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0 ESTADO SOCIAL NO CONTEXTO 
INTERNACIONAL E EUROPEU1 

Margarida Salema d'Oliveira Martins 
Professora Associada 

da Faculdade de Direito da Universidade Lusiada de Lisboa 

1 Este texto consiste em t6picos relativos a interven<;ao de Margarida Salema d'Oliveira 
Martins, na 1' Sessao dedicada ao tema: 0 Estado Social de Direito: o contexto internacional 
e europeu, do P Encontro Anual de Professores de Direito Publico (Coimbra, 18 de Janeiro 
de 2008). Na altura desta interven<;ao, ainda nao se evidenciara uma tripla crise alimentar, 
energetica e financeira que vai despontar e caracterizar uma situa<;ao de depressao 
verificada ja no final do ano de 2008, corn gravfssimas consequencias sociais globais. 
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Resumo 

Neste trabalho, procede-se a uma reflexao te6rica sobre a existencia do 
Estado Social num contexto internacional e numa epoca em que avulta o debate 
sobre a crise do Estado e no Estado, previa a grave crise econ6mica e financeira 
global desencadeada no final de 2008. 

A crise do Estado, corn variados contornos, afecta nao apenas a soberania 
tradicional como tambem a sua dimensao, fun<;6es e ambito. Corn o fortale
cimento do Estado social cresce o sector publico, mas corn o risco de pereci
mento daquele debate-se a redu<;ao da interven<;ao publica. Introduz-se a ideia 
de subsidiariedade. 

No plano internacional, o Estado continua a ser o actor central que comanda 
a organiza<;ao internacional, a qual ainda nao pode competir para a redistribui
<;ao internacional como forma de combate as desigualdades globais. 

Palavras Chave 
Estado Social - Crise do Estado - Subsidiariedade - Fun<;6es do Estado -

Desigualdades entre Estados. 

Abstract 

In this paper the existence of the Welfare State in international context is 
object of a theoretical discussion, in a moment where the debate about the 
crisis of and on the State is central, previous to the global economic and finan
cial crisis that occurred in the end of 2008. 

The crisis of the State implies the national sovereignty, in its dimension, 
functions and scope. With the strengthening of the State the functions of the 
public sector grow, but with the risk of the perihsment of the State the discus
sion on the reduction of public intervention gains a new impact. The idea of 
subsidiarity is introduced. 

In the international plan the State continues to be the central actor who 
commands the international organization, which cannot yet compete for the 
international redistribution of goods in order to combat the social inequalities. 
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lities between States. 

1. Falar de Estado Social em contexto internacional pareceria, a partida, 
urn contra-sensa, remando-se contra uma mare doutrinaria que tern vindo a 
salientar a crise do Estado e a crise no Estado. 

A discussao que dominava nas rela<;6es internacionais do p6s - 9 de 
Novembro de 1989 (queda do muro de Berlim) era a da crise internacional 
do Estado soberano, que coexistiu corn o debate sobre a refunda<;ao da nova 
ordem internacional. 

As desordens internas que marcam a crise do Estado-Na<;ao, em que sobres
saem quest6es de legitimidade politica e de identidade nacional, reavivaram as 
doutrinas universalistas que se afirmam contra os nacionalismos. 

A Comunidade Internacional que se caracterizara pela "desordem" 
("jungle" internacional) contra uma aparente ordem interna, assiste a uma inten
sifica<;ao da reorganiza<;ao mundial. 

Entre as grandes potencias que avultam, ha algumas como os EUA, Ale
manha, Japao, Russia e China, que dificilmente apresentam urn modelo de 
Estado nacional, tais as minorias e grupos etnico-culturais que englobam. 

For outro lado, corn o desenvolvimento inovat6rio e avassalador do 
fen6meno dos grandes espa<;os, surgem novos actores que nao cabem nas cate
gorias classicas, como e o caso da Uniao Europeia. 

