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Jose Carlos Barcellos 

Essa obra, de autoria de Eduardo Grliner, professor da Universidade 
de Buenos Aires, e um ponto de referencia indispensavel para 0 debate 
contemporaneo nas areas de filosofia, letras e ciencias humanas, 
sobretudo tendo-se em conta as especificidades do momenta hist6rico 
atual e, nele, do contexto academico latino-americano. Muito mais 
que uma reflexao crftica acerca dos eshldos culturais - 0 que tambem 
e -, trata-se de uma analise densa, complex a e muito bern 
fundamentada da situa~ao politica e cultural hodierna, que, ao mesmo 
tempo, tematiza com bastante clareza 0 lugar epistemol6gico e politico 
a partir do qual se constr6i. Por outras palavras, trata-se de lUna obra 
profundamente consciente da tradi~ao cultural em que se insere e dos 
compromissos eticos e politicos que assume como premissas 
irrenunciaveis do dialogo que se prop6e estabelecer. 

Essa postura ja aparece com meridiana clareza desde 0 pr610go, 
cujas primeiras palavras vale a pena transcrever em sua formulac;ao 
lapidar: 

Ser, en ciertos y determinados aspectos, un estricto conserva
dor: qUiza esta sea la linica manera - una manera, hay que 
admitirlo, "defensiva" - de ser hoy 10 que solia llamarse "de 
izquierda". La barbaric civilizatoria tardocapitalista, se sabe, 
consiste fundamentalmente en el bombardeo vertiginoso de 
flnovedades" que apuntan a desplazar la densidad hist6rica 
de los objetos, los sujetos, los acontecimientos, los procesos 
culturales (p. 33). 

Esse trecho da bem a medida da amplitude do projeto de Griiner 
e da poshlra critica que assume: trata-se de levar a cabo uma minuciosa 
analise do contexto cultural sob 0 capitalismo tardio, submetendo a 
uma cerrada crftica m uitas das formulaC;6es te6ricas correntes na 
academia e no mercado midiatico, que, de uma maneira ou de outra, 
constihlem formas de colaborac;ao ou, melhor dizendo, de capitulac;ao 
do pensamento, diante do poder avassalador do mercado 
(unilateralmente) globalizado. Nesse sentido, criticam-se com vigor a 
apologia do "pensamento debil" e dos "fragmentos", 0 
multiculturalismo, certos desdobramentos da teoria p6s-colonial e 
ainda 0 pr6prio conceito de globalizac;ao. 

o eixo central do livro e a proposta de uma teoria crftica da 
cultura elaborada para os dias de hOje, mas que assuma positivamente 
o imenso legado do pensamento marxista do sec. xx - num amplo 
espectro, em que ocupam lugar de destaque Benjamin, Adorno, Lukacs, 
Bakhtin, Sartre, Marcuse e Gramsci, entre ouh'os -, sem abrir mao 
tampouco da imprescindivel contribuic;ao dos grandes classicos do 
pensamento moderno, de Maquiavel a Marx, ou de Spinoza a Freud. 
S6 assim se poderia fazer frente aos desafios apresentados pela yoga 
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pos-estruturalistal desconstrutivista, cuja recep~ao pelos estudos 
culturais, com suas discutiveis op~6es esteticas, resulta numa "mezcla 
( ... ) de oscurantismo y populismo que es al mismo tiempo demagogica 
y despolitizadora" (p. 60). 

Na perspectiva de GrLiner, trata-se sempre de recuperar a rela~ao 
entre os fragmentos, em que 0 mlmdo atual, dito pos-moderno, parece 
se estilha~ar, e a totalidade, entendida, com Jameson, como "modo de 
produ~ao". Ou seja, 0 que 0 autor busca, com grande competencia e 
maestria, e restituir ao pensamento teorico a capacidade de submeter 
it critica a cultura hegemonica - como conjtmto articulado, coeso e 
coerente, em sua logica de fragmenta~ao e domina~ao -, evitando 
que a teoria mimetize, ela propria, as dispers6es socio-culturais e 
discursivas do capitalismo tardio. Em suas palavras, a desvaloriza~ao 
em abstrato da categoria de totalidade e "1m sintoma de barbarie teorica 
e ideologica" (p. 79). 

