


O leitor brasileiro tern nas ma.as um classico .. Apesar de seu foco 
particular sabre a fabrica matriz da montadora francesa Peugeot, 
antigo bastiao da luta operaria, situada desde os anos de 1930 em 
Sochaux-Montbeliard, o livro de Stephane Beaud e Michel Pialoux 
acabou por se tornar um texto indispensavel para os estudos do tra

balho ao redor do mundo. Isso em furn;:ao da profundidade da pes
quisa realizada, das quest6es colocadas, hem como da densidade e do 
rigor no tratamento te6rico e metodol6gico. 

Neste livro, a partir de um trabalho etnografico e de uma longa imersao 
no local de pesquisa, os autores tentam entender o processo que fez com 
que a classe operaria passasse de "dasse sujeito" para "dasse objeto". 
Isto e, de uma dasse com forte peso organizacional e mobilizador, com 
presern;:a marcante no cenario politico mais amplo, foco de interesse 

politico e intelectual, para uma classe diminuida em seu peso, esqualida 
em termos de organiza<;:ao e capacidade de mobiliza<;:ao, que parece 

nao ser mais importante para as analises academicas e para os projetos 
politicos. 0 que era motivo de orgulho para seus membros, pertencer a 
"dasse operaria'', passa a ser motivo de vergonha. 

Abrindo espa<;:o para a fala de seus personagens, em um periodo de ex
tremas mudan<;:as no cha.a de fabrica, que foram os anos 1980, marco 

da introdu<;:ao do modelo japones na Fran<;:a, os autores conseguem 
captar o duro impacto de tais mudan<;:as sabre a vida cotidiana dos 
trabalhadores e como isso vai minando suas possibilidades de resisten

cia. 0 coletivo operario vai ser desestruturado. A estrategia usada pela 
empresa foi a da incorpora<;:ao de novas tecnicas gerenciais de carte 
toyotista e o aumento das demiss6es, o que acabou impondo um 

processo de reconfigura<;:ao das identidades no mundo do trabalho. 
Alem disso, essa situa<;:ao veio associada ao recrutamento em grande 
escala de jovens gera<;:6es de trabalhadores, provocando uma pane nos 
mecanismos tradicionais de transmissao e troca de valores identitarios 

do "grupo operario" entre as gera<;:6es. 

Para Beaud e Pialoux, tratava-se de um movimento para desarmar 
a "dasse operaria" de sua capacidade de dar sentido as experiencias 
vividas no mundo do trabalho e de transforma-la em uma "dasse fan
tasma'', na medida em que, em duas decadas, passou de centro das 

aten<;:6es politico-sociais para o quase esquecimento. No entanto, para 
os autores, apesar desse obscurecimento no espa<;:o publico, a questao 

operaria continuaria mais do que nunca atual. Seria necessario pen
sar agora o mundo opera.do sem a classe correspondente. Estarfamos 
dlance do quc poderla scr chamado de uma "nova condir;lo operaria", 
lll.1'11. a. il11M I d-,e,la.moa 111!4!nJ'ftlll' 11 



Na experiencia francesa, as novas configura<;6es industriais impli
caram a "homogeneiza<;ao social e profissional" dos trabalhadores. 

Aceleraram a ruptura geracional e uma triagem seletiva que possi
bilitou afastar OS operarios "nao empregaveis" OU "que atrapalham" 
(como aqueles que ainda ousam falar de sindicato), alem de manter 

apenas os que, segundo a empresa, seriam mais suscetiveis de se curvar 
as novas exigern;:ias. Com a ruptura geracional, estabeleceram-se cri
terios de recrutamento dos "jovens operarios", que incluem em seu 

portfolio, entre outros, competencia, adaptabilidade, capacidade, 
motiva<;ao e potencial. 

Por meio da analise de Beaud e Pialoux se percebe como nesse novo 
contexto os processos formativos e educativos - aos quais estao expostos 
os jovens operatios - sao fatores essenciais na fabrica reestruturada, ao 

mesmo tempo que refor<;am uma postura de desconstru<;ao e recon
figura<;ao da condi<;ao operaria. Segundo os autores, a exigencia da 
amplia¢o dos anos de estudos contribui para desqualificar a experiencia 

operaria, produzindo "efeitos de vergonha social" por parte dos alunos. 
Eles seriam "desacultur.~dos", perdendo sua cultura operaria de origem, 
embora nao realmente aculturados pela escola. Vagariam, assim, entre 
"muitos pertencimentos". 

Outro aspecto importante nesse processo e o desenvolvimento de pra
ticas antissindicais e de limita<;ao da organiza<;ao dos trabalhadores, 
que marcam a trajet6ria gerencial da empresa. Nos anos 1970, por 

exemplo, assumindo uma postura repressiva, a empresa tratou os 
representantes dos trabalhadores com praticas que incluiam todo tipo 
de humilha<;ao em termos profissionais e entraves a sua a<;ao sindical. 

A militancia e o engajamento organizativo lhes custavam caro. Ja no 
contexto da reestrutura<;ao da empresa, Beaud e Pialoux indicam as 
dificuldades, passadas e atuais, do sindicato em buscar um agencia
mento das demandas operarias visando a constru<;io de atores coletivos, 

diante das praticas gerenciais. 

Assim, ampliando o escopo da sociologia do trabalho mais tradicional, 
estao em tela quest6es como: as mudan<;as no mundo do trabalho e 
seus impactos para a vida da classe trabalhadora, as novas estrategias 

empresariais, o papel da escola e da familia nesse novo contexto, os 
conflitos intergeracionais e os processos de desfilia<;ao e delinquencia 
que podem surgir desse mundo em muta<;ao. Quest6es que hoje, dada 

a mundializa<;ao, estao pastas, ainda que em graus diversos, em todas as 
partes do globo. 

Marco Aurelio Santana 
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INTRODU~AO 

Por que escrever sobre os operarios hoje? Eles nao sao sobreviventes de urn velho mundo 
industrial em via de extin~ao? Ja nao se disse tudo sobre O fim da "classe operaria"? 

O que mais acrescentar aos balan~s desiludidos que lhes foram consagrados a partir 
do inkio dos anos 19901: desemprego em massa (os operarios sao as primeiras vitimas), 
fim dos basti6es tradicionais (o Norte, a Lorraine, o Loire, o pequeno cinturao da peri
feria parisiense), a derrocada eleitoral do Partido Comunista Frances (PCF) ea crise dos 
sindicatos operarios, precariza~o das condi¢es de vida das classes populares? A ~lasse 
operaria tal como se constituiu no seculo XIX- "[como] uma referenda estavel, um 
problema capaz de mobilizar por muito tempo espfritos e cora¢es" 2 - desapareceu. 0 
que restou dessa "classe"? A primeira vista, indivfduos isolados, atomizados, divididos 
entre eles, cada vez mais submetidos a intensifica~o do trabalho 3 e que parecem ter 
renunciado a a~o coletiva4• Os operarios do setor privado nao sao, de fato, os grandes 
ausentes dos principais movimentos sociais dos ultimos tres anos: greve de novembro-
dezembro de 1995 dos ferroviarios e dos assalariados do setor publico, reivindica~o 
de setembro de 1996 dos "sem-docurnento" na igreja Saint-Bernard, movimento dos 
desempregados de dezembro de 1997? Assim, os "exclufdos" e os "imigrantes" ocuparam 
pouco a pouco o lugar deixado vago pelos operarios no espa~ publico. E como se, nesses 

"Ou en est la classe ouvriere?", pergumam Jean-Noel Retiere e Olivier Schwartz em Problemes politi
ques et sociaux, Paris, La documentation franc;:aise, n. 727, mai. 1994. A revistaAutrementdedica um 
numero aos Ouvriers, ouvrieres: un continent morcell et silencieux, jan. 1992. Gerard Mauger, em sua 
longa introduc;:ao ao relato de fabrica do jornalista Lionel Duroy, evoca "Un monde defait", emActes 
de /,a recherche en sciences sociales, n. 114, set. 1996. Essa lista e parcial. Ver a bibliografia por assunto 
no fim deste volume. 