No resto do mundo, corn excep<;6es, esta a vista a ausencia do modelo 
Estado-Na<;ao, concebido para mobilizar solidariedades e executar projectos de 
futuro colectivo, acabando por ocupar urn lugar reduzido no sistema das rela
<;6es internacionais (ADRIANO MoREIRA, 2002). 

Nao obstante tal crise, o Estado soberano sempre mantem urn povo, juri
dicamente definido, que lhe permite a sobrevivencia internacional. 

Ate e distingufvel a crise do Estado nacional da crise do Estado soberano 
(caso dos Estados multinacionais e multiculturais). 

Na Europa, se a crise do Estado soberano parece conduzir a urn grande 
espa<;o de modelo politico multicultural, que se desenvolve de modo a manter 
o consentimento dos povos, que e o fundamento da legitimidade das mudan
<;as, ha que nao perder de vista a realiza<;ao da justi<;a. Dependendo a realiza
<;ao da justi<;a do direito e da execu<;ao deste, verifica-se af a perda de capaci
dade do Estado para atingir os objectivos para os quais ele foi inventado. 

2. Equacionamos assim o aparecimento, evolu<;ao e crise do Estado-Pro
videncia nesta perspectiva de rela<;6es internacionais. Outra questao seria a da 
justi<;a social nas rela<;6es entre Estados que nos levaria a uma ordem diferente 
de considera<;6es que nao incluiremos aqui. 
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Independentemente dos varios modelos de economia de mercado que 
hoje se distinguem (RoBERT BoYER por exemplo distingue os modelos anglo
-sax6nico, japones, frances e social-democrata caracterfstico da Europa do 
Norte), as bases do Estado Providencia foram lan<;adas na Gra-Bretanha no 
sec. XIX atraves da cria<;ao de urn sistema de seguros sociais financiado pelo 
Estado, pelo patronato e pelos assalariados (JEAN-JACQUES RocHE, 2005). Capi
talismo e Estado nao se devem confundir, pois aquele e anterior a este. 

A politica no seculo XX foi dominada por extensas querelas sobre a dimen
sao ea importancia do Estado, tributarias da querela classica liberalismo-socia
lismo. 

A ordem mundial liberal do inicio do sec. XX tinha sido liderada pelo 
principal Estado liberal do mundo- a Gra-Bretanha. Naquela epoca, ainda nao 
havia impostos sobre os rendimentos, nem programas de combate a pobreza 
ou regulamentos sobre a saude alimentar. 

Essa ordem mundial liberal foi-se desfazendo corn o avan<;ar do seculo 
que conheceu a guerra, a revolu<;ao, a depressao e a guerra, de novo. 0 Estado 
liberal minimalista foi substitufdo, em grande parte do mundo, por urn Estado 
muito mais centralizado e activo. 

0 chamado Estado totalitario tentou abolir a sociedade civil e subordinar 
os indivfduos atomizados aos seus objectivos politicos- enquanto uma versao 
de direita ditatorial terminou corn a derrota da Alemanha nazi em 1945, aver
sao de esquerda totalitaria ruiu em 1989 (FuKUYAMA, 2006). 

A dimensao, fun<;6es e ambito do Estado aumentaram igualmente em paf
ses nao totalitarios, incluindo praticamente todas as democracias, ate aos finais 
dos anos setenta. Enquanto no infcio do seculo XX, os sectores do Estado con
sumiam pouco mais do que 10% do PIB, na maioria dos pafses da Europa 
ocidental e nos Estados Unidos, nos anos 1980, consumiam quase 50% (70% no 
caso da Suecia social democrata). 

Este crescimento do sector publico produziu ineficiencias e consequencias 
imprevistas entao combatidas pelo thatcherismo e reaganismo. As politicas dos 
anos 1980 e 1990 caracterizam-se pela nova ascensao das ideias liberais em boa 
parte do mundo desenvolvido a par de tentativas para travar o crescimento do 
sector publico ou inverter esta tendencia. 0 colapso do comunismo veio refor
<;ar essa corrente de redu<;ao da dimensao do Estado. Politicos de partidos con
servadores e de centro-direita que chegam ao poder, nos anos 1990 e tambem 
nas universidades, onde a economia ganha urn novo folego coma ciencia social 
principal, defendem ideias que se classificam de neo-liberais. 

