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 A eritica glucksmamiiana
 do poder

 1. A Nova Filosofla como referenda

 O grupo dos Novos Filosofos aparece na cena filosofica francesa
 a partir de 1976. Imprimindo ao seu discurso, desde inicio, urn torn
 polemico, eles suscitam uma certa expectativa e curiosidade con-
 firmadas pela variedade de comentarios vindos urn pouco de toda
 a parte. *

 A partilha de urn identico percurso politico e existencial, o hori-
 zonte complexo das interfluencias ideologicas, a sintonia com o movi-
 mento da dissidencia sovietica, a mesma desenvoltura eritica perante
 o fenomeno do totalitarismo, enfim, o espa$o de convergencia tema-
 tica no qual os seus discursos circulam, constituem as instancias mais
 caracteristicas que permitem encontrar a homogeneidade funcional
 ao agrupamento destes pensadores tao diferentes entre si *.

 E no interior do locus de referenda da Nova Filosofia que
 Glucksmann tern sido comentado, mais em jeito de quern intenta
 codificar um juizo valorativo sobre aquele fenomeno, do que na
 tentativa de perscrutar o pensamento deste autor; salvo raras excep-
 g5es, esta atitude analitica nao tern esclarecido a genuidade do dis-
 curso filosofico de cada um dos autores circunscritos as imprecisas
 margens da Nova Filosofia.

 Em todo o caso, Andre Glucksmann tern sido apontado como
 um recurso de identificagao da Nova Filosofia2, na medida em

 1 Sobre a inconveniencia da caracterizac.ao destes intelectuais como corrente
 de pensamento ou escola, vejam-se os argumentos de V. Fagone, Bernard-Henri Levy,
 Dal pessimismo alia resistenza in «La Civilta Cattolica», Roma, 131 (1980) II, p. 234;
 G. Francovich, El odio al pensamiento. Los Nuevos Fildsofos Franceses, Edicones De-
 palma, Buenos Aires, 1982, p. 125; G. Deleuze, «A prop6sito da Nova Filosofia edeum
 problema mais geral» in <<AAVV», Dissideneia e Nova Filosofia (Organizagao, introducao
 e notas de Manuel Maria Carrilho), Assirio e Alvim, Lisboa, 1979, pp. 68-69.

 2 Entre outros, Santi Lo Giudice fala de Glucksmann como «aquele que possui
 maior solidez conceptual e piofundo conhecimento da tradic.ao». Breve documento sulla
 «Nuoxa Filosofia», Peloritana Editrice, Messina, 1978, p. 68.

 [i]
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 que o seu roteiro tern marcado o ritmo e o itinerario dos Novos Fil6-
 sofos: desde a militancia no marxismo-leninismo e no maoismo,
 k contestagao de Maio de 1968, a critica do marxismo, ao desespero
 contra o poder, ate ao projecto de uma resistencia ao totalitarismo.
 Sintomaticamente, esta evolugao reflecte-se na bibliografia do autor,
 na qual distinguimos operativamente tres fases:

 - Obras do periodo marxista e maoista:
 Le Discours de la Guerre (1967);
 Strategie de la Revolution, Introduction (1968);

 - Obras do periodo de ruptura com o marxismo e com o
 pensamento de sistema:
 La Cuisiniere et le Mangeur d'hommes, essai sur les rap-
 ports entre V£tat, le marxisme et les camps de concen-
 tration (1975);
 Les Maitres Penseurs (1977);

 - Obras cuja tematica reflecte as novas implicasdes da
 existencia da sociedade international:

 Cynisme et Passion (1981);
 La Force du Vertige (1984).

 Mas ainda que Glucksmann tenha sido considerado, aos olhos
 da critica, como a figura proeminente do grupo dos Novos Filosofos,
 permanece contudo a questao de se saber qual o grau do seu compro-
 metimento com a Nova Filosofia enquanto projecto de pensamento.
 Ora Glucksmann e suficientemente categorico para se concluir que,
 apesar de tudo os seus lagos com a Nova Filosofia sao apenas aci-
 dentais.

 Glucksmann nunca se reconheceu formalmente na Nova Filo-

 sofia como local de fixagao do seu pensar. Considera mesmo essa
 expressao algo artificial3; o que mais o repugnou foi o facto de o
 debate generico acerca da Nova Filosofia se ter sobreposto ao debate
 sobre os conteiidos enunciados em certas obras dos jovens autores 4.

 Mais do que a pomposidade do titulo Novo Fildsofo, Glucks-
 mann prefere ser apenas considerado como filosofo, como alguem
 que pensa, que abre os olhos e medita a partir de si. E na motivagao

 3 Cf. Gaspare Mura, «Intervista con PNouvi Filosofi'» in A AW, / «Nuovi Filo-
 sofi». La coscienza infelice del nostro tempo, Citta Nouva, Roma, 1978, p. 242.

 4 «O importante nao e a Nova Filosofia na msnte de uma psqusna elite... O impor-
 tante sao os novos ssntimentos, os novos psnsamsntos que nascem ..» Ib., pp. 243-244.

 [2]
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 da descoberta da originalidade do pensamento deste autor, que nos
 intencionamos o nosso olhar sobre o discurso glucksmanniano,
 indagando o dizer de novo da filosofia no dito deste pensador.

 E sobretudo como intelectual que reflecte acerca do fenomeno
 da politica, que Glucksmann ocupa um lugar a parte nao so entre
 os Novos Filosofos 5, como no ambito do pensamento actual 6.

 2. A revolta contra o marxismo

 2.1 Desperto pela obra e pelo testemunho de A. Soljenitsine,
 Andre Glucksmann toma em C. M. H. o campo de concentragao
 - o Gulag - como o criterio mais importante para a compreensao
 da historia do s6c. XX.

 Na esteira de Foucault, o autor faz da questao do campo uma
 questao em si, inevitavelmente situada diante do marxismo e que
 metodicamente se vai alargando a um espago de compreensao do
 fenomeno do poder 7. Atraves da simbologia do Gulag, Glucksmann
 p6e em questao nao apenas o marxismo nas suas consequencias,
 mas funda mental mente na sua arquitectura teorica.

 Com iniludivel clareza o autor opta pela caracteriza$ao radical
 da realidade do campo; nao existem Gulags bons e Gulags maus, e
 e ridiculo pensar que se pode construir algo de positivo atraves deles.
 Glucksmann nao esta disposto a anuir com os que pensam que «um
 campo jd nao e um campo, que o trabalho forgado jd nao e extermi-
 nagao, a partir do momento em que eles matam em nome do socia-

 5 Cf. com as valoracdes criticas de Giovanni di Napoli, «Corpo e anima nella
 tematica dei Nouveaux Philosophes» in A AW., L' Anima, Ed. Dehoniane, Napoli,
 1979, p. 474; P. -Ph. Druet, The «New Philosophy* in France, in «International Philo-
 sophical Quarterly)), N. York, 18 (1978), p. 89 e n. 11.

 6 Em ordem a este trabalho tomamos, na nossa analise, as obias que julgamos
 mais representativas do posicionamento critico do autor face ao poder. As obras mais
 frequentemente citadas aparecem com as siglas seguintes:

 - C.M.H.-La Cuisiniere et le Mangeur d'hommes, Seuil, Paris, 1975;
 - M.P. - Les Maitres Penseurs, Grasset, Paris, 1977;
 - C.P. - Cynisme et Passion, Grasset, Paris, 1981.
 7 No mesmo sentido, ja Eduardo Lourengo havia assinalado esta transposicao

 de nfveis de analise; segundo ele, o estudo da contradicao entre a teoria e a praxis do
 social ismo tipificada no Gulag, sugere a Glucksmann uma reflexao sobre as condigoes,
 a dinamica e as consequencias de todo o poder. Cf. «Socialismo e 'Nova Filosofia'» in
 AAVV, Dissidencia e Nova Filosofia, Assirio e Alvim, Lisboa, 1979, p. 125.

 [3]
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 lismo» 8. Nao ha qualquer distingao de natureza entre os campos
 sovieticos e os campos nazistas 9.

 Para Glucksmann, os campos de concentragao sao indissocia-
 veis da ordem politica e social que os gera - e este o pressuposto
 ja indicado no subtitulo de C.M.H., «essai sur les rapports entre
 l'Etat, le marxisme et les camps de concentration)), onde se intui a
 umbilicalidade entre os campos e o seu suporte teorico - o mar-
 xismo. Ora, porque e que se ha-de estar a ocultar pudicamente toda
 a amplitude da existencia do campo, se de facto ele nos esclarece
 sobre a natureza dos principios de mais de meio seculo de reinado
 socialista 10?

