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Porque ipso tamb6m 6 um pensamento." Seri que nio termina nunca?
Meu pensamento sou eu: eis por que naq posso parar. Existo porque

penso .. e nio posso me impedir de pensar.'

um conflito peculiar dos seres humanos que, com toda a certeza, n5o se
restringe a literatura. Obviamente, a experi6ncia subjacente a ideia do eu
desprovido do n6s 6 o conflito entre, de um lado, a necessidade humana
natural de afirmagao afetiva da pessoa por parte dos outros e dos outros por
parte dela e, de outro, o medo da satisfagao dessa necessidade e uma resis-
t6ncia a ela. A necessidade de omar e ser amado 6, em certa medida, a mais
vigorosa condensagao desse anseio humano natural. Ela tamb6m pode as-
sumir a forma da oferta e recebimento de amizade. Sega qual for a forma que
assuma, por6m, elsa necessidade emocional de companhia humana, o dar e
receber das relag6es afetivas com outras pessoas, 6 uma das condig6es fun-
damentais da exist6ncia humana. Aquilo de que parecem sofrer os que car-
regam em sia imagem humana de um eu desprovido do n6s 6 o conflito entre
seu desejo de relag6es afetivas com outras pessoas e sua incapacidade de
realizar esse desejo. Os her6is das narrativas mencionadas sio solitirios
porque uma afligao pessoal Ihes nega a possibilidade de sentimentos aut6nti-
cos por outras pessoas, de lagos emocionais genuinos. A repercussao alcanga-
da por esse tema, particularmente no s6culo XX, sugere que nio estamos
preocupados, aqui, com um problema isolado e individual, mas com um prc-
blema do habffus, um drago bisico da estrutura de personalidade social das
pessoas da era moderna.

Estas breves indicag6es talvez ja bastem para conferir relevo um pouco mais
nitido a diregao predominance da sequ6ncia de est6gios no desenvolvimento
da balanga n6s-eu. Nos estagios mais primitivos, como afirmei, a balanga
n6s-eu inclinava-se fortemente, a principio, para o n6s. Em 6pocas maid
recentes, tem pendido intensamente, muitas vezes, para o eu. A questao 6 se
o desenvolvimento da humanidade, ou a forma global de vida comunitiria
humana, jf chegou ou podera album dia chegar a um estigio em que prevalega
um equilhrio maid estivel da balanga n6s-eu.

Encontramos outro exemplo de um eu desprovido ou quake desprovido do
n6s em O esfratzgefro, de Camus. Uma das peculiaridades do homem solitfrio
que o hel'6i desse livro parece ser consiste numa curiosa confus8o das emo-
g6es. Mata algu6m, mas faltam os sentimentos correspondentes, sejam des de
6dio ou de remorso. Sua mie morre, mas, na verdade, ele nio sente nada. N io

surgem nele sentimentos de tristeza ou de perda. Os sentimentos que cons-
tantemente Ihe parecem subjacentes sio o isolamento e o abandono. E nio
estio associados a pessoas. O eu este s6, sem nenhum relacionamento real com
outras pessoas, sem os sentimentos possibilitados pda relag5o-n6s. Esse temp
ocorre repetidas vezes na literatura e sempre alcanga repercussao. Para citar
apenas mais um exemplo, num romance intitulado Lrz sa/Ze de blitz, vemos um
her6i quase desprovido do n6s. Em toda a extens5o do livro, o her6i retrai-se
repetidamente no banheiro, esquivando-se das outras pessoas. Quando a
namorada Ihe pergunta por que a abandonou e deixou a capital, ele nio babe
responder. Sofre de solidao, mas nio sabe qual a razio de ser s6. Sofre e
considera o sofrimento a derl'adeira prova de sua exist6ncia: "La sozz#tarzce 6tfzit
I'zz/fame assurarzce de moll exfsfelzce, Za seu/e."9 Sofrendo, ele se retrai cons-

tantemente no banheiro. De que 6 que sofre?
O eu desprovido do n6s que Descartes nos apresenta como sujeito do

conhecimento jf se dente aprisionado em seu pr6prio pensamento, at6 certo
ponto, no que se poderia chamar, reificadoramente, de sua "raz5o". Visto de
maneira positiva, o pensamento transforma-se na tlnica coisa do mundo que
6 indubitivel. Para Berkeley, os sentidos formam os muros da prisao; as
percepg6es sensoriais da pessoa isolada sio judo o que se pode experimentar
das outras pessoas e das outras coisas. Nio ha como duvidar de que, em todos
essen exemplos, estamos lidando com uma experi6ncia aut6ntica, um modo
genuino de autopercepgao. A elaboragao dessa autopercepgao sob a forma de
teoria do conhecimento deixa de levar em conta, de um modo curioso e que
se repete com grande regularidade, o cato de que todo adulto, quando crianga,
tem que adquirir o conhecimento de outrem, num longo processo de apren-
dizagem, antes de poder desenvolver individualmente esse conhecimento. A
imagem filos6fica do homem como ser estatico, que existe como adulto sem
jamais ter sido crianga, a omiss3o do processo em que toda pessoa este
assiduamente engajada, 6 uma das raz6es do beco sem saida em que cons-
tantemente esbarra a epistemologia .

Outra razio 6 o esquecimento dos frequentes encontros do individuo com
outras pessoas e do entrelagamento de sua vida com a dos semelhantes no
correr desse processo. Percebe-se com especial clareza nos exemplos literirios
mais recentes que o sentimento de despojamento do n6s constitui um dos
problemas bgsicos dessa imagem especifica do homem. Neles deparamos com
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A complexidade da humanidade em seu atual estagio de desenvolvimento
lorna necessario, neste ponto, avangar mais um pasco em nossa reflex5o.
Quando falamos numa balanga n6s-eu, talvez parega, a primeira vista, haver
apenas um Mvel ou plano de integragao em relagao ao qual as pessoas possum
diner "n6s". No passado, e certamente na Idade da Pedra, quando as pessoas
se juntavam em pequenissimos grupos, preocupadas com a busca de alimen-
tos como cagadores-coletores, houve realmente um estagio em que as socie-
dades humanas contavam com um tlnico plano de integragao. Qualquer
expressao linguistica com a mesma fungao da palavra "n6s", mesmo sob a
forma de um nome pr6prio, tinha uma s6 camada. Na estrutura atual da
sociedade humana, ao contrario, a expressao "n6s" -- e portanto tamb6m o
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habiftfs social dos individuos num sentido mais ample -- tem muitas camadas.
A utilidade do conceito de uma balanga n6s-eu como instrumento de obser-
vagao e reflexio talvez possa ser ampliada se prestarmos alguma atengao a
esse aspecto multiestratificado dos conceitos-n6s. Ele se equipara a pluralida-
de dos pianos interligados de integragao que caracterizam a sociedade huma-
na em seu atual estggio de desenvolvimento.

Estaremos selecionando apenas algumas dentre as imlmeras relag6es-n6s
que sio possiveis se lembrarmos que as pessoas podem dizer "n6s" a respetto
de suas'familias ou amigos, dos lugareJos ou cidades em que moram, das
nag6es, das unidades p6s-nacionais que congregam diversas nag6es e, final-
mente, da humanidade. Logo se v6 que a intensidade da identificagao varia
amplamente, conforme eases diferentes pianos de integragao. O envolvimento
ou compromisso expresso pelo emprego do pronome "n6s" costuma ser mats
forte, provavelmente, no tocante a familia, ao domicilio ou a regiao natale a
afiliagao a um pals. A coloragao emocional da identidade-n6s rica visivelmen-
te esmaecida quando se pasha is formas p6s-nacionais de integragao, como as
uni6es de Estados africanos, latino-americanos, asifticos ou europeus. A
fungao do plano maid elevado de integragao -- a humanidade -- como foci
de identidade-n6s humana talvez esteja crescendo. Mas provavelmente nio
haverf exagero em dizer que, para a maioria das pessoas, a humanidade como
referencial da identidade-n6s 6 uma area em branco em seus mapas afetivos.

Ao investigar as raz6es da carga afetiva diferenciada nos diferentes niveis
de integragao, conv6m termos em mente que essay cal'gas sio variiveis. A
familia, enquanto referencial da identidade-n6s, sem divida continua a ser
um grupo humano que, para o bem ou para o mal, dita a seas membros uma
carga afetiva bastante elevada. Mas o tom dense sentimento sofreu mudanga
marcante no contexto de uma profunda modificagao estrutural da relagao do
individuo com coda forte de grupos sociais, mas especialmente no caso da
familia. Nos estagios anteriores do desenvolvimento social, a relagao com o
que agora chamamos familia, isto 6, com a associagao maior ou menor de
parentes, era completamente inevitfvel para a maioria dos individuos. Du-
rante longo periods, as pessoas fizera m parte de suas familias pa ra o que desse
e viesse. Esse vinculo somente podia alterar-se, no cano do sexo geralmente
memos poderoso, as mulheres, atrav6s do casamento. A forma dos lagos fami-
liares teve muito a ver com a extensissima fungao da familia, ou, conforme o
caso, do cla, coma unidade de sobreviv6ncia. A mudanga decisiva ocorrida na
identidade-n6s e na correspondente orientagao emocional para a familia
deveu-se, em grande parte, ao cato de esta la nio ser inevitgvel como grupo-
n6s. A partir de certa idade, 6 comum o individuo poder afastar-se da familia
sem perder suas probabihdades de sobreviv6ncia fisica ou social.

Essa maier frequ6ncia de relag6es nio permanentes ou, pelo menos, poten-
cialmente mutiveis entre os individuos 6, poder-se-ia dizer, uma das carac-
teristicas estruturais das modernas sociedades nacionais, consideradas em

rmos mais gen6ricos, nas quais o avango da individualizagao ligado a sua
ascensio desempenhou papel influente. Comumente combinada com uma
redugao do diferencial de poder(que nio deve ser confundida com uma igual-
dade de poder), a maior variabihdade das relag6es obriga os individuos a
efetuarem uma esp6cie de inventirio reiterado, um teste dos relacionamentos.

que e, ao mesmo tempo, um teste deles mesmos. Elem t6m que se perguntar
com mais frequ6ncia: como estamos em relagao uns aos outros? Uma vez que
as formal de relagao do espectro inteiro, inclusive as que prevalecem entre
homens e mulheres e entre filhos e pals, s5 o relativamente variaveis, sua forma
exata passa a ser, cada vez maid, responsabilidade de cada um dos parceiros.

A maior imperman6ncia das relag6es-n6s, que nos estfglos anteriores tinha
muitas vezes o cargter vitalicio e inevitivel de uma coergao externa. coloca
ainda mais 6nfase no eu, na pr6pria pessoa, como o tlnico favor permanente,
a unlca pessoa com quem se tem que viver a vida inteira. Se reexaminarmos
os virios niveis de integragao, veremos isso com clareza. Muitas relag6es
familiares, que antes constituiam coerg6es externas obrigat6rias e vitalicias
para muita genre, agora assumem cada vez mais o canter de uni3o voluntiria
e revogavel, que imp6e exig6ncias mais elevadas a capacidade de autodomi-
nio das pessoas implicadas e o faz igualmente para ambos os sexos. As
mudangas nas relag6es profissionais tomam o mesmo romo; nas sociedades
mais desenvolvidas, muitas atividades profissionais remuneradas tomaram-
se intercambigveis.lO At6 a nacionalidade se tomou passivel de troca, dentro
de certos limites. Todo esse desenvolvimento contribui, nos parses maid
desenvolvidos, para que a balanga eu-n6s se incline para o ladd do eu .n Agora
o individuo tem que contar muito mais consigo mesmo ao decider sobre a
forma dos relacionamentos e sabre sua continuagao ou t6rmino. Ao lado da
permanencia reduzida, surgiu uma permutabilidade maiol ' dos relaciona-
mentos, uma forma peculiar de /mbftzzs social. Essa estrutura de relag6es requer
do individuo maior circunspecgao, formal de autocontrole mais conscientes
e menor espontaneidade dos atos e do discurso no estabelecimento e na
administragao das relag6es.

