temos a ascensao, e hoje 0 predominio mais ou rnenos univer
sal, dos valores do arnor romantico. a arnor sexual sernpre existiu, mas tanto
a ideia de "romance" quanto sua vincula<;ao com a casamento datam de ape
nas urn seculo. a arnor romantica tern a ver com a cornunica<;ao afetiva e 0

carater especial do outro. 0 amor romantico implica a ideia de intimidade,
pois 0 que se ama especificarnente sao as qualidades do outro. a arnor nao
tern aqui a conota<;ao de obriga<;ao ou dever, ernbora, e claro, estes possam a
ele se agregar. a romance envolve tambem uma narrativa personalizada, uma
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historia que 0 amante desenvolve a respeito de si mesmo e do outro. Na ver
dade, 0 amor romiintico tern rela<;ao dupla com a intimidade. Uma vez que e
relativarnente irnediato. urn acontecirnento inesperado. 0 arnor rornantico evi
dentemente e uma proje<;ao - marcada, como observou Freud, por qualida
des infantis. 0 ideal do amor romiintico esta em desacordo com a intimidade
baseada no pleno conhecimento das boas e mas qualidades do outro.

Ha quem conteste a no~ao de que 0 amor romdntico eum ideal especificamente
ocidemal, alegando que e POSStve/ encontrar noraes e valores seme/hames em
epocas anteriores da hist6ria europeia e mesmo em outras culturas. Qual ea na
tureza do amor romantico? Estaria ele espedfieameme ligado ao pertodo moder
no, como 0 sr. afirma?

Nao sei da existencia de nenhuma antropologia comparada do amor, de
modo que ninguem esta suficientemente informado para responder a essa
questao. Sabernos, isso sirn, que em rnuitas culturas e epocas historicas que
forarn exaustivarnente estudadas inexiste 0 ideal do arnor rornantico. Como eu
ja disse, 0 arnor rornantico nao e 0 mesmo que arnor sexual ou aquilo que na
ldade Media se costumava chamar de amor passion. 0 amor no sentido de pai
xao sexual combinada a devo<;ao e aadora<;ao por outrem e coisa comum em
todas as sociedades. Evidenternente. tais sentirnentos quase nunca constituiram
a verdadeira base do casamento - em todas as culturas, ate recentemente, 0

casamento era antes uma questao de economia, heran<;a e forma<;ao de alian
<;as de parentesco. 0 amor passion foi quase sempre considerado instavel e de
fato e instavel, pois a atra<;ao sexual pode facilmente desaparecer ou transferir
se para outrern, a mesrno acontecendo com a identifica<;ao afetiva.

a arnor rornantico invoca sentirnentos sirnilares, porem faz deles algo
bern diferente. 0 amor passion costurna ser descrito nas historias como con
trario as conven<;6es ortodoxas e como urna for<;a destrutiva - assim, nas
culturas rnais tradicionais. quase sempre tais historias terrninarn em tragedia,
pois os arnantes estao condenados. 0 rnesrno terna aparece nas primeiras nar
rativas do amor romantico, motivo pelo qual urn de seus principais interpre
tes, Denis de Rougemont, 0 associa a uma fixa<;ao na morte. Nao creio que ele
tenha razao. 0 arnor cortes, no qual ele concentrou sua aten<;ao. nao e de
fato a verdadeira origem das no<;6es do arnor rornantico, ernbora contenha al
guns de seus elementos. A ideia do arnor rornantico so se desenvolve real
mente no final do seculo XVIII e reflete uma preocupa<;ao maior com a forma
narrativa, igualrnente rnanifestada no advento do romance. 0 arnor romanti
co conta urna historia, depende de uma narrativa, mas esta encerra uma visao
prospectiva. No plano da vida pessoal, ajusta-se a tipica orienta<;ao da moder
nidade com vistas a colonizar urn futuro "vazio".

o arnor romantico cria essencialrnente uma biografia, nao para urna 56
pessoa, mas para duas. Trata-se de urn complexo moral e afetivo que contri
bui para criar 0 casal, que, avan<;ando ate a nossa epoca, vern substituir efeti-
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vamente 0 casamento ou representa aquilo que 0 casamento se tornou. A
maioria das form as de casamento tradicional nao se baseava no casal, mas
nas relac;6es de marido e mulher com outro parente, em especial os filhos.
Isso, evidentemente, vai de par com uma nitida divisao sexual do trabalho.
Para nos, 0 casal tern primazia mesma sobre os filhos, sendo obviamente urn
sistema de comunicac;ao sexual e afetiva em vez de uma unidade economica.
Tomamos a existencia do casal como algo gratuito, mas trata-se de urn feno
meno extraordinario. A vida a dois e urn relacionamento que cria sua propria
hist6ria, a qual e personalizada e pode ter pouca ligac;ao com a sociedade em
gera!. 0 mundo do casal e exclusivista: e a forma contemporanea da divisao
entre casados e nao-casados, mas com urn carMer bern diverso. Vai de par
com uma sociedade onde muita gente, pelo menos por periodos considera
veis, vive independentemente, mas a qualquer momento pode tornar a for
mar urn casal.

A influencia do arnor romantico tern sido rnuito criticada, especialmen
te do ponto de vista do feminismo. Para muitas feministas, essa concepc;ao de
amor e urn engodo para as mulheres, pois enche-lhes a cabec;a de sonhos vaos
e priva-as de uma vida autonoma mais gratificante, tornando-as afetiva e eco
nomicamente dependentes dos homens. Nao creio que isso corresponda a
verdade, como procurei mostrar em The transformation of intimacy. 0 ideal
do arnor romantico partiu das mulheres, e nao dos hornens, e a meu ver faz
parte de urn esforc;o em prol da comunicac;ao afetiva e da igualdade nas rela
c;6es. Nas historias de arnor romantico, a conquista afetiva tern primazia sabre
a conquista sexual: 0 amor se baseia nao na sexualidade como tal, mas na ad
mirac;ao e no respeito pelas qualidades do outro. 0 amor romantieo e urn
sonho e uma projec;ao, prestando-se portanto a todo tipo de crueldade e ex
plorac;ao, como se ve, alias, nos romances populares e na fiec;ao romantica. 0
etos da seduc;ao e do abandono, em que comungam, ate certo ponto, ambos
as sexos, nao apenas os homens, confronta-se com os ideais de intimidade e
fidelidade. Tais confrontos, pon'm, fazem parte da vida real - e com eles que
vivemos as voltas.

Mas sera que thpaixonar-se" nao ealga incompatlvel com a autonomiza~iio? 0
sujeito eimpelido por uma fon;a que de niio pode contro/ar. Nossas ideias a res
peito do amor normalmente parecem enJatizar a dependenciaJ em vez da auto
nomia: ttndo posso viver sem voce", t<voce e tudo para mim"J ttsem voce eu nao
sou ninguem" e assim por diante. Esse e 0 sentimento que as can~oes populares
transmitem.

Sirn, para usar do jargao terapeutico em Yoga, a autanamia se op6e a
ca-dependencia nas relac;6es amorasas contemporaneas. a mesma se da com
as vis6es estereotipadas do homem e da mulher - por exemplo, 0 her6i e al
tivo e insensivel (ao menos de inicio), enquanto a mulher (tambem de inicio)
e passiva e talvez tratada com crueldade. Mas a 16gica subjacente as hist6rias
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de amor romantico e de humaniza,ao e de igualdade progressiva. Na cultura
popular. como demonstram as estudos. a maioria das historias termina bern,
tendo-se alcan<;ado a compreensao e a respeito mutuos, as quais se tornam a
base de urn amor renovado e mais profunda. Obviamente, isso e uma ideali
za,ao. Contudo, vemos refletida nessas historias a tendencia - confusa porem
concreta - que ora se observa no sentido do fortalecimento da demoeracia
afetiva.

Levando a objepio um pouco mais alem: sera que a amor romdntico nao repre
senta um obstaculo a um relacionamento positivo e duradouro? Apaixonar-se
nao e alga propriamente radonal e tampouco estd claro que possa servir de base
a um relacionamento solido. ao menos para a maioria. E talvez a centelha que
aproxima as pessoas. mas na maioria dos casamentas e relacionamentos, hete
rossexuais au naoJ essa atra{:ao inicial sucumbe afamiliaridade cotidiana. as re
lacionamentos duradouros podem entao mudar. Ja nao se baseiam em ideias ro
mdnticasJ mas nos compromissos praticos que e preciso assumir para viver dia
apos dia com alguem.

Ha certamente alguma verdade nisso. Longe de mim insinuar que 0

amor romantico. que em todo caso envolve urn complexo de sentimentos e
ideais contraditorios. condiz funcionalmente com esse novo rnundo de relacio
namentos trabalhados. 0 arnor romantieo encerrava, digamos assim. a pro
messa da igualdade afetiva, mas era regido pelas realidades de seu oposto, a
desigualdade afetiva. Refletia as aspira,6es femininas numa sociedade que es
tava se tomando muito mais individualizada, mas que ainda era dominada
pelo patriarcado.

Nao sei como exatamente se poderia avaliar isso, mas suponho que a
amor romantico esteja hoje em decadencia. As mulheres tern efetivamente
muito rnais igualdade do que antes, tanto economica quanta afetiva, e estao
menos propensas a endossar uma narrativa baseada em premissas diferentes. 0
arnor romantieo encerrava a ideia de urn cornpromisso indissoluvel, mas isso e
vista com descren<;a numa sociedade como a nossa, com altos indices de divor
cios e recasamentos. Creio que estao para surgir novos ideais de amor, e certa
mente ja podemos entreve-los na literatura terapeutica e de auto-ajuda, que a
meu ver e uma especie de literatura basiea de nossa postura reflexiva na vida
cotidiana. Urn deles e 0 que eu chamo de "amor confluente", 0 amor que se ba
seia num processo de aprendizado afetivo e sexual dentro de urn relacionamen
to. Trata-se ainda de urn conjunto de ideais vagamente relacionado com a reali
dade, como no caso do cornplexo do arnor romantieo.

E quanta asexualidade? Quais sao as principais mudan{:as nessa area?

o poder patriarcaI sempre teve basicamente urn aspecto afetivo e se·
xua!. Ate relativamente pouco tempo atras, a sexualidade era dominada pela
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ja referida divisao entre mulheres virtuosas e nao-virtuosas, a qual era 0 prin
cipal esteio do poder masculino e igualmente fundamental para todos os tipos
de familia tradicional, dada a importancia da linhagem para a transmissao do
patrimonio. Na histaria nao faltam exemplos de mulheres sexualmente libera
das, so que quase sempre nas camadas superiores au inferiores da sociedade
- grupos que por motivos opostos podem libertar-se das regras vigentes. De
modo geral, a sexualidade feminina foi completamente cerceada, nao so pelas
no~6es de virtude e conduta apropriada, mas tambem pelas rotinas e proble
mas referentes ao parto. A rela~ao entre sexualidade e morte, no caso das
mulheres, era muito diferente daquela sugerida por Rougement - em todas
as culturas tradicionais, os indices de mortalidade feminina durante 0 parto
eram elevados pelos padr6es atuais. 0 problema nao era tanto 0 fato de a se
xualidade estar voltada para a reprodu~ao, e sim de a reprodu~ao impor cer
tos regimes sexuais. Hoje a sexualidade esta quase inteiramente dissociada da
reprodue;ao, para ambos as sexos - mudanc;a de enorme importancia. As
causas disso nao estao diretamente associadas ao aperfeic;oamento das tecni
cas anticoncepcionais, embora estas sejam ate certo ponto condi~ao dessa
mudanc;a; teID aver, isso sim, com todo 0 conjunto de transformac;6es ligadas
a deteriora~ao da base economica do casamento e a transi~ao demografica.
Agora a sexualidade e "plastica" ou destradicionalizada. Sexualidade plasrica
e a sexualidade que precisa ser inventada e associada ao seu objeto: e a se~

xualidade livrando-se da imagem dividida da mulher e tambem da marca da
heterossexualidade.

Ultimamente temos vista ressurgirem as tentativQs de explicar biologicamente au
geneticamente 0 camportamento humano, incluindo a sexualidade. Que resposta
o sr. daria aos que dizem ser a sexualidade resultante basicamente da programa
fao genetica? Diz-se, por exemplo, que ha uma explicafao evolucionaria para a
tendencia masculina apromiscuidade e para a visuo mais seletiva das mulheres.
Ate que ponto a marca de nosso passado evolucionario influencia as mudanfas
que se observam atualmente no comportamento sexual?

Ha que distinguir al varias quest6es. Primeiro, houve certamente uma
mudan~a no Zeitgeist desde que ingressei na carreira intelectual. Aquela altu
ra predominavam as teorias culturais, e nao bio16gicas, sobre a atividade hu
mana, e 0 relativismo cultural era comum, embora sempre controverso.
Agora tudo isso se inverteu, nao s6 porque variam as modas intelectuais, mas
tambem porque sem duvida mudou 0 clima reinante na sociedade. Com a
derrocada do marxismo e do socialismo, a histaria ja nao parece tao maid
vel; e a ascensao das filosofias de livre mercado refletiu-se de certo modo no
prestigio de que gozam hoje novamente certas teorias darwinianas. Num
dado momento 0 c1ima mudara novamente, e com ele as correntes intelec
tuais. Estou certo de que num dado momenta havera uma rea~ao contra as
formas atuais de reducionismo biol6gico.
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Segundo, devemos separar 0 darwinismo ou a psicologia evolucionista
dos progressos que estao sendo alcan~ados na genetica. Por mais fantasias
que se criem a seu respeito, a genetica e uma area da ciencia que esta em
pleno desenvolvimento. Evidentemente ela esta exercendo urn impacto revo
lucionario, sobretudo quando associada a biotecnologia. 0 projeto Genoma
Humano certamente nao vai fornecer, como dizem alguns de seus defensores,
urn mapa detalhado do que somos enquanto seres humanos - a heran~a ge
netica sempre interage com a experiencia de vida e a ambiente. Mas os pro
gressos da genetica sao demonstraveis e concretos. Nao creio que se possa
dizer 0 mesmo da psicologia evolucionista, que e mais especulativa e depende
de inferencias a respeito de urn suposto passado evolucionario, servindo-se
delas para interpretar 0 comportamento observado no presente. Se os ho
mens sao mais promiscuos do que as mulheres e porque e vantajoso, do
ponto de vista evolucionario, os homens prodigalizarem suas atenc;6es, ao
passo que com as mulheres da-se 0 inverso. Mas essa "explicac;ao" e como as
"explica~6es" funcionais a que me referi anteriormente. A {mica explica~ao

adequada seria aquela que de fato mostrasse haver uma base genetica para a
promiscuidade masculina, e no momento ninguem esta em condic;6es de pro
var isso.

Os seres humanos tern realmente urn passado evolucionario, e todo indi
viduo possui uma heran~a genetica. Seria absurdo imaginar que isso e irrele
vante para 0 comportamento e a constitui~ao fisica dos seres humanos. Mas no
momenta nao se podem fazer senao especulac;6es interessantes. Em todo caso,
nao vejo que importancia elas possam ter para 0 debate contemporaneo sobre a
reforma social e politica. Suponhamos que pudessemos provar que existe uma
base geneticamente transmitida para as diferenc;as de comportamento sexual
entre homens e mulheres. 1sso de pOlleo adiantaria no que se refere as conse
qiiencias e implica~6es das mudan~as na sexualidade que observamos a nossa
volta. Como seres culturais, podemos superar as injunc;6es e os impulsos biolo
gicos, mesmo os mais fortes - os seres humanos tern presumivelmente urn
forte impulso para a autopreserva~ao, mas podem suicidar-se. 0 mesmo vale
no sentido oposto. Suponhamos que as mulheres se tomem tao prosmiscuas
quanto os homens. Nas pesquisas sobre sexo realizadas atualmente nos EVA e
no Reino Vnido, a propor~ao de mulheres casadas que dizem ter amantes esta
quase emparelhando com ados homens. Acaso isso invalida a tese evolucionis
ta? Nao, pelo mesmo motivo que antes: as bases biol6gicas do comportamento
podem ser superadas.

Ate aqui a sr. pareee ter falado quase exclusivamente da heterossexualidade. Como
se enquadram os homossexuais e os bissexuais nisso que 0 sr. estd dizendo?

A rela~ao da homossexualidade com as mudan~as anteriormente des
critas e complieada, mas a "emergencia" cultural dos homossexuais esta. inti
mamente associada a cria~ao da sexualidade plastica. No Ocidente, a Igreja
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teve uma atitude ambivalente e voluvel em rela~ao a homossexualidade,
como observou 0 historiador John Boswell. As fontes sobre 0 passado sao in
completas, evidentemente, e M criticas ao trabalho de Boswell. 0 certo e que
as culturas que toleravam - e amiude aprovavam - a homossexualidade
eram em maior numero do que aquelas que a proibiam. Aqui estamos falando
da homossexualidade masculina, entre indivlduos de uma determinada idade
au contexto. NaG raro toleram-se, por exemplo, atividades homossexuais
entre rapazes antes do casamento e entre rapazes e homens mais velhos, que
estariam incumbidos de inicia-los nas artes sexuais. A valorizac;ao do arnOT
entre rapazes como ideal supremo, como na Grecia classica, parece ter side
rara na hist6ria e entre as culturas. Mas a categoria de "homossexual"J como
diz Foucault, aparentemente e produto do seculo passado. Ao que parece,
poucas culturas teID uma palavra para "homossexual", salvo no caso da ho
mossexualidade e da bissexualidade ritualisticas, em que as palavras para de
signar tals indivlduos geralmente nao tem um claro sentido secular.

Interessa-me a evolu~ao da homossexualidade principalmente no que
se refere as tendencias mais genericas que afetam 0 comportamento sexual
na modernidade recente. 0 fim da natureza e da tradi~ao sao os processos
que permitiram 0 florescimento da homossexualidade ou, se preferimos, da
cultura gay na atual sociedade. Nao quero subestimar a importancia das lutas
que se travaram em prol dos direitos homossexuais e contra as atitudes ho
mOfobas. Mas a homossexualidade so deixaria de existir como "perversao" se
a sexualidade se livrasse do dominio da natureza e da tradl~ao, incluindo al
as formas tradicionais de sexualidade masculina. No caso da perversao, como
em tantos outros, natureza e tradiC;ao aliaram-se ideologicamente: a homos
sexualidade, assim como uma serie de outras atividades sexuais, era Hantina
tural". Urn efeito reflexivo interessante e que, uma vez efetivadas tais mudan
~as, as interpreta~6es geneticas da homossexualidade podem ser assumidas
por uma cultura gay mais confiante como parte de sua propria legitimidade.

