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As formas como a individualidade tern se caracterizado no modo
de vida das cidades, entendidas aqui como aglomerados urba

nos que condensam tipos diferenciados de vida com flexibilidade e que
se encontram inseridos num contexto atual de economia global, consti
tui a ideia norteadora do presente artigo.

Algumas indagacoes serao centrais nessa reflexao, a saber: Ahomo
geneizacao, tipica da cultura de massa presente no processo de
globalizacao, substituiu a individualidade? E possivel que as cidades
sejam, por excelencia, refugios da intimidade? Comoas pessoas se rela
cionam nesse ambiente heterogeneo e de fluxos intensos? De que forma
as relacoes entre esfera publica e esfera privada moldam a vivencia da
subjetividade e do relacionar-se com 0 outro no contexto citadino?

Nessa perspectiva, interessa -nos fazer uma breve reflexao sobre as
possibilidades de manifestacao dessa individualidade frente ao
cosmopolitismo e ao modo de vida citadino, na tentativa de compreen
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Coma globalizacao economica - que adentrou outras esferas sociais
- 0 Estado =Nacao nao pode mais controlar suas fronteiras, de modo
que "hoje, num mesmo Estado, coexistem pessoas de nacionalidades
diferentes, de culturas, linguas e etnias diferentes" (Vieira, 2001:222).
Esse processo nao implica, entretanto, uma extincao das regi6es e loca
lidades. 0 que ocorre e que estas estarao agora integradas nas redes
internacionais que movem seus aspectos mais dinamicos.

urn processo que conecta services avancados, centros produtores e
mercados em uma rede global com intensidade diferente e em
diferente escala, dependendo da relativa importancia das ativida
des localizadas em cada area vis-a-vis a rede global (Castells,
1999:407).

der comoas interacoes sociais tern se dado num ambiente onde a subje
tividade e 0 proprio reconhecer-se como pessoa e agente social podem
estar comprometidos e de perceber as formas de manifestacao da indivi
dualidade num locus de intensa diferenciacao comoa cidade.

Atualmente, a cidade apresenta uma nova configuracao, marcada
pela globalizacao, na qual 0 Estado-Nacao tern perdido de certa forma 0

seu poder de organizacao das politicas, tanto economicas quanta cultu
rais, para as agencias e empresas transnacionais.

A fim de sobreviver na nova economia global, a partir dos anos 1980,
as grandes empresas adotaram a formacao de redes. Para absorver os
beneficios da flexibilidade dessas redes foi preciso que as empresas di
namizassem sua estrutura interna atraves de uma descentralizacao de
suas unidades e da crescente autonomia destas. Tambem, se antes as
empresas tentavam controlar os mercados de forma externa, recente
mente elas tern investido nas relacoes entre empresas nos locais de
cada mercado, bern comonas inforrnacoes oriundas desses locais e que
circularao por essas redes.

Desse modo, as agencias e empresas transnacionais vern tomando
as cidades como principal campo de suas acoes, de maneira que hoje
podemos falar em "cidades globais" e nao mais somente em Nacao, A
cidade global pode ser entendida como
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ArjunAppadurai e urn dos estudiosos que tern insistido na ideia de
que 0 Estado-Nacao moderno, que "pressupoe°isomorfismo entre povo,
territ6rio e soberania legitim a", encontra -se numa grave crise no mun
do contemporaneo (Appadurai, 1997). Com a liberalizacao economica
em muitas partes do mundo, 0 surgimento de formacoes sociais nao
nacionais e posnacionais e a perspectiva da producao globalizada da
localidade, a base logica fundamental do Estado-Nacao - a soberania
territorial - afasta-se cada vez mais do conceito de nacao e das novas
formas que ele assume no mundo contemporaneo.

Nesse contexto, as fissuras que emergem entre 0 local, 0 translocal
eo nacional demonstram a necessidade de se refletir seriamente sobre
as imagens atuais das cidades do espaco e da afiliacao territorial, defen
deAppadurai.