 Na realidade, Glucksmann considera os campos sovieticos como
 a manifestagao autentica de um sistema onde a politica e o partidb
 se entrecruzam como sustentaculos do poder do Estado11. O Gulag
 ja nao pode ser rebatido ou justificado como um simples «desvio»;
 ele afronta a propria ideologia que o nutre, identificando-a como
 «a vontade de nao querer ver» 12; depois do Gulag, a ideologia mar-
 xista aparece nao so como o gerador do universo concentracionario,
 mas sobretudo como o impecilho que impede de ver o crescimento
 desse universo.

 A Kolyma e agora, para Glucksmann, «um ponto de vista sobre
 o marxismo», o Gulag e o criterio de analise «daquilo que faz do
 marxismo a alma de um regime sem alma, que faz da sua razao
 umarazao de Estado, que faz da sua eficacia a arma de um imperio»13.

 A questao fundamental que o Gulag coloca ao nosso autor, e
 a seguinte: que pensar de um Estado cujo poder fomenta o Arqui-
 pelago, trata a oposigao como doenga mental, e se purga daqueles
 que o contestam? E certamente por isso que Glucksmann retem o
 Gulag como chave interpretativa da intencionalidade marxista, que
 na Uniao Sovietica se cristaliza na coexistencia com o poder, a hierar-
 quia, a disciplina, a prisao, o exilio, enfim, o hospital psiquiatrico.

 Os campos de concentragao nao sao, pois, uma degeneragao,
 uma realidade extrinseca, uma ma leitura, um fenomeno marginal,
 ou apenas uma especificidade asiatica dos regimes que se iniciam

 8 C.M.H., p. 38.
 9 Cf. Ib., pp. 69-70.
 10 Cf. Ib., p. 72.
 ii Cf. Ib., pp. 181-182.
 12 Ib., p. 41.
 13 Ib.

 [4]
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 nas sendas do socialismo; quer do ponto de vista economico, quer
 como instrumento politico, o Gulag e imprescindivel a sustentagao
 do cdificio marxista; por consequencia € esta mesma teoria que fica
 posta em causa de modo radical * 4.

 2.2 O socialismo esta, para Glucksmann, desprovido de qual-
 quer virtualidade simbolica que implique os ideais de autentica jus-
 ti$a social, de progresso, de liberdade e de democracia 15. E se insis-
 tirmos na sua aplicabilidade, entao - ironiza Glucksmann - «deve-
 remos explicar que os campos, as deportag5es contribuem, 'apesar
 de tudo\ para o reconhecimento do homem pelo homem, para a edi-
 ficagao da sociedade sem classes» 16.

 A natureza do socialismo - praxis da ideologia marxista - 6
 visivel nas suas consequencias barbaras; o seu arrimo e o poder auto-
 ritario que se procura justificar pelo saber, permitindo-lhe assim dissi-
 mular-se, apresentando um rosto mais humano17.

 O socialismo aparece a Glucksmann como a maior panaceia
 do seculo, quer se considere o socialismo realizado na URSS, quer
 seja o socialismo posto em marcha noutros Estados, pois que estas
 outras modalidades nada mais sao do que variantes de uma mesma
 intencionalidade 18. O paradigma de analise glucksmanniano consi-
 dera os elementos constitutivos da mundividencia do socialismo,

 1 4 Cf. os coment&rios de Michele Schiavone, / nuovi filosofi e la crisi del marxismo,
 Patron editore, Bologna, 1979, p. 6; Santi Lo Giudice, op. cit., p. 69; Guillermo Fran-
 cx>vich, op. cit., p. 48; Michel Richard, As grandes correntes do pensamento contempordneo
 (trad, do frances por J. Saramago), Moraes ed., Lisboa, 1978, p. 233; Pierre Colin,
 Chronique de Philosophic Les «Nouveaux Philosophes»y leur rapport au marxisme et au
 structuralisme, in «Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques», Paris, 63 (1979),
 p. 113.

 15 Cf. C.M.H., p. 79.
 16 Ib. D. 38.

 17 Um dos aspectos mais vivos do confronto de Glucksmann com o marxismo,
 e a critica da relacao desta ideologia com a ciencia. Glucksmann opde-se a interpretacao
 althusseriana de Marx e da cientificidade marxista. Para Glucksmann, ao marxismo
 nao lhe interessa o saber enquanto tal; o que lhe interessa e a autoridade que advem do/
 /pelo saber; a ciencia so interessa quando tern uma utilidade pratica e pedagogica de
 reforco do Estado racional.

 ig O unitarismo do movimento socialista tern sido mais artificial do que real,
 «tem construido mil sistemas e respirado nos seus intervalos». C.P., p. 81. Em M. P.9
 Glucksmann comenta: «Que cem escolas rivalizem, que cem flores de ret6rica desabro-
 chem na condicao que se admita que e sempre o mesmo jardim que se cultiva, o do Texto
 unico, o modo de emprego do poder ao qual nao pode deixar de se referir toda a elite
 dirigente», p. 56.

 [5]
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 como instrumentos funcionais a urn saber orientado para a «arte
 de adestrar os povos»19.

 O socialismo e um misto de jacobinismo, de fe no progresso e
 de optimismo historicista; sendo assim, perguntar-se-a como e que
 ainda hoje se faz passar por socialismo, aquilo que nao e mais do que
 a experiencia do totalitarismo. As razdes sao de duas ordens 20.
 Em primeiro lugar, porque o socialismo vem geralmente identificado
 com a ideia de aboligao da propriedade privada, supondo-se que>
 por principio, fica impossibilitado todo o tipo de exploragao a nao
 ser que ela assuma uma finalidade pedagogical Atraves deste argumento
 faz-se crer que a aboligao da propriedade privada implica, necessaria-
 mente, a passagem para um regime de gestao democratica. Assim,
 nao existiria rigorosamente uma opressao: «sabe-se - argumentar-
 -se-ia - que nao ha opressao fundamental, que nao ha guerra entre
 o Estado socialista e o seu povo» 21. Fica assim explicado que se algum
 poder ainda martiriza o povo, este poder nao e exterior, mas sim «o
 poder-do-povo-com-alguns-erros»22.

 Em segundo lugar, os sofismas que ainda justificam a permanen-
 cia do socialismo explicam-se pela constatagao do silencio promovido
 pelos intelectuais, ainda que estes reconhecessem que o socialismo
 nada mais era do que a actividade de uma ideologia sobre a sociedade.
 O objectivo desta omissao seria para nao fazer perder a esperanga
 aos trabalhadores que ainda viam na Russia a patria da liberdade 23.

 Ambas estas argumentag5es coincidem no seu ponto de partida:
 a submissao da moral a politica, o primado axiologico da «revolugao»,
 da ideologia.

 O socialismo, apoiado na ideologia que o sustenta, produz um
 Estado que, devido a heranga racionalista e idealista do marxismo,
 coincide com o discurso do Mestre; devido a forga da verdade ofi-
 cial que ele assume, o Estado apresenta-se como o unico espago social
 possivel, como a unica possibilidade representativa da sociedade24.

 19 C.M.H., p. 42; cf. a analise do sistema economico sovietico, a partir da ideia
 de rentabilidade do campo concentracionario, in Ib., pp. 115-134.

 20 Cf. tambem Umberto Galeazzi, «Resistenza al potere totalitario» in AAVV.,
 / «Nuovi Filosofi». La coscienza infelice del nostro tempo, Citta Nuova, Roma, 1978, p. 81.

 2i C.M.H., p. 140 (sublinhado nosso).
 22 lb., p. 139. Ironicamente Glucksmann acrescenta: «cstes erros que matam

 cinquenta milhdes de pessoas... seriam entao erros do povo». lb.
 23 Cf. C.M.H., p. 208.
 24 O marxismo, arquetipo no horizonte do logos da certeza, promove na reah-

 dade o logos da prisao. Cf. C.P., pp. 114-115.

 [6]
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 Glucksmann procura transmitir-nos a miseria do socialismo
 como modelo de referenda, pois no seu seio ele transporta uma inso-
 fismavel contradi^ao entre o projecto e a realidade; constata-se que
 os socialistas amam e vivem para o poder, desejam o poder pelo
 poder 25.

