
Capitulo I

Idiias e questoes

Apresentando uma comunica9ao ao IV Encontro Regional
de Hist6ria de Sao Paulo, realizado em 1978, 0 historiador
Kazumi Munakata afirmava que 0 "acontecimento politico mais
importante do primeiro semestre deste ana nao foi a indica9ao
do general Figueiredo para a Presidencia da Republica e a
conseqiiente crise do meio militar, nem 0 surgimento da candi-
datura dissidente do senador Magalhaes Pinto, nem tampouco
a articula9ao da Frente Nacional de Redemocratiza9ao. Foi, na
realidade, a irrup9ao do movimento grevista, que, iniciado em
meio a regiao do ABC (SP), rapidamente se alastrou pelos grandes
centros industriais e urbanos do Estado, envolvendo centenas de
milhares de trabalhadores e estendendo-se ate os dias de hoje".l
No momenta em que escrevo, 9 anos depois, quando 0 general
Figueiredo ja exerceu seu mandato e voltou para casa, quando
a transi9ao politic a do regime militar para urn civil ja parece

1. K. Munakata, "0 lugar do movimento operario" in Anais do IV En-
cc:!tro Regional de Hist6ria de sao Paulo, ANPUH-UNESP, Araraquara,
1980. p. 61.



tel' cUlTIpridosuas etapas decisivas com 0 governo da "Alianc;:a
pemocnitica", quando nada mais resta da "Frente Nacional de
Redemocratizac;:ao", e quando a movimentac;:ao operaria nao
apenas forc,:oualterac,:6esde fato nas esferas da politica salarial,
da liberdade sindical, do direito de greve, como fundamental-
mente provocou 0 nascimento de novos atores no cenario politico,
a afirma<;ao feita pOl' Kazumi, atrevida em seu tempo, corre ate
o risco de parecer banal. Mas e preciso que nos situemos naquele
momenta para poder avaliar a dimensao da ousadia. Basta alias
~companhar seu empenho ao polemizar sobre 0 lugar atribuido
ao movimento operario nas representac;:6esdominantes. Na forma
mais visivel, nos meios de comunicac;:ao de massa, as greves
~ram noticiadas nas sec,:6esde economia e referidas separada-
mente aos diferentes setores da produc,:ao em que ocorriam.

h :r;nuHoprovavel que na historia politic a do pais 0 periodo
~ntre 1978 e 1985 (portanto entre as greves do ABC e a vitoria
de Tancredo Neves no Colegio Eleitoral) fique marcado como
:r;nol\lentodecisivo na transic,:aopara uma nova forma de sistema
politico. Mas, pOl' sua vez, este novo sistema politico esta condi-
.<:i~nadqpOl' signifi~ativ;:ts alterac;:6esno conjunto da sociedade
~,yil. E~~re as rupt~ras, que marcam todas as transic,:6es, uma
das :r;naisimpr~ssionantes nesta que estamos tratando e certamente
a que cruza a historia do movimento operario, ou das "classes
populares", ou dos "setores dominados" (e esta propria hesitac,:ao
na nomenclatura, presente nas interpretac,:6es sobre esses fatos,
ja indica uma novidade na forma como eles apareceram que se
acomodava mal as denominac,:6es ja feitas). Atores sociais e
interpretes, no proprio calor da hora, se aperceberam de que
havia algo de novo emergindo na historia social do pais, cujo
significado, no entatito, era dificil de ser imediatamente captado.

A novidade eclodida em 1978 foi primeiramente enunciada
sob afo~ imagens, na;rativas e ~nalises referindo:Sea
grupos populares os mai;diversos-que)rrompuim na cena publica
reivindicando seus .di~eitQs,a comec,:ar.pelo primeiro, pelo direlto
de reivindi~r <:!ireitos.0 impacto dos movimentos sociais em
1978 levou a uma revaloriza9ao de praticas soCiais presentes' no
cotidiano popular, ofuscadas pelas modalidades domin~ntes de-

\1 I representac,:ao.2 Foram assim redescobertos movimentos so-
l' lis desde sua gestac,:aono curso da decada de 70. Eles foram
vlstos, entao, p~!B:s_~as linguag~ns, pelos~gares dSl.onde ~e
Illunifestavam, pelos valores que p'rofessayam, .£.omoin_dicador~
I I emergencia de novas identidades coletivas~ Tratava-se de uma

II vidade no real e nas categorias de representac;:ao do real.
bsorver 0 impacto dessa novidade teria mesmo de demandar

I mpo. Minha pesquisa e minha reflexao sobre esses aconteci-
IIlcntos fazem parte de urn movimento intelectual que vem pro-
ourando compreender seu significado.

Para comec,:ara identificar minha quesHio, me permito reto-
mar urn desses momentos em que os novos atores comec;:avama
ocupar os espac;:ospublicos.

Era a manha ensolarada do dia 1.0 de maio de 1980, e as
Icssoas que haviam chegado ao centro de Sao Bernardo para a
. memorac,:aoda data se depararam com a cidade ocupada pOl'
mil policiais armados, com ordens de impedir qualquer concen-

t rac,:ao.Ja desde as primeiras horas daquele dia as vias de acesso
'stavam bloqueadas pOl' comandos policiais que vistoriavam oni-
bus, caminh6es e automoveis que se dirigiam a cidade metalur-
ica. Pe1a manha, enquanto urn helicopterosobrevoava os locais

previstos para as manifestac,:6es, carros de assalto e brucutus
'xibiam a disposic,:ao repre~siva das forc;:as da ordem. E 'que
lque1e Dia do Trabalhador ocorria quando uma greve dos
metalurgicos da regiao alcan<;ava ja urn mes de durac;:aoe levara

chefe do Servic,:oNacional de Informac,:6es a prometer que
"dobraria" a "republica de Sao Bernardo". 0 que poderia tel'
permanecido urn dissidio salarial tornara-se urn enfrentamento
polftico que polarizava a sociedade. Movidos pela solidariedade
a greve formaram-se comites deapoio em fabricas e bairros
da Grande Sao Paulo. Pastorais da Igreja, parlamentares da
posi<;ao,Ordem dos Advogados, sindicatos, artistas, estudantes,

jornalistas, professores assumiram ~ kLAB c mo ex res-
sao ·da lu!a deE!Q9:.litica ffi-Gur-s0•...A resposta viera pronta: os

2. Ver M. C. Paoli, E. Sader e V. Telles, "Pensando a classe openlria:
os trabalhadores sujeitos ao imaginario academico" in Revista Brasileira
de Hist6ria, n.O 6, 1984.



sindicatos promo to res da greve foram postos sob interven<;ao e
12 de seus dirigentes, presos; membros da Comissao de Justi<;a
e Paz pessoas da oposi<;ao haviam sido seqiiestrados pOl' agentes
dos sel.'vi<;os de seguran<;a.

Alguns minutos depois das 9 horas, 0 bispo D. Claudio
Humes iniciava a missa para 3 mil pessoas que lotavam a igreja
da Matriz, num clima de tensao, sem saber 0 que se passaria em
seguida quando da programada passeata proibida .. Nas ruas ao
redor, pequenos grupos ficavam dando voltas, trocando sinais,
escondendo as bandeirolas trazidas. De repente, correu 0 rumor
de que a polfcia militar iniciara a dispersao de manifestantes
que estavam em £rente a igreja. Alguns reagiram a pedradas.
Dois openirios foram levados feridos para dentro da Matriz.
Entre os parlamentares presentes, 0 senador TeotOnio Vilella
procurava convencer 0 coronel Braga, chefe da opera<;ao militar,
a liberal' a pra<;a, enquanto este insistia em s6 permitir 0 acesso
a urn megafone se fosse para avisar 0 cancela men to da mani-
festa<;ao. Ate que - eram lOh30 - 0 coronel recebeu ordens
de Brasilia para evitar enfrentamentos de alcance imprevisivel
e permitir a concentra<;ao. A noticia correu rapidamente, e os
pequenos grupos foram se juntando, e s6 entao seus participantes
se deram conta de que constituiam uma multidao impressionante,
calculada em 120 mil pessoas, a maior ate entao desde a implan-
tayao do regime militar.3

o maravilhoso espanto com a dimensao visivel daqueles
pequenos grupos, agora reunidos, consolidou uma imagem evo-
cada cada vez que os que 0 viveram falam sobre os movimentos
sociais da decada passada. Nas narrativas das pastorais da Igreja
aparecem uma pluralidade de pequenos grupos comuniUirios que
se unem numa "caminhada". Nao e pOl' acaso que a can<;ao de
Vandre, alias entoada naquela manha de maio logo na saida
da pra<;a da Matriz e ate chegarem ao Estadio de Vila Euclides,
foi incorporada como pe<;a obrigat6ria nos ritos dos tempos de

3. Cf. Veja de 7/5/1980; IstoE de 7/5/1980; Movimento de 5 a 11/5/1980;
Em Tempo de 1 a 14/5/1980 e observa«ao (naturalmente participante ... )
do autor.

I' ·sistencia.4 Nessa representa<;:ao a luta social aparece sob a
r rma de pequenos movimentos que, num dado momento, con-
v<.:rgem fazendo emergir urn sujeito coletivo com visibilidade
pClblica. 0 que acontecera na manha do 1.° de maio de 1980
parecia condensar a hist6ria de todo 0 movimento social que
lIaquele dia mostrava a cara ao sol.

A imagem viva da emergencia de urn sujeito coletivo, como
IIn ate de afirma<;ao de setores sociais ate entao excluidos do

cenario oficial, foi logo elaborada por testemunhas, que chama-
ram a atenyao para novos personagens que alteravam os roteiros
preestabelecidos. A partir de abordagens e interesses diversos, 0

que as diferentes interpreta<;6es mostravam era 0 fato de 0 con-
Flito fabril ter extravasadoo contexto sindical e, exprimindo uma

, ;-.

'.
4. A can«ao, no caso, tinha pOl' titulo" Pra na~, dizer que. nao falei de
flores", mas ficou conhecida como "Caminpando . De aut on a de Geral.do
Vandre foi pOl' ele apresentada no Festival da Can«ao do Rio de Janetro
em 1967 e imediatamente tornou-se urn dos hinos da contesta~ao daqueles
anos. Seu refrao diz:

"Vem vamos embora, que esperar nao e saber,
Quem' sabe faz a hora, nao espera acontecer".

E e acompanhado das seguintes estrofes:
"Pelos campos a fome em grandes planta~6es,
Pelas ruas marchando indecisos cord6es,
Ainda fazem da flor seu mais forte refrao,
E acreditam nas flores vencendo 0 canhao.
Ha soldados armados, amados ou nao,
Quase todos perdidos, de armas na mao,
Nos quarteis lhes ensinam uma antiga li~ao,
De morrer pela patria e viver sem razao.
Nas escolas, nas ruas, campos, constru«6es,
Somos todos soldados, armados ou nao,
Caminhando e cantando e seguindo a can<;:ao,
Somos todos iguais, bra~os dados ou nao.
as amores na mente, as flores no chao,
A certeza na frente, a hist6ria na mao,
Caminhando e cantando e seguin do a can~ao,
Aprendendo e ensinando uma nova li<;:ao".