Vejo os gays como pioneiros, sobretudo na esfera dos relacionamentos.
A cultura gay, especialmente a cultura gay masculina, costuma ser associada a
uma versao extrema da promiscuidade masculina de que vimos falando.
Porem a grande maioria dos gays de ambos os sexos, assim como os hetetos
sexuais, eventualmente formam casais. Ate bern pouco tempo atras - meSilla
hoje, apenas urn au dois paises sao excec;ao - 0 casamento gay era uma im
possibilidade. Os gays tiveram portanto que ser os pioneiros dos relaciona
mentos mais abertos e negociados que subsequentemente se estenderam a
popula~ao heterossexual. Os gays foram os pionelros emocionals da moderni
dade, tanto no que se refere a sexualidade quanto a intimidade, ao menos se
gundo a defini~ao que lhes dei. Eobvio que os casais homossexuais freqiien·
temente copiam - quando nao arremedam deliberadamente - as atitudes
da comunidade heterossexual. Nos relacionamentos homossexuais se estabe
lecem rela~6es de poder e submissao analogas as do casamento heterosse-

J
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xual. Ao que parece, ha tanta violencia nos relacionamentos homossexuais.
envolvendo ambos os sexos, quanta no mundo heterossexual. Todavia, como
forma nao-institucionalizada, alheia da tradi~ao, os reladonamentos homos
sexuais nao incorporaram as formas de pader institudonalizadas. Igualdade
implicita, confian~a ativa e comunica~ao quase que necessariamente fazem
parte dos reladonamentos homossexuais duradouros. Estes tambem se depa
ram com os problemas, ansiedades e inseguranc;as inerentes aos relaciona
mentos destradidonalizados.

E quanta d questao do corpo? Esse e um tema muito explorado em seu estude
sobre 0 senso de identidade e que parece vir a tona em seus ultimos escritos.
Como 0 sr. situa a sua obra em rela~iio ade outros autores que deram um enfo
que especial ao carpo - por exemplo, as descriroes foucaultianas do carpo e seus
prazeres, ou os comentdrios de Goffman sabre 0 corpo em seus textos sobre as
institui~oes totais e mesmo em outros?

Permita-me fazer a essa altura uma digressao urn tanto quanto filos6fi
ca. Ao refletir sobre essa questao, fui influendado primeiramente - e isso re
monta a meados da decada de 1970 - por dois autores filosoficamente dis
crepantes: Merleau-Ponty e Wittgenstein. Merleau-Ponty, embora assodado a
fenomenologia, distandara-se bastante do enfoque mais cognitivo de seus
precursores. Como the interessavam de perto as quest6es concernentes a
tempo e espa~o, suas amllises da a~ao humana destacavam 0 carater localiza
do do agente. a agente, longe de ser urn "sujeita" abstrato, em! incorporado,
e 0 corpo e muito mais do que simples maquina fisiol6gica a acompanhar a
funcionamento da consciencia.

Para Merleau-Ponty; 0 fluxo da conscienda seria impassivel sem 0 cons
tante controle das reac;6es corporais exercido rotineiramente tanto pelo agen
te quanto por aqueles com quem ele interage. Foucault parece ter sido de fato
influendado por Merleau-Ponty; embora desconsiderasse algumas de suas
principais ideias.

Wittgenstein dava grande enfase anatureza contextual da linguagem e
da consdenda. Eis como interpreto a liga~ao entre a primeira e a segunda
fase de Wittgenstein: em seu Tractatus, ele notoriamente conelui que ha limi
tes para se falar da linguagem na linguagem. a Wittgenstein da ultima fase
sugere que "0 que nao se pode dizer na linguagem" e 0 que tern de ser feito: a
fixidez e a inesgotavel inventividade da linguagem dependem do envolvimen
to da linguagem com a a~ao cotidiana e 0 ator competente. a significado das
palavras consiste em como elas sao usadas no fluxo da atividade localizada.
Embora Wittgenstein pare~a ter pouca liga~ao direta com a tradi~ao, a meu
ver ele e mais fenomenologista do que relativista. Existe uma realidade, e 0

acesso comum a essa realidade e a condiC;ao de nosso mutuo entendimento.
Temos acesso a ela atraves de nossas experiencias rotineiras, as quais nao s6 a
pressup6em como sao por ela pressupostas. Assim, para saber 0 significado
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da palavra "mesa" e qual a diferem;a entre uma mesa e uma "cadeira", devo
estar familiarizado com 0 uso que as pessoas dao as cadeiras e as mesas, in
cluindo-se ai a consciencia espontanea de suas propriedades sensoriais. Em
vez de separar conscit~ncia e a<;ao. Wittgenstein as vincula atraves do corpa,
entendido como locus da a~ao. Corpo e ego estao aqui muito mais integrados
do que em outras correntes filosOficas, como 0 positivismo logico, do qual
Wittgenstein procurou desligar-se.

Goffman nao era um filosofo. Suas ideias baseavam-se muito mais em
G. H. Mead e no interacionismo simbolico, embora mais tarde ele realmente
tenha lido Wittgenstein. Porem, a meu ver existem afinidades entre Wittgen
stein eGoffman, apesar do estilo muito distinto de suas obras - Wittgenstein
era invariavelmente grave, e Goffman, tipicamente extravagante e divertido.

Mais do que ninguem, foi Foucault quem introduziu 0 tema do "corpo"
nas ciencias sociais contemporaneas. Paradoxalmente, Foucault pode eleger 0

corpo como foco de aten~ao especifico sobrerudo porque via - ou melhor,
preferia ver - 0 corpo como passive em vez de ativo. Nao creio que se tratas
se de ingenuidade filosOfica de sua parte, como querem muitos. Foucauit era
tudo menos ingenuo filosoficamente. Sua preocupa~ao com 0 "corpo docil"
era uma decisao intelectual estrategica. Ele queria analisar 0 corpo reduzido
it passividade pelo dupio impacto da servidao moral e do poder organizacio
nal. Cosruma-se dizer que, a partir de A hist6ria da sexualidade, os escritos de
Foucault marcam uma ruptura com suas concep<;6es anteriores de corpo e de
poder, mas eu diria que se trata de uma tentativa de engrenar conceitos. Fou
cault nao se incomodava em parecer incoerente.

Gra<;as a essa estrategia, Foucault conseguiu certamente desenvolver
algumas ideias contra-intuitivas. Ele queria mostrar que a ideologia iluminista
de expandir a liberdade individual tinha uma contrapartida: as rigidas impo
si~6es do poder disciplinar. Alem disso, conseguiu mostrar que a aparente
mente rigida moral sexual vitoriana permitiu traZf~r atona questoes relativas
it sexualidade.

Jamais fui discipulo direto de Foucault. Tomei alguns de seus temas,
como a medicinaliza~ao do corpo, mas abordei-os de modo inteiramente di
verso. YaH-me dos demais autores mencionados para situar a discussao a pro
posito do corpo denrro de uma teoria mais abrangente sabre a a~ao e 0 fluxo
da consciencia - bem como em rela~aoareflexividade.

Uma ultima pergunta nessa drea e que tern a ver com tudo isso. Nos textos de
que vimas falando, a sr. dd a entender, talvez com certo pesar, que as quest6es
iticas e existenciais foram exclu{das do moderno debate pol{aco. 0 sr. acha que
elas estuo de volta? Nesse caso, como se acomodaruo institucionalmente?

Elas fazem parte do que eu chama de poUtica vital. A politica vitai
passa a existir como resultado dessas mudan~as. Ha uma volta dos debates
eticos em diferentes esferas da vida: desde as quest6es referentes a politica
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do corpo e agenetica ate uma ampla gama de temas ecologicos. Tais quest6es
ja sao bern palpaveis: os debates sobre os valores familiares e sobre 0 aborto
sao exemplos disso.

Certas questi5es de ordem moral au etica vieram a tona porque, como no caso da
engenharia genetica, por exemplo, a tecnologia estd tornando passiveis coisas
que eram impassiveis anteriormente...

Sim, mas elas vieram atona devido aos dais processos a que ja me re
feri: a retirada da natureza e a retirada da tradi~ao. A tradi~ao propiciava urn
contexto para a a<;30 moral tanto quanta para a ac;ao pr<itica, e a natureza,
por assim dizer, tirava as eoisas de jogo. A politiea vital diz respeito a nossa
vida apos 0 fim da tradi~ao e da natureza - no futuro, as deeis6es politicas
perteneerao eada vez mais aesfera da politiea vital.

Bern, essas quest6es certamente ganharam releva, mas outras quest6es eticas as
antecederam. Uma gera~ao atras, estdvamos preocupados com a etica da desi
gualdade. Agora, isso pareee ter saido de pauta. A questao da desigualdade de
distribui~ao certamente eem parte uma quest(io pol(tico-etica - no entanto, pa
reee ter perdido sua repereuss{io eontemporanea.

A desigualdade com certeza nao saiu de pauta, nem outras quest6es
concernentes apoHtica de emancipac;ao. Porem, no que diz respeito a desi~

gualdade, isto e, adesigualdade economica, 0 liberalismo mostrou~se mais re
sistente que 0 socialismo - mais resistente, sem duvida, que as formas mais
radicais de socialismo. 0 que saiu de pauta foi qualquer tipo de igualitarismo
imposto. Os custos se revelaram demasiado altos, e a insipida uniformidade
que daf podia resuItar, demasiado opressiva. Em parte como rea~ao a isso, a
teoria poHtica voltou-se para a igualdade de oportunidades, em vez da igual
dade de resultados - ou, melhor dizendo, a ela retornou. Nao creio que esse
enfoque seja suficiente. Mesmo que se chegasse a algo parecido com uma so
ciedade meritocnltica, esta apresentaria grandes problemas e limitac;6es.
Como seria, por exemplo, ver-se na camada inferior da sociedade e saber que
se merece estar hi? Como seria possivel uma sociedade enfrentar a grande
mobilidade descendente que existiria numa sociedade meritocratica? E assim
por diante. 0 igualitarismo pode ter saido, mas a igualdade de resultados
deve continuar em pauta. Ao se discutir a desigualdade, porem, cabe lembrar
que a desigualdade economica nao e a unica existente, e que em certos aspec
tos - sobretudo nas rela~6es entre os sexos - a desigualdade esta diminuin
do em vez de aumentar.

r
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A politica para alem
da esquerda e da
direita

r

CHRISTOPHER PIERSON Gostaria de abordar algumas questaes mais especiji
camente politicas. as temas politicos naG raro estuo impl(citos em sua obraJ se
nao explicitos, como em The nation State and violence, mas parece que nos ill
timos tres au quatro anos a sr. vern demonstrando maior interesse pda pol(tica e
ate mesmo pe/a politica partiddria. Como 0 sr. explica essa maior preoeupa,ao
com as questoes pol{ticas?

ANTHONY GIDDENS Hoje estou mais envolvido com a politica diaria. Tenho
refletido mais sabre a Partido Trabalhista e a politica britanica. Ao mesmo
tempo, como todo mundo, pergunto-me qual pode ser a futuro da politica
num mundo onde 0 socialismo naG mais se apresenta como a via do futuro.

Seu livro Beyond left and right, publicado em 1994, foi tido por muitos como
urn "projeto" do que poderia hoje representar uma pol(tica mais radical, mas
gostaria de come,ar perguntando-Ihe por que, a seu ver, estamos alem da esquer
da e da direita.

A divisao entre esquerda e direita nao desapareceu - ainda e significati
va, tanto no contexto da politica partidaria quanta no pensamemo politico em
geral. as que sao de esquerda acreditam na promo~ao da igualdade e susten
tam que essa meta pode ser favorecida pela a~ao governamental, seja qual for a
nivel de governo em questao. A esquerda acredita que a sociedade de mercado
tern suas limitac;6es e quer ampliar a democracia nas varias esferas da vida, naG
s6 na esfera publica, mas tambem nas outras areas da democratiza~aocomem
poranea a que ja nos referimos. as que sao de direita semem-se mais avontade
com a desigualdade e duvidam que a governo passa au queira limita-la. Tanto
podem acreditar que as desigualdades sejam produto da natureza quamo en
tender que estejam devidameme arraigadas na tradi~ao.

POlleo sabrOll da extrema esquerda, mas existe uma extrema direita.
A extrema direita tem agora uma teoria da globaliza~ao e uma rea~ao a ela
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_ basicamente 0 protecionismo em face do mercado global, aliado ao pro
tecionismo em rela<;ao as formas tradicionais da familia, da autoridade e do
Estado. Embora conte com alas excentricas, como certos grupos militantes
nos EVA, tal corrente tem de fato alguma coerencia. Sua postma nao econ
traditoria como a do conservadorismo neoliberal, que de um lado apoia a
abertura dos mercados globais e de outro, os valores culturais tradicionais.
A extrema direita eperturbadora e nociva porque 0 isolacionismo e 0 prote
cionismo, mesmo quando nao se aliam axenofobia, levam as mesmas divi
s6es que constantemente acarretaram guerras e dissidencias no passado.
Com a derrocada do socialismo e a natureza contraditoria do conservadoris
mo ortodoxo, esquerda e direita ja nao servem mais de referencial para al
gumas das principais quest6es politicas com que nos deparamos. Os proble
mas ecologicos, por exemplo, atropelam a divisao entre esquerda e direita.

Permita-me contrapor a isso um argumento "antiquada". Embora em autras
oportunidades a sr. mencione socialismo e capitalisma, 0 sr. naa os menciana
agora (ao definir esquerda e dire ita). 0 sr. define claramente a socialismo como
um sistema de gestao economica. A seu ver, trata-se de uma forma de organiza
fdo economica apropriada d madernidade simples, mas que ndo correspande aas
nossos modos de vida atuais. a sr. afirma que a sacialismo nesse sentido, au
mesma todas as ideias a ele associadasJ estd marto.

Como sistema de gestao economica, sim.

Mas existem dais autros sentidos em que se pode cansiderar que a socialismo
ainda e importante: primeiro, quando se diz que a socialismo se preocupa cam
as desigualdades existentes no regime de propriedade; segundo, quando se diz
que a sacialismo e basicamente 0 "ant(dota" au a "oposto" da capitalismo.
Algum cr(tico poderia alegar que 0 sr. omite esses dois aspectos impartantes do
socialismo reduzindo-o a uma simples questao de planejamenta ecanomico.

Eles sao a mesma coisa, nao? Propriedade sempre significou capital,
certamente.

Podemos explicar a primeira ponto de vista afirmando que a socialismo se preocu
pa com a desigualdade dos resultados economicos, a qual pode nao se dever exclu
sivamente as diferenfas na propriedade privada, mas resta ainda 0 sentido mais
generico em que 0 socialisma ea ant(dato do capitalismo. De certa modo, ecomo
se a sr. nao qUisesse falar de socialismo porque nao quer falar de capitalismo.

o socialismo deixou de ser uma alternativa ao capitalismo. Por ora
nao vejo outro caminho senao esse. 1550 nao quer dizer absolutamente que
a economia de mereado global nao cause nenhum tipo de problema, pais
causa. Mas ja nao existe uma sociedade alternativa coerente anossa espera
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ali adiante. A nao ser que se queira recomendar 0 socialismo de mercado
cama salu<;aa ...

Nao. Em meu livro Socialism after communism, analisei 0 socialismo de merca
do e concluf que nao se tratava realmente de um modele muito plauslvel. Mas
nao porque lhe Jaltem caracterlsticas etieamente interessantes. Serd que necessi
tamos de um projeto acabado de um modelo socia/ alternativo chamado socialis
mo (au a/go que a valha) para poder elaborar uma crttica das institui,iies capi
ta/istas?

Nao, mas a critica s6 e efetiva quando leva a urn modo melhor de se
fazer as caisas. Existem muitas pistas. Esignificativa a rese farmulada par In
gelhart sabre as valores p6s-materialistas, que s6 entram em jogo acima de
cerro nivel de desenvolvimento economico - e que concernem aquilo que eu
chama de palitica vital. Esignificativa a palemica sabre as mercados financei
ras globais - Saras e outras estaa reclamanda maior regulamenta<;aa.* Esra
mas passando por uma transic;ao importantissima, que tern a ver com a possi
vel extin<;aa das guerras em grande escala. Certamente e significariva a per
cep<;aa de que a papel e a natureza da Estada nacianal estao mudanda. Tudo
isso cria possibilidades e tambern problemas. Para mim, a meta edesenvolver
uma saciedade glabal casmapalita, baseada em principias ecalogicamente
aceiraveis, ande se cancilie gera<;aa de riqueza cam cantrale da desigualdade.
Nao creio que isso seja totalmente ut6pico; nao sei se chamar-se-ia socialis
mo, ainda que preserve 0 espirito etico do pensamento socialista.

Mas certamente a sr. nuo estd afirmando que, mesmo havendo desigualdades ca
pitalistas na ordem mundial, nada hd que dizer a esse respeito simples'mente
pOT'que, a seu ver, nao existe nenhuma solw;a.o a vista. a sr. dizia, ereio eu, que a
crftica e muito mais Jddl porem menos util quando nao tem a propor nenhum
programa alternativo, mas se a alternativa Jor simplesmente descrever 0 mundo
de uma maneira que possa levar a mudanfas, essa nao serd necessariamente
uma alternativa interessante. Suponho que algum crftico poderia dizer-lhe: ora,
ao JaIal' da model'nidade 0 sr. estd voltando a assumir uma antiga postul'a socio
/6gica que recusava reconhecer a /6gica das form as capitalistas de organiza,uo
econt5mica,

Nao se trata disso, absolutamente. 0 capitalismo continua sendo uma
das grandes far<;as que influenciam a munda, embora esteja agara mais gla
balizada e baseada numa econamia da infarma<;aa.

* George Soros: famoso financista internaciona! e (u!timamente) analista social.
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Bem, nao quero propor-lhe uma especie de alternativa monocausal. Mas supo
nho que alguem que esteja atento as suas afirma,oes sobre as mudan,as verifica
das na modernidade recente e tambem sobre a transforma,ao da intimidade pD
deria muito bern dizer que a sr. estd radicalmente "desenJatizando" 0 aspecto
mais importante da mudan~'G nos ultimos 20 anos, isto f, 0 aumento da des i
gualdade economica global. Portanto nao e apenas a globaliza,ao das econD
mias, mas uma globaliza,ao das economias sob determinada logica capitalista
que nao e a mesma que prevaleceu nos 25 anos decorridos apos a II Guerra
Mundial. Logo, se 0 sr. realmente estei interessado nos processos de democratiza
~ao, na extenso.o da desigualdade, enfim, nesse tipo de coisus, 0 sr. certamente
deveria dar mais atenfdo a esses processos economicos.

Concordo. Devemos examinar a fundo 0 capitalismo atual e os tip os de
alternativas au deficiencias que ele apresenta. Mas nao vejo uma alternativa
socialista.

a sr. falou de quatro esferas da modernidade, dos diferentes "males" associados
a cada uma dessas esferas e da alternativa para eles. Ao falar do capitalisma e
dos problemas na drea economica, 0 sr. introduz a ideia de uma "sociedade p6s
escassez", retomando a questao eco16gica. Pergunto: aJ que vern a ser uma eco
nomia p6s-escassez; e b) como e por que chegaremos ld?