Mas essa conformagao social das relag6es humanas nio extinguiu a neces-
sidade humana fundamental de um impulso de afeigao e espontaneidade nos
relacionamentos com os outros. Nio fez desaparecer nas pessoas o desejo de
seguranga e constincia na afirmagao da afeigao dos outros por das, nem a
contrapartida desse desejo, o da companhia daqueles de quem das gostam. A
avangada diferenciagao social, caminhando raff passe com uma diferenciagao
igualmente avangada entre as pest;oas, ou individualizagao, traz consigo uma
grande diversidade e variabilidade das relag6es pessoals. Dentre suas varia-
g6es, uma que ocorre com frequ6ncia 6 marcada pelo la mencionado conflito
bfsico do eu desprovido do n6s: um anseio de calor afetivo, de ter afirmada
a afeigao dos outros e pelos outros, aliado a uma incapacidade de proporcionar
afeigao espontanea. Nesses casos, o hgbito de circunspecgao no estabele-

).
/)

)

l
P

<c '

b-,

.a



168 A sociedade dos indioiduos Mluda?zfas tza bala/z£a 7z6s-ezz 169

cimento das relag6es nio sufoca o desejo de dar e receber calor afetivo e o
desejo de compromisso nas relag6es com os outros, mas sufoca a capacidade
de di-los ou receb6-1os. Nesses castes, as pessoas nio ficam a altura das
exig6ncias que Ihes sio feitas pda vigorosa afirmagao emocional das outras.
Elas buscam e desejam elsa afirmagao, mas perderam a capacidade de retri-
bui-la com a mesma espontaneidade e calor humano quando a encontram.

O que emerge 6 isto: o avango da individualizagao, que pode ser observado
em fen6menos como as mudangas no grupo de parentesco, e portanto na
familia em sentido mais estrito, tem, sob certos aspectos, um carfter paradig-
mitico. E mais ficil entender isso ao se recordar que, em estagios anteriores,
o grupo familiar era a unidade de sobreviv6ncia primordiale indispensfvel
dos individuos. Ela nio perdeu inteiramente essa fungao, em especial para as
criangas. Entretanto, em 6pocas mais recentes, o Estado -- e, ainda maid
recentemente, o Estado parlamentar com certas instituig6es previdencifrias
minimas -- tem absorvido essa fungao da familia, como muitas outras. hli-
cialmente sob a forma do Estado absolutista e depots sob a do Estado unipar-
tidfrio ou pluripartidario, o navel nacional de integragao assumiu, para um
ndmero cada vez maior de pessoas, o papel de unidade primaria de sobrevi-
v6ncia, papel que parece indispensfvel e permanente.

da grande maioria de todos os deus membros, ou seja, seu papel de Estado
nacional, tem data relativamente recente.

O surgimento dos Estados europeus como unidades-n6s foi-se dando aos
poucos e por etapas. O que distingue o antigo estagio de Estado absolutista
do Estado pluripartidario 6, acima de judo, o fato de que os principes que
govemavam o primeiro, gragas a uma enorme diferenga de poder entre
governantes e govemados, podiam encarar toda a organizagao estatal, inclu-
sive a populagao, coma uma esp6cie de propriedade pessoal. Diziam "n6s",
nio em relagao ao povo, mas a si mesmos. O dito atribuido a Luis XIV, "0
Estado sou eu", mostra uma fusio especifica do "n6s" e do "eu" em relagao a
dinastia e ao ocupante do trono, e apenas a des. Quanto a populagao, ela
percebia o Estado principesco autocrgtico em grau bem pequeno come uma
camada de seus grupos-n6s e, arima de judo, como um grupo a ser mencio-
nado e pensado na terceira pessoa, como um "des" e nio "n6s". Os principes
e nobres, podemos dizer, viam o Estado basicamente coco seu Estado, como
uma unidade-n6s restrita a des, e a massa da populagao como dente com a
qual nio se identificavam. Somente des, como grupo estabelecido, compu-
nham o Estado. A massa da populagao era percebida apenas como "des" e
coma forasteiros. Mesmo no fim do s6culo XIX e inicio do s6culo XX, algumas
parcelas da populagao -- primeiro os camponeses e depois o proletariado
industrial -- eram excluidas da identidade-n6s dos cidad5os pdas classes
dominantes, a burguesia e a nobreza. E esses excluidos continuavam a perce-
ber o Estado como algo de que se dizia "des" e dificilmente "n6s

Ao tentarmos uma sintese de um ponto de vista mais amplo, deparamos
com um panorama peculiar -- uma s6rie de conflitos entre grupos estabe-
lecidos e outros de fora, elevando-se qual degraus a partir de uma base cada
vez mais ampla, conflitos eases que, cedo ou garde, geralmente combinados
com guerras, levaram a uma integragao mais ou menos liinitada dos grupos
antes excluidos nas sociedades dos Estados nacionais. Nos Estados absolutis-

tas, os prhlcipes e a nobreza eram o tinico grupo estabelecido, embora alguns
representantes da alta burguesia atingissem a condigao de grupo estabelecido
de segunda classe. Maid tarde os grupos burgueses previamente excluidos
acabaram assumindo o controle dos monop61ios estatais. Forum seguidos,
com acesso mais ou menos restrito aos principais monop61ios estatais, pelo
grupo previamente excluido dos trabalhadores da ind6stria, cuja ascensio
tamb6m desempenhou papel considergvel em desenvolver a organizagao dos
Estados de bem-estar. No momento as camadas burguesas e trabalhadoras,
como grupo-n6s estabelecido, enfrentam juntas uma nova onda de imigrantes
estrangeiros que desempenham tarefas subalternas sub-remuneradas. Coma
nos estagios anteriores, os forasteiros nio sio inclufdos na identidade-n6s.
Tamb6m nesse caso, os grupos estabelecidos os percebem como um grupo na
terceira pessoa. Conv6m acrescentar, contudo, que esses conflitos entre os de
dentro e os de fora t6m um carfter um tanto diferente nos velhos Estados
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Talvez valha a pena examinar um pouco mais de perto o cato de que, na
atualidade, entre os grupos com que se relaciona a identidade-n6s dos in-
dividuos, se atribua especial importancia is sociedades organizadas como
Estados.12 Falta-nos espago aqua para investigar maid detidamente qual a
razio disso. A resposta kurta e 6bvia 6 que os Estados, mais do que qualquer
outra forma social, emergiram no mundo inteiro como as unidades de sobre-
viv6ncia de navel mais elevado. Durante milhares de amos, ou, a rigor, desde
que comegaram a existir as sociedades sob forma nacional, os Estados com-
partilharam as fung6es de unidades de sobreviv6ncia com outras sociedades
organizadas sob formas pr6'estatais, como os cigs ou as tribos. Na Antiguida-
de greco-romana e ainda no comego do periodo modemo, houve tribos que
eventualmente representaram grave ameaga aos Estados. Atualmente, em
todo o mundo, a era das tribes aut6nomas esb chegando ao fim. Por toda a
parte, das estio cedendo aos Estados seu papel de urudades de sobreviv6ncia
independentes e de principais grupos de refer6ncia para a identidade-n6s dos
individuos.

Pode ser que a atual identidade-n6s do individuo, baseada em Estados
nacionais, seja considerada quake como u m dado. Nem sempre se recorda com
suficiente clareza que o papel do Estado coma referencial da identidade-n6s
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europeus do que encontramos em parses coma os Estados Unidos da America,
t6m uma tradigao de assimilagao limitada dos grupos vindos do exterior.

Talvez uma rapida consideragao das agudas tens6es .opondo, no .fim
do s6culo XX, os grupos estabelecidos e os vindos de fora nos ajude a
compreender os problemas de integragao das bases anteriores de desenvolvi-
mento. A integragao mais completa de todos os cidadios no Estado, nas nag6es
europeias pluripartidarias, s6 aconteceu realmente no decorrer do s6culo XX.
Somente em conjunto com a representagao parlamentar de todas as classes 6
que os membros do Estado comegaram a perceb6-1o maid como uma unida-
de-n6s e memos como um grupo-des. Apenas no decorrer das duas grander
guerras dente s6culo 6 que as populag6es dos Estados industrializados dais
desenvolvidos assumiram o canter de nag6es, no sentido maid moderno da

palavra, e seus Estados, o canter de Estados nacionais. Os Estados nacionais,
poderiamos dizer, nascem nas guerras e para as guerras. Ai encontramos o
motivo por que, entre as virias camadas da identidade-n6s, o atual navel
estatal de integragao tem um peso especiale uma carga afetiva especial. O
plano de integragao do Estado, mais que qualquer outta camada da identida-
de-n6s, tem a fungao, na consci6ncia da maioria dos membros, de unidade de
sobreviv6ncia, de unidade de protegao da qual depende sua seguranga fisica
e social nos conflitos entre grupos humanos e nos cason de catistrofes fisicas.

Devemos observar, contudo, que ele s6 tem essa fungao na consc£8nc£a da
maioria de deus membros. O modo como as coisas se apresentam na realidade
6 uma hist6ria muito diferente . E claro que o plano de integraga o de um Estado
6, em alguns aspectos, uma unidade de sobreviv6ncia. IJma das fung6es do
Estado 6 proteger o individuo, como s6dito, da vio16ncia de outras pessoas
dentro e fora do territ6rio nacional. Mas os Estados ameagam uns aos outros.
Em seus esforgos de garantir a seguranga fisica e social de seus cidadios diante
de um possivel ataque de outros Estados, des dio continuamente a impressao
de estarem ameagando aqueles por quem se sentem ameagados. A constante
troca de pap6is que transforma Estados ameagados em ameagadores tamb6m
transforma as esperadas unidades de sobreviv6ncia, inintencionalmente, em
unidades potenciais ou efetivas de aniquilagao. lsso se aphca nio apenas aos
membros de Estados opostos, mas aos membros de um mesmo Estado. A
natureza especificamente bifacial do credo nacional deriva, entre outras coi-
sas, do cato de a fungao do Estado coma unidade de sobreviv6ncia, como
avalista da seguranga de deus membros, combinar-se com a exig6ncia de que
estes se disponham a renunciar a sua pr6pria vida caso o governo o julgue
necessgrio para a seguranga de toda a nagao. Em nome da seguranga dura-
doura, os homens e mulheres que lideram os Estados nacionais, em especial
os maid poderosos, criam uma situagao de inseguranga permanente.

A peculiar dicotomia dos Estados nacionais como unidades de sobreviv6n-
cia e urndades de aniquilagao, evidentemente, nada tem de novo. Os Estados
nacionais compartilham essa contradigao funcional com os grupos de paren '

tesco de outrora e com as unidades tribais do passado e do presence, para citar
apenas alguns. Mas em nossa 6poca, em vista da evolugao dos armamentos,
o perigo de que os esforgos da nagao para garantir sua sobreviv6ncia produ
zam o resultado inverso 6 maior do que nunca.

