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o NoVo CoNstituCioNalismo latiNo-ameriCaNo 2:
rupturas - diversidade

tHe NeW latiN ameriCaN CoNstitutioNalism 2:
breaks - diversity

RESUMO: O novo constitucionalismo democrático da América Latina apresenta uma possibilidade de ruptura com o direito e estado modernos. O artigo aborda 

as principais características do novo constitucionalismo e analisa os pontos de ruptura com o constitucionalismo moderno europeu.
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APRESENTAÇÃO

Em diversos textos publicados em diferentes meios (revistas especializadas, magazines, internet e livros), tenho discutido o novo cons-
titucionalismo latino-americano, especialmente as constituições do Equador e Bolívia que fundam o novo conceito de Estado Plurinacional.

No livro “Estado Plurinacional e Direito Internacional”, publicado pela editora Juruá2 são estudados, no primeiro capítulo, os fundamentos 
do direito e do estado moderno e a busca da uniformização como política que permite viabilizar o projeto de estado moderno. No segundo 
capítulo, é analisada a relação entre democracia e constituição e a criação de mecanismos constitucionais contra-majoritários de proteção 
aos direitos fundamentais. Neste momento são analisados alguns eixos ou pontos de ruptura com a modernidade, como, por exemplo, a 
ideia de um democracia consensual e uma constituição processual.

A ideia de uma constituição processual, fundada sobre a busca de diálogo e consensos provisórios pode transformar radicalmente a 
constituição moderna. No lugar de reagir às mudanças não permitidas (função da constituição moderna) a ideia de uma constituição pro-
cessual e a busca de consensos, obviamente onde estes consensos são possíveis, permitem que a constituição, no lugar de reagir passe a 
agir a favor das mudanças democraticamente construídas. Esta ideia, foi trabalhada no livro “Poder Municipal – paradigmas para o estado 
constitucional brasileiro”3 e retorna agora com um novo pano de fundo, diante das transformações que estão em curso na América Latina e 
as teorizações sobre o Estado Plurinacional. No capítulo 3 do livro “Estado Plurinacional e Direito Internacional”, trabalho a ideia de pluralis-
mo epistemológico, um dos fundamentos teóricos do Estado Plurinacional e no capítulo 4 a ideia de um sistema plurijurídico, analisando o 
sistema boliviano frente a outros sistemas que, aparentemente plurijurídicos, reproduzem a lógica uniformizadora do Estado Moderno como, 
por exemplo, ocorre com o direito comunitário e o direito internacional. Nesta parte do livro analiso também um outro eixo, que pode ser en-
contrado na construção de uma nova perspectiva plural, não hegemônica e não uniformizadora, com a criação de tribunais plurinacionais, o 
que pode ser uma boa ideia para os tribunais internacionais que até então, são tribunais “europeus”, pois dizem o direito europeu, e analisam 
e interpretam as normas, ainda hoje de forma majoritariamente europeia. A confi rmação desta tese pode ser encontrada (ou não) na análise 
das decisões das cortes internacionais e seus fundamentos (discursos) jurídicos.

Finalmente, no capítulo 5, menciono outros eixos que podem representar rupturas com o direito “moderno” e que serão posteriormente 
estudados. Estes eixos são retomados em outros trabalhos sem grandes modifi cações. No artigo, “Democracia e constituição: tensão histó-
rica no paradigma da democracia representativa e majoritária – a alternativa plurinacional boliviana”4, é analisada a tensão entre democracia 
e constituição é reproduzida. 

Nestes últimos 3 anos foram realizados no Brasil 3 (três) congressos da “Rede por um constitucionalismo democrático” em Recife 
(Pernambuco), Ouro Preto (Minas Gerais) e Pirenópolis (Goiás), rede que reúne mais de 300 pesquisadores sobre o tema em todos os 
estados da América Latina e mais Espanha e Portugal, além de diversos seminários e encontros. Estes congressos, seminário e encontros 
deram origem a vários grupos de pesquisa e extensão sobre Estado Plurinacional.

1. INTRODUÇÃO

Na primeira parte destes estudos (será também publicada), trabalhamos o conceito de modernidade, com a fi nalidade de estabelecer 
os contornos deste conceito com o objetivo de compreensão com o que pretendemos romper. Para isto trabalhamos alguns pontos que 
podemos encontrar recorrentemente no pensamento hegemônico moderno, em autores, discursos e práticas. Percebemos que em diversos 
momentos das histórias e estórias deste período, nas tentativas de resistência, nas assimilações, nas tentativas de rupturas, e inclusive nas 
revoluções durante a modernidade, onde aparentemente ocorreram rupturas, estes pontos (um, alguns ou todos) aparecem de forma insis-
tente, como armadilha que nos impede de fugir do círculo vicioso, aparentemente interminável, da prisão moderna. 

Nos conceitos de história e estória encontramos a modernidade aprisionando o sentido, criando a história ofi cial com suas datas e 
personagens, mitos do herói nacional, de guerras heroicas que ajudam a construir a identidade nacional, forjada sobre o reconhecimento de 
alguns e o ocultamento de muitos. Quem conta a história? Qual história? História ou estória? A história é morta, ofi cial, presa a datas e no-
mes. A estória é viva, memória, diversa, plural e em permanente processo de transformação. Aliás, porque retiraram a palavra “estória” dos 
dicionários? Não podemos aceitar que “gramáticos” ofi ciais venham dizer o sentido das palavras ou venham decretar o fi m de “palavras”. 
citando Rubem Alves (2005):

Tenho raiva dos gramáticos. Fernando Pessoa também tinha. Os gramáticos se sentem no direito de proibir palavras. 

Tiraram ‘estória’ do dicionário. Agora só se pode dizer ‘história’. Mas o que tem ‘história’ a ver com ‘estória’? ‘A es-

tória não quer tornar-se história’, dizia Guimarães Rosa. A história acontece no tempo que aconteceu e não acontece 

mais. A estória mora no tempo que não aconteceu para que aconteça sempre.