A musica foi proibida pelo regime militar e, desde 0 come<;:o d?s
anos 70, adotada pelos grupos comunitarios como expressao de rests-
tencia.



disposic;ao coletiva de auto-afirmac;ao, aberto urn novo espac;o
para a expressao politic a dos trabalhadores.5 1111 maior esforc;o. A comec;ar com palavras deixadas pelo

lip rintendente geral da Fiat no Brasil no comec;o dos anos 70:

..A discipIina, a dedica9aO ao trabalho, 0 entusiasmo dos trabaIha-
dores brasileiros contrastam profundamente com as agita90es e
convulsoes que afligem atualmente todos os paises desenvolvidos da
area capitalista ... "7Quanto a mim, iniciei meu estudo interrogando-me sobre 0

significado e 0 alcance das mudanc;as observadas no comport a-
mento das classes populares na vida politica do pais e particulare
mente em Sao Paulo.

Patti do que me pareciam como algumas evidencias: as
votac;6es recolhidas pelo MDB nas eleic;6es a partir de 1974, a
extensao e as caracteristicas de movimentos populares nos bairros
de periferia da Grande Sao Paulo, a formac;ao do chamado
"Movimento do Custo de Vida", 0 crescimento de correntes
sindicais contestadoras da estrutura ministerial tutelar, 0 apare-
cimento das comunidades de base, as greves a partir de 1978, a
formac;ao do Partido dos Trabalhadores seriam manifestac;6es
de urn comportamento coletivo de contestac;ao da ordem social
vigente.6

Esses acontecimentos todos produziam urn flagrante contras-
te com uma imagem bem estabelecida sobre os trabalhadores.
Para ilustn'i-Ia, tome simplesmente algumas referencias recolhidas

Esse quadro idilico teria se dado devido a integrac;ao dos
op 'n'irios a ordem social. Em troca da sua dedicac;ao ao trabalho,
II operarios estariam desfrutando as benesses do bem.estar. E
\'{)mo aparece numa reportagem publicada em varios numeros
d Jomal do Brasil em 1976 e citada por J. F. Rairiho:

..... mais preocupado como conforto em sua cas a propria, su~sti-
tuindo pelo televisor as pe9as de can iter libertario, e propagand;s~a
que ele proprio (sic) organizava no c?me90 do seculo, 0 o~erar!o
brasileiro de hoje incorporou-se a socledade de consumo e Ja nao
pensa como os pioneiros italianos, em geral anarquistas que traba-
lhavam nas fabricas ate 1930 e se orgulhavam de seu papel na
historia ' .8

5. Veja-se K. Munakata, op. cit.; J. A. Moises, "Qual e a estrategia do
novo sindicalismo?" in Alternativas populares da democracia, Vozes,
1982; J. Humphrey, "Operarios da industria automobilistica no Brasil:
novas tendencias no movimento trabalhista" in Estudos Cebrap, n.O 23,
1979; R. Antunes (coord.), "Por urn novo sindicalismo" in Cadernos de
Debate, n.O 7, BrasiIiense, 1980; P. Sandroni e E. Sader, "Lutas operarias e
tlitica da burguesia: 1978/80· in Cadernos PUC, n." 7, Cortez, 1981;
A. Maroni, A estrategia da recusa, BrasiIiense, 1982; M. A. Garcia, "Sao
-Bernardo: a (auto) constru9aO de urn movimento openirio" in Desvios,
n." 1, 1982.
6. Para os significados das elei90es, ver: B. Lamounier e F. H. Cardoso
(coords.), Os partidos e as elei90eli no Brasil, Paz e Terra, 1978; e B.
Lamounier (org.), Voto de desconjian9a, Vozes, 1980. Os demais aspectos
serao tratados neste texto.

A ligeireza das generalizac;6es nem merece comen:tarios. 0
que interessa e que essa representac;ao de passivi~ade e confor-
l11ismose assenta numa tradic;ao bem estabeleclda no pensa-
mento politico brasileiro, com a montagem hist6rica de urn
paradigma que define os parametros atraves dos quais. foram
representados os trabalhadores.9 Desde Oliveira Vianna, a .hete-
rogeneidade interna, a dispersao e urn comportamento atomlzado
por parte dos trabalJ1adores, expressando uma inc~pacidade de
universalizac;ao de seus objetivos, seriam determmados pel~s
pr6prias caracteristicas da formac;ao hist6rica da sociedade brasl-

7. Citado nas "Resolu90es do 1." Congresso dos Metalurgicos de Sao
Bernardo do Campo", 1974. .
8. J. Neumanne Pinto e M. lues Caravaggi, "0 perfil do operari? bra~l-
leiro de hoje" in Jornal do Brasil, janeiro 1976, cit. por J. F. Ramho m
Os peoes do Grande ABC, Vozes, 1980, p. 13, 0 "sic" e meu.
9. Cf. Paoli, Sader e Telles, op. cU., e tambem M. Celia Paoli e E. Sader,
"Sobre 'classes populares'no pensamento sociologico brasileiro" in R.
Cardoso (org.), A aventura antropo16gica, Paz e Terra, 1986.



leira, do seu Estado e sua industrializa<;ao. Os resultados de
experiencias historicas foram vistos como atributos determinados
pela pr6pria estrutura social. E af se cristaliza uma imagem da
classe incapaz de a<;aoautonoma.

As derrotas sofridas pelo movimento openlrio em 1964 e
1968 tiveram um primeiro efeito de refor<;ar a imagem de impo-
tencia. POl'algum tempo 0 trabalho de F. Weffort sobre as greves
de Osasco e Contagem - onde dizia que "0 movimento openirio
nao pode ser visto apenas come-aeJ,!endente da historia 'd~ocie- -
dade mas tambel1! c0l!l0 su.jeito d;S~EL propria histcSria"lO_
permaneceu tao sufocado quanta os agente~daquefes mev:i.mentos.
Afinal, a consolida<;ao do regime militar no infcio da decada se
fazia sobre a pulveriza<;ao e 0 silencio dos movimentos sociais.
Nas interpreta<;6es e narrativas desse momenta quase nada en-
contramos a respeito das prciticas dos trabalhadores. E numa
sociedade impulsionada pelos ritmos da acumula<;ao de capitais,
os discursos dominantes passam a ser os dos economistas, nos
quais os trabalhadores so aparecem como fatores da produ<;ao.
Como ultimo exemplo sobre 0 sumi<;odos openlrios nos discursos
desse momento, lembro um alentado volume intitulado A indus-
tria automobilistica e a 2.a Revolufiio Industrial no Brasil, escrito
pelo empresario Ramiz Gattas, que consegue falar de tudo que
envolveu essa gesta - as origens do ramo, 0 papel dos diferentes
governos, as vicissitudes da politica cambial, debates publicos
com "cfrculos antiindustriais", a funda<;ao da ANFAVEA, dis-
cuss6es na FIESP, divergencias com os agricultores, sem precisar
gastar nenhuma das suas 500 paginas para referir-se aos tra-
balhadores.

E no entanto mudan<;as decisivas OCOrreramno curso da
decada, mas atraves de progressivos deslocamentos de sentido tao
sutis que demandaram tempo para mostrarem-se em sua intei.
reza. Pequenos atos, que ate entao seriam considerados insigni-
fieantes ou reitera<;ao de uma impotencia, come<;am a receber
novas conota<;6es.Manifesta<;6es incapazes de incidir eficazmente

10. F. Weffort, "Participa<;ao e conflito industrial: Contagem e Osasco
- 1968" in Cadernos Cebrap, n.O 5, 1972, p. 10.

bre a institucionalidade estatal - antes interpretadas como
inal de imaturidade politica - come<;ama ser valorizadas como t
'xpressao de resistencia, de autonomia e criatividade. Creio que ()
·stas mudan<;as constituem um efeito retardado e mais profundo c
oas derrotas dos anos 60. Elas expressam uma crise dos referen- 0 \....,
'iais politicos e analiticos que balizavam as representa<;6es sociais ;;;:..

bre 0 Estado e a sociedade em nosso pafs. E no quadro dessa f' _.
't'ise que intelectuais (academicos ou militantes) deixam J{. ~

Estado como lu ar to rivilegiados das mudanc. ./i :.

H CIal~e com.s<;a a atizar uma polariza<;ao - as vezes ate ,,_<3 ):
maniquefsta - entre sociedade civil e Estado. Recorro mais uma \.\0 ,;
vcz a Weffort:

"A decep<;ao, mais ou mais generalizada, com 0 Estado abre cami-
nho, depois de 1964 e, sobretudo, depois de 1968, a descoberta da
sociedade civil. Mas nem pOl' isso teni side, em primejro lugar, uma
descoberta intelectual. Na verdade, a descoberta de que havia alga
mais para a politic a alem do Estado come<;a com os fatos mais
simples da vida dos perseguidos. Nos momentos mais dificeis, eles
tinham de se valer dos que se enconlravam a sua volta. Nao havia
partidos aos mais se pudesse recorrer, nem tribunais nos quais
se pudesse confiar. Na hora dificil, 0 primeiro recur so era a familia,
depois aos amigos, em alguns casos tambem aos companheiros de
trabaJho. Se havia alguma chance de defesa havia que procurar um
advogado corajoso, em geral um jovem recem-formado que havia
feito politica na Faculdade. De que estamos falando aqui senao da
sociedade civil, embora ainda no eslado molecular das rela<;6es
interpessoais? A unica institui<;ao que restava com fowa bastante
para acolher os perseguidos era a Igreja Catolica",t 1

E e da experiencia tensa do "terror de Estado" que Weffort
deriva a elabora<;ao da sociedade civil e a altera<;ao do proprio
modo de abordar as quest6es politicas:

"Nos quedamos tel' uma sociedade civil, preclsavamos dela para
nos defender do Estado monstruoso a nossa frente. ISBa significa
que, se nao existisse, precisadamos inventa-Ia. Se fosse pequena,
precisadamos engrandece-Ia ( ... ) E evidente que, quando falo aqui
de 'invenyaO' ou de 'engrandecimento', nao tome estas palavras no



sentido de propaganda artificiosa. Torno-as como sinais de valores
presentes na a<;ao politica, e que Ihe conferiam sentido exatamente
porque a a<;ao pretendia torna-Ios uma realidade",12

Est::ivamos nesses momentos de crise nos quais se alteram
as pr6priasquestoes e osangulos desde os quais a sociedade
se ~nterroga; Nisso consiste a "inven<;:ao" de que fala Weffort,
assmalando 0 campo das experiencias vividas,de onde brotam
as especula<;:oeste6ricas. Foi da experiencia do fechamento do
Estado .que ele d;ix?u de ser visto como 0 parametro no qual
se medIa a relevancia de cada manifesta<;:aosociaI.13Come<;:am
a surgir interroga<;:oes sobre as potencialidades de movimentos
sociais que s6 poderiam se desenvolver fora da institucionalidade
estatal.. Como disse Weffort, esse nao e urn movimento pura-
mente mtelectuaI. As ideias aqui correspondem - isto e, tanto
manifestam quanta produzem - a emerg~nci~ ~po¥os-p-adroes
de pra.ticas coletivas. Essa nova valoriza<;:aoda "sociedade civil"
\expressava uma altera<;:aode posi<;:oese significados na sociedade,
que se mostravam tanto nas categorias de pensamento quanta
nas orienta<;:oesdas a<;:oessociais.

