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C)s estudos que comp6em o presente livro surgiram depois da
publicagao de Fakfizitdf zznd Geltzzng, em 1992. Eles t&m em comum o
interesse pda questao das conseqti&ncias que hoje resultam do conteQ-
do universalista dos principios republicanos -- a saber, para as socie-
dades pluralistas, nas quais os contrastes multiculturais se agudizam,
para os estados nacionais, que se reQnem em unidades supranacionais,
e para os cidadios de uma sociedade mundial que foram reunidos
numa involuntfria comunidade de risco, sem ter sido consultados.

Na primeira parte, defendo o conte6do nacional de uma moral
baseada no mesmo respeito por todos e na responsabilidade solidiria
gerd de cada um pelo outro. A desconfianga moderna diante de um
universalismo que, sem nenhuma cerim6nia, a todos assimila e iguala
nio entende o sentido dessa moral e, no ardor da batalha, faz desapa-
recer a estrutura relacional da alteridade e da diferenga, que vem sen-
do validada por um universalismo bem entendido. Na Zeorfa da Afar
Comurzfcadva, formulei estes principios bfsicos de modo que des cons-
tituissem uma perspectiva para condig6es de vida que rompesse a fi-
sa alternativa entre "comunidade" e "sociedade't A essa orientagao da
teoria da sociedade corresponde, na teoria da moral e do direito, um
universalismo dotado de uma marcada sensibilidade para as diferen-

gas. O mesmo respeito para fodor e carla um nio se estende aqueles
que sio cong&neres, mas a pessoa do outro ou dos outros em sua al-
teridade. A responsabilizagao solidiria pelo outro coma um dos Masses

se revere ao "n6s" flexivel numa comunidade que resiste a tudo o que 6

substancial e que amplia constantemente suas ftonteiras porosas. Essa
comunidade moral se constitui exclusivamente pda id&ia negativa da
aboligao da discriminagao e do so(rimento, assim como da inclusio
dos marginalizados -- e de cada marginalizado em particular --, em
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A luta por reconhecimento
no Estado democritico
de direito*

As constituig6es modernas devem-se a uma id&ia advinda

do direito racional, segundo a qual os cidadaos, por decisaQ
pr6pria, se ligam a uma comunidade de jurisconsortes livres e

iguais. A constituigao faz valerexatamente os direitos que.os
:cidadios precisam reconhecer mutuamente, caso queiram re-l
gular'de maneira legitima seu convivio com os meios;do di-
:reith positivo. Ai ja estio pressupostos os conceitos do direito

subjetivo e da pessoa do direito como individuo portador de
:direitos. Embora o direito moderno fundamente rela96es de
jreconhecimento intersubjetivo sancionadas por via estatal, os

direitos que dai decorrem asseguram a integridade dos res:
pectivos sujeitos em particular, potencialmente violfvel. Em
61tima instancia, trata-se da defesa dessas pessoas individuais
do direito, mesmo quando a integridade do individuo
sega no direito, sega na moral -- dependa da estrutura intacta
das relagOes de reconhecimento mQtuo. Serf que uma teoria
dos direitos de orientagao tio irzdfl,fdua/feta pode dar conta
lde lutas por reconhecimento nas quais parece tratar-se sobre-i
tudo da articulagao e afirmagao de identidades coiefivas?

Tradugao: Paulo Astor Soethe
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Uma constituigao pode ser entendida como projeto hist6rico que
os cidadios procurain cumprir a cada geragao. No Estado democrg-
tico de direito, o exercicio do poder politico este duplamente codifi-
cado: 6 precise que se possam entender tanto o processamento insti-

tucionalizado dos problemas que se apresentam quanto a mediagao
dos respectivos interesses, regrada segundo procedimentos claros,
como efetivagao de um sistema de direitosi. Mas nas arenas political,
quem se defronta sio agentes coletivos, que discutem sobre objetivos
coletivos e acerca da distribuigao dos bens coletivos. Apenas diante de
um tribunal e no Ambito de um discurso juridico & que se trata ime-
diatamente de direitos individuais cobrfveis atrav&s de agro judicial.
Quanto ao direito vigente, tamb6m ele precisa ser interpretado de
maneira diversa em face de novas necessidades e situa96es de inte-
resse. Essa disputa acerca da interpretagao e imposigao de reivindica-
g6es historicamente irresolvidas 6 uma luta por direitos legitimos, nos
quais estio implicados agentes coletivos que se defendem contra a
desconsideragao de sua dignidade. Nessa "luta por reconhecimento'l
segundo demonstrou A. Honneth, articulam-se experi&ncias coletivas
de integridade ferida2. Esses fen6menos sio concilifveis com uma teoria

dos direitos de orientagao individualista?
As conquistas politicas do liberalismo e da social-democracia,

decorrentes do movimento emancipat6rio burgu&s e do movimento
de trabalhadores europeu, sugerem uma resposta afirmativa a essa

pergunta. Ambos tiveram por objetivo suplantar a privagao de direi-
tos de grupos desprivilegiados e, com isso, a fragmentagao da socie-
dade em classes sociais; contudo, a luta social contra a opressao de
grupos que se viram privados de charzces fguafs de vida no maid sofia/
concretizou-se sob a forma da luta pda universalizagao socioestatal
dos direitos do cidadao, empreendida tio logo o reformismo socioli-
beral viu-se capaz de agir. Na verdade, ap6s a bancarrota do socia-
lismo de Estado restou apenas essa perspectiva: por meio da promo
g:io do status do trabalho assalariado dependence, alcangado com o
acr&scimo de direitos de compartilhamento e participagao politica,
cabe a massa da populagao a chance de viver com expectativas bem
fundadas de contar com seguranga, justiga social e bem-estar. As in-

1 . Cf. J. Habermas, Fakfizffdf zznd Ge/tzfng, Frankfurt am Main, 1992, cap. lll.
2. A. Honneth, Khmpfum Anerkennzzrz$ Frankfurt am Main, 1992. am Mainh1993or3s ani ' 'hTu/ffku/luna/imus unddfe noZidk derAnerkennung, Frank
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e
A "politica do reconhecimento" tayloriana

salizagao de direitos subjetivos, por outro. Uma polftica deve com-

pensar as desvantagens do universalismo uniformizante que a outra
ocasiona. Taylor esmiaga essa oposigao -- construida sem razio plena,
como procurei demonstrar -- segundo os conceitos de bom e justo,
advindos da teoria moral. Liberais da grandeza de Rawls ou Dworkin

propugnam por uma ordem jurfdica eticamente neutra que deve as-
segurar chances iguais a todos, de modo que cada um possa orientar-
se por uma concepgao pr6pria do que sega bom. Em face disso, comu-
nitaristas como .!+):lor e Walzer contestam que haha neutralidade &tica
no dire to e perlnitem

reith a fomentajki+jl.gtj} a da d er,
caso isso se naga necessgrio.

Taylor revere-se ao exemplo canadense da minoria franc6fona que
constitut maioria na provincia do Quebec. Essa populagao reclama pa-
ra o Quebec o direito de formar no conjunto do Estado uma "socieda-

de de natureza pr6pria ': Pretende assegurar a integridade de sua for-
ma de vida por oposigao a cultura majoritaria anglo-saxa, entre ou-
tras coisas mediante regulamentos que proibem a populagao franc6-
fona e a imigrantes matricular os filhos em escolas inglesas, que pre-
ceituam o franc&s como lingua de comunicagao para empresas com
mais de 50 empregados e que prescrevem o 6anc&s coma lingua ofi-

cial. Uma teoria dos direitos do primeiro tipo fecha-se a objetivos co-
letivos dessa natureza: "Uma sociedade com bins coletivos, como 6 o
caso do Quebec, contraria esse modelo. (. . . ) De acordo com esse mode

lo, uma distingao importante estaria sendo perigosamente ignorada,
caso a possibilidade de fazer propaganda em qualquer lingua, por exem-
plo, passasse a ser considerada um direito fundamental. Trata-se mui-

to mais de distinguir entre as liberdades elementares -- que jamais se
podem restringir e que precisam, portanto, de alicerces s61idos -- e os

direitos de preced&ncia e privil&gios, tamb&m importantes, mas que
por raz6es polfticas, embora s6 quando muito consistentes -- po-

dem sofrer refutag6es ou limitaq:6es"5. Taylor sugere um modelo al-
ternativo que sob determinadas condig6es admite haver garantias de
status restritivas aos direitos fundamentais, quando isso se da em favor

da sobreviv&ncia de formas de vida culturais, e que permite haver poli-

tical "ativamente empenhadas em gerar integrantes desses grupos,

f consensual a declaragao de Amy Gutmann: "0 reconhecimen-

to pablico pleno conta com duas formas de respeito: 1 ) o respeito pda
identidade inconfundivel de cada individuo, independentemente de
sexy, raga ou proced&ncia 6tnica; e 2) o respeito pdas formas de agro,
prgticas e vis6es peculiares de mundo que gozam de prestigio junto aos

integrantes de grupos desprivilegiados, ou que estio intimamente li-

gados a essas pessoas, sendo que em um pals como os Estados Unidos
tanto mulheres pertencem a tats grupos desprivilegiados, quanto ame-
ricanos de origem asiftica, alto-americanos, americanos de origem
indigena e um grande nQmero de outros grupos":.=Evidentemente, o
mesmo vale para trabalhadores flitrangeiros e outros fstlanaeiros em

gerd residentes na Repiibhca Federal da Alemanha, vale para croatas
na Sgrvia, russos na Ucrfnia, curdos na Turquia, vale para deficientes,

homossexuais etc. Essa exig6ncia nio visa em primeira linha ao igua-
lamento das condig6es sociais de vida, mas sim a defesa da integridade

de formas de vida e tradig6es com as quais os membros de grupos
discriminados possam indentificar-se. Normalmente ocorre que o nio-
reconhecimento cultural coincide com condig6es rudes de dem&rito

social, de modo que as duas coisas se fortalecem de maneira cumula
tiva. Pol&mico & definir se a exig&ncia 2 resulta da exig&ncia I -- ou

seja, se ela resulta do principio de que deve haver igual respeito por
cada individuo em particular -- ou se essas duas exig&ncias t&m mes-

mo de colidir, ao menos em alguns casos.

Taylor parte de que o asseguramento de identidades coletivas passa
a concorrer com o direito a liberdades subjetivas iguais -- com o di-
reito humano 6nico e original, portanto, segundo Kant --, de modo
que no caso de uma colisio entre ambos & preciso decidir sobre a pre '
ced&ncia de um ou de outro. A reflexio a seguir dep6e em favor disco:

ja que a exig&ncia 2 exige a consideragao de particularidades das quais
a exig&ncia I parece abstrair, o principio de tratamento eqtlitativo deve
alcangar validagao nas politicas correntes -- em uma politica de respei-
to por todas as diferengas, por um dado, e em uma politica de univer-

!