Podemos dizer que a história, desta forma congelada, é uma impossibilidade, logo uma distorção proposital, uma estratégia de 
construção de uma identidade forjada. A história na modernidade tem a função de ocultar as estórias. É a substituição de várias visões, 

2  Magalhães (2012a).
3  Magalhães (1999)
4 Magalhães (2012b).
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compreensões e perspectivas por uma única versão, morta, recontada infi nitas vezes para reafi rmar uma única identidade, com seu monte 
de nomes e datas. Vi escrito em um muro da Faculdade de Filosofi a da UFMG: “Haja presente para tanto passado”. A história é passado, 
a memória é presente. Difícil construir algo novo com tanto passado nos aprisionando. Daí talvez seja interessante pensar em um processo 
de psicanálise coletiva, como resgate da estória como forma de agir, com a liberdade possível decorrente do conhecimento desocultado. A 
história ofi cial aprisiona e a memória pode nos tornar fortes para construir um presente diverso. Há um passado que aprisiona, mas há uma 
construção coletiva da memória que pode nos permitir alguma liberdade.

Vamos perceber que nas revoluções que ocorrem no período moderno, nos movimentos de contestação, as tentativas de fazer dife-
rente (as infi ltrações), quase sempre (quando não foi?) caem nas armadilhas modernas, ou são, simplesmente, modernas. Voltamos a fazer 
de novo, repetindo práticas com as quais queríamos romper, ou então queremos romper com algo que não sabemos muito bem o que 
é. Daí a importância de identifi car alguns pontos (elementos da modernidade, que caracterizam a modernidade), que recorrentemente se 
apresentam, repetem, voltam, como fantasmas que nos aprisionam neste círculo moderno.

Analisamos estes eixos, de forma mais aprofundada, em outros textos. 
A modernidade pode ser entendida como uma realidade de poder e um projeto de poder, responsáveis pela construção do estado 

moderno, da economia moderna e do direito moderno, a partir de uma data simbólica que nos delimita o espaço temporal e a hegemonia 
geográfi ca desta realidade: 1492.

2. A MODERNIDADE

Porque 1492? Vamos pensando a modernidade na companhia de Enrique Dussel (1994).
Em 1492 temos três eventos (acontecimentos)5 importantes:

a) A invasão da “América”6 pelos “europeus”7, marcando o início da construção da hegemonia europeia que marca a modernidade. Invadi-
ram também o “resto” do mundo: áfrica8, ásia9 e Oceania10. Está aí a origem da lógica binária subalterna do nós versus eles. Nós os civilizados, nós 
os bons, nós os europeus versus eles, os bárbaros, selvagens, muçulmanos, inferiorizados (o projeto moderno é um projeto narcisista)

b) A expulsão do “outro” diferente (o muçulmano) do que se constituirá como Espanha. A queda do Reino de Granada. Este momento 
histórico marca um dos movimentos da modernidade: a expulsão dos mais diferentes (judeus e muçulmanos) a uniformização dos menos 
diferentes (os povos que habitavam a península ibérica antes da chegada dos “outros diferentes”. A uniformização pela subalternização 
violenta de catalães, valencianos, bascos, galegos e outros que se transformam na nova nacionalidade inventada: espanhóis.

5  Sobre a necessidade de um “acontecimento” (um evento) para que as pessoas mais do que compreendam, percebam (sintam) o real 
encober to: ler Badiou (2009).
6  Nome dado pelo invasor.
7  Entendendo que, o que se convencionou como “Europa” também representa a visão dos grupos sociais e étnicos que se tornaram 
hegemônicos.
8  Apenas como exemplo da expansão “europeia” com a invasão e colonização do mundo podemos lembrar o caso de Angola: “Na foz do Rio 
Congo, em 1482, ocorreu o primeiro contato com o por tuguês Diogo Cão. A relação de Por tugal com o reino do Kongo evoluiu principalmente 
a par tir de 1506, quando o comércio de escravos teve um grande impulso, tendo em vista que os por tugueses precisavam de mão de obra 
barata para as grandes plantações de cana-de-açucar, que estavam estabelecendo no Brasil. Em 1568, o reino do Kongo foi atacado por 
Jaga e, para defender-se, pediu o auxílio de Por tugal, que enviou o governador de São Tomé no comando de um força armada para expulsar 
os invasores. Depois de lutar de 1571 a 1573, o governador ocupou o reino do Kongo e conquistou as terras mais ao sul, que era território 
do Mbundu, fundando a colônia de Angola”. (VISENTINI, 2012). Importante lembrar que a Etiópia foi o único “país” a não ser transformado 
em colônia de um Estado europeu. Mesmo assim, claro, não escapou das políticas coloniais e das práticas neocoloniais. Foi invadida pela 
Itália pouco antes da segunda guerra mundial, mas o domínio direto italiano durou pouco. Entretanto perdeu par te de seu território como 
consequência das políticas coloniais: o caso da Eritréia. A Conferência de Berlim foi realizada entre 19 de Novembro de 1884 e 26 de 
fevereiro de 1885. Esta Conferência “organizou” a ocupação da África pelas potências coloniais. As divisões políticas dos “novos estados 
nacionais” não respeitou, propositalmente, é claro, nem a história, nem as relações étnicas e mesmo familiares dos povos do continente. 
O congresso foi proposto por Por tugal e organizado pelo Chanceler Otto von Bismarck da Alemanha assim como par ticiparam ainda a Grã 
Bretanha, França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Áustria-Hungria, Império Otomano. O Império 
Alemão, país anfitrião, não possuía colônias na África, mas, tinha esse desejo e viu-o satisfeito, passando a administrar o “Sudoeste 
Africano” (atual Namíbia) e o Tanganica; os Estados Unidos possuíam uma colônia na África, a Libéria, só que muito tarde, mas eram uma 
potência em ascensão e tinham passado recentemente por uma guerra civil (1861-1865) relacionada com a abolição da escravatura naquele 
país; a Grã-Bretanha tinha-a abolido no seu império em 1834; a Turquia também não possuía colónias na África, mas era o centro do Império 
Otomano, com interesses no nor te de África e os restantes países europeus que não foram “contemplados” na par tilha  de África, também 
eram potências comerciais ou industriais, com interesses indiretos na África.
9 O processo de ocupação e exploração do continente asiático por par te das potências europeias ocorreu, principalmente, no século XIX. No 
entanto, esse processo não aconteceu de maneira igual, variando de região para região. Até o século XIX os asiáticos quase não mantinham 
contato com os povos europeus, salvo os viajantes comerciantes.
10  A Oceania foi o último continente ocupado pelos europeus. O território que hoje conhecemos como Austrália foi ocupado desde cerca 
de 40 mil anos atrás por povos que foram chamados pelo invasor de aborígenes. A Oceania, assim como a América, contava já há muito 
tempo com a existência de suas civilizações locais, logo, não era uma terra virgem para o “descobrimento”.
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c) Ainda em 1492 temos a primeira gramática normativa: o castelhano. Está aí o aperfeiçoamento do controle do pensamento. Da 
limitação da compreensão do mundo pelos seus signos e signifi cantes e pela hegemonia na determinação dos signifi cados.