A16m disso, a dupla fungal dos Estados nacionais contemporaneos como
unidades de sobreviv6ncia e unidades potenciais ou efetivas de aniquilagao
expressa-se em peculiaridades do habftus social dos individuos que os com-
p6em. Afirmei anteriormente que, no curso no desenvolvimento recente da
humanidade, pelo menos nas sociedades maid desenvolvidas, a identidade-
eu, comparada a identidade-n6s, ganhou uma carga afetiva mais intensa no
equilfbrio eu-n6s dos individuos. Especialmente na imagem humana dos
fi16sofos e de u m bom n6mero de soci61ogos --, a nogio extremada de um
eu desprovido de n6s desempenha um papel sumamente proeminente. Mas
esse enfraquecimento da identidade-n6s nio tem, de maneira alguma, uma
difusio uniforme em todo o espectro de camadas-n6s. Por maid forte que
tenha sido o avango da individualizagao nos 61timos tempos, a verdade 6 que,
em relagao ao plano do Estado nacional, a identidade-n6s fortaleceu-se. E
comum constatar-se que as pessoas tentam superar a contradigao entre sua
autopercepgao como um eu desprovido de um n6s, como individuos total-
mente isolados, e seu engajamento no grupo-n6s da nagao mediante uma
estrat6gia de encapsulagao. Sua percepgao de si como individuos e como
representantes de um grupo-n6s, como franceses, ingleses, alemies ociden-
tais, norte-americanos, etc., este destinada a diferentes compartimentos de seu
conhecimento, e esses compartimentos mant6m apenas uma comunicagao
muito t6nue entre si. Olhando mais de perth, constata-se que os tragos da
identidade grupal nacional -- aquilo a que chamamos "canter nacional"
constituem uma camada do habff us social engastada muito profunda e firme-
mente na estrutura de personalidade do individuo.

O habffus social, e portanto a camada dense habits/s que constituio canter
nacional, certamente nio 6 um enigma. Como formagao social, ela 6, a seme-
Ihanga da lingua, s61ida e firme, mas tamb6m 6 flexivele esb longe de ser
imutfvel. A rigor, esb sempre em fluxo. Uma investigagao mais minuciosa
dos processor educacionais que desempenham papel decisivo na formagao
das imagens do eu e do n6s dos jovens langaria mais luz, e rapidamente, sobre
a produgao e reprodugao das identidades-eu e n6s ao longo das gerag6es.
Mostraria como as relag6es cambiantes de poder, intra e interestatais, influen-
ciam a formagao dos sentimentos nessa area. Na verdade, a manipulagao dos
sentimentos em relagao ao Estado e a nagao, ao govemo e ao sistema politico,
6 uma t6cnica muito difundida na praxis social. Em todos os Estados nacionais,
as instituig6es de educagao publica sio extremamente dedicadas ao aprofun-
damento e a consolidagao de um sentimento-n6s exclusivamente baseado na
tradigao nacional. Toda elsa area ainda carece de uma teoria social factual e
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prftica que nos permita compreender essay quest6es e, desse modo, nos ajude
a superar a ideia de uma exist6ncia separada do individuo e da sociedade.

O conceito de /zab fus social ainda nio faz parte do repert6rio bfsico de
conhecimentos te6ricos que os professores de sociologia e das outras ci6ncias
sociais transmitem is gerag6es mais novas ao ]hes darem uma perspectiva da
sociedade humana. A natureza profundamente arraigada das caracteristicas
nacionais distintivas e a consci6ncia da identidade-n6s nacional estreitamente

ligada a das podem server de exemplo ilustrativo na medida em que o habitus
social do individuo fomece um solo em que podem florescer as diferengas
pessoais e individuais. A individualidade de determinado ing16s, holand6s,
sueco ou alemio representa, em certo sentido, a elaboragao pessoal de um
habifus social -- e, nesse caso, nacional -- comum .

Um estudo socio16gico-processual e uma familiaridade com a investigagao
dos processos a longo puzo fazem-se necessirios para explicar af diferengas
do hab/fzzs dos individuos na America Latina ou na Europa, na Africa ou na
Asia. Mas, se estivermos a procura de exemplos da congru6ncia do conceito
de /zab tus com a realidade, dificilmente encontraremos uma ilustragao maid

convincente do que a sistematicidade com que o /zabftus nacional dos Estados
nacionais europeus impede sua uniio politica mais estreita .

ao examinarmos de uma distfncia maior acontecimentos analogos num es-
tdgio anterior do desenvolvimento, o da transigao das tribos para Estados
como unidades predominantes de sobreviv6ncia e integragao. Uma situagao
tipica no tocante a isso 6 a que confrontou, em certa 6poca, os h\dios norte-
americanos, e que provavelmente ainda os confronta.

Tem-se a impressao de que a solidez, a resist6ncia e o arraigamento do
/zabitus social dos individuos numa unidade de sobreviv6ncia aumenta a
medida que se alonga e encomprida a cadeia de gerag6es em que certo /mbftus
social se transmite de pai para filho. Antes de chegarem os europeus, na maior
parte das tribos indigenas os homens em posigao de dominio eram os que
traziam, tanto quanto podemos ver agora, a marca social de guerreiros e
cagadores. As mulheres eram coletoras e ajudavam de muitas maneiras na
ocupagao central dos guerreiros e cagadores. A unidade primordial de sobre-

viv6ncia, o navel mais elevado de identidade-n6s, era a tribo. Nesse estfgio
inicial de desenvolvimento, ela desempenhava um papel semelhante ao dos
Estados nacionais puma etapa posterior. Assim, a identificagao pessoal do
individuo com a tribo era tio natural quanto necessfria. A ela, como mats
elevada unidade e conte de sentido coletiva, em outras palavras, ajustava-se
o /mbftz£s social, o cargter social ou a estrutura social de personalidade do
individuQ.

Mas eis que a realidade se modificou. Numa longa sucess5o de guerras e
outras formas de lula pelo poder, os descendentes dos imigrantes europeus
transfomiaram-se nos senhores da terra . Constituiram uma organizagao social
num plano maid complexo de integragao -- o do Estado. Os htdios formaram
ilhas dotadas de uma forma de organizagao anterior, pr6-estatal, que conti-
nuaram a existir como formagao semicristalizada, f6sseis em meio a sociedade
estatal norte-americana em desenvolvimento. Fazia muito tempo que quase
todas as condig6es naturais e sociais que haviam moldado sua eshutura :;.dal
tinham desaparecido, mas, no /mbffus social dos individuos, em sua estrutura
de persoTalidade, a estrutura social extinta sobrevivia e, ajudada pda pressao
da opiniao publica dentro das tribos e pda educagao,'era transmitida de
geragao a geragao. O resultado foi a fossilizagao do / bffzzs social desses povos
no interior de suas reservas insulares.

Essa constelagao, a preservagao da identidade-n6s tradicional em reservas
semelhantes a museum, 6 uma das consequ6ncias possiveis do efeito de trava.
Alguns fragmentos do ;mbitus e dos costumes tradicionais sobrevivem, nem
que sega apenas como atrag6es turisticas. Mas a forma social que dava fungao
sociala esse /zabitzfs e a esses costumes, particularmente a vida dos guerreiros
e cagadores, desaparece com a insergao da tribo num grande Estado nacional.
Existem altemativas. Para citar apenas uma, ha alguns casos de indios norte-
americanos que se transformaram com 6xito em trabalhadores industriali-
zados. O /mbitzzs socialtradicional perdeu terreno. Comegou a assimilagao dos
indios no Estado em que des vivem.
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XI

Aqui deparamos com um problema de desenvolvimento social que talvez
ainda esteja sendo um pouco subestimado, tanto no navel te6rico-empt'ico
quanto no pratico. Para facihtar a comunicagao, pretendo champ-lo efeito de
trava. Trata-se de um problema de habit s de natureza peculiar.

Ao estudar os processos de desenvolvimento social, defronta mo-nos repe '
tidamente com uma constelagao em que a dinimica dos processos sociais
n5o planejados tende a ultrapassar determinado estagio em diregao a outro,
que pode ser superior ou inferior, enquanto as pessoas afetadas por essa
mudanga se agarram ao estagio anterior em sua estrutura de personalidade,
em seu ;zfzbffzzs social. Depende inteiramente da forma relativa da mudanga
social e do arraigamento -- e portanto da resist6ncia -- do /zab tus social saber
se e com que rapidez a dinimica do processo social nio planeJado acarretari
uma reestruturagao mais ou menos radical desse /zabitus, ou se a feigao social
dos individuos lograr£ 6xito em se opor a dinimica social, quer tomando-a
mais lenta, quer bloqueando-a por completo.

Sio muitos os exemplos desses efeitos de trava. A barreira ha pouco
mencionada que o ;zabft s nacional dos membros dos Estados europeus ergue
contra a formagao de um Estado europeu continental 6 apenas um deles. As
tens6es e conflitos a ela associados talvez se tornem mais fgceis de entender
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O efeito de trava pode tamb6m ser reconhecido no caso das tribos africanas
que se estio agrupando em Estados diante de nossos olhos, eM parte no
decurso de violentas lutas pda supremacia e, em parte, atrav6s de uma
integragao mais ou memos pacifica. Na Africa ao sul do Saara, podemos
observar quantas variag6es sio admitidas pelo processo social de transigao
que conduz do navel de integragao tribal para o estatal. Em grande nilmero de
cason, coma em Gana e na Nigeria, o pl'ocesso de fusio tribal iniciou-se no
periodo colonial, e na Nigeria uma violenta guerra p6s fim a aspiragao de uma
das tribos de existir como Estado pr6prio. Na Tanzania, um lider carismftico
usou sua autoridade, a um prego elevadissimo, para desmantelar as tribos,
tentando reunificar as unidades desarraigadas sob a bandeira do socialismo
africano. Em Uganda, um longo periodo de batalhas sangrentas pda supre '
macia tribal talvez estela chegando ao fim. Pda primeira vez, o representante
de um dos grupos tribais tem-se batido com sucesso como defensor de uma
identidade-n6s referida ao Estado contra os proponentes de uma identidade-
n6s referida a tribo. Apesar de today as diferengas, a estrutura bgsica 6 sempre
a mesma. A dinfmica do processo social n5o planeJado, que impele as tribos
a se congregarem na unidade integradora mais ampla do Estado, 6 quake
inevitfvel. Mas o habftzzs social das pessoas, na maioria dos cason, ajusta-se de
maneira igualmente inevitiveli integragao e a identidade-n6s sob a forma da
tribo. O exemplo dos processor de formagao nacional que hole se desenrolam
na Africa mostra com especial clareza a forma do processo social que impele
as pessoas para a integragao no plano estatal e sua resist6ncia a elsa integraqaor
que deve seu vigor e persist6ncia a adequagao do habffus social ao plano tribal
tradicional.

Como face de um processo social nio planejado, o atual movimento no
sentido da integragao 6 poderoso demais para ser contido por muito tempo
por unidades sociais especificas, menos ainda por individuos. Mas no navel
tribal(como no navel dos Estados nacionais) ele traz em si conflitos especificos.
Estes nio ocorrem por acaso. Fazem parte da estrutura do processo inteiro.
Eases conflitos processuais vinculam-se, em parte, a mudanga da estrutura
social de personalidade de cada um dos membros dos grupos, mudanga esta
que 6 imposta pda mudanga de um navel de integragao para outro -- por
exemplo, do navel tribal para o nacional. Alguns conflitos desse tipo t6m que
ser travados entre o individuo e ele mesmo. Podem assumir a forma de conflito

entre a lealdade a familia e ao Estado, como no caso que antes mencionamos
da chamada "corrupgao" nos Estados menos desenvolvidos. Em outras cons-
telag6es, des assumem a forma de conflito de gerag6es.t3 Mas sempre indicam
que, comparado a mudanga relativamente rfpida do movimento de integra-
gao, o ritmo da mudanga correspondence no habftus social dos individuos em
questao 6 extraordinariamente lentz. A estrutura social de personalidade dos
individuos, inclusive as imagens do eu e do n6s, 6 relativamente duradoura.
Op6e-se a todas as maltiplas inovag6es acarretadas pda transigao para um

novo navel de integragao. No caso da transigao da tribo para o Estado, a
pressao do desenvolvimento, como dissemos, 6 tio imensa que, a longo puzo,
a resist6ncia em nome da tribo nio consegue lograr 6xito. Mas em gerd sio
necessirias pelo menos tr6s gerag6es para que eases conflitos processuais se
atenuem. E, uma vez que essas transig6es nio apenas sio acompanhadas pelos
conflitos pessoais dos individuos, ou at6 pelos conflitos entre gerag6es, mas
tamb6m sio sempre concomitantes a lutas pelo poder entre tribos diferentes,
6 possivel que muito mais do que tr6s gerag6es sejam necessirias para que os
conflitos transicionais sejam resolvidos e para que as posig6es relativas das
diferentes tribos dentro da nova formagao estatal atinjam uma certa es-
tabilidade.
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A pressao dominante que agora impele as pessoas para a integragao estatal
costuma deixar is unidades pr6-nacionais -- por exemplo, as tribos -- apenas
uma altemativa, a de preservarem sua identidade como uma esp6cie de pena
de museu, um bolsio estagnado na periferia de uma humanidade em rgpido
desenvolvimento, ou renunciarem a uma parcela de sua identidade e, portan-
to, ao /zabffus social tradicional de seus membros. lsso pode acontecer atrav6s
da integragao destes numb unidade preexistente, no navel de um Estado
nacional ou continental, ou de sua combinagao com outras tribos numa nova
nagao. Em alguns casos especiais, contudo, hg uma terceira altemativa: a
encapsulagao de uma sociedade pr6-estatal maid antiga numa grande socie-
dade estatal, t5o poderosa e autoconfiante que possa tolerar em seu meio,
encapsuladas, essay sociedades anteriores.

