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1. Intrói to

À luz do tex to cons ti tu ci o nal de 1988 pa re ce pla u sí vel iden ti fi car

o ra cis mo co mo um con jun to de prá ti cas dis cri mi na tó ri as, ma is ou me nos 

du ra dou ras e so fis ti ca das con for me o mo de lo es tu da do, do ta das de con si -

de rá vel re per cus são so ci al, cu jo su pos to é a pre ten sa su pe ri o ri da de bi o ló -

gi ca e cul tu ral de de ter mi na do agru pa men to hu ma no so bre ou tros. Ade -

ma is, tam bém per fi lam-se no ra cis mo as te o ri as, os dog mas, as nar ra ções

mís ti cas ou mí ti cas, as pro pa gan das, as cren ças, en fim, os dis cur sos que

pre guem tal su pe ri o ri da de.

Co mo “fa to so ci al com ple xo”, o pre con ce i to ra ci al com por ta di -

ver sas aná li ses, con for me a na tu re za do ins tru men tal teó ri co ma nu se a do

na in ves ti ga ção (fi lo só fi ca, po lí ti ca, so ci o ló gi ca, psi co ló gi ca etc.).

No pla no ju rí di co-formal, a ex pres são “ra cis mo” sig ni fi ca: (a) em

sen ti do am plo, a vi o la ção ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da de, to -
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man do-se os fa to res ra ça e cor; (b) em sen ti do res tri to, o con jun to dos

cri mes de li ne a dos na Lei n. 7.716/89, con si de ran do-se, a ri gor, os fa to res

ra ça, cor e et nia.

So bre tu do a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, o ra cis mo re ves tiu-se

de for te con te ú do ilí ci to-penal, as cen den do ao es ta tu to de cri me im pres -

cri tí vel e ina fi an çá vel (art. 5º, in ci so XLII). Com a edi ção da Lei n. 7.716, 

de 5 de ja ne i ro de 1989, pos te ri or men te al te ra da pe la Lei n. 9.459, de 13

de ma io de 1997 (de fi nin do os cri mes re sul tan tes de pre con ce i to de ra ça,

cor, et nia, re li gião ou pro ce dên cia na ci o nal), es pe ra-se uma ade qua da re -

fle xão do ope ra dor ju rí di co — in tér pre te e apli ca dor da lei — acer ca da

com ple xi da de do ra cis mo, de su as nu an ças e pe cu li a ri da des.

Em A ques tão ju da i ca, Je an-Paul Sar tre (1905-1980) traz à luz

pro fun das re fle xões so bre o an ti-semitismo pre sen te na so ci e da de fran ce -

sa à épo ca da in va são na zis ta.1

Em que pe se cen trar o pro ble ma dos ju de us fran ce ses, sua crí ti ca

per me ia ca rá ter uni ver sal à dis cri mi na ção ra ci al, a des pe i to de sua mul ti -

for mi da de. Por es sa ra zão, as con clu sões es bo ça das pe lo au tor são subs -

tan ci o sas re fe rên ci as ao es tu do cri mi no ló gi co do te ma.

2. Tra ço de ir ra ci o na li da de

Em tó pi cos ge ra is pro cu ra mos re u nir as idéi as cen tra is de sen vol vi -

das ao lon go do tex to sub exa mi ne.

A for ma ção de psi có lo go per mi te a Sar tre aden trar, in com pa ra vel -

men te, no uni ver so ín ti mo do an ti-semita e do pró prio ju deu. Não ca be

su por, en tre tan to, que o pen sa men to sar tri a no con ce be o an ti-semitismo

co mo ma ni fes ta ção es tri ta men te psi co ló gi ca. No úl ti mo ca pí tu lo de seu

tra ba lho, es cre ve o fi ló so fo fran cês:

“o an ti-semitismo é uma re pre sen ta ção mí ti ca e bur gue sa da lu ta

de clas ses e não po de ria exis tir nu ma so ci e da de sem clas ses. Ele evi den -

cia a se pa ra ção e o iso la men to dos ho mens na co mu ni da de, o con fli to de

in te res ses, o fra ci o na men to de pa i xões; só po de ria exis tir nas co le ti vi da -
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1 A questão judaica foi publicada originalmente em 1946. Os “semitas” são grupos
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aramaicos e fenícios. A palavra “anti-semitismo” popularizou-se, principalmente
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des em que uma so li da ri e da de bas tan te fra ca une plu ra li da des for te men te

es tru tu ra das; é um fe nô me no de plu ra lis mo so ci al”2.

