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RESUMO 

o presente ensaio traz uma breve reflexao sobre a perspectiva habermasiana 
de sistematlzacao do "mundo vital", examinada no quadro hist6rico da questao 
da "p6s-modernidade". Esta trata da relacao, apontada por HABERMAS (03:t 
II), entre as esferas do "sistema" e do "mundo vital", aplicada em termos de 
uma teoria da sociedade que se coloca frente a ideia de uma "nova ordem 
mundial". 

A ideia de uma "nova ordem mundial" situa-se no contexto 
hist6rico da queda do Muro de Berlim, do fim da utopia socialista, e da 
afirmacao do Capitalismo como a unico sistema s6cio-econ6mico 
vigente anivel mundial. Progn6stico de um futuro pr6ximo que desde 
ja se anuncia, sua contextualizacao hist6rica preconiza as novas 
parametres. as quais a pensamento deve obedecer como expressao 
de seu pr6prio tempo. Configurada no ideal de uma Europa totalmente 
unificada, idealizada par Kojeve: au no triunfo do Capitalismo Liberal 
de Fukuyama, a ideia de uma nova ordem traz implicita uma 
mterpretacao (correta au n80) da concspcao hegeJiana de "fim de 

• Trabalho apresentado na V SEIvlANA DE HUIvlANIDADES DA UFRN - 1995 

1 Optarnos pela traducao de LEBENSWELT como "mundo vital", seguindo a tradicao de alguns 
comentadores que distinguem 0 termo do conceito renomenol6gico de "mundo da vida". 
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historia". Esta, aproximada de uma forma muito peculiar a um tipo de 
cornpreensao do Pos-Moderno, tal como se encontra na nocao de 
"Post Historie" de Arnold Gehlen. Desaparecidas as premissas do 
esclarecimento, como expressao da modernidade, a pos-modernidade 
se caracteriza a partir das suas consequencias que permanecem em 
vigor. Noutros termos, um quadro da rnodemizacao social auto
suficiente, que progride em torno de uma coniuqacao da tecnica e da 
ciencia com as leis funcionais da economia e do Estado. Corporificado 
num sistema an6nimo, auto-operacionalizavel em todas as suas 
instancias, coordenadas nos seus sub-sistemas, este se caracteriza 
como imune as influencias, De modo que, pensar a ideia de uma nova 
ordem como remapeamento do caos na incomensurabilidade do 
contexto historico, implica examina-lano seu cerne funcionalista. Torna
la como principia ordenador da realidade, enquanto nucleo de 
cristalizacao de uma concepcao de mundo que tem na sua raiz aquila 
que Habermas identifica como "sistematizacao do mundo vital". 

Objeto de analise, a ideia de uma nova ordem se coloca sob a 
otica do carater geral da retacao entre "sistema" e "mundo vital" a 
partir dos pressupostos de uma concepcao habermasiana da teoria 
da sociedade. 0 "mundo vital" se caracteriza como a conjunto de 
referencias do mundo cotidianodos atores socials, situado na dimensao 
do entendimento intersubjetivo, enquanto pano-de-fundo nao 
ternatizavel da acao comunicativa, a qual serve tarnbern como celeiro 
cultural de conviccoes e ideias basicas. Em contrapartida, a "sistema", 
como oposto que Ihe e derivado, aparece como principia de 
tematlzacao e ordenamento instrurnental-estrateqlco dos elementos 
nao ternatizaveis que emergem do pano-de-fundo atraves de crises e 
patologias que a "mundo vital" esta sujeito no processo de 
raclonalizacao social. Assim, dentro dessa perspectiva, considera-se 
a "sistema como um desdobramento do proprio "mundo vital". 
Caraoteriza-se entao uma ligac;ao indissociavel entre as terrnos, que 
tem no "sistema" a limite da torca explanatoria, de resolucao de crises 
e expncacao de paradoxos do "mundo vital", as quais ele esta sujeito 
pelo proprio carater dinamica que apresenta. 

Em termos gerais, a interpretacao de uma nova ordem como 
remapeamento do caos, se aproxima dessa ideia de indissolubilidade 
entre "sistema" e "mundo vital" como elementos constitutivos do 
"complexo dialetico" que caracteriza a sociedade na sua dupla face: 
da inteqracao social, cujas ortentacoes sao colhidas no mundo vital; e 
da integracao slsternica, produzida pelos modos estrateqicos de 
ordenar a acao. Tal aproxirnacao so e possivel na medida em que, a 
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ideia de uma nova ordem mundial tem implicito 0 pressuposto de uma 
sociedade global, que se articula sobre 0 pano-de-fundo de um largo 
espectro de contextos IingOisticos-culturais, e que se racionaliza diante 
das evidencias tematizadas do mundo vital. 