Uma economia p6s-escassez e aquela onde a riqueza gera problemas
que nao se podem resolver com mais riqueza. Nao euma sociedade onde nao
mais existe escassez de bens. Nao se refere asociedade como urn todo, mas a
alguns de seus aspectos ou areas.

Acaso 0 problema do capitalismo global nao tem aver tambem com a distribui
~ao, com 0 jato de algumas pessoas nao terem 0 bastante, assim como tem a vcr
com a riqueza?

Sim. Mas nao e verdade que a maioria dos problemas que enfrentamos
seja atribuivel adesigualdade econ6mica ou de classes.

Bem, 0 que me intriga eque 0 sr. se rejere a uma sociedade pos-escassez como
sendo "0 outro lado" do capitalismo...

A sociedade p6s-escassez esta diretamente ligada amodernizaC;ao refle
xiva - e a sociedade para a qual essa modernizac;ao e apropriada. Reperindo:
hci certas coisas que temos em excesso, pelo menos em alguns serores da so
ciedade ou em algumas partes do mundo. Agora isso pode incluir ate mesmo
a informaC;ao: a informac;ao pode estar-se tornando excessiva, em vez de es
cassa, criando assim urn problema de "smog informacional".

a que nao consigo ver at e a possibilidade de uma a,ao transformadora. Ha
quem esteja pessoalmente interessado em manter as formas economicas tal como
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sao hoje, par mais smog - informacional ou de outro tipo - que isso provoque.
Quem sao as agentes transformadores que nos conduzirao a uma sociedade pas.
escassez?

No mundo em que ora vivemos, a mudan<;a esta sempre presente. Se
guran<;a e continuidade sao tao importantes quanto produzir mudan<;as. De
resto, os agentes transformadores sao os mesmos de sempre: Estados, grupos
de Estados, empresas comerciais, organiza<;oes internacionais, aMm das ativi
dades cotidianas das pessoas comuns. Existem, e claro, nOvas estrategias 
tais como desenvolvimento de baixo para cima, microcredito e assim por di
ante - que certamente sao importantes e condizentes com as reais possibili
dades geradas pelo sistema global. As proprias empresas comerciais estao
mudando: mesmo nas maiores - talvez especialmente nestas - as estruturas
descentralizadas e reticulares tornaram-se a norma. as setores com alto indi
ce de crescimento esUio na pequena e media empresas, e nao grande empre
sa. As megaempresas nao estao crescendo desenfreadamente, como muitos
temiam. Teremos de saber onde estao os instrumentos de politica, quando
nao mais contarmos com a magica historica do marxismo. Tudo isso pode
acabar mal, mas assim e a vida numa sociedade de risco, onde a historia nao
oferece garantias.

Mas certamente h<i uma diferen,a entre ter uma visao teleol6gica de que existem
IIgar-antias da hist6ria" e ter um programa politico que assode determinados
atores politicos iI possibilidade de uma a,ao efetiva, nao e mesmo? 0 sr subesti
ma a politica tradicional da esquerda e a ideia de uma a,ao hist6rica baseada
na classe trabalhadora, seja nwn sentido marxista ou meSmo num sentido so
cial-democrata reformista. Pode ser que 0 sr. esteja eerto. Mas, sendo assim, par
que deverramos contemp/ar a possibilidade de passar da economia de mercado
global hoje existente para uma economia p6s-escassez, quando 0 sr. mesmo diz
que as pessoas que estdo no poder ndo esttio interessadas na transi~do para uma
soeiedade p6s~escassez?

Por imimeras razoes. a mundo e finito, e mais cedo ou mais tarde hao
de se impor limites ao crescimento, justamente uma das caracteristicas da so
cieqade pos-escassez. a que nao teroos e uma formula dizendo que e assim
que se vai consertar 0 mundo. Veja-se a pobreza global. A consciencia da po
breza nao esta diminuindo - os Estados nacionais, as organiza<;6es nao-go·
vernamentais e ate mesmo as empresas, entre outros, estao empenhados em
combate-la. As vezes, isso e mera pose, mas em geral 0 impeto e bern genui
no. Nao podemos ter certeza de que a atual enfase no desenvolvimento de
baixo para cima, na regenera<;ao comunitaria etc. vai dar certo, mas certa
mente vale a pena tentar. a capitalismo asiatico pode estar passando agora
por serias dificuldades, mas contribuiu para superar a pobreza basica nos pai
ses em questao. A corrida pelo crescimento nos Tigres Asiaricos realmente aca~
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bou trazendo-lhes problemas de pos-escassez - tanto na esfera ecologica
quanta em outras areas.

A amea<;a de catastofre global, por Outro lado, e real. as mercados fi
nanceiros mundiais podem entrar em colapso. Quem sabe ja causamos danos
irreparaveis aos ecossistemas do globo. Efacil ser otimista em rela<;ao a tudo
isso: dizer que ha muito alarmismo e tudo mais. Ja me referi anteriormente
aos dilemas aqui envolvidos. Nao seremos resgatados pela "historia", mas po
demos agir conscientes do risco. A modernizac;ao reflexiva e ainda a conscien ~

cia de que 0 mundo, em vez de ser dado, e feito em grande parte pelo ho
memo Temos de lidar com 0 que ai esta.

Nao tenho uma visCiD teleol6gica da mudan{:Q nem acredito que 0 socialisma seja
uma panadia que possamos simplesmente ado tar para que tudo se modifique.
Minha preocupa,iio e identificar quais siio verdadeiramente as dissensoes e os
problemas institucionais na ordem global vigente.

A quadrupla divisao da modernidade e minha forma de identificar
esses problemas: 0 fossa crescente entre ricas e pobres, mais a "mercadoriza
<;ao" da vida (problemas da economia global capitalista); a supressao dos di
reitos humanos (problemas da democracia); as quest6es ecologicas (proble
mas ligados ao impacto da ciencia e da tecnologia); a minimiza<;ao da guerra
(problemas referentes ao poder militar).

Penso que a questiio aqui e saber se 0 sr. de fato levou devidamente em conta
nessas andlises as disfun,oes que sao caraeter(sticas das formas capitalistas de
organizaplo economica. Algum crltico poderia dizer que 0 sr. nao dd a devida
importancia ao fato de que a economia capitalista globalizada faz aumentar a
desigualdade global dos resultados economicos e que par em foco os problemas
de riqueza e pos-escassez ede certa forma desviar a aten{:GO deles.

a quadro e mais complexQ do que isso. As economias capitalistas de
senvolvidas certamente sairam-se melhor do que qualquer economia socialis
ta. as mercados livres geram desigualdades, mas certos tipos de capitalismo
podem atenua-las; e normalmente ha outros fatores envolvidos. as proble
mas da Africa, por exemplo, sao obviamente urn reflexo de seu passado colo
nial. So quem tenha uma visao muito determinista do capitalismo pode dizer
simplesmente que "a culpa edo capitalismo".

Nao estou inteiramente convencido de que, pelo fato de a economia sovietica nao
ter se sa(do muito bern ou de nao haver nenhum modeio muito atraente de orga
nizafaO economica pos-capitalista, se deva dar menos importancia aforma de
organiza,iio economica quando se quer explicar algum problema. Niio se pode
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dizer que 0 capitalismo nao e importante s6 porque nao existe um sistema alter
nativo mais atraente.

Mas quais seriam as alternativas, a nao ser que se insista em que a so
cialismo ainda esta vivo de algum modo ou que e possivel revive-lo no plano
global? Quando se diz que 0 capitalismo de livre mercado gera desigualdades
e que essas desigualdades estao piorando, talvez isso seja verdade. Mas isso
nao fornece nenhum eontramecanismo.

Sempre fui contra a ideia de explorar demais a fun~ao explanativa da
no~ao de capitalismo - como fez a esquerda, no passado, e como fazem
hoje, suponho, na direita, alguns de seus defensores mais atirados.

Certamente nao pretendo endossar a afirma~ao primdria de que <10 socialismo e
a solurao". Nao adianta muito falar de um tipo de capitalismo indiferenciado,
sem as distinraes que as melhores analises agora estabelecem entre diferentes re
gimes e especies. a que eu estava tentando argumentar e que, a meu ver, 0 sr.
preferiu falar de modernidade a falar de capitalismo, em parte porque havia
possiveis soluraes em termos de mudanras na modernidade que ndo se apresen
tavam, como 0 sr. diz, em termos de mudan~as 'las formas economicas de orga
niza~ao. a sr. dd a entender que essa forma de organiza~ao economica e basica
mente tudo 0 que ai esta: mercados globais baseados nas formas vigentes de re
laraes de propriedade.

A modemidade tern de fato essas complexidades institucionais que
mencionei. 0 que guer que esteja acontecendo agora com 0 Estado nacional,
por exemplo, ele esta ligado as mudan~as mais gerais da era moderna, tanto
ativa quanta passivamente. Nao vejo como se possa consideni-lo um artefato
do capitalismo. Os Estados nacionais ajudaram a formar a economia capitalis
tao Veja-se, por exemplo, a era atual dos mercados globais. Os governos con
tribuiram para isso de modo ativo e consciente, liberalizando e privatizando.
Urn dos principais componentes dos mercados financeiros globais sao os titu
los do governo. Os governos estao tomando emprestado num mercado global
de capital privado parte daquilo que arrecadaram anteriormente com impos
tos dentro do Estado nacional. Isso cria uma situa~ao perversa, quando esses
mereados passam a exercer influencia sobre os governos. Boa parte das ativi
dades dos mercados financeiros consiste na compra e venda de titulos do go
verno contra outros ativos. as titulos do governo sao precisamente urn meio
de obter emprestimos do capital internacional. Tal processo e regido por uma
especie de mistura de ideologias, modelos, institui~6es.

Bem, estd claro que eu nao queria apresentar nenhum argumento propriamente
dito! Tampouco eu afirmaria que as Estados 'laO estao envolvidos nessa - au
em qualquer outra - fase de desenvolvimento capitalista. Nenhuma descririio
adequada do capitalismo poderia limitar-se exclusivamente aos atores economi-
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cos privados. as Estados sempre participaram do capitalismo, por mais generica
que seja a eonotafc1o que se de a isso. Tomaram parte no desenvolvimento de
mereados e na criafc10 de mereados, bem como na mediafc10 das relafoes entre
capital e trabalho. Todas essas coisas sempre foram feitas pelos Estados. Par issa
nao ereio que exista eapitalismo sem Estado.

Par que nao reconhecer entao as Estados e os mercados capitalistas
como duas fon;as parcialmente independentes que influenciam a ordem glo
bal? 0 sistema de Estados nacionais interage com a economia capitalista,
porem urn nao pode ser reduzido ao outro. Por que nao aceitar isso? Candiz
com reconhecer 0 papel dinamico do capitalismo.

Nao gostaria de sublimar tudo sob a monologica de um capitalismo mundial
como jorfa motriz. PoremJ mesmo nao aceitando a tese de que a globaliza~ao

tornou os Estados impotentes, ereio que a capacidade governante dos Estados foi
realmente afetada pelas mudan,as que a sr. associa aglobaliza,ao. Certas coisas
que os governos talvez quisessemjazer sao hoje muito mais dificeis.

Mas se a capitalismo nao e 0 motor de tadas essas mudan~as, entaa
deve haver outras fon;as em jogo que nao sao regidas pela mesma dinamica.
As far~as de mercado nao operam autonomamente. Os governos decidiram li
beralizar e privatizar para reagir ao fracasso do socialismo e ao fim do keyne
sianismo. Amedida que liberalizam, vao criando os mesmos tipos de mercado
que consideram diffcil controlar. Daf nao se segue que tais mercados tenham
algum tipo de prioridade causal. Portanto acabamos sempre voltando a uma
no~ao multidimensional da modernidade. A reorganiza~ao do poder militar e
as a~6es de Estados infames, como par exemplo as peripedas de Saddam
Hussein, nao sao simplesmente urn produto do capitalismo. 0 poder militar e
o pader militar e tern seu proprio impacto.

o mesmo vale para nossa intera~ao com a natureza atraves da ciencia e
da tecnologia. Temos hoje uma comunidade dentffica mundial ocupada em
fazer descobertas e fonnular tearias. Tais processos samente em parte sao dita
dos pelos imperativos do mercado. Sao movidos pela busca de prestigio dentifi
co numa comunidade global voltada para a produ~ao de conhecimento.

Passemos agora as suas idiias a respeito do Estado do bem~estar social. Como 0

sr. definiria 0 Estado do bem-estar e suas atuais dificuldades?

o Estado do bem-estar social pode ser visto como urn sistema de admi
nistra~ao do risco, e nao apenas como meio de redistribui<;ao entre ricos e po
bres - ou como meio de cantrolar as pobres, que e afinal a sua verdadeira
origem. Trata-se basicamente de urn sistema de segura social au coletivo. 0
problema do Estado previdenciario nao e apenas saber quem paga, quem
ganha e quem perde, e sim como equilibrar seguran~a e risco - num mundo
onde a natureza do risco esta mudando.
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Ocorrem-me aqui algumas questoes referentes a periodiza(:iio e causa(:iio. Talvez
se possa dizer que uma das causas do atual incremento da percepp'io do risco
tem a ver com a anunciada elimina(:iio de certos mecanismos de segura social
com que se contava anteriormente. Porem essas formas de garantia siio na ver~

dade muito recentes - certamente muito mais novas do que a modernidade. Tal
como 0 sr. a define, a era do Estado do bem-estar social conta menos de 50 anos.
E certamente para explicar por que as coisas estiio mudando nessa area e preciso
examinar uma serie de outras mudan(:as - envolvendo as for(:as pol(ticas e as
competencias do Estado -, em vez daquelas referentes aD contexto do risco.

o Estado do bem-estar como tal e relativamente recente, mas decerto
nao se limita ao periodo do pas-guerra. Porem esse Estado e outros sistemas
de seguro social jamais foram tao eficientes, universais e protetores quanta se
imagina. Nao e como se estivessemos passando de urn mundo de total segu
ran~a para outro de inseguran~a. 0 Estado do bem-estar sempre foi urn meio
de lidar com a contingencia e de proteger os individuos contra 0 risco, estan
do pois intimamente associado ao principio do seguro. Mas a constitui~ao do
Estado do bem-estar teve como pressuposto aquilo que chamei de risco exter
no. 0 Estado intervira para nos proteger se as coisas desandarem - nao cabe
ao cidadao envolver-se muito quando as coisas desandam. Hoje temos urn
ambiente de risco muito mais ativo, reflexivo, no qual as pessoas tern uma re
la~ao diferente com seu futuro, seu corpo, seu meio social e econ6mico. Isso
nao significa descartar-se do Estado do bem-estar, mas sugere, sim, uma re
forma radical. Muitos tern saudades dos anos dourados do Estado do bem-es
tar, mas essa foi uma experiencia muito mais desigual do que pretendem
fazer-nos acreditar. Ha na esquerda uma nostalgia do Estado do bem-estar,
em parte baseada em pura fic~ao. Quem ja enfrentou filas para receber 0 se
guro-desemprego ou teve de lutar com a burocracia previdenciaria ha de con
vir que 0 Estado do bem-estar sempre teve seu lado negativo. A dependencia
da seguridade, os resultados sub6timos dos sistemas previdenciarios - isso e
real. Nao apaio 0 assalto neoliberal contra a seguridade. Precisamos de uma
reestrutura~aopositiva das institui~6es previdenciarias, a qual permita as pes
soas assumirem atitudes mais ativas em face do risco, mas que ao mesmo
tempo lhes de prote~ao. Isso significa conceber mecanismos de segura que
nao estejam tao diretamente ligados as receitas da previdencia. Tanto quanto
possivel, em vez de dar bens as pessoas, devemos dar-lhes competencias e
responsabilidades.

a Estado do bem-estar jamais fai puramente urn mecanisma de segura. as Esta
dos sempre tentaram ao mesmo tempo alcan(:ar au propiciar alguns outros obje
tivos.

...como exercer controle social sobre a popula<;ao, manter as pessoas
no seu lugar...
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Mas eles sempre tentaram garantir urn n{vel m{nimo de assistencia que entdo se
supunha que 0 mercado de seguros privado nao poderia oJerecer. Como 0 sr.
disse antes, nos certamente necessitamos de uma visdo multidimensional da ori
gem da Estada da bem-estar. De fato, em parte e paliciar e coibir a desardem sa
cial, mas em parte e tambem uma rea~ao as press6es por uma base m{nirna
coma reflexa da capacidade das varias grupas saciais para se mabilizarern por
tras dessa causa. 0 sr. certamente nao ve 0 Estado do bem-estar como mero ins
trumento de contrale social...

Nao, esse era apenas urn de seus aspectos.

Pergunto-me tambem ate que ponto 0 sr. tende a superestimar 0 aspeeto da res
pansabilidade pessaal.

Naa se trata apenas de respansabilidade pessaa!. Tern aver tambem
com a aplica<;ao dos principios securitarios no tocante a aceita<;ao do risco e
cam a papel que devem ter ai as gavernas. Devemas tentar ser imaginativas
ao tratar dessas questoes. Em principio seria possivel os governos emitirem ti
tulos resgataveis referentes ao risco social, coisa que nenhum deles tentou.
Mas ja existem derivativas que cabrem riscas de desastre, par exempla. Igual
mente curiasa e a nac;aa de respansabilidade. Que aspectas das caisas que
podem desandar seriam passiveis de seguro, e por quais aspectos deveria a1
guem respansabilizar-se?

Mas, para levantar aqui outra questao "antiquada", tais mudan~as acaso ndo
teriam como conseqilencia 0 Jato de que as pessoas que sao bern organizadas,
prosperas e bem-inJormadas, cujo segura geralmente e menos cara e que tem
mais condi,6es de fazer segura acabaraa senda mais favarecidas da que as pes
soas cuja situQf;.ao inicial nao era assim tao boa?

...uma especie de dupla estratificac;aa...

Entaa, de fata, tem-se maiar diversifica,aa seguinda a via privada.

A divisao nao e apenas entre publico e privado: tern aver tambem com
a mada de encarar as riscas e de cultivar respansabilidades. Esse e urn das
mativas pelas quais a educac;aa parece estar crianda maiar desigualdade eca
nomica do que antes. A pessoa instruida tern mais condi<;oes de sobreviver e
prosperar num mundo ativo, reflexivo.

Sera que a Suecia de a/gum mada naa alcan,au certa nivel de igualdade social
atraves das institui~6es previdencicfrias?

Os Estados do bem-estar da Escandinavia apresentam menos desigual
dade que a maioria dos demais paises ocidentais. Mas resta saber se isso se
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deve ao Estado do bem-estar ou se este reflete outros aspectos da sodedade
escandinava. Por algum motivo, parece que la existe desde h;\ muito uma cul
tura da igualdade e da responsabilidade coletiva.