 2.3 Para Glucksmann nao faz sentido que a historia das atro-
 cidades do poder repressivo do Estado socialista continue a ser expiada
 apenas por Estaline, associando-o aos erros e desvios em que, inde-
 vidamente, a teoria teria sido tomada. Ha pelo contrario, uma logica
 de cumplicidade interna ao proprio sistema da «ditadura do prole-
 tariado», que leva Glucksmann a conceber o leninismo tao jacobino,
 violento e autoritario como o estalinismo: «o leninismo tomba intei-

 ramente para um so lado: nao compreende o que se esboga diante
 dele» 26.

 A ideologia que serve o socialismo tern ja delineada a sua intengao
 totalitaria em Que Faire, numa «fantastica apologia de um partido
 armado de uma doutrina infalivel» 27; este culto do partido, transfere-
 -se para a idolatria do Estado logo que o poder e conquistado. Com-
 preende-se pois que os seus alicerces sejam incoativamente os mesmos
 que hoje sustem os edificios totalitarios: o autoritarismo, o concen-
 tracionismo, o poder exterior 28.

 Com Lenine ergue-se o terror do Estado contra a sociedade;
 nele, ja esta presente a ideia de que so a ciencia revolucionaria do
 marxismo pode orientar o partido, enquanto guia do povo. Esta
 tese dara origem a classe dos iluminados revolucionarios pretensos
 interpretes dos interesses dos individuos.

 Com Lenine, a ditadura do proletariado e ja uma ditadura sobre
 o proletariado; os metodos sao os da ciencia da revolugao. Alias,
 a propria cozinheira que, segundo Lenine, teria de dirigir o Estado
 - asiatica e atrasada - era ja o prenuncio de uma longa educagao

 25 Veja-se como Glucksmann define o socialismo frances - «encontra-se pro-
 jectado acima da sua propria evolu?ao... no exercicio de um 4poder que sustenta a lega-
 lidade'». Ib., p. 82. No socialismo, o Estado «assume o comportamento estrategico,
 ordenando de acordo com o espirito de partido». Ib., p. 106.

 2* CM.H., p. 190; cf. tambem Ib., p. 105 e n. 1.
 27 /A p. 52.
 28 Cf. Ib.t pp. 210-212. Lenine recomendava «o alargamento da aplicagao da pena

 de morte e que se legal izasse o Terror com a 'mais ampla formulacao possivel', isto 6,
 'no sentido politico' e 'nao somente num sentido juridico estrito'» Ib.t p. 58.

 [7]
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 a que teria de se submeter, antes de estar em condigSes de exercer as
 suas fung5es: «Era-lhe necessario tempo para ingurgitar a teoria
 'vinda de fora'», comenta Glucksmann29.

 Glucksmann responsabiliza ainda Lenine, pela sua total ausen-
 cia de desconfianga, de distancia critica perante o poder; foi a sua
 crenga na ideia de que o poder pode ser bom, e que quanto mais
 poder melhor ele sera, que levou Lenine a fomentar a ditadura30.

 Nao basta pois recorrer a Estaline; ja Lenine tinha levado essa
 «ciencia da autoridade, dos metodos, das ideias, e dos comportamen-
 tos que permitem conquistar, conservar e consolidar o poder no
 sec. XX» at6 ks ultimas consequencias31.

 3. A impugnagao da razao dos Mestres

 Glucksmann trata tambem os temas do Estado e do poder no
 horizonte de um outro pbnto de vista analitico: o do contributo do
 pensamento alemao para com a ideologia totalitaria. Procura demons-
 trar como a realidade cultural da Europa tern estado informada*
 desde o sec. XIX, por um monstruoso sistema teorico que so recen-
 temente manifestou as suas mais funestas consequencias.

 Os Mestres criticados sao: Fichte, Hegel, Marx e Nietzsche;
 todos eles sao portadores de uma Alemanha ideal, cabega da Europa
 e das estrategias da dominagao 32. Todos eles fomentam a construgaa
 de uma ciencia da dominagao dissimulada sob a capa de uma proposta
 de liberdade e de felicidade para a sociedade33.

 3.1 A abadia de Theleme de Gargantua e o modelo tenden-
 cial que todos os Mestres procuram reconstruir nas suas respectivas

 29 Ib., p. 207.
 3o Foi esta mesma ingenuidade que, segundo Glucksmann, conduziu ao hoio-

 causto nazi.

 31 CM.H., p. 63.
 32 o «Mestre» tern em Glucksmann a virtualidade de significar simultaneamente

 o «senhor» por oposi^ao ao «escravo», e o «magister» por oposi^ao ao «aluno». Assim
 caracteriza os Mestres que ao mesmo tempo que ensinam se tornam donos das mentes;
 designa, portanto, a dominacao da docencia e a docencia da dominacao.

 33 Veja-se a conivencia de Maurice Clavel: «...eu concedo inteiramente a Gluck-
 smann que as filosofias a que ele chama 'curto-circuito despotismo-liberdade', as pie-
 tensas filosofias Hbertadoras, tenham sido instruments de opressao, generalizando o
 despotismo». M. Clavel: aujourd'hui la revolution culturelle, in << Magazine Litteraire»,
 Paris, nn. 127-128 (1977), p. 63.

 [8]
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 teorias politicas. Desse lugar imaginado por Rabelais, onde todos
 os monges teriam por unica regra - «faz o que quiseres», Glucksmann
 retoma-lhe o simbolo de uma liberdade outorgada pela regra da obe-
 diencia, liberdade funcional ao poder - e livre aquele que obedece
 a lei que lhe ordena que seja livre! Este dizer do poder em relagao a
 liberdade, nao e senao a fixagao do limite desta, a negagao da liber-
 dade potential ou real.

 Diante da racionalidade da abadia, Siegfried representa a subser-
 viencia, isto e, representa o individuo ingenuo, colonizado pelo
 Estado.

 Ao reassumir a critica do panopticismo, enquanto arquetipo
 dos dispositivos disciplinares das sociedades totalitarias 34, Gluck-
 smann tern em vista o paralelismo entre aquele espago de absoluta
 visibilidade/vigilancia, e o Estado racional moderno/disciplinar que
 todos os Mestres procuram fundamentar 35.

 A teoria politica dos Mestres impde a autodisciplina como con-
 digao da liberdade, instalando em cada consciencia a racionalidade
 da instituigao e da lei. Assim, todos serao livres e nenhum escravo,
 porque o olho do Mestre esta na retina de cada um - «800 milhdes
 de chineses fazem oitocentos milh5es de Mao-Tse-Toung»36; por
 outros termos, o individuo so e livre, so se realiza quando se nega
 como sujeito, quando da a sua vida a vida do Estado 37.

 Glucksmann procura alertar para o facto de os individuos acei-
 tarem pacificamente a obediencia como ilusao de autentica liberdade.
 Ora, o problema que se levanta nesta determinagao da liberdade
 pela instancia do poder e que, perante este, o individuo deixa de
 existir como sujeito de direitos; ao individuo e-lhe ordenado que
 renasga subordinadamente a totalidade que esta para libertar: nao
 eoeu que primordialmente deve ser considerado, mas um conjunto
 abstracto, uma colectividade generica. Por isso, nao ha Mestre
 nenhum que nao prometa a liberdade; dado o seu caracter funcional,

 3* Proposto por M. Foucault, caracterizado como modelo arquitetural a partir
 do Panopticon de Bentham. Cf. Surveiller et Punir. Naissance de la prision, Gallimard
 Paris, 1975, pp. 201 e ss.

 35 Cf. M.P., p. 16.
 36 Ib.t p. 173.
 37 No mesmo sentido, Perez Quintana, Mediae idn de la subject ividad y posibili-

 dad real. Andre Glucksmann frente a Hegel in «Apona», Madrid, 3 (1981), p. 70.

 CT

This content downloaded from 158.162.127.1 on Thu, 16 Sep 2021 10:51:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 78 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

 «raros sao os poderes que na nossa epoca se privam de afirmar - vos
 sois livres» 38.

 3.2 E no pensamento alemao do sec. XIX que Glucksmann
 encontra tipificada a organicidade do pensar funcional ao poder.
 A mesmidade teorica que Glucksmann atribui aos Mestres alemaes,.
 permite-lhe assumir uma atitude de trato indiferenciado, pois todos
 eles manifestam a mesma seiva conceptual predisposta a racionalizar
 o Estado, uma analoga intengao de legitimar o poder central, uma
 mesma atitude de destruir a diferenca, simbolizada no anti-semi-
 tismo que todos eles manifestam, enfim, todos eles demonstram uma
 vontade igual de produzir a teoria da dominagao 39.