4. Idem, ibidem, p. 125. lbidem, 51 -53
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desde que dedicadas, por exemplo, a que gera96es futuras tamb&m se
identifiquem como sendo franc6fonas. Nio se pode afirmar que uma
politica como essa esteja preocupada apenas com criar determinada
possibilidade para uma populagao ja existente"'.

Em primeiro lugar, 6 preciso observar que Taylor torna plausivel
sua tese da inconciliabilidade ao apresentar sua peoria dos direitos sob
um enfoque seletivo de leitura ligado ao liberalismo 1 . Al&m disso, ele
interpreta seu exemplo canadense de maneira pouco rigorosa; e 6 pouco
rigorosa, tamb&m, a refer&ncia juridica da questao. Antes de me dedi-
car a essen dois problemas, gostaria de demonstrar que uma teoria dos

direitos, sg.grBeRdid! SiS torn!!gorreta, jamais fecha os olhos p;ii=a
as diferencgs.fy!.urlib

Com liberalismo 1 , Taylor designa uma teoria segundo a qual se
garantem liberdades de agro subjetivas iguais para todos os juriscon
sortes, sob a forma de direitos fundamentais; em cason controversos

os tribunais decidem que direitos cabem a quem; assim, o principio
do direito igual para todos encontra validagao tio-somente sob a 6or
ma de uma autonomia juridicamente apoiada, a disposigao do uso
de qualquer um que pretenda realizar seu projeto de vida pessoal.
Essa interpretagao do sistema dos direitos continua sendo paferna/fs
fa, porque cotta pda metade o conceito de autonomia. Ela nio leva

em consideragao que os destinatirios do direito s6 podem ganhar
autonomia (em sentido kantiano) a medida que des mesmos pos-
sam compreender-se como autores das leis is quais des mesmos estio
.$ubmetidos como sujeitos privados do direito. O liberalismo I igno
ra a. eqalproced2ncfa das autonomias pl!:iy111b.fplllblica. Nio se trata ai
apenas de umalomplementagao que permanega externa a autono
mia privada, mas sim de uma concatenagao interna, ou sega,
conceitualmente necessfria. Pois os sujeitos privados do direito nio
poderao sequer desfrutar das mesmas liberdades subjetivas enquan-

to nio chegarem ao exercicio conjunto de sua autonom.ia como cida-
dios do Estado, a ter clareza quanto aos interesses e parametros auto-
rizados, e enquanto nero chegarem a um acordo acerca das vis6es rele-
vantes segundo as quais se deve tratar como igual o que for igual e

desigualo quefordesigual.

H HSiiB Fume::'u:=::.m=6. Idem, ibidem, p. 52.
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a' *u guramento da autonomia privada, e enquanto isso obscurecer a con-

I)Pn ,\ . I catenagao interna entre os direitos subjetivos das pessoas em particular
.$ 1 e a autonomia publica dos cidadios do Estado envolvidos no estabe-

(.f+Hn I lecimento dos direitos, entio a politica concernente ao direito oscilarg,

& i:P q desamparada, entre os p61os de dois paradigmas jurfdicos: um liberal,

(lli" I em sentido lockiano, e outro socioestatal, igualmente miope. O mes-
I mo ocorre com a igualdade de tratamento entre homens e mulheres8
\ Inicialmente, a politica liberal tencionou desacoplar conquista de
slafzzs e identidade de g&nero, bem como garantir is mulheres uma
igualdade de chances na concorr&ncia por postos de trabalho, prestf-
gio social, navel de educagao formal, poder politico etc. A igualdade
formal parcialmente alcangada, no entanto, s6 fez evidenciar a desi-
gualdade de tratamento factual a que as mulheres estavam submeti-
das. A poiffica socfoesratal, sobretudo no fmbito do direito social, tra-
balhista e de familia, reagiu a isso com regulamenta96es especiais, rela-
tivas a gravidez ou maternidade, ou entio a encargos sociais em casos
de div6rcio. Nesse interim, nio apenas as exig&ncias ]iberais irresolvidas,
mas tamb6m as conseqtl&ncias ambivalentes de programas socioestatais
implementados com &xito tornaram-se objeto da critica 6eminista
por exemplo, os riscos decorrentes do trabalho, que cresceram por causa
das compensag6es sociais acima mencionadas, a presenga excessiva de
mulheres nas camadas de remuneragao mais baixas, o problematico
"bem-estar da crianga ': a crescente "feminizagao" da pobreza de modo
gerd etc. De um ponto de vista juridico, uma razio estrutural para essa
discriminagao criada por via reflexiva consiste nas classificag6es sobre-
generalizantes que se aplicam a situa96es lesantes e pessoas lesadas.
Pois as classifica96es "erradas" levam a interven96es no modo de vida
em questao, que o "normalizam" e que permitem converter as almeja-

das compensa96es de perdas em novas discriminag6es, ou seja, per-
mitem converter garantia de liberdade em privagao de liberdade. Em

areas do direito 6eminista, o paternalismo socioestatal assume um sen-
tido literal, ja que o poder legislativo e a jurisdigao se orientam confor-
me modelos tradicionais de interpretagao, o que s6 corrobora estere6
tipos sobre a identidade de g&nero ora vigentes.

A classificagao dos pap&is sexuais e das diferengas dependentes
do g&nero diz respeito a camadas elementares da autocompreensao

P
U\

T

cultural da sociedade. S6 agora o 6eminismo radical toma consci&n-

cia do cargter dessa autocompreensao, que se revela falivel, profun-
damente questionavel e carente de revisio. Ele insiste, e com razio.

em que se devem esclarecer junta a opiniao publica de carfter politi-
co ou sega, em um debate pablico acerca da interpretagao adequada
das car&ncias, os en4oques sob os quads as diferengas entre expen&n-
cias e situa96es de vida de determinados grupos de homers e mulhe-
res se tornam significativos para um uso das liberdades de agro em
igualdade de chances9. Por isso 6 possivel, com base no exemplo des -
sa ]uta pda igualdade das mulheres, demonstrar de forma especial-
mente clara a imprescindivel transFormagao da compreensao para-
digmatica do direito. Em lugar de uma disputa sobre a melhor forma
de assegurar a autonomia das pessoas do(iireito -- ora por meir das
liberdades subjetivas em proj da concorr6ncia das pessoas em parti-
cular, ora mediante reivindica96es de beneficios garantidas para clien-
tes de burocracias de Estados de bem-estar social --, o que se apre-
::T? 'l""' -eTg@e2usdenawe@4Qg@jQg""dp.uu '' ' f '.-
e a o6blica: os direitos subjetivos, cuba fungao 6 garantir asmull;;re;
uma orgamzagao particular e aut6noma da pr6pria vida, nio podem
ser 6ormulados de maneira adequada sem que antes os pr6prios ann -
gidos possam articular e fundamentar, em discuss6es p6blicas os as-
pectos relevantes para o tratamento igualitario ou desigual de casos
tiPicos. E apenas pari passe com a ativagao de sua autonomia como
cidadios do Estado que se pode assegurar, a cidadios de direitos
tguais, sua autonomia privada.

Uma leitura "liberal" do sistema de direitos que ignore essa rela-
q:ao nio tem safda senio entender erroneamente o universalismo dos

direitos fundamentais como nivelamento abstrato de di6erengas, e de
diferengas tanto culturais quanto socials. Caso se queira tornar o siste-
ma de direitos efetiyppolvia democrfti

$-g@nngU..WytPWe «Mb:!i&i11$©=;==;ilL:;:===l
Ontem como hole, a univarsallz;gi;;a'isl di;;ii8;'ii';notor de uma

diferenciaq:ao progressiva do sistema de direitos, sistema que logra
manter segura a integridade dos sujeitos juridicos, mas nio sem um

160.Cf. N. Fraser, "Struggle over needs': In: Unru/y Practices, Oxford, 1989.8. Cf. D. L. Rhode, Justice a?zd Gerzder, Cambridge, Mass., 1989. Parte Um

244 1 A INCL.USAO OO OUTRO
A LUTE POR RECONUEciMENTO NO.Eslxno DEMOCRAnco OE OimiTO l24s



tratamento rigidamente igualitario (e monitorado pelos pr6prios cida-
daos) dos contextos de vida de cada um, os quais originam sua pr6pria
identidade individual. Caso se corrija a forma seletiva com que a teoria
dos direitos faz sua leitura da realidade, e caso se propicie com ipso, tal

compreensao democritica da efetivagao dos direitos fundamentais,
entio nem se precisara contrapor ao "liberalismo I reduzido" um mo-

delo que introduza direitos coletivos estranhos ao pr6prio sistema.

escala de valores da sociedade como um todo entra em discussio; as
conseqti&ncias dessa problematizag:io chegam at6 as areas centrais
da vida privada e atingem tamb&m os limited estabelecidos entre as
esferas publica e privada ''

(b) A situagao 6 diferente quando se trata da luta de minorias
6tnicas e culturais pelo reconhecimento de sua identidade coletiva.

Como esses movimentos de emancipagao tamb&m visam a superagao
de uma cisco ilegftima da sociedade, a autocompreensao da cultura
majoritfria pode nio sair ilesa. De sua perspectiva, no entanto, a inter-

pretagao modificada das realiza96es e interesses dos oufros nio precisa
modificar tanto seu papel como a reinterpretagao da relagao entre os
g&neros modificou o papel do homem.

Movimentos de emancipagao em sociedades multiculturais n:io

constituem um fen6meno u nitfrio. Eles apresentam desafios diferen-
tes, de acordo com a situagao!.!!.glpgli!! end6genas podem tornar-

se conscientes de sua identidade ou podenl surgir novas minorias por
causa da imigragao; pode ser que a tarefa caiba a Estados que se auto-
compreendem como Estados de imigragao, em face de sua hist6ria e.,./
cultura polftica, ou ent:io ela pode caberg.:El$qggs cuj!.!ulgf;ompreeB- 'p
:ao naciop.al ..ten.ha. prime!!g.gf,.!g.3dlptq11..i integragao de culturas
f11111ggg£ilg.. Quanto mats profundas forem as diferengas' religiosas,
raciais ou etnicas, ou quanto maiores forem os assincronismos his-

t6rico-culturais a serem superados, tanto maior sera o desafio; e tanto

mais ele sera doloroso, quanto mais as tend&ncias de auto-a6lrmagao
assumirem um carfter fundamentalista-delimitador, ora porque a
minoria em luta por reconhecimento se desencaminha para regres-
s6es, por causa de experi&ncias anteriores de impot&ncia, ora porque
ela precise primeiro despertar a consci&ncia em prol da articulagao
de uma nova identidade nacional, gerada por uma construgao atra-
v6s da mobilizagao de massa.