Se formos examinar as ideias formuladas sobre as pnlticas
e as condi<;:oesde existencia dos trabalhadores, perceberemos uma
significativa diferen<;:a entre as representa<;:oes elaboradas no
inicio da decada de 70 e as feitas ao findar da decada. Na
primeira meta de dos anos 70 as classes trabalhadoras foram vistas
completamente subjugadas pela l6gica do capital e pela domina-
<;:aode urn Estado onipotente. Divididas pela concorrencia no
mercado de trabalho e pelas estrategias empresariais,I4 atomi-
zadas na gualidade de migrantes rurais que perdem suas refe-

12. Idem, ibidem, p. 95.
13. Veja-se a tese de mestrado de Vera Silva Telles, A experiencia do
autoritarismo e praticas instituintes, USP, 1984.
'14. Veja-se E. Bacha, Os mitos de uma dtkada, Paz e Terra, 1976; M.
C~ncei<;ao Tavares, Da substituiryGO de importaryoes ao capitalismo finan-
ce/ro, Zahar, 1974; P. Singer, "0 'Milagre Brasileiro': causas e conse-
qi.i~ncias" in Cadernos Cebrap, 1972; F. Oliveira, "A economia brasileira'
crftica a razao dualista" in Estudos Cebrap, n.o 2, 1972. .

I l1eiasculturais na metr6pole,15 despolitizadas pela a<;:aode urn
Il,Nlodoqueesvazia oureprime os mecanismos de representa<;:ao,16
Iill 'nadas e massificadas pelos meios de comunica<;:aoP Ate mes-
III suas estrategias de sobrevivencia apareciam fUl1cionais a
It produ<;:aocapitalista: a autoconstru<;:ao, mecanismo· pelo qual
II I opula<;:aomais pobre resolveu seu problema habitacional,
hllrateava os custos da reprodu<;:aoda forc;a de trabalho, permi-
1111do urn rebaixamento dos salarios reais; 18 0 aprendizado pro-
I s8ional, atraves do qual familias de trabalhadores projetaram
Ii ll1.aascensao social ou simplesmente protegeram-se num merca-
tI de trabalho altamente competitivo, ao tornar-se urn processo
IIHlcic;o, terminou diminuindo os salarios reais dos operarios
qualificados.19 Essas observa<;:6es,feitas no campo das ciencias
lociais - sobre as praticas sociais dos trabalhadores, determi-
IItidas ou subsumidas pela 16gica do capital e de seu Estado -,
('oLTespondemaos registros deixados em depoimentos de operarios

de militantes.
Ao final da decada varios textos passanim a se referir a

rrupc;ao de movimentos operarios e populares que emergiam
'om a marca da autonomia e da contesta<;:aoa ordem estabele-
'ida. Era 0 "novo sindicalismo", que se pretendeu independente
do Estado e dospartidos;20 eram os "novosmovimentos de
bairro", que se constituiram num processo de auto-organiza<;:ao,
rcivindicando direitos e nao trocando favores como os do pas-
sado;21 era 0 surgimento de uma "nova sociabilidade" em asso-

15. Veja-se M. Berlinck, Marginalidade social e relaryoes de classe em
GO Paulo, Vozes, 1977; L. M. Rodrigues, Trabalhadores, sindicatos e

1/1dustrializaryGo,Brasiliense, 1974; C. Menezes, A mudanrya, Imago, 1976.
16. Veja-se F. H. Cardoso, 0 modelo politico brasileiro, Difel, 1977.
17. Veja-se S. Chucid, TelevisGo e consciencia de classe, Vozes, 1977, e
M. Sodre, 0 monop6lio da fala, Vozes, 1981.
18. Veja-se F. Oliveira, op. cit.
J 9. Veja-se O. Romanelli, Hist6ria da educaryGo no Brasil 1930/1973,
Vozes, 1978; V. Paiva, "Estado, sociedade e educa<;ao no Brasil" in
Encontros com a Civiliza9Eio Brasileira, n.o 22, 1980.
20. Veja-se a nota 5.
21. Veja-se V. Telles, "Movimentos populares nos anos 70: form as de
organiza<;aoe expressao", relat6rio a Fapesp, 1981; S. C. Bava, "Movi-
mentos reivindicativos urbanos na Grande Sao Paulo: urn estudo de



cia<;:oes comunitarias onde a solidariedade e a auto-ajuda se con-
trapunham aos valores da sociedade inclusiva;22 eram os "novos
movimentos sociais", que politizavam espa<;os antes silenciados
na esfera privada.23 De onde ningu€m esperava, pareciam emergir
novos sujeitos coletivos, que criavam seu pr6prio espa<;o e
requeriam novas categorias para sua inteligibilidade.24

Isso tudo exige maior discussao. Mas para os objetivos deste
capitulo - onde estou procurando expor as circunstancias e as
caracteristicas da configura<;ao do meu tema de estudo ~ essa
descri<;ao ja basta para entender por que, em meio a pesquisa,
eu me dei conta de que a formula<;ao primeira - de que eu
estava diante de uma passagem de padroes de legitima<;ao da
ordem para outros, de contesta<;ao - era incapaz de dar conta
do fenomeno. Eu nao estava simplesmente diante de urn mo-
mento de ruptura nos padr6es de legitima<;ao da ordem. Inclusive
porque nem essa contesta<;ao era tao generalizada, nem a legiti-
ma<;:ao0 havia sido. Eu estava, sim, diante da emergencia de uma
nova configura<;ao das classes populares no cenario publico. Ou
seja, nao apenas em compara<;ao com os padr6es do inicio da
d€cada, mas tamb€m - e sobretudo - com os de periodos
hist6ricos anteriores, 0 fim dos anos 70 assistia a emergencia
ik-y.ma-no.Y.a-'W1figul1t<;aCL.iie---..cli!~,e. Pelos ug'.i~es onde se
constUYlam como sujeitos coletivos; pela sua linguagem,-seus
t~s e valores; pelas caracteris!i~s das a<;6es spciais em que
se moviam, anunciava-se 0 aparecLmento de urn novo tipo _de

\ . prcssao dos trabalhadores, que poderia ser contrastado com 0

I h'rtario, das primeiras d€cadas do s€culo, ou com 0 populista,
IIP()S 1945.25 A pesquisa teria de dar conta da natureza dessa
lillY a configura<;ao.

Quando elaborei na sua primeira forma 0 projeto desta
pl'Hquisa, eu manifestava uma insatisfa<;ao com 0 que me apare-, e:-q

II como modos dominantes de caracteriza<;ao dos processos de &-,,,,-"f.Cv

Il'produ<;ao social. Para uma vertente, a reprodu<;ao social parecia ( \
II Hcgurada pela coer<;ao do Estado militar. Para outra, pelos
II\ltomatismos economicos da acumula<;ao capitalista. Para outra
Iinda, pela aliena<;ao ideol6gica produzida nas classes domina-
Ii ". Em todos esses casos, as a<;6es das classes sociais aparecem
1'll1110 simples atualiza<;6es de~uturas dada_~. E dal, simples-
Illcnte passivas ante os mecanismos-d-e-ieitera<;ao da ordem, as
IIlicrac6es desta tamb€m teriam de ser explicadas por aItera<;6es
dll lueles mecanismos estruturais. Nesse registro, a pr6pria id€ia
ill constituicao de sujeitos coletivos desempenhando algum papel

l'I'iador nos> processos hist6ricos nao fazia muito sentido.

Na caracterizacao de uma crise da sociologia classica, feita
p r Alain Tourain~ num livro com 0 sugestivo titulo de Le
,. 'Lour de ['acLeur, reconhecemos uma problematica similar.
.' gundo Touraine, a sociologia se constituiu como urn modelo
d . analise da vida social no qual 0 sistema social aparece leva do
11 r urn movimento que vai da tradic;io a molk..rnidade, da f€
I razao, da reprodu<;~ produ<;:ao, da comunidade a sociedade.
Tal modelo teria entrado em crise em decorrencia de aconteci-
mcntos hist6ricos que destruiram a cren<;a nessa evolu<;ao que

caso", relat6rio a Fapesp, 1980; P. Singer e V. C.. Brant, sao Paulo:
o povo em movimento, Vozes, 1980; T. Evers, "Movimentos de bairro
em Sao Paulo: 0 caso do 'Movimento do Custo de Vida'" in Alternativas
populares da democracia, Vozes, 1982.
22. Veja-se Singer e Brant, op. cit.; C. Boff, "A influencia polftica das
comunidades eclesiais de base" in Religiao e Sociedade, n.o 4, 1979; C.
Perani, "CEBs: alguns questionamentos" in Cadernos do CEAS, n.O 56,
1978; frei Betto, 0 que SaD comunidades eclesiais de base, Brasiliense,
1981.
23. Veja-se M. Celia Paoli, "Mulheres: 0 lugar, a imagem, 0 movimento"
in Perspectivas antropol6gicas da mulher, 4, 1985.
24. Veja-se M. Celia Paoli, "Os trabalhadores urban os nas falas dos
outros" in Comunical;ao, n.O 7, do Museu Nacional UFRJ, 1982.

, . Para uma exposil;iio do tipo libertario, veja-se A. Simiio, Sindicato
I' Estado, Dominus, 1976; B. Fausto, Trabalho urbano e conflito social,
I)irel, 1976; F. Foot Hardman, Nem patria, nem patrao, Brasiliense,
I 83. Para 0 tipo populista, veja-se L. M. Rodrigues, Sindicalismo e con-
I/ito industrial no Brasil, Difel, 1966; F. Weffort, Sindicato e politica,
lese de livre-docencia, USP, 1975.



"0 aspecto mais importante da sociologia classica esta em que,
criando grandes conjuntos hist6ricos portadores de sentido neles
mesmos, ela reduzia a analise da a<;ao social a pesquisa daposi<;ao
do ator no sistema. ~~iologia da a<;ao r~_cusa essa explica<;ao
do_ ~ pelo sistema. Ela ve~pelo-Zcmtrario, em toda situa<;ao,-o
resultaao e rela<;oes entre os atores, definidos por suas orientacats
culturais como por seus conflitos sociais" .26 ---- - - >
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pnra a defesa das condi<;:oesde reprodu<;:aoda for<;:ade trabalho".
tinico problema consiste em que esaparecem nesse processo,

I' caracteristicas singulares que mais chamam a aten<;:aose nos
d 'bru<;:amos para examinar 0 fenomeno em sua originalidade.
N caso, os padroes comunihirios, uma particular formula<;:ao
litis no<;:oesde justi<;:ae direito, a aversao pelo que e consider ado
p litica, por exemplo, aparecem como simples "tra<;:osconjun-.
lurais" de urn processo generico sempre 0 mesmo.