As sociedades estatais norte-americanas fornecem grande n6mero de
exemplos dense tipo de encapsulagao social, de sociedades que sobrevivem,
provindo de um est6gio pr6-estatal de desenvolvimento, no seko de uma
sociedade estatal maid altamente desenvolvida. Alguns representantes de
sociedades pr6-estatais que sobrevivem inseridas numa sociedade estatal,
preservando ao mesmo tempo boa parte de sua forma pr6-estatal, conseguem
faze-1o por serem capazes de desempenhar certas fung6es no interior da
sociedade estatal dominante. No Canada, por exemplo, ha o caso muito
bem-sucedido de antigas seitas crist5s que em alguns povoados conseguem
manter, numa forma cristalizada, seus modos de vida, sua religiao e toda a
sua tradigao porque a utica de trabalho e a estrutura de poder de seu estfgio
de desenvolvimento pr6-estatal Ihes permite desenvolver competitivamente
uma produgao agricola e encontrar compradores dispostos a adquiri-la na
sociedade circundante. A seita dos Hlutterer alemaes,14 no Canada, constitui
bom exemplo disco. Sua vida social interna acha-se imobilizada. Eles usam os
trajes de seus antepassados; falam-lhes a lingua. A balanga n6s-eu, como em
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muitos outros grupos pr6-estatais, pende macigamente para o n6s. Nio ha
televisao, radio, contato telef6nico com o mundo extemo e outros meios de
comunicagao que contrabalancem a encapsulagao. O vestuirio simpler, id6n-
tico para todos os homens e todas as mulheres, mal deixa margem para a
individualizagao. A elevada taxa de natalidade permite que se fundem novas
aldeias. Um conselho de anciios certifica-se de que a tradigao permanega
intacta. As criangas sio educadas com uma combinagao de rigidez e bondade
para se ajustarem a essa vida.

Outro exemplo de forma social pr6-estatala sobreviver no contexto de uma
forma estata16 a Mafia norte-americana. Sua tradigao remonta a uma 6poca

em que o grupo de parentesco funcionava como a principal unidade de
sobreviV6ncia do individuo. Em sua terra de origem, a Sicilia, os extensos

grupos familiares da Mafia t6m conservado at6 hole um valor de sobreviv6ncia
superior ao do Estado italiano. Devem elsa fungao, essencialmente, a fideli-
dade incondicionale vitalicia de cada um dos membros ao grupo familiar
extenso, efetivo ou nominal. Sob a forma da Mafia, um tipo de configuragao
que era amplamente difundido num estaglo anterior de desenvolvimento
intromete-se no estagio atual sob forma adequadamente adaptada, s6 que
agora sob auspicios negativos. Nesse caso, o grupo de parentesco preservou
uma alta fungao de sobreviv6ncia para deus membros, mesmo em comparagao
com a unidade estatale em que pele ao cato de esta reivindicar o monop61io
do uso da vio16ncia e da cobranga de tributos.

Tamb6m nos Estados Unidos as associa€6es familiares da Mafia t6m en-
frentado com bastante sucesso essa pretensao de monop61io. Eruaizando-se
nesse pals, descobriram um meio de continuar a existir como representantes
de uma tradigao grupal especifica, desempenhando fung6es sociais que.vao
de encontro a lei do Estado. As familial da Mafia transformaram-se, tamb6m
nos Estados Unidos, numa formagao criminosa que, organizando o trgfico de
drogas, o jogo, a prostituigao e o exercicio ilegal da vio16ncia, assuiniu uma
posigao de estrangeira(outsfda ') que at6 o momento tem alcangado muito
sucesso em certas ocasi6es. Uma das condig6es bgsicas para a sua sobreviv6n-

cia foio cato de algumas formas pr6-estatais de vida comurutiria terem
mantido uma obscura exist6ncia ilegale antiestatal -- especialmente nas
Brandes cidades. lsso se aplica, acima de judo, aja mencionada lealdade que
o individuo mostra para com a "familia": ou sega, a uma balanga n6s-eu que
pende a favor do n6s, o que tem fido incomum nos Estados mais desenvolvi-
dos. O que contribuiu em boa medida para o sucesso da Mafia, em outras
palavras, foram certos tragos estruturais da associagao de parentesco pr6'es'
tatal, tal como a encontramos em sua forma originaria -- geralmente desig-
nada como "feudal" na linguagem t6alica -- apenas em sociedades predomi-
nantemente agrarian. Essen tragos reaparecem sob forma menos estruturada,
em conson6ncia com as condig6es urbanas e estatais e em decorr6ncia de
serem empurrados para a criminalidade.

O maid importante dentre os tragos configurativos que t6m em comum
essas formas encapsuladas de grupos pr6-estatais no interior do corpo dos
Brandes Estados contemporaneos, como ficou claro aqua, 6 a perman6ncia
maier e comumente vitalicia de muitas relag6es humanas, se n5o de todas, e
de uma balanga n6s-eu em que o n6s tem clara preponderancia sobre o eu, e
que frequentemente exige a subordinag5o incondicional do eu ao n6s, do
individuo ao grupo-n6s. Em se observando esse trago estrutural como que izz
uiuo, e tendo-se a mio instrumentos conceituais que permitam comparag6es,
talvez se posse compreender com mais facilidade que a inclinagao da balanga
n6s-eu em favor do eu nio 6 uma coisa a ser simplesmente tomada por certa,
menos ainda um dado da natureza humana. Tamb6m subjacente a ela, ha uma
forma particular de vida comunitaria; tamb6m ela 6 caracteristica de uma
estrutura social especifica . A atual forma de individualizagao, a apar6ncia que
hole vige da imagem n6s-eu, n5o este menos condicionada pelo padrao social
do processo civilizador e pelo processo correspondente de civilizagao in-
dividual do que essay formas pr6-estatais do /zfzbitz4s social.

Talvez sega necessgrio assinalar que o que este em discussio neste esforgo
de elaborar as estruturas caracteristicas do habftzzs social dos individuos e
especialmente da balanga n6s-eu nos vfrios estagios do desenvolvimento nio
6 a questao de qual das formas dessa balanga ou do /mbffus social algu6m
poderf, pessoalmente, preferir. Podemos quase presumir como certo que
algu6m que tenha crescido num estagio posterior de desenvolvimento, no
estagio atual, prefira a autoimagem de nossa 6poca, mais pendente para o eu,
e quelhe parega estranha a autoimagem mais pendente para o n6s das
sociedades pr6-estatais. O que essas observag6es e reflex6es trazem a luz 6 que
a identidade-n6s e a identidade-eu dos individuos nio sio nem tio evidentes
nem tio imutiveis quanto pode parecer a primeira vista, antes de estes
problemas serem introduzidos no campo da investigagao socio16gica te6rica
e empirica.
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Constitui uma peculiaridade do s6culo XX que no decorrer dele as mudangas
integradoras tenham acontecido nio apenas num plano, mas em virios simul-
taneamente. Por um lado, a humanidade, em gerd sem pretender diretamente
faze-1o, atingiu em algumas regi6es do mundo um estagio de desenvol-
vimento que, em termos de todas as fontes de poder -- t6cnicas, militares,
econ6micas e assim por diante --, ultrapassa em muito a area em que as tribos
ou at6 os grupos de parentesco nominalmente independentes sio de cato
capazes de mantel sua independ6ncia, sua competitividade ou sua fungal de
unidades de sobreviv6ncia. Por outro dado, contudo, a fungao de unidade
efetiva de sobreviv6ncia vem agora, visivelmente, deslocando-se mais e mais
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do navel dos Estados nacionais para as unites p6s-nacionais de Estados e, a16m

delas, para a humanidade. A catgstrofe de Chernobyl, a poluigao do Reno e o
enorme mlmero de peixes mortos em decorr6ncia da desordenada tentativa
de combater um inc6ndio puma inddstria quimica suiga podem servir de
exemplos limitados, mas instrutivos, do cato de que as unidades de Estados
nacionais, na realidade, ja entregaram sua fungao de avalistas da seguranga
fisica de deus cidadaos, e portanto de unidades de sobreviv6ncia, a unidades
supraestatais.

Os representantes dos Estados europeus estio muito famiharizados com o
sentido dos equilibrios de poder e das mudangas do poder nas relag6es entre
as nag6es. Mas os ocupantes dos principais carlos dos Estados atuais, sobre-
tudo os cargos politicos e militares, costumam estar t5o imersos em problemas
de curto puzo que raramente se veem em condig6es de harmonizar seriamen-
te sells pianos e agnes com tend6ncias de desenvolvimento a lingo puzo
Durante e logo ap6s a Segunda Guerra Mundial, nag6es de uma nova ordem
de magnitude, is vezes chamadas superpot6ncias nos dias atuais -- ou sega,
principalmente os Estados Unidos e a Uniio Sovi6tica --, deslocaram-se para
o topo da hierarquia das nag6es, empurrando para um? posigao secundgria
os Estados europeus menores, dotados de recursos militares e econ6micos
maid limitados. A velocidade com que se deu essa mudanga de panorama na
rede das nag6es claramente apanhou de surpresa a maier parte dos estadistas
e comandantes militares europeus, a16m, sem d6vida, da maioria das outras
pessoas. Se a investigagao cientifica das mudangas configurativas de longo
puzo, e portanto das mudangas a longo puzo no equilibrio do poder entre
as nag6es, tivesse estado numa etapa maid avangada, elsa alteragao da hierar-

quia das nag6es poderia ter fido prevista, sem dificuldade, como uma sequ6n-
cia nada improvavel, se n8o necessaria, da derrota de Hitler. Do mesmo modo,
pode-se prever como provavel, se nio necessfrio, que no decorrer do s6culo
vindouro uma nova mudanga no equilibrio do poder, em detrimento das
nag6es europeias isoladas e em favor de outros parses e grupos de parses bom
maior potencial militar e econ6mico, venha a ocorrer. A pressao competitiva
dos parses nio europeus com cada um dos Estados nacionais da Europa, que
la 6 bastante visivel no cano do Japao, provav.elmente se intensificarf em todas
as areas, inclusive, por exemplo, nas areas cientifica e cultural.

Hf diversas estrat6gias de longo puzo que 6 possivel adotar em resposta
a esse problema. Uma delay 6 uma uniio maid estreita e uma maior depen-
d6ncia em relagao aos Estados Unidos. Outra 6 uma uniio gradativamente
crescente dos parses europeus sob a forma de uma federagao multilingue de
nag6es ou de um Estado'federativo. Uma terceira possibihdade seria conti-
nuarem as na€6es europeias a existir mais ou menos em sua forma tradicional,
como Estados nacionais nominalmente independentes e soberanos.