A critica aos estudos culturais e trazida por GrLiner, portanto, 
para 0 plano filosofico e politico, e nisso diferencia-se da perspectiva 
explorada por outra excelente obra de autor argentino - Carlos 
Reynoso. Apogeo y decadeneia de los estudios eulturaIes: una vision 
antropologica. Barcelona: Gedisa, 2000, 335 p. -, que se atem 
preferencialmente a quest6es de epistemologia das ciencias sociais. 
Para GrLiner, 0 que esta em jogo no debate e a condena~ao it irrelevancia 
de toda a tradi~ao cultural da modernidade ou ainda a rejei~ao e 0 

desprezo em bloco pela historia do pensamento ocidental, cujos 
momentos mais importantes e expressivos sao por ele convocados, 
com seguran~a e brilho invulgares, na constru~ao de seu texto. 

Na primeira das tres partes em que a obra se divide, 0 autor 
contrasta a perspectiva atomizadora e despolitizante dos estudos 
culturais com a necessidade premente - "el pensamiento esta en 
estado de emergencia, porque el mundo esta en estado de catastrofe" 
(p. 383) - de se retornar a uma teoria critic a da cultura, nos termos 
acima apontados. Semelhante renova~ao do pensamento critico nao 
po de passar por alto 0 carater conflitivo das praticas simbolicas e 
esteticas, nem abrir mao de no~6es classicas de analise sociocultural e 
historica, tais como modo de produ~ao, luta de classes, ideologia, 
inconsciente e totalidade. 0 desafio consiste precisamente em recupera
las e adapta-Ias de maneira produtiva it interpreta~ao da sihla~ao atua!. 

Na segtmda parte, Griiner submete a teoria pas-colonial a urn 
estudo acurado e encarece a necessidade de vincula-la a urn nucleo 
mais "duro" de fatores historicos, economicos, sociais e politicos. Para 
tanto, prop6e uma articula~ao criativa entre a teoria pas-colonial 
(Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak etc.) e a teoria do sistema
mtmdo (Immanuel Wallerstein, Samir Amin). Trata-se, basicamente, 
de superar a "tenta~ao textualista" de certas vers6es da teoria pos
colonial, que implica amilide ''tma despolitizadora desatencion a los 
fenomenos del neocolonialismo actual en favor de las 'ficciones' 
producidas en tma etapa anterior de colonialismo formal, ahora 
felizmente 'superado'" (p. 179, grifo do autor). 
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Na terceira parte, apresentam-se as bases para uma reftmda~ao 
do ser social e politico, atraves da recupera~ao de tres experiencias 
fundantes da tradi~ao ocidental, a saber, as experiencias do tragic 0, 

do poetico e do politico. 0 retorno a essas experiencias imp6e-se pela 
profunda ambigiiidade da situa~ao contemporanea, em que" el 
maximo desarollo economico-tecnico del capitalismo se combina 
desigualmente can su maxima catastrofe social, moral y cultural" (p. 
304). Par outras palavras, e mister recuperar as fundamentos da 
civiliza~ao ocidental para se poder confrontar a barbarie instalada it 
nossa volta. 

Enfim, para Griller, a renova~ao da teoria crltica da cultura e 
uma exigencia ineludivel da luta politica contemporanea trazida para 
dentro do campo teorico, consoante a melhor tradi~ao do pensamento 
marxista elaborado ao longo do sec. xx. 

Um Unico senao a apontar: e incompreensivel que urn intelechlal 
do porte de Eduardo Griller, que se move comfacilidade, inteligencia 
e seguran~a em meio it mais sofisticada e exigente bibliografia, nela de 
lugar a delirante leitura psicanalitica das Canfissi5es de Santo Agostinho, 
publicada par Leon Rozitchner (La casa y la cruz: cristianismo y 
capitalismo. Buenos Aires: Losada, 1997; 2 ed. 2001), acerca de cujas 
elucubra~6es tendenciosas e inconsistentes a minima que se pode dizer 
e que se constroem, com muita freqiiencia, sabre grosseiros erros de 
leitura do texto agostiniano. 

Feita essa minima ressalva, que de maneira nenhuma 
compromete a brilho do trabalho, cabe reafirmar que EI fin de las 
pequenas histarias e uma obra de interlocu~ao obrigatoria para todos as 
que se dedicam aos eShldos culhlrais au aos estudos literiirios e e uma 
prova insofismavel do quanto a universidade brasileira teria a ganhar 
se, ao inves de buscar com sofreguidao e ligeireza seguir a ultima moda 
de Paris au de Nova York, voltasse sua aten~ao, com vagar e metodo, 
it rica produ~ao academica de nossos vizinhos da Republica Argentina. 
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