 Vale a pena revisitar os assertos em que Glucksmann confirma
 aquelas valencias do discurso dos Mestres:

 [OJ pensamento que circula entre a Doutrina da Ciencia
 de Fichte, a Ldgica hegeliana, a Critica de Marx e as Genealo-
 gias de Nietzsche... [e] uma filosofia que se recusa a deixar-se
 caracterizar como tal entre as outras... [e] uma metafisica que
 proclama o fim da metafisica, uma teologia da morte de Deus,
 uma onto-logia que nao admite que nenhum ser seja outro que
 nao ela pois que se concebe como a ldgica que faz do mundo a
 nosso mundo 40.

 Eu critico[...] os mestres pensadores alemaes por terem tra-
 gado um certo numero de caminhos intelectuais: o culto da
 Revolugao total e definitiva, do Estado que aterroriza para bem
 da colectividade, da Ciencia que permite guiar as massas contra
 a vontade 41.

 O coragao das suas doutrinas[...] foi universalmente admi-
 tido. O grande principio da suaestrategia[...] tornou-se o de todo
 o estado-maior respeitavel. O seu grande designio - a domes-
 ticagao e a selecgao das plebes do mundo - encontra-se geral-
 mente na ordem do dia 42.

 38 M.P., p. 11. «Faz o que quiseres mas nao te revoltes contra quern o ordena,.
 senao chocarias com contradi^oes intransponiveis» Ib.> p. 14.

 39 Cf. com a caracterizasao elaborada por Antonio Marques, «Um anti-hegelia-
 nismo pre-hegeliano» in A AW., Dissidencia e Nova Filosofia, Assirio e Alvim, Lisboa^
 1979, pp. 148-149.

 40 M.P., p. 191.
 41 A. Glucksmann, «Entrevista com Max Gallo» in AAVV., Dissidencia e Nova

 Filosofia, Assirio e Alvim, Lisboa, 1979, p. 27.
 42 M.P., pp. 290-291.
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 Para Glucksmann, todas as teorias historicistas dos Mestres pen-
 sadores tern o seu ponto de partida na Revolugao Francesa de 1789;
 o processo genetico 6 o seguinte: de tal maneira os Mestres se fasci-
 naram com o evento de 1789 que logo se preocuparam em codificar
 urn saber absoluto desse acontecimento. Ora, essa teoria da compreen-
 sao da Revolugao - ao elevar esta a nfvel do ideal - transforma-se
 num instrumento de dominagao do real, um saber/poder capaz de
 orientar/dominar infalivelmente a humanidade; esta tarefa entregam-
 -na os Mestres ao Estado. Partindo da analise dos acontecimentos

 que possibilitaram a Revolugao, os Mestres enclausuraram o real
 nos limites de um saber teorico do devir - a ciencia da Revolugao - ,
 coarctando assim todas as hipoteses de autenticas transformagSes
 historicas.

 Ve-se entao a dimensao funcional da filosofia dos Mestres para
 com o poder, para com o Estado: a razao dos Mestres e um arrimo
 imprescindivel na tarefa da dominagao do universo 43. Glucksmann
 op5e-se aos Mestres pensadores na medida em que estes produziram
 os elementos teoricos que levaram a extin^ao da contestagao do poder,
 permitiram apagar a «centelha de Socrates e de Panurgo» 44, em suma>
 ofereceram as suas razOes ao Estado. Eles sao os responsaveis pela
 nova vinculagao «platonica» entre o saber e o poder, a razao e o
 Estado: da certeza dos primeiros deduzem a existencia dos segundos
 - penso, logo o Estado/poder existe 45.

 O discurso glucksmanniano e sobretudo critico a postura esta-
 tolatrica de Hegel; este representa o exemplo mais acabado do corn-
 portamento comum a todos os Mestres pensadores 46.

 A metodologia seguida por Glucksmann na analise da concep^aa
 hegeliana do Estado e do poder, inicia-se por um piano de aprofun-
 damento do sentido de negatividade que a figura de Socrates e da
 Judeu assumem na obra de Hegel. Ambos sao colocados numa posi-
 $ao de exclusdo na medida em que eles simbolizam a desordem, a
 oposigao face a totalidade organica do Estado.

 43 Os Mestres conferem «o titulo de nobreza filosofico-cientifica k moderna pra-

 tica do poder »Ib.y pp. 148-149; Glucksmann estigmatiza o tema da criticada cumplici-
 dade do pensamento filosofico do Ocidente para com as manifestacoes opressivas do
 sec. XX. Cf. Ib., pp. 100 e ss.

 44 ib., p. 70.
 45 Cf. Ib., p. 118.
 46 Sobre a atmosfera anti-hegeliana que se respira em MP.y cf. Antonio Marques,

 op. cit., pp. 149 e ss.
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 Hegel arroja-se com uma for^a inusitada contra os simbolos
 de tudo aquilo que escapa a logica da verdade do Estado; Socrates
 e o Judeu, como arquetipos da negagao dessa logica, sao postos no
 espago de exclusao da razao hegeliana, ao lado do louco 47. O estado
 e O racional, objectiva^ao do absoluto no qual o individuo deve
 reconhecer a fonte da sua eticidade e do direito; perante ele, a liber-
 dade do individuo deve adequar-se as necessidades do todo.

 A teoria hegeliana do Estado/poder pde, assim, em cena a «dra-
 matica do terror jacobino» ja que apenas permite o ponto de vista
 politico coincidente com o do poder predominante 48.

 A critica glucksmanniana a Hegel, tern por alvo o postulado da
 identidade do saber com o real, do conceber com o dominar; identi-
 dade que permite instaurar o aparelho mental da dominagao/submis-
 sao. A concepgao hegeliana do poder e do Estado implica segundo
 Glucksmann, que o individuo enquanto tal se submeta ao Estado;
 s6 este e o Uno-Todo no qual a parte adquire sentido; assim o Todo
 tern um poder absoluto e ilimitado sobre as partes, isto e, sobre os
 seus membros 49. A vida do Todo implica a morte das partes.

 Mas nao e so Hegel o autor visado; na idolatria do Estado,
 Marx desempenhou tambem um papel de relevo.

 Parece-nos que a determina^ao do grau de cumplicidade de
 Marx na genealogia do poder estatolatrico, sofre em Glucksmann
 uma evolugao de clarificagao.

 Assim, numa fase mais recuada do seu pensamento, Glucksmann
 esbo^a, em escassas passagens, uma primeira atitude de salvaguardar
 Marx de uma identifica^ao pejorativa com o marxismo estagnado
 dos seus leitores50. Apesar destes matizes, Glucksmann nunca ill-
 bou completamente Marx de uma suspeita, que depois se confirma
 nas obras mais recentes.

 47 Cf. M.P., pp. 100, 101 e 177; «£ judaica toda a forma de comunidade extra-
 -estatal, toda a vida colectiva fora do controlo da administracao central, toda a possi-
 bilidade subversiva...» 76., p. 121.

 48 Cf. Ib.f p. 113.
 49 Veja-se como em sentido identico, J. Maritain ja havia interpretado a esta-

 tolatria hegeliana, em La Philosophic Morale, Gallimard, Paris, 1960, p. 217.
 5<> fi o que se depreende de certas afirmacoes como em C.M.H., p. 51 - cf.

 citacao da «Carta de Engels ao Sozialdemokrat», Set. 1890, in Ib.; e tambem CM.H.y
 p. 199. Neste sentido R. Chenavier afirma que a aproximacao entre o marxismo e o
 totalitarismo nao esta presente em C.M.H., mas qae se deve exclusivamente a ma lei-
 tura desta obra, por parte de Clavel e H.-L£vy, cf. Les pense-menus, in «Les Temps Mo-
 dernes», Paris, n.° 405 (1980), pp. 1883-89.
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 Dentre os argumentos que Glucksmann utiliza para demons-
 trar a intengao estatolatrica do Marx-Mestre pensador, destaca-se
 a concepgao da historia que Glucksmann atribui a Marx, como sendo
 uma concepgao dominadora do mundo e dos homens, historia do
 absoluto, motivo pelo qual «Marx se torna o mais 'operational' dos
 Mestres pensadores»51. Os procedimentos de Marx inscrevem-se na
 logica da «Wissenschaft» dos seus predecessores - filosofia reali-
 zada como ciencia52; a sua «disciplina intelectual» permite-lhe «intro-
 duzir-se no 'laboratorio secreto' da dominagao e da posse do planeta
 ao mesmo tempo que forma novos senhores e novos donos» 53<

 O Capital nao e mais que o programa de uma vontade de rea-
 lizar uma sociedade totalmente disciplinada, isto e, privada da exis-
 tencia de espagos de resistencia. Marx reforgou a necessidade do
 Estado, e simultaneamente dotou-o de uma unidade universal de
 comando - o iluminado partido do proletariado. O Estado a que
 Marx da o seu assentimento e o Estado - ditador do servigo publico,
 apanagio dos funcionarios 54.