A in te li gên cia da cons tru ção de Sar tre es tá em elu ci dar as se guin -

tes as ser ções, sob as qua is pas sa a con si de rar o an ti-semitismo:

“se o ju deu não exis tis se, o an ti-semita o in ven ta ria [...] é o an -

ti-semita quem faz o ju deu [...] o ju deu es tá nu ma si tu a ção de ju deu por -

que vi ve nu ma co le ti vi da de que o con si de ra ju deu [...] cri a mos es sa es pé -

cie de ho mem que só tem sen ti do co mo pro du to ar ti fi ci al de uma

so ci e da de ca pi ta lis ta (ou fe u dal) e cu ja úni ca ra zão de ser es tá em ser vir

de bo de ex pi a tó rio pa ra uma co le ti vi da de ain da pré-lógica [...] não é o ca -

rá ter ju da i co que pro vo ca o an ti-semitismo; ao in vés dis so, é o an -

ti-semita que cria o ju deu. O fe nô me no ini ci al é, por tan to, o an -

ti-semitismo, es tru tu ra so ci al re gres si va e con cep ção de mun do

pré-lógica”3.

O an ti-semitismo po de ser com pa ra do a uma pa i xão. O an ti-semita 

es co lheu vi ver pas si o nal men te em de tri men to de uma vi da ra ci o nal:

“o ho mem ra ci o nal bus ca an gus ti o sa men te a ver da de, es tá ci en te

de que se us ra ci o cí ni os são ape nas pro vá ve is [...] Mas há pes so as que são

atra í das pe la cons tân cia das pe dras. Qu e rem ser ma ci ças e im pe ne trá ve is, 

não que rem mu dar — po is aon de as mu dan ças as le va ri am? Tra ta-se de

um me do pri mor di al de si mes mas e um me do da ver da de”4.

3. Clas ses so ci a is

A ma i o ria dos an ti-semitas per ten ci am à pe que na bur gue sia ur ba -

na fran ce sa (clas se mé dia: fun ci o ná ri os pú bli cos, as sa la ri a dos, pe que nos

co mer ci an tes etc.). Ao ex cla ma rem “ode io os ju de us”, pen sam va lo ri zar

uma iden ti da de e tra di ção fran ce sas, dan do va zão a um sta tus da pro pri e -

da de he re di tá ria (quan do, na ver da de, são pes so as de es cas sas pos ses).

Lo go, res ta va ca ri ca tu rar o ju deu co mo ab je to a tu do que se ja ver -

da de i ra men te fran cês:

“ao se in dis po rem con tra o ju deu, eles de sú bi to to mam cons ciên -

cia de ser pro pri e tá ri os: ao des cre ve rem o is ra e li ta co mo la drão, co lo -

cam-se na in ve já vel po si ção de gen te pas sí vel de ser rou ba da; se o ju deu

quer rou bar-lhes a Fran ça, é por que a Fran ça lhes per ten ce [...] O an -
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ti-semitismo não con sis te ape nas no pra zer de odi ar; acar re ta tam bém

pra ze res po si ti vos: tra tan do o ju deu co mo ser in fe ri or e per ni ci o so, es tou

tam bém afir man do que per ten ço a uma eli te [...] Não pre ci so fa zer na da

pa ra me re cer mi nha su pe ri o ri da de, e não há co mo per dê-la. É da da pa ra

sem pre — é uma co i sa”5.

Per ce be-se, nes sa óti ca, que o an ti-semitismo não re pre sen ta uma

sim ples ou des pre ten si o sa opi nião; ao con trá rio, diz Sar tre, im pli ca to da

a pes soa do an ti-semita. Isso quer di zer:

“é em fa ce do ju deu, e do ju deu ape nas, que o an ti-semita se re a li za 

co mo su je i to por di re i to. Se por mi la gre to dos os is ra e li tas fos sem ex ter -

mi na dos tal co mo ele quer, o an ti-semita tor na ria a ver-se co mo por te i ro

ou lo jis ta nu ma so ci e da de for te men te hi e rar qui za da em que a qua li da de

de ‘ver da de i ro fran cês’ va le ria bem pou co, po is to do mun do a pos su i -

ria"6.