A impossibilidade de apreensao da natureza dos novos
1l10vimentossociais atraves de uma analise centrad a nas chamadas
letermina<;:oesestruturais ficou evidente apes 0 estudo pioneiro
Ie Maria Herminia T. Almeida sobre 0 novo sindicalismo.27 Ela
clctectou que havia algo novo acontecendo no sindicalismo, par-
t icularmente no Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
Metalurgicas de.Sao Bernardo. Voltou-se para a analise da estru-
ILIraprodutiva das industrias e para a analise da organiza<;:ao
~indical moldada pela CLT. Verificou que as transforma<;:oes
corridas na base produtiva nao foram acompanhadas por uma

ndequa<;:aona legisla<;:aosindical e provocavam uma crise no ~1

~indicalismo. Nas industrias modernas, de onde surgem novas
tcmaticas, surge tambem urn novo sindicalismo. Mas entao, ap6s
referir- brevemente aos pontos programaticos dessa nova
corrente sindical, extrai uma conc1usao sobre sua orienta<;:ao
ideo16gica:

harmonizaria ordem e progresso. Sem pretender expor toda a
linha de raciocinio do autor, aponto a importancia que ele coloca
na rela<;ao entre ator - ou sujeito - e sistema:

Pois quando observamos os tra<;:osdos movimentos sociais
ocorri~?s. em Sao Paulo nos anos 70, n6s nos damos conta de que
eles dlflctlmente podem ser explicados pela exposi<;:aodas "con-
di<;oes dadas", decorrentes do sistema social: os padroes da

(' acumula<;ao capitalista, 0 desenvolvimento urbano (ou sua crise),
10" a .fo~~a do Estado .. Das condi<;:oesdo chamado "milagre brasi-

" letro , com suas fatlas de superexplora<;ao para tantos e vanta-
l7 gens para outros, nao se consegue deduzir nem as mudan<;as no

}-- j c?mportamento sindical, nem a~ ~otiva<;oes presentes nas comu-
1 mdades de base, nem a emergencla de donas de casa das peri-J fe~~asem mobiliza<;:oesde ba~rro.do modo como 0 fizeram,nem,.~~~~~~f:~:::::::e:::::'r:l~~:::::a::,::=
~, concretos a caracteristicas "estruturais", s6 que esse procedimento

? nao adiciona uma virgula a compreensao do fenomeno. Apenas
da a aparencia de seguran<;:ate6rica, ao situar urn caso particular
'num esqueina interpretativo consagrado. Tomemos por exemplo
os c1ubes .de maes, que se generalizam pela Grande Sao Paulo
no correr dos anos 70. Eles podem ser vistos e "explicados" como
expressao das contradi<;:oesgeradas pelo capitalismo "nas condi-
<;:oesbrasileiras", como resposta popular 'as carencias sociais
ditadas pelos padroes de desenvolvimento vigentes, pela ausen-
ci.a-cle-ca®s ·.nstituciona· d manifesta<;:ao.Sao, assim, reduzi-
dos ao campo geral das "lutas de urn setor da c1asse operaria

"Em resumo, pareceria que a ideologia-dessa nova corrente sindical
seria algo proximo ao 'sindicalismo de neg6cios' (,.,) norte-ameri-
cano: combativo, 'apolitico', solidamente implantado na empresa,
tecnicamente preparado par~ enfrentar e resolver os problemas
gerais e especificos de seus representados" .28

"projeto organizat6rio e politico-sindical mais afinado com os inte-
resses do setor 'moderno' dos assalariados fabris, , , "29

27. M. Herminia Almeida, "0 sindicato no Brasil: novos problemas,
velhas estruturas" in Debate -e Critica, n.o 6, 1975.
28. Gp. cit., p. 73.
29. Gp. cit., p. 71.



A trajet6ria do sindicalismo metalurgico de Sao Bernardo
refutaria esse prognostico de Maria Herminia Almeida,30 mos-
trando- e muito diferente do pragmatismo "apolitico" do sindica-
Ii m de negocios norte-americano. Mas 0 que nos interessa
a ra e buscar os pontos na sua elaboralfao que a leva ram de
LIma tao cuidadosa analise das rela<;6es entre estrutura industrial
e legisla<;ao sindical para uma tao deficiente caracterizalfao das
orientalf6es dos agentes sociais ai implicados.

E creio que 0 problema central esta no modo como ela usa
a nOlfao de "interesses". Quando ela diz que 0 projeto daquela
corrente sindicalista correspondia aos "interesses" do setor mo-
demo dos assalariados fabris, poupando-se de qualquer analise
especifica sobre os valores assumidos por tais agentes, era como
se aqueles interesses decorressem naturalmente das caracteristicas
das industrias on de estavam empregados. Mas, entao, seriam
inexplicaveis as diversidades de orientalf6es entre correntes sindi-
cais assentadas em setores industriais com estrutura produtiva
similar.
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Tal tipo de interpreta<;ao ja se defrontou com ~Pdificuldades

I r ostas pelo proprio curso do processo politico no pais. Com
I 'onstitui<;ao do regime civil da "Nova Republica", 0 Estado
l'ontinua desempenhando urn papel decisivo na propria acumu-
II1<,;iocapitalista, mas dificilmente se poderia dizer que ele esta
Ii· 'pido de toda ambigiiidade e de toda mascara. Mas, afinal, 1
II\lCm fala em ambigiiidade~ _mascaras e~ta oQrigad,.2 a fal~ J
II . p!!Jcessos de atrTEiy1.cii..ode signi.ticado_e_no mund_ simb6lico
quc definem fatos sociais nesses termos. Mais uma vez, ao fazer
II' caracteristicas politicas derivarem diretamente de tores e.co-
II micos, 0 analista opera uma naturaliza<;ao destes, perdendo
II dimensao daquilo que os antropologos c amaram de "enorme
plusticidade do or anismo humano": ou seja, a grande gama de
I' 'postas possiveis diante de uma mesma solicitalfao dada.32 Ou
p deriamos, para ficar entre os sociologos, nos remeter aos estu-
I s de Max Weber sobre os tipos de domina<;ao legitima, onde

prccisamente a legitimidade da domina<;ao (ou suas ambigiiida-
Ii 'S, ou suas mascaras ... ) nao e dada por si mesma, mas pelo

'ntido que faz para os a~entes sociais im licados.33 Ou, final~
mcnte, no campo do marxismo, poderiamos nos remeter aos estu-
Ii s de Gramsci sobre os mecanismos da hegemonia, pela qual
\Ima classe dominante obtem 0 consentimento dos dominados.34

~l...C\

o fato e que, pretendendo explicar movimentos sociais por <:'!S\
Ii terminJl.lf6es estrutur.ais, os analistas chegam a impasses in-

luveis.

Tambem nos primeiros estudos sobre os movimentos sociais
urbanos predominavam as explica<;6es das caracteristicas de
combatividade e autonomia com que emergiam pelos novos

OJ padr6es da acumula<;ao ca it 'sta no pais. Obrigado a intervir
-; diretamente na produ~ao, b Estado perderia toda sua ambigiii-....

dade e deixaria cair suas mascaras. Urn Estado incapaz de asse-
gurar as condi<;6es necessarias para a propria reprodu<;ao da
for<;a de trabalho aparecia como alvo - logo entendido como
inimigo - dos movimentos sociais com que os trabalhadores
buscariam defender esses interesses negados.31

30. Mas caberia dizer que mesmo antes disso J. Humphrey elaborava
uma caracterizas;ao do sindicalismo de Sao Bernardo que pareceria con-
firmada por seu desdobramento. Ver J. Humphrey, op. cit.
31. Veja-se, por exemplo, F. Oliveira, Elegia para uma re(li)giiio, Paz
e Terra, 1977, a p. 103: "A 'debacle' do populismo nao e outra coisa
senao a dissoluS;ao da ambigiiidade do Estado, determinada pelo movi-
mento de centralizaS;ao do capital. 0 Estado e agora produtor de mais-
valia e segue-se a isto que 0 seu caniter repressor e opressor nao pode mais
ser mascarado". Vma aplica«ao dessa tese mais particuJarmente para a

I,nalise dos movimentos sociais urbanos encontra-se em J. Alvaro Moises,
" ontradis;6es urbanas, Estado e movimentos sociais" in Revista de
('uUura e Politica, n.o 1, 1979. Esse tipo de explicaS;ao predominou nos
I'Sludos pioneiros sobre movimentos sociais urbanos no Brasil.

. Mais particularmente a pesquisa etnol6gica se sobrepos as ideias
"'crca de demandas e necessidades enquanto dados naturais que rece-
hcriam respostas culturais. Desde, pelo menos, Marcel Mauss, 0 conjunto
dus instituis;6es sociais configura uma totalidade que ja pertence ao
d minio da cultura.
13. M. Weber, Economia y sociedad, FCE, Mexico, 1944. Veja-se, nessa
Iinha, a articulas;ao operada por M. Lucia Montes em "0 poder e a
'ultura: nOVaS temas, velhas reflex6es ", mimeo, 1981.
II·. Ver A. Gramsci, Literatura e vida nacional, Civilizas;ao Brasileira,

1968.



Urn deles apareceu para aqueles que, querendo falar da
"autonomia" dos movimentos sociais, apontavam-na como decor-

. rente de determina<;:6esda-estrutura-politica_e_economica. TaiS
rnovim,e~tos seriam autonomos porque, buscando as condi<;:6es
necessanas para a reprodu<;:aoda for<;:ade trabalho, encontravam

•.•urn Estado que se antepunha inflexivelmente a tais interesses.
Ainda que tal explica<;:aopudesse dar conta da realidade empirica
observada (0 quee duvidoso), a no<;:aomesma de autonomia ai
veiculada fica bastante mutilada. Seria uma autonomia diante do
Estado (mas entao melhor teria sido dizer "antagonismo"),mas
nenhuma autonomia haveria no senti do de urn pape! criativo'
na hist6ria.

Outro esta nessa ideia de "condi<;:6esnecessarias a repro-
du<;:aoda for<;:ade trabalho" e que necessariamente nao seriam
satisfeitas devido aos padr6es da acumula<;:aocapitalista. Segundo
Marx, em cuja obra se inspiram os formuladores dessa explica-
c;:aopara as contradi<;:6es urbanas, as condi<;:6esnecessarias a
reprodu<;:ao da for<;:ade trabalho sac definidas historicamente
correspondenslo_a_um nivel-instJt 'do social ente-'pelas Iutas d~
class~,-pela_c~I~@2..25 Assim, como sac necessidades soc~
sao necessariamente nao satisfeitas? Onde estao instituidas en-
quanta necessidades? 0 paradoxa ja foi apontado por Edison
Nunes em sugestiva comunica<;:aoa respeito dos estudos sobre
movimentos reivindicativos urbanos.36

Uma conclusao extraida da observa<;:aodesses impasses e
que nao se pode deduzir orieb.ta<;:6ese comportamentos de
"condi<;:6es objetivas dadas". Tais dedu<;:6espressup6em uma
no<;:aode "necessidades objetivas" que moveriam os atores sem
as media<;:6essimb6licas que as instituem enquanto necessidades
sociais. Quem pretender captar a dinarnica de movimentos sociais
explicando-os pelas condi<;:6esobjetivas que os envolvem e pou-
pa dlHe-d uma I:H:il:ise..J<.§.peG-ffi'6a..de-seus-imagi-na,·os pr' priOS
tra-percletaqui-Io_que s singularizM Ira perder, por exemplo,

35. Veja-se 0 ite m"Compra e venda da forc;:a de trabalho" in K. Marx
El capital, vol. I, cap IV, FCE, Mexico, 1946, p. 124.
36. E. Nunes, "Carencias urbanas e reivindicac;:6es populares", mimeo,
CEDEC, 1985. .