 Marx e tambem o precursor da estatolatria, pela simbologia que
 advem do seu repiidio activo do «judeu», elemento estranho ao
 futuro geral do homem 55. Este hegelianismo de Marx canfirma a sua
 tendencia para o esquecimento da subjectividade do homem.

 3.3 Em toda a amplitude da abordagem do tema da razao,
 Glucksmann confirma esta instancia como um dispositivo disciplinar,
 funcional as intengdes propostas no discurso dos Mestres pensadores.

 E no horizonte da razao que se organiza todo o sistema do poder;
 ela assume-se como criterio e norma de exclusao dos espagos antago-
 nicos ao poder: a razao impOe, desde a idade classica, a delimitagao
 dos elementos irracionais. Com evidentes influencias foucaultianas,
 Glucksmann p5e de manifesto a correspondencia interna entre a
 delimitagao das esferas do pensar e as esferas do social. Desde a idade
 classica, a esfera da razao e a esfera do Estado excluem a loucura e

 51 M.P., p. 228.
 52 Cf. Ib.y p. 231.
 53 ib.y p. 248; cf. tambem p. 239.
 54 Cf. Ib.y p. 254. Sobre o rebatimento desta tese glucksmanniana, veja-se J.

 Ranci^re, «Sobre a Nova Filosofia» in AAVV., Dissidencia e Nova Filosofia, Ass.'rio e
 Alvim, Lisboa, 1979, p. 64.

 55 Cf. Af.P.y pp. 107-108.

 [13]

This content downloaded from 158.162.127.1 on Thu, 16 Sep 2021 10:51:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
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 a anarquia56. Glucksmann actualiza esta dualidade opositiva veri-
 ficando que os novos espagos de exclusao recaem sintomaticamente
 sobre a figura do contestatario e do dissidente - elementos de que o
 Estado se procura livrar atraves da razao dos Mestres 57.

 Desta implicagao da racionalidade com o sistema social, Gluck-
 smann conclui que o Estado totalitario e o modelo social racionali-
 zado; por isso, a rejeigao do totalitarismo passa pela tomada de posi-
 gao contra o racionalismo e a sua pretensao de absoluto, de clareza,
 de certeza 58.

 Alias, juntamente com a razao, a linguagem e o texto constituem
 os meandros em que o poder se dissimula. Reconhecendo o princi-
 pio interpretativo francfortiano, Glucksmann nao concebe ja a lin-
 guagem como um deposito neutro que possa ser usado por qualquer
 um; segundo ele, os Mestres pensadores estabelecem uma relagao
 intrinseca entre o poder e a estrutura logica da linguagem.

 E pela linguagem que os Mestres dotam o Estado da capacidade
 de fixar os limites do dizfvel 59. Pelos artiffcios da linguagem, procura-
 -se fazer crer que a verdade se identifica sempre com o falar das insti-
 tuigdes do poder,^que^fora desse circulo nenhum outro falar tern sen-

 56 Poder-se-a estabelecer a seguinte correspondencia:

 I PODER I

 I ESPAgO razao Estado GERMANICO j

 I MENTE - - - - - - - ^ - - - SOCIEDADE j

 | \ /
 i ESPA^O loucura anarquia JUDAICO

 I ANTIPODER j
 57 Cf. M.P., p. 119.
 53 Cf. C.P.y p. 115. Para a critica desta culpabilizagao da racionalidade, veja-se

 o artigo de Alain Utudji, Les nouveaux philosophes ont-ils raison contre la raison ? in «Rai-
 son Presenter Paris, n.° 45 (1978), pp. 7-29.

 59 Cf. C.M.H., p. 158.
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 tido; no fundo procura-se eliminar totalmente o discurso interior
 de cada urn 60.

 O poder circunscreve-se num poder-do-dizer, cuja mistica se
 traduz na identidade do falar/impor. Seas palavras sao os meios ope-
 rativos da dominagao, entao jamais se saira fora de uma tautologica
 rede de comunicagao: o dialogo sera sempre uma captura da revolta,
 da contestagao, da oposigao61.

 Desde a tradigao classica ate ao marxismo, todos os Mestres
 tern sido senhores eximios da linguagem; procuram manipula-la
 matematicamente para que a autoridade que nela se arquiteta apa-
 rega mais cientifica 62.

 Alem do suporte que lhe advem da prerrogativa da forga exte-
 rior 63, o poder necessita de uma justificagao racional, que lhe e dada
 pela estrategia do texto 64. E no logos do texto que se determinam
 as vias do possivel, o programa de todas as coisas, em suma, e pela
 escrita que o poder se perpetua.

 Esta funcionalidade do texto acaba por identificar a propria
 natureza do acto de escrever como a essencia do poder. A confirma-
 -lo esta o facto de todos os ditadores - Hitler, Estaline... - se faze-
 rem obedecer com o texto na mao 65.

 De tal maneira o texto colige as decis5es, que a historia decorre
 como que folheando as paginas de um livro previamente escrito.
 A univocidade do sentido da verdade aparece como corolario do
 culto do texto; culto sempre identico para com uma sempre identica
 intengao textual66, ainda que se assuma em determinates multiplas:
 um determinismo economico, um historicismo idealista, um optimismo
 cienticista, etc,

 3.4 «O homem em busca do saber descobre o homem do poder
 como seu alter-ego. 'Eu sou o mais sabio' vai acompanhado com o
 <Eu sou o mais forte'»6?. Depois da interpretagao foucaultiana da
 relagao poder-saber, Glucksmann nao mais anui a ideia da neutra-
 lidade da ciencia; e a sua desconfian^a perante esta, redobra quando
 toma por tema conteiidos humanos.

 60 Cf. Ib., p. 178.
 6i Cf. Ib. e M.P., p. 62.
 62 Cf. M.P., p. 275.
 63 Cf. C.P., p. 63.
 64 Cf. M.P., p. 55.
 65 Cf. Ib., p. 39.
 66 Cf. C.P.y p. 243.
 67 ib., p. 146; cf. tambem Ib., p. 218.
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 Para Glucksmann, a ciencia exprime sempre uma vontade de
 organizar concentratido; toda a ciencia e para o Estado, e sao os
 Mestres pensadores os grandes interpretes desta funcionalidade do
 saber ao partilharem da maxima - «todo o poder a ciencia porque
 existe uma ciencia do poder. ..»68.

 Os Mestres procuraram ficar «armados de um saber que domina
 o presente, construtores do programa que governa o futuro» 69.
 O ponto de partida para um saber tao absoluto, encontram-no eles
 na ja anunciada Revolugao Francesa de 1789. Eles esforgam-se por
 compreender e explicar cientificamente os acontecimentos de 89,
 e elevam essa teoria da Revolugao a doutrina cientifica da explicagao
 da historia. Doravante o paradigma da transformagao da historia
 passara a ser essa Revolugao enquanto pensada. Os Mestres sao,
 pois, os obreiros de uma ciencia absoluta do futuro: pdem em marcha
 a sociedade desejada por esse saber-da-revolugao 70.

 Segundo Glucksmann, os Mestres pensam a Revolugao, a fim
 de construirem um modelo teorico capaz de matematizar as condig5es
 de reprodugao daquela, isto e, elaboraram a ciencia da revolugao como
 modelo da historia a realizar. Este isomorfismo entre a historia da

 Revolugao e a teoria da revolugao e sintomatico da intengao dos
 Mestres: se eles recorrem a historia para programarem o futuro, isso
 equivale a dizer que programam o futuro lendo o livro da historia 7I.
 Logo, torna-se assim possivel dominar o futuro projectando nele uma
 repetigao do passado. Ora, esta concepgao do devir historico, exclui
 a novidade, a originalidade, exclui uma autentica possibilidade <outra\

 A idealizagao da Revolugao Francesa, levada a cabo pelos Mes-
 tres pensadores tern, portanto, duas consequencias complementares:
 por um lado, o pensador arma-se de um movimento revolucionario
 para levar a pratica as suas ideias; por outro, o revolucionario arma-
 -se de uma teoria toda-poderosa porque verdadeira. Eis como Gluck-
 smann estigmatiza estas vertentes: «a ciencia da revolugao implica
 a dupla pertenga da revolugao a ciencia e da ciencia a revolugao)) 72.