Não ha via pra ti ca men te an ti-semitismo na clas se ope rá ria fran ce -

sa. Re cor ren do ao pen sa men to mar xis ta, Sar tre ex pli ca que o ope rá rio

jul ga a his tó ria co mo pro du to de re a li da des sin té ti cas (bur gue sia, cam pe -

si na to, car téis, par ti dos, sin di ca tos etc.), se gun do um ma te ri a lis mo di a lé -

ti co. Ao re vés, o an ti-semita en ca ra o mun do so ci al co mo a re sul tan te das

von ta des in di vi du a is:

“o an ti-semitismo é pri mor di al men te um ma ni que ís mo; ex pli ca o

cur so do mun do me di an te a lu ta do prin cí pio do Bem con tra o Mal. Entre

es ses do is, não há acor do pos sí vel: é pre ci so que um de les tri un fe e que o

ou tro se ja ani qui la do”7.

Os ar gu men tos fun da dos na ra ça e na he re di ta ri e da de são, nas pa -

la vras de Sar tre, me ro “ver niz ci en tí fi co” a es ca mo te ar uma con vic ção

pri mi ti va.
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5 P. 19-20. O racismo contemporâneo, na análise de Nicola Matteucci, resulta da fusão de
três diferentes correntes de pensamentos: o estudo científico das raças (a crescente
associação entre fatores genéticos e comportamentais, acompanhada da livre interpretação
da teoria da evolução e seleção natural de Darwin); o nacionalismo, onde o “povo” dá lugar 
à “raça” na idéia de nação; e, finalmente, uma atitude mística e irracional em política,
quando o racismo migra para o Estado, introjetando-se nas políticas de governo (in:
Bobbio, Matteucci e Pasquino. Dicionário de Política, v. 2, p. 1.059 et seq). 

6 P. 21.
7 P. 28. Hannah Arendt confirma que “a única classe que demonstrou ser quase imune à

propaganda anti-semita foram os trabalhadores que, absolvidos pela luta de classes e
equipados com a explicação marxista da história, nunca entravam em conflito direto com o
Estado, mas só com outra classe social, a burguesia, que os judeus certamente não
representavam e da qual nunca haviam sido parte importante” (Origens do totalitarismo. P.
45/46).  
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4. A le i tu ra psi ca na lí ti ca

Na se a ra da Psi ca ná li se, Sar tre in ter pre ta o ma ni que ís mo do an -

ti-semita co mo uma se du ção pe lo Mal. Nas pro fun de zas de seu ódio re si -

di ria uma in tri gan te afe i ção se xu al pe lo ju deu:

“a atra ção sá di ca do an ti-semita pe lo ju deu é tão for te que não é ra -

ro ver um des ses ini mi gos ju ra dos de Isra el cer car-se de ami gos ju de us

[...] Co nhe ci uma que man ti nha re la ções ín ti mas com um ju deu po lo nês.

Às ve zes se de i ta va com ele e o de i xa va aca ri ci ar se us se i os e se us om -

bros, mas na da além dis so. Ela se de li ci a va ven do-o res pe i to so e sub mis -

so, ima gi nan do seu vi o len to de se jo re pri mi do e hu mi lha do”8.

Ain da, na per cep ção do au tor, a ex pres são “uma be la ju dia" com -

por ta um for te sig ni fi ca do se xu al, exa lan do “che i ro de es tu pro e de mas -

sa cre”9.

Lan çan do-se na pes soa do ju deu, Sar tre es ti ma o sen ti men to da

cri an ça ju dia ao des co brir a dis cri mi na ção que se lhe pe sa:

“Sen tem-se se pa ra dos, ex clu í dos da so ci e da de das cri an ças nor -

ma is que cor rem e brin cam tran qüi la men te ao re dor e que não têm no me

es pe ci al. Ao vol ta rem pa ra ca sa, olham o pai e pen sam: ‘Então ele tam -

bém é ju deu?’, e o res pe i to que sen tem por ele fi ca com pro me ti do. Co mo

es pe rar que não car re guem por to da a vi da as mar cas des sa re ve la ção?”10

Sar tre aca ba por de se nhar um per fil bas tan te cu ri o so do an -

ti-semita, um “des tru i dor por ofí cio, sá di co de co ra ção pu ro, o an -

ti-semita é, no fun do do co ra ção, um cri mi no so. O que ele de se ja, o que

ele pre pa ra, é a mor te do ju deu”11.
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8 P. 32-33.
9 O Manifesto das Mulheres Negras de 1975 nos chama a atenção: “as mulheres negras

brasileiras receberam uma herança cruel: ser o objeto de prazer dos colonizadores. O fruto
deste covarde cruzamento de sangue é o que agora é aclamado e proclamado como ‘o único 
produto nacional que merece ser exportado: a mulata brasileira’. Mas se a qualidade do
‘produto’ é dita ser alta, o tratamento que ela recebe é extremamente degradante, sujo e
desrespeitoso” (in: Nascimento. O genocídio do negro brasileiro, p. 61-62).