Bem, talvez isso seja verdade, mas com certeza erazGO suficiente para se afirmar
que as instituifoes previdenciarias podem ser urn meio de incutir a igualdade,
mesmo que se diga que isso eporque as suecos querem ser iguais, de uma forma
que os italianos nGO querem.

Sim, embora na Escandinavia isso tenha sido alcanc;ado mais pela re
distribuiC;ao do trabalho que da renda. 0 Estado do bem-estar oferece traba
lho a pessoas (principalmente mulheres) que em outras sodedades sao forc;a
das a exercer ocupac;oes marginais ou excluidas do mercado de trabalho.

Mas isso tinha aver tambem com 0 corporativismo...

Nao creio que haja provas de que 0 Estado do bem-estar na Suecia pro
moveu uma redistribuic;ao direta da renda ou da riqueza, pois em tenTIOS de
riqueza a Suecia e realmente bastante desigual, uma sociedade capitalista
onde ha muitas familias ricas.

Algw!m como Esping-Andersen poderia alegar que urn Estado do bem-estar dessa
natureza realmente encara a questGo em termos de distribuifaO primaria, e nGO
de redistribui,ao. Ou seja, todo urn conjunto de estruturas institucionais signifi
ca que a sociedade dci trabalho a todos que a queiram, em troea de urn salcirio
razoavel, com negociafao central de salarios e condifoes. De modo que nao e
preciso a aparato do Estado do bem-estar parafazer tudo i550.

Epreciso, sim, porque sem um Estado do bem-estar de grandes dimen
s6es nao haveria empregos.

Mas al entra em jogo tambem a questGo de genera, evidentemente...

Sim, mas, repetindo, parece que nos paises escandinavos ha uma cultu
ra moral da igualdade entre os sexos que nao e s6 produto do Estado do bem
estar. Nesses paises, a grande maioria das maes solteiras e empregada do Es
tado do bem-estar. Portanto, parece que a redistribuic;ao e mais de trabalho
que de renda.

S6 que sempre houve tambem muita verba para reciclagem profissional e nao
muitos gastos com desemprego. Mesmo nessas circunstancias, 0 nlvei dos benefi
cios ainda era alto e as direitos da maternidade muito mais amplos do que no
Reina Unido.

Mas e dificil ver isso como urn modelo para a futuro. A linica sociedade
escandinava que aparentemente manteve isso sem outros recursos externos

.......------~-'==--====,~---
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especificos, corno as da Noruega, foi a Dinamarca. a sistema sueeo pareee
estar sob grande pressao. A Finlandia tern altos indices de desemprego. Os
dais paises que conseguiram manter intacto 0 Estado previdenciario e uma
boa competitividade externa foram a Dinamarca e a Holanda. Ambos sao pai·
ses pequenos, 0 que pode ter algo a ver com isso.

Duas ultimas perguntas. Ao discutir as possibilidades de um Estado previdencid
rio positivo

J
0 sr. aventa a hip6tese de "pactos" sociais entre ricas e pobres. Como

seriam estabelecidos esses pactos e como eles funcionariam?

Por exemplo, a reforma do metro de Londres poderia contar com 0 apoio
de contribuintes de diferentes faixas de renda. Quando 0 trMego e a poluic;ao
se tornarem insustentaveis, tados os londrinos estarao "no mesmo barco".
Novas alian<;as, em torna de outras questoes, poderiam seT forjadas entre as
mais jovens e os mais velhos - muitas dessas pessoas, em ambas as faixas eta
rias, dependem do Estado. Para citar outro exemplo, pense no que a moeda
unica poderia fazer. Ela poderia criar em toda a Europa grupos que ninguem
ainda imaginou - quem sabe uma associac;ao europeia de pensionistas.

Tenho duvidas quanta a isso. Ii como se na verdade a sr. estivesse falando de bens
publicos de alguma especie. Todos tem a ganhar com a me/haria do metro, ricos
e pobres, quanta mais nao seja porque as ruas nao estarao entupidas de gente
quando se passa par elas dirigindo urn carro de luxo. Nesse casoJ as ricos tiram
proveito diretamente. Nao ecerto, poremJ que eles estejam realmente interessa
dos em promover alguma redistribui,iio. De qualquer modo, a 16gica da redistri
bui,iio atraves do Estado do bem-estar sempre foi essa: as ricos abrirem miio de
urn pouco para melhor garantirem 0 que ja tern.

Entao, onde esta 0 problema? E uma forma de buscar novas soluc;6es
para essas questoes.

E por ultimo... 0 sr. e tido como a cientista social favorito de Tony Blair, e consta
que suas ide;as a respeito do Estado previdencidrio positivo e da moderniza,iio re
flexiva, par exemplo, teriam uma especie de "afinidade e/etiva" com certas idiias
do Novo Trabalhismo. Gostaria de saber a que sr. pensa do "projeto" do Novo TIn
balhismo.

Alguem poderia dizer que 0 Novo Trabalhismo representa simplesmente
uma guinada para a direita e que ele cinicamente incorparou boa parte de urn
programa thatcherista. Nao penso que esse seja 0 casa. Quero crer que 0 Novo
Trabalhismo esta introduzindo urn pragrama que tern a ver com todas as mu
danc;as de que vimos falando. Nao devemos ver isso de uma maneira demasia
do paroquialista - todos os antigos partidos socialistas, e mesmo partidos de
autros matizes politicos, estao lidando com esses problemas. Portanto as conse
qiiencias politicas dos processos discutidos neste livro certamente independem
do que quer que acontec;a com urn dado partido num dado pais.
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Polltica mundial

CHRISTOPHER PIERSON Ja falamos de politico anteriormente, mas nos pro
ximas seroes gostaria de aprofundar 0 tema e pedir-lhe tambem que relacione
suas idiias com as eventos e as rnudan~as no cendria internacional. Primeiro,
qual e, a sea ver, 0 popel dos governos awalmente? MUltos falam no Jim do poli
tico e no fim do governo.

ANTHONY GIDDENS Permita-me come~ar falando um pouco a respeito da
questao dos fins em gera!. 0 critico litenirio Frank Kermode escreveu The
sense of an ending ja faz uns 30 anos, mas hoje essa questao ganhou evidencia
ainda maior. 0 fim do socialismo, do marxismo, da hist6ria, do trabalho, da
familia, do Estado nacional e mesmo da ciencia - assim se intitulam varios
livros recentemente publicados. Que significa essa fixa~ao em fins? sera que
num dado momenta os intelecruais vaa declarar 0 fim dos fins e comec;ar no~

vamente a falar dos principios?
A resposta mais facil seria dizer que tudo issa advem do fato de estar

mos nos aproximando do fim do milenio. Talvez, quando tivermos entrada no
novo seculo, haja uma mudan~a na mentalidade cultural e comecemos todos
a falar de principios em vez de fins. Tal hipatese ao menos tem 0 merito de
ser verifidvel, embora tenhamos de aguardar ainda alguns anos. Prestei
minha pequena contribuic;ao a teda essa conversa a respeito de fins ao intro
duzir conceitos como "sociedade pas-tradicional", fim da natureza e da tradi··
~ao e assim por diante.

Contudo, creio que deveriamos deixar de pensar em termos de fim. Na
verdade, estamos assist indo a urn infcio - a formac;ao de uma sociedade C05

mopolita global no sentido discutido nos capitulos anteriores. Nao se trata de
uma nova era emergindo da anriga, como pensava Marx. A modernidade e
ainda a modernidade, so que muito mais universalizada e radicalizada pela
revolu~ao global na informa~ao e outras mudan~as. A meu ver, falar em fins
representa a incapacidade de lidar com as limita~6es, as complexidades e os
paradoxos da modernidade. Temos que nos libertar de certos sonhos do pas
sado, sem abandonar a ideia de que devemos procurar construir nossa pra-
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pria hist6ria. De certo modo, nao nos resta outra escolha senao continuar ten
tando influenciar a hist6ria. ja que nossas vidas sao tao fundamentalmente
configuradas pelas for~as historicas por nos liberadas. Tome-se, por exemplo,
nossa visao do futuro. Somente 0 mais ingenue dos tecno-entusiastas paderia
continuar vendo 0 futuro como urn territ6ria livre e disponivel. Para nos a fu
turo deixou de existir, par assim dizer. Nossa propria preocupa~ao com ele
gera uma diversidade de cemirios futuros - toda reflexao sobre 0 futuro tor
nou-se para nos uma reflexao sobre cenarios. na qual todo e qualquer cenaria
pode em prindpio influenciar 0 estado de coisas previsto. Isso nao e apenas
uma forma de dizer que nao podemos prever 0 futuro, 0 que logicamente e
verdade. Nosso modo de pensar 0 que e 0 futuro se aiterou. Isso vale tanto
para as quest6es mais coletivas quanta para nossa vida particular.

Nao me esqueci de que sua pergunta era a respeito de politica e gover
no! Porem as ideias de governo "progressista" estavam diretamente ligadas a
ideia de nos tornarmos senhores de nossa hist6ria. Euma no~ao que vai muito
aMm do socialismo - e aqual 0 conservadorismo sempre resistiu. as conserva
dores ressaltavam a imperfectibilidade dos seres humanos, a natureza fragmen
taria do conhecimento e nossa limitada capacidade para controlar 0 futuro.
Pode-se dizer que hoje somos todos conservadores - temos que frear as mu
dan~as tanto quanta incrementa-las; e temos que assumir uma atitude defensi
va au precavida diante de for~as que nao podemos dominar inteiramente. Nos
sas ideias sobre govemo e politica devem refletir essa nova visaa.

Normalmente, os que falam no fim do governo e no fim da politica
estao nao apenas falando de tendencias factuais, mas tambem defendendo
determinada postura. as neoliberais. por exemplo, querem reduzir 0 gover
no ao minimo essencial. as mercados que cuidem de tudo, deixando-se a
sociedade civil a maior parte daquilo que chamamos de "politico". Enten
dem eles que, deixando a sociedade civil agir por sua propria conta, de
algum modo ela automaticamente criara mecanismos de solidariedade. Os
uminipelot6es" de Burke sao aqui intimados a entrar em a<;ao, como se Fosse
possivel reduzir tudo a pequena escala. Grotescamente, esses autores acu
sam 0 Estado previdenciario de sugar a sociedade civil e destruir a hanno
nia social "natural". Essa e a contrapartida das exageradas reivindica~6es

previdenciarias de alguns socialdemocratas.
Numa sociedade globalizante, e ridiculo supor que se possa reduzir

tudo ao nivellocal. A solidariedade social depende do born governo em todos
os niveis, desde 0 local ate os sistemas emergentes de governan~aglobal. Nao
havera urn fim da politica, mas temos de fato que procurar outras formas de
governo que nao as do Estado nacional classico. as grupos de interesse e as
organiza<;6es nao-governamentais que ora proliferam no cenario global nao
podem fornecer mecanismos de governo, pais uma das fun<;6es do governo e
dirimir as diferentes reivindica~6es dos grupos de interesse. Existem possibili
dades concretas no modelo de "democracia cosmopolita" proposto por David
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Held, 0 qual preve formas de associaGao democratica que vao desde 0 gover
no local ate instituiGoes globais reformadas.

Com que entao nao existe urn governo mundial emergente? No final do seculo
passado, a ideia de que estava para surgir alguma forma de govemo mundial
tornou-se bastante popular, e peIo menos alguns acreditaram nissa. A I Guerra
Mundial destruiu tudo iSSDJ e haje essas aspirap3es parecem urn tanto ut6picas.
o sr. mesmo fala de um "mundo sem contrale". Acaso isso significa que esteja
mos agora a merd de um conjunto de forras - especialmente aquelas ligadas
aos mercados financeiros globais - as quais devamos nos adaptar, mas que difi
cilmente podemos esperar contralar?

Penso realmente que vivemos nUID mundo seID cantrole, expressao que
tomei emprestada ao antropologo Edmond Leach. Era 0 titulo de uma confe
rencia por ele proferida ha urn quarto de seculo. So que havia urn ponto de
interrogaGao no final da frase. Considerando os fatos decorridos desde entao,
creio que 0 ponto de interroga<;ao ja naG se faz necessaria. Mas naG devemos
nem podemos perder a esperanc;a. NaG podemos damar a historia como pen
sava Marx, pais nao existem as diah~ticas da transformm;:ao historica nas quais
ele baseou sua tearia. Como individuos e como coletividade, porem, ainda ! !,

podemos esperar ter maior controle sobre nosso destino do que e 0 caso no
momento - na verdade, 0 futuro da sociedade mundial depende disso. A
mentalidade cultural dos ultimos 30 anos, incluindo ai essa profusao de fins,
foi consideravelmente influenciada pelo impacto do fundamentalismo do
mercado implfcito na teoria neoliberal. Se a desregulamentaGao e tudo, en-
tao, e claro, cedemos-lhes 0 controle. Foi essa situaGao, aliada Ii globalizaGao
da inovaC;ao cientifica, que criou 0 mundo sern controle.

Ha nisso urn lado abstrato e outro mais concreto. No plano filos6fico,
ernbora reconhecendo as limitac;6es do Ilurninismo, nao devemos renunciar a
ideia de estabelecer alguma diretriz para nossa historia. A complexa reflexivi
dade dessa situaGao e uma faca de dois gumes: as previsoes feitas com 0 in
tuito de que venham a realizar-se podem gorar, mas tambem nos possibilitam
influenciar futuras mudanGas.

Num plano mais concreto, existem muitas possibilidades de aperfeiGoa
mento e democratizaGao da govemanGa global que estao longe de correspon
der a urn governo rnundial. Temos de incluir nessas considerac;6es 0 papel dos
mercados financeiros globais. as fundamentalistas do mercado evidentemen
te partern do pressuposto de que os rnercados financeiros sao auto-regulaveis
e tendem sempre, mesmo a curto prazo, ao equilibrio. Keynes era bern mais
realista, assim como George Soros. Tal como eu, Soros faz uso da nOGao de
reflexividade. Ele diz que, devido Ii apropriaGao reflexiva da informaGao, os
mereados financeiros tendem Ii instabilidade - os mercados podem compor
tar-se de modo inesperado, tomar-se caoticos, deixar-se influenciar pelo efei
to de amplificaGao, pelo comportamento gregario e pelo panico. Concordo
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com essa visao - os mercados financeiros globais pertencem acategoria dos
riscos de amplas conseqtiencias que criamos para nos mesmos. Mercados ins
tantaneos em tempo real como os que se veem hoje nao existiam anterior~

mente, de modo que nao podemos sequer excluir a possibilidade de um co·
lapso economico generalizado.

Temos de alimentar a esperanGa de que uma derrocada geral seja algo
extremamente improvavel. Mas e certo que devemos buscar novos meios de
controlar mais efetivamente 0 fluxo dos mercados financeiros, de modo a mi
nimizar a fuga de capitais e 0 panico. Tais questoes foram intensamente deba·
tidas na comunidade mundial por ocasiao dos problemas enfrentados pelas
economias do Leste asiAtico em 1997 e depois. Houve a mesma agitaGao
quando da crise da desvalorizaGao mexicana, mas depois 0 assunto morreu e
acabou dando em nada. Espero que agora saia dai alguma coisa. Temos de
procurar um sistema que tenha mais estabilidade, que proteja as economias
locais - sobretudo as economias de mercado emergentes - da extrema vola·
tilidade do mercado. Circulam hoje no mundo enormes volumes de capital,
geralmente capital Ii procura de altos retornos a curto prazo e interessado em
tirar proveito de variaGoes nas taxas cambiais. Grandes fluxos de capital
podem ser atraidos para determinado pais ou regiao e ir embora de repente,
quase do dia para a noite. As econornias abertas e de menor porte parecern
mais vulneraveis, mas, como se trata de urn problema sistemico, ate mesrno
as grandes economias desenvolvidas podem ser gravemente afetadas.

Introduzir no sistema uma governan<;a mais consciente deve ser urn
objetivo primordial, que pode ser alcanGado por uma combinaGao de medidas
locais e globais. A ampla adoGao das "melhores praticas" locais e importante.
Exemplo muito citado e 0 sistema de reserva no Chile. S6 e possivel investir
dinheiro no pais fazendo no Banco Central um dep6sito por um ano, sem ju·
ros. a objetivo e desencorajar a especula<;a.o financeira a curto prazo sem ini~

bir 0 investimento, e isso parece ter funcionado.
MudanGas no Fundo Monetario lnternacional sao desejaveis e mesmo

necessarias, caso seja mantido 0 atual formato dessa organiza<;ao. Menos pre
dominio dos EUA, maior transparencia e outras mudanGas seriam perfeita·
mente viaveis. A regulamentaGao do mercado poderia estar mais efetivamen·
te vinculada Ii democratizaGao. A sugestao feita por Soros, de uma segurado·
ra de credito internacional, nao foi levada muito a serio, mas vale a pena co
gitar em alga parecido. A ideia seria garantir as emprestimos internacionais
ate certo limite de credito, vinculado a uma avaliaGao da posiGao crediticia de
determinado pals; acima desse limite, as instituic;6es financeiras privadas fica
riam responsaveis par seus emprestimos. ereio que deveriarnos por tambem
em pauta 0 impasto (Tobin) sabre as transac;6es financeiras internacionais.
Nao e algo assim tao improvavel quanto se supoe. Teria 0 duplo efeito de de·
sencorajar a especulaGao finance ira desenfreada e ao mesmo tempo gerar
uma receita que poderia ser recuperada pelos governos. Ninal, boa parte das
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transa<;6es nos mercados financeiros mundiais se faz Com titulos do governo.
as governos emitem esses dtulos como alternativa arelutancia dos contribu
intes em pagar impostos altos 0 suficiente para manter institui<;oes previden
ciarias eficazes. Nao seria facH estabelecer tal sistema, mas suas vantagens se
riam consideraveis.

Seria a Uniao Europeia um meio e[etivo de proteger seus membros contra cho
ques dos mercados financeiros? A seu vet; poderiam as outros blocos de comercio
emergentes servir de contrapeso as tend€ncias ca6ticas dos mercados financeiros?

A Uniao Europeia nao tern como lidar sozinha com essa questao, muito
menos os outros blocos de comercio, que sao muito menos organizados. Cum
pre tomar medidas num plano mais global, sem comprometer os concretos
beneficios que os mercados de capital globalizados tern a oferecer tanto as
economias desenvolvidas quanto as emergentes. 0 destino do euro nao sera
definido pela Europa, mas justamente pelas rea,oes dos mercados globais.

Qual a sua atitude em relafGO a moeda unica? Existiria a esse respeito uma
viSGO sociol6gica diferente da viSGO economica?