Temos então alguns movimentos importantes para entender o que estamos chamando de modernidade: a invasão da “América” co-
meçando a construção da hegemonia militar, econômica e cultural europeia que se estenderá por boa parte do planeta; a expulsão do mais 
diferente (o muçulmano e o judeu) da península ibérica e a uniformização dos considerados menos diferentes (bascos, galegos, catalães, 
valencianos). Importante lembrar que neste momento ocorre o início do processo de formação do estado e do direito modernos. Buscando a 
essência dos movimentos deste tempo, podemos dizer que este estado que começa a ser construído, ocupará o espaço intermediário dos três 
grandes espaços de poder: o espaço macro territorial dos impérios, descentralizados, multiétnicos e multilinguístico; o espaço do reino, tam-
bém complexo, onde será construído o estado nacional com seu projeto uniformizador; e o espaço local, onde estava então o poder feudal. 

Mais um movimento precisa ser lembrado e que pode ainda hoje ser facilmente reconhecido: o estado moderno surge de uma ne-
cessidade de segurança de nobres, ameaçados pelos servos em rebelião, e dos burgueses, ameaçado por estas mesmas rebeliões que 
levavam estes servos rebeldes até os burgos, as cidades. A necessidade de um poder centralizado, armado, hierarquizado foi fundamental 
para conter a rebelião e reordenar a sociedade e a economia criando as condições para o desenvolvimento da economia moderna, capi-
talista. Daí a aproximação (forçada ou estratégica) dos nobres do rei, e dos burgueses, deste mesmo rei. A burguesia se desenvolve sob 
a proteção do rei e do estado absolutista e depois rompe com o rei e a nobreza ou reestrutura a relação de poder, a partir das revoluções 
burguesas (Inglaterra, Holanda, França e a guerra de independência dos EUA). Note-se a aliança ainda em vigor em boa parte da Europa 
entre a burguesia, os nobres e o monarca (Suécia, Holanda, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca entre outros).

Lembremos mais uma vez que o Estado Moderno cria as condições para a viabilidade e expansão capitalista. Sem Estado Moderno 
não haveria capitalismo. O Estado Moderno trouxe instituições fundamentais para o sistema econômico moderno capitalista que nos acom-
panham até hoje: o povo nacional, domado, uniformizado, normalizado; os bancos nacionais; as moedas nacionais; a burocracia estatal e a 
administração do sistema tributário; o controle da população, dos rebanhos, da produção agrícola e industrial (os censos); a polícia nacional 
(para conter os excluídos); os presídios e manicômios para estocar o excedente não absorvido pela economia para a fi nalidade de explora-
ção de mão de obra e guardar os não adaptados; e os exércitos nacionais, responsáveis pela invasão do mundo pelas novas potencias, ga-
rantindo com isto os suprimento de recursos naturais e mão de obra escrava e depois barata, para as economias capitalistas hegemônicas.

Quais são, portanto, os eixos ou pontos que caracterizam a modernidade? Vamos procurar identifi car cada um destes eixos até os 
nosso dias, nesta segunda década do século XXI. Este exercício é fundamental para entendermos como estamos mergulhados nos instru-
mentos e dispositivos modernos de exclusão, dominação e uniformização.

 2.1 Uniformização

Não é possível o poder centralizado e hierarquizado do estado moderno sem a uniformização de valores, compreensões e comporta-
mentos. A normalização é essencial para o projeto de poder moderno e logo, da economia, do direito e do estado moderno. 

2.2 Lógica binária subalterna (nós versus eles)

Voltando à origem dos estados modernos e dos sistemas de controle do pensamento e dos corpos, devemos lembrar que estes 
estados desenvolvem um projeto uniformizador a partir de uma hegemonia. A modernidade ocidental caracteriza-se pela hegemonia de 
um grupo sobre os demais, subalternizados. Assim, uma imensa diversidade será ocultada.11 Na Espanha, castelhanos sobre bascos, 
galegos, catalães, valencianos; no Reino Unido ingleses sobre escoceses, galeses, irlandeses, e assim em diante.

Percebamos mais uma equação moderna: neste processo de construção de um padrão hegemônico uniformizado haverá o nós 
(superior); o eles (subalternizado uniformizado) e muitas vezes o terceiro excluído, no caso dos estados nacionais europeus são estes os 
muçulmanos e judeus expulsos, que não podem participar ou sequer permanecer no território destes estados no momento de sua formação. 