(c) Clog distingyjr4 outrg tjpclle pace!!nalismo: o das popu
la96es que, por compartilharem um destino hist6rico comum. enten-
dem-se como grupos &tnico e lingQisticamente homog&neos e dese-
jam master sua identidade nio apenas como comunidades de ascen-
d&ncia comum, mas sim sob a forma de um povo organizado como
Estado e politicamente capaz de agir. O modelo de movimentos na-

®
Lutas por reconhecimento --

os fen6menos e os pianos de sua anflise

Feminismo, multiculturalismo, nacionalismo e a luta contra a

heranga euroc&ntrica do colonialismo, todos esses sio fen6menos apa-
rentados entre si, mas que nio cabe confundir. Seu parentesco consis-
te em que as mulheres, as minorias &tnicas e culturais, as nag6es e
culturas, todas se defendem da opressao, marginalizagao e desprezo,
lutando, assim, pelo reconhecimento de identidades coletivas, seja no
contexto de uma cultura majoritgria, deja em meio a comunidade dos
povos. Sio todos des movimentos de emancipagao cujos objetivos
politicos coletivos se definem culturalmente, em primeira linha, ainda
que as depend&ncias politicas e desigualdades sociais e econ6micas
tamb6m estejam sempre em jogo.

(a) Embora o feminismo nio sega a causa de uma minoria, ele se
volta contra uma cultura dominante que interpreta a relagao dos g&-
neros de uma madeira assim&trica e desfavorfvel a igualdade de direi-
tos. A diferenciagao de situa96es de vida e experi&ncias peculiares ao

g&nero nio recebe consideragao adequada, nem juridica nem infor-
malmente; tanto a autocompreensao cultural das mulheres quanto a
contribuigao que das deram a cultura comum estio igualmente dis-
tantes de contar com o devido reconhecimento; e com as definig6es
vigentes, as car&ncias femininas mal podem ser articuladas de forma
satis£at6ria. Assim, a luta politica por reconhecimento tem inicio como

luta pda interpretagao de interesses e realiza96es peculiares aos diff
rentes g&neros; a medida que logra &xito, essa luta modi6ica a identi-
dade coletiva das mulheres, e com ela a relax:io entre os g&neros, afe-
tando assim, de forma imediata, a autocompreensao dos homens. A

10. Cf. S. Benhabib, Sir atfng fhe SeF Oxford, 1992. Parte ll
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cionais quase sempre 6oio Estado nacional constituido por via repu
blicana, tal como surgiu da Revolugao Francesa. A Italia e a Alemanha,
em comparagao com os Estados nacionais da primeira gerag:io, 6oram
chamadas "na96es tardias': Outro contexto foi dado pelo periodo de
descolonizagao ap6s a Segunda Guerra Mundial. Outra constelagao,
por sua vez, & dada pda decad&ncia de imp6rios como o Reino
Otomano, a Austria-Hungria ou a Uniio Sovi&tica. Disso se distingue
a situagao de minorias nacionais que nasceram em virtude da forma-
gao de Estados nacionais, como 6 o cano de bascos, curdos e irlandeses

do norte. Um caso especial 6 a fundagao do Estado de Israel, decor-
rente de um movimento nacional-religioso e dos horrores de
Auschwitz, na regiao da Palestina, inicialmente de mandato ingl&s e
reivindicada por irabes.

(d) Eurocentrismo e predominio da cultura ocidental, afinal, sio
termos essenciais para uma luta por reconhecimento em navel inter-
nacional. Mais recentemente, a Guerra do Golfo tornou consciente

essa dimensio: a sombra de uma hist6ria colonial ainda presente, a
intervengao dos Aliados foi vista por massas religiosamente mobili-
zadas e tamb&m por intelectuais secularizados como abuso da identi
dade e autonomia do mundo argbico-islfmico. Os rastros de reconhe-

cimento fracassado marcam at& hole as rela96es hist6ricas entre Oci-
dente e Oriente, e tanto mais o relacionamento do Primeiro Mundo
com o Terceiro, como antes era chamado.

Mesmo essa classificagao ligeira dos fe n6menos permite reconhe-

cer que se trata, na controv6rsia constitucional do governo canadense
com o Qu&bec, de um cano intermedifrio entre (b) e (c). Sob o limiar
separatista da fundagao de um Estado pr6prio, a minoria ftanc6fona
luta claramente por direitos que sem dQvida Ihe caberiam caso ela se
declarasse uma nagao estatal independente -- assim como fizeram
recentemente a Crofcia, a Eslov6nia ou a Eslovaquia, os Estados dos

Bflcis ou a Ge6rgia. Ela, no entanto, almeja um "Estado dentro do
Estado ': condigao para a qual se oferecem construg6es federalistas den
tro de um espectro amplo, que vai de regulamenta96es federativas at6
uma t&nue alianga entre Estados. No Canada, a descentralizagao de
forgas de soberania estatal alia-se a questao da autonomia cultural para
uma minoria que pretende, na pr6pria casa, tornar-se maioria relati-
va. Nessa mudanga de coloragao da cultura majoritaria, por sua vez,
surgiriam outras novak minorias.

rm over the Un varsity" 85- ] 23. ' New York, 1992; cf. ai tamb6m J. Searle,

tes, 2000 J ' Habermas, O djsczirso /i/os6Wco da modernidade, Sio Paulo, Martins

2481AiNCtusAO D00UTR0
A LUTE POR REcoNHEciMENTO.NO EsTxno .DEMocRATlgo OE OTRE]TO 1249



determinadas imagens de mundo e determinadas tradig6es. As esma-

gadoras evid&ncias da fragmentagao de sociedades multiculturais e da
confusio lingiiistica babi16nica em meio a uma sociedade mundial
mais que complexa parecem compelir-nos a concepg6es holisticas de
linguagem e a concepg6es contextualisticas de imagens de mundo que
foam c6ticas em face de tantas reivindica96es universalistas, sejam das
de natureza cognitiva ou normativa. O debate sobre a realidade, rami-

ficado e aberto at& hf pouco tempo, por certo tamb6m tem conse
qti&ncias para os conceitos de bom e justo com os quais operamos ao
investigar as condig6es de uma "politica do reconhecimento'l Mas a

sugestao de Taylor, em si mesma, remete-se a outra coisa; ela este
embasada no plano de refer&ncias do direito e da politica.

(g) Com isso, a questao sobre o "direito" ou os "direitos" de mino-
+ias ofendidas e maltratadas ganha um sentido juridico. Decis6es poli-

l\.f ticas servem-se da forma de regulamentagao do direito positivo para
tornarem-se efetivos em sociedades complexas. Ante o medium do di-

reito, por&m, deparamos uma estrutura artificial com a qual se relacio-
nam certas decis6es normativas pr6vias. O direito moderno & jormai
porque se embasa na premissa de que tudo o que nio sega explicita-
mente proibido 6 permitido. Ele 6 irzdfvfdua/fifa porque faz da pessoa
em particular o portador de direitos subjetivos. f um direito coercive
porque sanciona de maneira estatal e estende-se apenas ao comporta-

mento legal ou con6orme a normas -- ele pode, por exemplo, tornar
V'tt(' livres as religi6es, mas nio pode prescrever nenhuma consci&ncia moral.

E um direito posftivo porque retrograda is decis6es -- modificgveis -
de um legislador politico, e &, finalmente, um direito escrffo por via pro-
cedimenfal ja que legitimado mediante um procedimento democritico.
f bem verdade que o direito pol;itivo s6 exige comportamentos !egafs;

no entanto, eje precisa ser /egffimo: embora d6 margem aos motives da
obedi&nciajuridic;i, Ueve se; constituido de maneira que tamb6m possa

1. ser cumprido a qualquer momento por seus destinaHrios, pelo simples
respeito a lei. Uma ordem juridica 6 legitima quando assegura por igual

it''t a autonomia de todos os cidadios. E os cidadios s6 sio aut6nomos
quando os destinatfrios do direito podem ao mesmo tempo entender-
se a si mesmos como autores do direito. E tais autores s6 sio livres como

participantes de processor legislativos regrados de tal madeira e cum-
pridos sob tais formas de comunicagao que todos possam supor que
regras flrmadas desse modo meregam concordAncia gera] e motivada

r

pda razio Do ponto de vista normativo, nio ha Estado de direito sem

democracia. Por outro dado, como o pr6prio processo democrgtico pre-
cisa ser institucionalizado juridicamente, o principio da soberania dos

.povos edge, ao inverso, o respeito a direitos fundamentals sem os quais
simplesmente nio pode raver um direito legg timo: em pnmeira linha o
direito a liberdades de agro subjetivas iguais, que por sua vez pressup6e
uma defesa juridica individual e abrangente. ' ' '' "-'

Tio logo tratamos de um problema como problema juridico, tra-
zemos imediatamente a baila u m conceito de direito moderno que nos
obriga -- ao menos por raz6es conceituais -- a operar com a arquite-
t6nica do Estado de direito, ela mesma muito rica em pressupostos.
lsso tamb&m traz conseqti&ncias para o tratamento do problema da
igualagao juridica e do igual reconhecimento de grupos culturalmente
- .de6lnidos, ou sega, de coletividades que se distinguem de outras -- seja
pda tradigao, forma de vida, proveni&ncia &tnica etc. --f cujos inte-
granteslfg!!!!f!!!gg!!glgelf!!!gngy:bs.eJ.g!.d€!nais colet vidades. em
virtude da manutengao e desenvolvimento de sua pr6pria identidade.

