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POLITICA EDITORIAL 

Julio Joaquim da Costa Rodrigues da Silva 





A actual serie da Revista Lusiada-Hist6ria pretende contar corn a colabora
<;ao de todos os investigadores no campo da Hist6ria, das Rela<;6es Internacio
nais, da Ciencia Politica e das Ciencias Sociais corn o objectivo de desenvolver o 
esfor<;o de abordagem das tematicas da historiografia contemporanea num 
registo pluridisciplinar. No momento hist6rico marcado pela mudan<;a da mun
dividencia nacional motivada pela identifica<;ao de Portugal corn o processo de 
integra<;ao europeia importa reflectir sabre as grandes tematicas duma historio
grafia aberta as altera<;6es sociais e politicas existentes. 0 final do seculo XX foi 
marcado por mudan<;as radicais nas estruturas sociais e politicas mundiais: a 
queda do Muro de Berlim (9 de Novembro de 1989 ) e a dissolu<;ao da Uniao 
Sovietica (25 de Dezembro de 1991) alteraram o mapa politico da Europa de 
Leste e tiveram reflexos no processo e natureza da unifica<;ao europeia protago
nizada pela metade ocidental. 

A "nova" Europa tern agora de ser pensada face ao alargamento a Leste 
depois da integra<;ao, nas duas decadas anteriores, dos paises do Sul em con
tacto corn o mundo mediterraneo. Todavia, as consequencias deste processo 
cujos resultados ainda se nos apresentam como uma inc6gnita nao sao a unica 
consequencia do fim da Guerra Fria. A ordem internacional viu-se confrontada 
corn novas desafios resultantes de certa anarquia das medias e pequenas poten
cias, livres a nivel regional das anteriores limita<;6es do jogo de equilibrio entre 
as duas superpotencias. Ao mesmo tempo o progresso de ordem tecnol6gica e 
cientifica origina profunda evolu<;ao da economia e da cultura mundial num 
processo conhecido por "globaliza<;ao". A conjuga<;ao destas duas realidades 
torna-se mais evidente na sequencia dos atentados de Nova York de 11 de 
Setembro de 2001 que marcam simb6lica e tragicamente o infcio do seculo XXI. 

Neste contexto os grandes paradigmas historiograficos, em torno dos 
quais se construiu a nova visao do mundo contemporanea, tornam-se obsoletos 
ou amea<;am tornar-se inoperacionais. A politica e a cultura da segunda metade 
do seculo XX e marcada pela ideia do estado-na<;ao enraizada na visao secular 
do indivfduo moderno que nasceu corn as revolu<;6es ocidentais dos finais do 
seculo XVIII. Estes valores foram postos em causa pelo renascimento do nacio
nalismo etnico-cultural na Europa e pela emergencia do fundamentalismo reli
gioso no Medio-Oriente nos finais do seculo XX e no infcio do seguinte. 
0 sonho da paz universal associada a existencia e a ac<;ao da O.N.U. foi igual-
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mente questionado o que conduziu a uma profunda revisao das expectativas 
positivas no campo das rela<;6es internacionais. 0 excessivo optimismo ligado 
ao triunfo dos valores essenciais da cultura ocidental e expresso por escritores 
como Francis Fukuyama entra numa fase crftica no momento em que parecia 
impor-se como modelo universal. Em simultaneo as altera<;6es produzidas pela 
"globaliza<;ao" geram protestos no interior do m undo ocidental e resistencias 
nas periferias, acicatadas pelas dificuldades econ6micas e dao origem a diversas 
reac<;6es polftico-culturais em areas tao diferentes como o continente africano 
ou a America Latina. 

Nesta perspectiva a profecia de Andre Malraux sobre o seculo XXI- "o 
seculo do Espfrito" - parece actual como ponto de partida para a analise das 
contradi<;6es geradas pela existencia de sociedades tecnologicamente muito 
avan<;adas, mas caracterizadas por aparente desvaloriza<;ao da vida espiritual, 
passfvel de exigir o repensar da inser<;ao do homem num universo religioso 
renovado e actuante na defesa dos valores dominantes da humanidade. Assim 
sendo, e essencial reformular o significado e os sentidos da hist6ria nao s6 nos 
seus principais pressupostos te6ricos, mas fundamentalmente na forma de nos 
permitir perspectivar as novas quest6es colocadas pelas realidades emergentes 
nesta alvorada do seculo XXI. A pressao dos acontecimentos contemporaneos 
nao exclui a consciencia da profunda alteridade do passado face a ineludfvel 
modernidade do presente. A abordagem hist6rica torna-se basilar no processo 
de reconhecimento da originalidade do momento que vivemos. A percep<;ao das 
realidades de outrora ajuda-nos a compreender a similitude dos processos poli
ticos e sociais ao longo da evolu<;ao da humanidade e a evitar a vertigem ou o 
fascfnio do acontecimento. A Revista Lusfada-Hist6ria deseja neste primeiro 
numero fornecer urn panorama da multipla diversidade cultural do passado 
irredutfvel a urn presente que nao pode ser pensado como iinico. 
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