11  Sobre o tema, muitos livros. Podemos sugerir neste momento a leitura de Walter Mignolo (2005) que escreve no livro organizado por 
Edgardo Lander. Outros ar tigos muito interessantes podem ser encontrados neste livro como o de Enrique Dussel, “Europa, modernidade 
e eurocentrismo” onde o autor trabalha um outro conceito de modernidade e desconstrói o mito da herança grega ocidental entre outros; e 
o ar tigo do organizador Edgardo Lander, “Ciencias sociais, saberes coloniais e eurocentrismo”. Neste texto Edgardo Lander nos apresenta 
três outros autores que estudam o tema: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing teh Past; Power and the production of history, Boston, Beacon 
Press, 1995; ESCOBAR, Ar turo. Encountering development; the making and unmaking of the third world; Princenton, Princenton University 
Press, 1995; e CORONIL, Fernando; The Magical State; Nature, Money and Modenity in Venezuela; Chicago, Chicago University Press, 1997.
Trouillot, trabalha a revolução haitiana, encober ta pela história hegemônica que naturaliza a hegemonia branca europeia. Escravos negros 
no Haiti não poderiam fazer uma revolução. Escobar traz importantes reflexões sobre o discurso ideológico do desenvolvimento defendendo 
a necessidade de desnaturalizar e desuniversalizar a modernidade. Para esta tarefa, o Autor defende a necessidade de construção de um 
antropologia da modernidade. Finalmente, Fernando Coronil, faz interessantes reflexões sobre a relação entre história e geografia e como a 
modernidade estabeleceu uma hegemonia do tempo sobre o espaço e da cultura sobre a natureza. Tal hegemonia ideológica (falsa) permite 
o ocultamento de uma compreensão holística desta mesma modernidade e da hegemonia europeia.



O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 2: rupturas – diversidade

José Luiz Quadros de Magalhães

revista eletrônica de direito do Centro universitário Newton Paiva | Belo Horizonte | n.28 | p.10-19 | jan./abr. 2016 | ISSN 1678 8729 | http://npa.newtonpaiva.br/direito/

PáGiNa 14

2.3  Linearidade histórica

Outro mecanismo que fundamenta a lógica moderna é a percepção da história enquanto evolução, desenvolvimento, progresso: a 
linearidade histórica.

A ideia de linearidade histórica, ainda estudada nas escolas modernas pelo mundo afora cria a ideia de que existe um caminho a ser 
percorrido em direção ao desenvolvimento (progresso, evolução) e que as diversas sociedades estariam em graus distinto de evolução. 

Nesta perspectiva, o outro, diferente, é sempre subalternizado. O confronto entre um oriente (eles) e um ocidente (nós) é um dos motes 
modernos, onde o outro oriental, muçulmano ou asiático, é apresentado como perigoso, atrasado. Em outras palavras, a um projeto civiliza-
tório, que todos devem seguir para serem desenvolvidos, e este projeto é o ocidental. com isto é encoberto, no senso comum, e mesmo no 
ensino nas escolas, a compreensão da história de outras civilizações em uma perspectiva plural não hegemônica.

2.4 Universalismo europeu12

A partir da uniformização, do pensamento binário subalterno e da concepção linear da história, a lógica moderna vai se revelando. Se 
tudo precisa ser uniformizado, se a diferença e a diversidade devem ser ocultadas; se há sempre um “nós” superior, e um “eles” inferior; 
e se este “nós” superior, na sua missão de padronizar, uniformizar, exerce uma função civilizatória, logo, a conclusão seguinte é que, este 
projeto único, linear e totalizante, tem a pretensão de, claro, ser universal. Esta é sua vocação, ou poderíamos dizer, numa forma ideológica 
(aqui empregado o termo ideológico como distorção e encobrimento proposital), a pretensão de universalidade da civilização, da fi losofi a, 
das epistemologias, da religiosidade e das ciências modernas ocidentais, faz parte da essência desta modernidade. Se enquanto projeto, a 
modernidade, a universalização de tudo produzido por este ocidente, é uma meta; enquanto ideologia, o universalismo europeu enquanto 
um universalismo universal é da essência desta mesma modernidade.

Assim descobrimos mas um ponto essencial da modernidade hegemônica: aqueles que se tornam hegemônicos passam a ter a pos-
sibilidade (poder de dizer) de construir os signifi cados, de atribuir sentido ao mundo, às palavras, fatos, ideias. Assim o “nós” hegemônico 
dirá o que é ciência, o que é fi losofi a, qual a epistemologia e quais valores são os verdadeiros. Ora, a equação é simples: se eu posso dizer 
o que é a ciência, logo, ciência, será aquilo o faço, e não ciência o que o outro “eles” subalternizados fazem.

 2.5 Individuo

A ideia de individuo é uma invenção moderna não compartilhada por outras culturas, assim como difi cilmente encontrada em outro 
tempo histórico que não a modernidade europeia.

2.6 Recursos Naturais

Trata-se da consequência da separação da pessoa da natureza, gerada pela invenção do indivíduo. A natureza é compreendida como 
recurso, como algo a ser explorado e domado pelo homem moderno.

Neste artigo, a partir da compreensão destes eixos que marcam e identifi cam a modernidade, vamos trabalhar um ponto (entre mui-
tos) que marca a ruptura com a modernidade, que pode representar o novo constitucionalismo democrático latino-americano (ou melhor, 
indo-afro-latino-americano). 

3. RUPTURAS

3.1 Diversidade – para além do direito à diferença

Existem crescentes infi ltrações na modernidade que podem signifi car sua superação. Antes de analisarmos a diferença entre estes 
direitos de diferença e diversidade vamos procurar compreendê-los como infi ltrações modernas. O que seriam estas infi ltrações? como elas 
ocorrem e quais podem ser suas consequências?

No conceito que construímos de modernidade vimos que esta é europeia, não existe para todos, é hegemônica e necessita de unifor-
mizar os menos diferentes, expulsando, excluindo, exterminando, encarcerando os considerados mais diferentes nestes 500 anos de mo-
dernidade europeia. Delimitando o conceito de modernidade em sua tarefa hegemônica de criação de uniformidades (padrões), podemos 
compreender como “infi ltrações” os movimentos que contrariam este objetivo.