Na sua cartografia pos-nacional, as cidades aparecem como locais
que "tendem a estar fragilmente vinculados a seus ambientes nacio
nais e, ao contrario, estao integralmente envolvidos em fidelidades e
interesses transnacionais" (Appadurai, 1997:41). Isso nao descarta 0

fato de que os Estados-Nacoes tentam exercer urn rigido controle sobre
as cidades e sua vida civica, entretanto, "tais esforcos nao poderao mais
se basear no sen so comum de que estas cidades e seus habitantes per
tencem naturalmente a urn territorio nacional" (idem).

re.

aplicada ao contexto particular da cidade, a capacidade da sua
redinamizacao pela globalizacao depende da figuracao de outras
'globalidades' ou de outras 'localidades' que em conjunto se perfilam
no decurso da actual concorrencia intercidades (Fortuna, 1997:16).

Alem disso, 0 fato de que a globalizacao gera urn movimento contra
rio a ela propria - a regionalizacao ou localizaeao -nao deve ser de forma
alguma desconsiderado. Muitas "regioes" europeias na decada de 1990,
por exemplo, estabeleceram redes de cooperacao entre instituicoes e
empresas locais com 0 auxilio de governantes e elites empresariais, a
fim de competirem no mercado mundial. Nesse senti do, e imprescindi
vel que 0 "global" e 0 "local" sejam entendidos de forma relacional, per
mitindo-nos perceber ainda que
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As cidades tern sofrido tambem os efeitos do desenvolvimento cres
cente da comunicacao eletronica e dos sistemas de informacao, Entran
do em contato com esse aparato tecnol6gico, a populacao citadina ted.
seus processos sociais afetados. Com efeito, a sociedade que se expressa
no espaco urbano nesse novo momento hist6rico tern sofrido divers as
transformaeoes estruturais que, por sua vez, vern favorecendo 0

surgimento de novos processos e formas espaciais.
Tratando da complexa interacao entre tecnologia, sociedade e espa

co,Manuel Castells (1999) propos a hip6tese de que na "sociedade em
rede" e 0 espaco que organiza 0 tempo. Considerando que 0 tempo e 0
espaeo tern sido modificados pelos efeitos da tecnologia da informacao e
dos novos processos sociais induzidos pelas transforrnacoes hist6ricas
atuais (globalizac;ao, flexibilizacao, etc), 0 autor apresenta uma nova
16gicaque, segundo ele, esta se tornando predominante em nossas soci
edades: 0 espaco de fluxos.

"0 espaeo de fluxos e a organizacao material das praticas sociais de
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos" (Castells,
1999:436). Ele e urn exemplo da nova l6gica espacial marcada por uma
multiplicidade de redes industriais globais nas quais a localizacao das
fabricas agora importa menos que os fluxos industriais. Os fluxos (de
capital, de tecnologia, de simbolos, de inforrnacao, etc ...) express am
processos que direcionam a vida politica, economica e simb61ica e, con
sequenternente, constroem nossa sociedade.
o espaco de fluxos encontra -se constituido por uma infra -estrutura

tecnol6gica formada por urn circuito de impulsos eletronicos baseados
na tecnologia de informacao e suas redes sao estabelecidas em centros
de comunicacao e sua organizacao direcionada pelas elites gerenciais
dominantes.

Outro aspecto importante dessa nova l6gica espacial e que 0 espaco
de fluxos nao e desprovido de lugar, embora sua fundamentacao 16gica0
seja, isto e, esse espaco "esta localizado numa rede eletronica, mas essa
rede conecta lugares especificos com caracteristicas sociais, culturais,
fisicas e funcionais" (Castells, 1999:437).