Michelle Perrot, "La cause du peuple", Vingtieme siecle, n. 60, out.-dez. 1998, p. 10. 

Para uma demonstrac;:ao estatfstica desse fato, !er o conjunto de trabalhos de Michel Cezard, Michel 
Gollac e Serge Volkoff. 

Se <lesconsiderarmos o conffito dos operarios da Peugeot de Mulhouse e de Sochaux entre setembro 
e outubro <le 1989 e alguns conAitos menores (CGE-Alsthom, Moulincx), que nunca cstiveram nas 
mond1r1e1 do1 jorn11l1, 01 operdrlo1 do Netnr prlv11do nAo f112em mnis greve; a chantagem do emprego, 
t(Ut 11111 p111·11 de cre1c,r ,m tndn1 01 melo1 proli11lo111l1, pe1a m1l1 1obre ele1. 



10 Retomo a cond~ao operaria 

ultimos dez anos, .os operarios tivessem se recolhido, se reduzido ao silencio por forc;:a 
das circunstancias e pela maneira como nos calamos a respeito deles. Desde entao, uma 
especie de veu encobre suas condi¢es de trabalho e de vida, como se preferissemos nao 
saber o que acontece dentro das f.ibricas: o importante e que os "operadores" - esse e o 
nome que se da aos operarios nao qualificados - nao comprometem a competitividade 
da industria. E claro que, esporadicamente, eles reaparecem no espas;o publico por 
ocasiao de greves isoladas, que revelam a opiniao publica a degradas;ao das condis;6es de 
trabalho nas empresas. Como, por exemplo, a greve dos operarios da f.ibrica Maryflo, 
no Morbihan, pela demissao de um gerente de produs;ao tiranico que os perseguia e 
humilhava no trabalho, ou ainda a dos caminhoneiros, em protesto contra os ritmos 
desenfreados. Uma vez esquecidos esses epis6dios, faz-se novamente silencio sobre o 
mundo da fabricas;ao de bens. 

1. Operarios que se tornaram "invisfveis" 

Como explicar que os operarios ainda constituam o grupo social mais importante 
da sociedade francesa e que sua existencia passe cada vez mais despercebida? Por 
que o grupo operario tornou-se de certo modo invisivel? Nesse fim de seculo XX, a 
"classe operaria'' tradicional nao esta mais presente fisicamente: as grandes fabricas e 
as grandes concentras;6es operarias desapareceram da paisagem, os bairros operarios 
nao sao mais do que "bairros" (eufemismo cada vez mais empregado para designar 
os "conjuntos" HLM*), os "imigrantes" nao sao mais considerados trabalhadores, 
mas antes de mais nada definidos por sua origem. De certo modo, os "operarios" 
desapareceram da paisagem social5; hoje, quern vai a seu encontro, e para reviver a 

Conjuntos habitacionais subvencionados pelo poder publico. (N. T.) 

5 Um belo exemplo desse fenomeno e a subestimac,ao do numero de operarios, em especial por parte dos 
"jovens". A hist6ria a seguir, que se passou numa faculdade de sociologia de Paris, e, a nosso ver, muito 
significativa. Em janeiro de 1997, num curso de bacharelado, ap6s tres meses de aula em que se tratou 
muito do trabalho operario, sentimos necessidade de fazer um pequeno acerto estatfstico. Perguntamos: 
"Na opiniao de voces, existem quantos operarios na Franc;a, estatisticamente falando?". Ap6s um longo 
silencio, uma estudante mais corajosa arriscou: "200 mil". Varios estudantes protestaram: "Nao, e pouco". 
Outro aumentou para 2 milh6es. Discussao geral. Lembramos· que os desempregados sao inclufdos na 
populac,ao ativa. Ap6s alguns minutos de algazarra, chegou-se a 1,5 milhao. Tres dias depois, num curso 
de p6s-graduac,ao de Ciencias Sociais (um nivel mais elevado, varios estudantes haviam feito dois ou tres 
anos de curso preparat6rio para a ENS ou de Ciencias Polfticas), indicamos os numeros obtidos no curso 
de bacharelado. Nao escondemos nossa surpresa. Entao perguntamos: "E voces, o que diriam?". Mais 
seguros, eles responderam com mais rapidez e facilidade. Uma estudante arriscou 300 mil. Comec,ou 
a discussao. Outro estudante aumentou para 3 milh6es. A discussao foi confusa, mas o numero final 
girava em torno de 2,5 milh6es. Eles tinham uma ideia relativarnente precisa da populac,ao total da 
Fram;:a e do numero de ativos, que situaram entre 20 e 25 milh6es. Quando tomaram consciencia desse 
total, sentiram-se tentados a aumentar o numero de operarios. Portanto, eles tendem sistematicamente 
a minimiza-lo. Ficaram confusos quando demos os numeros "reais", os do censo de 1990 (cerca de 6,5 
milh6cs), convidando-os a rcActir sobre o significado sociol6gico dessa subestimac,ao e, em especial, 
sohrt' OH diHcursos sustc11111dos nos i'.1himns quinzc ou vintc anos a respeito da dcsqualificac;ao do grupo 
01,crdrln t' ,111 rnndl~nn dt' Nohrt'VIVC'lllt' 11 1111c fol rdc1111dn; snhrc a dcsvnloriznc;fo simb6lica de quc fol 
nhlrtu r II n11111rlr11 l.'nmn ONNII 1ltNv11lnrlr.111,:An liil vlvldu, Ncm1ldu. 
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"mem6ria operaria'', estudar, com desassossego e precipitas;ao, o "enigma'' do voto 
operario a favor da Frente Nacional'. 

Em resumo, os operarios existem, mas nao os vemos mais. Por que? 0 processo 
de reabilitas;ao da empresa, em a<;io desde o ini'.cio dos anos 1980, e que coincidiu 
precisamente com o "adeus ao proletariado" de numerosos intelectuais "marxistas", fez 
com que OS operarios aparecessem como um obstaculo a modernizas;ao da industria, 
como herdeiros de um passado acabado, os quais necessariamente travam guerras de 
retaguarda. Progressiva e insensivelmente, sairam do horiwnte de pensamento dos 
formadores de opiniao (intelectuais, jornalistas, politicos etc.). E isso num momento 
em que, pelo pr6prio enfraquecimento das formas de resistencia coletiva, o trabalho 
nas oficinas se intensificou, as relas;6es sociais no trabalho se deterioraram, os opera
rios foram transformados, por assim dizer, em simples variaveis de ajuste, reduzidos 
a um elemento da massa salarial que precisa diminuir cada vez mais. No decorrer dos 
ultimos quinze anos, a "questao operaria'' foi de fato recalcada. 