Temos uma hipótese que se abre para comprovações e refutações que muito poderão ajudar na compreensão deste projeto moderno. 
Em medidas distintas, os movimentos de resistência e busca por ruptura ou mesmo as aparentes rupturas, reproduzem os elementos es-
senciais da modernidade: padronização, uniformização e pensamento binário subalternizado (nós civilizados versus eles incivilizados), que 
se reproduzem em discursos mitológicos da modernidade como o “universalismo” europeu; a separação do indivíduo da natureza; o desen-

12 Ler Walernstein (2007).
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volvimento linear que sustenta o discurso civilizatório ocidental. Mais, em medidas distintas, os pensamentos político, econômico e fi losófi co 
modernos reproduzem estas hegemonias e mitos, o que pode ser encontrado, por exemplo, em Hegel, Kant, Marx, e nas construções 
políticas, econômicas e fi losófi cas do liberalismo, socialismo, comunismo, social-democracia e claro, no conservadorismo de direita, assim 
como nas exacerbações modernas do fascismo e do nazismo (a extrema direita). Há algo de não moderno? Onde existem as infi ltrações e 
quais são os movimentos de resistência efetiva que escapam do núcleo moderno?

Neste sentido analisamos o direito a diferença (individual e coletivo) e o direito à diversidade (individual e coletivo).

3.2 Direito à diferença.

Em que medida ou quantas vezes a luta e a conquista de direitos dos grupos subalternizados não foi transformada em permissões 
de “jouissance” que enquadraram os “diferentes” nos padrões modernos? O direito à diferença pode ser considerado uma infi ltração na 
modernidade que pode destruir sua represa de uniformização e subalternização?

O direito à diferença confronta e desafi a a tarefa do estado e do direito moderno de uniformização de comportamentos e valores, e de 
encobrimento, expulsão, encarceramento ou eliminação daqueles grupos ou pessoas que resistem ou não se adéquam à padronização. O 
padrão moderno de hegemonia do “homem branco europeu” construiu uma sociedade androcentrica, estabelecendo a sua primeira “outra” 
diferente: a mulher. A relação entre homens e mulheres, marido e mulher, explicita o dispositivo “nós” superior e “elas” inferior13. As lutas das 
mulheres pela ressignifi cação de seu sentido social, pode se apresentar de três formas: como resistência; como busca por ruptura; ou ainda, 
como infi ltração, ao negligenciar o padrão masculino. Em todos os casos, vemos uma ameaça ao projeto moderno.

Esta luta por direitos das mulheres (direito a diferença enquanto um direito individual) e os seus mais recentes fatos e construções 
teóricas, é importante para exemplifi carmos o que entendemos por resistência; busca de ruptura (confronto); negligencia (infi ltrações); assim 
como a transformação desta luta em assimilações e permissões por contaminações pela modernidade.

O luta pelo direito à diferença pode ser entendido como uma infi ltração no projeto moderno de uniformização e subalternização do outro 
(diferente) na medida em que, os movimentos sociais diversos, que lutam por “reconhecimento”, forçam sua entrada no sistema, criando ten-
sões e contradições que podem levar ao comprometimento, transformação e até ruptura do sistema moderno. Será? como o sistema reage 
a estas tensões? Primeiro, ao pedir reconhecimento, este pedido signifi ca entrar no sistema. O pedido de reconhecimento pelo sistema é um 
pedido de acolhimento pelo sistema, o que pode signifi car que estamos a um passo da transformação de um direito em uma permissão, assim 
como a contaminação desta luta pela lógica do sistema. Assim, esta luta por reconhecimento deixa de ser contradição em relação ao sistema 
(moderno) e passa a ser comandada pelos mesmos princípios uniformizadores e binários subalternizados da modernidade.

Um exemplo disto podemos encontrar na história, na luta de mulheres revolucionárias, que já foi por um novo sistema (ainda há ex-
ceções) que supere as exclusões e passou a ser majoritariamente uma luta pelo reconhecimento de direitos pelo sistema, o que mantém 
algum tipo, sempre, de exclusão. A líder operária norteamericana “Mother Jones” (Mary Harris, imigrante pobre irlandesa que participou da 
fundação do partido socialista dos EUA em 1901) discursou no início do século XX: “Fora a derrota total do sistema capitalista, não vejo 
nenhuma solução. Em meu juízo, o pai que vota pela perpetuação deste sistema é tão assassino quanto se pegasse um revolver para matar 
seus próprios fi lhos.” (GORN, 2012, p.19). 

O projeto de mudar todo o sistema é transformado, nas últimas décadas do século XX, em reivindicações pontuais e fragmentadas, de 
grupos que passam a atuar individualmente e reproduzem a lógica moderna “nós x eles” como por exemplo “nós” mulheres versus “eles” 
homens. Judith Butler (2011) nos chama atenção para muitos casais gays femininos que reproduzem a lógica binária «masculino versus 
feminino» fundado no pensamento binário de subalternidade do outro, onde se vê uma pessoa assumindo o papel masculino de opressão 
(com violência física e/ou moral) sobre a outra pessoa do casal que desempenha o papel histórico moderno da subalternidade feminina.

Butler nos chama a atenção para a necessidade de superar o pensamento binário na questão de gênero (ou mesmo superar o gênero) 
para evitar reproduzir a opressão binária presente no conceito de sexo (biológico) e de gênero (social cultural naturalizado).

citando Judith Butler (2011, p.13):

Aunque algunas lesbianas afirman que la identidad lésbica masculina no tiene nada que ver con “ser hombre”, otras 

sostienen que dicha identidad no es o no ha sido más que un camino hacia el deseo de ser hombre. Sin duda estas 

paradojas ha proliferado en los últimos años y proporcionan pruebas de un tipo de disputa sobre el género que el 

texto mismo no previó.

 
Ao se referir ao não previsto no texto, Judith Butler se refere a um texto seu que fundamentou o início do desenvolvimento da teoria Queer.
Vemos aí o exemplo de que, o que aparece como resistência, se transforma em luta por ruptura e reconstrução de sentidos, pode 

acabar por se transformar em aceitações de “permissões” que contaminam a luta por direitos de diferença reproduzindo de novo o padrão 
moderno “uniformizador” e “binário opressivo” que rebaixa ou subordina um outro, qualquer outro.