Enquanto conceito abstrato, sou contra a moeda unica tal como foi
concebida pela Uniao Europeia. Ha outras questoes a considerar em primeiro
lugar. No que se refere a democracia e responsabilidade, por exemplo, a
Uniao Europeia ainda enfrenta problemas prementes que aguardam solu,ao.
A perda de entusiasmo pela Uniao Europeia certamente esta ligada ao carater
distante e burocratico de suas institui,oes, alem do fato de sua agenda apa
rentemente nao corresponder as questoes que mais preocupam 0 cidadao co
mum, em especial 0 desemprego. Alem disso, a moeda unica e urn grande ris
co, de consequencias imprevisiveis - tern muito a ver com a natureza indefi
nida do novo fenomeno do risco. Nenhum grupo de Estados tao grande e rico
quanto a UnHio Europeia tentou criar antes uma moeda unica. No passado, a
cria<;ao de moedas normalmente se seguia acria<;ao de Estados nacionais.

Como ja existe considenivel convergencia de algumas economias euro
peias. a curto prazo nao deve haver muita reac;ao dos mercados ao euro. mas
isso tambem nao e de todo certo. A medio prazo talvez haja maiores dificulda
des, dependendo do estado da economia mundial e do subseqiiente desenvolvi
mento interno das varias economias europeias. Ha quem diga que a moeda
unica e mais urn projeto politico do que urn projeto puramente economico, e eu
concordo. Mas tudo que venha a dar errado economicamente tera importantes
conseqiiencias politicas. A meu ver sao fundados os temores de muitos econo
mistas quanto a rigidez que pode vir a resultar da ado,ao da moeda unica. A
Europa nao tern e provavelmente nao deseja ter os niveis de mobilidade da
mao-de-obra existentes nos EUA.
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Como voce deu a entender, os soci610gos deveriam examinar mais a
fundo a uniao monetaria. Se suas conseql1encias economicas forem realmente
radicais - como sustentam, com argumentos diversos, seus defensores e seus
adversarios -, as implicac;6es sociais serao igualmente profundas. Par exem·
plo, como eu ja disse, a moeda unica talvez fa<;a com que grupos de diferen
tes paises passem a perceber melhor seus interesses comuns. Urn pequeno
agricultor do suI da ltalia pode descobrir que tern muito em comum com urn
pequeno agrieultor escoces. Os pensionistas de urn pais podem articular-se
com os de sua categoria por toda a Europa. 0 euro pode comprometer a legi
timidade politica da Uniao Europeia, em vez de fortalece-la.

Existe ainda outra possibilidade. Epouco provavel, mas talvez 0 euro
venha a ser como 0 parto da montanha. 0 fato de ja haver uma convergencia
economica pode significar que as mUdanc;as nao serao tantas assim.

De modo geral, como 0 sr. vi' a Unido Europeia? Qual sera seu provavel futuro?
Alguns dizem haver uma onda de "euroceticismo" em toda a Unido Europeia.
Sera que isso significa que 0 "projeto europeu" esta dando para tras, mesmo ape
sar do euro?

A UnHio Europeia, como tantas outras coisas no mundo, tern que ser
vista hoje como uma manifesta<;ao da globaliza<;ao e tambem como uma rea
<;3.0 a esta. A UE surgiu num contexto muito diverso do atual. Inicialmente,
foi uma rea<;ao as devasta<;aes da 11 Guerra Mundial; depois, urn fenomeno da
Guerra Fria, situando a "Europa" entre 0 comunismo, de urn lado, e os Esta
dos Unidos, de outro. Alias, a unidade europeia era vista por alguns de seus
primeiros defensores como uma forma de canter a Russia, ficanda a Europa
como uma "zona livre" entre os camunistas e as Estadas Unidos.

Muita coisa mudou depois de 1989, e nao admira que 0 projeto euro
peu esteja sendo levado adiante por uma especie de inercia proveniente do
passado. Sou partidario convicto da unidade europeia, mas nao devemos ig
norar as cn'ticas feitas par alguns "euroceticos". Repetindo, a Europa s6 se
tornara "real" para a popula<;ao em geral se a UE ajudar a resolver os proble
mas cotidianos do povo e se 0 fizer dentro de urn contexto de institui<;aes de
mocratizadas. Em particular, ha que levar a serio 0 principia da "subsidiarie
dade".* a terma e meio "euragabinete", produto da burocracia bruxelense.
Contudo, e fundamental para direcionar politicamente a globaliza<;ao. A "Eu
ropa das regiaes" nao deve ser apenas urn slogan, mas uma realidade da des
centraliza<;ao do poder. Dar-se conta disso e reconhecer a fal<icia da ideia de
que a Uniao Europeia, se tiver de ser alguma coi5a, tera de ser urn E5tado fe
deral centralizado. Isso faz parte do pesadelo eurocetico, mas, devidamente

'" N. do T.: Principio segundo 0 qual as decis6es devern ser tomadas no nivel rna is proximo posslvel
daquele onde seus efeitos serao sentidos - por exemplo, em nivellocal, e nao em nivel nacional.

1
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assimilada e desenvolvida, a ideia de Europa pressiona em duas dire~6es. Os
criticos do federalismo parecern nao perceber que urn sistema federal real
mente efetivo e descentralizado. Tal sistema e compativel com 0 fortalecimen
to do governo central europeu, desde que isso se fa~a acompanhar de uma
expansao da demoeracia. Incrementar a burocracia no plano europeu signifi
ca fortalecer 0 Parlamento europeu, mas tambem reexaminar as formas de
responsabilidade local.

Apesar de sua natureza inercial, a Uniao Europeia esta a frente dos de
mais blocos economicos. A UnHio Europeia e - ou pode ser reinterpretada
como - uma rea~ao pioneira a ordem global. Pode vir a servir de modelo
para outras regi6es e contribuir para a sociedade global cosmopolita de que
falei anteriormente.

A meu ver, 0 carater cosmopolita da Europa e mais importante do que
descobrir nela alguma forma de identidade cultural geral. Despendeu-se
muito esfon;o para encontrar na cultura europeia caracteristicas que a distin
gam de outras civiliza~6es, ou para cultivar algum tipo de cultura integrada.
Porem mlo ereio que tais estrategias sejam eonvenientes ou neeessarias. A Eu
ropa nao e nem pode ser urn super Estado nacionalJ com uma cultura co
mum. Os ideais que a unificam devem ser ideais que todos no mundo possam
partilhar, como a prosperidade economica, a prote~ao das liberdades indivi
duais, a responsabilidade coletiva para com os desprivilegiados e 0 reconheci
mento dos direitos democraticos.

Mais ou menos 0 mesmo se pode dizer com rela~ao a Otan, que todos
consideram urn problema, mas que pode ser a solu~ao para alguns de nossos
dilemas globais. Os americanos tern papel central na Otan, 0 que a distingue
da Uniao Europeia. Tal como e, a Otan nao pode ser 0 bra~o militar da UE.
Mas isso nao e mau, se virmos a Otan nao pelo que ela e - a quintessencia
da Guerra Fria -, mas pelo que pode vir a ser. Costuma-se dizer que a Otan
nao tern papel definido; mas quem acha isso ainda esta pensando nas For~as

Armadas em rela~ao a geopolitica tradicional e ao confronto de Estados na
cionais. A Otan diz respeito mais propriamente a urn mundo onde "ninguem
tern inimigos" - ou seja, onde nao mais se apliea a geopolitica inspirada nos
principios definidos por Clausewitz em seu texto classico Da guerra. A presen
~a da Otan declara a obsolescencia da guerra tradicional, e sua propria estru
tura amorfa pode contribuir para essa situa<;ao. Sendo assim, DaO representa
nenhum problema a eventual expansao da Otan para 0 Leste, de modo a in
cluir nao so a Europa oriental, aonde ela ja chegou, mas tambern a Russia.

Os objetivos da Otan devem ser esclarecidos em rela~ao a esse cenario,
e seus poderes mais bern definidos e circunscritos. Isso pode ser cODseguido
por meio da colabora~ao entre os EUA e a Europa, trabalhando em conjunto
com as Na~6es Unidas. A meu ver, tais possibilidades se encaixam perfeita
mente no ambito do realismo utopico; embora dificeis de concretizar, essas
aspira~6es nao sao absolutamente irrealistas.
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Mas e quanta acondipio economica cia UE? Equase sempre nesse sentido que se
costuma empregar a termo Heuroesclerose". No momenta, a ecanomia americana
parece estar em boa forma. Pode haver au nao um "novo paradigma" com um
ciclo economico achatado, como dizem alguns; mas aparentemente os EUA tem
uma combina,iio de baixos indices de desemprego e infla,iio com taxas razoaveis
de crescimento. Ja a Europa parece atalada no desemprego, com pouca perspecti
va de reduzi-lo substancialmente no futuro. Muitas empresas estatais nos princi
pais paises europeus parecem ter perdido a competitividade. Sera que 0 "modelo
europeu" precisa ser radicalmente reformulado?

Prefiro evitar essas compara<;6es faceis. 0 economista Stephen Nickell
mostrou que as taxas de desemprego variam muito na Europa. No perfodo de
1983 a 1996, 30% da popula<;iio dos membros da OCDE viviam em paises
com taxas medias de desemprego inferiores as dos EUA. Alem disso, os paises
com as menores taxas de desemprego, como Austria, Portugal ou Noruega,
nao se destacam pela flexibilidade de seu mercado de trabalho. No tocante as
taxas de crescimento, pelo menos tal como sao normalmente medidas, alguns
paises europeus cresceram mais nesse pedodo do que os EUA. Portanto 0

quadro nao e tao bern definido quanto se sup6e. Alem disso, quando se com
para a Europa com os EUA, ha todos aqueles aspectos alegados pelos defenso
res das Estadas previdenciarias europeus. Os EUA podem ter indices de de
semprego menores que a maioria dos paises da Europa ocidental, mas em
campensa<;ao tern maiar numero de trabalhadares pabres. Os salarias dos
25% mais pabres nos EUA ficaram estagnados por urn quarto de secula, pelo
menos ate bern recentemente. Isso naD aconteceu nas principais economias
da Europa ocidental. A popula<;aa carceraria per capita e muito mais numera
sa do que na Europa. 0 estuda mais exaustiva que eu canhe<;a a esse respeita
mastra que os detentas representam 2% da far<;a de trabalha masculina ame
ricana, incluindo-se ai nao s6 os presos mas tambem os que trabalham nos
presidios - do contnirio, a taxa de desemprego entre os homens seria 2%
maior.

Ternos de encontrar outro caminho, e isso nao eabsolutamente uma ta
refa impossivel. Falamas anteriormente da refarma do Estada da bem-estar,
pelo menas de maneira geral. A refarma previdenciaria e urgente e impres
cindivel em muitos paises europeus, embora certamente devamos reconhecer
a diversidade das Estados previdenciarios europeus. Tal reforma naa deve ser
"americana": em outras palavras, deve ter urn enfoque positive da previden
cia, e nao negativo. Nos EVA, "previdencia" sempre teve conota<;ao negativa.
Ja na Europa, 0 Estada previdenciaria e justamente considerada urn trampo
lim para a mabilidade sacial e a realiza<;ao individual. Temas de enfatizar
ainda mais essas caracteristicas em circunstancias que mudaram bastante
desde que se instituiram os sistemas previdenciarios, a fim de obter esse novo
equilibria entre risca e seguran<;a a que me referi num capitula anteriar.
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Hoje a reforma previdenciaria deve estar voltada para 0 sucesso econo
mico na economia global. No que se refere apolemica questao dos mercados
de trabalho, a analise de Stephen Nickell oferece parte da solw;ao. A rigidez
do mercado de trabalho nao prejudica 0 emprego desde que signifique prote
~ao legal dos direitos trabalhistas e rigorosa legisla~ao empregaticia. 0 de
semprego esta ligado a outros aspectos, como concessao de auxilio-desempre
go por tempo indefinido ou precarios padr6es educacionais no segmento infe
rior do mercado de trabalho. Aqui sao definitivamente necessarias mudan~as

estruturais. Apesar do argumento segundo 0 qual ha uma quantidade fixa de
emprego, vejo boas possibilidades na redistribui~ao ativa do trabalho. 0 su
cesso do "modelo holandes", por exemplo, parece que depende da cria~ao or
ganizada de uma grande quantidade de empregos de meio expediente.

o problema do desemprego nao pode ser visto separadamente das
quest6es concernentes ao papel dos sexos e a familia, ou mesmo do problema
mais amplo do futuro do trabalho em geral. As taxas de desemprego parecem
dados puramente estatisticos, mas mesmo um exame superficial mostra que
elas sao complexas e interpretativas. Os desempregados sao os que dizem
querer trabalhar. Mesmo que isso pudesse ser medido com precisao, ficariam
de fora os que estao trabalhando mas prefeririam nao estar, os que trabalham
em fun~6es nao-remuneradas - ou os que nao se incluem na categoria de
desempregado, como os aposentados. Muitos aposentados podem querer tra
balhar, mas nao sao considerados desempregados.

Contrariando os que na decada de 1960 previam 0 advento de uma so
ciedade do oelo, 0 trabalho tornou-se mais importante na vida das pessoas,
ate porque e muito maior atualmente a propor~ao de mulheres na for~a de
trabalho. No entanto, 0 trabalho continua sendo opressivo para muitos, ate
mesmo para alguns que exercem profiss6es de nivel superior. Ha duas formas
de opressao pelo tempo na economia global contemporfmea. Os que estao no
topo costumam trabalhar 0 tempo todo: a velha ideia da "classe ociosa" prati
camente desapareceu. 0 impacto da tecnologia da informa~ao e das novas
tecnologias das comunica~6es significa que nao M tempo quando eles nao
estao trabalhando. 0 que os oprime e "nunca terem tempo para nada". Nos
segmentos inferiores da sociedade se acham aqueles que sofrem outra forma
de opressao: os desempregados tem "tempo de sobra". Uns precisam traba
lhar menos. enquanto outros precisam trabalhar mais.

Infelizmente, e impossivel redistribuir 0 trabalho de cima para baixo. A
situa~ao ocupacional de ambas as categorias poderia melhorar com mais fle
xibilidade. "Flexibilidade" pode ser sinonimo de "trabalho temporario". Num
sentido positivo, porem, pode ser um meio de encontrar um papel mais satis
fatorio para 0 trabalho na vida. Os que conseguiram reorganizar suas vidas
desse modo se dizem mais satisfeitos. Estudos feitos na Alemanha se referem
a essas pessoas como "pioneiros do tempo": procuram criar urn modelo de
carreira profissional diferente daquele que predominava anteriormente.
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No comec;o da decada de 1980, os "verdes" alemaes iniciaram uma po
lemica sobre 0 futuro do trabalho. Algumas de suas ideias foram consideradas
estapafi.'irdias, mas acabaram se incorporando aDS debates convencionais,
ainda que nao tenham sido adotadas - como a ideia de um beneficio a ser
pago pelo Estado a todo cidadao. Inicialmente, 0 pensamento ecologico pare
cia incompati'vel com a desenvolvimento economico e a gerac;ao de eI1!prego,
mas agora equase ccmum considerar que as duas coisas VaG de par. E passi
vel produzir mais a partir de menos, e a tecnologia da informac;ao e "limpa"
do ponto de vista ambiental, independentemente de outros problemas e difi
culdades que possa criar.

Nao sabemos se os futuros avanc;os na tecnologia da informac;ao van
eliminar empregos, em vez de ged-los. Alguns, como Jeremy Rifkin, conside
ram que as novas teenologias estao elevando a hierarquia das ocupac;6es de
modo destrutivo. Apos extinguir boa parte dos empregos nao-qualificados e
semiqualificados, a tecnologia da informac;ao eliminan! muitas das ocupac;6es
exercidas por individuos mais qualificados. Ourras, como as economistas mais
ortodoxos, sup6em que 0 progresso das novas tecnologias criara formas ainda
insuspeitadas de demanda, gerando assim tantos empregos quantos foram
eliminados pelo desenvolvimento tecnologico. A discrepancia entre essas pre
visoes serve apenas para enfatizar mais uma vez a importancia de naG restrin
gir a polemica em torno do trabalho somente aquestao do desemprego.

Ate agora nao falamos a respeito do envolvimento da Gra-Bretanha na Uniao
Europeia. Durante todo 0 periodo de transi,ao da Comunidade Eurapeia da Car
vaa e da A,a aUniaa Eurapeia, a Gra-Bretanha pareee ter ficada em eima da
muro. Fala-se muito em integrar a Grii-Bretanha d Europa, mas pouca coisa pa
reee ter mudada. Cama ilha, a Reina Un ida sempre teve uma hist6ria separada
do continente; como imperio, esteve ligado Q outras partes do mundo que nao a
Europa; e coma pa,s de l,ngua inglesa, estei intimamente assaeiado aos EUA.
Considerando tudo isso, quais sao as perspectivas de uma integra~ao mais com
pleta da Gra-Bretanha dentro da Europa?

Economicamente, 0 Reina Unido ja faz parte da Europa: 60% do ca
mercia do pais sao com a Europa. De aviao au de trem, Paris esta mais perto
de Londres do que Manchester. Creio que agora as velhas atitudes deverao
mudar bem depressa. a pais certamente preservara seus lac;os ultramarinas,
mas em vez de ser um posto avanc;ado dos EUA junto a Europa, ele pode e
deve contribuir para que haja um dialoga permanente entre a Europa e as
EUA.

a envolvimento na UE esta ajudando a remodelar a Gra-Bretanha
como na<;ao. Evidentemente, as que sao contrarios a Uniao Europeia enten
dem que isso esta tirando a soberania do pais e diluindo sua identidade. De
modo geral, a realidade e 0 inverso. A globalizac;ao tende a acentuar as rei
vindicac;6es de autonamia local, inclusive de nacionalismo local. A melhar
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maneira de conte-las e de romar compativeis 0 regionalismo e a identidade
nacional e atraves da UE. A Espanha, com suas regi6es autonomas, serve de
modelo nesse sentido, e a Gra-Bretanha provavelmente toman! urn caminho
parecido. A descentraliza<;ao pode preservar a identidade nacional, em vez de
mina-la.

Ate agora vimos falando principalmente do mundo desenvolvido. Vma das cr(ti
cas que costumam fazer d sua obra eque 0 sr. se concentra somente nesse peque
no segmento da sociedade mundial, ignorando 0 resto - 0 SuI. Como 0 sr. reba
teria essa cr(tica?

Essa critica fazia algum sentido quando 0 globo estava nitidamente di
vidido em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos. Na atual situa<;ao, tais divi
soes nao mais se justificam. Cerros paises que eram do Terceiro Mundo sao
hoje mais ricos que outros do Primeiro Mundo, ao passe que as sociedades
comunistas da Russia e do Leste europeu nao mais existem. Sendo assim, a
maioria de minhas teses se aplica mais ou menos ao mundo inteiro. A globali
zac;ao, como ja ressaltei, nao emais essencialmente uma questao da expansao
do Ocidente pelo resro do mundo. Mesmo nos paises ricos e possivel encon
trar caracteristicas do "Terceiro Mundo". Porranto nao creio que se possa
dizer que ignoro a maior parte do mundo, embora eu realmente nao tenha
feito nenhum estudo detalhado sobre sociedades do SuI.