Isso faz parte da ideia de Castells de que as relacoes virtuais nao
irao substituir as interacoes sociais reais e de que elas nao prejudicam
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Urn dos exemplos das interacoes marcadas pela superficialidade
pode ser encontrado naquilo que Louis Wirth (1997) chamou de
"banalizacao da oomunicacao", ou seja, na limitacao do conteudo de
nossa comunicacao aos assuntos supostamente comuns ou do interes
se de todos. Decerto, e possivel que passemos urn longo tempo na sala
de espera de uma clinic a ou de uma empresa e 0 conteudo de nossas
conversas girem em torno de perguntas e exclamacoes, tais como:
Esta quente hoje, nao e? Como 0 atendimento aqui demora! Parece
que vai chover!

substituidos os compromissos pelos encontros passageiros e pelas
relacoes 'ate nova ordem' ou 'por uma noite' (ou por urn dia), podemos
excluir do calculo os efeitos que nossas acoes podem ter sobre a vida
dos outros (Bauman, 2003:51).

as relacoes no espaco publico urbano. Por exemplo: trabalhando em
casa pela internet, uma pessoa teria urn horario mais flexivel que no
escrit6rio e poderia utilizar seu tempo livre para freqiientar os espacos
reais da cidade. Assim, os neg6cios virtuais nao extinguiriam 0 escrito
rio, mas apenas diversificariam 0 local de trabalho. Nessa mesma logi
ca, as escolas e universidades nao desapareceriam no espaco virtual -
embora os computadores possam ser usados cada vez mais nas salas de
aula - pois essas instituicoes se fundamentam ainda fortemente na
interacao pessoal.

Com efeito, saber ate que ponto a virtualidade substituira ou nao a
concretude do contato pessoal nao e 0mais importante a ser pensando
aqui. A questao central e 0 fato inegavel de que as relacoes sociais nos
gran des aglomerados urbanos se encontram, hoje, marcadas por uma
forte "superficializacao" e pelo acirramento da individualizacao, que vao
des de relacoes sociais cada vez menos aprofundadas ate 0 isolamento
individual e/ou social (em guetos, condominios fechados, etc).

Entendemos aqui como superficializacao 0 aspecto de que as rela
coes sociais encontram-se marcadas na vida contemporanea por uma
seria dificuldade no estabelecimento de laces mais duradouros. Nesse
sentido, notamos que

Gleise Roche Posses



Em seu livro Comunidade' a busca por seguranca no mundo atual,
Zygmunt Bauman mostra como 0 viver em comunidade ou 0 pertencer
a uma comunidade sempre transmitiu uma boa sensacao e uma ideia
de protecao, mas alerta que muitas comunidades existentes, ao contra
rio das comunidades imaginadas, tornam cada vez mais presente e com
plexa a contradicao entre seguranca e liberdade.

A partir de sua preocupacao em avaliar os riscos das solucoes para 0

dilema entre a seguranca e a liberdade e entre a comunidade e a indivi
dualidade, Bauman ressalta muito bern como os perigos do
distanciamento e da exclusao nas praticas sociais encontram-se atual
mente escondidos sob urn falso conceito de comunidade. As "comunida
des cercadas" - aquelas fortemente guardadas e eletronicamente con
troladas - sao urn exemplo de "comunidades so no nome". No fundo, 0
que os bemsucedidos moradores dessas comunidades querem emanter
distancia da "confusa intimidade" da vida comum da cidade e para isso
estao dispostos a pagar caro para terem "0 direito de manter-se a dis
tancia e viver livre dos intrusos" (Bauman, 2003:52).

Ja no final do seculo XIX, Georg Simmel afirmava que da tentativa
de se preservar a individualidade diante dos ditames da cultura da vida
conternporanea decorriam os problemas mais complexos da vida mo
derna. Segundo ele, a cidade moderna (a metropole) esta baseada num
modo de vida essencialmente racional, ao contrario da pequena locali
dade cuja "vida mental" reside nos sentimentos e emocoes. Destarte,
em geral, a "tecnica da vida metropolitana" nao pode ser concebida sem
que suas atividades e relacoes reciprocas estejam organizadas pela pon
tualidade, pela calculabilidade e pela exatidao, ou melhor, pelo "espirito
moderno" que transcende todos os elementos subjetivos.