A história do movimento gay, em busca de revolução e construção de uma outra sociedade onde haja espaço para “todxs”14, nos aju-

13 O lugar da mulher não é o mesmo nas “outras” culturas que foram subalternizadas na modernidade, embora a subalternidade feminina 
possa ser encontrada em vários outros tempos históricos.
14  Todxs” é uma tentativa de comunicar o que os idiomas modernos e sua gramática padronizada não nos permite. Todxs significa inclui para 
além de homem e mulher, qualquer dos diversos gêneros socialmente construídos e existentes, assim como para além de qualquer gênero 
ou classificações limitadoras.
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da a compreender as perigosas armadilhas modernas e nos leva ainda a entender como, mesmo exigindo uma outra sociedade igualitária 
economicamente (e não só), a esquerda caiu em várias armadilhas modernas: 

En la noche del 27 de Junio de 1969, la polícia irrumpe en Stonewall Inn, un bar gay de Nueva York frecuentado 

por travestis afroamericanos y por torrinqueños. Aropellos, redadas, arrestos: el control se excede e degenera. Se 

suceden tres noches de motines que radicalizan el movimiento homosexual y desenbocan en la creación del Gay 

Liberation Front (GLF). (BREVILLE, 2012, p.19). 

            
Na obra “Gay Manifesto” de carl Wittman (1970) (BREVILLE, 2012, p.19), o autor assiná-la que é necessário unir a luta dos oprimidos 

associando compromisso revolucionário com emancipação social. Para o autor é necessário perceber que os heterossexuais, assim como 
os brancos, homens, anglofonos e capitalistas, só percebem o mundo em um registro binário hierarquizado onde 1 é inferior a 2 que é inferior 
a 3 e assim por diante. Não há lugar para a igualdade e as oposições binárias sempre remetem a um inferior: homem/mulher; heterossexual/
homossexual; patrão/empregado; branco/negro; rico/pobre. Nos EUA o movimento revolucionário Gay pretende estabelecer uma nova 
ordem que lute por um mundo sem os padrões uniformizadores e logo, sem o padrão binário de subalternização do outro. Na década de 
1960/70 o discurso do GLF seduziu o Black Panther Party (BPP) e os lemas “Black is Beautiful” e “Gay is good” foram vistos juntos. Em 1970, 
na “Revolutinary People’s constitutional convention” defendia-se a união das lutas dos “outros” subalternizados e excluídos pela moderni-
dade: a união de negros, mulheres e gays para a construção de um outro mundo.

Na década de 1970, dezesseis grupos revolucionários como o Gay Liberation Front, representando 10 países, se reuniram para formar 
uma Internacional Homossexual Revolucionária (IHR). Na França, a Frente Homossexual de Ação Revolucionária (FHAR) associava a defesa 
de mudanças radicais dos costumes e transformação social. Esta história nos é especialmente importante para pensarmos nossa hipótese. 
A defesa da Frente é a mudança da sociedade, ruptura com o capitalismo e o que este sistema econômico traz com ele: a uniformização de 
costumes e valores assim como com os registros binários (o dispositivo moderno nós superiores versus eles inferiores). Tratava-se mais do 
que uma resistência, era a ruptura e a ressignifi cação do mundo. Em que medida esta ruptura poderia efetivamente romper com os elemen-
tos essenciais da modernidade acima mencionados? O movimento representava mais do que uma infi ltração nas estruturas modernas, não 
se tratava apenas (o que não é pouco) de pessoas e coletivos fazendo diferente no meio do sistema15, era abertamente contrário, combatia 
os alicerces modernos uniformizadores e binários: não apenas negligenciava (profanava) o sistema mas o combatia frontalmente16.

Na luta por transformação a FHAR procurou alianças políticas. Os seus militantes atuavam em grupos de trabalhos temáticos, distri-
buíam folhetos e organizavam reuniões de informação. A aproximação com o Partido Socialista francês não funcionou. Bem moderado, o 
Partido atuava dentro do jogo político representativo moderno e entendendo ser prudente e conveniente para seus interesses, dizia que as 
preferências sexuais pertenciam à esfera privada (grave equívoco) e que não mereciam posições políticas. O Partido Socialista Unifi cado, 
é mais simpático às FHAR mas não compartilha das propostas revolucionária da Frente. Diante disto, os olhares se voltam à extrema es-
querda. Guy Hocquenghem, comprometido com a organização maoista VLR (Vive la Revolution) sugeriu a utilização do periódico “Tout”, na 
época dirigido por Jean Paul Sartre, que abre as portas à Frente. Alguns membros das FHAR redigem as quatro páginas centrais do perió-
dico. Defendem, entre outras coisas, que os homossexuais saiam do gueto mercantil em que a sociedade burguesa os colocou. No dia 1 
de Maio de 1971 as FHAR procuram se aproximar ainda mais do movimento operário. Alguns gays radicais desfi lam ao lado dos sindicatos 
carregando um grande cartaz que diz: “Abaixo a ditadura dos normais”. Entretanto, a aceitação do movimento revolucionário gay encontrará 
muitas difi culdades e será combatido à direita e à esquerda. De maneira que ilustra bem a nossa hipótese (da necessidade de compreender 
a modernidade para compreender o capitalismo e as possibilidades de sair deste sistema), o discurso binário de esquerda é reafi rmado: a 
luta é entre capital e trabalho; trabalhadores versus capitalistas, e não entre normais e anormais. Este discurso ignora todos os ataques ao 
pensamento e a luta de esquerda que foi criminalizada e “anormalizada” no decorrer do século XIX e XX, sendo combatida com o direito 
penal, a medicina e a psiquiatria. Este discurso reproduz o pensamento binário subalternizado e a uniformização, essenciais à modernidade, 
e tarefa principal do estado e do direito modernos. A esquerda caía na armadilha moderna, se é que, efetivamente, esteve, de forma ma-
joritária, fora dos grilhões da modernidade17, em algum momento. A concepção de história, de esquerda, foi, e ainda é, em muitos casos, 
uma concepção linear moderna, encontrando, entretanto, importantes críticas em autores como Walter Benjamin. (BREVILLE, 2012, p.35).