10 P. 50. A historiógrafa Jussara Marilda França, em recente pesquisa realizada nas escolas
públicas de Belo Horizonte, anotou que, na maioria das vezes, “o professor estabelece um
quadro preconcebido quanto ao desempenho do aluno negro: o vê como oriundo de família
problemática, pais desempregados, mal-alimentados, não acredita na sua capacidade e
acha que não vale a pena investir nele [...] o aluno negro tem sua imagem carregada de
pessimismo na escola e, a não ser que faça um grande esforço, tudo concorrerá contra o seu
bom desempenho” (Racismo na escola: a linguagem do fracasso. Análise & Conjuntura, p.
126-127).

11 P. 33.  
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5. A uni ver sa li da de do ser ver sus o ser em si tu a ção

To do o pen sa men to sar tri a no par te do se guin te su pos to: o ho mem

é uma li ber da de em si tu a ção. Essa si tu a ção (uma si tu a ção bi o ló gi ca, eco -

nô mi ca, po lí ti ca, cul tu ral etc.) res trin ge as pos si bi li da des do ho mem,

mas, ao mes mo tem po, é o “ho mem que dá sen ti do a sua si tu a ção es co -

lhen do-se ne la e por me io de la”12.

Esse da do per mi te com pre en der uma su til ma ni fes ta ção do an -

ti-semitismo no mo men to em que Sar tre des cre ve a fi gu ra do de mo cra ta.

De fen sor da igual da de en tre os ho mens, pa ra o de mo cra ta o in di ví duo é

um so ma tó rio de tra ços uni ver sa is. Re ce an do des per tar uma “cons ciên cia 

ju da i ca”, des pre zan do o sin gu lar, sua de fe sa ape nas “sal va o ju deu en -

quan to ho mem e o ani qui la en quan to ju deu"13. Assim con clui:

“pa ra um ju deu cons ci en te e or gu lho so de ser ju deu, que as su me

sua vin cu la ção à co mu ni da de ju da i ca, sem por is so me nos pre zar os la ços

que o unem a uma co le ti vi da de na ci o nal, não há tan ta di fe ren ça en tre o

an ti-semita e o de mo cra ta. Aque le quer des truí-lo en quan to ho mem pa ra

que res te ape nas o ju deu, o pá ria, o in to cá vel; es te quer des truí-lo en -

quan to ju deu pa ra que se con ser ve ape nas o ho mem, o su je i to abs tra to e

uni ver sal dos di re i tos do ho mem e do ci da dão [...] O an ti-semita con de na

o ju deu por ser ju deu; o de mo cra ta fa cil men te o con de na por con si de -

rar-se ju deu”14.

Co mo se vê, es sa pre ten sa uni ver sa li da de do ser opõe-se ra di cal -

men te à pre mis sa ini ci al, ou se ja, à pre mis sa do ser em si tu a ção: on de o

psí qui co, o fí si co, o so ci al, o re li gi o so in te ra gem. Ma is adi an te, Sar tre

su bli nha que os ca rac te res so má ti cos per ten cen tes à “ra ça ju da i ca”

cons ti tu em ape nas um fa tor en tre tan tos ou tros li ga dos à si tu a ção do ju -

deu, ja ma is uma con di ção de ter mi nan te de sua na tu re za.15

6. O ju deu au tên ti co

Do is ca mi nhos, di a me tral men te opos tos, abrir-se-iam ao ju deu: a

au ten ti ci da de e a ina u ten ti ci da de. Se guir pe lo pri me i ro ca mi nho, pe la

au ten ti ci da de, sig ni fi ca vi ver e as su mir ple na men te a con di ção de ju deu.
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15 Cf. p. 43.  
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A op ção pe la ina u ten ti ci da de, ao con trá rio, re pre sen ta o re cha ço des sa

mes ma con di ção.