1111111 que diferenciou a lideran<;:ametalurgiea de Sao Bernardo
till <.Jirec;:aosindical dos metalurgicos de Sao Paulo, ou uma comu-
II dude de bas~ociedacl~ de-jiriiigos de Damo. 0 que,
III definitivo, e deixar escapar 0 principaL -. --

Fui Ievado, por isso, ao estudo dos prb~essos de atribui<;:ao
Ii ~ignificados, pelos quais uma ausencia e definidacomo c~
(' I e como necessidade, e pelos quais certas a<;:6essociais. sac
Ii 'finidas com~-correspondendo aos interesses de uma coletivida-
d '. Refiz, assim, 0 percurso das ciencias sociais e me dei conta de
que sua crise se expressa na perda de poder explicativo dos mo-
d 'los globais que a sustentaram, mas nao implica a irrelevancia
dus contribui<;:6esde seus autores para 0 conhecimento da vida

cial, mesmo no que ela apresenta de mais atuaL37
Para a questao que neste momenta esta colocada - da

Illcdia<;:aoentre estruturas dadas e a<;:6essociais desenvolvidas -,
'xponho os pontos que me servem de referencia no estudo feito.

Com rela<;:aoa elabora<;:aocultural das necessidades, e certo
que os diferentes movimentos sociais aqui tratados, encontrando-
'C numa mesma sociedade, partilham de uma mesma defini<;:ao
daquilo que e necessario - dos alimentos que saciam a fome,
do tipo de vestimenta que os abriga e os exp6e, do significado
da casa, dos meios de transporte, do Iazer etc. E certo que,
constituindo-se no campo generico das chamadas classes traba-
Ihadoras, tais movimentos se inscrevem num conjunto de praticas'~ l'---
que podem ser id.entificadas com(Ll~tas pe!a ohten<;:ao~e bens ).0-

servi<;:os-I:J:l!e.satlsfacamsuas necessldades de repwQu<faEl.Isso
e compartido pelos clubes de maes do Grajau, pelos movimentos
dos favelados de Itaquera, pelos membros do sindicato dos meta- ,
lurgicos de Osasco. Ainda assim, 0 modo como 0 fazem (quel~C
tipo de a<;:6espara aIcan<;:ar seus objetivos), tanto quanta a !IQ"'-.' 'C'_
importancia relativa atribuida aos diferentes bens, materiais e '- c~

simb6licos, que reivindicam, depende de uma constela<;:aode
significados que orientam suas a<;:6es.~ ~

Depende, em primeiro Iuga~ significado d~-i 0 que
define urn determinado grupo enquan~ dizer, sua
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identidade. Nao se trata de alguma suposta identidade essendal,
inerente ao grupo e preexistente as suas pnHicas, mas sim da
identidade derivada da posi<;ao que assume. Tal identidade 'se
encontra corporificada em institui<;6es determinadas, onde se
eJabora uma hist6ria comum que the dol substancia, e onde se
regulam as praticas coletivas que a atualizam. Quem sac os
sujeitos em questao? Sao membros de urn sindicato? Militantes
de urn partido? Participantes de uma comunidade de base?

Depende, em seguida, do modo como se articulam ob 'etivos
"praticos" a valores que dao sentido a existencia do grupo em -
questao, Podem lutar por benfeitorias para urn bairro sem querer
imiscuir-se nos conflitos politicos por respeito a ordem vigente.
Podem lutar por tais melhorias atraves de uma mobiliza<;ao
politica que imaginam contribuir para a transforma<;ao da socie-
dade. Podem lutar pela defesa de melhores condi<;6es de trabalho
como afirma<;ao de uma dignidade coletiva. E dai por diante.

Depende finalmente - e talvez sobretudo - das expe-
riencias vividas e que ficaram plasmadas em certas representa<;6es
que ai emergiram e se tornaram formas de 0 grupo se identificar,
reconhecer seus objetivos, seu inimigos, 0 mundo que 0 envolve.

Estava assim em condi<;6es de repensar as rela<;6es entre
as condi<;6es de existencia postas para os trabalhadores e as
caracteristicas dos movimentos sociais. E recorro ao modo como
E. P. Thompson concebe a constitui<;ao hist6rica das classes. . '
SOCIalS:

1111 lica tratar tais condi<;6es no quadro das signifi,£a<;6es cultu-
I dH que as im regnam. E e na elabora<;ao dessas experiencias
'1\1' se Tentijicam interesses, constituindo-se entao coletividades
lIulflicas, sujeitos coletivos, movimentos sociais. (E certamente,
1111 rnedida em que tais movimentos constituem urn agente ativo
1111 forma<;ao social, mesmo aquela "estrutura ja dada" e tambem
pi' duzida pe1as intera<;6es e lutas de classe.)

E aqui finalmente retorno a questao da passagem de uma
lorrna a outra de configura<;ao social dos trabalhadores. Como
p'nsar a mudan~a ocorrida? Se as mudan<;as nao podem ser
II nsadas como se fossem result ado da a<;ao imperio sa de uma
I' 'l'Ilidade independente das vontades dos atores socia is , e1as
I 'riam entao sua fonte nestas vontades? Com efeito, uma rev a-
I riza<;ao dos sujeitos sociais, pens ados como "senhores de suas
II '-es", constituiu urn movimento inte1ectual de oposi<;ao ao
•. bjetivismo" preexistente.39 Mas seguir essa trajet6ria seria
IIHl11teruma falsa dicotomia n re sujeitos e estruturas. Ora, os
'ujeitos estao implicados nas estruturas objetivas da realidade.
Sc considerarmos que a chamada "realidade objetiva" ~
'xterior aos homens, mas esta impregnada dos significados das~/;/
1I<,:6essociais ~onstituiram enquanto realidad_e socia~, te~~
t Il11bem de considerar os homens nao como soberanos mdeter-
minados, mas como produt~s sociais.

Quando Castoriadis, cuja Instituiriio imagmana da socie-
clade constituiu urn guia basico neste percurso inte1ectual, falou
de autonomia e de indetermina<;ao, nao pretendia ignorar 0 peso
do mundo objetivado. Pelo contrario, disse mesmo que a socie-
clade se encontra presa

..As classes acontecem 11 medida que os homens e mulheres vivem
suas rela~6es de produ~ao e experimentam suas situa~6es determi-
nantes, dentro do 'conjunto de rela~6es sociais' com uma cultura e
expectativas herdadas, e ao modelar essas experiencias em formas
culturais" .38

..entre as coerc6es do real e do racional, sempre inserida em uma
continuidade hist6rica e pOI' conseqUencia co-determinada pelo que
ja se encontrava ai, trabalhando sempre com urn simbolismo ja dado
e cuja manipula~ao nao e livre .. , ..Embora as pessoas se encontrem, de saida, numa sociedade

estruturada ja de determinada maneira, a constitui<;ao hist6rica
das classes depende da ex eriencia das condi<;6es da a-s)_o .ue

9. Vel' R. Cardoso, U Movimentos sociais urbanos: balan~o critico U in
orj e Almeida (orgs.), Sociedade e politica no Brasil p6s-64, Brasiliense,

1983. Tambem: Paoli, Teles, Sader, op. cit.; e L. A. Machado da Silva e
A. C. Ribeiro, ..Paradigma e movimento social: pOI' on de andam nossas
ideias?", Anpocs, 1984.

38. E. P. Thompson, U ~ Lucha de c1ases sin clases? U in Tradicion, revuelta
y conciencia de clase, Anagrama, p. 38.
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" lasses sociais", por outro lado 08 conceitos que permitiriam
rundamentar tais estudos ficaram por ser feitos.

Colocada a questao, ela foi freqi.ientemente respondida com
(1111 esfors;o esteril para inserir as novas realidades nos velhos
squemas. Assim, por exemplo, M. Gloria Gohn, preocupada
. m a imprecisao nos estudos existentes, atribuiu a confusao a

"nao especificaya da n~90~ movimentos sociais urb~nos e,
por outro (lado), no 'ao--r-eeonheclmento de que tQlliLmo¥lmento_
social tern sempre urn carater de classe,que esta inscrito em sua
pr6p!ia 16 ica" .41 ~ - - ----

"estabelece e se da outra: coisa que nao 0 que ~implesmente e,
e que ha nele significar;oes que nao sac nem reflexo do percebido,
nem simples prolongamento e sublimayao das tendencias da anima-
lidade, nem elaborayao estritamente racional dos dados" .40 .

o indeterminado nao cobre, portanto, todo 0 fazer hist6rico,
mas constittii uma dimensao deste, atraves· da qual uma capaci-
dade criadora da imaginas;ao produz novos significados. Essa
capacidade, que Castoriadis chama de "imagimirio radical", se
efetiva na hist6ria sob a forma de urn "imaginado" (ou "imagi-
nario efetivo"). Sao 0 istemaS-de~ nifica 6es ue estao na
~os-simhQlis. os de cada -sociedade, d~uas..:i!!.stitui 6es e
ios fi~aos guais ela sub~ina sua funcionalidade.--Com essas referencias procurei pensar as alteras;6es nas
praticas coletivas de trabalhadores, como reelaboraS;ao do ima-
ginario constituido, atraves de novas experiencias, onde se pro-
duzem alteras;6es de falas e deslocamentos de significados. Por
al surgem praticas instituintes.

E considerando que por ai deteria a chave da compreensao
lesses movimentos, ela conclui:

"Conforme a classe s.ocii!l temos uma forma de manifestayaO da~
contradiyoes sociais e elas e ex ressam atraves dediferentes form as
de lutas que irao caracterizar movimentos sociais distintos" .42"'------- - --
Segundo tal conceps;ao, movimentos sociais sac derivados

de diferentes classes sociais previamente configuradas. eriam _
· mo manifestas;6es de uma essencia. 1)b t~~~\..

Eu nao considero gue se deva .abandonar,a conceituas;ao \)
marxista da existencia ' ohjetiyamente da~:La..:'/dasclasses sociais, \J'Q<-uv~'

· b a condis;ao de que es-enrenuamos bem a respeito do signi- d.~
l'lcado dessa objetividade. Se pensarmos a realidade objetiva
'omo 0 resultado das a90es sociais ue se objgtiv..aram- que
· portanto concomitantemente exterior aos atores sociais e fruto
r~iterado de suas praticas institucionalizadas43

-, poderemos
pensar a existencia objetiva da divisao de classes na sociedade
'apitalista como uma "realidade virtual", uma condi9ao vivi~a

continuamente reelaborada. "Classe social" desse modo deslg-
na uma condi ao que e comum a urn conjunto de individuos.
Mas ela e alterada pelo modo mesmo como vlvida. Fr,ancisco

~......' ,0 ,,' ~\.~\' '-
v-.J\', \,., c '"'- ",

As referencias empiricas dos estudos. sobre os movimentos
sociais sao as mais diversas: uma categoria sindical de trabalha-
dores, uma comunidade de base ou 0 conjunto das comunidades,
favelados de uma determinada favela ou de uma vila, moradores
de urn loteamento clandestino que se organizam, mulheres de
clubes de maes, 0 "movimento popular" pensado como urn con-
junto de movimentos etc. Logo se colocou a questao de se
elucidar a relas;ao entre tais agrupamentos, empiricamente dados,
e a conceituas;ao das classes sociais. Se os estudos concretos
desvendaram f2r-mas-eriginais-de_pt:aHcas-cole-Hv-as,£reqiie.Q!e-
Igente ~nGobertas- par uma _simpli.f.ieada-e*plica9ao~atraveS'da

41. M. Gloria Gohn, A forr;a da periferia, Vozes, 1985, p. 46.
42. Idem, ibidem, p. 49.
4 . Ver P. Berger e T. Luckmann, A construr;ao social 'da realidade,
Vozes, 1978.