.£}

®
A impregnagao utica do Estado de direito

Sob uma visio da teoria do direito, o multiculturalismo suscita em

primeira linha a quesHo sobre a nez#fra/Idade dmca da ordem juHdica e
da politica. Denomino 6ticas, nesse contexto, todas as quest6es que se

,.. . . . o-malograda. Ques-referem.3£glKepgQg.flg.!29Hyjyer ou da vida ni -" 'i

vista "moral" que set6es 6ticas nio se deixam julgar sob o ponte'ti
pergunii ii ngo & "igualmente b8i;i'i;iii i;;ii8;;'i;t;t;i;o rundamento
de valoraq:6es intensas, pode-se avaliar bem melhor o julgamento im-
parcial dessas quest6es com base na autocompreensao e no projeto de
v da perspective de grupos em particular, ou sega, com base no que sega
bom para n6s': mas a parter da visio do todd manifestada por eases

grupos. Gramaticalmente, o que este inscrito nas quest6es &ticas 6 a reie-

r&ncia a primeira pessoa, e com isso a remissio a identidade (de um
individuo ou).de um grupo. Com base no exemplo da disputa consti-
tucional canadense, pretendo abordar a exig&ncia liberal da neutralida-

de &tica do direito, inicialmente em vista da autocompreensao 6tico-
politica de uma nagao composta por cidadios que integram um Estado.
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A neutralidade do direito -- e do procedimento democraticqde.
privagao ao aireno -- 6 ocasionalmente entendida como se quest6es
political de natureza &tica tivessem de ser afastadas da agenda poll
tica por meio de "gag rules"lordens de sil&ncioje suprimidas das dis-
cuss6es por serem inacessiveis a uma regulamentagao juridica impar
dal. Com isso, nfio se deve permitir ao Estado(no sentido do liberalis
mo 1) que ele persiga quaisquer outros fins coletivos a n:io ser garan-
tir a liberdade individual ou o bem-estar e seguranga pessoal de seus
cidadios. Ao contrario, o modelo alternativo (no sentido do liberalis-

mo 2) espera do Estado que ele em gerd garanta, sim, esses direitos
fundamentais, mas que al&m disso tamb6m se empenhe em favor da
sobreviv&ncia e fomento de "determinada nagao, cultura ou religiao,
ou entio de um nap€1lgJIU411flgl4gna96es, culturas e religi6es't Tam-
b&m na opiniao dejMlf!!g£LW41Zqr/!!gta-se ai de um modelo funda-
menta!gue permite aos cidadios se decidirem, sob certas i:ircunstfn-
cias, pda preced&ncia dos direitos individuais. Com isso, Walzer par-
tilha as premissas de que 6 perfeitamente possivel haver colis6es entre
duas orienta96es normativas bisicas e de que, nesses casos, apenas o
liberalismo 2 permite chegar a uma decisio favorgvel a relativa prece
d&ncia de fins e identidades coletivos e a devida consideragEio por des.
Assim, a teoria dos direitos a6irma de cato uma preced&ncia absoluta
dos direitos em relagao aos bens comuns, de modo que, como mostra
Dworkin, argumentos sabre a demarcagao de objetivos s6 podem "ba-

ter" reinvindica96es subjetivas de direitos se estas Qltimas puderem
ser fundamentadas a luz de direitos precedentesl '. lsso, por&m, ainda

nio basta para dar sustentagao a concepgao comunitarista partilhada
por Taylor e Walzer, segundo a qual o sistema dos direitos ignoraria
reivindica96es de de6esa em prol de formas culturais de vida e identi-
dades coletivas, agiria com indiferenga em face delas, e careceria, por-
tanto,de corregao.

Com base no exemplo das politicas feministas de igualdade de
direitos, demonstramos o que geralmente acaba valendo: que a confi-
guragao democrgtica do sistema de direitos acata nio apenas demar-

ca96es politicas de objetivos em gerd, mas tamb6m fins coletivos que
se articulam em lutas por reconhecimento. Pois diferentemente do

autocompreensao de uma coletividade e de sua forma de vida (bem
como a compensagao entre interesses divergentes de grupos diversos,
e a opgao bem iniormada entre fins e meios alternativos) . lsso se revela

no espectro ample das raz6es que desempenham um papel na forma-
S:ao racional da opiniao e da vontade do ]egislador politico: ao lado de
ponderaq:6es morais, considera96es pragmfticas e dos resultados de

negociaq:6es justas e honestas, tamb&m as raz6es &ticas desempenham
un] paper nos aconselhamentos e justifica96es de decis6es political.

te nio oode ser equiparada a um autg=:f!!!fllldnnf1lto 6tiCP-Politico,
,I. J;--:.- . . .- . j.!!!!!!!.Hocesso da efetivagaocoma.j2fDL$ygftgplp! comunitq(igl4sl; mas ""vv,
de direitos esb iustamente envolvido

11.
d

14. Cf. R. Dworkin, Bargerrechre ertzstgerzommen, Frankfurt am Main, 1984,
158ss

15. Cf: R. Berner, Po//hca/ /u(igemenf, Chicago, 1983, 1 38
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curses de auto-entendimento como importante elemento da politica
-- discuss6es sobre uma concepgao comum do que seja bom e sobre
qual a forma de vida desejada e reconhecida como aut&ntica. Eis ai
controv&rsias nas quais os participantes ganham, por exemplo, um
maior nivel de consci&ncia sobre de que forma pretendem compreen-
der-se como cidadios de determinada repablica, habitantes de deter
minada regiao, herdeiros de determinada cultura, sabre que tradig6es
pretendem perpetuar ou interromper, sobre a maneira como preten-
dem lidar com seu destino hist6rico, com a natureza, uns com os ou-

tros etc. E & natural que a escolhq dg:.lingua oficial ou a deo.sao !obre
o curriculo das escolas p6blicas tamb6m seja concernente a autocom

preensao &tica de uma nagag: Ja que quest6es &tico-politicas sio um
componente inevitfvel da politica, e ja que as respectivas regulamen-
ta96es dio expressao a identidade coletiva da nagao de cidadios do
estado, & muito plausivel que a partir delas se desencadeiem batalhas
culturais nas quaid minorias desprezadas passem a defender-se con-
tra a cultura majoritaria e insensivel. O elements propulsor dessas
batalhas nio 6 a neutralidade &tica da ordem juHdlCa estatat fnii sim
a inevitivel impregnagao &tica de cada comunidade jutfdit:a & ae caaa
processo democrftico de efetivagao dos direitos fundamentais. Dino
dio testemunho, por exemplo, as garantias institucionaig d6'(joie usu
fruem as igrejas cristis em Estados como a Repablica Federal da Ale-
manha -- apesar da liberdade rellgiosa --, ou entio a recentemente
discutida garantia de status di6erenciado que a Constituigao demi
concede a familia, diversamente do que ocorre co11].gutras parcerias
similares ao casamento. , . .J'')'z{.'f"'?'r t,c.,.::D.

Nesse contexto, & de nosso interesse que©ecis6es 6tigQ-poll!!gg$J
como essas, consideradas tanto de um ponto de vista empirico quanto
normative, dependam de uma composigao contingente da nagao vin-
culada a um Estado. A exclusio social da populagao de um Estado re-
sulta de circunstfncias hist6ricas que sio external ao sistema dos di-

reitos e aos principios do Estado de direito. E ela que decide sobre o
conjunto bisico de pessoas que convivem em um Qnico territ6rio e
que estio vinculadas por meio.de uma 6nica Constjtuigao, ou seja,
vinculadas por uma decis:io dd patriar8ai fundadoresXno sentido de
regulamentar legitimamente seu pr6prio convivio atrav&s dos meios
do direito positivo; na condigao de gera96es subseqtientes, essay pes-
soas concordaram implicitamente (ou at& mesmo explicitamente, no

: 1

1 6. Cf. P Alter, Araffona/fsrrzus, Frankfurt am Main, 1 985
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turais de vida estio maid ou menos de acordo com a separaq:ao territorial
entre des. Em muitas sociedades multiculturais, como os Estados Uni-

dos, nio 6 esse o cano; e serf memos ainda para parses em que a compo-
sigao 6tnica da populagao vem se modificando (como na Alemanha)
sob a pressao de fluxos imigrat6rios em navel mundial. Tamb&m um
Quebec que se tornasse culturalmente aut6nomo acabaria por encon-
trar-se na mesma situagao e simplesmente trocaria uma cultura malo-
ritfria inglesa por outra, francesa. Suponhamos que em sociedades mul-
ticulturais como essay, no contexto de uma cultura liberal e com base

em associaq:6es voluntarias, subsista uma opiniao publica eficiente, que
funcione com estruturas de comunicagao nio simplesmente herdadas.
mas que possibilitem e fomentem discursos de auto-entendimento.

sse caso,U.rocesso demi!;!jg!? Slf.S11;!!VgW4g S+gfl+gitos subjetivos

€qeilali}(e..4g.giBB!!!p!.gfppW &tnicos e de suas formas tiiltiifiii'iie
}:ida..Para isso nio & preciso nenhuma '

tampouco uma proposigao bisica concorrente. Pois se & possivel ga-
rantir a integridade da pessoa do direito em particular, de u m porto de
vista normative, ipso nio pode ocorrer sem a defesa dos contextos vi-

tais e experienciais partilhados intersubjetivamente, nos quais a pessoa
foi socializada e nos quads se formou sua identidade. A identidade do

individuo este entretecida com identidades coletivas e s6 pode estabili-
zar-se em uma rede cultural que este tio longe de poder ser adquirida
como propriedade privada quanto a pr6pria lingua materna. Por isso,
embora o individuo continue sendo o portador dos respectivos "direi-
tos de pertencer culturalmente ': no sentido de W. Kymlicka:8, ainda
resulta m disco, em virtude da dial&tica das igualdades juridica e factual,
amplas garantias de starks e direitos a autonomia administrativa. bene-

ficios de in6'a-estrutura, subven96es etc. Culturas aut6ctones que es-
tejam ameagadas podem Cazer valer em defesa pr6pria certas raz6es mo-
rais peculiares, advindas da hist6ria de um pals dominado nesse meio
tempo pda cultura majoritaria. Argumentos semelhantes em favor de

uma "discriminagao ao inverso" podem ser usados por culturas longa-
mente oprimidas e renegadas, como as de antigos escravos

Obriga96es como essas, e outras semelhantes, resultam de rei-

,.Z!{)SliCaWQS!.j!!C@!aS das nio resultam em hip6tese algun:la de uma

#
na condigao de "nag:io cultural" dispersa ou reunida em comu nidade.
A necessidade de reconhecimento como nagao dotada de Estado in-
tensifica-se sobretudo em tempos de crise, quando a populagao -- tal

como ocorreu ap6s a dissolugao do imp6rio sovi6tico -- se apega a
caracteristicas agrafas de uma identidade coletiva, a qual se renova de
maneira regressiva. Esse amparo promete compensar, ainda que de
maneira controversa, os medos do futuro e as insegurangas socials para

os quais ha raz6es de sobra. Por outro lado, a independ6ncia nacional
fteqtientemente s6 pode ser alcangada por meio de guerras avis, novas
repress6es, ou entio atrav6s de conseqti&ncias problematicas que per-

petuam os conflitos e contrariam o que se prenunciava.
A situagao no (-hnad£ 6 muito diversa. Naquele pals procura-se

de modo razogvel uma solugao federalista capaz de manter intacto o
Estado como um todo, mas que tamb&m sega capaz de assegurar a au-
tonomia cultural de uma de suas panes, atrav&s da descentralizagao

das compet&ncias estataisi7. Com isso, em certos campos politicos
modificam-se os conjuntos bfsicos de cidadios envolvidos no proces'
so democrgtico, mas permanecem inalterados os principios desse
mesmo processo. Pois a teoria dos direitos nio proibe de maneira al-
guma que os cidadios daEsladn.democrats(:cidediEgiH), no fmbito de
sua ordem estatal conjunta, validem uma concepgao do que sega bom,
advenha ela da pr6pria origem cultural, ou de um consenso alcangado
em discursos de natureza politica; $ntretanto, essa m$smagg1lia proibe
sim, no inf€ffQl:.do Esfado, quq !e.privilegie umg .forma dqyida em
detrimentQdq.Qutra..Em.constru96es estatais federais isso vale tanto

para o plano $eder4.homo para o plano estadu!!. Se nio estou enga-
nado, no Canada a disputa nio ocorre em torno desse principio da
igualdade de direitos, mas sim em torno .dg..!!p(2-.fdq.am121j!!!flfgas
comoe!&ncias g$atais que se !ievam transfelir. j:pilgMncia do Quebec.