A dilata<;ao do Estado tinha afectado nao apenas os pafses do antigo 
mundo comunista mas tambem pafses em desenvolvimento nao comunistas 
(por exemplo, a parte de despesa publica do PIB mexicano aumentou de 21 % 
em 1970 para 48% em 1982) (FUKUYAMA, 2006). 
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3. 0 tema dominante da politica no final do sec. XX e assim a redu<;ao da 
dimensao do sector publico, intensificando-se o debate doutrinario em 
variadissimas areas cientificas. 

A ideia de subsidiariedade foi reinventada, ate havendo quem defendesse 
uma especie de novo modelo de Estado - 0 Estado subsidiario. 

Recentemente tambem se falou em Estado Garantia2
• 

A ideia subsidiariedade, na sua vincula<;ao ao mundo-de-vida social radica 
na referencia a uma sociedade nao construida pelo Estado, mas constituida por 
urn conjunto intrincado de associa<;6es, comunidades, grupos ou cons6rcios 
sociais pelos quais cada urn se insere na vida social e que se desenvolvem para 
prover as pessoas em fun<;ao das suas necessidades. 

A medida que os varios grupos se vao constituindo na sociedade e se vao 
impondo corn autonomia, podem construir-se entre eles rela<;6es de subsidia
riedade. Contudo, a sociedade corn que hoje deparamos e predominantemente 
uma sociedade atomizada face a urn Estado-Providencia. Sem repudiar a socie
dade moderna coma ela e, importa tentar que ela seja mais viva, mais organi
zada. Na ausencia de uma sociedade organica, aplica-se a no<;ao de subsidia
riedade a todos os niveis de autoridade que se subordinam e se sobrep6em, 
entre si, dentro do Estado ou para alem deste. Em todo o caso, a subsidiarie
dade surgiu na hist6ria coma urn principio de organiza<;ao social. 

Do dominio social, econ6mico (onde pode exactamente reger a rela<;ao 
entre iniciativa privada e interven<;ao publica) ou cultural, a subsidiariedade 
passou a palavra chave no discurso politico europeu dos anos noventa, propi
ciando a sua inscri<;ao em tratados internacionais e, no caso portugues, na pro
pria Constitui<;ao. A expressao foi utilizada e defendida politicamente nos mais 
diversos quadrantes dada a sua neutralidade ideol6gica acabando por expri
mir urn sentido de rela<;ao de proximidade entre o decisor e o destinatario da 
decisao. 

Foi, porem, na transposi<;ao da ideia da subsidiariedade para o dominio 
juridico, que o debate mais se alargou e aprofundou, tendo sido acolhida ini
cialmente pela doutrina corn o maior cepticismo, por nao se lhe reconhecer 
utilidade. 

E sobretudo tendo em vista o Estado e a soberania que se posiciona a 
subsidiariedade, sendo as suas grandes matrizes de filosofia politica a aris
totelica na Antiguidade, a tomista na Idade Media e a cat6lica-social na epoca 
contemporanea. 

2 A ideia de Estado Garantia defendida por FERNANDO AoAo DA FoNSECA (urn Estado que 
deve garantir o acesso de cada urn e de todos os cidadaos a liberdade de escolha). V. 
sobre os Encontros dos Jer6nirnos, SERGIO REBELO, 0 Estado Garantia a luz da Ciencia 
Econ6rnica, refere-se aos teorernas do bern-estar social (o rnercado prornove o bem-estar 
social) e Lurs CABRAL, o Estado Garantia e a Regula<;ao, que salienta que o prindpio da 
subsidiariedade e mais do que uma questao de beneficia econ6mico, in Nova Cidadania, 
Ano IX, n.Q 33, Julho-Set. 2007, respectivamente, p. 12-20 e p. 20-24. 
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A t6nica central das doutrinas liberais que se desenvolveram no seculo 
XIX, a partir de LOCKE, e a nao interfen?ncia do Estado na actividade eco
n6mica. 0 liberalismo econ6mico gerador de uma filosofia individualista cria 
uma no<;ao especifica de supletividade, que se resume a uma interven<;ao esta
dual necessaria e excepcional em caso de incapacidade social, diversa da que 
esta na base da subsidiariedade que aponta para um dever de ingen?ncia. 