Os porta-vozes dos operarios (sindicatos operarios, representantes de fabrica**, 
militantes associativos, o "Partido"), que tinham voca<;io para represenci-los no espas;o 
publico, perderam consideravelmente sua influencia. A imagem que o grupo operario 
fazia de si mesmo tornou-se opaca. Essa crise de representa<;io contribuiu fortemente 
para a nao visibilidade do grupo. Digamos a cru: os operarios, que tinham a seu favor 
a fors;a do numero, aos poucos deixaram de meter medo e nao assustam mais os di
rigentes. Trata-se aqui de uma ruptura importante na hist6ria das relas;6es de classe. I 
Significa que os diques construidos ao longo dos anos pelo movimento operario com 
O intuito de opor-se a exploras;ao, de dotar O grupo de uma consciencia de classe e 
de resistir melhor a dominas;ao simb6lica romperam-se largamente. Resultado: so
berba, arrogancia e diversas formas de menosprezo dos "dominantes", durante anos 
refreadas pela existencia de uma cultura politica operaria (institucionalizada), foram 
liberadas e hoje sao muitas vezes exibidas sem complexos. Por exemplo, s6 podemos 
nos impressionar com a importante desvalorizas;ao sofrida nos ultimos quinze anos 
pelos representantes ou porta-vozes operarios no campo midiatico. 

Por que continuar a estudar a realidade operaria? Porque acreditamos que tal questao 
e cada vez mais atual, e porque e preciso continuar a ir as fabricas para ver como se 
trabalha ali, ainda que as "boas novas" que anunciam uma mudans;a radical no modo 
de gestao ("gestao participativa''' "empresa inteligente"' "apelo as competencias dos 
assalariados") se esforcem para dissuadir os pesquisadores. Tentamos reformular, em ter
mos sociol6gicos, problemas importantes da economia politica: as condis;6es sociais da 
obtens;ao de ganhos de produtividade, a melhoria da qualidade, com a preocupas;ao 
de levar em conta aspectos que frequentemente os economistas do trabalho deixam de 
fora do campo da reflexao (os efeitos da escola, as disposis;6es dos assalariados ... ). 

A Frentc Nacional [Front Nacional] e um partido politico frances de direita, marcado por ideias 
nadonalisrns e anti-imigratorias. Foi fundada em 1972 por Jean-Marie Le Pen, seu principal lider 
polhlrn. (N. E.) 

•• 'lh1111-Nc-de rc111·c-Hc111111ucs dnH li111du111\rlos de cnda sctor da cmprcsn cscolhidos por dcic;l'lcs prohssionais 
rill qur UN 1·111111id11111N Nftn lmlkndm pc-luN Nlndk11111N, (N. 11 .. ) 
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2. Estudar em conjunto o trabalho e o sistema escolar 

Nossa investiga¢o tern por objeto a regiao oper:iria de Montbeliard, a f:ibrica de 
produc;:ao de autom6veis de Sochaux e seus fornecedores, e mais precisamente as 
transformas:6es nas oficinas de montagem. Quando se fala desse tipo de trabalho, as 
palavras "robotizas:ao", informatizas:ao da produs:ao, "fluxos tensos", "objetivo qua
lidade" e "pane zero" vem imediatamente a cabes:a. Elas comp6em uma nova "imagem 
de Epinal" do universo industrial. A expressao "trabalho em cadeia'' parece designar 
uma realidade arcaica e residual. Ora, mesmo com o risco de decepcionar aqueles 
que acreditam na "modernidade", a investigas:ao etnogr:ifica e estatfstica lembra que o 
"trabalho encadeado" (como se dizia antigamente) continua a existir, e nao de forma 
marginal. E claro que o vocabul:irio do trabalho mudou - os "operadores" trabalham 
em "linhas", vestem macac6es verde-limao, sao incentivados a tratar os chefes por 
voce -, porem o trabalho oper:irio continua fortemente opressivo, e cada vez mais. 
Os oper:irios sentem isso na pele todos os dias. 

A originalidade de nossa investiga¢o nos parece estar no fato de oferecer uma 
visao diferente do universo das oficinas de produ¢o e, de maneira mais fundamental, 
de refotroduzir a questao da domina¢o no trabalho, porque: 

[hoje] formas novas de domina~o simb6lica vem somar-se as antigas formas de explora~o. 
Os assalariados sentem-se em situa~o de vulnerabilidade objetiva e subjetiva e trabalham 
com medo, por eles mesmos e por seus filhos. A amea<;a do desemprego e da precariedade 
pesa sobre o conjunto dos assalariados, e ainda que as mulheres, os jovens e os operarios 
sejam os mais atingidos, todas as categorias de assalariados receiam perder seus empregos. A 
pressao do desemprego exerce-se sobre aqueles que trabalham nao apenas diminuindo suas 
exigencias com rela~o ao trabalho, mas tambem aumentando sua carga de trabalho. 6 

Para fazer o leitor entrar nesse universo, resolvemos evocar "hist6rias de oficina'' 
a respeito de desafios que s6 parecem menores aos olhos daqueles que nao passaram 
por eles: desafios financeiros em primeiro lugar (o bonus coletivo de 70 francos, os 
pontos de classificas:ao que permitem ganhar 150 francos a mais por mes ... ), desafios 
de dignidade tambem (os conflitos e os "bate-bocas" com os chefes). 

Para compreender as diversas atitudes no trabalho e, sob esse aspecto, as diferens:as 
entre geras;6es, e necess:irio fazer um desvio pela escola. E por essa razao que nosso 
estudo relaciona estreitamente as transformas:6es no trabalho as transformas:6es no 
sistema escolar. Esse modo de proceder nos levou pouco a pouco a nos distanciar de 
certo tipo de soci6logo do trabalho que, durante muito tempo, privilegiou como 
objetos de pesquisa a empresa ea oficina, os postos de trabalho, o "momento trabalho", 
as mudans:as tecnicas e seus efeitos sobre as relas:6es no trabalho, as relas:6es de poder 
nas oficinas. Muito frequentemente, essa perspectiva separa o que acontece na empresa 
daquilo que est:i em jogo fora dela e, em especial, isola a situas:ao dos trabalhadores 
das trajet6rias seguidas por eles. Ora, estas ultimas remetem as origens (sociais, geo-

• ( ;abrlelle BRIA7.II e Michel l'loloux, "C:rl1e du 1rovAII er crlae du polirique", Actts df la rtrh,rrlo, ,,, 
1ri,,,r,11111·/11/,,, 11. 11<1, 1r1. I 11%, 11, :t 
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graficas, nacionais), ao espai;o de vida, aos modos de categorizai;ao dos indivfduos. A 
sociologia do trabalho tende a estudar de maneira separada as decis6es tomadas pelos 
gerentes e seus efeitos na empresa, de um !ado, e as caracterfsticas socioculturais dos 
assalariados, de outro. Nao ve como projeto estudar em conjunto a maneira como 
essas decis6es e essas caracterfsticas "se ajustam". Pensamos, ao contrario, que as mu
dans;as ocorridas numa oficina e a maneira como sao percebidas nao podem ser 
apreendidas fora das relai;:6es de fori;as sociopolfticas, tais como se constitufram no 
trabalho atraves da hist6ria de uma empresa espedfica, por meio igualmente da cons
tituii;ao de uma "cultura de classe" e de um trabalho incessante de construi;ao polf tica, 
cujos efeitos nao se dissipam de repente. Enfim, a sociologia do trabalho ignora a 
questao das formas de socializai;ao primaria, confiando seu estudo a outros setores da 
sociologia. Ela desconhece o papel desempenhado pela famflia, as grandes instituii;:6es, 
a escola, o Estado-providencia e o sistema de protei;ao social, que estruturam a vida 
em sociedade e determinam as grandes relai;:6es de fori;as que, precisamente, serao 
retomadas e "trabalhadas" pela empresa. Tende aver os assalariados apenas no trabalho. 
Ora, se existe uma socializai;ao no e pelo trabalho, existe outra, anterior e simultanea 
aquela que se da no interior da fabrica. 