P

tJ.
&

@
Coexist&ncia eqiiitativa I'ersus preservagao da esp&cie

J

O caminho da federalizagao obviamente s6 se oferece como solu

Xiao quando os integrantes de diferentes grupos &tnicos e universos cul

17. Redigi esse texts no inicio de 1993. 18. W. Kymlicka, I,fberaZism, CommurzfV and Culture, Oxford, 1 989
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apreciagao vaZorahva gerd da respectiva cultura. A politica do reco-
nhecimento de Taylor estaria assentada sobre um alicerce muito ftaco,
caso dependesse de uma "suposigao de valor id&ntido" em relagao is
culturas e a sua respectiva colaboragao com a civilizagao mundial. O
direito a igualdade de respeito que cada um pode reivindicar tamb6m
nos contextos vitais formadores da pr6pria identidade nada tem que
ver com a suposta excel&ncia de sua cultura de origem, ou seja, com
um desempenho que ocasione um agrado generalizado. E o que acen-
tua Susan Wolf ao afirmar: "ao menos um grande dano perpetuado

pelo nio-reconhecimento tem pouco a ver com a questao sabre a im-
portancia gerd que possam ter para a humanidade os seres humanos
e a cultura aos quais se nega o reconhecimento. E a necessidade de

reparar esse dado nio se deve a suposigao -- ou a aceitagao da suposi-
gao-- de que determinada cultura tem um valor especial para as pes'
soak que nio pertencem a ela

Em tal medida, a coexist&ncia eqiiitativa de diferentes grupos 6t-
nicos e de suas formas de vida culturais nio pode ser assegurada por

um tipo de direitos coletivos que necessariamente estaria a16m dos
limites de uma teoria do direito talhada para atender a pessoas indivi-

duais. Mesmo que se acatassem tais direitos coletivos no Estado de-
mocrftico de direito, des seriam nio apenas desnecessirios, mas tam

b6m questionaveis do ponto de vista normativo. Pois a defesa de for-
mas de vida e tradig6es geradoras de identidade deve servir, em Qlti-
ma instincia, ao reconhecimento de seus membros; ela nio tem de
forma alguma o sentido de uma preservagao administrativa das es-
p&cies. O ponto de vista eco16gico da conservagao das esp6cies nio

pode ser transportado is culturas. Normalmente, as tradig6es cultu-
rais e as formas de vida que ai se articulam reproduzem-se ao conven-
cer do valor de si mesmas os que as assumem e as internalizam em

suas estruturas de personalidade; ou seja, das se reproduzem ao moti-
var os individuos a uma apropriagao e continuagao produtivas de si
mesmas. O caminho do direito estatal nada pode senio possfbflifar
essa conquista hermen&utica da reprodugao cultural de universos vi-
tais. Pois uma garantia de sobreviv&ncia ida justamente privar os inte-

grantes da liberdade de dizer sim ou nao, hoje tio necessfria a apro '
priagao e manutengao de uma heranga cultural. Sob as condig6es de

uma cultura que se tornou reflexiva, s6 conseguem se manter as tradi-

g6es e formas de vida que virzczz/em seus integrantes, e isso por mais
que fiquem expostas a provagao critica por parte deles, e por mais que
d&em is novas gera96es a opgao de aprender com as outras tra:iig6es
ou mesmo converter-se a das e migrar, portanto, para outras para-
gens. lsso vale at& mesmo para seitas relativamente fechadas como os

amis/z na Pensilvfnia:o. Mesmo que considerissemos sensato o obje-
tivo de colocar as cultural sob um regime de preservagao das esp6cies,
as condig6es hermen&uticas para uma reprodugao promissora seriam

inconciligveis com esse objetivo -- "manter e nutrir a distingao nio
somente agora, mas para sempre"21

Para isso nio basta evocar as muitas subculturas e universos vi-

tais que floresceram na sociedade burguesa precoce da Era Moderna
europ&ia, estratificada em associa96es de oHcio, ou entio as formas de

:lJ'==UH====Tl=g:=m===s=/
que caracterizaram a primeira Ease da industrializagao. Todos des cer-
tamente foram abarcados e esmagados com viol&ncia pelo processo
de modernizagao; mas nio hiram todos, de modo absoluto, que encon-

ram um mestre protetor ou se viram defendidos convictamente por
seus aliados contra as alternativas desse novo tempo. Formal de vida
que, do ponto de vista cultural, foram suficientemente cortes e atrativas

para estimular a vontade a se auto-afirmar (foio que se deu provavel-
mente com a cultura urbana e burguesa do s&culo XIX) s6 1ograram

r-se vivas, em alguns de seus tragos, gragas a uma forma de
aufofrn/z:l#ormafao. Mesmo uma cultura majoritaria que nio se v& amea-
gada s6 conserva sua vitalidade atrav&s de um revisionismo irrestrito.

do esbogo de alternativas ao que existe at& hole'ou da integral:ao de
impulsos alheios -- at& o ponto de romper com algumas de suas pr6-
prias tradig6es. lsso vale especialmente para as culturas de imigragao, as
quais, pda pressao assimiladora das novas circunstancias, v&em-se de-

safiadas a um isolamento &tnico relutante e a revivificagao de elementos

tradicionais, mas estabelecem logo a seguir uma forma de vida igual-
mente distanciada da assimilagao e da origem tradicional22

''\
)

!\

5

r I ava 20. Cf. a decisis da Suprema Corte no cano Wisconsin versus Vader, 406 U. S. 205

21 . "To maintain and cherish distinctness, not just now but forever
22. Cf. D. Cohn-Bendit, Th. Schmid, FJeimat Babylon, Hamburgo, 1992, 316ss.19. Ch. Taylor et ani, 1993, 84.

258 ! AINCLUSAO DO OUTRO A LULA POR MCONnECIMENTO.:19.!.STADO DEMOCRATTCO DE DIREITO 1259



Em sociedades multiculturais, a coexist&ncia eqtlitativa das for-

mas de vida significa para cada cidadio uma chance segura de crescer
sem perturbag6es em seu universo cultural de origem, e de tamb6m

poder criar seus filhos nesse mesmo universo; ou seja, significa a
chance de poder conftontar-se com sua cultura de origem como
com qualquer outra --, dar-the continuidade ou transforms-la, ou ainda

..J I a chance de distanciar-se com indiferenga de seus imperativos, ou
mesmo romper com ela, em uma atitude autocritica, para viver a par '

I tir dai com a marca deixada por uma ruptura consciente com a tra-
\'{ I digao ou entio com uma identidade cindida. A mudanga acelerada

$ I das sociedades modernas manda pelos ares todas as formas estacio-
nfrias de vida. As culturas s6 sobrevivem se tiram da critica e da cisco

a forma para uma autotransformagao. Garantias juridicas s6 podem
iar sobre o cato de que cada individuo, em seu meio cultural,

I det6m a possibilidade de regenerar elsa forma. E essa forma, por sua
I vez, nio nasce apenas do isolamento em face do estrangeiro e de pes-
I soas estrangeiras, mas nasce tamb&m -- e peso menos em igual me-

k 2; I dida -- do intercimbio com des.
L\ Na modernidade, formas rigidas de vida tornam-se vitimas da

entropia. Movimentos fundamentalistas podem ser entendidos como
a tentativa ir6nica de, com meios restaurativos, conferir ultra-estabili-

dade ao pr6prio mundo vital. A ironia consiste na autocompreensao
err6nea por parte de um tradicionalismo que surge na esteira da mo-
dernizagao social e apenas imita uma substancialidade ja decafda.
homo reagao a um impulso modernizador triunfante, o fundamenta-
lismo representa um movimento de renovagao plenamente moderno.
O nacionalismo tamb&m pode tornar-se um fundamentalismo, mas

nio pode ser confundido com ele. O nacionalismo da Revolugao Fran-
cesa aliou-se is proposig6es bfsicas universalistas do Estado de direi-
to; naquele tempo, nacionalismo e republicanismo eram como irmios

g&meos. No entanto, as sociedades em processo de mudanga radical
nio sio as Qnicas a se ver expostas a esse fen6meno; tamb&m as conso-

lidadas democracias do Ocidente sio cortejadas por movimentos fun-
damentalistas. sodas as religi6es mundiais geraram seu pr6prio funda-

mentalismo, mas nem todos os movimentos organizados em seitas
apresentam tragos desse tipo.

O caso Rushdie vem lembrar que o fundamentalismo que conduz

a uma praxis de intolerincia 6 inconcilifvel com o Estado de direito.