40. C. Castoriadis, A instituir;ao imaginaria da sociedade, Paz e Terra,
1982, pp. 176-7.



de Oliveira, estudando a constitui<tao das classes e identidades
de classe em Salvador atraves da rela<tao entre as esferas da
produ<tao e da reprodu<tao, observa que para tal pesquisa

"faz-se necessario ater-se em primeiro lugar a objetividade da
divisao social do trabalho ( ... ) Mas a reproduc;:ao nao e simples-
mente 0 eter.no retorno da produc;:ao, que no caso transform aria os
resultados em reposic;:ao dos pressupostos. A reproduc;:ao e 0 movi-
mento no qual e pelo qual a objetividade ~ resen~" .44

A reprodu<tao implica representa<t6es simb6licas pelas quais
os agentes se reconhecem, identificam os demais e a si mesmos.
Esse processo incide necessariamente sobre as condi<t6es dadas
na esfera da produ<tao.

A constitui<tao dos movimentos sociais implica uma forma
particular de elabora<tao dessas condi<t6es (elabora<tao mental
enquanto forma de percebe-la, mas tambem elabora<tao pnitica
enquanto transforma<tao dessa existencia). Nesse sentido, movi-
mentos sociais opel' am cortes ecombina<t6es de classe, configu-
ra<t6es e cruzamentos que nao estavam dados previamente.

Tomemos a celebre passagem do Dezoito Brumario, em
que Marx discute. a realidade de classe dos camponeses parce-
larios da Fran<ta para explicar sua forma passiva de represen-
ta<tao atraves de Litis Bonaparte:

"Na medida em que milh6es de famflias camponesas vivem em
condic;:6es economicas que as separam umas das outras, e op6em 0
seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras
classes da sociedade, estes milh6es constituem uma c1asse. Mas na
medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma
ligac;:ao local e em que a similitude de seus interesses nao cria entre
eles comunidade alguma, ligac;:ao nacional alguma, nem organizac;:ao
.politica, nessa exata medida nao constituem uma c1asse. Sao, con-
seqi.ientemente, incapazes de fazer valer seu interesse de c1asse em
seu pr6prio nome ( ... ) Nao podem representar-se, tern que ser
representados" .45

44. F. Oliveira, 0 elo perdido, Brasiliense, 1987, p. 12.
45. K. Marx, col. Os pensadores, Abril, p. 403.

'stao ai presentes duas no<t6es de classe: numa primeira,
"llhjctivamente dada",.JL-c1asse_tL..definida pelas _-eondiy6es de

lGncia; na segunda ela depende da elabora<tao "subjetiva",
1111 I'ganiza<tao dos sujeitos implicados. Nao se trata de escolher

III I' as duas no<t6es:- mas de articul~-las enquanto dois mo-
IIH'lltOSindissoluveis. A distin<tao entre os dois momentos tende
II I ossar desapercebida ou a nao ser problematizada quando a
Il'pl' senta<tao subjetiva aparece mais pr6xima a produ<tao obje-
I v I como nos casos em que urn movimento operario aparece
111l1~0 representa<tao da classe operaria. No caso dos novos
lilt vimentos sociais eles se dao no solo da condi<tao proletaria,
III IS esta e elaborada de um modo tal que os contornos classistas

diluem.46

:E verdade que na tradi<tao marxista aquela dualidade se
IIl'ticulou de urn modo bem particular: a realidade objetiva
I l'iando uma "classe em si" e a tomada de consciencia dessa
I .t\lidade criando a.~ para Si"(.47Tal concep<tao foi nitida-
III nte expressada pOl' dois marxistas franceses no curso dos
II bates politicos do p6s-68, ao assumirem a defesa das posi<t6es

I 'ninistas:

"Lenin distingue cuidadosamente 0 sujeito te6rico-hist6rico da' revo-
luc;:ao (0 proletariado como dasse, que deriva do mo~o de produc;:a~)
e seu sujeito politico-pratico (a vanguarda que denva da formac;:ao
social) que represent a nao ja 0 proletariado 'em ~i', d,omina~?
economica politica e ideologicamente, mas 0 proletanado para SI ,

, d d - "48conscienfe do lugar que ocupa no processo e pro uc;:ao...

Mas nao e obrigat6rio que a distin<tao entre esses do is
n(veis assuma essa forma. T. Negri, pOl' exemplo, articula uma
"composi<tao tecnica da classe operaria", que corresponderia a

'I . Veja-se as sugest6es de F. Oliveira, 0 elo perdido, op. cit., pp. 116-7.
'17. Esta formulac;:ao ja aparece em K. Marx, Miseria da filosofia. Veja-se
(\ p. 209 da Ed. Costes.
48. D. Bensaid e A. Nair, "A proposito del problema de organizacion:
Lenin y Rosa Luxembourg" in Teoria marxista del partido politico II,
Pasado y Presente, 1969, p. 14.



composic;:aoorganica do capital, com uma "composic;:aopolitica",
que corresponderia a sua cultura e tradic;:aode luta.49

A discussao sobre as condic;:6espostas pela divisao capita-
lista de trabalho social em nosso pais tern certamente sua
.importancia para a compreensao dos movimentos sociais. Mas
na verda de as maiores interrogac;:6es comec;:ama partir daf) 0
que desafiou a inteligencia dos que se interessaram pelo feM-
meno foi a emergencia de uma nova configurac;:ao dos trabalha-
dores, uma outra identidade social, nova forma de representac;:ao
coletiva. Por isso, se nossa pesquisa procurou captar os ele-
mentos que conformaram a condic;:aoproletaria em Sao Paulo,
ela se deteve particularmente no estudo dos movimentos sociais
que reelaboraram essa experiencia.,

'\,,0
l' -

I I'essam uma insis.1ente preocupac;:ao na elaborac;:ao das iden-
I dudes coletivas, como forma do exerdcio de suas_autonomi s.
N 'ste momento, portanto, 0 termo aparece mais como objeto
". analise do que como'instrumento conceitual. Assim, na fa-
III a assembIeia do Movimento do Custo de Vida, realizada a
',0 de junho de 1976, dom Mauro Morelli, bispo da regiao suI,
pI' clamava que "n6s devemos ser sujeitos da nossa pr6pria
hl,t6ria".51

E foi provavelmente a partir das falas que emergem dos
III vimentos que muitos autores assumiram 0 termo e procura-
I'lln elabora-lo teoricamente. Tomemos uma rapid a amostragem:

J. A. Moises, tratando das lutas dos metalurgicos de Sao
II mardo:

" ... talvez seja 0 caso de admitir a existencia de uma estrategia
subjacente a esses movimentos que apontam, precisamente, na
dire~1io da constituic;:1io de urn \@Yo sujel 0 co etivo. 'IE a luta pela
cidadania que da conteudo ao movimento sindical ~ase
-afirmar, acaba entrando na poHtica" .52 G'~ ~ ~1"'>J'f' "-
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J. C. Petrini, ao descrever 0 desenvolvimento de uma cornu-
lIidade de base:

Tanto tenhb usado a noc;:aode sujeito para nomear os movi-
mentos sociais que ja nao posso me furtar a uma discussao
sobre 0 significado de tal conceito. Poucas noc;:6essap tao ambi~
guas, carregadas de sutilezas e mal-entendidos como essa. Se
num enunciado ela pressup6e a soberania do ator, mim' outro
pressup6e sua sujeic;:ao. Em suma, da filosofia a lingi.ii~tica,
passando pela psicanalise, pisamos nuin terreno minado, palco
das mais acesas polemicas. Nao se trata aqui, evidentemente, de
trilhar toda a hist6ria polemica do conceito, 0 que nos levaria
pelo menos ate Descartes.50 Mas estou obrigado a elucidar as.
significac;:6esimplicadas nos termos usados nesta exposic;:ao.

Urn primeiro motivo para 0 usa dessa noc;:aoconsiste no
fato de que os agentes dos movimentos sociais aqui tratados

"Teve inicio assim 0 lento processo de agrega<;1io popular ( ... ) que
constituiu aquelas pessoas como urn sujeito popular, com uma
identidade pr6pria, progressivamente conquistada, com a conscien-
cia de ter uma hist6ria semelhante, problemas e esperanc;:as comuns,
os mesmos valores, e tambem urn destino comum" .53

L. Boff, caracterizando 0 processo de constituic;:aodas comu-
nidades eclesiais de base, diz que:

49. T. Negri, Del obrero-rnasa al obrero-social, Anagrama, Barcelona,
1980. Na mesma linha, ver S. Bologna, "A composi~1io de classe e a
teoria do partido na origem do movimento dos conselhos de trabalhado-
res" in Processo de trabalho e estrategias de classe, Zahar, 1982.
50. Pude compreender melhor algo sobre 0 tern a sobretudo grac;:as ao
estudo das anota~5es de urn curso de MarHena Chaui sobre "A motte
da conscHlncia na filosofia contemporanea".

" ... a massa, mediante as associac;:5es, se transform a num povo
que come~a a recuperar a sua mem6ria hist6rica perdida, elabora
uma consciencia de sua situac;:1io de marginaliza~1io, constr6i urn
projeto de seu futuro e inaugura praticas de mobiliza~1io para
mudar a realidade circundante ... "

"1. C£' Cadernos do CEAS, n.D 45, 1976.
"2. J. A. Moises, "Qual e a estrategia ... ", op. cit., p. 36, grifos meus.
3. J. C. Petrini, CEBs: urn novo sujeito popular, Paz e Terra, 1984,

p. 89.



i;:-s.e..-.c-onstr.6· so a participa«ao de todos, com a presenca forte
~~o,povo organizado, novo sujeito hist6rico emergente na s;ciedade
e na Igreja" .54 . J

S. Caccia Bava, referindo-se a uma pluralidade de pniticas
dos trabalhadores que constituiram diversos movimentos sociais:

"A articula«ao destes novos espa«os publicos, a troca de experien-
cias e a cria«ao de novos val ores entre os trabalhadores atraves
destes processos de mobiliza«ao colocam como possibilidade hist6rica
a expressao independente e aut6noma dos trabalhadores e sua cons-
titui<;:ao enquanto sujeito politico" .55

Heloisa Martins refere-se ao programa de trabalho do
CEDI (Centro Ecumenico de Documenta<;ao e Informa<;ao):

" ... voltado para a reconstrucao das lutas operarias na regiao do
ABC, com 0 objetivo de cdlaborar na constrU<;:ao de urn novo
sujeito politico hist6rico ... "56

E Tilman Evers, discutindo 0 significado nos novos movi-
mentos sociais:

" ... 0 que pode ser de relevancia pratica para os movimentos
sociais atuais sac os primeiros e timid os passos no sentido de
tornarem-se sujeitos de sua pr6pria hist6ria" .57

Encontramos varia<;6esno uso do conceito: em alguns casos
ele esta referido a capacidade de expressao no plano da politica
e em outros nao. Varia<;6es na sua rela<;ao com os fatos empi-
ricos que nomeia: desde agrupamentos bem delimitados ate 0

54. L. Boff, E a Igreja se fez povo, Vozes, 1986, pp. 58·9. 0 primeiro
grifo e dele, 0 segundo e meu.
55. S. Caccia Bava, Prdticas cotidianas e movimentos socia is, disserta«ao
de mestrado, USP, 1983, p. 9, grifos meus.
56. H. Martins, Igreja e movimento operdrio no ABC - 1954-1975, tese
de doutoramento, USP, 1987, p. 15, grifos meus.
57. T. Evers, "Identidade: a face oculta dos movimentos sociais" in
Novos Estudos, Cebrap, abril 1984, p. 18, grifos meus.