"Na metropole, a atitude mental das pessoas, umas com as outras,
pode ser tida comosendo, formalmente, uma atitude de reserva" (Simmel,
1997:36). Esse comportamento, porem, nao consiste apenas numa ati
tude de distanciamento e indiferenca com relacao ao outro, mas com
preende uma possibilidade do individuo assegurar urn certo grau de
liberdade pessoal face a complexidade da vida metropolitana. Dessa
maneira, ao inves de reagir emocionalmente as perturbacoes provocadas
pelo ambiente externo, 0 homem metropolitano reage de forma menos
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sensivel e mais racional, visando proteger sua vida interior diante da
influencia da cultura metropolitana.

Pensamos, entao, que tal atitude de reserva poderia explicar 0 fato
de nao se conhecer, por exemplo, os vizinhos com quem dividimos 0

predio, a rua ou 0 quarteirao ha anos. Mas explicaria tambem porque,
alern de nao os conhecermos, nao somos conhecido por eles.
o distanciamento desse homem metropolitano em face de muitos

outros habitantes da cidade nao 0 permite conhecer nem ser conhecido.
Isso, conforme Hannah Arendt, seria 0mesmo que ele nao existir.

EmArendt (1987) 0 "publico" e compreendido a partir de dois signi
ficados diferentes, porern, correlatos. Primeiramente, "publico" refere
se a tudo 0 que, ao ser amplamente divulgado, pode ser visto e ouvido
por todos. E, portanto, 0 fato de que outros veem e ouvem 0mesmo que
nos vemos e ouvimos que constitui enos garante a realidade domundo
e de nos mesmos, ainda que esta seja apenas aparente.

Assim, a nossa percepcaoda realidade encontra -sedependente da exis
tencia de uma esfera publica que traga a tona as coisas que estao numa
existencia resguardada ou mesmo na nossa vida intima e privada.
o segundo significado de "publico" diz respeito ao mundo que une e,

simultaneamente, separa os homens. Urn mundo que e comum a nos,
mas que se diferencia com relacao ao lugar que nele ocupamos. Urn
mundo que corresponde nao somente a terra ou a natureza, mas tam
bern ao mundo produzido pelas maos humanas no qual 0 proprio ho
mem habit a, uma "comunidade de coisas" que une os homens e estabe
lece entre eles relacoes de dependencia.

Tambem 0 mundo comum caracterizase por aquilo que transcende
tanto 0passado quanta 0 futuro. Alias, essa transcendencia para a imor
talidade terrena e, para Arendt, a condicaoessencial para a sobrevivencia
de qualquer esfera publica. Por esse motivo,talvez a perda deuma preocu
pacao seria com a imortalidade seja a melhor explicacao do desapareci
mento da esfera publica na modernidade, uma vezque hojeoshomens nao
mais ingressam na esfera publica em vista de algoparticular ou comum a
outros que permaneca apos sua morte. Pior, entao, do que a privacao de
liberdade e devisibilidade para os escravos grego e romano seria 0 fato de
morrerem sem ter deixadovestigios de sua existencia.
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A vida publica e, par excelencia, a ambito da realizacao da humani
dade. Ela consiste numa uma esfera de visibilidade, comunidade e li
berdade, em contraposicao 11vida privada que emarcada pela ocultacao,
individualidade e privacao, E a esfera publica que traz 11tona as temas,
as ideias, as sentimentos, que estao resguardados na vida privada. Em
contrapartida, a esfera privada e a locus da "privacao", Nela, a homem
encontra -se privado da realidade que the oferece as condicoes essenciais
a uma vida verdadeiramente humana ao undo e sepani-lo de outros
hom ens par urn mundo comum de coisas e ao the dar a oportunidade de
realizar alga que dure mais que sua vida.

Se a individuo fecha-se na sua vida privada, a sua existencia en
quanta ser humano fica comprometida pais "0 homem privado nao se da
a conhecer e, portanto, e como se nao existisse" (Arendt, 1987:65). Ao
contrario do homem publico, a que a homem privado faz nao traz conse
quencia a outros, uma vez que a que para ele importa nao tern necessa
riamente interesse alheio.