 Na sua radicalidade, o simbolismo desta idealizagao demonstra

 68 M.P., p. 231.
 69 Ib.t p. 130.
 70 Cf. Ib.y p. 214.
 71 Comenta Glucksmann: «A grande dramatica que se desenrola entre 89 e 93

 passa por resumir o passado e o futuro». C.P., p. 12.
 72 M.P.y p. 148.
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 que o pensamento alemao procura construir urn organon capaz de
 garantir o funcionamento da sociedade de acordo com a intenpao
 da razao: unificar o Estado mediante a ideia de revolugao-perfeita.

 Os Mestres pensam a Revolu^ao como se esta fosse urn evento
 totalizante, unitario, com urn inicio absoluto; eles procuram fazer
 corresponder esta ideia de Revolugao ao real, excluindo a diferenga.
 Com este metodo, transforma-se em interioridade historica a exte-
 rioridade do saber dos Mestres, transforma-se em fatalismo histo-
 rico aquilo que poderia ser condigao da irrupgao da subjectividade 73
 A partir da ciencia da revolupao nao existem mais rupturas na his-
 toria, existe sim a historia na sua plenitude.

 Em conclusao, a Revolugao de 89 - que originariamente se
 tomava como referenda da liberdade - acabou por servir de modelo
 a uma teoria da dominagao e do controlo do devir do homem, como
 justificagao da insuperavel mesmidade do poder, inviabilizando aquela
 diferenga contestataria que a tornara possivel 74.

 Esta ciencia transforma a historia dos homens num espago cer-
 rado, ela termina numa apoteose do Estado porque ja nao existe
 outra historia senao a do Estado.

 Com o contributo dos Mestres pensadores, e uma vez formali-
 zada a Revolugao na «ciencia da revolugao», o revolucionario podera
 assim estabelecer o itinerario da historia, antevendo-se na meta final
 o mito da sociedade perfeita 75.

 A leitura que os Mestres pensadores fazem da Revolugao Fran-
 cesa nao e inofensiva nem inocente; ela esta intencionada a coarctar
 a subjectividade propulsora de autenticas mutagQes sociais.
 Socorrendo-se da metodologia da ciencia da revolugao, os Mestres
 pensadores aprisionam a espontaneidade capaz de fazer das mutagQes
 sociais o indice de resistencia ao poder estabelecido.

 73 Contra este historicismo, Glucksmann salienta o desfasamento interno a todas
 as transforma^oes sociais: os movimentos da historia sao positivamente muito mais
 indefinidos do que aqu ilo que a ciencia da re\olt^o stpc e. Cf. C.P, p. 334 e M.P.y p. 307.

 74 Veja-se a interessante interpretac.ao da idealiza^ao germanica da Revolu^ao
 de 89, como se ela fosse a compensa^ao mental de uma liberdade que os alemaes nao
 foram capazes de realizar no real. Cf. Raymond Vancourt, Kant et la Revolution Fran-
 $aise. A propos de Vouvrage a" Andre Glucksmann: «Les Maltres Penseurs»> in «M61anges
 de Science Religieuse», Lille, 35 (1978), p. 17.

 75 Quanto a caracterizacao das fases dessa progressao, cf. M.P., pp. 139 e ss.
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 4. A critica das Instituig5es

 4.1 De certo modo, ja ficou implfcita a concepgao glucksman-
 niana do Estado: este representa a apoteose do poder; e no Estado
 que o poder se encarna com uma forga total.

 Devorador do individuo e animado de uma surpreendente forga
 de verdade oficial, o Estado tudo define e organiza.

 O Estado aparece, pois, vinculado a imagem de urn grande egoista,
 cujo poder e a sua propria razao/objectivo: «o Estado nada mais tem
 que manter senao a si mesmo» 76; o seu principio fundador e o sacri-
 ficio, a morte do individuo 77; face a ele nenhuma outra historia
 se torna possivel senao a historia do Estado, e por isso mesmo «his-
 toria desencantada» 78.

 Incentivando nos individuos a ideia da suainevitabilidade, o Esta-
 do provoca a submissao das vontades, concentrando-as pela promessa
 da seguranga e da manutengao da vida; ele destroi todo o espago
 social, captando todas as energias. Por seu lado, Glucksmann demons-
 tra a inconciliabilidade da seguranga - tal como a propoe o poder
 estatal - com a existencia da liberdade 79.

 O Estado que Glucksmann denuncia e o Estado-vigia que ja se
 encontra prefigurado em Platao. E o Estado que so admite a clari-
 dade, a luz, que aspira a desvendar as intengdes obliquas, a olhar para
 os bastidores, que interroga a face oculta das cartas; e o espago
 onde nada mais se comunica do que a inanidade e a tautologia 80.

 4.2 Ao longo de toda a sua obra, Glucksmann vai deixando
 transparecer uma clara repugnancia pelas teorias do Estado que fun-
 damentam a essencia daquele na soberania. Ele critica esse modo
 de existencia do poder totalmente autonomizado, superior e exterior
 aos sujeitos.

 O exercicio do poder soberano sera sempre um exercicio tira-
 nico, pois nao reconhece instancias intermediarias. Mesmo nos Esta-
 dos ocidentais, a soberania nao perde a sua natureza totalitaria pois os
 dirigentes dispoem sempre do poder final 81.

 76 C.P., p. 72.
 77 Cf. Ib., pp. 34 e 296.
 78 Cf. Ib., p. 83.
 79 Cf. Ib., p. 104.
 so Cf. Ib., p. 308.
 81 Cf. Ib., p. 43. As repiiblicas modernas sao monarquias dissimuladas; embor'a-

 se procurem justifbar atravis d? r^imr* dMi>;rAtic3>, sid governadas aristocratica
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 Diante do poder soberano, o individuo fica relegado para um
 posicionamento secundario, meramente instrumental, alheio ao cen-
 tro de decisao82. A natureza omnipotente do poder soberano nao
 reconhece o caracter inviolavel dos bens dos seus subditos nem a

 substancial autonomia dos modelos de vida que se organizam restri-
 tamente; a estes imp5e-se o modelo central 83.

 O correlato da soberania sera sempre a servidao do individuo;
 por isso, avisa Glucksmann, o drama surge quando «as exigencias
 do soberano se tocam com as liberdades de comunicagao» 84. Entao, ou
 surge a espontaneidade e o corpo social se liberta, ou o poder reforga
 a sua autoridade. A primeira hipotese passa pela destruigao da segunda.

 4.3 Clucksmann desconfia radicalmente de que as institutes
 do poder possam, nalgum caso, promover uma autentica liberdade
 ou participagao do sujeito, do individuo: aquelas atarefam-se exclu-
 sivamente na prossecugao de um unico objectivo: a perpetuagao
 do poder.

 Neste horizonte de consideragao sobre a natureza das institui-
 ?5es, Glucksmann enceta uma critica da representatividade institu-
 cionalizada pelo metodo do sufragio eleitoral. Nessa critica, podemos
 encontrar a estigmatizagao da rejeigao dos mecanismos formais da
 democracia estabelecida, pois eles nao permitem uma total modi-
 ficagao das relates do poder, uma radical alteragao das condig5es
 de existencia dos sujeitos reais.

 Parece-nos contudo, que Glucksmann nao rejeita os principios
 e valores que orientam o ideal democratico; simplesmente ele leva
 ao extremo a interpretagao desse mesmo ideal, ao apontar para uma
 unica possibilidade de o efectivar: aquela que salvaguardasse a opor-
 tunidade da intervengao directa e de um acesso real ao poder por
 parte de cada individuo.

 Nesta perspectiva, A. Glucksmann opoe-se a burocratizapao

 mente. O aparato republicano permite afrontar as exigencias dos tempos modernos,
 distinguindo entre a fun^ao administrativa/governo e a autoridade soberana, «renovando
 a forma de governo mas mantendo a fixidez do Estado...» Ib., p. 77.

 82 O soberano (Estado, Chefe, Presidente, Monarca) «manifesta a sua mages-
 tade[...] do mesmo modo que o primeiro motor de Aristoteles permanece estranho ao
 movimento que atrai». Ib., p. 88.

 83 Para Glucksmann, o axioma bodiniano segundo o qual os grandes conjuntos
 sociais nao podem tomar conjuntamente solu^oes conjuntas, obtem ainda hoje o con-
 senso dos pensadores e politicos. Cf. Ib., p. 75.