E, contudo, com o catolicismo social, fundado na dignidade do homem, 
coma valor individual transcendente, que relativiza os valores da liberdade e 
da igualdade, hipostasiados pelo liberalismo e pelo socialismo, respectiva
mente, que a subsidiariedade vai receber um contributo decisivo. 

E sobretudo na Alemanha contemporanea que, em reac<;ao frontal ao nacio
nal-nacionalismo, e tendo presente uma sociedade moderna, pluralista, na qual 
os individuos, ao mesmo tempo que reclamam da autoridade estadual mais 
protec<;ao e mais seguran<;a tambem exigem mais autonomia de ac<;ao e pensa
mento, surge coma necessaria uma norma organizat6ria que permita atribuir 
mais adequadamente as competE'mcias em cada caso. A ideia aparece coma 
apelativa, moderada e consensual, concitando a adesao de correntes adversa
rias, sendo apoiada por toda uma gera<;ao de pensadores politicos e juristas. 
Apresentado coma um principio neutro, aplica-se onde quer que se coloque o 
problema da distribui<;iio de competencias, excepto na sociedade totalitaria que 
nao reconhece qualquer competencia ou dignidade ao individuo. 

Se a validade do principio era objecto de acordo geral, ja a sua concreti
za<;ao se afigurava complexa, considerando uns que se tratava de um principio 
demasiado vago e defendendo outros que o seu valor residia exactamente na 
falta de precisao por a sua natureza radicar numa adaptabilidade as circuns
tancias. Quanta a sua fundamenta<;ao, houve quem apelasse ao direito natural 
e tambem quem, mesmo nao aceitando a imposi<;ao de um conjunto de preceitos 
transcendentes e intangiveis, aceitasse a subsidiariedade coma um principio 
formal, cujo conteudo varia com o tempo, mas que pressupoe o desenvolvimento 
da liberdade e da autonomia segundo as capacidades dos actores sociais. 

0 principio da subsidiariedade segundo os seus te6ricos, visaria apenas 
fazer coexistir o dever de ingerencia e o dever de nao ingerencia. 0 dever de 
ingerencia radica quer no pedido individual correspondente a necessidade sen
tida e na incapacidade social de o satisfazer quer no bem-comum, variavel em 
fun<;ao do tempo e do espa<;o. Por seu turno, a ajuda estadual s6 pode ser 
fornecida em fun<;ao do possivel, que e 0 criteria do necessaria que varia. 
Ora, as instancias publicas garantem o necessaria, colocando-se a questao de 
saber quando e que se deve verificar a interven<;ao do Estado e quando se 
verifica a incapacidade dos actores sociais. Poe-se entao a questao da com
petencia da competencia, isto e, quem pode decidir da atribui<;ao da competen
cia a um grupo ou a uma instancia. 
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4. Voltando ao debate politico, a questao que se coloca entao e saber 
quais sao as areas em que e preciso reduzir a interven<;ao estadual. 

A redu<;ao da dimensao dos sectores do Estado traduz-se entao na en
trega (devolu<;ao) ao mercado ou a sociedade civil de fun<;6es que aquele exer
cia de forma inadequada. 

Simultaneamente, o crescimento da economia global tern provocado urn 
desgaste acentuado na autonomia dos Estados-na<;ao soberanos, ao aumentar a 
mobilidade da informa<;ao, do capital, das mercadorias e, em menor grau, do 
trabalho. 