Na sociedade moderna a vida privada tern sido privilegiada em de
trimento da vida publica, provocando tambem uma confusao entre es
sas duas esferas. Num pais como a Brasil, onde a diferenciacao entre as
esferas publica e privada permeia toda a configuracao social, tal
indistincao faz com que a publico seja apropriado pela esfera privada e
as relacoes politic as sejam vistas como extensoes das relacoes privadas.
Conseqiientemente, a ambito politico emarcado pelo predominio de in
teresses privados em detrimento da nocao de interesse publico.

Como nos diz Sennet, em decorrencia da confusao entre vida publica
e vida intima, "as pessoas tratam em termos de sentimentos pessoais
as assuntos publicos, que somente poderiam ser adequadamente trata
dos par meio de c6digos de significacao impessoal" (Sennet, 1998:18).

Alem disso, tambern no Brasil a postura centralizadora que a Esta
do assumiu (principalmente entre 1930 e 1970) del ega a este a funcao
de agente fundamental da organizacao e transformacao sociais. Nesse
sentido, alem de monopolizada pelo Estado, "a esfera publica foi sempre
confundida com 0 espaco estatal" (Teixeira et ani, 1998-1999:49).

Com efeito, as consequencias desse desequilibrio entre esfera publi
ca e esfera privada nao atingem apenas a vida social em seu aspecto
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macro, mas incidem tambern sobre 0 cotidiano das relacoes sociais . .It
nesse ambito, portanto que surgem problemas como a exacerbacao da
intimidade e a vulgarizacao da busca da personalidade e da auto-reali
zacao.

As questoes modernas da vida privada chegaram a urn ponto em
que "0 eu de cada pessoa tornou-se 0 seu proprio fardo: conhecer-se a si
mesmo tornou-se antes uma finalidade do que urn meio atraves do qual
se conhece 0mundo" (Sennett, 1998:16).

A busca de quem nos somos, ou melhor, de "quem sou eu" pode,
portanto, ser muito dolorosa e chegar ate mesmo a obsessoes com a
individualidade, explica Sennett (1998).

Segundo 0 autor, a preocupacao de urn enorme numero de pessoas
com a historia de suas proprias vidas e com suas emocoes pessoais tern
se mostrado muito mais uma "armadilha" do que uma "libertacao", Isto
porque a vulgarizacao da ''busca romantica" da personalidade e de auto
realizacao traz a sociedade urn custo muito elevado, qual seja: "a erosao
da vida publica".

No que se refere a vida publica, observa-se que as interacoes sociais
estao permeadas por urn paradoxo entre visibilidade e isolamento.

Diversas cidades, predios, escritorios e outras construcoes urbanas
tern sido enquadrados numa logica de eliminacao das barreiras visuais.
A retirada de divisorias dos escritorios e as amplas areas internas aber
tas dentro deles exemplificam tal logica,

Entretanto, essa visibilidade para os outros pode provocar urn
distanciamento, diminuindo a sociabilidade, e ser utilizada como uma
forma de protecao da intimidade. Pensemos nos carros e predios de
vidro fume: quem esta dentro nao quer ser visto, mas tern a "seguran
ca" de estar observando 0 que acontece fora.

o isolamento, por sua vez, pode ser compreen dido em tres sentidos:
em primeiro lugar, 0 isolamento consiste numa inibicao do habitante da
cidade ao sentir que 0meio em que ele esta "sugere" a possibilidade de
relacionamento: em segundo, pode ser visto como uma atitude decorren:
te da ausencia de significacao e de interesse desse sujeito com relacao ao
que 0 circunda: e em terceiro lugar, pode significar urn isolamento provo
cado pela exposicao aos outros atraves da visibilidade (Wirth, 1997).
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Com esse destino, esse espaco fica desprovido de sentido e torna-se
urn "especo publico mortd' (para usarmos as palavras de Sennett), fa
zendo com que as pessoas procurem se sociabilizar em espacos mais