Essa prixis ap6ia-se sobre interpretaq:6es religiosas ou hist6rico-filos6-

ficas do mundo que reivindicam exclusividade para uma forma privi-
legiada de vida. Falta a tats concep96es a consci&ncia da fdibilidade de
sua reivindicagao de validaq:ao e o respeito em face do "6nus da razio
(John Rawls) . E natural que interpretaq:6es globais do mundo e convic-

g6es religiosas nio se vinculem a um fdibilismo dessa natureza, que
hole acompanha o saber hipot6tico das ci&ncias empiricas. Mas vis6es
de mundo fundamentalistas sio dogmaticas em um outro sentido: das

nio concedem nenhum espago a reflexio sobre sua relagao com ima-
gens de mundo alheias, nem mesmo com imagens de mundi com as
quais partilham o mesmo universo discursivo ' e contra cujas reivin-
dica96es de validagao podem impor-se sem dificuldade, apenas com
base em fundamentos racionais. Vis6es de mundo fundamentalistas
nio dio nenhuma chance a "reasonable disagreement":'

Em face disso, as fora:as subjetivadas de fb do mundi moderno
sio marcadas por um posicionamento reflexivo que nio permite ha-
ver um 6nico /modus Vivendi--juridicamente imponivel sob condig6es
da liberdade religiosa. As imagers de mundo nao-fundamentalistas
que Rawls caracteriza24 como "not unreasonable comprehensive doc-

trines'; permitem muito mais -- no espirito da tolerAncia propugnada
por.Lessing -- uma disputa civilizada entre diversas convic96es, na
qual um partido pode reconhecer os demais como parceiros na busca

de verdades aut&nticas, sem com isso renunciar a pr6pria reivindi-

L

nhecer cada pessoa como membro de uma comunidade integrada em
torno de outra concepgao diversa do que sega o bem, segundo cada
caso em particular..4..!!!eglllfgg.g!!11g..df.grlUoff..gl4bc1111uras com

ills!!.!!!na das .dQ!!fldaaes coietiya$;pl6pEias.HE.asa-ser-desKoplada
do plano de uma infegyfqg.pd!!!©.abslra!!!.g!!g.gpgFnds.os.sUa-
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A 208 J ' Habermas, frZduferungen zur Dlskursethfk, Frankfurt am Main, 1992,

24. J. Rawls, "Der Gedanke eines [ibergreifenden Konsenses': In ' Dfe lace des
#o/Iflschen I,fberaZfsmus, Frankfurt am Main, 1992, 293-332. ----
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A integragao dos cidadios do Estado assegura lealdade em face
de uma cultura polftica comum. Essa cultura politica este enraizada
em uma interpretagao dos principios constitucionais assumidos e cum-

pridos por cada nagao estatal (a I)anlr do gntexto hist6rico de exoe-
ri&ncias pr6prio a essa mesma cultura), o que indica que tais princi-
t;ii;; ;;i;; $i;:$m s8; eticami;i& ie tiii6s. Antes talvez se devesse falar
de um horizonte interoretativo com!!!y!.Eqlnterior do Qual se discute
publicamente, e polfg$Jg!:jlD$djatos, ! autocompree!!!gdos cidadaos.
;iin;;ii'iepublica. A controv&rsia dos historiadores que teve lugar na
Alemanha em 1986/1987 & um bom exemplo disso". Mas sempre se
discute sobre a melhor interpretagao dos mesmos direitos e principios
fundamentais. Eles constituem o s61ido ponto de refer&ncia para cada

patriotismo constitucional que situe o sistema dos direitos no contex-
to hist6rico de uma comunidade juridica. E com motivos e atitudes de
consci&ncia dos cidadios que tais direitos e principios precisam con-
solidar uma ligagao duradoura; pois sem uma ancoragem motivacio-
nal como essa, des nio poderiam tornar-se a forma propulsora de uma
associagao entre pessoas livres e iguais. lsso explica por que tamb&m
este eticamente impregnada a cultura politica em comum, na qual os
cidadios do Estado se reconhecem como membros de sua repablica.

Ao mesmo tempo, o teor &tico do patriotismo constitucional nio
pode restringir a neutralidade da ordem juridica em face das comuni-
dades eticamente integradas em navel subpolitico; mais que isso, ele

tem de agugar a sensibilidade para a pluralidade diferencial e a integri-
dade das diversas formas de vida coexistentes de uma sociedade multi-

cultural. 11 decisiva a manutengao da diferenga entre os dais pianos de

integragao. No momento em que esses dois pianos coincidem, a cultura
majoritaria usurpa privi16gios estatais a custa da eqtiidade em relagao a
outras formas de vida culturais, e ofende seu anseio por reconheci-
mento reciproco. A neutralidade do direito em face das diferenciag6es
&ticas no interior do Estado pode ser explicada pelo cato de que, em
sociedades complexas, nio se pode mais manter coesa a totalidade dos

cidadios por meir de um consenso substancial acerca dos valores, mas
tio-somente mediante um consenso quanto ao procedimento relativo

a a96es jurigenas legitimas e ao exercicio de poder. Os cidadios poli-
ticamente integrados partilham a convicgao motivada por via racional

de que o desencadeamento de liberdades comunicativas em meio a opi
njao publica de cargter politico, o procedimento democrgtico da solu
gao de conflitos e a canalizaq:ao juridico-estatal da dominagao funda
mentam uma perspectiva de banimento do poder ilegitimo e de utili

zagao do poder administrativo em favor do interesse eqtiitativo de to
dos. 9.!ilB!!i!!!!!!=SLge!.Pliie£Pigi; juridicos replete-se,com certeza
em umfgp!ellie.P/lgfedfmerzfaJ flue certamente precisa estar circuns.
crito por un(parrliofis/rz(;:16;;:1;1iZlzll;;;a&-- por assim dizer --, no con-
texto de uma respectiva cultura po inca historicamente determinada.

0
Imigraq:ao, cidadania e identidade nacional

Os juristas t&m a vantagem de discutir quest6es normativas com
vistas a casos sabre os quais ainda se vai deliberar; des pensam orien-
tados pda aplicagao pratica. Os fi16sofos eximem- se dessa pressao
decisionista; como contemporaneos de no96es clissicas que subsis-
tem hf mats de dois mi] anos, nio t&m nenhum constrangimento por
entender-se como participantes do diglogo perp6tuo. Tanto mats fas-
c nante, nesse sentido, o Cato de algu6m como Charles Taylor empre-
ender a tentativa de apreender sua pr6pria &poca sob a forma de pen-
samentos, al&m de desenvolver discernimentos nllos6ficos e procurar
lorna-los ferteis para as quest6es politicas mais prementes na ordem

o dia. Seu ensaio, da mesma forma, & um exemplo tio raro quando
brilhante nesse sentido, embora nio trilhe (ou mellor: porque nio
trilha) o caminho tio em voga de uma "&tica aplicada" '

Na Repablica Federal da AJemanha -- bem como na Uniio Euro-
p6ia em gerd -- ha outro tema na ordem do dia, desde as reviravoltas
na Europa Central e Oriental: a imigraq:ao. Um colega holand&s, de-

pots de proceder a uma apresentagao abrangente do problema, chegou
a segui nte prognose: "Os parses da Europa ocidental fabio de tudo para

impedir a imigragao de terceiros parses::eg£g:f$$1161D..fQ!!g€!!flggpfk
!!!i!!ig-g!.gabalbg.para pessoas com aptid6€s de relevfncia imediata

politicas destinadas a lidar de forma mats rapida e eficaz com pedidos

J
h.

.l;.P

:}

.1

25. Cf. J. Habermas, EineAd Schadensabwfcklung, Frankfurt am Main, 1987.
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de asilo, e com uma pratica de deportar sem demora os que tiveram
seu pedido negado... A conclusio & que empregarao, individual e con
juntamente, todos os meios disponiveis para deter a mar&':". Essa des
crigao corresponde exatamente ao resultado das negociag6es sobre a
questao do asilo politico, ocorridas entre situagao e oposigao, em 1 993,
na Alemanha. E nio hg dQvida de que essa politica encontra respaldo
junto a grande maioria da populagao. Nos dias de hoje, a hostilidade
contra estrangeiros & amplamente difundida nos demais parses da
Unidade Europ6ia. Ela tem caracteristicas fortemente diversas nos vi-
rios parses em particular; mas o posicionamento dos alemies nio se
distingue muito do que assumem os franceses e ingleses27. O exemplo
de Taylor pode encorajar-nos a procurar uma resposta para essa ques-
tao, (tamb6m) do ponto de vista filos6ficoljustifica-se essa politica de
isolamento contra imigrantes? Gostaria iniciiiiii6hti ilE'digiliiiir a
pergunta in absnacto, para entio dedicar-me a questao do debate ale-
mio sobre asilo politico nos anos de 1992/1993, esclarecer o cenfrio
hist6rico em que se deu e depois caracterizar a alternativa que se deve-

ria explicar em um debate sobre a autocompreensao 6tico-polftica da
Repablica Federal da Alemanha amp/fade, o qual nio se deu at& hoje,
ao menos nio abertamente e em pablico.

EmbQl4 determinadas caracteristicas formais distingam.g direi-
to moderns da moral racional p61-tradicional, o sistema de direitos e
'os principios do Estado de direito, em razao.de seu teor universalista,
estio em consonfncia com.essa moral. Ao mesmo tempo, como ja
vimos, ordens juridicas sio "eticamente impregnadas" na mesma me

dida em que nelas se refletem a vontade politica e a forma de vida de
uma comunidade jurfdica concreta. Um bom exemplo disso sio os
Estados Unidos, cuba cultura politica este marcada por uma tradigao

26. "Western European countries. . . will do dieir utmost to prevent immigration
from third countries. To this end they will grant work permits to persons who have
skills of immediate relevance to the society in fairly exceptional cases only(soccer players,

software specialists from the US, scholars from India etc.). They wiH combine a very
restrictive entry policy with policies aimed at dealing more quickly and eKectively with
requests for asylum, and with a practice of deporting without delay those whose request
has been denied. . . The conclusion is, that they will individually and jointly use all
means at their disposal to stem die tide"(D. J. van de Kaa, "European Migration at the
End of History ': ftzropean Review, vol. 1, jan. 1993, 94).

27. Cf. E. Wiegand, "Aust:indedeindlichkeit in der Festung Europa. Einstellungen

zu Fremden im europiiischen Vergleich". In: In$ormatiorzsdiensf Soziale Jrzdikaf07en
(ZUMA), n. 9, jan. 1993, 1-4.

constitucional bicentengria. Mas enquanto o legislador politico orien-
tar-se segundo proposig6es bisicas do direito estata] e, dessa maneira.

segundo a id&ia da efetivagao de direitos fundamentais, o ef/zos Juri-
dicamente ordenado de uma naq:ao que se organize sob a forma de
Estado nio podera entrar em contra(iigao com os direitos dos cida-

dios. Por isso, o teor &tico de uma integragao politica que unifique
todos os cidadios precisa ser "neutro" em face das diferengas que haha
no interior do Estado entre comunidades &tico-culturais que se inte-
gram cada qual em torno de uma respectiva concepgao pr6pria do
que deja o bem. Nio obstante o desacoplamento desses dois pianos de
mtegragao, um! nagao de cidadios reunidos em um mesmo Estado s6
Plid€!4 !!!g!!ger vivls as inltituig6es da lib;;;i;ii;:ii;;;;ao desenvo ver

4"'!n@,qtn'gi 18£.@bejflln hea;w.8bhjliiijl:$3i==
gugP99.gJILgSg114rlg impor juridicamente.