Esta tendencia de redw;ao do alcance dos Estados-na<;ao continua bem 
activa em muitas partes do mundo, nomeadamente nos Estado-Providencia 
europeus que no seculo XXI sofrem uma crise da seguran<;a social e que esta 
ligada a urn grau excessivo de regula<;ao e de interven<;ao do Estado nas eco
nomias desses parses. 

Esses Estados tern pois encetado reformas em varios sectores corn o pro
p6sito de manter determinados niveis de protec<;ao social, que os respectivos 
direitos internos alias asseguram. 

Mesmo na Suecia, corn urn crescimento acima da media europeia, tern 
sido empreendidas pelo governo de coliga<;ao de centro-direita (FREDRIK REIN

FELDT- primeiro ministro) cortes nos apoios ao desemprego e na doen<;a, corn o 
fundamento de que o Estado social e demasiado benevolente, pagando 
indevidamente 20 mil milh6es de coroas suecas (dois mil milh6es de euros) em 
beneficios sociais (Estudo Nov. 2007 relatado no D.E. de 3/1/2008- p. 14). 

Para FuKUYAMA, as teorias de redu<;ao do Estado tern mais seguidores do 
que a teoria da constru<;ao de Estados que o autor promove ao referir que as 
reformas liberalizadoras foram muitas vezes confundidas corn urn esfor<;o para 
reduzir a capacidade estadual a todos os niveis e ao defender que ha areas de 
actua<;ao do Estado que devem ser fortalecidas. Entende que no periodo p6s -
11 de Setembro 2001 a questao principal da polftica global ja nao sera como 
reduzir o estadismo mas como aumenta-lo defendendo que o declinio do Es
tado nao e urn preludio da utopia mas sim do desastre (FUKUYAMA, 2006). 

Isto e, mesmo os mais catastrofistas nao deixam de concluir, por urn lado, 
que nao ha ainda alternativa ao Estado, pelo menos em largas zonas do mundo. 
E, por outro lado, que ha que reequacionar as fun<;6es do Estado. 

5. Ora, o Estado ainda e o principal actor internacional e a pe<;a central 
do sistema internacional. E nessa base que ainda funcionam as organiza<;6es 
internacionais universais que, como e o caso da ONU, intervem cada vez mais 
activamente na resolu<;ao de problemas concretos, combatendo desigualdades 
entre Estados. 

Como refere KOFI A. ANNAN, no celebre relat6rio do Secretario-Geral "In 
larger freedom towards development, security and human rights for all", de 
2005, num mundo de amea<;as e desafios interligados, e do proprio interesse 
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de cada pais que tais factores sejam encarados de forma efectiva. A causa de 
uma liberdade maior s6 pode ser avan<;ada atraves de uma coopera<;ao extensa, 
profunda e sustentada de coopera<;ao global entre Estados. Tal coopera<;ao e 
possivel se todas as politicas de cada pais considerarem nao apenas as neces
sidades dos seus pr6prios cidadaos mas tambem as necessidades dos outros. 
Tal forma de coopera<;ao nao s6 vai ao encontro dos interesses de cada urn mas 
tambem reconhece uma humanidade comum. 

As propostas avan<;adas por KoFI ANNAN visam refor<;ar os Estados e 
capacita-los a servir melhor os seus povos atraves de urn trabalho conjunto na 
base de prindpios e prioridades partilhados. E tarefa do Estado garantir os 
direitos dos cidadaos, protegiHos do crime, violencia e agressao e providenciar 
o quadro da liberdade dentro da lei para que os individuos possam prosperar 
e a sociedade possa desenvolver-se. Se os Estados forem frageis (nao aborda
mos aqui o caso dos Estados fracas), os povos do mundo nao poderao gozar a 
seguran<;a, desenvolvimento e justi<;a a que tern direito. Assim, urn dos maio
res desafios do novo milenio e assegurar que todos os Estados tenham a for<;a 
necessaria para encarar os muitos problemas que se lhes deparam. 