A terceira dessas possibilidades requer especialatengao neste contexto, ja
que a continuidade da exist6ncia dos Estados nacionais europeus como uni-

dades de sobreviv6ncia formalmente independentes 6 a que melhor se ajusta
ao ;mbffus social dos povos a des pertencentes. Parses coma a Inglaterra, a
Holanda, a Dinamarca ou a Franca desenvolveram-se continuamente, como
unidades organizacionais relativamente aut6nomas, durante vfl'ios s6culos,
e nos 61timos 100 anos em particular houve um intenso avango da democra-
tizagao funcional que integrou na estrutura estatal praticamente today as
classes. Essen avangos promoveram, nas estruturas individuais de personali-
dade das pessoas de today as classes, uma arraigada predisposigao a convive-
rem dessa forma especifica, como dinamarqueses, holandeses ou franceses. A
lingua comum, por si s6, riga intensamente o individuo ao Estado em sua
forma tradicional. Algo semelhante aplica-se a maneira como as pessoas se
adaptam a competigao dentro do pals ou como os sentimentos pessoais se
harmonizam com a imagem-n6s e a identidade-n6s conhecidas. Os vinculos
emocionais do individuo com seu pals podem ser ambivalentes; muitas vezes
assumem a forma de um par amor-6dio. Mas, sega qual for sua forma, o vinculo
com o pals 6 intenso e vivido. E 6 comparativamente t6nue ou inexistente em
relagao is formas preliminares da federagao europeia de nag6es. Ai depara-
mos com mais um exemplo impressionante do que chamei efeito de trava.

Sem sombra de davida, os fatores estrat6gicos e econ6micos desempenham
importante paper nas dificuldades que se erguem a uma integragao maid
estreita dos Estados nacionais europeus. Mas estes obstgculos possivelmente
poderiam ser superados mediante acordos, sobretudo levando-se em conta
que a realidade social do desenvolvimento das nag6es em diregao a unidades
p6s-nacionais demonstra, de maneira enfatica, as desvantagens da fragmen-
tagao da Europa em parses de tamanhos variados. Nio obstante as diferengas
de habffzzs entre os povos que comp6em esses diferentes Estados nacionais,
bem como o profundo compromisso nacional dos individuos, combinado com
sua identidade-n6s como nagao, t6m uma responsabilidade muito maior pdas
dificuldades que impedem a formagao de uma estrutura p6s-nacional do que
se costuma reconhecer nos debates p6blicos sobre a integragao. Essa diferenga
de /mbff lls nacionais e a identidade-n6s nacional carregada de afeto nio podem
ser descartadas por acordos, por atos de vontade ou pelo que se costuma
extender como meios racionais. Os dois fatores constituem o precipitado de
um processo muito longo, que 6 a evolugao hist6rica dos vfrios grupos
nacionais, nas estruturas de personalidade de cada um de seus membros. A
resist6ncia deles, mesmo diante da intensa pressao em favor das unites
p6s-nacionais, explica-se inclusive pelo cato de que, no passado, eases fatores
tiveram uma importancia muito real em termos da fungao do Estado como
unidade de sobreviv6ncia. A dificuldade 6 que, no decorrer do s6culo XX, o
navel de integragao dos Estados nacionais europeus tradicionais perdeu muito
de sua fungao de sobreviv6ncia. Mas o precipitado dessa fungao nos sentimen-
tos e no car6ter dos individuos em questao, o chamado "canter nacional",
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leva a uma ossificagao das atitudes humanas que, a principio, continua bem
pouco perturbada ante as mudangas na realidade social.

Em outras palavras, o /mbffus social pertinente ao Estado nacionale a
imagem-do-n6s e o ideal-do-n6s a ele associados t6m um sentido pr6prio. lsso
Ihes confere uma durabilidade que consegue impedi-los de continuarem a se
desenvolver no mesmo ritmo do desenvolvimento social, em diregao a um
ravel mais elevado de integragao. Os exemplos sio abundantes. Muitas areas
funcionais do desenvolvimento da humanidade tendem inequivocamente,
em nossos dias, para a formagao de unidades supranacionais, mesmo dentro
da Europa. Mas a imagem-do-n6s, todo o /mbitz£s social dos individuos, este
inamovivelmente ligado por intensa carga afetiva a identidade tradicional do
grupo, no plano do Estado nacional. No plano tribal, a identidade-n6s dos
indios norte-americanos, em que se refletem a grandeza de seu passado
comum, as cagadas de biifalos, as guerras tribais e sobretudo a fungao da tribo
como unidade decisiva de sobreviv6ncia, opts-se ao desenvolvimento para a
forma de Estado. Do mesmo modo, a imagem-do-n6s e o ideal-do-n6s do
Estado nacional, em que se refletem asguerras passadas e a la agora obsoleta
fungao de sobreviv6ncia da nagao, barram o caminho de uma integragao
maior, que teria muito mais probabilidade de obter 6xito na competigao nio
militar entre as nag6es e que at6 na guerra representaria uma unidade de
sobreviv6ncia um pouco mais eficiente do que o Estado nacional. Sem ddvida,
a discrepancia do estagio de desenvolvimento e do poder 6 muito maior no
faso das tribos indigenas em relagao ao Estado norte-americano do que no das
nag6es europeias em relagao a uma federagao europeia talvez inatingivel. Mas
as dificuldades que impedem a uni5o europeia continuario inacessiveis a
analise, especialmente a anflise cientifica, enquanto os individuos forem
encarados meramente como eus desprovidos de um n6s e nio se entender
adequadamente o papel da balanga n6s-eu, do ideal-do-n6s e da identidade-
n6s nos sentimentos e comportamentos individuais.

Existe claramente, na atualidade, uma cisco na situagao dos Estados nacio-
nais. Por um lado, a sobreviv6ncia de uma nagao como sociedade autogerida
e independente, como Estado soberano, tem importante fungao para o povo
que nela vive. Essa fungao com frequ6ncia se tomb por um dado; por isso
mesmo, 6 de se imaginar que seria 6til romper elsa aceitagao tgcita e expor a
um debate p6blico imparcial com as pessoas envolvidas a fungao que cumpre
o cato de ser membro de uma nagao. E que existem, por outro lado, aspectos
estruturais inquestionaveis do atual estggio de desenvolvimento da humani-
dade que vio de encontro a soberania nacionale tendem cada vez mais a
limits-la. Elsa cisco fundamentale suas extensas implicag6es nio sao, no
momento, objeto de muitas discuss6es objetivas. A cisco nio 6 encarada homo
realidade, mas como questao de crenga. Nio 6 discutida como problema de
cato, restringindo-se deliberadamente o envolvimento pessoal, mas em termos
de slogatzs quake religiosos e de doutrinas partidarias emocionais que es-

tipulam as respostas pessoais antes mesmo que se inicie a discussio cientifica
dos datos. Nesse contexto, basta assinalar que ja 6 mais do que hora de
levarmos a s6rio o problema da evolugao e da fungao do Estado nacional como
questao a ser investigada pda sociologia dos processos. lsso implicaria uma
anilise das diferengas do desenvolvimento dos Estados nacionais em relagao
is diferengas correspondences na estrutura social de personalidade das pes-
soas em questao.

O poderoso movimento de integragao que afeta a humanidade em nossa
6poca favorece unidades de sobreviv6ncia que sejam superiores aos Estados
nacionais no ntlmero de niveis de integragao, na extensio territorial, no
tamanho da populag5o e, por conseguinte, no mercado intemo, no capital
social, no potencial militar e em muitos outros aspectos. As unidades de
sobreviv6ncia no estagio de desenvolvimento de Estados nacionais n8o po-
dem competir com organizag6es estatais no estagio seguinte, sobretudo os
Estados Unidos e a Uniio Sovi6tica, sem se combinarem em Estados multina-
clonais maiores e com maiores recursos. A pressao do desenvolvimento,
particularmente t6cnico e econ6mico, e toda a pressao da competigao intema-
cional estio forgando a integrag5o humana a ulUapassa r o estagio dos Estados
nacionais, rumo a formagao de Estados unificados. Mas essa pressao do
desenvolvimento nio planeJado depara-se com a pressao oposta da identida-
de-n6s das nag6es e at6 agora esta 61tima tem geralmente fido mais forte.
Enquanto, na transigao da tribo para o Estado, a resist6ncia das tradig6es
tribais enraizadas no /zabffz£s social dos individuos tem pouca probabilidade
de impor a sobreviv6ncia da tribo independente, a possibilidade de as es-
truturas de personalidade resistirem com 6xito a pressao da integragao 6
consideravelmente maior na transigao dos Estados nacionais para Estados
continentais ou, pelo menos, para unidades p6s-nacionais.
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A resist6ncia do individuo a fumio de sua unidade de sobreviv6ncia com uma
unidade maior -- ou ao desaparecimento dela nessa unidade -- sem divida

eve: em grande parte, a um sentimento determinado: o de que, ao se
extinguir ou desaparecer uma tribe ou Estado como entidade aut6noma.
ficaria sem sentido tudo o que as gerag6es passadas realizaram e sofreram no
contexto e em nome dessa unidade de sobreviv6ncia. Lembremos a incorpo-
ragao forgada dos indios nos Estados Unidos. O desaparecimento das tradi-
g6es culturais no curio da absorgao em unidades maiores realmente significa,
nesse caso e em outros similares, uma esp6cie de morte coletiva. Esquecem-se
os grander feitos dos pais e maes que arriscaram a vida por essas tradig6es.
Os poderosos espiritos e deuses que amparavam a tribo nos bona e nos maud
momentos transformam-se em nomes obscuros que nio inspiram medo nem
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esperanga. Os utensilios ritualisticos, antes repletos de significagao afetiva,
Uansfom\am-se em curiosidades de museu para visitantes desprovidos de
compreensao. lsso resulta, em parte, da circunstfncia de que, no plano tribal,
se criam poucos produtos culturais de significagao humana universal. Digo
relativamente poucos porque sem ddvida existem, nesse navel, criag6es cujo
valor e sentido transcendem a tribo. Mas des sio raros, e a assimilagao

incipiente das tribos indigenas na sociedade urbana norte-americana assinala
uma quebra da tradigao, um esmaecimento da identidade grupal dos indios,
uma grande ruptura na cadeia das gera96es.