Do mesmo modo, a investigai;ao sobre a escolaridade dos filhos de operarios nos 
fez tomar certa distancia da sociologia da educai;ao, que hoje se reduz cada vez mais 
a uma sociologia da escola. Tfnhamos de sair do quadro unico da instituii;ao escolar 
para analisar a "demanda escolar" das famflias operarias a partir de fora do sistema 
educacional, isto e, a partir da fabrica e do bairro. Essa mudani;a de perspectiva fez 
surgir a demanda operaria por uma escolarizai;ao prolongada como reflexo inverso 
das transformai;:6es na fabrica. Constatamos assim que uma investigai;ao etnografica 
longa, que abarque os diferentes campos sociais, permite trabalhar nas fronteiras 
das sociologias especializadas; e, melhor ainda, por em questao os recortes institu
cionalizados de certos campos da sociologia, em especial os que existem entre uma 
sociologia da educai;ao centrada na escola, e amplamente desligada do mercado de 
trabalho, e uma sociologia do trabalho ou da empresa centrada na fabrica, e afastada 
da instituii;ao escolar. 

Nas diferentes esferas da sociedade, a posse de um capital escolar tende a tornar-se um 
elemento decisivo, aquilo que permite conquistar um valor social e economico. Portanto, 
o que esta em jogo em torno da escola (os diplomas, os certificados de competencia, 
mas tambem a questao da dominai;ao pela e na cultura, pela e na passagem pela escola) 
e essencial para compreender as novas formas de legitimai;ao da dominai;ao. Nos anos 
1990, foi a ausencia de qualquer perspectiva de futuro profissional operario que rapi
damente levou as famflias, em especial aquelas cujos pais eram operarios especializados 
(OE), a orientar os filhos para estudos longos e indeterminados. Ora, os trabalhadores 
da Peugeot nao estavam preparados para essa nova configurai;ao, porque durante muito 
tempo o paternalismo local garantiu emprego aos seus filhos. De modo que essa mudani;a 
significa antes uma "fuga" do ensino profissionalizante do que uma adesao positiva ao 
modelo dos estudos superlorcs. Trata-se, portanto, menos de uma estrategia educacional 
d11bor11d1t com bltlltllntc 11ntcccJ!11d11 (cm funi;Ao dll!i trnnsformai;6es do cam po cscolar) 
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do que uma adapta<,io, lance por lance, a evolu<,io do mercado de trabalho local e as 
transformac;:oes na fabrica tal como os pais as percebem. 

Nao se mede de maneira satisfat6ria o custo moral e afetivo que representou para os 
pais operarios a entrada, fosse como fosse, na competi<,io escolar (no ensino fundamental 
e sobretudo no ensino medio, em que se esfor<r31Il constantemente para decifrar um 
universo que para eles e opaco) e tambem a desvaloriza<,io do ensino profissionalizante. 
Antes, este representava nao so um caminho de ascensao escolar, mas tambem um lugar 
onde se construiam ( ou se refon;:avam) a cultura tecnica, o orgulho de ser operario, as 
disposii;:oes contestat6rias 7• 0 modelo dos estudos superiores, sob a forma atual de fuga 
para a escola, gera disposic;:oes absolutamente diferentes. Do ponto de vista das familias 
(operarias, em particular), o prolongamento indefinido dos estudos transforma profun
damente as relac;:oes entre as gerac;:oes. Na falta de uma socializa<,io escolar bem-sucedida, 
a maioria dos filhos de operarios tende a sever no ensino medio em compasso de espera. 
Relegados com frequencia as carreiras "ruins", acabam duvidando de seu futuro. Os 
pais, que se sacrificaram financeiramente - dado a estagna<,io dos salarios operarios e o 
or<r31Ilento familiar cada vez mais apertado -, assistem desamparados a esse progresso 
escolar "no papel", e nao sem medo de ver seu investimento pago em ouro de trouxa. 

Ao mesmo tempo, a sucessao de gerai;:oes operarias foi fortemente perturbada pelas 
transformai;:oes no mercado de trabalho dos jovens (a cria<,io de "estagios" ea eleva<,io 
da idade em que se pode contar com um emprego estavel) e pelo prolongamento da 
escolaridade das criani;:as. Em muitas familias operarias, os filhos nao "dao continuida
de" mais aos pais. Quando se sabe o que representa nas familias burguesas (burguesia 
economica e burguesia intelectual) a soma de esfori;:os e de energias mobilizados em 
proveito dos filhos para conservar o nivel (social e cultural) e garantir sem contra
tempo a transmissao da heran<;a, pode-se imaginar, a contrario, nas familias operarias, 
a forma de sofrimento social - sofrimento calado, reprimido, mas incessantemente 
remoido - que e produzida pela perda de uma herani;:a que seria legada aos filhos, e o 
distanciamento sociocultural destes ultimos. Paradoxo da situai;:ao atual: e no exato 
momento em que a familia ganha legitimidade e papel crescentes no meio operario 
( casa, normaliza<,io das relac;:oes familiares, tempo mais longo de residencia dos pais 
com os filhos, conflitos menos brutais etc.) que a transmissao filial nao ocorre mais. 

3. · 0 que restou do "grupo operario"? 

Ainda que nossos objetos principais de pesquisa empfrica sejam a f.ibrica e o sistema 
escolar, este livro se constr6i nao em torno da empresa, do trabalho ou da escola, mas do 
grupo operario, de sua hist6ria, de seu modo de constru<,io e de desconstru<,io. Antes 
de mais nada, tentamos compreender as praticas dos operarios em seu enraizamento 
hist6rico - e isso em diferentes niveis: a hist6ria coletiva da oficina em que sao tomadas 

7 Ver Claude Grignon, L'ordre des choses: !es fonctions sociales de l'emeignement technique (Paris, Minuit, 
1971); e, para o caso ingl~s. vcr Paul Willis, 'Tecolc des ouvricrs", Arm de lt1 rechm:ht m sdmt'tS 
sociales. n. 24. nov. 1978. 
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as rela¢es entre operarios, a hist6ria das diferentes gera<;6es, a hist6ria dos grupos pro
fissionais, assim como as hist6rias individuais imbricadas nessa serie de hist6rias coleti
vas -, porque a hist6ria "forma", no sentido forte da palavra, as atitudes dos operarios, 
a percep<;ao que eles tern das mudani;as tanto em suas oficinas como no sistema escolar. 
O que a investiga<;ao mostra e a maneira como esse "grupo" enfrenta um.a situa<;iio que, 
sob muitos aspectos, lhe e desfavoravel (novas tecnologias que desqualificam os antigos 
saberes, derrocada do comunismo no Leste, crise da esquerda em geral) e, ao mesmo 
tempo, como continua a existir (ainda que muito enfraquecido) ease defender, lan<;an
do mao das armas que a tradi~o hist6rica lhe legou. E claro que tal postura se da. com 
certa afl.i<;iio e hesita<;iio, com uma consciencia cada vez mais aguda da erosao de suas 
antigas estrategias e do problema da sucessao das gera¢es no interior do "grupo". Nesse 
sentido, trazer para o centro da pesquisa, da oficina e da ·escola, a questao da sucessao 
das gerai;6es foi uma de nossas maiores preocupa<;:6es. Nao se trata de contrapor "grupos 
em si" (por exemplo, operarios especializados [OE] a operarios profissionais [OP] ou 
tecnicos), mas grupos definidos por certa posi<;iio na sucessao das gerai;6es. 