Pensar 0 sentido de remapeamento na ideia de uma nova ordem, 
e pensar 0 carater dmamico que se apresenta em dois niveis: do sis
tema, na instancia de apropriacao dos elementos do mundo vital e no 
desenvolvimento da sua propria dinarnica, e do mundo vital, na sua 
relacao COJTl 0 sistema e como horizonte possivel de ternanzacao. Nes
se sentido, 0 carater de reterritorializacao na sistematizacao do mun
do vital, implica numa redefinicao dos parametres caracterizadores 
doslimites de cornpreensaopara a velha divisao de mundos em termos 
de uma sistematizacao global, a partir da diversidade de contextos no 
qual 0 mundo vital se caracteriza como caos. 

Habermas(2:45-92) discutindo com Marcuse, sobre 0 carater da 
sisternatlzacao tomada na sua estrutura funcional, salienta a ideia de 
deslocamento dos conflitos, do interior do sistema para a periferia, 
como modelo de sistematizacao. Este, enquanto uma forma de 
reterrttorializacao do sistema, pode ser compreendido em dois 
aspectos. 0 primeiro, de um enfoque "rnicroscopico", do interior das 
sociedades, que se caracteriza pela formacao de guetos e de um 
imenso contingente de excluidos, que como tais estao incorporados 
no interior da sua estrutura. E 0 segundo, de um enfoque 
"macroscopico", de uma dlvisao mundial de paises, onde 0 mesmo 
modelo sistematico se repete, diferenciando-se apenas nas formas e 
graus de vlolencia quelhe e implicita. 

Assim, sobre a velha divisao economicista entre primeiro e terceiro 
mundo se coloca uma nova ordem transnacional que tem a face de 
um sistema anonimo, auto-operacionalizavel, 0 qual se diferencia 
apenas no processo de sisternatizacao do mundo vital em suas 
diferentes instancias, Oeste modo, 0 dito "primeiro mundo", pode ser 
caracterizado pelo processo de sisternatizacao que se operacionaliza 
no contexte de uma socializacao democratica com a destruicao lenta, 
mas progressiva dos valores e culturas de tradicao salida. Eo "terceiro 
mundo" atraves de um processo de sistematizacao que se 
operacionaliza no contexte de uma sociallzacao selvagem com a 
destruicao acelerada dos valores e culturas recentes. As 
consequencias de tais processos, ainda que se diferencie em cada 
caso, como especificidades regionais do processo de slsternatizacao, 
todos apresentam um dado comum: a reacao a violencia da 
sistematizacao do mundo vital, diante da sua propria deqradacao. 
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Contudo, pela pr6pria complexidade dialetica que envolve a 
relacao entre sistema e mundo vital, a resposta a deqradacao do 
mesmo pela sisternatizacao nao se reduz apenas aos aspectos 
patol6gicos das sociedades au as respastas possiveis no interior do 
pr6prio sistema como movimentos (feminista, gay, ecol6gico, etc ...) 
de contestacao. Do mesmo modo, para alern dos simples efeitos, a 
resposta a deqradacao do mundo vital tam bern implica uma maior 
cornplexiflcacao do mesmo, como uma forma de recuo a medida que 
avanca a processo de sistematlzacao. Pano-de-fundo nao ternatizavel 
da acao comunicativa, a mundo vital absorve a desdobramento da 
sisternatizacao e as seus efeitos, enquanto celeiro IingOistico-cultural 
de urn tipo de comunlcacao situada, que data-os de urn novo sentido 
na pratica intersubjetividade cotidiana, como forma de escapar a malha 
estrateqico-instrurnental do sistema, atraves da sua cornplexificacao. 

Nessa medida, pensar a nova ordem em term as criticos do 
processo de slsternatlzacao, atraves do carater dlnarnlca da relacao 
entre sistema e mundo vital, significa resgatar a velho ideal de 
ernanclpacao esquecido pela p6s-modenridade. Recolocando a pr6prio 
projeto do esclarecimento sob urn novo prisma: como "possibilidade 
de urn projeto de vida nao-tracassado" (HABERMAS, 1:182), no interior 
da estrutura do proprio sistema. 
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