Pasha-se argo semelhante com as nag6es pressionadas a se conjugarem num
plano maid elevado. Tal como acontece .com a tribo, aldo que possul:nTtremo
t'alor para muitas das pessoas implicadas, algo com que das se identificam,
esmaece na transigao para o navel superior. A identidade de sua imagem-ao-
n6s mica ameagada. Elsa imagem-do-n6s, contudo, que muitas vezes assume
a fom\a de um processo de maior ou menor extensio, nio tem apenas ttma
fungao individual, mas tamb6m uma importante tungao social. nla aa a caan
indivfduo um passado que se estende muito a16m de seu passado pessofll. e
«ermite que alguma coisa das pessoas de outrora continue a viver no presfnte.
Unidades como tribes e Estados nio t6m apenas uma fungao de sobrevivQncta
no sentido mais 6bvio da palavra. Nio sio unidades de sobreviv6ncia unica-
mente porque as pessoas que fazem parte delay costumam gozar de um navel
relativamente elevado de seguranga'fisica, protegao contra a vio16ncia e am-

paro na doenga e na velhice, mas porque, pda continuidaae aa tran Sao d

!%uthi I : :ulh ::nmn::
ria da cadeia de gerag6es. A continuidade de um grupo.de .sobreviv6ncia,
expressa na continuidade de sua lingua, na transmissao das ienaas, aa nls'

muitos outros valores culturais, 6 em si uma das fung6es
de sobreviv6ncia desse gruoo. A sobreviv6ncia de um grupo passado na
mem6ria de um grupo atual tem uma fungao de mem6ria coletiva. Quando
um grupo previamente independente abre mio de sua autonomia deja pda
uniio com outras unidades, deja pda assimilagao numa unidade maid pode-
rosa, ipso nio afeta apenas os que ora vivem. Muito do que aconteceu nas

gerag6es passadas, do que continuou a viver na mem6ria coletiva, na imagem-
do-n6s do grupo, modifica-se ou perde sentido quando se modifica a identi-
dade grupal e, por conseguinte, sua imagem-do-n6s.

f possivel ver a natureza peculiar do conflito que isso evidencia. Ele 6 bem
conhecido no navel das observag6es particulares como um acontecimento
num navel inferior de sintese, mas nos malta conceituf-lo num navel de sintese
maid elevado. Fica parcialmente ocultado pelo cato de a tradigao linguistica
oferecer conceitos convenientes, que parecem solucionar satisfatoriamente o
problema em questao, embora, na verdade, s6 fagam contoma-lo, Um par de
r'nceitos que vem prontamente a lembranga, por exemplo, 6 "racional-ir-

racional" . E simplesmente nacional, dir-se-ia, ceder a pressao de um poderoso
processo de integragao e irracional resistir a ele. Mas esse pr6prio par de
conceitos 6 um exemplo do efeito de trava a que me refers. Prov6m de uma
6poca anterior, na qual as pessoas eram claramente retratadas coma seres
dotados como que por natureza de uma faculdade racional, sendo, por con-
seguinte, sempre capazes de agir de maneira objetiva. Quando nio o faziam,
estariam sendo pouco razogveis ou irracionais. Nesse esquema, nio havia
espago para os sentimentos, como quer que fossem chamados -- emog6es,
afetos ou instintos humanos. Tampouco havia lugar para pessoas dotadas de
uma imagem-do-eu e uma imagem-do-n6s carregadas de sentimentos de
maior ou menor intensidade. Deixar is pessoas apenas a alternativa de se
portarem racional ou irracionalmente equivale mais ou menos a tran-las
como criangas que ou sio boazinhas ou sio mis. Todavia, no que tange a sua
identidade grupal e, num sentido mais amplo, a seu /mbifzzs social, as pessoas
n3o t6m liberdade de escolha. Essay coisas nio podem ser simplesmente
trocadas, homo roupas

lsso tamb6m implica que o problema em pauta nio pode ser conceitual-
mente resolvido se for tratado como assunto basicamente intelectual, como
uma questao de valores. O problema conceme a fixagao dos sentimentos e
comporta mentos individuais numa associagao humana com importantes fun-
g6es de sobreviv6ncia, mesmo depois de elsa associagao haver cedido boa
parte de suas fung6es a um navel mais elevado de integragao. Vista como um
problema puramente intelectual, a absorgao do grupo-n6s de algu6m num
grupo-n6s de ordem superior afigura-se meramente uma desvalorizagao de
algo sumamente valorizado. Dir-se-ia que 6 isso o que ela 6. Mas se trata de
muito mais que uma desvalorizagao. Enquanto nenhum sentimento de iden-
tidade pessoal, nenhum sentimento-n6s for associado a unidade de ordem
superior, o desvanecimento ou desaparecimento do grupo-n6s de ordem
inferior hg de se afigurar como uma ameaga de morte, uma desttuigao coletiva,
coma uma perda de sentido no mais alto grau. Se a resist6ncia a integragao
num navel superior for apresentada como constituindo primordialmente um
problema do pensamento, um problema intelectual, nunca podera ser com-
preendida de forma adequada. E que, do ponto de vista intelectual, muitas
vezes soa perfeitamente claro que a integragao num navel superior, num
mundo em queja existem outras unidades de sobreviv6ncia de navel superior,
seri inevitfvel e vantajosa. Por certo seria ffcil e apropriado compreender,
intelectualmente, que os sioux e os iroqueses norte-americanos pendurassem
seus tra)es tradicionais, substituissem seus costumes pelos dos estadunidenses e
ingressassem na competigao altamente individualizada da sociedade norte-
americana. Seria sensato em termos racionais, e possivelmente vantaJoso, que
os Estados nacionais europeus se combinassem nos Estados Unidos da Euro-
pa. Mas na maioria dos cason a dificuldade reside no cato de a consci6ncia
intelectual da 16gica da integragao esbarrar na tenaz resist6ncia das ideias
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afetivas que conferem a elsa integragao um carfter de ruina, de uma perda
que 6 impossivel deixar de lamentar. E, nessas condig6es, provavelmente
ningu6m quer cessar seu laments.

O problema central, como talvez se possa perceber, reside numa peculiari-
dade da transigao de um navel de integragao para outro. No periodo transicio-
nal, 6 frequente haver uma longa face em que o grupo de navel inferior sofre
o que deus membros sentem como grave perda do sentido do grupo-n6s,
enquanto o grupo de navel superior ainda nio 6 capaz de assumir uma fungao
de grupo-n6s que Ihe confira um sentido emocional. Pensemos, por exemplo,
na diferenga de carga afetiva entre afirmag6es como "sou ing16s", "sou fran-
ces" ou "sou alemio" e a seguinte declaragao: "sou um europeu ing16s, frances
ou alemio" . Todas as refer6ncias a cada uma das nag6es europeias t6m intenso
valor emocional para os povos envolvidos, sega ele positivo, negative ou
ambivalente. A Htulo de comparagao, as afirmag6es do Lipo "sou europeu",
'sou latino-americano" ou "sou asiftico" sio emocionalmente fracas. A uni-
dade de integragao no navel continentalpode ser entendida como uma exig6n-
cia prgtica, mas, ao contr6rio das unidades nacionais maid antigas, nio este
associada a intensos sentimentos-n6s. Mesmo assim, nio 6 quim6rico supor
que, no futuro, termos como "europeu" ou "latino-americano" venham a
adquirir um teor emocional muito maid intenso do que t6m no momento.

boas e ruins. O entrelagamento global de todas as nag6es expressa-se com
bastante clareza em algumas instituig6es centrais em estagio muito primitivo
de desenvolvimento. A Organizagao das Nag6es Unidas 6 fraca e, em muitos
aspectos, ineficaz. Mas qualquer um que tenha estudado o crescimento de
instituig6es centrais sabe que os processos de integragao precipitados quando
das se organizam num novo Mvel precisam, muitas vezes, de um perlodo de
aquecimento de vfrios s6culos para que das se tomem relativamente eficazes.
E ningu6m 6 capaz de prever se as instituig6es centrais criadas no decorrer de

uma poderosa integragao nio poderao ser destruidas num processo igual-
mente poderoso de desintegragao. lsso se aplica n5o somente is Nag6es
Unidas, mas a outras instituig6es globais em suas primeiras formas, como o
Banco Mundial, a Organizagao Mundial da Saxide, a Cruz Vermelha ou a
Anistia Intemacional. Mas a crescente integrag5o da humanidade tamb6m se
expressa de maneiras malignas: a luta pda supremacia global e a corrida
armamentista entre dual pot6ncias hegem6nicas constituem sintomas disso.
Outro sintoma, nio menos importante, 6 a possibilidade t6cnica da autodes-
truigao de toda a humanidade ou das condig6es de sua sobreviv6ncia pelo
desenvolvimento de armas com poder destrutivo cada vez maior. Juntamente
com a corrida armamentista, isso pode ser encarado, pda primeira vez, como
uma possibilidade realista no desenvolvimento da humanidade.

Entre os aspectos curiosos da situagao atual encontra-se o cato de que,
tamb6m nesse navel, a imagem-do-n6s, a identidade-n6s da maioria das
pessoas, este defasada da realidade da integragao efetivamente alcangada. A
imagem.do-n6s esb muito atrasada em relagao a realidade da interdepen-
d6ncia global, que incluia possibilidade de o espago vital comum ser des-
tr'undo por determinados grupos. Os pianos de integragao do cla, da tribo ou
do Estado, como dissemos, sio positiva ou negativamente carregados de
vividos sentimentos de um lago comum, de intensos sentimentos-n6s que
guiam os atom dos individuos numa diregao ou noutra. A uniio em niveis mais
elevados -- em especial, a goya, a crescente integragao da humanidade -- pode
ser entendida como um cato; mas, como loco de sentimentos de participagao
e imagem norteadora dos amos individuais, a humanidade encontra-se num
estagio muito primitivo. A consci6ncia das pessoas, sobretudo dos lideres
politicos e dos principais mihtares e homens de neg6cios do mundo inteiro,
esM quase que exclusivamente preocupada com suas pr6prias nag6es in-
dividuais. O sentimento de responsabilidade por uma humanidade em perigo
6 minimo. Por mais eminentemente realista que sqa essa preocupagao, o
/whites nacionalmente adaptado do pr6prio individuo a faz parecer irreal, at6
mesmo ing6nua. O avango amplo e nio planejado da integragao realmente
instaura, sem d6vida, aliangas e organizag6es militares multinacionais. Mas,
para os participantes, o Estado isolado ainda 6 preeminente como ponto de
refer6ncia para as considerag6es em termos do n6s. As duas principais pot6n-
cias, a Uniio Sovi6tica e os Estados Unidos, t6m tamanha ' preponderancia
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E isso nio 6 judo. A16m dos dois niveis ja discutidos, o atual avango da
integragao tem um terceiro. Num exame mais minucioso, vemos claramente
que o' bem-estar ou a desprotegao dos cidadios de um dado pals, inclusive a
Uniio Sovi6tica e os Estados Unidos, ja nio depende, nem mesmo na atuali-
dade, da protegao que esse pals -- ou at6 um Estado continental potencial
como a Europa -- shes possa proporcionar. Mesmo hole as probabilidades de
sobreviv6ncia dependem amplamente do que acontece no plano global. f a
humanidade inteira que constitui agora a iltima unidade eficaz de sobrevi-

Referi-me antes a cresCente imperman6ncia, permutabilidade e voluntarie-
dade de muitas relag6es-n6s, inclusive, dentro de certos limites, a nacionali-
dade. Apenas o navel mais alto de integragao, a filiagao a humanidade,
continuou permanente e inescapavel. Mas nossos vhculos com elsa unidade-
n6s universal s5o tio frouxos que poucas pessoas, ao que parece, t6m cons-
ci6ncia deles como lagos sociais.

O curio efetivo do desenvolvimento social nas dual 61timas d6cadas levou

a uma interdepend6ncia sistematicamente maior de todos os grupos huma-
nos. A crescente integragao da humanidade, como o plano de integragao nio
apenas mais abrangente, por6m sumamente eficaz, mostra-se de maneiras

vencia
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militar que a meia verdade da soberania dos Estados singulares realmente la
nio esconde a depend6ncia militar dos aliados menores dessas superpot6n-
cias. No entanto os lideres das dual potancias mundiais, e portanto os lideres
militares, d5o a deus aliados pouca margem de d6vida de que os interesses de
suas pr6prias nag6es t6m precedencia sobre todos os demais em todos os
aspectos.