No en ten der de Sar tre, a ma i or par te dos ju de us es co lhe ram a ina u -

ten ti ci da de. Ao ne ga rem a exis tên cia de uma re a li da de ju da i ca, aflo -

rou-se-lhes um com ple xo de in fe ri o ri da de: “de i xa ram-se en ve ne nar por

de ter mi na da re pre sen ta ção que os ou tros têm de les e vi vem com me do de

que se us atos a con fir mem”16.

O de se jo de as si mi la ção, is to é, o de ser re co nhe ci do en quan to

ho mem, ge ra uma ten são per ma nen te pa ra o ju deu ina u tên ti co, por que,

mes mo gal gan do po si ção so ci al ele va da, es tá ci en te de que sem pre e ir -

re me di a vel men te re fe rir-se-ão a ele co mo um ju deu. Re sul ta do: na me -

di da em que re ne ga as ca rac te rís ti cas imu tá ve is que lhe atri bu em, se

con ven ce a ver es sas ca rac te rís ti cas nou tros ju de us, ven do-as, na ver da -

de, in di re ta men te em si mes mo. Isso se ria o ma so quis mo e o an -

ti-semitismo do pró prio ju deu. Con tu do, co mo adi an ta Sar tre, tra ta-se

de uma ma ni fes ta ção con fli tu o sa:

“é an ti-semita pa ra rom per to dos os la ços com a co mu ni da de ju da i -

ca, mas tor na a en con trá-la no fun do do co ra ção, po is sen te na pró pria

car ne as hu mi lha ções a que os an ti-semitas sub me tem os ou tros ju de us. E

o que cons ti tui uma das ca rac te rís ti cas do ju deu ina u tên ti co é pre ci sa -

men te es sa eter na os ci la ção en tre o or gu lho e o sen ti men to de in fe ri o ri da -

de, en tre a re je i ção vo lun tá ria e apa i xo na da dos tra ços de sua ra ça e a par -

ti ci pa ção mís ti ca e car nal na re a li da de ju da i ca”17.
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16 P. 62. Para Joel Rufino dos Santos o chamado complexo de cor é também uma invenção racista:
“seria uma espécie de complexo de inferioridade dos não-brancos diante da vida: ela dava
oportunidade a todos que tivessem força de vontade, mas os não-brancos tinham um inexplicável
medo de tentar; largassem o medo e tentassem, estudando, trabalhando firme, cumprindo as
regras sociais...Acabariam premiados. A invenção deste ‘complexo de cor’ teve um objetivo:
jogar em cima dos não-brancos a culpa das suas dificuldades. Você não vence porque tem
complexo de cor. A sociedade brasileira não é absolutamente racista” (op. cit., p. 56).

17 P. 69. A expressão “assimilação” é empregada no sentido de integração social. Joel Rufino
dos Santos também percebe o ímpeto de assimilação nos negros: “os brancos não o
aceitam, mas o negro força a aceitação — comportando-se como os brancos desejam que
ele se comporte. Este comportamento adaptativo do negro, comum em toda a América, que 
acaba lhe conferindo dupla personalidade, tem sido bastante estudado por psicólogos e
sociólogos” (op. cit., p. 71). Parece-nos, sem a menor censura, não bastar aos negros,
digamos, aos negros inautênticos, refutarem uma consciência negra; hão de falsear o traço
evidente da discriminação: a cor. Nesse sentido, o mencionado historiador brasileiro diz
que “embranquecer se tornou, por conseqüência, uma obsessão para as pessoas humildes
de cor. ‘Não sou racista. Mas gostaria que minha filha casasse com alguém menos escuro, 
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Por ca mi nho opos to, o ju deu au tên ti co faz-se ju deu por sua pró pria 

von ta de. Afas tan do-se do mi to do ho mem uni ver sal, es co lheu le var adi -

an te sua cons ciên cia ju da i ca:

“co nhe ce a si mes mo e se re co nhe ce na his tó ria co mo cri a tu ra his -

tó ri ca e mal di ta; de i xou de fu gir de si pró prio e de en ver go nhar-se dos

se us. Com pre en deu que a so ci e da de é má; subs ti tui o mo nis mo in gê nuo

do ju deu ina u tên ti co por um plu ra lis mo so ci al; sa be que es tá à par te, in to -

cá vel, mal di to, pros cri to, e as su me-se co mo tal”18.

Lon ge de su ge rir a so lu ção do pro ble ma so ci al ju da i co, a au ten ti ci -

da de, ao me nos, re duz o po der do an ti-semita, que não ma is en con tra pas -

si vi da de em seu in ter lo cu tor, an tes a as sun ção dos va lo res, do no me, dos

tra ços fí si cos, en fim, da re a li da de que o cir cun da.