O fl erte entre o movimento revolucionário e o projeto revolucionário operário tem um triste episódio que pode ilustrar como o Partido 
comunista Francês sucumbe à modernidade, e logo, compromete qualquer projeto revolucionário efetivo18. Em 1972, Pierre Juquin resume 
a posição do Partido comunista Francês afi rmando que: “La cobertura de la homossexualidad o de la droga nunca tuvo nada que ver con el 
movimiento obrero. Tanto una como la otra representan incluso lo contrario del movimiento obrero.” (BREVILLE, 2012, p.19).

15  A ideia de infiltração como contradição interna no sistema, com a presença de práticas que negam a sua essência e pode, em um momento, 
comprometer o funcionamento deste, pode ser complementada pela ideia de negligência, profanação do sistema, na ideia desenvolvida por 
Giorgio (2007).
16 Não quero dizer que negligenciar não tem a força de destruir o sistema. Talvez hoje a negli-gência em relação ao sistema (a profanação 
no significado trabalhado por Giorgio Agamben) seja a maneira mais eficaz de construir um outro mundo.
17  Para entender o texto é necessário lembrar o sentido de “modernidade” empregado no texto.
18  Na perspectiva de que a modernidade (representada pelo estado e o direito moderno) cria e sustenta o capitalismo e logo, qualquer 
tentativa de superar este sistema econômico deve implicar na compreensão para superação da modernidade nos seus elementos nucleares: 
uniformização e logo rejeição da diversidade; falsa universalização; justificativas de poder sustentadas sobre o pensamento binário de 
subalternização do outro; história linear; separação do individuo da natureza e concepção de um individuo monolítico, não processual e 
isolado.
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Durante um encontro do Partido, Jacques Duclos (que foi candidato à presidência da França pelo PcF), ao ser perguntado por um 
militante das FHAR se o Partido comunista tinha revisto suas posições sobre supostas perversões sexuais, agride verbalmente de forma vio-
lenta todos os militantes gays com um discurso muito semelhante a um discurso religioso de direita, ao afi rmar que “as mulheres francesas 
são sãs; o PcF é são; os homens são feitos para amar as mulheres”. (BREVILLE, 2012, p.19).

O que assistimos desde então, é uma cada vez maior fragmentação das lutas por direitos, o que compromete o seu sucesso, facilita 
o atendimento de demandas por meio de permissões, divide os grupos oprimidos (“elxs”) e inviabiliza ou difi culta extremamente qualquer 
projeto alternativo de construção de uma sociedade plural, não hierarquizada (entre nós versus eles) e não excludente. Um ponto para in-
vestigação e refl exão pode ser realizado a partir destas conclusões: em que medida o movimento gay, o movimento feminista, entre outros, 
de movimentos de resistência, de ruptura ou de negligencia (profanação) em relação à modernidade, se transformaram em movimentos 
reivindicatórios de permissões de “jouissance” por parte do estado. Fica, por enquanto, a provocação.

Ao combater o capitalismo moderno, as esquerdas e vários de seus mais importantes pensadores (não generalizando, é claro), re-
produzem a lógica binária; a linearidade histórica e o universalismo “europeu”, estranhando e subalternizando o diferente. Mais uma vez 
ocorre a contaminação pela modernidade de lutas de resistência ou de lutas por rupturas. Vislumbramos lutas internas de transformação da 
modernidade, mas as pretensões de rupturas revolucionárias não se mostraram tão profundas, pois, ao pretender romper com a economia 
capitalista moderna, estes movimentos não foram capazes de ver dispositivos modernos uniformizadores e excludentes, mantendo-os in-
tactos. Pensando desta forma, a ruptura não era tão grande assim, e talvez este ponto tenha sido um de seus grandes problemas: a violenta 
ruptura revolucionária manteve funcionando os dispositivos e mecanismos modernos mencionados. A revolução deve ser para a superação 
da modernidade (sua essência excludente uniformizadora e binária opressora) e não apenas contra um sistema de produção essencialmen-
te excludente pois binário opressor e uniformizador: o capitalismo. Acrescentamos neste ponto uma refl exão importante a partir de Agamben 
e o seu conceito de profanação: talvez a revolução não precise e não deva ser contra a modernidade, mas a revolução radical ocorrerá 
com a “profanação” da modernidade, com a negligência diária aos seus mecanismos excludentes e uniformizadores: a isto chamamos de 
infi ltrações. Estas infi ltrações diárias aumentam constantemente até um ponto de possível ruptura da “barragem” moderna ou sua superação 
por meio de transformações estruturais. Um trabalho a ser feito, pode ser o de identifi car as pequenas diárias “profanações”.

Judith Butler começa a nos falar em diversidade, para além da diferença.

3.3 Direito à diversidade

Quando falamos em direito a diferença devemos perguntar: diferente de que?
Se o direito à diferença enquanto direito individual é uma infi ltração na modernidade, o direito à diferença como direito coletivo traz 

um potencial ainda maior de comprometimento da uniformização moderna. O estado moderno sempre reagiu com enorme violência a toda 
tentativa de se estabelecer um sistema alternativo de organização social que não funcionasse sobre as bases modernas uniformizadas, 
hierarquizadas e binárias subalternas. No Brasil, apenas no século XXI encontramos alguns processos mais efetivos de “reconhecimento” 
de direito dos povos quilombolas e sua forma distinta de organização de direito propriedade. Entretanto, se de um lado se ampliam os 
reconhecimentos e aumenta a população quilombola, de outra aumentam os ataques no sentido de descaracterizar sua cultura e forma de 
viver e se organizar.

Mas, tudo isto ainda é muito moderno: ao admitirmos um direito à diferença como direito individual ou coletivo, admitimos que o estado 
(moderno) ainda pode e deve estabelecer padrões superiores de organização social e comportamento individual. Quando falamos em direi-
to à diferença devemos nos perguntar: diferente de que? Respondemos: do padrão civilizatório, do padrão do bom, do melhor, estabelecido 
pelo estado e seu direito: “reconheço o outro diferente, na sua diferença, mas deixo claro sua diferença enquanto algo estranho, que foge 
aos padrões de civilização moderna masculina, branca e europeia”.