Nossa perspectiva tarnbem traz a tona o trabalho politico e etico, o qual durante 
muito tempo contribuiu para a existencia do grupo operario, e seu processo de des
constru<;ao, iniciado ha vinte anos: crise de creni;as, perda de confian<;a nos antigos 
modelos de resistencia, dissolui;ao brutal da esperan<;a comunista (a queda do Muro 
de Bedim abalou fortemente os militantes 8). A desvaloriza<;iio simb6lica desse grupo 
atinge em seu conjunto, como dissemos, a imagem que os operarios fazem de si 
mesmos, de seu lugar presente e futuro na estrutura social, assim como o orgulho do 
grupo. Os antigos valores operarios (solidariedade, dedica<;ao, senso do concreto) sao 
pouco a pouco depreciados e parecem "caducos". Ao mesmo tempo, formas de resis
tencia continuarn a existir. Localmente, numa fabrica de Sochaux, as formas de mi
litancia dos velhos tempos, centradas nos OP, praticamente desaparecerarn em proveito 
de um sindicalismo sustentado pelos OE, menos ideol6gico e mais pr6ximo da defesa dos 
interesses imediatos. Somos levados, portanto, a refletir sobre a heran<;a da cultura 
pol.f tica operaria e, em particular, sobre a maneira como ela enfrentou as transforma<;6es 
do mercado de trabalho e a precariza<;iio dos status. 

A partir de uma investiga<;iio etnografica, encontrarnos muitos dos problemas que 
Robert Castel levantou em As metamorfoses da questdo social9, baseado este numa 
investiga<;iio s6cio-hist6rica que vai do seculo XV ao XX: o desmoronarnento da sociedade 
salarial, a erosao das prote<;6es que beneficiavam os membros do grupo operario, 
a "desestabilizai;ao dos estaveis". S6 pode nos impressionar a maneira como, hoje, a 
angustia, o medo, o sentimento de vulnerabilidade ressurgem no grupo operario, 
inclusive entre aqueles que ainda gozarn - por quanto tempo? - de certa segurani;a. 

" Ver Michel Pialoux, "Le vieil ouvrier et la nouvelle usine", em Pierre Bourdieu (org.), La misere du monde 
(l'nris, Scuil, 1993), p. 331-48. [Ed. bras.: A miseria do mundo, 5. ed., Petr6polis, Vozes, 2003.] 

Rnht'l'I < :ns1d, A.r mrt,1m11rfi1m dt1 qurstdo soda! (4. ed., Pctr6polis, Vozcs, 2002, col. Zero a csquerda). 
M11l1 cx11111111c111c, nN dnlN i'1hl111os ,11pltulos, noN qunlN o au1or 11bordu o prnblenrn d11 cnnstitui~ftu <la 
"1ol·iedule 111l111·i11l" 11u1 111101 19~0. 
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A partir dai'., nao existe mais uma linha clara de divisao entre os operarios que estariam 
do "lado errado" e aqueles que estariam s6lida e definitivamente protegidos contra a 
adversidade social. 

E somente contra esse fundo estrutural de enfraquecimento do grupo operario, tanto 
em sua base material como em sua capacidade de resistencia coletiva, de fragilizas:ao de 
seu sistema de valores, de derrocada das crens;as politicas (que atinge sobretudo o grupo 
de militantes), que se pode compreender a atra<,ao crescente que a Frente Nacional 
exerce sobre os meios operarios. Nesse contexto, insistiremos no seguinte ponto: a 
questao das relas;oes entre franceses e imigrantes nao existe em si, mas deve ser estudada 
em estreita relas:ao com o que se tornou hoje a condis:ao operaria 10 - ou seja, um futuro 
mais do que incerto, o fim das esperans;as de progresso profissional ou social. 

Na primeira parte, centrada sobretudo na fabrica de Sochaux, descreveremos as 
condis;oes de trabalho dos OE nas cadeias de produs;ao; tentaremos analisar o tipo 
de relas:ao que se trava no trabalho, apoiando-nos antes de mais nada no relato mi
nucioso da transferencia (que se estendeu por quatro anos) dos operarios da antiga 
para a nova fabrica de carrocerias (capi'.tulos I e 2 11). Em seguida, insistiremos no 
"bloqueio da mobilidade operaria dentro da fabrica'' (capitulo 3), tao caracteristico 
da condis;ao operaria hoje. A segunda parte e dedicada as mudans;as da relas;ao <lesses 
trabalhadores com a escolaridade de seus filhos, e os efeitos sociais do prosseguimento 
dos estudos nessas famflias: marginalizas;ao do ensino profissionalizante {capi'.tulo 4), 
desorientas;ao dos pais nas escolas de ZEP' (capftulo 5), mal-entendidos e conflitos 
entre pais e filhos, agora colegiais (capitulo 6). Na terceira parte, as transformas;oes 
conjuntas do trabalho na fabrica e da relas;ao das famflias operarias com a escola 
levaram a nos perguntar sobre o devir desse grupo ou o que chamamos de sua des
construs;ao, analisada aqui em tres situas;oes diferentes. As contradis;oes do jovem 
monitor ( capitulo 7) nos farao apreender a questao do conflito de geras;oes na fabrica. 
Em seguida, a aflis;ao dos representantes de oficina, que nao conseguem mais fazer 
funcionar nas fabricas o sistema politico a moda antiga, baseado numa cultura de 
oposis;ao enraizada nas praticas de trabalho ( capitulo 8), nos permitira abordar a crise 
da militancia operaria. Enfim, tentaremos mostrar {capitulo 9) que o crescimento das 
tensoes racistas na fabrica, mas sobretudo fora dela, s6 tern sentido contra um pano 
de fundo da concorrencia no trabalho, e que expressa a desestabilizas;ao simb6lica do 
mundo operario em sua totalidade. 

10 Outros pesquisadores em Ci~ncias Socia.is disseram isso antes de n6s. Pensamos em especial nos traba
lhos sobre a imigrac;ao na Franc;a do soci6logo Abdelmalek Sayad e do historiador Gerard Noiriel. 

11 lnserimos "boxes" no fim de cada capftulo: trata-se, em sua ma.ioria, de trechos de entrevistas que 
permitem esclarecer ou aprofundar as aruilises feitas no capitulo. 

Zona de Educac;ao Prioritaria; ali se tomam medidas especiais para cvitar o fracasso c o aba1,dunn 
escolar. (N. T.) 
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AS TRANSFORMA<;6ES DA FABRICA 





PRIMEIRA APRESENTAC::AO DO "CAMPO" 