Tomemos entaD continente por continente, Norte e Sui. Primeiro, qual e, a seu
ver, 0 maior problema enfrentado pelas "economias transicionais" do Leste euro:
peu e da Russia?

A situa<;ao da Russia e diferente da dos demais paises do Leste euro
peu. Na Europa oriental, urn dos farores responsaveis pela transi<;ao bem-su
cedida para uma economia de mercado e uma democracia liberal foi a previa
afastamento das elites partidarias dominantes. Paises como a Eslovaquia ou a
Romenia nao estao em boa situa<;ao, enquanto outros, como a Republica
Tcheca, a Hungria e a Polonia, estao mesmo a ponto de ser aceitos na Uniao
Europeia. A historia do pais, inclusive 0 fato de ele ter ou nao estabelecido
anteriormente instituic;6es parlamentaresJ e seu nivel de industrializac;ao sao
fatores importantes.

A Russia tern que ser considerada a parte. Vale lembrar que, para os
paises do Leste europeu, 0 ana de 1989 foi urn simbolo muito positivo, a cul
minancia de uma luta para livrar-se da dominac;ao estrangeira. A Russia pas
sou por urn processo de mudan<;a muito diverso. 0 principal responsavel,
Gorbachev, realmente nao fazia ideia das for<;as que estava desencadeando.
Gorbachev tinha uma visao positiva do futuro, que se revelou extremamente
importante para par fim a corrida armamentista. Em meados da decada de
1980, ele viu que a Russia nao teria futuro se insistisse na disputa armamen-
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tista com as EUA au meSillO na propria Guerra Fria. 0 futuro, assegurava ele,
dependeria da cooperac;ao internacional, e naG de urn sistema bilateral. A
epoca, Reagan foi pego de surpresa. Ele e muitos outros viam a atitude de
Gorbachev como mais uma versao da hipocrisia russa, 0 chamamento para
uma "nova ordem mundial" servindo apenas para esconder 0 fato de que a
Russia estava ficando para tn!S economicamente e em termos de poderio beli
eD. Tais fatores certamente influenciaram 0 pensamento de Gorbachev, mas
parece evidente que ele foi sincero ao propor uma mudan<;a de mmo. Sua
ideia, porem, era deixar 0 capitalismo e 0 comunismo coexistirem. Ele nao
previa a derrocada do comunismo. Eis a principal razao pela qual Gorbachev
se tomou tao impopular na Russia. Culparam-no pela maioria dos problemas
surgidos quando a sistema comunista fuiu.

A Russia naG teve portanto uma "revolu<;ao burguesa" como aquela ocor
rida em 1989 nos paises do Leste europeu. As velhas elites partidarias simples
mente assumiram novos papeis economicos e politicos. Nao admira que 0 pro
gresso da democratiza<;ao seja relativamente limitado ate agora, ao passo que 0

desenvolvimento economico passou as maos de gilngsteres capitalistas. Alguns,
como Richard Layard, escreverarn entusiasticamente sabre as perspectivas eca
nomicas e poHticas da Russia, mesmo a curto prazo. Minha postura e bern mais
caute1osa. A Russia enfrenta tremendos problemas. Alguns acreditam que 0

gangsterismo capitalista ira normalizar-seJ mais ou menos como aconteceu em
Chicago apos a decada de 1920. Mas Chicago era uma metropole de uma socie
dade que ja contava com institui~6es politicas e economicas estaveis. Urn gan
gsterismo capitalista que domina boa parte de urn pais e coisa muito diferente.
Grande parte do capital que esta sendo acumulado vai para contas bancarias no
exterior. 0 Estado tern grande dificuldade para arrecadar receita, em parte por
causa disso. a problema vern sendo contornado com emprestimosJ mas prova
velmente isso resultara num deficit impossivel de saldar. A privatiza<;ao e algo
muito mais problemarico na Russia do que no Leste europeu, nao so devido ao
grande porte de algumas empresas envolvidas, mas tambem pela situa<;ao do
setor agricola. Urge fazer uma reforma agrariaJ mas nao resta alternativa senao
proceder lentamente, em parte par causa da resistencia as mudan~as, em parte
porque qualquer outra medida criaria milh6es de desempregados a mais.

A Russia disp6e de vastos recursas naturais J como grandes jazidas de
petroleo e gas natural. Epotencialmente urn pais rico. Mas no momento 0

que eu prevejo e 0 rapido desenvolvimento de certas cidades e regi6es, sobre
tudo Moscou e seus arredores, ficando a maioria das demais estagnada. Alem
disso, nao devemos esquecer a magnitude dos problemas ambientais a serem
enfrentados.

Do ponto de vista politico, existem dois problemas: a capacidade do Es
tado para se manter coeso diante de novas reivindicac;6es de autonomia re
gional, e a rapidez e 0 alcance do processo de democratiza<;ao. Cada uma des
sas quest6es deve ser considerada em re1a<;ao a globaliza<;ao. No caso da Rus-
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sia, nao se trata apenas de fazer uma transi~ao bem-sucedida para a demo
eracia liberal, mas de lidar com fatores que afetam ate mesmo as mais madu
ras sociedades democniticas liberais. Como urn virus benigno, a democracia
est<\-se propagando por toda parte, abaixo e acima do nivel do Estado nacio
nal. Lidar de maneira construtiva com essas press6es nao sera facil, para dizer
o minimo.

Passemos agora ao Leste asiatica. Ate pouco tempo atras, parecia que certos pai
ses asidticos, formal mente pertencentes ao Terceiro Mundo, haviam descoberto
uma forma altamente eficaz de desenvolvimento ecanomico. Por toda parte fa/a
va-se do "milagre asiatica". Muitos falavam tambem de um futuro seeulo Pacifi
co, incluindo a{ a China, alem dos Tigres Asidticos. A crise no Leste asiatico os
fez mudar de opiniiio. Ja niio se fala tanto nas !i,Des que 0 Ocidente pode tirar
do milagre asiatica. Em que pe se acha hoje 0 "milagre asiatica?

Escrevi certa vez urn artigo intitulado "Os riscos da futurologia", no
qual me referia com certa mordacidade aos comentarios dos especialistas
sobre 0 Leste asilitico. Da noite para 0 dia, e com escandalosa rapidez, a atitu
de em rela~ao as economias asiaticas modificou-se. Antes de 1997, altos ni
veis de endividamento, resistencia ao investimento externo e autoritarismo
politico e moral eram vistos como fatores positivos. Hoje, sao fatores negati
vos. Ha urn fun do de verdade em ambas as percep~6es. Certas caracteristicas
que propiciam desenvolvimento acelerado em condi~6es de modemiza~ao li
near podem tomar-se urn obstaculo ao desenvolvimento futuro quando entra
em cena a modemiza<;ao reflexiva.

Obviamente, os tigres economicos sao muito diferentes entre si, e a
China constitui urn caso a parte. Os fatos sem duvida se desenrolam de modo
diverse nos varios paises em questao. Nos pr6ximos anos, as taxas de cresci
mento deverao ser menores em todos eles, talvez ate negativas em urn ou
dois casos. As condi~6es do desenvolvimento futuro nesses paises sao as se
guintes: combate efetivo acorrup<;ao e ao clientelismo, tanto no setor banca
rio quanto nas grandes empresas; amplia~ao da democracia, entendendo-se
por isso nao so urn sistema multipartidario, mas tambem as outras formas de
democratiza<;ao de que vimos falando; abertura ao investimento interno; e
maior igualdade entre os sexos. Esta ultima nao tern side muito mencionada
nos debates sobre 0 futuro do Leste asiatico, mas creio que e fundamental. 0
caminho para a moderniza<;ao reflexiva passa necessariamente por uma
ampla democracia sexual, com todas as oportunidades e tambem problemas
que isso acarreta.

Sera que a "via chinesa" continuara gerando desenvolvimento econo
mico acelerado naquele vasto pais enquanto 0 Partido Comunista mantiver
seu rigido controle? Duvido muito. 0 desenvolvimento econ6mico acelerado
pode continuar, mas a democratiza<;ao vira. Dai para a frente, quem podera
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dizer 0 que vai acontecer? A China pode reverter a urn modelo fortemente re
gionalista, combinado com altos niveis de desigualdade social e regional.

Resta falarmos de duas regiaes do mundo: America Latina e Africa. Nao espero
que 0 sr. seja um futurologo, ainda mais depois de sua alusao aos riscos da futu
rologia, mas, a seu ver, aonde estariam levando as tendencias globais de desen
volvimento nesses dais continentes?

Suas perguntas nao sao muito faceis, nao e mesmo? Posso arriscar al~

guns palpites, mas nao me considero nenhum especialista.
Uma das mudan~as mais importantes na America Latina foi precisa

mente 0 processo de democratiza~ao - a supera~ao da ditadura militar e de
outras formas de governo autoritario. No passado, alguns paises latino-ameri
canos oscilaram para a frente e para tras entre govemo militar, democracia e
restaura~ao da ditadura militar. Creio que hoje esse cicio esta rompido. A de
mocratiza~ao e urn processo generico, impelido por for~as globalizantes. A
globaliza~ao e outras mudan~as conexas afetaram tambem os regimes demo
crMicos mais s6lidos: no Mexico, por exemplo, 0 10ngo periodo de "governo
democdtico unipartidario" chegou ao fim.

No plano economico, muito ficara na dependencia daquilo que venha a
acontecer as tres maiores economias: Brasil, Mexico e Argentina. Todas elas
sao grandes em termos mundiais: 0 Brasil e a 8' economia em termos de PIB;
o Mexico, a 16~; e a Argentina, a 18~. As perspectivas economicas do Brasil,
apesar das taxas de crescimento relativamente baixas nos ultimos anos, pare
cern boas, dependenda do que venha a acontecer na economia mundial. A re
du~ao drastica da infla~ao e uma grande conquista. a Brasil tern capacidade
para vir a tornar-se uma verdadeira potencia economica, mas 0 problema e
como melhorar a situa~ao dos pobres e excluidos. a Brasil continua senda urn
pais extremamente desigual em compara~ao com as outras 20 maiores econo
mias. De fato, uma das mais abalizadas compara<;6es internacionais mostrou
que a desigualdade na America Latina e maior do que nos EUA, na Europa au
na Australasia. Como a teoria da dependencia foi ha muito descartada, nao
me parece que haja nenhuma solu~ao 6bvia avista. A redu~ao das desigual
dades parte de bases diferentes das da Europa, e la os problemas sao conside
raveis.

A crise mexicana teve grande valor simb6lico para a America Latina.
Os Estados Unidos estiveram muito envolvidos na missao de socorro, mas
creio que 0 resultado fortaleceu a crescente independencia da America Latina
em rela~ao ao Norte. Vejo a America Latina emergindo como regiao cada vez
mais autonoma, com urn papel cada vez mais importante a cumprir no cena
rio mundial. Gostaria de ver a Brasil tornar-se realmente urn !ider mundial ao
lado dos outros paises, no circulo interno da aNU. A teoria da dependencia
contribuiu para isolar a America Latina, e e born que esse subcontinente este
ja agora se aproximando mais da sociedade mundial emergente. As inova~6es

-
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politicas no Chile e em outros lugares estabeleceram parametros para 0 resto
do mundo, ou pelo menos criaram modelos que podem ser uteis para outros
Estados e regi6es.

Nos ultimos 20 anos, periodo no qual a economia da informa~aoglobal
se firmou, houve urn aumento da pobreza relativa na Africa subsaariana. as
fatos sao bem conhecidos. Concordo com Manuel Castelis, que em seu livro
End of millennium diz estar essa deteriora~ao vinculada a propria expansao
da economia global. De maneira ainda mais cabal que 0 antigo bloco sovieti
co, a Africa ficou de fora da revolu~ao da informa~ao global. Castells define a
Africa como "Quarto Mundo", criado pelo proprio colapso dos outros tres. 0
empobrecimento da Africa e evidenciado pelo fato de que em 1950 ela produ
zia mais de 3% das exporta~6es mundiais, enquanto no inicio da decada de
1990 essa taxa havia caido para pouco mais de 1%. As importa~6es tambem
diminuiram. Mesmo incluindo a Africa do SuI, as exporta~6es africanas conti
nuaram restritas principalmente a produtos basicos, em especial produtos
agricolas. as emprestimos externos e a ajuda internacional tornaram-se com
ponentes essenciais da maioria das economias africanas. Em certos paises,
como Mo~ambique, a ajuda chegou a representar 50% do PNB em 1995.

As dificuldades a longo prazo da Africa sao indubitavelmente 0 legado
fragmentario do colonialismo, tendo a Guerra Fria contribuido para agravar
ainda mais a situac;ao do continente. a predominio das burocracias estatais
resultou em escassez de investimentos, comunicac;6es deficientes e incapaci
dade de desenvolver capital humano. Tais fatores se refor~am mutuamente 
o capital estrangeiro evita investir nos paises africanos porque objetivamente
esse investimento e de altissimo risco.

A Africa do Sui e a Nigeria podem em principio acabar com 0 isolamen
to economico a que foi relegado 0 continente. A Nigeria tem cerca de 20% da
popula~ao total da Africa subsaariana. No momento, porem, suas perspecti
vas nao parecem boas. a controle estatal da economia, apesar ou mesmo par
causa da receita do petr6leo, revelou~se urn serio obstaculo ao desenvolvi
mento economico sustentado. a Estado nigeriano e nitidamente urn resquicio
da era colonial, e sua persistente falta de legitimidade e ao mesmo tempo
causa e efeito do exerdcio do poder pelos militares nos ultimos 35 anos. A Ni
geria, assim como varias outras ex-colonias africanas, e urn Estado nacional.
o mais importante nao e a cria~ao de um Estado nacional, e sim a reforma do
governo no contexto da inserc;ao na economia mundial.

Ha quem veja a Africa do Sui como 0 possivel elemento catalisador de
uma reac;ao positiva no resto do continente para inverter 0 seu processo de
declinio. A Africa do Sui e muito mais industrializada do que qualquer outro
pais subsaariano. De fato, no inicio da Mcada de 1990, 0 pais respondia por
mais da metade da produ~ao industrial de toda a Africa subsaariana. No en
tanto, e extremamente desigual, muito mais desigual ate mesma que 0 Brasil.
por exemplo. Segundo alguns estudos, a distribui~ao de renda na Africa do
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Sui e a mais desigual do mundo. Renda e riqueza estao tremendamente con
centradas entre os 10% mais ricos da popula<;ao, a maioria deles nao-negros.
Apesar das aspira<;6es de seu governo, a Africa do Sui esta mais integrada it
economia mundial do que it africana. No momento, parece improvavel que 0

pais venha a ser 0 dinamo de urn "milagre africano".

Que esperan<;as 0 sr. deposita no futuro? Afinal, a sr. Ii um otimista au um pessi
mista?

o conceito de risco, ao qual me referi tantas vezes neste livro, a meu
ver atravessa as fronteiras entre otimismo e pessimismo. 0 risco e 0 meca
nismo que simultaneamente energiza nossas vidas e esta no centro dos dile
mas com que nos defrontamos. Concordo com Ulrich Beck quando ele defi
ne 0 mundo em que vivemos como uma "sociedade de risco global". Cabe a
n6s, no pr6ximo seculo, encontrar urn efetivo equilibrio entre oportunidade
e risco.



J

Politica da sociedade
de risco *

Que pode haver em comum entre: "mal da vaca louca"; os problemas
na seguradora Lloyd's; 0 caso Nick Leason; aquecimento global; vinho tinto
benefico para a saude; baixa contagem de espermas? Thdo isso reflete a vasta
gama de mudan~as que estamos experimentando atualmente em nossas vi
das, ligadas ao impacto da ciencia e da tecnologia em nossas atividades dia
rias e no meio fisico. 0 mundo modemo, e claro, ha muito que vern sendo
mOldado sob influencia da ciencia e das descobertas cientificas. Amedida que
o ritma das inova<;6es se acelera, porem. novas tecnologias VaG penetrando
cada vez mais em nossas vidas; e cada vez mais 0 que sentimos e experimen
tamos tarna-se objeto de interesse cientifico.

Tal situac;ao naG redunda em maior certeza quanta aD mundo, tampou
co em maior seguran~a nele - de cerro modo, da-se 0 inverso. Como Karl Pop
per demonstrou, a ciencia nao produz provas e naG pode fazer mais que
aproximar-se da verdade. Os fundadores da ciencia moderna acreditavam que
ela produziria conhecimento solidamente fundamentado. Popper sup6e, ao
contrario, que a ciencia funda-se sobre areia movedi~a. 0 primeiro principio
do progresso cientifico e que ate mesmo as teorias e cren~as que mais preza
mas sao sempre passiveis de revisao. A ciencia e pais urn esfon;o inerente
mente cetica, envolvendo urn processo de constante revisao de pretensos sa
beres.

o carMer cetieo e mutavel da ciencia permaneceu por muita tempo iso
lado do dominio publico - isolamento que persistiu enquanto a ciencia e a tec
nologia tiveram efeitos relativamente restritos sabre a vida cotidiana. Boje, es
tamos todos em contata regular e rotineiro com essas peculiaridades da inven
<;ao cientifica. Beber vinho tinto, por exemplo, era basicamente considerado
pelos pesquisadores como prejudicial a saude. Estudos mais recentes indicam

it Originariameme publicado como Risk society: the context of British politics. In: Franklin, Jane.
(ed.). The politics of risk society. 1997. p. 23-34.
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que, consumido com modera~ao, 0 vinho tinto traz mais beneffcios do que pre
juizos para a saude. Que dirao as pr6ximas pesquisas? Sera que comprovarao,
afinal, que 0 vinho tinto e mesmo taxieo?

Nao sabemos nem temos como saber - mas todos nos, como consumi
dores, temos que reagir de uma maneira ou de outra a esse contexto instavel
e complexo de argumentos e contra-argumentos cientifieos. Quem vive no
Reino Unido deve comer carne bovina? Quem pode dizer? Parece que 0 risco
para a saude e insignifieante. Mas, daqui a cinco, 10 ou 20 anos, quem sabe
nao havera entre a popula~ao humana um surro de alguma doen~a relaciona
da com 0 "mal da vaca louca"?

Nao sabemos nem temos como saber - e 0 mesmo se aplica a uma serie
de novas situa~oes de risco. Tome-se, por exemplo, a baixa contagem de esper
mas. Certos estudos cientificos garantem estar havendo uma redu~ao da ferrili
dade masculina, atribuindo isso aa~ao de toxinas ambientais. Outros cientistas,
porem, contestam a pr6pria existencia do fen6meno, sem falar nas explica~oes

apresentadas para ele. a aquecimento global e considerado uma realidade pela
maioria dos entendidos no assunto. Mas nao sao poucos os especialistas que
negam a existencia do aquecimento global ou que 0 atribuem a varia~oes cli
maticas de longo prazo, e nao ao efeito estufa.