Atualmente a compulsao exercida pelo /zabif us social adaptado is nag6es
singulares 6 vista por muitos como algo t5o esmagador e inelutgvel que des
o tomam por certo, como inerente a natureza, a semelhanga do nascimento e
da morte. As pessoas n3o pensam a seu respeito. Come tema de pesquisa, esse
/zabitz£s e seus aspectos coercitivos permanecem basicamente nio investi-
gados. Fazem parte da realidade da exist6ncia social. A ideia de que possam
modificar-se 6 considerada ing6nua. Mas as imposig6es do /zabffus social s5o
criadas pelos seres humanos. Em certa 6poca passada, das foram ajustadas
em todas as pessoas para se adequarem ao ravel de integragao do cli. Em
outros estfgios do passado, as tribos constituiram as maid elevadas unidades
de integragao com que se harmonizaram a consci6ncia e os sentimentos
humanos. N5o faz tanto tempo assim que os Estados se tornaram as unidades
de integragao que atrairam, mesmo que de forma ambivalente, sentimentos
especialmente intensos de um "n6s" e impuseram a todos os seus membros
uma obrigagao relativamente grande de lealdade e solidariedade. A imagem-
do-n6s dos seres humanos modificou-se; e pode modificar-se novamente.
Essay mudangas nio ocorrem da noire para o dia. Implicam processos que,
com frequ6ncia, atravessam muitas gerag6es. No passado, o processo de
mudanga seguiu determinada diregao. Unidades sociais maiores assumiram
a fungao de unidades primarias de sobreviv6ncia das menores. Nio ha ne-
nhuma necessidade de que o processo prossiga nessa mesma diregao . Mas isso
nio 6 impossivel. Na transigao da fungao de unidade primaria de sobreviv6n-
cia para unidades sociais que representavam um navel mais abrangente de
integragao, surgiram, com grande regularidade, discrepancias do tips das que
constatei, em virias ocasi6es, ao estudar as relag6es n6s-eu. Vez ap6s outra
desenvolveu-se uma discrepancia entre a assungao efetiva da fungao primaria
de sobreviv6ncia pdas unidades socials em estagio maid elevado de integragao e
a persistente fixagao da identidade-n6s dos individuos em unidades de um
estfgio anterior.

Essas discrepancias geralmente resultam em consideriveis disfung6es
comportamentais. Em nosso tempo, como afirmei, as fung6es sociais de
sobreviv6ncia est5o-se deslocando visivelmente dos Estados nacionais de tips
europeu para Estados hegem6nicos do tipo norte-americano e russo, e agora,
de maneira cada vez mais inequivoca, para a humanidade. De cato, a huma-
nidade vem surgindo, com clareza cada vez maior, como um navel eficaz de
integragao da mais alta ordem. O desenvolvimento correspondente da ima-
gem-do-n6s do individuo este muito aqu6m dessa integragao e, acima de judo,

os sentimentos de um n6s, a identificagao dos seres humanos com seres
humanos como tais, independentemente de sua afiliagao a determinado sub-
grupo da humanidade, vem-se desenvolvendo com muita lentidio. Uma das
raz6es disco 6 uma peculiaridade singular da humanidade, considerada coma
unidade social tinica. Em todos os outros niveis de integragao, o sentimento
do n6s desenvolveu-se paralelamente is ameagas feitas ao grupo pr6prio por
outros grupos. A humanidade em si, por6m, nio este ameagada por outros
grupos nao. humanos, apenas por subgrupos em seu pr6prio bobo. O efeito
real, a posstvel destruigao da humanidade, 6 o mesmo, quer a ameaga venha
de dentro, de setores da humanidade, ou de fora -- por exemplo, de habitantes
de um diferente sistema solar. Mas a aboligao das guerras entre os subgrupos
humanos e a geragao de um sentimento do n6s em toda a humanidade seriam

indubitavelmente mais ficeis se ela fosse ameagada de aniquilagao por uma
esp6cie alienigena. lsso certamente torna mais dificil desenvolver o sentimen-
to de um grupo-n6s em relagao a humanidade como um todo. Tamb6m lorna
mais dificil, como vemos, reconhecer o cato de que a humanidade se vem
tomando, cada vez mais, a unidade primordial de sobreviv6ncia de sodas as
pessoas como indivfduos e de todos os subgrupos no interior dela.

Tanto quanto se pode ver, ainda nio existe uma compreensao adequada
das implicag6es do atual /zabifus social para a situagao global. Existem hole
armas que poderiam destruir a maior parte da humanidade e, possivelmente,
suas condig6es de vida como um todo. lsso poderia dar-nos motivo para
indagar, mesmo em tempos de paz, se um /zabftzzs social e um sentimento do
n6s predominantemente ajustados ao Estado soberano isolado sio realmente
adequados a situagao social em que hole vivem as pessoas. Acaso devemos
presumir que, tamb6m Hesse caso, os sentimentos, a consci6ncia moral e o
habitzzs social dos individuos estio muito atrasados em relagao is estruturas
sociais e, especialmente, ao navel de integragao que emergiu do desenvol-
vimento nio planqado da humanidade?

O certo 6 que, no que conceme is relag6es entre as nag6es, continuamos a
viver na tradigao do Estado soberano principesco. Vivemos na era da guerra
tecno16gica, com armas que ameagam a sobreviv6ncia da humanidade como
se as relag6es interestatais ainda pudessem ser administradas tal como o eram
na 6poca de Pedro, o Grande ou de Lu(s XIV, quando os canh6es eram os
instrumentos maid intimidativos da guerra . Coma'espeito is quest6es internal
do Estado, as relag6es entre govemantes e governados modificaram-se fun-
damentalmente. E de conhecimento gerd, em nossa 6poca, que as relag6es
internas de um Estado podem ser alteradas segundo regras que envolvam
ladas as panes. A politica extema, em contraste, este muito menos sujeita ao
controle dos governados. Na esfera internacional, os govemos ainda sao, em
expressive medida, govemantes absolutos, com ampla margem de liberdade
decis6ria. lsso tende a ser ocultado pelo cato de des admitirem em sua
confianga um limitadissimo ndmero de parlamentares, da maneira que lees
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conv6m, transmitindo-lines informag6es adequadamente censuradas. Mas, em
nome da seguranga do Estado, essas informag6es sio privi16gio de um peque-
no circulo, culos membros, mesmo quando pertencem a partidos diferentes,
sio unidos por um intenso sentimento de grupalidade-n6s.

A discrepancia entre a democratizagao funcional dos assuntos internos e
uma gestao da poHtica extema que, em muitos aspectos, kinda 6 absolutista
tem amplas consequ6ncias. Os govemos e seus servigos secretos det6m o
monop61io do conhecimento do poderio militar efetivo ou suposto das nag6es
rivais, conhecimento esse do quala massa da populagao 6 excluida em nome
da seguranga nacional. Mas n5o 6 apenas nesse aspecto que, mesmo nas
democracias parlamentares, importantes tragos de uma poll tica extema abso-
lutista se perpetuam nas relag6es intemacionais. O mesmo se aplica a maneira
como essa politica acaba atendendo is necessidades do Estado soberano
isolado, o atual Estado nacional. Um condicionamento deliberado da cons-
ci6ncia, que apresenta a identificagao com o Estado singular como o mais alto
dever do cidadao, desempenha o papel de fazer as corridas armamentistas e
o deslizamento para a guerra parecerem forgas fora do controle humano. As
pessoas de confianga do sistema militar, politico e econ6mico vigente sio
informadas dos datos reais ou supostos que imp6em o passo seguinte na
escalada de armamentos, mas apenas das. A massa da populagao nio tem
condig6es de verificar as informag6es seletivas mediante as quais se justifica
a polftica do govemo. Nio tem meios de resistir ao apelo a sua lealdade
nacional. Assim, v6-seppanhada num circulo vicioso que, inevitavelmente,
faz as medidas tomadas para garantir a sobreviv6ncia de seu grupo aparece-
rem como medidas que ameagam a sobreviv6ncia do grupo adversirio e
vice-versa.

A dificuldade esb em que essa tradigao de relag6es intemacionais, que com
ligeiras modificag6es sobrevive desde a 6poca do Estado principesco, traz
consigo, no atual estagio de desenvolvimento armamentista, perigos que nio
existiam na 6poca do mosquete. A despeito de today as suas certezas, 6
improvavel que os generais do alto comando estejam em condig6es de prever
as consequ6ncias do uso de armas nucleares. As experi6ncias da catfstrofe de
Chernobyl sugerem que o uso de armas nucleares se revelarf destrutivo nio
apenas para os inimigos, mas tamb6m para os amigos e at6 para a populagao
do pr6prio pals. Ainda planejamos e agimos dentro do contexto tradicional,
como se as armas atuais se limitassem a destruir o territ6rio inimigo. lsso
certamente ja nio acontece. O conceito de humanidade ainda tem implicag6es
de um idealismo sentimentalista. lsso tem prejudicado sua evolugao para a
categoria de simpler instrumento factual, numa 6poca em que nuvens radia-
tivas se deslocam num breve espago de tempo da Russia para a Inglaterra.
Conforme as condig6es, uma saraivada de armas at6micas dirigida contra os
Estados Unidos poderia enviar nuvens radiativas de volta a Russia. E dificil
imaginar que a contan.iinagao radiativa da Europa nio trouxesse consigo

prelulzosjuradouros para a Riissia e talvez para a China e at6 o Japan, e
inversamente, que a contaminagao da Riissia nio surtisse o mesmo efeito na
Europa. Falar da humanidade como a unidade global de sobreviv6ncia 6
perfeitamente realista nos dias atuais. Mas o /mbffus social dos individuos, sua
identificagao com subgrupos limitados da humanidade, em especlal os Es-
tados isolados, este, reiterando a afirmagao anterior, aqu6m dessa realidade.
E esse tipo. de discrepancias encontra-se entre os aspectos estruturais mais
perigosos do estagio transicional em que hoje nos encontramos.

De qualquer modo, ja ha sinais inequivocos de que as pessoas comegam a
....se identificar com alguma coisa que ultrapassa as fronteiras nacionais de que
sua identidade de grupo-n6s se desloca para o plano da humanidade Um
desses sinais 6 a importancia que o conceito de direitos humanos aos poucos
vai assumindo. Vale a pena, ao final de nosso estudo, olhar dais detidamente
para o que significa a demanda de direitos humanos. Em sua forma atual, ela
incluia ideia de que se devem estabelecer limites para a onipot6ncia do Estado
em seu tratamento de cada cidadio. lsso se assemelha ao modo como, na

sigao anterior de um plano inferior de integragao para outdo superior, se
estabeleceram limites, atrav6s da relagao com o navel superior, para o poder
que os membros do navel mais baixo podium exercer sobre outros me;bros
de sua associagao. O Estado reivindicou amplos poderes sobre os individuos
que o compuseram. Ao falar de direitos humanos, estamos dizendo que o
indivfduo como tal, como membro da humanidade, este autorizado a ter
direitos que limitem o poder do Estado sobre ele, sejam quais totem as leis
dense Estado. Eases direitos sio geralmente tidos como incluindo o direito de
o individuo buscar moradia ou trabalho onde desejar, isto 6, uma liberdade
local ou profissional de movimentagao. Outro conhecido direito humano 6 a
protegao do individuo contra o aprisionamento peso Estado, salvo quando
legitimadoporprocessosjudiciais pablicos. ' ' '

Talvez ainda nio se tenha afimtado com suficiente clareza que os direitos
humanos incluem o direito a liberdade de nio fazermos uso da forma fisica, ou
mesmo da ameaga de forma fisica, e o direito de nos recusarmos a utilizar ou
a ameagar utilizar a forma bruta a servigo de terceiros. O direito de uma pessoa
ou de sua familia a liberdade de nio utilizar ou ameagar utilizar a vio16ncia
mostra, mais uma vez, que a transigao para um navel novo e mais elevado de
integragao tamb6m implica a transigao para uma nova posigao do individuo
perante sua sociedade. Ja vimos que a evolugao do cli e da tribo pa ra o Estado,
como unidade dais importante de sobreviv6ncia, levou o individuo a emergir
de suas anteriores associag6es pre-estatais vitalicias. A transigao para a pnma-
zia do Estado em relagao ao cli e a tribo significou um avango da indivi-
dualizagao. Como podemos ver, a ascensio da humanidade at6 se tornar a

predominante de sobreviv6ncia tamb6m marca um avango da in-
dividualizagao. Como ser humano, o individuo tem direitos que nem mesmo
o Estado pode negar-the. Estamos somente numa etapa ini(:ial da transigao
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para o estagio de integragao maid abrangente e a elaboragao do que se pretende
dizer com direitos humanos este apenas comegando. Mas a liberdade de nio
usar nem ameagar o uso da vio16ncia talvez tenha recebido, at6 o memento,
uma atengao demasiadamente pequena como um dos direitos que, no correr
do tempo -- e contrariando as tend6ncias opostas do Estado --, teri que se
afirmar a favor do individuo, em nome da humanidade.

ialaren.\ d.ela. ' '

7
Um dos aspectos gerais de uma poderosa tradigao filos6fica que se estende da
epistemologia clfssica at6 as filosofias metafisicas de peHodos recentes, tenham
'las uma inclinagao mais transcendental, existencial ou ' fenomeno16gica, 6 que
deus expoentes tomam o individuo isolado coma ponto de partida . A pluralidade
dos seres hu ma nos aparece na filosofia, quando m unto, coma uma pluralidade de
castes especiais id6nticos de leis ou regularidades gerais. A fisica c14ssica foi a
madrinha dessa tradigao. Seus estilos de pensamento, combinados com os estilos
teo16gicos, refletem-se bela. Os esforgos de Leibniz para introduzir na filosofia a
plurahdade dos seres humanos redundaram em fracasso. A ideia da m6nada sem
lanelas era invencivel. A tentativa hegeliana de introduzir os processos sociais nafilosofia tamb6m fracassou. '

NOTAS

1).