Tal tarefa nao pode, contudo, ser desempenhada apenas pelos Estados. 
E necessaria uma sociedade civil, activa e urn sector privado dinamico ja que 
ambos ocupam uma fatia crescentemente grande e importante do espa<;o ante
riormente reservado apenas aos Estados, sendo claro que os objectivos tra<;a
dos nao serao atingidos sem o seu pleno empenhamento. 

KoFI ANNAN salienta ainda a necessidade de organiza<;6es regionais e glo
bais ageis e efectivas, cabendo a ONU urn papel especial. Corn a globaliza<;ao, 
as vantagens comparativas das N.U. sao evidentes. 

Para alem das contribui<;6es dos Estados, da sociedade civil, do sector 
privado e das organiza<;6es internacionais, sao necessarios novos mecanismos 
para assegurar a accountability (responsabilidade) - a accountability dos Estados 
para corn os seus cidadaos, dos Estados uns corn os outros, das organiza<;6es 
internacionais corn os seus membros e das gera<;6es presentes para as futuras. 

Neste ambito, devemos lembrar as prioridades tra<;adas em materia de 
desenvolvimento que abrangem uma serie de aspectos inter-relacionados, desde 
a igualdade de genera ate a saude e educa<;ao, passando pelo ambiente e que 
foram cristalizadas nos chamados Millenium Development Goals (ODMs). 
Os oitos objectivos tra<;ados, abrangendo uma serie de metas a alcan<;ar em 
determinadas datas (2015, 2020) - desde a erradica<;ao da pobreza extrema ate 
a educa<;ao primaria universal - permite encontrar urn quadro de ac<;ao ambi
cioso, que naturalmente tambem tern que ver corn areas tradicionais de inci
dencia do Estado social, coma a saude e a educa<;ao. 

Assim, ao contrario de uma fuga ao social, o processo de globaliza<;ao 
tambem e objecto de uma aten<;ao particular, em termos sociais, por parte das 
organiza<;6es internacionais. 
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6. Alias, costuma dizer-se que a Uniao Europeia e uma organiza~ao pura
mente liberal por causa da vertente do mercado interno, ja que as normas rela
tivas as liberdades de circula~ao e da livre concorrencia se aplicam a todos os 
sectores econ6micos. Mas nalguns deles corn caracteristicas peculiares como a 
agricultura e os transportes, a 16gica "liberalizadora" do mercado interno e 
mitigada ou conjugada corn urn certo intervencionismo econ6mico. Esta e a 
razao que explica que no T.C.E. surjam as chamadas politicas comuns, previs
tas nos sectores da agricultura, transportes e rela~6es econ6micas externas, nas 
quais a interven~ao das institui~oes comunitarias e muito intensa. Noutros 
sectores econ6micos, a interven~ao prevista e mais reduzida traduzindo-se em 
diversas politicas, que tern vindo a aumentar (politica social, protec~ao dos 
consumidores, ambiente, investiga~ao e desenvolvimento tecnol6gico, indus
tria, redes transeuropeias etc. (Dmz DE VELAsco, 2006). E isto para nao falar na 
coesao econ6mica e social e fundos estruturais. 

Nos ultimos debates sobre a globaliza~ao, no Parlamento Europeu (Ses
sao plenaria de Novembro 2007), foi defendido, por exemplo, por JosEPH DAu 
(Eurodeputado frances), presidente do PPE DE, que a globaliza~ao nao pode 
ser realizada a custa dos desfavorecidos, tern de ser urn instrumento de luta 
contra desigualdades no seio de urn pais, mas tambem entre paises. A globali
za~ao oferece novas oportunidades mas ha que responder a estas oportunida
des corn uma politica interna e externa integrada que e indispensavel para 0 

exito da Agenda de Lisboa3 . 

Se a Comunidade Europeia (Uniao Europeia) e uma Comunidade de Di
reito questiona-se se pode ser uma Comunidade Social de Direito, o mesmo se 
passando corn outras organiza~6es internacionais cujos destinatarios principais 
sao os Estados. Por ora, pode equacionar-se se exerce subsidiariamente a inter
ven~ao que falta aos Estados-Membros. 