 84 Ib., p. 109.
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 em que a democracia se assumiu, na qual o processo eleitoral e bem
 o exemplo mais elucidative

 A eleigao e nao so um acto inofensivo, um floreio conjuntural 85,
 como e, sobretudo, a aniquilagao da vontade do eleitor pela maquina
 propagandista; o individuo op6e-se a si proprio, a sua subjectivi-
 dade, porque a decisao lhe advem sempre do exterior, do mesmo
 poder que se pde como objecto de aprovagao 86.

 Ao nivel do desejo, a magia do acto eleitoral explica-se pelo
 fascinio do objecto que aparentemente se coloca a disposigao dos
 siibditos; hi uma tendencia do eleitor para se identificar com aquilo
 em que o candidato se investe - a soberania. E nesta simulagao de
 uma soberania que se oferece, que o poder sai reforgado. Na reali-
 dade o individuo nao so nao atinge esse poder, como acaba por se
 sacrificar em seu favor 87.

 O sacriffcio individual eleva-se a condigao de toda a sociedade,
 de todo o Estado.

 A negatividade do acto eleitoral advem da negatividade que
 implica toda a delega^ao do poder. Ora, esta delegagao e a metafora
 da alienagao da propria vida: «Eu escolho um presidente, confio-lhe
 a tarefa de decidir a hora em que todos morreremos por algo que,
 entao, nos transcende» 88. O eleitor depara-se de subito com a para-
 doxalidade da situagao: confia cegamente num processo que lhe escapa.

 Um outro elemento a reter desta prospec^ao de sentido sobre o
 acto eleitoral, e a finura da analLye psicologica do acto, em que o ques-
 tionamento se vai paulatinamente centrando na problematica filoso-
 fica da incerteza primordial desse acto, na questao da validade da opgao,
 retomando de novo a questao fulcral do sujeito da decisao no seu
 perguntar mais intimo: «Quem somos nos, nos sujeitos que reali-
 zamos as prestag5es de sentido ?» 89.

 O acto eleitoral adquire esta tonalidade positiva, quando o
 sujeito-eleitor assume a ocasiao para se retro-interrogar numa «medi-
 tagao original sobre si mesmo» 90. Esse movimento socratico sera
 o limiar que introduz a pergunta sobre o fundamento de toda a deci-
 sao; remete a consciencia para a pergunta sobre si mesmo.

 85 Cf. C.P., p. 13.
 86 Cf. lb., p. 16.
 87 Cf. lb.y pp. 32-34.
 88 CP.y p. 45.
 89 lb., p. 27.
 90 lb.
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 Ao desenvolver o seu discurso sobre a impessoalidade mecanica
 do sufragio eleitoral, Glucksmann manifesta a intengao de por em
 evidencia, que so a genuinidade fundada no horizonte da consciencia
 do sujeito, se pode considerar como criterio absoluto. Ora, os meca-
 nismos formais das democracias - populares ou ocidentais - mani-
 festam uma clara repugnancia por este criterio, pois nao admitem
 pontos de vista plurais.

 5. A resistencia como projecto

 Pensamos que, apesar da transparencia pessimista e da negati-
 vidade que se pressente no discurso de Glucksmann, existe nele uma
 passagem para a afirmagao, para o projecto.

 O ritmo projectivista da reflexao glucksmanniana desencadeia-se
 com mais evidencia, quando busca um principio de alternativa ao
 poder despotico, a razao ideologizada, aos ardis das institutes.
 Esse principio sintetiza-o na formula da «resistencia» 91 : uma facul-
 dade quase sempre desprezada, sinuosa, que fica a disposigao de to-
 dos mas que ninguem possui como propriedade sua - a liberdade
 de interromper 92.

 A resistencia e entao uma atitude de oposigao, espontanea mas
 consciente. Para tal, «basta que as pessoas estabeleQam relagOes, tra-
 dig5es, usos, costumes. ..» 93. O resistente ousa interromper o dis-
 curso do Mestre e a logica do poder, ele e capaz de bloquear o fun-
 cionamento do sistema.

 Mas o acto resistente nao se pode identificar com a subversao
 revolucionaria, porque esta e sempre recuperada numa nova ordem,
 enquanto aquele e um estado vivencial intimo, caracterizado pela
 ausencia de desejo de poder; alem de que nenhuma organizagao se
 pode considerar como representante exclusiva da resistencia. Glucks-
 mann rejeita a organizagao sindical e partidaria da resistencia; esta
 e um atributo inalienavel dos sujeitos e nao das colectividades.

 Nao ha, pois, profissionais da resistencia, nem se e resistente
 de um modo permanente: e-se dissidente num dado momento quando
 se e capaz do melhor de nos mesmos. Ela e extra-organizacional e
 extra-ideologica.

 9i £ evidente a conota^ao com o exemplo de Soljenitsne. Cf. C.M.H., p. 25.
 92 Cf. M.P. D. 72.

 93 A. Gucksmann, «Entrevista com Max Gallo» in op. cit., p. 30.
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 A resistencia implica o desejo intimo da liberdade, as condigdes
 de possibilidade para instaurar uma sociedade mais moral 94. Como
 forga desestruturante dos modelos instituidos, ela brota da intimi-
 dade da consciencia.

 Na sua versatilidade, a resistencia adquire modalidades multi-
 plas, diversas formas em que se assume o seu dizer. Entre essas, encon-
 tramos tipificadas na obra de Glucksmann as seguintes:

 - Fungao dissidente
 Atribuida aos contestatarios russos, e a atitude que bebe da ima-

 ginagao criadora, capaz de abrir brechas no seio do poder totalita-
 rio. Pela sua simbologia, estas vozes sao um exemplo de coragem 95.

 - Fun g do plebeia
 Glucksmann entende por 'plebeu' aquele dinamismo existente

 no interior dos individuos e difusa no corpo social, capaz de escapar
 as relag5es do poder instituido; e dotado de movimento centrifugo,
 dinamismo de inversao, proprio aquilo que foge 96; e animado de
 uma radical desconfianga perante o «bom poder» 97.

 No discurso glucksmanniano, a plebe expressa-se como oposi^ao
 ao Mestre; ela e o lugar do vivido, do confuso, da opiniao, do silen-
 cio 98, ela diz-se dos que aspiram a viver fora das exigencias restri-
 tas que o Estado impde.

 Como emergencia da consciencia, a plebe nao se pode confun-
 dir com um basismo populista, como um novo proletariado ou como
 guia da historia; ela e concreta mas nao organizavel. Ela define-se
 como o inverso do poder.

 - Fungao cinica
 A categoria do cinismo vem normalmente associada as ideias

 de desordem, negagao, ironia e indefinigao face ao nomos existente.
 Tudo esta aberto na atitude cinica; ela e o cogito da duvida, da

 incerteza. Instala-se entre o autentico e o inautentico superando
 ambos ".

 O cinico concentra-se no cultivo da ambiguidade, na exploragao

 94 Cf. C.M.H., p. 20.
 95 Cf. Ib, p. 203.
 96 Cf M.P., p. 321.
 97 cf. A. Glucksmann, «Entrevista» in «Expresso-Revista», Lisboa,! 5-10-83, p. 30.
 98 Cf. C.M.H., pp. 82, 178-179.
 99 Cf. C.P., pp. 122-123 e 189.
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 do nao-saber 10°; tern como objectivo «a exigencia do maximo de
 consciencia possivel» 101.

 Diogenes aparece como simbolo de uma nova amplitude moral:
 desperta toda a loucura que medeia a doutrina e o poder102. Em suma,
 o cinismo e um plebeismo de ordem teorica; o plebeismo e, por com-
 plemento, um cinismo de ordem pratica.

 Glucksmann procura reatar o Ocidente a uma tradigao cinica
 ignorada pela razao.

 - Funcao estetica

 E estetica a experiencia perceptiva do universo atraves dos sim-
 bolos, das metaforas. A criagao e a linguagem esteticas sao o anuncio
 de outras dimensSes; sao a exploragao do sonho, o refugio da Utopia,
 a possibilidade da libertagao do homem.

 A criagao estetica nao se aliena das condig5es situacionais limi-
 tadas em que o criador se encontra. Por isso, ela e o mais verdadeiro
 testemunho de uma epoca. Pela sua forga interior, a obra dearterepre-
 senta a oportunidade de se ler a verdade na historia; como tal, ela e
 uma natural aliada da resistencia.

 Glucksmann retoma de Soljenitsine o caracter irredutivel da
 comunicagao estetica. Contrariamente a outras formas de comuni-
 cagao, a arte nao pode ser simultaneamente atraente e enganadora;
 quando falsa, ela deixa de produzir beleza e expressividade. O imagi-
 nario em que a comunicagao estetica se da, per mite a consciencializa-
 gao e a ruptura dos horizontes. Ela e a festa da mensagem que nenhum
 raciocinio poderia fazer nascer 103.