Por ora, parece que a seguradora Lloyd's superou os terriveis problemas
financeiros que a atonnentaram nos ultimos anos. De modo geral, considerou
se que tais problemas tinham a ver com classe - com a atitude acomodada dos
subscritores e seus corretores. Na verdade, eles se originavam basieamente do
carater modificado do risco. A Lloyd's fora abalada, entre outras coisas, pelas
descoberras relativas atoxidez do amianto e por uma serie de catastofres natu
rais - que nao seriam absolutarnente "naturais", e sim influenciadas pela mu
dan~a climatica global. a numero de tufoes, ciclones e outros disturbios clima
ticos que acontecern anualmente no mundo vern aumentando nos ultimos 15
anos. Com seus vultosos compromissos futuros, a Lloyd's - assim como outras
seguradoras menores - podia a qualquer hora ser arruinada pelas inesperadas
conseqiiencias maleficas de novas descoberras cientificas ou mudan~as tecnol6
gicas.

Simon Sebag Montefiore escreveu um interessante relato das peripe
cias de Nick Leason e 0 Barings Bank. Para Sebag Montefiore, 0 que aconte
ceu no Barings pode ser interpretado de duas maneiras diferentes (mais ou
menos como no caso da Lloyd's). Por um lado, tem-se uma explica~aoem ter
mos de classe e corrup~ao. Nessa 6tica, 0 Barings Bank fatiu por ter uma ge
rencia arrogante e elitista sem nenhuma sintonia com a nova ordem economi
ca global.

Sebag Montefiore poe em duvida essa exptica~ao. Segundo ele, os indi
viduos que trabalham nas margens do sistema financeiro, sobretudo nos mer
cados de futuros - mercados complexos, onde se fazem transa~oes com base
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em variac;5es nos prec;os que ainda nao ocorreram e talvez jamais venham a
ocorrer - sao como astronautas. Eles sairam da esfera dos banqueiros e fi
nancistas - e sairam sem urn cordao de seguranc;a. Nick Leason deixou-se
levar muito alem de qualquer ponto de apoio, embora a maioria consiga man
ter-se ligada il sua capsula espacial.

Sebag Montefiore tern uma frase interessantissima para descrever essa
situa<;ao. Segundo ele, Nick Leason e outros dessa laia "operam nas margens
do mundo organizado, na ultima fronteira barbarica da moderna tecnologia".
Em outras palavras, lidam com sistemas que nem eles mesmos compreendem,
tal e a avalanche de mudan<;as na nova economia global eletronica. Penso
que ele tern razao, mas pode-se generalizar ainda mais 0 argumento. Nao sao
apenas tipos como Nick Leason, nao sao apenas os novas empresarios finan
ceiros que vivem na fronteira barbarica da moderna tecnologia. Hoje, todos
nos vivemos - e seria essa a caracteristica singular daquilo que Ulrich Beck
chama de sociedade de risco. Sociedade de risco e a sociedade onde cada vez
mais se vive numa fronteira tecnolagica que ninguem compreende inteira
mente e que gera uma diversidade de futuros possiveis.

Podemos buscar a origem da sociedade de risco em duas transforma
<;6es fundamentais que afetam nossas vidas atualmente. Ambas estao ligadas
acrescente influencia da ciencia e da tecnologia, embora nao sejam totalmen
te determinadas por elas. A primeira transforma<;ao e 0 fim da natureza; e a
segunda, 0 fim da tradi<;ao.

o fim da natureza nao significa urn mundo onde 0 meio natural tenha
desaparecido. Significa que atualmente sao rarissimos os aspectos do mundo
fisico que nao sofreram interven<;ao humana. 0 fim da natureza e relativa
mente recente. Data dos ultimos 40 ou 50 anos e resulta sobretudo da inten
sifica<;ao das mudan<;as tecnolagicas observadas anteriormente.

Evidentemente nao e algo que se possa datar com precisao, mas e pos
sivel estabelecer, grosso modo, quando ocorreu 0 fim da natureza. Ocorreu
quando passamos a ter em re1a<;ao anatureza urn novo tipo de preocupa<;ao,
diferente daquele que costumavamos ter. Durante seculos, as pessoas se preo
cuparam com 0 que a natureza poderia fazer a nos - terremotas, enchentes,
pestes, quebra de safra e assim por diante. A certa altura, por volta de 50
anos atras, deixamos de ficar tao preocupados com 0 que a natureza podia
fazer a nos e come<;amos a nos preocupar muito mais com 0 que nos fizemos
anatureza. Essa transi<;ao assinala 0 ingresso numa sociedade de risco. Trata
se de uma sociedade que vive apas a natureza.

Mas trata-se tambem de uma sociedade que vive apas a tradi<;ao. Viver
apas 0 fim da tradi<;ao e essencialmente estar num mundo onde a vida nao
mais e vivida como urn destino. Para muitas pessoas - e isso e ainda um
fator de diferencia<;ao de classes nas sociedades modernas -, diversos aspec
tos da vida foram estabelecidos pela tradi<;ao como destino. 0 destino da mu-
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Iher era estar envolvida com 0 meio domestico durante a maior parte de sua
vida, ter filhos e cuidar da casa. 0 destino do homem era trabalhar, trabalhar
ate aposentar-se e depois - em gerallogo apos a aposentadoria - essencial
mente definhar. Hoje nao vivemos mais assim - transi<;ao definida por Ulrich
Beck como individualiza<;ao. A sociedade que vive apos a natureza e apos a
tradi<;ao e de fato muito diferente do tipo anterior de sociedade industrial que
serviu de base para 0 desenvolvimento das tradi<;6es intelectuais da cultura
ocidental.

Para entender 0 que e a sociedade de risco, cumpre fazer uma serie de
distin<;6es. Primeiramente, devemos distinguir risco de perigo. 0 risco, como
tal, nao e 0 mesmo que perigo. A sociedade de risco nao e intrinsecamente
mais perigosa do que as formas preexistentes de ordem social. Einteressante,
nesse sentido, rastrear as origens da palavra "risco". A vida na Idade Media
era perigosa; mas nao havia a nOl;aO de risco. Alias, em nenhuma cultura tra
dicional parece ter havido a no<;ao de risco. Isso por considerarmos que os pe
rigos nos sao dados. Ou vem de Deus ou vem simplesmente de um mundo
que damos por certo. A ideia de risco esta ligada ao desejo de contralar e, em
especial, aideia de contralar 0 futuro.

Essa observa<;ao e importante. A ideia de "sociedade de risco" pode dar
a entender urn mundo que se tornou mais perigoso, mas nao e necessaria
mente assim. Trata-se, antes, de uma sociedade cada vez mais preocupada
com 0 futuro (e tambem com a seguran<;a), donde a no<;ao de risco. Curiosa
mente, os primeiros a utilizar a ideia de risco foram os exploradores ociden
tais, quando se aventuraram por novos mares em suas viagens pelo mundo.
Da explora<;ao do espa<;o geografico ela transferiu-se a explora<;ao do tempo.
A palavra se refere a um mundo que estamos explorando e ao mesmo tempo
procurando normalizar e controlar. "Risco" sempre tern, basicamente, conota
<;ao negativa, ja que se refere apossibilidade de evitar um resultado indeseja
vel; mas tambem pode ser visto positivamente, no sentido de tomar iniciati
vas ousadas diante de um futuro problematico. Os que assumem riscos com
sucesso, seja nas explorac;6es, nos negocios ou no alpinismo, sao alvo de ad
mirac;ao.

Ha que distinguir risco de perigo, mas tambem e preciso fazer distin<;ao
entre dois tipos de risco. as dois primeiros seculos de existencia da sociedade
industrial foram dominados pelo que se pode chamar de risco externo. 0 risco
externo, em termos praticos, e 0 risco de eventos capazes de afetar os indivi
duos inesperadamente (de fora, por assim dizer), mas cuja regularidade e fre
qiiencia numa dada popula<;ao sao tais que os tornam previsiveis e, logo, se
guraveis. Existem dois tipos de segura associado ao advento da sociedade in
dustrial: 0 segura privado e 0 segura publico, que e a maior preocupa<;ao do
Estado do bem-estar social.
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o Estado do bem-estar rornou-se projero da esquerda no periodo pos
1945, passando a ser visro acima de tudo como meio de promover a justi~a

social e a redistribui~ao de renda. De modo geral, porem, nao foi assim que
ele se originou. Ele se desenvolveu como Estado securitario, urn meio de pro
tec;ao contra 0 risco, no qual se fazia necessaria 0 segura coletivo, e naG pri
vado. Assim como as primeiras formas de seguro privado, ele se baseava no
pressuposto do risco extemo. 0 risco externo e perfeitamente estimavel 
basta elaborar tabelas atuariais e, com base nelas, decidir como segurar as
pessoas. Doen~a, invalidez, desemprego, tudo isso era tratado pelo Estado do
bem-estar como "acidentes do destino", contra as quais cumpria oferecer se
guro coletivo.

o mundo que vive apos a natureza e apos 0 fim da tradi~ao se caracte
riza pela transi~ao do risco externo para 0 que eu chamo de risco fabricado.
Risco fabricado e 0 risco criado pelo proprio progresso do desenvolvimento
humano, especialmente pelo progresso da ciencia e da tecnologia. Risco fabri
cado refere-se a novos ambientes de risco para os quais a historia tern a ofere
eer-nos pouquissima experiencia previa. Muitas vezes naG sabemos realmente
que riscos sao esses, muita menos como estima-los com precisao em termns
probabilisticos.

o risco fabricado esta-se expandindo em quase todas as dimens6es da
vida humana. Tern a ver com urn lado da ciencia e da tecnologia que os pri
meiros teoricos da sociedade industrial de modo geral nao previram. A cien
cia e a tecnologia eriam incertezas na mesma medida em que as eliminam 
e tais incertezas nao se "resolvem" simplesmente com mais progresso cientffi
co. A incerteza fabricada introduz-se diretamente na vida pessoal e social 
nao se restringe a contextos de risco mais coletivos. Num mundo onde nao se
pode mais simplesmente contar com a tradi~ao para estipular 0 que se ha de
fazer numa determinada gama de contextos, as pessoas tern que dar as suas
rela<;oes e envolvimentos uma orientac;ao mais ativa e imbuida de risco.

o advento da sociedade de risco tern varias conseqiiencias curiosas 
que devem interessar a quem quer que se preocupe com a polemica em torno
do mal da "vaca louca" na Gra-Bretanha e na Europa continental, ou mesmo
com os casos que mencionei inicialmente.

A medida que aumenta 0 risco fabricado - ou, se preferirmos, que vi
vemos cada vez mais numa sociedade de risco, segundo a expressao de Ulrich
Beck -, 0 risco ganha novas dimensoes. Num contexto social onde as novas
tecnologias estao incessantemente afetando nossas vidas, obrigando-nos
assim a rever maneiras de agir consideradas evidentes, 0 futuro torna-se cada
vez mais absorvente, porem ao mesmo tempo opaco. Temos com ele poucas
liga~6es diretas, somente uma pluralidade de "cenarios fmuros".

Recentemente 0 desastre nuclear na usina de Chernobyl complerou 10
anos. Ninguem sabe' ao certo quantas pessoas foram afetadas pela poeira ra-
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dioativa de Chernobyl: centenas ou milhares? De qualquer modo, sera dificil
estimar os efeitos a longo prazo, pais, caso existam, provavelmente serao di
fusos. Estamos quase constantemente alterando 0 meio ambiente e os pa
droes de vida que adotamos. Ate mesmo habitos e inova<;oes aparentemente
beneficos podem deteriorar-se - assim como, inversamente, podemos muitas
vezes superestimar os riscos. Tome-se, por exemplo, 0 habito de fumar. Ate
uns 30 anos atras, os medicos recomendavam 0 fume como relaxante. Nin
guem sabia que assim se estava armando uma bomba-relogio. 0 caso do mal
da "vaca louca" pode ter urn resultado oposto. Talvez se acabe por descobrir
que os seres humanos nao sao afetados. Eproprio dos novos tipos de risco
que ate mesma a sua existencia seja contestada.

Na sociedade de risco, a politica ganha urn novo ambiente moral,
marcaclo pelo jogo de acusa<;oes de alarmismo, por urn lado, e dissimula<;ao,
por outro. Hoje, grande parte das decisoes politicas diz respeito a adminis
tra<;ao de riscos - riscos que nao se originam da esfera politica, mas que
tern de ser politicamente administrados. Quando alguem - funcionario do
governo, cientista au leigo - considera que determinado risco e grave,
deve anuncia-lo. Cumpre divulga-Io amplamente, para que as pessoas se
conven<;am de que esse risco e real - cumpre fazer estardalha<;o. Contudo,
se ap6s esse estardalha<;o ficar constatado que 0 risco e minimo. os envolvi
dos serao acusados de alarmismo.

Suponhamos, por outro lado, que as autoridades decidam que 0 risco
nao e muito grande, como fez inicialmente 0 governo britanico no caso do
mal da "vaca lauca", Entao, 0 governo diz: os cientistas garantiram; nan ha
muita risco. podemos continuar como antes. Mas, caso acontec;a 0 oposto, ob
viamente eles serao acusados de dissimula<;ao.

Paradoxalmente, 0 alarmismo talvez seja necessario para reduzir os ris
cos que enfrentamos - contudo, mesmo tendo exito nesse sentido, afigura~se

apenas como tal: alarmismo. 0 caso da Aids e urn exemplo. Suponhamos que
os governos e os especialistas alardeiem os riscos associados ao sexo sem se
guran<;a, a fim de que as pessoas mudem seu comportamento sexual. Supo
nhamos entao que muitas pessoas realmente modifiquem seu comportamento
sexual e que a Aids nao se propague tanto quanta se previra inicialmente. A
rea<;ao provavelmente sera: por que ficaram nos assustando assim? Esse tipo
de dilema politico torna-se rotineiro na sociedade de risco, mas nao ha como
resolve-Io facilmente. Pois, como eu ja disse, mesmo que haja algum risco,
este provavelmente sera objeto de controversia. Simplesmente nao temos
como saber de antemao se estamos sendo mesmo alarmistas ou nao.

Terceiro. 0 advento da sociedade de risco nao diz respeito exclusiva
mente a evitar perigos. pelos motivos ja mencionados. 0 risco tern aspectos
positivos. A sociedade de risco, vista pelo lado positivo, aumenta as oportuni
dades de escolha. Ora, tais oportunidades se acham desigualmente distribui-
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das conforme a classe e a renda. Livres do dominio da natureza e da tradi<;ao,
par exemplo, algumas mulheres inferteis podem pagar para ter filhos median·
te a utiliza<;ao de novas tecnologias reprodutivas, ao passo que Outtas nao
podem faze·10. Esabido que, em contextos sociais destradicionalizados, algu.
mas mulheres empobrecem apos a divorcio, enquanto outras passam a viver
melhor do que antes. 0 progresso tecnologico geralmente amplia a leque de
op<;6es, do mesmo modo que a desaparecimento da tradi<;ao. A medida que
as maneiras de agir costumeiras se tornam problemliticas, as pessoas VaG

tendo que fazer escolhas em areas que antes eram regidas par normas estabe·
lecidas. A alimenta<;ao e um exemplo: nao existem mais dietas tradicionais.

o advento da sociedade de risco tem grandes implica<;6es para a refor·
mula<;ao da agenda politica tanto neste pais quanta em outros. 0 surgimento
do risco fabricado pressup6e uma nova politica porque pressup6e a reorienta·
<;aD dos valores e das estrategias visando a implementa·los. Nenhum risco
pode sequer ser descrito sem que se fa<;a referencia a algum valor. Tal valor
pode ser simplesmente a preserva<;ao da vida humana, embora geralmente se
trate de alga mais complexo. Quando M um confronto entre as diferentes
tipos de risco, ha urn confronto entre as valores e um conjunto de quest6es de
ordem politica.

Todos esses ternas sao de grande relevancia para a projeto do Novo
Trabalhismo idealizado par Tony Blair. Costumam dizer que Blair e um can·
servador que esta destruindo as valores e as perspectivas da esquerda. Muito
pelo contrario, vejo·o como urn dos poucos lideres politicos efetivamente in·
teressados em compreender as profundas mudan<;as que afetam a vida local e
a ordem global. Nesse sentido, pode·se muito bern dizer que sua orienta<;ao e
radical. Contudo, a ideia de moderniza<;ao, que Blair considera central, deve
ser repensada.

A moderniza<;ao, tal como vista par Blair, significa tornar a Gra·Breta·
nha moderna. Tony Blair tern sido a arquetipo do modernizador no Partido
Trabalhista; mais essencialmente, porem, ele quer modernizar as institui<;6es
britanicas - entendendo·se aqui par moderniza<;ao a fato de a Gra·Bretanha
estar attasada em rela<;ao a outras sociedades industrializadas no que diz res·
peito a varias aspectos fundamentais. Ora, isso e mais ou menos como a pri
meira explica<;ao para a quebra do Barings Bank mencionada par Sebag Mon·
tefiore - velhas institui<;6es arrogantes que perderam sua importancia no
mundo moderno.

Basta ir Ii Camara dos Lordes para perceber que realmente tern funda·
menta urn projeto de moderniza<;ao assim entendido. Na sociedade de risco,
porem, moderniza<;ao significa outra coisa. A sociedade de risco e a sociedade
industrial confrontada com suas proprias limita<;6es, as quais assumem a
forma de risco fabricado. Moderniza<;ao, nesse sentido, nao pode ser simples·
mente "mais do mesma".
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Devemos distinguir aqui a modemiza~ao simples da modemiza~ao re
flexiva. A modemiza~ao simples e a modemiza~ao amaneira antiga, uniline
ar; ja a modemiza~ao reflexiva implica lidar com as limita~6es e contradi~6es

da ordem modema. Elas estao patentes nos novos dominios da politica asso
ciados aos varios tipos de movimento social. Estao patentes nos protestos or
ganizados nas auto-estradas, nas manifesta~6es pelos direitos dos animais e
em multos dos boatos alarmantes sobre a qualidade dos alimentos. A segunda
moderniza~ao - a moderniza~ao como moderniza~ao reflexiva - nao sera
como a primeira. Nesse sentido, creio que 0 debate politico pode avan~ar

mais no Reino Unido do que em muitos outros paises europeus, e gostaria
que isso acontecesse. A moderniza~ao reflexiva, assim como 0 risco de modo
geral, esta longe de ser uma perspectiva inteiramente negativa, pois oferece
muitas possibilidades de engajamento politico positivo.

Hoje 0 nosso relacionamento com a cit~ncia e a tecnologia e diferente
daquele que existia nos prim6rdios da sociedade industrial. Na sociedade oci
dental, durante uns dois seculos a ciencia funcionou como uma especie de
tradi~ao. a saber cientifico devia superar a tradi~ao, mas acabou tomando-se
uma autoridade por si mesma incontestavel. Era algo que a maioria das pes
soas acatava, mas que era externo as suas vidas. as leigos "assumiam" as opi
ni6es dos especialistas.