Deixaram de existir os simpaticos mercadinhos de esquina: se conse
guiram sobreviver it competicao dos supermercados, seus donos, ge
rentes e rostos atras dos balcoes mudam com excessiva frequencia
para que qualquer urn deles possa substituir a perrnanencia que ja
nao se encontra nas ruas. Tambem desapareceram 0 banco local
e os escrit6rios da construtora, substituidos pelas vozes anonimas e
impessoais (cada vez mais produzidas por sintetizadores eletronicos)
(...). Tambem nao existe mais 0 carteiro, que batia it porta seis dias
por semana e se dirigia aos moradores pelo nome. Chegaram as lojas
de departamentos e cadeias de butiques, e que, espera-se, sobrevi
yam it fusees ou trocas de donos, mas que trocam de pessoal a uma tal
velocidade que reduz a zero a chance de se encontrar duas vezes segui
das 0 mesmo vendedor (Bauman, 2003:46-47).

Tais caracteristicas do isolamento podem explicar 0 fato de que, di
ante de tantas possibilidades de convivio e interacao com outras pesso
as, 0 individuo prefira ficar durante horas na frente do computador
"navegando" pela internet e conversando com outros pelo chat (bate
papo). E, levando-se em conta que este fato tern sido freqiiente no cotidi
ana citadino, essa preferencia pelo isolamento implicara em serias
mudancas na sociabilidade dos atores sociais e no espaco em que ela
acontece.

Uma dessas mudancas consiste num certo esvaziamento do espaco
publico urbano, que aqui se refere muito mais a urn esvaziamento do
sentido de esfera publica do que a uma diminuicao na quantidade de
pessoas presentes no espaco urbano.

Uma das caracteristicas da vida publica moderna e justamente 0

fato de que 0 espaco publico urbano passa a destinar-se a passagem e ao
movimento, e nao mais a permanencia, Alias, em pleno limiar do seculo
XXIparece que nada dura muito tempo ou nao dura tempo suficiente
para se tornar familiar.
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intimas e reservados. Nesse sentido, estar em publico na cidade moder
na nao significara necessariamente a mesmo que estar se dando a co
nhecer.

Frente ao cosmopolitismo tipico das cidades, as individuos lancarao
mao tambern de diversas alternativas de preservacao da sua individua
lidade. Uma delas e a fato de chamar a atencao dos outros numa tenta
tiva de se fazer notar. Algumas pessoas consideradas excentricas no
modo de vestir, falar, agir, etc, muitas vezes ganham destaque em pro
gramas de televisao, noticiarios e, especialmente, nos olhares. De fato,
nem sempre essa excentricidade e tomada pelo outro como alga positi
vo, mas estamos pensando aqui numa sociedade que atualmente, de
urn modo au de outro, considera a fato de ser diferente em algum aspec
to como fonte de identidade e mesmo de auto-estima: a que pode ser
tambern associado ao prazer em se sentir unico, particular, pessoa.

Nesse aspecto, urn movimento interessante tern ocorrido na socieda
de, sendo aproveitado especialmente pelo setor de services. Trata-se da
tentativa de (re)valoriza<;aoda individualidade. Varias empresas de ser
vico tern apostado na direcao do chamado atendimento personalizado,
bern como no produto sob medida. Em certas agencias bancarias voce
pode ter urn gerente particular disponivel ate 24 horas para atendeIo.
Isso sem falar nas empresas (comoas de cartao de credito) que enviam
correspondencias com seu nome, geralmente em destaque, no lugar do
seu numero de cadastro au da pura denominacao de cliente. 'Iemse
ainda a possibilidade de comprar urn carro pela internet, montando-o e
escolhendo as acessorios de acordo com seu interesse proprio.

Ora, numa epoca de constantes investidas na homogeneizacao cul
tural -bern representada pela maquina de xerox - as possibilidades de
se "respirar" urn pouco de exclusividade sao bern vindas. Talvez isso se
de pelo resgate de urn sentido de personalidade e subjetividade que vern
sendo reduzido.