A regiao de Montbeliard e o ber<;o do grupo industrial Peugeot. 0 centro de Sochaux -
fabrica pequena de automoveis e caminhoes, construida por volta de 1910, ampliada 
em 1917 para a instala<;ao da forja e da fundi<;io e desenvolvida, sobretudo, em 1926 
para a anexa<;io da f.ibrica de carrocerias - tornou-se nos anos 1930 o lugar de refe
renda dos automoveis Peugeot. Foi em Sochaux que se realizaram as inova<;6es tecnicas 
e organizacionais, se fabricaram os modelos "historicos" da marca e tambem se deram 
as lutas polfricas e sindicais mais duras, os confl.itos mais implacaveis. Aqui, historia 
industrial e historia social do grupo operario estao estreitamente entrela<;adas. A fabrica, 
que conheceu um perfodo excepcional de expansao no decorrer dos anos 1960 e 1970 
(passou de 25 mil assalariados em 1960 para pouco mais de 40 mil em 1978, dos 
quais 30 mil sao operarios), nao foi atingida de imediato pela crise de 1974. Em es
pecial, ate 1979 continuou-se a contratar jovens que saiam sem forma<;ao do sistema 
escolar para trabalhar na cadeia de produ<;io, como OE, com contrato de dura<;ao 
indeterminada. Nessa data, as perspectivas se turvaram bruscamente, a admissao de 
operarios foi suspensa e - um simbolo para todos - aquilo que se chamava localmente 
de "escritorio de contrata<;ao" (onde os jovens que queriam trabalhar na fabrica se 
apresentavam regularmente) fechou as portas. No inicio dos anos 1980, a conjuntura 
economica se deteriorou, os, modelos vendiam cada vez menos (graves defeitos de 
qualidade), a empresa perdeu muito dinheiro e localmente corriam boatos insistentes 
sobre a amea<;a de fechamento da fabrica de Sochaux. Durante esse perfodo, entraram 
em cena os pianos de redu<;ao de pessoal. Os cortes que ocorreram durante toda a 
decada de 1980, e acarretaram a saida de milhares de imigrantes, foram realizados 
sem a implanta<;ao de nenhum plano de demissao "a seco"*. A fabrica de Sochaux nao 
contava com mais do que 18 mil assalariados em 1998, em sua maioria operarios 
(cerca de 12 mil1). 

Em frances, "plan de licmrirmmt sec"'. Expressao utilizada para designar um piano de demissao 
1·c11llz11du peln emprc111 pur mclu du foch11111c1110 de vagas de i-rabalho de uma s6 vcz. (N. E.) 

I AN mulhereN repreNe111am Ii, 'i% dnN IINN11l11rl11dnN e Hftu puucu m1mernN11H 1111N nfid1111H, nu meHmn em 
L'erlnN utureN ~1111111 u ulitl1111• 11, Mll11ml\0A11, t > 11eNu doN hnlar11111rN ltA lilhrlL'II Llln1hrnlu L't111Nldrr11· 
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No decorrer desses u.ltimos vinte anos, com o fechamento cl.as fabricas metalur
gicas e texteis, a zona de emprego, povoada por cerca de 120 mil pessoas, tornou-se 
quase monoindustrial: ao lado da Peugeot-Sochaux, encontram-se grandes fabricas 
com milhares de assalariados, diretamente ligadas a Peugeot (Eda, Peugeot Cycles), 
e numerosas subcontratad.as, na maioria das vezes recem-instaladas. Por outro lado, 
a fabrica de Sochaux deixou de ser uma fabrica "completa'' ou "integrada'' (uma de 
suas especificidades, o que tambem fez seu renome industrial) e tornou-se quase ex
clusivamente uma fabrica de montagem, isto e, um centro de encaixe·de pes;as que sao 
produzidas fora, em particular nas PME' subcontratadas. Assim, as "joias" industriais 
da fabrica foram desaparecendo aos poucos, em especial uma parte importante da 
fabrica de mecanica (bastiao dos OP), cuja prodm;:ao de motores foi transferida em 
1979 para o norte da Frans;a. 0 processo de desengajamento industrial se acelerou 
nos anos 1990: como prova, os simbolos operarios da velha fabrica, como a parte de 
fundi<;:io ea oficina de "guarni<;:io" (prepara<;:io e instala<;:io dos assentos), nao foram 
modernizados e parecem fadados a desaparecer rapidamente. 

A singularidade da regiao de Montbeliard em comparas;ao com outras regi6es 
industriais, como o Norte e a Lorraine, deve-se ao fato de a fabrica de Sochaux e, 
de maneira mais global, a industria de autom6veis local nao terem desaparecido. As 
transformas;6es se deram in loco, a modernizas;ao da velha fabrica ocorreu gras;as a 
constru<;:io das novas fabricas de carroceria e pintura. 

vdmcntc (constitucm ccrca de 10% do pessoal, ao passo que se aproxirnavarn dos 20% no inlcio dos 
nnnM 1980) cm co111c,1ue11ch1 das saldas, cstimulodns pclo Estado c pcla cmprcsa, cm 1984 c 1985. 

P1que11111, Mddlu F.mpre11111 po11uem em geral me1101 de ch,quentp empregado1. (N. T.) 
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O QUE FAZER COM A 
HERANC::A TAYLORISTA? 

A partir do inkio dos anos 1980, diante do crescimento da concorrencia internacional 
e do esgotamento dos ganhos de produtividade oriundos do taylorismo, os construtores 
de autom6veis franceses tiveram de modificar profundamente seus metodos de pro
dm;:ao. Precisaram romper em poucos anos com a organizac;:ao mais taylorista do 
trabalho e adotar o "modelo" japones, que se tornara mais eficiente em termos eco
nomicos1. No fim dos anos 1970, ao menos era isso que se proclamava como absoluta 
necessidade, bem como aquela correlata de velar pela qualidade do produto 2 • 0 novo 
modelo exigia operarios, que logo foram batizados de "operadores", quer fossem 
"cooperativos", "participativos" ou "disponi'.veis", mas dotados de iniciativa para 
prever as panes, detectar os defeitos e controlar a pr6pria produc;:ao. Essas novas exi
gencias sociais contrastavam fortemente com as qualidades que essa mao de ·obra 
possui'.a nos tempos do taylorismo triunfante. E esta foi a pergunta que se colocou, 

Esse novo modo de organiza,;:ao do trabalho repousa, de maneira esquematica, no principio da gestao da 
prodw,ao em fluxos censos ("escoque zero", "pane zero") e na imposi~o de normas de qualidade muito 
estritas ("defeito zero"). A partir dai, a competitividade da industria de autom6veis baseia-se na rapidez 
de adaptac;:ao a demanda (diz-se que "o mercado entrou na fabrica") e na confiabilidade dos carros. 
Nesse sistema de produc;:ao, em que um carro produzido e um carro encomendado na concessionaria, 
o objetivo consiste em ucilizar da melhor maneira possivel as diferentes empresas subcontratadas (os 
chamados "fornecedores") que encregam dia a dia as pec;:as para a montagem dos vdculos. A direc;:ao 
de cnda oficina - 110 quadro do concrolc do Huxo da produc;:ao - tern a meta de garantir o ritmo sem 
ntro1,clos da produc;:Au, grac;:ns ll informatizac;:Ao das diferentes atividades ao longo de todo o p(ocesso 
<le pro<lu~Ao. 

Em Soclm1x, o AIIO <le 1981 !iii prndnnmln "n11u da qunlldadc". Em 1980, n dlrec;:fo do centro decla
rnu ,111c A Pl'A Ju t•ylurl111111 Nt1v11 drl'inl1lvAmflllr 11cnbnd1 e LJUe t'rn preclNo clhnlnar u 1nols riipldo 
1mulv,I •11•• i\hhnu ••~i'lrl••· 
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nos ultirnos vinte anos, aos dirigentes das fabricas de autorn6veis, em especial de 
Sochaux: o que fazer corn essa heranc;:a taylorista, que ap6s ter prestado bons servic;:os 
parece agora ter se tornado urn estorvo? Como adaptar a nova ordern produtiva que 
se esboc;:ava operarios rnajoritariarnente nao qualificados ou sern diploma - franceses 
e irnigrantes, hornens e rnulheres, de origern operaria e rural -, que forarn adrnitidos 
em rnassa vinte ou trinta anos antes e agora estavarn envelhecendo? 