Quanto mais a ciencia e a tecnologia se introduzem em nossas vidas,
menos essa perspectiva externa se sustenta. A maioria de nos - inclusive au
toridades e politicos - tern necessariamente uma rela~ao muito mais dia16gi
ca ou engajada com a ciencia e a tecnologia do que costumava ser 0 caso.
Nao podemos simplesmente "aceitar" as descobertas dos cientistas, meSillO
porque eles quase sempre divergem entre si, sobretudo em situa~6es de risco
fabricado. E todos nos reconhecemos hoje 0 carater essencialmente cetieo da
ciencia aqui ja descrito. Sempre que alguem decide 0 que vai comer, se vai
tomar cafe descafeinado ou comum, essa pessoa toma uma decisao no con
texto de informa~6es cientificas e tecnol6gicas conflitantes e mutaveis.

Nao ha como evitar essa situa~ao - estamos todos metidos nela, ainda
que prefiramos agir como se 0 ignorassemos. Cabe aos politicos dar alguma
forma institucional a esse engajamento dial6gico, pois no momento isso diz
respeito tao-somente a grupos de interesse que em sua maioria pelejam fora
da arena politica. Presentemente nao dispomos de institui~6es que nos permi
tam controlar 0 progresso tecnol6gico. Poderiamos ter evitado 0 desastre cau
sado pelo mal da "vaca louca" se ja houvessemos estabelecido urn dialogo pu
blico sobre 0 progresso tecno16gico e suas conseqiiencias problemaricas.
Enoch Powell observou que nada afeta tanto as nossas vidas quanto a mudan
~a tecno16gica, e ele tinha razao - porem essa mudan~a foge inteiramente ao
ambito do sistema democratico. Mais formas de articula~ao publica com a ci-
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encia e a tecnologia nao acabariam com 0 dilema entre alarmismo e dissimu
lac;ao, mas permitiriam atenuar algumas de suas conseqiiencias mais nocivas.

Tais considera~6es sao importantes para a reformula~ao do Estado do
bem-estar social. A cria~ao do Estado do bem-estar teve como pane de fondo
uma sociedade onde a natureza era ainda a natureza, e a tradic;ao era ainda a
tradi~ao. 1sso toma-se patente nos dispositivos criados pelo Estado previden
ciario do p6s~guerra, que simplesmente pressupunham a continuidade da "fa_
milia tradicional". Torna-se patente tambern na expansao do sistema nacional
de saude, que foi instituido como mecanisme de rea~ao a enfermidade enten
dida como risco externo.

Num mundo onde ha uma articulac;ao mais ativa com a saude. com 0

corpo, com a casamento, com a sexo, com a trabalho - numa era de risco fa
bricado -, 0 Estado do bem-estar nao pode continuar com 0 mesmo modelo
estabelecido no pas-guerra. A crise do Estado previdenciario nao e meramen
te fiscal, e sim de administra~ao do risco numa sociedade dominada por urn
novo tipo de risco.

Tais observa~6es sao importantes para as diferen~as de classes. A cha
mada "cultura da satisfa~ao" de J. K. Galbraith foi como que uma estrela ca
dente - nao existe cultura da satisfa~ao. 0 motivo pelo qual muitos grupos
de classe media ou profissionais optaram por nao participar do sistema previ
denciario tern a ver com cefta atitude perante a administrac;ao do risco. As
classes medias se desligam do sistema publico e de certo modo tern razao de
faze-la, pois tal sistema preve uma outra interpretac;ao do risco, uma outra si
tuac;ao de risco. Quando as pessoas dao uma orientac;ao rnais ativa as suas vi
das, elas necessariamente assumem atitudes mais ativas em relac;ao a admi
nistra~ao do risco. Portanto e natural que, tendo condi~6es para tanto, elas
optem par nao participar dos sistemas previdenciarios existentes.

o debate politico precisa dar muito mais aten~ao as quest6es ecolag!
cas, as quais estao intimamente ligadas ao avanc;o do risco fabricado. as pro
blemas ecol6gicos refletem precisamente urn mundo pas-natureza e pas-tradi
~ao. Ve-se agora toda uma serie de atitudes politicas sem precedente na pri
mitiva sociedade industrial. Nao faz muito tempo, manifestantes fizeram
grande estardalha~o por causa de novilhos que estavam sendo transportados
para 0 continente em condic;6es precarias e artificiais. Acusaram-nos de senti
mentalismo. No entanto, a luz dos fatos relacionados com 0 mal da "vaca lou
ca". bern se ve que nao era apenas sentimentalismo. as manifestantes refle
tiam 0 sentimento latente do que pode vir a suceder quando a produ~ao in
dustrial de alimentos se torna distanciada da natureza - ou do que costuma
va ser a natureza. a compromisso moral com os direitos dos animais e de
certo modo uma polftica avanc;ada. Minai, mesmo em termos estritamente
economicos, a crise causada pelo mal da "vaca louca" foi urn desastre: estima
se que tenha custado a economia britanica £6 bilh6es ou talvez mais.
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A sodedade de risco nao e 0 mesmo que pos-modernismo. Segundo as
interpreta~6es pos-modernas, a politica est<i no fim - 0 poder politico sim
plesmente perde sua importanda com 0 termino da modernidade. Todavia a
modernidade nao desaparece com 0 advento do risco fabricado; em vez disso,
a moderniza~ao, que prossegue, ganha novos significados e matizes. A mo
derniza~ao reflexiva pressup6e e gera uma politica. Fora do ambito parlamen
tar, tal politica nao pode desenvolver-se completamente. Os movimentos so
dais e os grupos de interesse nao podem dar aquilo que a politica parlamen
tar oferece - meios para conciliar os diferentes interesses e tambern para
equilibrar os diferentes riscos. As quest6es que vimos de exarninar precisam
ser levadas aarena politica de modo rnais direto. 0 partido que for capaz de
dar-lhes urna solu~ao convincente estan\ mais bern preparado para os ernba
tes politicos que irao desenrolar-se nos proximos anos.

1
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Riscos, alarmismos,
pesadelos*

Consideremos a seguinte lista de precau~6es. Controlar constantemen
te a qualidade da agua que se bebe: qualquer fonte pode estar contaminada;
niio considerar que e seguro beber agua engarrafada, especialmente se 0 reci
piente for de plastico; destilar agua em casa, pois a maioria das fontes de
abastecimento publico esta contaminada. Tomar cuidado com 0 que se come.
Evitar peixe, que e sabidamente uma fonte de contamina~iio, e tambem gar
duras animais, seja na manteiga, no queijo au na carne; comprar frutas e ver
duras organicamente cultivadas au ter sua pr6pria horta; minimizar 0 contato
entre plastico e alimentos. As ffiaes deveriam talvez evitar a amamenta<;ao,
pais esta expoe 0 hebe a altos niveis de contaminac;ao. Lavar as maDS com fre
qiiencia durante 0 dia: as substilncias toxicas evaporam e depositam-se em
quaisquer superficies existentes num recinto, passando para quem as toca.
Niio usar inseticidas dentro de casa ou no jardim - evitar freqiientar a casa
de quem os utiliza. Niio comprar produtos numa loja ou supermercado sem
antes verificar se sao borrifados com pesticidas, como e coroum. Manter dis
tancia dos campos de golfe, que estiio ainda mais contaminados do que as
planta~6es.

Recomenda~6es para sobreviver apos urn ataque nuclear? Niio seria
descabido pensar assim. Porem essa lista intimidante de preceitos consta do
ultimo livro de Theo Colbom e colaboradores, no qual se investigam os danos
asaude causados por substancias quimicas toxicas. A se acreditar na autora,
uma especie de holocausto global deve estar nos esperando. Niio apenas es
pedes inteiras de animais se extinguiram porque se tomaram incapazes de
reproduzir, como tambern ja se observa entre os seres humanos uma serie de
deficiencias biologicas preocupantes, as quais provavelmente se tomariio
ainda mais nocivas em futuro proximo.

* Originariamente publicado em London Review of Books, 5-9-1996.
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Theo Colborn e uma biologa da vida animal que reuniu varios estudos
relatando disturbios endocrinos em diferentes especies de animais. Um de
seus colaboradores e zoologo; e 0 outra e jornalista, pois 0 livro destina-se a
alertar 0 publico para uma nova serie de riscos. 0 prefacio e de Al Gore, que
compara 0 trabalho a um classico do movimento ambientalista, The silent
spring, escrito por Rachel Carson e lanc;ado ha cerca de 30 anos. Nele, Carson
analisava os efeitos toxicos do usa cada vez mais difundido de pradutos qui
micos, mostrando como estes vao·se acumulando no solo e tamhem no corpo
de animais e seres humanos. Em Our stolen future, Theo Colborn comec;a de
onde Carson parou, apresentando a enorme quantidade de provas cientificas
que se conseguiu reunir desde entao.

Como deixa claro 0 subtitulo do livro (A scientific detective story), Col
born julga estar seguindo a pista de uma enigmatica e impalpavel ameac;a.
Ela comec;a suas investigac;6es pelas aves, lontras e peixes. Especialistas de
campo vern fazendo estranhas descobertas nos ultimos anos. Muitas das agui
as da Florida tornaram-se estereis; as lontras desapareceram em certas partes
da Gra-Bretanha onde eram antes numerosas; as gaivotas da regiao do lago
Ontario vern tendo filhotes com deformidades grotescas. Do mundo inteira
chegam relatorios informando sobre 0 repentino desaparecimento de espe
cies, diminuic;ao da fertilidade, orgaos sexuais lesionados e outras anormali
dades fisicas sem explicac;ao.

E quanto a nos? Colborn vale-se aqui da conhecida pesquisa de Niels
Skakkebaek na Dinamarca. Skakkebaek foi 0 primeira a investigar uma possi
vel relac;ao entre a incidencia de cancer testicular e a baixa contagem de es
permas. Com base em dados obtidos em mais de 60 estudos realizados no
mundo inteiro, e1e e seus colaboradores constataram que, entre 1938 e 1990,
a contagem media de espermas caiu quase pela metade, enquanto a inciden
cia de cancer testicular aumentou acentuadamente. A pesquisa reveloD tam
bern urn aumento considenivel de autras anormalidades genitais entre meni
nos e adolescentes do seXQ masculino.

o denominador comurn, afirma Colborn, e a ubiqua influencia de pra
dutos quimicos nocivos aos hormonios no meio ambiente. Ate agora as aten
c;6es tem-se voltado sobretudo para os efeitos t6xicos do DDT, dos difenilos
biclorados e da dioxina. Segundo Colborn, porem, e sabido que mais de 50
pradutos quimicos sinteticos, produzidos comercialmente, afetam de algum
modo 0 sistema endocrino. Estes diferem dos estrogenios naturais porque se
acumulam no corpo e se transmitem de pais para filhos, sendo comum encon
tra-los em plasticos, detergentes, sprays e produtos de limpeza.

Embora largamente difundidos, os produtos quimicos sinteticos sao em
sua maioria relativamente recentes. Sua produc;ao e consumo em grande es
cala deveram-se a novas tecnicas desenvolvidas durante a II Guerra Mundial.
Existem mais de centenas de milhares de produtos quimicos sinteticos no

'.
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mercado, e outros tantos milhares sao lan~ados anualmente. Seus possiveis
efeitos sao pouquissimo conhecidos, mesmo nos laboratorios onde sao testa
dos antes de entrar em circula~ao. Os pesticidas constituem uma categoria
particularmente importante, pois sao deliberadamente disseminados no meio
ambiente e tern papel biologicamente ativo. Muitos deles contem substancias
comprovadamente nocivas ao sistema endacrino. So nos EVA sao lan~ados

anualmente pestieidas no valor de £5 bilhOes - nao so no campo, mas tam
bern em escolas, escritorios e residencias.

Embora suas implica~6es sejam apocaliptieas, as conclus6es tiradas
por Colborn sao inevitavelmente especulativas. Nao se sabe ao certo qual e
a gravidade dos efeitos taxieos, nem ha grupos de controle aos quais se
possa recorrer, justamente por causa da ampla difusao dos produtos quimi
cos sinteticos. Pesquisadores encontraram altos niveis de contamina~ao ate
mesmo em grupos de controle em remotas aldeias esquimas, alem do Circu
10 Polar Artieo.

as interessados em proteger a saude de animais e seres humanos, diz
Colborn, terao de guiar-se por informa<;6es nao muito precisas, pois existe a
possibilidade de que os produtos quimicos sinteticos estejam amea~ando a so
brevivencia da humanidade ao destruir a capacidade reprodutiva das espe
cies. Mesmo que isso seja bastante improvavel, devemos reconhecer, assinala
Colborn, que estamos em pleno "voo cego". Ao longo deste seculo, a ciencia e
a tecnologia invadiram nossas vidas, 0 mundo animal e 0 meio flsico nUID
grau sem precedente. "Tais altera~6es representam urn grande experimento
global - tendo por objetos involuntarios a humanidade e toda a vida existen
te no planeta. (...) Concebemos novas tecnologias num ritmo vertiginoso e as
utilizamos numa escala sem precedente em todo 0 mundo, antes mesmo de
podermos come~ar a investigar seu possivel impacto no sistema global ou em
nos mesmos."

Segundo Colborn, 0 primeiro passu de qualquer rea~ao deve ser a eli
mina~ao gradual dos produtos quimieos que afetam os hormonios. 0 uso de
pesticidas deve ser drasticamente reduzido. Precisamos tambem restringir a
introdu<;ao de novos compostos sinteticos: na verdade, devemos considerar a
possibilidade de proibir totalmente a fabrica~ao e 0 lan~amento de produtos
quimicos sintetieos. A Academia Nacional de Ciencias dos EVA organizou urn
painel de especialistas para avaliar as amea~as. Colborn e urn grupo de outros
cientistas interessados lan~aram urn "manifesto consensual" sugerindo medi
das com vistas a melhorar a avalia<;ao de riscos e canter a "agressao quimica"
ao meio ambiente.

Que devemos fazer diante de tudo isso? 0 livro de Colborn sintetiza
certos dilemas basicos com que todos nos defrontamos num mundo repleto
de riscos com baixa probabilidade e altas conseqiiencias. As amea~as mais in
quietantes que enfrentamos sao exemplos de "risco fabrieado" - resultam do
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incessante avan~o da ciencia e da tecnologia. Sup6e-se que a ciencia torne 0

mundo mais previsivel, 0 que frequentemente acontece. Ao mesmo tempo,
ela cria novas incertezas - muitas delas de carater global -, as quais geral
mente naG podemos dirimir com base em nossa experiencia passada.

a risco fabricado e produto do avan~o da ciencia e da tecnologia, mas
estas sao tambem necessarias para quaisquer tentativas no sentido de analisar
e enfrentar esse risco. Nao podemos simplesmente "nos voltar contra a tecno
logia", como propoem certos profetas da nova era - muitos dos novos riscos
que enfrentamos sao invisiveis sem os instrumentos cientificos de diagnose.
Contudo, a avalia~ao de riscos nao pode simplesmente ser confiada aos cien
tistas. Todo tipo de dlculo e estrategia referente a riscos nao apenas implica
a considera~ao de valores e modos de vida desejados, como tambem afeta de
modo decisivo os sistemas de poder e os grupos de interesse. A produ~ao e a
comercializa~ao de produtos quimicos sinteticos envolve grandes interesses
economicos. Ao que parece, a industria quimica esta reservando milh6es de
libras para fazer face as revela~6es do livro de Colborn - a revela~ao de que
a contagem de espermas esta baixando ja foi contestada por pesquisas finan
ciadas pela industria.

Uma peculiaridade das novas situa~6es de risco e que normalmente os
fatos sao postos em duvida e os especialistas divergem. Certamente isso se
deve em parte aresistencia dos grupos de interesse, mas tambem e resultado
do carater inedito do risco fabricado. Bruce Ames, professor de bioquimica
em Berkeley, e urn dos que fazem pouco caso das preocupa~oes de Colborn:
os efeitos dos estrogenios sinteticos - afirma ele de modo categorico - sao
minusculos em comparaC;ao com os dos estrogenios naturais, ainda que as
vestigios dos compostos sinteticos permane~am por mais tempo no corpo.
Tanto Colborn quanto Ames sao cientistas respeitados.

A generaliza~ao do risco fabricado gera urn novo clima moral em que a
tomada de decisoes e acossada por denuncias de alarmismo, de urn lado, e
dissimula~ao, de outro. a livro de Colborn e urn caso tipico. As provas cienti
ficas nele reunidas sao parciais e incondusivas, como ela mesma ressalta.
Dirao os cr{tieos, como alias ja disserarn: nao alarrne 0 publico com informa
~6es imprecisas. Ela responde: temos que alarmar as pessoas, porque do con
trario nada sera feito, e porque e melhor estar seguro do que arrependido.

Tanto quanto eu saiba, nao existe solu~ao a vista para esse impasse. as
arnbientalistas podem invocar 0 "principio preventivo" como base para sua
estrategia. Isso significa errar por excesso como rnedida de cautela ao consi
derar as inovac;6es tecnol6gicas e fazer com que 0 onus da prova caiba ao
produtor e nao avitima. Na rnaioria dos casos de risco fabricado, porem, 0

principio preventivo nao tern muita utilidade. Por exernplo, no caso dos pro~

dutos quimicos que afetam os hormonios, a dana - se existe de fato - ja foi
causado. Alem disso, e impossivel testar os efeitos a longo prazo, e as subs-
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tancias testadas isoladamente talvez tenham efeitos toxicos quando combina
das com outras.

Diante do risco, governos, orgaos fiscalizadores e grupos de cidadaos
se veem num dilema. 0 alarmismo pode muitas vezes ser necessario, mas
tende a desgastar-se. A relutancia em criar alarme, por outra lado, ou curvar
se a influencia dos grupos de interesse inevitavelmente produzin\ acusa~6es

indignadas de dissimula~ao.

Em muitos casos, 0 leigo nao pode nem in\ esperar pelos orgaos fisca
lizadores para formar opiniao a respeito dos niveis e tipos de risco. Deve
mos todos fazer nossos proprios julgamentos na vida cotidiana. Agindo as
sim, havemos de nos confrontar com a natureza instavel e controversa do
saber cientlfico e com 0 sensacionalismo da mfdia em torno do diagn6stico
desses novos riscos - tarefa nada faci!. sera que alguem adotaria de fato
todas as precauc:;6es que enumerei anteriormente? Sem duvida, poucos acei
tariam ou poderiam faze-lo. Alem disso, os riscos decorrentes dos produtos
quimicos que afetam os hormonios sao apenas urn dos imimeros tipos de
riscos a serem considerados e pesados. Segundo os nutricionistas, comer
muito peixe reduz 0 risco de problemas cardiacos, mas Colborn desaconse
Iha 0 seu consumo por causa da contamina~ao generalizada. Isto posto,
ficar inerte - deixar 0 barco correr - nao e possivel. Numa sociedade que,
bern ou mal, transformou radicalmente 0 meio ambiente, nao podemos
mais "deixar que a natureza decida".
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