 6. Da emergencia da subjectividade na critica de Glucksmann

 Constatamos na obra de Glucksmann uma intengao profunda-
 mente antropologica, que quanto a nos e o continuum que acaba por
 dar alguma coesao e sentido a sua critica demolidora. Essa critica
 resume-se, no fundo, numa contestagao dos sistemas onde o indivi-
 duo e negado ou suprimido, cujos direitos sao esquecidos ou despre-
 zados. Por oposigao, Glucksmann toma a defesa, algo febril e radi-

 100 Cf. Ib. p. 213.
 ioi 76., p. 126.
 102 «Ele rompe ao mesmo tempo que a democracia, quando o poder se desin-

 tegra nos poderes «/6., pp. 201-202.
 103 Cf. M.P., pp. 185-186; e tambem CM.H., pp. 194-195.
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 cal, do individuo como unico agente transformador e portador do
 futuro, como ser irredutivel na expressividade do seu agir e pensar,
 indefinivel por natureza 104, isto e, singular e incaracterizavel na sua
 especificidade.

 Associadas a estas reivindicagoes, estao as ideias de liberdade
 absoluta e pluralismo total, simbolizadas na revalorizagao glucksman-
 niana do «judeu» - simbolo da autonomia, da organizagao para
 alem do Organismo, dos poderes para alem do Poder, do direito para
 alem da Lei, da independencia absoluta.

 Contra os sistemas de colectivizagao da vida do homem, Gluck-
 smann reclama o direito do sujeito em manter as suas zonas irre-
 dutiveis a razao, o direito ao silencio, a criatividade; e neste sentido
 que se enquadra a critica ao Estado.

 No seu pensamento, Glucksmann procura - atraves do metodo da
 oposigao - repor a questao do primado da subjectividade sobre o
 poder; insinuam-se assim os contornos de um incipiente humanismo
 de ruptura, que em certos pontos se abeira de caminhos ja percorridos
 por outros. Pena e que o discurso deste pensador seja apenas sinto-
 matico de uma concepgao negativa do homem: este concebe-se mais
 por aquilo que nao deve ser, do que por aquilo que deve passar a ser.
 Em todo o caso, percebe-se a intengao.

 A reflexao de Glucksmann e uma constatagao da ausencia de
 verdadeiras mediates entre os homens, para alem de ficar tambem
 evidente que as mediates institucionalizadas pelo poder sao do
 poder e orientam-se para o poder; nao criam, portanto, verdadeiros
 espagos plurais na sociedade.

 Ao longo da obra de Glucksmann, vai tomando corpo essa ideia
 de que nenhum minimo de organicidade se pode sobrepor a inicia-
 tiva individual; so a experiencia radical de cada individuo pode ser
 considerada como verdadeira possibilidade, levando o autor a pri-
 vilegiar as formas espontaneas da existencia, libertas de todo o cen-
 tralismo burocratizado na organizagao estatal, partidaria, basista
 ou sindical. O sujeito da historia so pode ser, entao, a paixao cinica
 ou o cinismo apaixonado da liberdade mais radical.

 Mas este voluntarismo exacerbado, este subjectivismo espon-
 taneista, podera ser tornado como autentica possibilidade da media-
 <?ao e do pluralismo?

 104 Veja-se por exemplo, C.P.y pp. 134-154.
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 Se e verdade que - segundo Glucksmann - o axioma dos
 Mestres se traduzia na maxima de um Estado contra os indivfduos,
 tambem e verdade que Glucksmann nada mais faz do que langar
 os individuos contra o Estado. Ora, neste horizonte, o pensamento
 fica truncado.

 Que tipo de possibilidade social e real se podera esperar a partir
 do impulso glucksmanniano ?

 Pensamos que, apesar das legitimas e proficuas ideias que pon-
 tualmente se revelam, nao existe na obra de Glucksmann, rigorosa-
 mente, uma reflexao sobre as condigdes de concretizagao da socia-
 bilidade humana 105. £ que, resistir desgarradamente so por resistir,
 deixa de ter sentido; a propria subjectividade desestruturada ao nivel
 da intersubjectividade fica ausente de todo o sentido de eficacia.

 Pensamos que, tal como para Glucksmann, e imprescindivel
 referenciar o individuo como sujeito de toda a possibilidade real/
 /politica que se procura fundar. Mas a aceitagao desta premissa nao
 implica que o unico pluralismo possivel seja exactamente o pluralismo
 anarquico, isolacionista, atomizado e dispersivo, em vez de um plu-
 ralismo estruturado.

 O mesmo se diga da nega^ao glucksmanniana de toda a autori-
 dade e de toda a norma, negagao que aparece como linica condiQao
 da plena liberdade.

 Sintomaticamente, tambem a liberdade vem definida negativa-
 mente: ela aparece apenas como a capacidade de negar, de contes-
 tar, de interromper. Ora, a liberdade encarnada supde como sua con-
 digao autentica um piano afirmativo; a absolutiza$ao da liberdade
 e o esquecimento do conteiido positivo da autoridade e da obediencia,
 conduzem inevitavelmente a um utopismo, ou simplesmente a uma
 fuga, e nao a um compromisso com o real.

 E legitima a critica as formas totalitarias do exercicio do poder,
 mas de modo nenhum se justifica a negagao indiscriminada de todo
 o poder, porque a essencia do poder nao e o poder absoluto. A estra-
 tegia glucksmanniana de jogar o individuo contra o poder, a plebe
 contra o Mestre, a anarquia contra o Estado, a loucura contra a dis-
 ciplina, acaba por produzir um discurso tao dogmatico e inviavel
 como o que ele criticava aos Mestres pensadores.

 Pensamos que existe uma diferenga de nivel entre o discurso
 enquanto deniincia e protesto, e o discurso enquanto construgao e

 105 Eti orctem a e>tas, v^ja-ss, Aatono da Silva, Filosifiz S)dal, Institute) de
 Estudos Superiores de £vora, fivora, 1966, pp. 100 e^ss.

 [25]

This content downloaded from 158.162.127.1 on Thu, 16 Sep 2021 10:51:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 94 REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA

 proposta; e esta diferenga que nao esta explicitada na obra de Gluck-
 smann. Isto e, para alem da fungao de testemunha do poder tota-
 litario, Glucksmann nao chega a expor os instrumentos teoricos
 - ontologicos e eticos - de uma sociabilidade verdadeiramente alter-
 nativa.

 Concretamente, a questao do poder nao se resolve em termos de
 dicotomia - ou uma sociedade para o Estado ou uma sociedade
 contra o Estado. Ha que equacionar as condigoes pelas quais a exis-
 tencia social se harmoniza com a presenga de um Estado justo e pro-
 motor do bem comum que Ihe e proprio. A superagao daquele dua-
 lismo passa pelo equacionamento da solidariedade e da subsidiarie-
 dade sociais, pela mediagao das inteligencias e das vontades parti-
 culares em ordem ao bem social.

 Nao se pode estender a todas as formas de poder aquilo que
 Glucksmann individualiza nos Estados totalitarios; caso contrario
 omitir-se-iam diferengas fundamentals, porque evidentemente a essen-
 cia da autoridade nao e o despotismo.

 Por fim, somos de opiniao de que o discurso de Glucksmann
 e motivado por preocupagoes eticas.

 Depois de uma geragao eivada de um cienticismo que descurava
 a ideia da eticidade da consciencia, Glucksmann fomenta um novo
 olhar sobre o homem, ao mesmo tempo que procura reconduzir o
 universo da politica a instancia que incoativamente o deve acompanhar
 - a dimensao moral.

 Mas tambem aqui nos parece que o discurso de Glucksmann
 e mais intencional do que demonstrativo: ha nele uma clara conscien-
 cia da necessidade da instancia moral mais do que a explicitagao do
 sentido e das consequencias desta instancia.

 Em todas as grandes questoes que se afloram na obra de Glucks-
 mann, intui-se a irrupgao da consciencia, da interioridade, como
 espago vivencial, como locus mftico, que de tao arquetipico Ihe escapa
 a determinagao.

 Talvez esta impressao de imediatismo que nos fica da leitura de
 Glucksmann seja superado com o aparecimento de novas publicag5es
 deste autor, que vive agora o momento da sua acme intelectual.
 Sera gratificante podermos constatar que este incipiente humanismo
 que agora aflora se ira, entao, assumir na mesma medida da condigao
 do homem, no horizonte da totalidade em que este esta implicado.

 CARLOS MORAIS
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