O ponto de vista que adotarernos em relac;:ao estreita corn o rnetodo de investigac;:ao 
etnografica escolhido aqui (ver anexo rnetodol6gico) procura reintroduzir sisternatica
rnente as transforrnac;:6es da organizac;:ao do trabalho e da gestao da rnao de obra nurna 
hist6ria social rnais arnpla3 - porque a heranc;:a do rnodo de produc;:ao taylorista nao e 
apenas material, mas esta presente tarnbern "na cabec;:a'' tanto dos operarios corno dos 
executivos. Estes ultirnos tern hoje interiorizada, de forrna arnpla, a ideia de que esses 
velhos operarios pertencern a urn rnundo arcaico, aderern a valores ultrapassados (a 
"luta'', o conflito) e nao se reciclarao corn facilidade: sao "inconversfveis" [inconvertibles] 
(esse e o terrno que os operarios pr6xirnos do polo rnilitante cornec;:ararn a ernpregar 
por autoderrisao e para denunciar o olhar de rnenosprezo que a direc;:ao tern sobre des). 
As palavras a seguir, vindas de urn executivo da fabrica (corn trinta anos de servic;:o na 
ernpresa) e recolhidas em 1989, exprirnern bern esse estado de espfrito: 

Sabe, aqui em Sochaux ainda estamos no tempo das marmitas. Os oper:irios continuam 
trazendo as marmitas que as mulheres preparam em casa, e eles preferem comer nas oficinas, 
nos seus postos de trabalho, em vez de vir para cl [self-service da fabrica]. E nao se pode 
fazer nada, nao conseguimos muda-los ... 4 

Nurn primeiro momento (segunda metade dos anos 1980), as diversas tentativas 
para reconverter intelectualmente os operarios da fabrica - concentraremos a analise 
no caso dos OE das oficinas de carroceria - esbarrararn num certo tipo de resisten
cia operaria. Diante das dificuldades para mudar as atitudes no trabalho dos OE, a 
admissao de jovens temporarios (entre 1987 e 1990) pareceu ser o meio de resolver 
as contradic;:6es ligadas ao peso do passado. Como essa experiencia foi abortada por 
raz6es, em parte, conjunturais (guerra do Golfo e dispensa dos temporarios), a empresa 
tera de entrar em acordo com o aspecto talvez mais decisivo da heranc;:a taylorista: o 
desgaste no trabalho e o envelhecimento social dos operarios dessas oficinas. 

1. As oficinas de OE nos anos 1970 

O setor de carroceria, com seus 7 mil operarios, em sua grande maioria OE, em me
dia mais jovens que os operarios das outras oficinas e tarnbem com mais imigrantes, 

3 Embora existam trabalhos de historiadores sobre a empresa Oean-Louis Loubet) ou a introduc,ao do 
taylorismo nos anos 1930 (Yves Cohen; ver a bibliogra.fia no fim deste volume), e forc;:oso constatar 
que a hist6ria social do grupo oped.do local, ap6s 1945, foi muito pouco explorada. Documentos 
empolgantes sao apresentados no livro de hist6ria oral de Jean-Paul GoUJC, que reconstitui cal hist6ria a 
parcir de testemunhos diretos de operarios da f.ibrica (Memoires de !'enclave, Paris, Mazarine, 1986). 

4 Stephane Bcaud c Michel Pialoux, ''I.:esclave et le technicien", Autrement, Ouvries, ouvrieres, jan. 1992, 
p. '14-M. 
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era considerado nos anos 1970 um dos setores mais "duros", mais "combativos" da 
fabrica. Comportava varios departamentos (guarnic;:ao, chassi, acabamento, pintura), 
mas, afora essa divisao em subsetores, aparecia como uma fabrica dentro da fabrica e 
reinava ali, segundo opiniao geral, um estado de espfrito particular, uma mentalidade 
original. A Confederac;:ao Geraldo Trabalho (CGT) instalou-se nesse setor mais soli
damente que nas outras oficinas. Foi a carroceria que em 1968, ao lado da fundic;:ao, 
formou o bastiao da ofensiva e, em seguida, da resistencia operaria. Foi nessa oficina 
que estourou, em outubro de 1981, pouco ap6s a chegada da esquerda ao poder', um 
movimento de greve que depois se estendeu a uma parte da fabrica. 

No trabalho conduzido por Christian Corouge5, um de n6s se preocupou em 
mostrar, para ir alem do estere6tipo do "operario fordista'', o que se pode chamar 
de face oculta da oficina: as modalidades de auxilio mutuo nos postos de trabalho 
(um OE pode temporariamente "fazer o posto" do vizinho na cadeia de produc;:ao 
que saiu para "fumar um cigarrinho", ou ajuda-lo a "subir a cadeia'' quando esta com 
di ficuldade para manter o posto etc.), a distancia que se toma em relac;:ao as instruc;:oes 
do departamento de metodos, os macetes de trabalho e as tecnicas para preservar os 
"scgredos" (em especial para se proteger do olhar dos cronometristas, encarregados 
pcla direc;:ao de examinar com atenc;:ao e medir os movimentos no trabalho para ten tar 
amealhar tempo em beneficio da empresa), as condic;:oes de aquisic;:ao do know-how 6 

l'lc. Em favor da estabilizac;:ao dos coletivos de trabalho nos anos 1970 e das lutas 
t ravadas nas oficinas, desenvolveu-se pouco a pouco, consolidando-se em seguida, o 
llllc se pode chamar de sistema cotidiano de solidariedades pr_aticas, no qual estava 
i 11scrido o trabalho politico conduzido pelos representantes de oficina (esse ponto sera 
!bcnvolvido em detalhe no capftulo 8). Com seu trabalho, dia a dia, estes ultimos 
rnnt'ribufam para manter a oposic;:ao entre os "puxa-sacos", que estavam do lado do 
patrao, e os "companheiros". 

(.: particularmente interessante observar nessas oficinas tayloristas a maneira c~mo 
.~C' instaurou ao longo do tempo uma especie de compromisso entre operarios e pe
(jllC'llos agentes de controle. Estes nao podem impor de fato seu poder, devem entrar 
rnntinuamente em acordo com aqueles. Os representantes desempenham um papel 
11111ito importante na construc;:ao desses acordos. Eles sao os abonadores (na ma-fe, 
1111 nfio dito, no mal-entendido), os que defendem o operario (na carga de trabalho, 
rm scus "direitos"), realizando, como dizem eles, um "trabalho de assistente social". 
( ;msso modo, existem nesse tipo de oficina, contra um pano de fundo de estrito 
l'C'Npcito oficial pela ordem tecnico-social, muitas (pequenas) transgressoes que nao 

I l l'"n ldu Sm:lnliNrn Jlrn1K~s dc:gcu em maio de 1981 Fran~ois Mitcerand como presidence da Fran~a. 
(N, E.) 

' V~1· Clll'INtl"n Cnmu11e el Mkhd Pluluux, "Chroniques Peugeot", Actes de la recherche en sciences 
lfll'itl/,s, II, ~.Z-~.i, ~4, ~7, (10, 1984 C 198~. 