7. Con si de ra ções fi na is

Dis cu tin do so lu ções que abran dem o so fri men to ju da i co, en tre as

qua is a pro pa gan da, a edu ca ção, a cons ci en ti za ção de que o pro ble ma é

nos so (dos não-judeus), Sar tre ques ti o na se ri a men te a efi cá cia das le is

pa ra mi ni mi zar o an ti-semitismo:

“não se de ve ter me do de pro i bir com le is per ma nen tes as de cla ra -

ções e os atos que ten dam a di fa mar uma ca te go ria de fran ce ses. Mas não

te nha mos ilu sões so bre a efi cá cia des sas me di das: as le is nun ca to lhe ram

e nun ca to lhe rão o an ti-semita, con vic to de per ten cer a uma so ci e da de

mís ti ca que es tá além da le ga li da de. Po dem se acu mu lar de cre tos e pro i -
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para ir limpando o sangue’ [...] Os negros que ficam ricos de alguma forma procuram
sempre mulheres brancas [...] Conheci, na minha infância de subúrbio, inúmeros pretos que 
se esfregavam à noite com água sanitária (a ‘cândida’ dos paulistas) e, ainda hoje, muitos
deles ‘esticam’ o cabelo para disfarçar sua ‘ruindade’ [...] o racismo tem essa
peculiaridade: acaba se introjetando nas suas vítimas, tornando-as, também, racistas”
(op. cit., p. 68 et seq).

18 P. 86-87. Para Hannah Arendt, os judeus encontraram no anti-semitismo, paradoxalmente,
um elemento aglutinador de um povo sem vínculo nacional, fadado à assimilação. De fato,
o crescimento do anti-semitismo ameaçava o povo judeu de extermínio físico. Só que,
nessas condições, os judeus “descobriram a idéia consoladora de que o anti-semitismo,
afinal de contas, podia ser um excelente meio de manter o povo unido, de sorte que na
existência de anti-semitismo ‘eterno’ estaria a eterna garantia da existência judaica. Essa
atitude decerto supersticiosa, relacionada com a fé em sua ‘eleição’ por Deus e com a
esperança messiânica, era fortalecida pelo real fato de ter sido a hostilidade cristã, para os
judeus, autêntico fator que, durante muitos séculos, desempenhava o papel do poderoso
agente preservador, espiritual e político” (op. cit., p. 27). 
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bi ções — es tes pro vi rão sem pre da Fran ça le gal, e o an ti-semita afir mabi ções — es tes pro vi rão sem pre da Fran ça le gal, e o an ti-semita afir ma

es pe rar re pre sen tar a Fran ça re al"19.

Co mo ini ci al men te sus ten ta mos, a re vi são do an ti-semitismo por Sar tre 

cons ti tui por ten to so es pec tro de es tu do cri mi no ló gi co do ra cis mo, prin ci pal -

men te se es ti ver mos cons ci en tes da com ple xa re a li da de bra si le i ra, da re cen te

he ran ça es cra va gis ta, da fra gi li da de de mo crá ti ca, da si tu a ção eco nô mi -

co-social da po pu la ção ne gra, as sim evi tan do com pa ra ções pre ci pi ta das.

A te o ria sar tri a na, ade ma is, so fre crí ti cas por co lo car o ju deu na

po si ção de um me ro “bo de ex pi a tó rio”. Apre sen ta de fi ciên ci as no que diz 

res pe i to à pers pec ti va his tó ri ca da in ves ti ga ção, não abor dan do a es tru tu -

ra ge ral de de sen vol vi men to do Esta do-Nação eu ro peu ou as re per cus -

sões po lí ti cas das ati vi da des fi nan ce i ras de sem pe nha das pe los ju de us nos 

úl ti mos sé cu los.

No en tan to, o es ti lo e agres si vi da de de Sar tre im pres si o nam. Con -

vi da-nos a re fle tir. Abre nos sos olhos. Mos tra “pre con ce i tos” on de vía -

mos “na tu ra li da de”. É uma ten ta ti va de re di men si o nar a res pon sa bi li da de 

pe la dis cri mi na ção ra ci al. Nes se sen ti do, a li ber da de hu ma na de pen de rá

da ex pe riên cia plu ral e, ma is ain da, de que as par ce las dis cri mi na das al -

can cem a ple ni tu de de se us di re i tos.
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