}.

l No passado talvez se encarasse coma leio cato de os conceitos coerentes com a
realidade, num navel superior de sintese, descenderem de ancestrais que repre '
sentavam um navel muito inferior de sintese (embora as linguas de grupos em
estfgio muito priinitivo de desenvolvimento contenham concertos mfgicos de
aris;imo navel'de sintese). Mas esse tata 6 registrado aqui simplesmente coma
uma regularidade observivel dos processes de conceituagao, regularidade que,
a16m disso, nio pode ser revertida. Acresce que esse tipo de processo nem sempre
funciona em liniia reta. Um conceito de generalidade inespecifica pode ser estrei-
tado at6 se tornar um termo especializado para um grupo particular de fates, sem
perder sua generahdade. O conceito de individuo, por exemplo( que um dia se
referiu a singularidade de dada objeto em particular, foi estreitado, no correr do
tempo at6 dinotar apenas a singularidade de uma pessoa.

Vemos aqui que, considerados do porto de vista da sociologia dos processos,
tips" e "estagio" sio id6nticos.

Reexaminando o estggio inicial da discuss5o do problema do individuo e da
sociedade, tal coma este apresentado na Parte I dente hvro, verifico que nele a
abordagem da sociologia dos processor nio emerge com forma suficiente. Descu-
bro, naquele texto de data maiiantiga, vesHgios de uma velha tradiqao socio16gica
em que os problemas relativos aos seres humanos elam apre1lentados, sob certos
aspectos, coma se fossem problemas ffsicos. A emancipagao do estilo socio16gico
d; formulae os problemas ja havia comegado. Mas nio era sustentada com o
mesmo rigor com que 6 possivel faze-1o no estagio atual.

Por exemplo, as pessoas falavam em parses em desenvolvimento para evitar falar
em parses ments desenvolvidos. E os soci61ogos usavam a palavra "evolugao
para evitar o estigmatizado conceito de desenvolvimento, assim encobrindo a
diferenga entre evolugao bio16gica e desenvolvimento social.

8.

9.

10

Jean-Paul Sartre, .4 nfflrsea, trad. de Rita Braga, Rio, Nova Fronteira, 1985.

La szz/le de bnfn, Paris, 1985 P.95 a de minha exist6ncia. a tinica."] J. P. Toussaint,

No apao contudo a relaglio empregado-empregador parece vir mantendo, at6 o

11
O que Max Weber apresentou como utica protestante, em sua forma primitiva do
s6culo XVll, foi mais sintoma do que causa de uma mudanga do ha&ffus social dos
ceres hu matos -- no cason principalmente comerciantes que estavam ascendendo
ou tentando ascender sociilmente -- em diregao a uma maior iniividualizago

No passado, os soci61ogos tendiam a considera r o Estado coma argo q ue realmente
2ef entrava no campo da sociologia. Alguns talvez ainda se inclinem para elsa
convicgao Uma antiga tradigao inielectual parece estar implicada em tal atitude
A sociedade costuma ser cgnsiderada como o objeto da sociologia. Mas o conceito
de sociedade tem implicag6es que fazem com que Estado e sociedade n3o parega m
realmente ser ideias compatfveis. O Estado aparece como algo extrassocial, talvez
at6 oposto.: s(x:iedade Jf a sociedade: por sua vez, coma sugerem essas impli-

n'=.:u: :':;:=z=;::=s:':!i:.==.:E:: ::! E;, '". «;. ;;; "
As ]utas pele poder travadas numb 6poca anterior, bem como uma tradigao

conceitual que.as replete, sobrevivem nessa antitese sublim [nar entre os conceitos
de "Estado" e "sociedade '. No s6culo XVlll, de faso, o termo sociedade. coma na
expressao 'sociedade civil", nio raro era usado.coma uma senha ideo16gica, para
exprel:sar a ideia de que havia limites para a onipotencia do Estado. Se espiarmos
atria dessas misca ral; conceituais para ver que problem as pessoa ]s e humanos se

l$ t, ;=L;::.:H::niU=E:liRi#ff11
c esse media ascendente usavam conceitos coma "socie(Jade civil" e, por tHtimo
:T!:dad:. 'l'T ' :'-m-s i«telectuajs em s«, lut, com ; cla;se l;up'n '- 'i ' 'p"',

os plullnpes e ::!tobreza, que detinham o monop61io do poder estatal. A impli-
cagao de uma diferenga, ou talvez at6 de uma anHtese enire Estado e sociedade.
av'-;n-A -- u...l- .;- .. : dal e a sociedade, algodandy a impressao de que o Estado seria uma coisa extrass ' ' - --
extrhseco ao Estado, ainda ndo desapareceu completamente da utilizaGao desses
termos. H5 muitos exemp]os nio apenas de ]utas pelo poder ocorridas no passado
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Cf., p. ex., Norbert Elias, Was lsf SozfoZogfe?, Munique, 1972, p.132ss.

O cato de algu6m dizer "eu" a seu pr6prio respeito pode facilmente afigurar:se.o
enunciado mais espontaneo de que o ser humana 6 capaz. Mas esse enunciado
nio 6 diferente de outros -- por exemplo, na segunda e terceira pessoas --, no
sentido de tamb6m imphcar um autodistanciamento. Como se babe. 6 comum as
criangas pequenas aprenderem a se referir a si mesmas, inicia]mente, ta] como os
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que deram novos sentidos a certos termos como tamb6m da perman6ncia desses
sentidos por longos periodos. As conotag6es antiestatais do conceito de sociedade
constituem apenas um exemplo entre muitos. Sem d6vida contribuiram para o
cato de terem side ramos os estudos socio16gicos sistemfticos dos Estados, at6 o
atual estagio de desenvolvimento estatal conhecido pelo Rome de Estado "de
Bem-Estar", que atraiu a atengao dos soci61ogos.

Mas talvez as implicag6es antiestatais do conceito de sociedade nio se houves-
sem revelado tio duradouras se a fungal ideo16gica nio tivesse side aliada a uma
descoberta que, em parte, foi inteiramente objetiva e, nesse sentido, cientifica. Por
um lada, a mudanga do uso do terms "sociedade", no s6culo XVlll, que se
expressou em concertos como o de sociedade civil a enfrenta r a s classes superiores
e seu Estado, certamente representou a crescente autoconfianga dos grupos bur-
gueses em ascensio. Mas, por outro lada, representou um crescente discernimento
da autonomia dos processes e estruturas sociais, cujo desenvolvimento fre-
quentemente baldava os desejos e pianos dos mais poderosos. O legado ideo16gico
do conceito de sociedade provocou, indubitavelmente, muita confus&o. A frente
que assim se formou contra o Estado retardou por tempo demais o recon-
hecimento de que os Estados sio instituig6es sociais encarregadas de certas
fung6es e de que os processor de constituigao dos Estados sio processes sociais
coma quaisquer outros. O cato de nio contarmos, at6 muito recentemente, com
nenhum conceito global que designasse os Estados como unidades de sobre-
viv6ncia, isemelhanga das tribes, 6 um pequeno exemplo do prejuizo que um
legado ideo16gico nio comprovado pode causar no uso dos concertos. Mas a
mesma atitude ideo16gica que, por um periods consideravel, baniu do campo da
sociologia os Estados, assim como outras unidades de sobreviv6ncia, ao mesmo
tempo abriu caminho para o reconhecimento de que as sociedades humanas sio
estruturas e processes de um typo peculiar. A perturbadora separagao entre
sociedade e Estado foio prego que teve de ser pago pda descoberta de que a
coexist6ncia social das pessoas no mundo inteiro era um campo especial que ndo
existe fora dos individuos humanos nem pode entender-se em termos de seres
humanos isolados, nem tampouco reduzir-se a des.

Produz-se assim o pavio,para conflitos pessoais e geradonais. Os modelos pa ren-
tais e os modelos do pals anfitriao! agora transformado em pftria, fundem-se e
entram em.conflito na pessoa do indiMduo. As maneiras como dada individuo aida
com essas fus6es de modelos ou esses confl leos entre modelos sem divida variam
enormemente. Alguns .representantes da segunda geragao de imigrantes per-

membros estabelecidos do pali anfitriio -- pals anfitri5 o que, conv6m acrescentar
ja entio 6 a terra natal da segunda e ter&eira gerag6es de imigrantes. Mas as
reiteradas dificuldades e conflitos ocorrem nio apenas na relagao dessas gerag6es
con:i os membros do pats anfitriao; ocorrem tamb6m, com grande regularidade,
dentro do grupo imigrante e, acima de judo, dentro da familia imigrante O
problema do comportamento sexual das mogas 6 um exemp o particularmente
expressivo disso. ' ' '

14
Agradego a Nico Stehr e Volker Mega por suas informag6es a respeito dessa seita
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13 Nio 6 dificil encontra r provas dos problemas pessoais, da demanda de mudangas
no /zabftz/s social, num mundi em que a mobilidade local dos sexes humanos 6
maier do que nunca. Um nllmero crescente de pessoas, em todas as regi6es, 6
apanhado nessa migragao, sejam seus objetivos tempor6rios ou permanentes.
Mas, mesmo quando emigram apenas temporariamente para outdo pals, sozinhas
ou com suas familial, das sio claramente identificfveis, nio somente pdas
pessoas que ali vivem, mas por si mesmas, e nio apenas como individuos, mas
tamb6m come membros de determinado grupo. lsso nio ocorre apenas pelo rata
de seus passaportes assim as rotularem, mas porque seu habitus social cria um lipo
especifico de distincia entre das e os membros do pals que as hospeda. Em gerd,
as pessoas tentam escapar is dificuldades de coexist6ncia resultantes das difer-
engas no habjtz£s social estabelecendo-se perth de membros de seu proprio grupo,
into 6, de pessoas com o mesmo /mbftus social.

Ao lado desses povoamen tos grupais dentro de parses anfitri6es, ha recorrentes
problemas individuais entre os membros da segunda ou terceira gerag6es dos
grupos imigrantes. Elem crescem abrigados em deus pr6prios grupos. O exemplo
dos paid shes ensina a assumirem o habltus sociale toda a tradigao do grupo em
sua estrutura de personalidade. Mas, ao mesmo tempo, des frequentam a escola
no pats anfitriio. A I ingua, as maneiras, a moral e os costumes dense pals tamb6m
se incorporam em suas estruturas de personalidade, como que de moto pr6prio.