As constituições da Bolívia e Equador vêm construir um outro direito: o direito à diversidade enquanto direito individual e coletivo.
como já mencionado neste texto, vários são os pontos de ruptura com a modernidade que podem ser percebidos e precisam ser discutidos. 
Estes pontos de ruptura podem signifi car uma reconstrução da Teoria da constituição, da Teoria do Estado e mesmo da Teoria do Direito 
modernas. Em vários outros textos trabalhamos alguns destes aspectos, como a superação da democracia majoritária e a reconstrução da 
relação entre constituição e Democracia; a superação da formula «Roma Locuta, causa Finita» que marca o funcionamento do Judiciário 
moderno e da mesma democracia representativa majoritária; a superação de um sistema monojurídico com um único direito de família e de 
propriedade, por um sistema plurijurídico; uma nova concepção de pessoa singular plural e processual e uma nova concepção de natureza 
que inclui toda a vida, incluindo da pessoa.

O núcleo destas transformações está na construção de um espaço de diversidade, na proteção constitucional ao direito à diversidade 
como direito individual e coletivo. O direito à diversidade não se confunde com o direito à diferença, que mencionamos anteriormente. No 
direito à diferença (individual ou coletivo) o estado e o sistema jurídico moderno continuam atuando no sentido de reconhecer, de incorporar 
aos seus padrões, ainda estabelecendo uma referência de melhor. O processo pode ser expresso na seguinte equação: o ordenamento 
reconhece o outro diferente (estranho, esquisito, fora dos padrões), enquadra na lei, protege sua manifestação como algo fora do padrão, 
e permite a existência e manifestação. Um reconhecimento de existência (como se para existir fosse preciso o olhar deste grande pai: o 
estado e seu direito) e uma permissão de “jouissance”. As lutas de diversos grupos “minoritários” por direitos é uma luta por reconhecimento 
e permissão ou por conquista de direito? É uma luta pela incorporação no sistema ou pela construção de um outro sistema?

O direito à diversidade segue outra lógica. Em primeiro lugar não há permissões nem reconhecimentos. Não há inclusão por que não 
pode haver exclusão. A lógica pode ser resumida na seguintes frases: «existo e me apresento na minha existência». «Não dependo do seu 
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olhar ou de seu registro para que eu exista». Reconhecimento signifi ca conhecer de novo, signifi ca enquadrar no já conhecido. Trata-se de 
uma forma de enquadrar o novo nos padrões existentes ou de simplesmente não conhecer o novo, ou ainda não possibilitar a existência 
do novo, como tal, de forma autônoma. Reconhecer signifi ca ainda manter a lógica binária incluído/excluído. Se sua existência depende do 
reconhecimento, ao reconhecê-lo afi rmo a possibilidade, também, de não reconhecê-lo.

Na lógica da diversidade não há mais reconhecimento pois não há mais um padrão do melhor: diferente de que? Não há mais este 
“que” ou “quem” que se estabelece como referência do bom. O outro não é mais o inferior, a ameaça, o medo; o outro se transforma na 
possibilidade do novo. O outro é aquele que tem o que eu não tenho, e eu tenho o que ele não tem. Assim os outros representam uma 
possibilidade imensa de crescimento e aprendizado para todos os outros e para mim.

Portanto, um espaço de diversidade é um espaço de existência livre comum. O espaço de diversidade é o espaço de diálogo perma-
nente em busca de consensos sempre provisórios. O espaço de diversidade requer uma postura de abertura para com o outro, os outros. 
Ouço o outro não para derrotar seu argumento, não para vencê-lo, o que impossibilita o diálogo, ouço o outro para aprender com ele assim 
como o outro me ouve para aprender comigo. A resultante do diálogo obrigatório nos espaços de diversidade não será uma fusão de argu-
mentos, nem uma soma de argumentos, muito menos a vitória de um argumento, mas sim um novo argumento, construído pela postura de 
abertura, onde todos devem abrir mão de alguma coisa para que todos possam ganhar alguma coisa, e tudo pode ser permanentemente 
discutido e rediscutido.

O direito à diversidade (individual e coletivo) parte do pressuposto da complementaridade. No lugar de hegemonias, linearidades 
históricas, superioridades culturais, missões civilizatórias ou proselitismos, a diversidade é convivência que tem por base a lógica de com-
plementaridade: os que os outros têm eu não tenho, os que os outros não têm, eu tenho, somos assim complementares.

4. CONCLUSÃO

Outros eixos ou pontos que marcam a essência da modernidade serão desenvolvidos nos próximos textos, para que possamos pos-
teriormente analisar as tentativas de ruptura, as resistências e o processo de assimilação, para desenvolvermos o conceito de “infi ltração”. 
Assim, estudaremos, ainda, o conceito de infi ltração e as tentativas de ruptura, as resistências e as assimilações:

Infi ltração e resistência
Infi ltração e assimilação
Infi ltração e permissão
Infi ltração e ideologia
Infi ltração e ruptura (a explosão de uma represa ou simplesmente desmanchando no ar)

Finalmente estudaremos os eixos de ruptura do novo constitucionalismo (o estado plurinacional) com a teoria do estado e da 
constituição modernas:

Diversidade – para além do direito à diferença (analisado neste texto);
Pluralismo Jurídico;
Pluralismo Epistemológico;
complementaridade (superando a linearidade);
Superando o pensamento binário (não à hegemonia);
Pessoa singular plural processual (superando o indivíduo);
Direito da natureza (superando o desenvolvimento sustentável);
Democracia consensual (para além da democracia majoritária – uma constituição processual - dinâmica);
Justiça de mediação (superação da equação “Roma Locuta causa Finita”;
Superação da dicotomia culturalismo versus universalismo;
Universalismo universal (diálogo com Badiou);
Multi, Inter e Transculturalismo;
Igualdade da Jurisdição ordinária e indígena;
Educação plural;
Diversidade de políticas públicas de saúde.
Novo conceito de território e possível superação da propriedade privada.
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