II P )YO" enquanto categoria hist6rica. Mas um tra<;o comum e
II I'lItOde a no<;aode "sujeito" vir associada a um projeto, a partir
k. Ima realidade cujos contornos nao estao plen,amente dados

'm cujo devir 0 pr6prio analista projeta suas perspectivas e
III~ suas apostas. E outro tra<;o comum, vincula do a este, e a
I on ta<;aocom a ideia de autonomia, como elabora<;ao da pr6pria
d Intidade e de projetos coletivos de mudan<;a social a partir das
pi' prias experiencias.

A rigor a constitui<;ao de um coletivo qualquer enquanto
t1.ioito nao implica sua autonomia. Temos varios exemplos

Ii sujeitos coletivos constituidos atraves de identidades que
III's foram atribuidas. Podemos pensar desse modo a identidade
dllS trabalhadores formada pelo getulismo. Aquele vasto movi-
ill 'nto social constituiu-se certamente num ator social com inci-
d ncia no cenario politico, e, no entanto, os padr6es atraves dos
quais ele se representava expressaram sua subordina<;ao a um
pi'ojeto que the era exterior.58

Mas, se nao ha correla<;ao necessaria entre autonomia e
ItlJeito, 0 fato e que a autonomia presente nos movimentos
l' )rroeu algumas das caracteristicas que constituem a no<;ao de

(lj ito. De um lado a pluralidade dos movimentos, sem a neces-
ria constitui<;ao de um "centro estruturante", conspira contra

II id€ia de um "sujeito hist6rico" capaz de ordenar a diversidade
eltribuir racionalidade aos dados. De outro, a extrema mutabi-

Iidade dos movimentos, no sentido de que seus componentes
l Htao constantemente se transferindo de uma forma a outra de
1l18nifesta<;ao,conspira contra a sedimenta<;ao de identidades
'oletivas.

A no<;ao de sujeito ja havia sido alvo de uma artilharia
posada no interior da filosofia, pelas suas conota<;6es raciona-
Ilstas. F. Guattari, que prefere 0 termo "agenciamento coletivo
do enuncia<;ao" - porque refere mais diretamente a expressao
lIubjetiva aos processos singulares de constitui<;ao coletiva -,
IlUIU texto escrito com T. Negri, relaciona as novas formas de

8. Ver Oliveira, Velloso e Gomes, Estado Novo: ideologia e poder,
/.ohar, 1982.



prodw;:ao de subjetividade com as mudanyas ocorridas nos modos
de produyao. Simplificando muito: a medida que as modali-
dades da produyao capitalistica invadem todos os poros da
sociedade, provocam tambem uma inedita politizayao no social
e, com isso, urn descentramento do politico.59

E. Laclau tambem estuda os novos movimentos sociais a
partir de uma critic a a nOyao classica de sujeito. Considera que
as transformayoes do capitalismo no seculo XX debilitarani 0

vinculo entre asexperiencias dos trabalhadores no local da'
produyao e as vividas em outras esferas, que se multiplicaram
e ganharam mais importancia. Em decorrencia, 0 agente social
nao possui mais unidade e homogeneidade, sendo dependente
de varias "posiyoes de sujeito", atraves das quais ele e consti-
tuido em diversas instancias. Procurando capitar a peculiaridade
dos novos movimentos sociais, diz que sua caracteristica central

..e que urn conjunto de posic,:6es de sujeito (a nivel de local de
residencia, aparatos ,institucionais, varias form as de subordinac,:ao
cultural, racial e sexual) tornaram-se pontos de conflito e mobili-
zac,:ao poHtica .. A proliferac,:ao destas novas formas de luta resulta
de uma' ciescente autonomizac,:ao das esferas sociais nas sociedades
contemporaneas, autonomizac,:ao essa sobre a qual somente se pode
obter. uma noc,:ao te6rica de todas as suas implicac,:6es, se partimos
da .noc,:ao de sujeito como urn agente descentralizado destotali-
zado".60 . ,

II I Irutura social. 0 que acontece e que, a partir do momenta
III que surgiram movimentos de contestayao as concepyoes sis-

I III 'US, varios termos foram reconotados. Touraine retomou a
1I11~ de ator, ja pensado como urn elemento dotado de auto-
1I111111u.Nada impediria 0 mesmo com a nOyao de agente. 0
11111)que no Brasil, a partir dos discursos presentes nas comu-
II I lues de base, foi a nOyao de sujeito que emergiu' com esse
11IIVOsentido. Preferi por isso trabalha-Ia, usando-a no sentido
Ijl! U elabora Castoriadis, quando ela pode denotar tanto a
11111nomia como a heteronomia.

Quando uso. a nOyao de sujeito coletivo e no sentido de
111111\coletividade onde se elabora uma identidade e se organi-
1/1111prMicas atraves dasquais seus membros pretendem defen-
dr,' seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se
II os lutas .

Se exis~ de s1.lj~nao- tern_como correlayaQ_Jl~~
~ria 0 exercicio da autonomia, esta e impensavel se~ aqlleles.

II nao se trata da - ideia- de- algum:slljeito- hist6rico privile-
/ld - por exemplo, 0 proletariado de uma tradiyao marxista

dll modo como foi finalmente sacralizado na Hist6ria e conse
" /lcia de classe, de Luckacs - que esteja no centro dos acon-
It 'Imentos antes de qualquer acontecimento, grayas ao seu lugar
II/I estrutura; urn sujeito de cuja posiyao se pudesse captar 0

'l1lido de toda sociedade e de toda hist6ria. Mas trata-se, sim,
d uma p~r dade de sujeitos, ~jas i<!entid~~o resultado
\I suas-inter~oes em proces~d.e reconhecimentos reciproco~,-
\ 'ujas comp~si oes sac mutaveis e intercambjavei.s. As posiyoes
dOlldiferentes su'eitos sac eSlguals e hierar~a.y.eis.;-porem_e.s.s.1L
IIl'UenayaOnao e ..tet:io aos acontecimentos s..lJsulta.ciodele.§..
Ii. sooretudo a racionalidade d-situliy!Q nao se encontra na
1'( nscien~ flVl egiado, m~tambem resultado do
I1contro das-va·r,.ia estrategias.

Ao finalizar estas reflexoes que servem de referencia para
II relayao entre sujeito e autonomia, permito-me mais uma (e
1\)l1ga)citayao. Nessa questao nao posso deixar de recorrer a
'1\ toriadis, que opoe autonomia a alienayao a partir da "de-

lIIarche" da psicanalise. A frase de Freud que ele toma como
I remissa e "Onde era 0 Id, sera 0 Ego". Nao se trata de que·

o usa da nOyao exige, pois, certos cuidados. Se a mantenho
e porque as ambigiiidades que ela carrega· impregnam tambem
nOyoes sucedaneas, indicando talvez a existencia de problemas
mais fundos no pens~mento constituido. As nOyoes de ator e de
agente, que ate aqui utilizei indiferenciadamente, sac portadoras
de uma tradiyao sociol6gica que justamente definia 0 primado
do sistema social.. 0 ator social, como aquele que represent a
urn papel, designava 0 portador de papeis definidos no nive!

59. Ver F. Guattari e S. Rolnik, Micropolitica - cartografias do desejo,
Vozes, 1986. E F. Guattari e T. Negri, Les nouveaux espaces de
liberte, D. Bedou, Paris, 1985.
60. E. Laclau, ..Os novos movimentos sociais e a pluralidade do sodal"
in Revista Brasileira de Ciencias Sociais, n." 2, 1986, p. 43. .



o Consciente possa absorver e esgotar 0 Inconsciente, mas de
que ele se torne a "instancia de decisao". Se, com Lacan, "0

inconsciente e 0 discurso do Outro", a autonomia e 0 processo
pelo qual meu discurso toma 0 lugar desse discurso estranho
que esta em mim e me domina. 0 "discurso Meu" nao pode ser
a elimina<;ao do "discurso do Outro", que brota constantemente
nas pulsoes inconscientes de cada urn. Assim (mas simplificando
e empobrecendo a exposi<;aode Castoriadis) a maxima de Freud
nao e tomada como ideia reguladora com referencia a urn estado
impossivel, concluido, mas a uma situa<;ao ativa de uma pessoa
que nao cessa de retomar suas fantasias sem deixar-se dominar
por elas. 0 que e, pois, 0 sujeito enquanto lugar da autonomia?

"Nao e 0 sujeito-atividade pura, sem entrave nem inercia, esse
fogo-fatuo dos filosofos subjetivistas, esta nama independente de
qualquer suporte, Harne e alimento. Esta atividade do sujeito que
'trabalha sobre si mesmo' encontra como seu objeto a multidao
de conteudos (0 discurso do Outro) com a qual ela nunca terminou
de se haver; e sem esse objeto ela simplesmente nao e. a sujeito
e tambem atividade, mas a atividade e atividade sobre alguma
coisa, do contnirio ela nao e nada. Ela e pois co-determinada por
aquilo que ela se da como objeto. "61

Ha, pois, uma inerencia reciproca de sujeito e objeto na
propria constitui<;ao do sujeito. Nessa concep<;ao, sujeito auto-
noma nao e aquele (pura cria<;ao voluntarista) que seria livre
de todas as determina<;oes externas, mas aquele que e capaz de
reelabora-las em fun<;ao daquilo que define como sua vontade.
Se a no<;aode sujeito esta associada a possibilidade de autonomia,
e pela dimensao do imaginario como capacidade de dar-se algo
alem daquilo que esta dado.

"0 ate humano primordial deve conter a resposta a pergunta que
se faz a todo recem-chegado: 'quem es?' ",62

61. C. Castoriadis, op. cit., p. 127,
62. H. Arendt, A condi~ao humana. Forense, 1981, p. 191.

D_disCU-fSe---ttU{H'€.v-ela-a--a9a.Q-.1:e-'i.elatambeilLO e.u.....suj~! j; !
Him, do discurso dependeria a atribui<;ao de sentido as coisas,

I I artir do primeiro significado, que permite 0 diaIogo humane,
qllc e 0 de estabelecimento das identidades.