Olhando par outro angulo, as exemplos citados podem constituir uma
ilusao de que se esta tendo uma prestacao de service personalizada e
urn atendimento diferenciado. Pode-se nao pensar no fato de que a cor
respondencia da empresa foi a mesma que outros milhares receberam
au que a gerente do banco usa para quase todos a mesmo discurso de
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"Nonosso Banco 0 cliente vern sempre em primeiro lugar" ou ainda nao
se percebe que as pecas docarro que podemos montar comurn clique do
mouse sao as mesmas disponiveis aos que podem usar esse tipo de ser
vico.

No contexto citadino ha quem busque tambem se tornar sernelhan
te a outrem numa tentativa de ser conhecido pelos outros. Para muitos
sujeitos, vestir-se de modoparecido ao de outros, possuir alguns objetos
comuns ou mesmo comportar-se de modo semelhante nao causa inca
modo no sentido de urn comprometimento da identidade pessoal, pois
veern essas semelhancas comoindicadores de identificacao comoutrem
e portas de entrada para estabelecerem vinculos sociais. Enquanto uma
pessoa entra numa loja e procura comprar uma camisaque seja dife
rente das demais, ainda que pague mais caro pela peca iinica, outra
pode querer na mesma loja obter uma camisa que "esteja na moda" ou
que tenha caracteristicas parecidas as camisas que usam aquele(s) com
que ela deseja se identificar. Ressalte-se que, na verdade, tais escolhas
nao sao muitas vezes tao conscientes e explicitas.

Convem observar que as duas tentativas (diferenciar-se e igualar-se)
podem advir de uma mesma pessoa em situacoes diferentes ou numa
mesma situacao, mas ambas loealizam-se num processo de recuperacao
de uma identidade/individualidade que tern sido ameacada pela cultura
de massa tao marcante no modo de vida das cidades contemporaneas,

A subjetividade na cultura da metr6pole foiatrofiada pela preponde:
rancia do "espiritoobjetivd' que comprometeu as caracteristicas da pes
soa a ponto de reduzir 0 individuo ao numero e de dificultar a atribuicao
de urn estatuto individual a personalidade de cada pessoa (Simmel,1997).
Nas cidades modernas, mesmo com 0 alto grau de diversificacao de
sujeitos e de modos de vida existe uma tendencia ao nivelamento social
expressa, sobretudo, na reducao do que e qualitativo ao quantitativo. E
o caso da monetarizaeao das relacoes sociais: 0 dinheiro tornouse 0

denominador comum de satisfacao das necessidades (verArendt, 1987;
Simmel,1997).

Segundo Louis Wirth, junto a dimensao dernografica e a densidade
(de relacoes e contato) no espaco urbano, a heterogeneidade de tipos
sociais constitui a "definicao socio16gicada cidade":
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Ressalte-se, entretanto, que as pessoas podem ter sua autonomia
comprometida no meio urbano, tornando-se massas sujeitas itmanipu
lacao - distante ou invisivel - de individuos que as direcionam nos
bastidores, uma vez que para participar da vida social, politica e econo-

e principalmente atraves da atividade dos grupos voluntaries, sejam
os seus objetivos economicos,politicos, educacionais, religiosos, recre
ativos ou culturais, que 0 habitante da cidade exprime e desenvolve a
sua personalidade, adquire estatuto e consegue desempenhar 0 rol de
atividades que 0 seu percurso de vida comporta (Wirth, 1997:62).

Para Wirth, essas relacoes de interdependencia nao ocorrem sem
conflitos, porem, ainda que de maneira complicada e volatil, elas geram
diversos nucleos de interesse, como as organizacoes voluntarias, por
exemplo.Alias,

as relacoes e preocupacoes do habitante da metropole tipico sao tao
variadas e complexas que, especialmente como resultado da aglorne
racao de tantas pessoas com interesses tao diferenciados, as suas
relacoes e actividades se interlacam umas com as outras num unico
organismo multifacetado (Simmel, 1997:34).