A reforma do Estado-Providencia e actualmente o caminho escolhido na 
Europa ocidental, conhecendo-se, malgre lui, que o bem estar liberal ocidental 
ainda e hoje urn factor de atrac~ao tal que a imigra~ao clandestina se tornou 
urn problema que chegou a atingir contornos humanitarios graves como e sa
bido. Retorna-se entao a necessidade do estadismo. 

Se olharmos para o conjunto de fun~6es essenciais do Estado elencadas 
por exemplo pelo Banco Mundial (Relat6rio sobre Desenvolvimento Mundial 
de 1997) encontramos uma lista plausivel, dividida em tres categorias (fun~6es 
minimas, intermedias e activas). 

As fun~6es minimas abrangem: fornecer bens publicos essenciais, defesa, 
seguran~a, direitos de propriedade, gestao macroecon6mica, saude publica, 
promover a igualdade, proteger os pobres. 

3 Sabre a estrategia de Lisboa e o modelo social, v. PAULO DE PITTA E CuNHA, A integra<;ao 
europeia no mundo globalizado, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 67, Lisboa, I, 
2007, p. 37-49. 
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As fun<;6es intermedias serao: lidar corn externalidades, educa<;ao, am
biente, regulamenta<;ao dos monop6lios, ultrapassar uma educa<;ao imperfeita, 
seguros, regulamenta<;ao financeira, seguran<;a social. 

As fun<;6es activas envolvem politica industrial e redistribui<;ao da riqueza 
(FUKUYAMA, 2006). 

Aqui encontramos nas tres areas, fun<;6es do Estado social. 0 ponto e 
saber qual o grau de bem estar proporcionavel internamente pelo Estado, e 
outras estruturas internas ou internacionais. 

7. Numa perspectiva sociol6gica, ANTHONY GroDENS refere que num mundo 
globalizante marcado por mudan<;as sociais, as institui<;6es pre-estabelecidas 
ficam sob tensao, desde as areas mais pessoais e de intimidade social ate as 
ordens de larga escala. Urn dos exemplos dados eo da corrup<;ao, que ja exis
tia mas nao era tratada como tal. Hoje, nas novas condi<;6es de visibilidade 
social em que a vida politica opera, o que antes era aceite torna-se geralmente 
visto como ilegitimo. Concentrando-se no welfare state e nas welfare institu
tions, entende o autor que embora a crise seja geralmente entendida em termos 
fiscais (GALBRAITH - culture of contentment), outros tambem a encaram como 
uma crise de ansiedade e inseguran<;a da classe media que antes s6 afectava as 
classes mais baixas. 

0 welfare state era urn estado de seguran<;a ou de garantia, uma especie 
de contrapartida publica do seguro privado. Destinava-se a proteger na doen<;a, 
invalidez, div6rcio ou desemprego. 

Hoje, a modernidade implica novos estilos de vida que levam a que 
quest6es como as polfticas da vida se desloquem para o centro da agenda poli
tica. Defende a emergencia de uma post-scarcity society (sociedade p6s-caren
cia?), nao no sentido marxista de penuria, mas de urn conjunto de tendencias 
emergentes, desde as discuss6es politicas sobre a vida (aborto) ate aos riscos 
ecol6gicos - a modernidade nao pode necessariamente ser resolvida corn mais 
modernidade, por exemplo, o impacto e o valor da inova<;ao tecnol6gica nao 
podem ser decididos em termos puramente tecnol6gicos. 

Os programas de ajuda globais que transferem a riqueza do Norte para o 
Sul, tern valor pois atacam desigualdades globais. Mas, tambem estao sujeitos 
a algumas das mesmas dificuldades que os sistemas de welfare nos paises 
desenvolvidos. Mas em qualquer caso tais dificuldades sao minimas em termos 
de montantes envolvidos (ANTHONY GroDENS, 1998). 

Concluimos, para ja, assim que o debate continua em varias frentes numa 
aparente continuidade, por ora sem a ousadia de rupturas significativas corn 
os padr6es ja alcan<;ados. 
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