A identidade se revela no discurso? Mais do que isso, se
110 voltarmos para a Psicanalise, ela se constitui nessa opera<;ao.
IHa aprendemos que as pulsoes do inconsciente s6 podem ser
I 'conhecidas ao serem nomeadas e, portanto, inscritas na lin-
Huagem. Mas, assim como a palavra que nomeia 0 desejo nao
l 0 pr6prio desejo, a-identidade-.exp.ressada...no-ClisG-u.l:sO-do_
ujeito....na0-€-i-g-tt-al-ae-i-fl{;Qn.sciente....mudo.....q.uLcLi.J:rlILelliLpara

r Ila.
Como insistem os lingiiistas, a linguagem nao e urn mero \_

11 trumento neutro que serve para comunicar alguma coisa que \) ~-w"v,

II existisse independentemente dela. A linguagem faz parte d.as f,A t ...
1 nstitui<;oesculturais com que nos encontramos ao sermos socla- \-""-
lizados. E na verdade a primeira delas e que da 0 molde pri- 0<0 ~1(~

Inordial atraves do qual daremos forma a qualquer de nossos b \\)0"w,

Impulsos. Ela e condi<;ao tanto no sentido de que nos ".condi- e '.':,c j'

·jona", nos inscreve num sistema ja dado, quanta no sentldo de ,
~ t'-"'-que constitui urn meio para alcan<;armos outras realidades, ainda

IIHodadas.
Num texto belissimo sobre a fenomenologia da linguagem, L

Merleau-Ponty fala de uma significa<;ao desta que 0 ,(y

"executa a mediayao entre minha intenyao ainda muda e as pala-
vras, de tal sorte que minhas palavras surpreendem a mim mesmo
e me ensinam meu pensamento" .63

Desse modo, ao exprimir algo 0 sujeito nao apenas comu-
nlca algo aos outros mas tambem para si mesmo.

"Se a palavra quer ellcarnar uma intenyao significativa, que e
ape.nas urn certo vazio, nao e somente para recriar em outrem a
mesma falta, a mesma privayao, mas ainda para saber de que ha
falta e privayao. Como chega a isto? A intenyao significativa se
da urn corpo e conhece-se a si mesma buscando urn equivalente no



sistema das significa90es disponiveis, que representam a lingua que
falo e 0 conjunto dos escritos e da cultura de que sou herdeiro,
Para a inten9iio signi£icativa, voto mudo, trata-se de realizar urn
certo arranjo dos instrumentos ja signi£icantes ou das signi£ica90es
ja falantes (instrumentos morfologicos, sintaticos, lexicos, generos
literarios, tipos de narrativa, modos de apresenta9iio do aconteci-
mento, etc.) suscitando no ouvinte 0 pressentimento de uma signi£i-
ca9iio outra e nova, e, inversamente, promovendo naquele que
fala ou escreve a ancoragem da signi£ica9iio inedita nas significa90es
ja disponfveis,"64

111I1I1ti/I do reconheci!Jlento_d_a.pnipxia dignidade--pade satis-
II III I r meio do trabalho jJduo ou_da preservac;aa. do-fi.~-de_

1lllllliH para pescar, da liberdade in~ividual ou ~~ mtegndade
till Ilimflia, do culto religioso ou da hberdade pohttca. f

luando nos referimos a urn "discurso" estamos pensanda 01.. (\

1111 II ordenado da linguagem, numa fala ou num texto em que }0"
1111\ ujeito se dirige a urn publico (ou, no limite, a uma segunda
I" a). as diversos discursos que lemos ou escut~mos numa

\1' 'dade num dado perioda - falas do Lula, sermoes de dom
1'11111 discursos presidenciais - podem ser remetidos a matrizes
II 'ul:sivas que comp6em, nessa sociedade e nesse tempo, ~m -\u1"""V\.
1Iltiti - e suas variac;6es - de nomear seus probl~mas, ob]e- L-
I YOS, valores. Embora se ex ressem atra es do~ dlscursos, os ~/
HllILl onismos e mecanismos de poder q~ const:tuem as lutas ~

11 'lsis, nao lremos encontrar sistem~s co'!p-parttmentadQ.s_~
'pm'em de moao absoluto modelo~ di~cu~sivos ~e_uns e ?utros.

I. Foucau,lt quem disc~te as re1ac;oesmtnnc.adas-.entr.e d scursa
I p der'-.--

"t precisamente no discurso que se articulam 0 pod~r e 0 saber.
E por essa raziio mesma, e necessario co~ceber ':. dls~~rso c.?m~
uma serie de segmentos descontinuos, CUJa fum;ao ~atlc~ nao e
uniforme nem estavel. Mais precisamente: niio se deve Imagl~ar urn

ndo do discurso dividido entre 0 discurso acolhido e 0 dl~curso
:~Iuido ou entre 0 discurso dominante e 0, disc~rso doml.lli!i!o~

omo uma multiplicidade de elementos dlscurSlVOS que pod:~
:~:rc em estrategias diversas. essa dist~ibui9iio. que e pr:clso

t't' com 0 que ela comport a de coisas dltas e COlsas escondldas,res 1Ulr, I - d
de enuncia90es requeridas e das proibidas; com 0 que e a supo: _e
variantes e de efeitos diferentes segundo quem fala, sua pos19ao
de poder, 0 contexto institucional em que se acha coloc~?o; .:om 0
que ela comporta tambem de deslocamentos e de re-utlhza90es de
formulas identicas para objetivos opostos" ,65

Recorrendo a linguagem, enquanto estrutura dada, para
poder expressar-se, 0 sujeito se inscreve na tradic;ao de toda sua
cultura. Mas, nesse mesmo ate de expressar-se, operando urn
novo arranjo das significac;6es instituidas, ele suscita novos
significados.

Se pensarmos num sujeito coletivo, n6s nos encontramos,
em sua genese, com urn conjunto de necessidades, anseios, me-
dos, motivac;6es, suscitado pela tram a das relac;6es sociais nas
quais ele se constitui. Assim, se tomarmos urn grupo de tra-
balhadores residentes numa determinada vila da periferia, pode-
remos identificar suas carencias, tanto de bens materiais necessa-
rios a sua reproduc;ao quanta de ac;6es e simbolos atraves dos
quais e1es se reconhecem naquilo que, em cada caso, e conside-
rado sua dignidade. Mas essas demandas de reproduc;ao material
e de reconhecimento simb6lico encontrarn-se, ante dos discur-
~J.2enas-e~~t~c!Q.sle_exist@ncia v-irtuaLExistem semJ.o.rni.a:..
nem atualidade. E e claro que, quando nos referimos a essa exis-
tencia virtual antes dos discursos, trata-se apenas de uma situa-
c;ao l6gica, ja que tais demandas jamais existem nesse estado
mudo; em cada situac;ao concreta se encontram materializadas
de um modo particular. E atraves dos discursos que tais deman-
das sac nomeadas e objetivadas de formas especificas. E atraves
dos discursos que_cLc.ar.encia-v.irtualde bens materiais se atualiza----,
numa carencia de casa }2r6p,!iaou de um barraco, de sapatos
ou de vestidos, de feijao com arroz ou carne-de-sol, de escola
para os filhos ou te1evisao. E atraves dos discursos que a de-

Aquilo que e dito e 0 que e escondid~, aq~il? que e lou-
vado e 0 que e censurado, camp6em 0 Imagl~ano de uma
ociedade, atraves do qual seus membros expenmenta.m suas

condic;6es de existencia. Nao quer dizer que todos os dlSCurSOS



sejam iguais e nem mesmo que derivem de uma mesma matriz
discursiva. Mas, tendo de interpelar um dado publico, todo dis-
curso e obrigado a lan<;:ar mao de um sistema de referencias
compartido pelo que fala e par seus ouvintes. Constitui-se um
novo sujeito polftico quando emerge uma matriz discursiva
capaz de reordenar os enunciados, nomear aspira<;:6es difusas ou
articula-Ias de outro modo, logrando que individuos se reco-
nhe<;:am nesses novos significados. E assim que, formados no
campo comum do imaginario de uma sociedade, emergem ma-
trizes discursivas que expressam as divis6es e os antagonismos
dessa sociedade.

Num sugestivo texto no qual exp6e algumas premissas para
uma pesquisa sobre as origens do peronismo, Oscar Landi lan<;:a
mao da no<;:ao de "sistemas de interpela<;:6es", que estruturam
as divers as forma<;:6es discursivas, dando-Ihes determinadas ca-
racteristicas polfticas. Trata-se de urn "sistema" porque 0 funda-
mental e 0 modo de combina<;:ao entre as varias interpela<;:6es,
que designam para os agentes sociais seus lugares em cada uma
das esferas da sociedade, E a partir dessas referencias que ele
pensa a emergencia de uma nova hegemonia, que implica

Cap{fulo II

Sobre as experiencias
da condirao proletdria em Sao Paulo

"a realiza<;ao exitosa de urn sistema de interpela<;oes pelo qual os
individuos ou grupos sociais se reconhe<;am a si mesmos como
partes de urn 'n6s' que os inclui.
Este processo nao consiste na eonquista da adesao de diferentes se-
tores sociais e ideologias paradigmaticas de classe, mas em desarti-
cular as forma<;oes discursivas adversarias, desprender suas interpe-
la<;oes e articula-Ias it matriz doutrinaria pr6pria, ainda que seja
de maneira temporaria e eonflitiva" .66

Virginia chegou em Sao Paulo em 1953, as vespe::as do
111'lu industrial dos "tempos de Juscelino" e da forma<;:ao das

III IV II periferias. Tinha 7 anos ao chegar, acompanhando ~s
1111 11, a av6 e 9 irmaos, quando e1es acharam qu~, a ro<;:~n~o
illiVIl mais, "A gente veio com a cara e a coragem. O. pal v~lO
111,1 mciro e alugou urn quarto de 4 por 4 na Vila .GUllhermma
(I, til'ro da Vila Matilde, na zona lest e) onde se alo]aram os 13.

() chegar, "foi a maior dificuldade ?r~ ~rrumar, empreg~,
III'll11eiro porque a gente nao tinha proflssao . Isto e, as h~bl-
I d Ides que tinham no trabalho da lavoura de nada Ihes s,er~lam

.d de Foram todos bus car trabalho em diferentes fabncas.
1111 Cl a . "" 12 13 ou
( I ai foi ser "ajudante geral". E os irmaos, ]a co~ , _
1'5 anos, ja partiam pra fabrica, trabalhar ,rra ~]udar. ~ntao
d If foi que a gente come<;:ou a se integrar malS asslm na c~da~e.
)llItao eles arrumaram urn servicinho, ganhavam aquela mlx~na,
, de menor e meu pai tambem trabalhando, mmhaquc eram, h d'

mfle trabalhando, trabalhava todo mundo". 0 trabal O?S IS-
, no dizer del a os integra na cidade. 0 trabalho dlspersa

p [sa e" - 1
lll:l membros da familia em diferentes e~pr~gos: ~as nao anu a

l da familia como nueleo de referencla baslco: 0 trabalho
\l ugar " f T
I' cada urn e visto como forma de "ajudar a amlla, em que

L dos se ap6iam.

Assim, em nosso caso, na emergencia dos novos atores
sociais, das novas configura<;:6es e identidades dos trabalhadores
no cenario publico, no que parece 0 inicio de um outto perfodo
na hist6ria social de nos so pais, nos deparamos com 0 nasci-
mento de formas discursivas que tematizam de urn modo novo
os elementos que comp6em ascondi<;:6es de existencia desses
setores sociais.

66. O. Landi, "Lenguajes, identidades eolectivas y aetores politicos",
mimeo, 1979, pp. 10-1.


























































































