E essa autocompreensao &tico-politica da nagao que se v& afetada
pda ,jmigraWao; pois a aflu&ncia de imigrantes altera a composigao
da populagao tamb&m sob um ponto de vista 6tico- cultural 'lsso ex.

plica a questao quanto aos limites do anseio por imigragao: ele nio
esbarra justamente no direito de uma coletividade polftica a manter
intata sua forma de vida politico-cultural? E o direito a autodetermina-
gao -- sob a premissa de que a ordem gerd do Estado, conformada de
maneira aut6noma, este eticamente impregnada -- nio incluio di-
reito a auto-afirmagao da identidade de uma nagao? E isso tamb&m
diante de imigrantes, que poderiam alterar a indore amadurecida ao
longo da hist6ria de uma forma de vida politico-cultural?

Da perspectiva da sociedade que acolhe os imigrantes, o problema dil
imigragao suscita a pergunta acerca das condig6es legftimas de entrada.
Negligenciando os graus intermedifrios do ingresso, podemos centrar a

pergunta sobre um de seus aspectos extremos: o ato de naturaliza(go. E

com ele que o Estado controla a amplia(po da aoletividade, def ilida justa-
mente mediante os direitos a cidadania. Sob que condig6es cabe ao Es-

negar a cidadania aos que tornam vflida uma pretensao de natura-

lizaipo? Sem levar em conta as medidas de precaulPo usuais(contra a
criminalidade, por exemplo), em nosso contexto & especialmente rele-
vante a pergunta sobre em que medida um Estado de direito democrf-

tico, em defesa da integridade da forma de vida de seus cidadaos, pode
exigir do imigrante que ele se assimile. No plano abstrativo das conside-

ra96es fUos6ficas podemos distinguir dois nfveis de assimilagao:

h
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(a))o da concordfncia com os principios da constituigao no inte-
rior a8 espago de atuagao interpretativo que se determina em dado
momento por meio da autocompreensao &tico-politica dos cidadios
e pda cultura polftica do pals; e isso significa, portanto, o ass!!pilar-se
a determinada maneira pda qual se institucionaU@ a autonomia dos
cidadios na sociedade quQ.aKoJhe, bem como a maneira como se pra
tica nglsa mesma sociedade o "uso pablico da razio" (Rawls);

{byo navel seguinte de uma disposigao a aculturagao, ou seja, nio
apenas a adequar-se externamente, mas a compenetrar-se amplamente
do modo de viver, das prgticas e costumes da cultura local; isso signi-
6ica uma assimilagao que tem efeitos sobre o plano da integragao 6ti-
co-cultural e que, com isso, toca a identidade coletiva da cultura de
origem dos imigrantes muito mais profundamente do que a socializa
gao politica exigida em (a).

Os resultados da politica de imigragao praticada at& bem recen-
temente nos Estados Unidos permitem uma interpretagao liberal que
elucida a expectativa de assimilagao limitada a socializagao politica:8.

Um exemplo da segunda alternativa 6 a Ease da polftica prussiana em
relagao a Po16nia, sob Bismarck, que mesmo oscilante esteve orienta-
da para a germanizagao daquele pais

O Estado de direito democrftico que leva a s&rio o desacoplamen-
to dos dois pianos de integragao s6 pode exigir dos imigrantes a socia-
lizagao politica no sentido expresso em (a) -- e, de maneira pragmf-
tica, esperar o mesmo da segunda geragao. Dessa maneira, ele pode
garantir a identidade da rep6blica, a qual deve permanecer igualmente
intocada pda imigragaa: haha vista estar 6lrmadLsobre os orfpffpfos
co/zsfifucfonaf! ap.QQraSLos na clzlfura.Z oJ£tfca, e nao.Dqlg({gglafQ€f. dd:
cas de base pr6ptjag a. uma jorW.a...f.H./!#Z3zi predominante no pals De
acordo com isso, s6 & preciso esperar dos imigrantes que des se dis-
ponham a arraigar-se na cultura politica de sua nova patna, sem que
por isso tenham de renunciar a forma de vida cultural de sua origem.
O direito a autodeterminagao democrftica certamente cont&m em si
o direito dos cidadios a insistir no carfter inclusivo de sua pr6pria

9

comunidade, mas n:io a deixaria sem nenhum3t ':

nHXflHflR;l==E=.===

30. Cf. Cohn-Bendit; Schmid, op. cit., cap. 8

4.

:t

28. Cf. M. Walzer, "What does it mean to be an American ': Socfa/ Research, vol.

57, outono de 1999, 591-614, em que se constata que a concepgao comunitarista nio
faz jus a complexa composigao de uma sociedade multicultural(613).

29. Cf. R. Brubaker, C]]fzerzship and ]qadonhood irz France and Germany, Cam-

bridge, Mass., 1992, 128ss.
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ses "em que sua vida ou sua liberdade pudesse estar ameagada por causa
de sua raga, religiao, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo
social ou por causa de sua convic(Po politica ': A luz das experi&ncias
mais recentes, por6m, elsa definigao precisa ser ampliada de modo a
incluir a defesa de mulheres contra estupros em massa. Al&m disso, nio
apresenta problemas a reivindicagao por parte de refugiados de regimes
em guerra civil, no sentido de obter garantia de asilo temporario. Mas
desde a descoberta da Am$!ica, qtanto mais desde o crescimento explo-

\.N /a/ sivo da imigragao SP !odo o mundo, no s6culo XIXI a grande massa de
u 'tav pessoas dispostas a imigrar tend se constituido de iiabalhalJ6iii 'lihi-

v' ''grlptes e de fugitivqg da pobreza, que tencionam escapar de uma exis-
P t&ncia miserfvel em sua terra natal. Hoje se da o mesmo. E contra essa

imigragao das regi6es de pobreza do Leste e do Sul que o chauvinismo
europeu de bem-estar social trata de se precaver.

Sob o ponto de vista moral, nio podemos abordar esse problema
a partir da perspectiva dos habitantes de sociedades abastadas e paci-
ficas; tamb&m 6 preciso assumir a perspectiva dos que, em continen-

/ tes estrangeiros, buscam sua salvagao, isto &, uma exist&ncia com dig-
nidade humana -- e nio protegao contra perseguigao politica. Sobre-
tudo na situagao de hoje, quando o anseio por imigragao supera enor-

memente a disposigao ao acolhimento, coloca-se a pergunta se, para
. .d ' a16m da postulagao moral de integragao, subsiste tamb&m um direito

n Zegffimo a integragao.

Em favor da postulagao moral, & possivel apresentar boas raz6es.
rf '\: Normalmente, as pessoas nio abandonam a terra natal a nio ser em

\l,'' meio a grandes dificuldades; para documentar sua necessidade de au-
xilio via de regra basta o pr6prio cato de terem fugido. Uma obrigagao
moral de proporcionar auxilio resulta especialmente das crescentes
interdepend&ncias em uma sociedade mundial que cresceu tanto, com
o mercado capitalista mundial e a comunicagao eletr6nica de massa,
que as Na96es Unidas acabaram assumindo algo pr6ximo a uma res-
ponsabilidade polltica total pelo asseguramento da vida neste planeta,
como bem demonstrou o exemplo da Somalia, nestes Qltimos tem-
pos. Obriga96es especificas para o Primeiro Mundo, al&m disso, resul
tam da hist6ria da colonizagao e do desenraizamento de culturas re-
gionais com o evento da modernizagao capita]ista. A]6m disso, pode-

se mens;ionar que os europeus ng.pgliodo entlQ 1800 e 1960 partici-
param de forma desproporcional (com cerca de 80%) dos movimen-

V

.(
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Indochina em canvas que ameagavam sogobrar. Certamente ainda nio

foram atingidos os limited da onerosidade nas sociedades europ6ias, que
encolhem do ponto de vista demografico e que hole como ontem de-

pendem da imigragao, por raz6es econ6micas. Da fundamentagao mo-
ral de uma politica de imigragao liberal resulta, al&m disso, a obrigagao
de nio limitar os contingentes de imigragao is car&ncias econ6micas do

pals que acolhe os imigrantes, mas sim de limits-los segundo crit&rios
aceitfveis a partir da visio de todos os envolvidos.

Europa Oriental, aos parses vizinhos da Alemanha, como a Po16nia.

a Repablica Tcheca, a Eslovfquia, a Hungria e a Austria; a parses, por-
tanto, que na atual situagao praticamente nio estio preparados para
um tratamento juridicamente irreparavel desse problema. lgualmen-
te problematica, al&m disso, 6 a restrigao da garantia de defesa juridica
para fugitivos de parses que, a partir do porto de vista da Alemanha.
passam a ser definidos como "isentos de perseguigao"33

(c) Em vez de tornar mats simples o processo de aquisigao da
nacionalidade dem:i para os estrangeiros ja assentados na Alemanha.

especialmente para aqueles "trabalhadores-h6spedes" recrutados em
outros tempos, o acordo sobre o asilo recusa mudangas no direito a
naturalizagao. Aos estrangeiros ja estabelecidos no pals recusa-se a
concessio de dupla cidadania, embora houvesse raz6es muito com-
preensiveis para que ela Ihes coubesse de maneira pre6erencial; nem
sequer seus filhos nascidos na Ajemanha adquirem os direitos de cida-
dania sem restrig6es. E at6 os estrangeiros dispostos a renunciar a ci-
dadania de que ja disp6em precisam ser residentes na Aiemanha ha

mais de quinze anos para se naturalizar. Por outro lado, os assam cha-

mados "alemies por nacionalidade ': sobretudo poloneses e russos que
podem comprovar uma ascend&ncia demi, disp6em de direito cons-
titucionalmente expresso a se naturalizar. Com base nesse funda-
mento, em ] 992 foram acolhidos na Alemanha 220.000 novos cidadios
de origem demi provenientes do Leste Europeu, que se somaram a
500.000 outros solicitantes de asilo (entre os quais 1 30.000 provenientes
das regi6es de conflito civil da ex-lugoslavia)

(d) A politica demi para concessio de asilo baseia-se sobre a pre-
missa sempre reiterada de que a Repablica Federal da Alemanha nio 6

um pals de imigragao. lsso contraria nio somente o que se v& nas
mas e metr6s em nossas grander cidades -- Frankfurt, por exemplo,

®
A politica para a concessio de asilo

na .Alemanha unificada

Tendo essas proposig6es fundamentais como ponto de partida,

nio se pode justi6lcar normativamente o acordo sobre as politicas de
asilo na Alemanha em vigor desde a primavera de 1993, selado entre o

governo cristio-democrata e o Partido Social-Democrata (PSD). Sem
poder dedicar-me aqui aos detalhes, menciono os tr&s pnncipats errol
aipresentes e as premissas que shes subjazem:

(a) A regulamentagao prevista restringe-se ao asilo politico, isto
6. a medidas contra o "abuso" do direito a asilo. Com isso ignora-se

que a Rep6blica Federal da Alemanha precisa de uma politica de imi-
gragao que tamb&m abu oufras opg6es juridicas para os imigrantes. A
definigao err6nea do problema da imigragao, tal como ocorreu, acarre-

itas conseqtl&ncias. Quem trata separadamente as quest6es do asilo

politico e as da imigragao decorrente da pobreza trata na verdade de
declarar implicitamente sua intengao de se desvencilhar da obrigagao
moral da Europa ante os fugitives das regi6es do mundi acometidas

pda mis6ria. Em vez disso, aceita estrategicamente e de maneira Ucita o
6nus de uma imigragao ilegal, que se possa a todo moments
instrumentalizar paris fins politicos como um "mau uso do asilo'l

(b) A emenda parlamentar da Lei Fundamental, por meio de um
artigo 16a, antevista no acordo entre os partidos a que se chegou em
15 de janeiro de 1993, destr6io "teor essencial" do direito individual
legitimo ao asilo politico: segundo ela os fugitivos procedentes de um
assim chamado "terceiro Estado seguro" podem ser deportados sem
interposigao de recurso. Com ipso se desvia o 6nus da imigragao a

P
h

.1

33. Em 14 de maid de 1996, com uma fundamentagao escandalosa, do ponte de
vista do direito Constitucional, o Segundo Senado da Corte Constitucional Federal

declarou conformed a Constituigao tanto a "regulamentagao de terceiros Estados': pre
vista na nova versio do direito fundamental ao asilo, quanto a regulamentagao sabre
a definigao de 'Estados de origem seguros': Com isso, um direito fundamental& so-
brepujado por imperatives funcionais que exigem regime de urg6ncia. Heribert Prantl

(no stiddetztschen Zeimngde 15 16 de maio de 1996) afirma o seguinte: "0 regime de
urg4ncia & mats importante para a Corte Constitucional do que o direito ao asilo, mais

mportante que a dignidade humana, maid importante que o principio d6 procedi-
mentojustoehonesto." ' ' ' '
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conta hoje 26(% de estrangeiros em sua populagao --, mas tamb&m
os datos hist6ricos mais remotos. 11 bem verdade que desde o inicio
do s&culo XIX emigraram, s6 para os Estados Unidos, cerca de 8 mi-
Ih6es de alemies. Mas ao longo do s6culo passado tamb&m ocorreram

grandes movimentos de imigragao. At& a Primeira Guerra Mundial
haviam ingressado 1.200.000 imigrantes no pals, para trabalhar; a Se

gunda Guerra Mundial deixou como legado 12.000.000 de "displaced
persons" -- sobretudo pessoas sob o regime de trabalhos forgados, que
haviam sido deportadas da Po16nia e da Uniio Sovi6tica. Na trilha da

polftica nacional-socialista para o trabalho estrangeiro, e a revelia das
altas taxas de desemprego no pr6prio pals, teve inicio em 1955 o re-
crutamento sistemftico de trabalhadores do sexo masculino, solteiros

e de baixa remuneragao, provenientes de parses estrangeiros do Sul e
Sudeste da Europa, o que perdurou at& 1973. Hole, as familias e des-
cendentes dos "trabalhadores-h6spedes" que nio retornaram a seus

parses de origem vivem a situagao paradoxal de ser imigrantes sem
perspectivas claus de imigragao, de serem alemies com passaporte
estrangeiro34. Eles perfazem uma massa de 8,2% de estrangeiros que,

ndo dados de 1990, viviam na Alemanha. E o que torna ainda maid

dificil compreender essa resist&ncia a plena integragao dos estrangei-
ros, sem os quais nio teria sido possivel o crescimento econ6mico que
houve na Alemanha (comparavel apenas ao do Japao), & o cato de que a

antiga Repablica Federal da Alemanha, anterior a unificagao, havia
integrado at6 aquele momento cerca de 1 5 milh6es de fugitivos, emi-

ados e estrangeiros alemies ou descendentes de alemies, isto &, tam-
b&m "cidadios novos": "Se & acrescentada uma populagao estrangeira
de cerca de 4,8 milh6es, quase um tergo da populagao da .Nemanha
ocidental resultou de movimentos imigrat6rios desde a Segunda Guer-
ra Mundial

Se a revelia de today essas evid&ncias & possivel sustentar politica-

mente junto a opiniao publica a afirmagao de que "nio somos um pats
de imigragao ': isso trac uma mentalidade arraigada bem mais funds
-- e tamb&m a necessidade de uma dolorosa mudanga da autocom-

35

preensao nacional dos alemies. Nio & por acaso que as decis6es sobre

naturalizagao sejam tomadas segundo o principio da ascend&ncia e
nao, como em outros parses, segundo o principio territorial. Para en-
tender as defici&ncias descritas nos pontos (a) at& (d) quanto ao trata-
mento do problema da imigragao na Alemanha, & preciso ter como
pano de fundo a autocompreensao dos alemies como nagao de con-
cidadios centrada na cultura e na lingua. No caso da Frans:a & ftanc&s
quem nasce na Franca e tem os direitos de um cidadio hanc&s no
fmbito do Estado; no caso da Alemanha, ainda se faziam disting6es
refinadas entre "alemaes': ou sega, cidadios de ascend&ncia demi no
Ambito do Estado, "alemies do Imp6rio ': ou seja, cidadios de outra
ascend&ncia, no fmbito do Estado, e "alemies por nacionalidade" --
os descendentes de alemies no exterior.

Ao passo que a consci&ncia nacional da Franca p6de se desenvol-
ver no fmbito de um Estado territorial, na AJemanha ela se vinculou

primeiramente a id6ia de uma "nagao cultural ': de inspiragao romin-
tica e cultivada pda burguesia letrada. Essa id&ia representa uma uni-
dade imaginaria que se viu obrigada, na &poca, a buscar sustentagao
em tragos comuns como a lingua, a tradigao e a ascend&ncia, a fim de

poder ultrapassar a realidade polftica vigente, ou sega, a divisio em
dezenas de pequenos Estados. Ainda maid significativo & que a cons-
ci&ncia nacional 6'ancesa p6de se desenvolverparf passe com a impo-
sigao de direitos democrfticos para os cidadios e em lula contra a so-

berania do proprio rei, ao pasco que o nacionalismo alemio surgiu de
maneira independente da luta por direitos democrfticos de cidadania

e muito tempo antes da imposigao de um Estado nacional alemio "pe-
queno" (ou sega, sem participagao austriaca), vinda de ama e motiva-
da pda luta contra Napoleao, ou sega, contra um inimigo exferno. Por
ter nascido de uma "luta por libertaq:ao" como essa, a consci&ncia na-
cional na Alemanha p6de associar-se ao pat/zos de um carfter 6nico e
peculiar da culture e ascend&ncia 6tnica demi -- um particularismo
que marcou de forma duradoura a autocompreensao desse povo.

Ap6s 1945, depois do choque causado pelo extermfnio em massa

do nacional-socialismo e a ruptura com a civilizagao que isso repre-
sentara, a Repablica Federal da Alemanha havia se distanciado dessa

consci&ncia peculiar ': A isso se somaram a perda da soberania e a
posigao periferica em um mundo bipolarizado. A dissolugao da Uniio
Sovi6tica e a reunificagao alteraram profundamente elsa constelagao

G

.:

34. Cf. K. J. Bade, "Immigration and Integration in Germany since 1945': Euro-

pean Jjiview, v. lrei9n3, 75u79 ion of ,bout 4.8 million is added, nearly one third of the

German population has resulted from im migration movements since World War
ll"(lbidem, 77).
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Por isso, as rea96es ao radicalismo de direita, novamente reaceso, e
nesse contexto tamb6m o debate hip6crita sobre a questao do asilo,
acabam por suscitar a seguinte pergunta: a Rep6blica Federal da AJe-
manha ampliada vai dar prosseguimento ao caminho da civilizagao
politica ou se renova a velha "consci&ncia peculiar" sob uma forma
nova? Essa questao 6 precfria porque um processo de unificagao esta-
tal apropriador e vindo de ama, imposto com diversos instrumentos
administrativos, certamente tragou um itinerfrio cheio de percalgos.
Ainda este por acontecer, at& hole, o aclaramento urgente e necessfrio
da autocompreensao &tico-polftica dos cidadios de dais Estados com
destinos hist6ricos tio divergentes. O caminho do ingresso de novos
estados na Federagao (subdivis6es da antiga Repablica Democrftica
da Alemanha, RDA) -- duvidoso do ponto de vista politico-constitu-
cional -- impediu at6 hoje que se realizasse um debate constitucional;
e o debate ocasional que veio substitui-lo, sobre a sede da capital do
pals, Bonn ou Berlim, foi conduzido sem grande clareza de posig6es.
Nesse interim, os cidadios da ex-RDA, humilhados, em muitos senti-

dos, e privados no campo politico de seus porta-vozes e de uma opi-
niio publica pr6pria, t&m agora de lutar com outros problemas: em
vez de participag6es claramente articuladas no debate, o que vem a
tona sio ressentimentos cozidos a togo brando.

dodo recalque produz seus sintomas. Um desa6io ap6s o outro
da Guerra do Go16o at6 a participagao das Forgas Militares alemis

fora da OTAN, passando por Maastricht, a guerra civil na lugosldvia,
a questao do asilo e o radicalismo de direita --, tudo isso provoca
perplexidade na opiniao publica e em um governo inerte. A constela
gao das pot&ncias, hoje modificada, e uma situagao diversa na poli-
tica interna certamente exigem respostas novas; a questao, apenas, 6
saber sob que tipo de consci&ncia a Rep6blica Federal da Alemanha
cumprirf essa adaptagao necessgria diante de um quadro em que se
revelam como modelo de agro as decis6es ad /zoc e as mudangas sub-
cutfneas de humor.

Historiadores que publicaram livros escritos is pressas, intitu
lados, por exemplo, Por um retorno a /z£sf6ria ou .h/edo do Bader, ofere-
cem-nos uma "despedida da velma Rep6blica Federal ': a qual ja deram
as costas; isso desmascara a visio da hist6ria bem-sucedida da demo-

cracia demi do P6s-guerra como um "caminho peculiar" que se tri-
Ihou. Na velma Rep6blica Federal teria se corporiflcado a anormali-

i

efrzer Ber/he o capib/ lo q re 'l(fuula mmb&m o volume em J. Habermas, Dfe Arorma/ffdf
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