Mas essa complexidade, expressa por uma variabilidade no local de
residencia, no tipo de emprego, nos interesses, nas atividades cultu
rais, etc, torna mais dificil a promocao e conservacao de relacoes proxi
mas e duradouras entre seus habitantes, argument a 0 autor. Contudo,
nao podemos ignorar, 0 modo de vida da cidade promove formas de
interdependencia entre os individuos-

(...) a cidade nao e apenas, cada vez mais 0 lugar de habitacao e de
trabalho do homem moderno, mas tambem 0 centro que poe em mar
cha e controla a vida economica, politica e cultural, que atraiu it sua
orbita as mais remotas regioes do globo, configurando urn universo
articulado de uma enorme variedade de areas, povos e atividades
(Wirth, 1997:45).
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Acidade e urn locus de manifestacao da pluralidade dos sujeitos que
nela vivem, expresso pela divers idade de gostos, interesses, sociabilida
des. Ela e como "urn pulsar de espacos e lugares interpenetrados, con
frontos entre singularidades, num amplo cenario explicitamente politi
co"(Arantes, 2000:120). Entendendo, portanto, a cidade, comoconfigu
racao dotada de pluralidade, sugerimos que a busca pela (sobrelvivencia
da individualidade e da singularidade por parte de diversos individuos e
grupos tern resultado em varias tentativas de afirmacao e vivencia de
identidade - individual ou coletiva -e, simultaneamente, proporcionado
constantes negociacoes para a convivencia e permanencia das diferen
tes sociabilidades nesse espaco, compreendido aqui nao apenas como
configuracao fisica, mas principalmente comocampo politico das acoes
e interacoes sociais.

CONSIDERACOES FINAlS

~.

,-.

mica da cidade as pessoas precis am submeter sua individualidade as
exigencias do coletivo, da comunidade, e acabam mergulhando nos mo
vimentos de massas.

A partir das ideias de que na esfera publica nao pode haver uma
medida comum das relacoes, posta que ela reune inumeros aspectos e
perspectivas diferenciadas, e de que, embora 0 mundo seja comum a
todos, cada um ocupa nele um lugar especifico que nao pode ser 0mes
mo que 0 do outro, Arendt (1997) conclui que: somente quando ha vari
edade de pontos de vista e de posicao e 0 interesse comum num mesmo
objeto, isto e, apenas quando todos 0 veem numa ampla diversidade, e
que se pode ter a garantia de uma realidade que se manifesta de forma
fidedigna e verdadeira, ao contrario do que ocorre com a nossa falsa
ideia de realidade como constituida pelo que e visto e ouvido por nos e
pelos outros.

o mundo comum edestruido, entao, quando se acaba com os aspec
tos pelos quais ele manifesta a pluralidade humana, so se permitindo
ver este mundo atraves de urn unico aspecto e ponto de vista. Eo que
acontece, por exemplo, nas tiranias e na sociedade de massas.
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de, cidade

de frente a diferenciacaomarcante individuality facing the prominent
da cidade moderna. differentiation ofthe modern city.

configuring nowadays in this
environment where the
subjectivity and the recognizing as
a social being can be damaged. It
is still supposed to emphasize some
forms of manifestation of the

beenhaveinteractions

global city.Emphasizing questions
like public life and private life,
individuality and sociability, and
some consequences of the
globalization and its interferences
in the urban context, it tries to
understand how the social

locus heterogeneo que e a cidade
global.Ressaltando questoes como
vida publica e vida privada, indi
vidualidade e sociabilidade,e algu
mas consequencias da globalizacao
e suas interferencias no contexto
citadino, tenta -se compreender
como as interacoes sociais tern se
configurado atualmente nesse
ambiente onde a subjetividade e 0
reconhecimento como ser social
podem estar comprometidos.Visa
se ainda destacar algumas formas
de manifestacao da individualida:

Este artigo trata -se de uma re- This article concerns about the
flexao acerca da vivencia (ou so- experience of the individuality in
brevivencia) da individualidade no the heterogeneous locus that is the

RESUMO ABSTRACT
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