• llm" "h1ml11j!C'lll C'lnn111·dlicn du 1r"h"lhn C'l11 c11dC'l11111nNtrn 111111he111 que, Ne~ vlNlO como cnnsntlvo c 
111IIMiln, rnm l'rC'1J11fndu 1"111h~111 ~ pr11N11d11 mn11111m trnhnlhn 1·11mplfx11, que C'xl11e vdrh1N NenrnnnN cle 
npnm,1i·1,M1l11, 11111" li11·111n ,.p,dli1·11 cl, lnl1'1111lvM, cl, l111,li11fnd11, n clnmlnln dC' 11111i111N hnhillclndC'N, 
11, m11ilm 111111·,1,•, flll l'Hlllllll, M 1111H11I, 11111 "nlkln", 
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podem ser intoleradas pelos agentes de controle, tanto no campo do trabalho stricto 
semu como nos momentos que cercam e se estendem ao trabalho: as vezes, o "chefe" 
da um pouco de liberdade, deixa alguma margem de ac;:ao para os operarios, tolera 
que utilizem o tempo fora do trabalho como hem entendem 7• E aquele que negociou 
oficialmente procura, em reuniao de representantes de oficina, com o acordo dos 
outros operarios, trazer o agente de controle para o seu lado, ou ao men.as estabele
cer relac;:6es de forc;:as tais que, diante dos gerentes, os agentes de controle serao os 
melhores advogados de seus operarios. Os chefes transigem. Portanto, o poder dos 
representantes e frequentemente reconhecido, ou melhor, reconhecido e ao mesmo 
tempo contestado. 

Para evocar ~ maneira como se instaurou uma cultura de oficina8 nos setores 
de OE da fabrica de Sochaux, dispomos de um documento bastante excepcional, 
que pode ser utilizado de maneira quase etnografica, a respeito do "ambiente" de 
oficina no setor de carrocerias (mais precisamente as oficinas de acabamento) nos 
anos 1970. Trata-se do livro de Marcel Durand, Grain de sable sous le capot, escrito 
ap6s a greve de 19899• A primeira parte do livro, que cobre os anos de 1973 a .l 977..? 

Nessa resistencia multiforme a ordem da empresa, as afinidades sociais (ligadas aos habitos de origem) 
siio mais importances que a solidariedade que nasceria no trabalho ou o medo percebido como senti
mento simples. Se alguns agences de concrole pactuam com os operarios, e porque niio se sencem tiio 
distances deles, porque cal chefe de equipe e casado com uma operaria etc. 

Precisemos que, contra a ten~o de construir uma teoria atempotal da cultura de oficina, e preciso 
insistir na necessidade de considerar o tempo, a maneira como num determinado local de trabalho, 
com o passar dos meses e dos anos, as tecnicas patronais de vigilancia e de promo~o dos operarios se 
reorganizam, o modo de coesao e de resistencia do grupo se altera, as relac,6es sociais se reestruturam. 

9 Ver Marcel Durand, Grain de sable sous le capot(Paris, La Breche, 1991). Na epoca em que foi lanc;ado, 
fizemos um resumo (que retomamos em parte aqui) na revista Politix: travaux de sciences politiques, 
n. 13, 1992. Se esse livro e bastante excepcional, e porque se trata de uma obra de operario, escriro por 
um OE de Sochaux que passou vinte anos na cadeia de produ~o. Seria tentador, portanto, "reduzi-lo" 
a um simples testemunho militante, feito em tom de denuncia. Ora, o que faz a raridade e a profunda 
originalidade desse livro e o fato de ele dar voz ao que ficarfamos tentados a chamar de "operario 
comum'', aquele que de habito nao e ouvido porque nao tern um tftulo espedfico (nem militante, 
nem especialmente politizado, nem "boca dura", nem "martir" ... ) ou de legititnidade particular da 
qual se valer para tomar a palavra. 0 livro e composto de tres textos de naturezas diferentes: a primeira 
parte retr~a as mil e uma troc;as e brincadeiras de um grupo de amigos OE em torno da cadeia de 
produ~o de uma oficina de acabamento no infcio dos anos 1970 ("o cla do painel"); a segunda parte e 
dedicada a greve dos OE da carroceria em 1981; e, por fim, a ultima parte, nitidamente mais sombria, 
lembra a resistencia nos anos 1985 a 1988 de uma minoria de OE mais velhos dessa mesma oficina 
a introdu~o da gestao participativa e ao aumento de ritmo na cadeia de produ~o ("a resistencia dos 
'hein-hein'"). Esses textos eram destinados, em primeiro lugar, a divertir um pequeno grupo de OE 
que trabalhava no mesmo setor do autor; a fazer rir, a alegrar por alguns instances (eles circularam na 
fabrica primeiro em forma mimeografada). 0 grupo de compadres sentiu uma especie de felicidade 
coletiva por participar desse esforc;:o que visava essencialmente revelar a face oculta da oficina, por 
os chefes em situac;:oes ridfculas. Para a terceira parte do livro, as anotac;:oes foram feitas primeiro no 
pr6prio local de trabalho (durante os intervalos ca manutenc;:5.o), o que poderlamos chamar de texto 
cscrito no "calor" dn ac;:do, nfo proprlnmentc clurnnte a ac;:l\o, mas logo clepois, ja que era feito cm 
MC!luid11. 0 cnnjuntn do• trxto• fol rc1rnb11lhado c cnrlqueciclo ct>m um11 csp~cic de leitur11 colr1lv11 
,le 11l11111u < ll'. do 11ru110, A• 1m'i1,rl11• m111llc;6e• de red11c;Au e lritur11 de•.e• 1rx101 fiir.em mm 11u1 1ml11 
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relata as aventuras no trabalho de quatro OE de cadeia de produlyio que formam o 
"cl:i do painel". Sao "her6is" de multiplos esquetes da cultura de oficina em que pi
pocam piadas, gracejos e inversoes simb6licas das relai;:oes de fori;:as. Vemos emergir 
af alguns personagens centrais da oficina: a hierarquia e os "chefes" (o contramestre, 
os chefes de equipe apelidados de "Zebra'' e "N6"); em seguida, o grupo de pessoas 
que cransmite as ordens, passa o trabalho ou vigia os operarios (cronometristas, re
paradores, operadores de maquinas transportadoras), sempre suspeitos de exagerar 
em sua submissao aos chef es e de terem mais ou menos "se garantido"; e, por fim, 
os outros colegas (hons ou maus) de trabalho. Esses personagens sao todos cobertos 
de apelidos sugestivos ("Gordo", "Grandao", "Gringo", "Baba-ovo", "Marselha'', 
"Queridinha''). Nas oficinas, as palavras sao sibiladas, chiadas, cuspidas, ao inves de 
pronunciadas; irrompem brincadeiras e piadas; os virtuoses da palavra, em especial 
aquele que faz os chefes rirem, estao sempre em busca de anedotas. Descobrimos nao 
s6 as habilidades e os macetes dos OE no trabalho, mas tambem a mecanica complexa 
das rela¢es de poder: a "guerrinha'' cotidiana com os chefes, a marcai;:ao de territ6rio 
pelos OE, a luta para conquistar e defender pequenos espai;:os no trabalho contra a 
hierarquia, a onipreseni;:a e a violencia das brinc~deiras, das piadas, das pei;:as que se 
pregam nos chefes, mas tambem as brincadeiras com os colegas de trabalho (ritos de 
passagem dos recem-chegados). Pela invenlyio de barulhos pr6prios para encobrir o 
barulho da oficina, pela importai;:ao de objetos familiares vindos de fora da fabrica e 
pelo desvio quase sistematico dos objetos de seus usos tradicionais, podemos ver os 
csfori;:os continuos e multiformes desenvolvidos pelos operarios para "se apropriarem" 
desse mundo um tanto selvagem e violento que e a fabrica. Essas praticas, longe de 
screm irris6rias, devem ser restitufdas em sua l6gica social e em sua coerencia, pois 
constituem uma verdadeira cultura de oficina10, que opoe radicalmente o "nos" do 
grupo operario ao "eles" dos outros, dos que nao participam dessa cultura ea rejeitam 
violentamente, e por isso sao cai;:oados (os "puxa-sacos", os chefes e os "engravatados", 
isto e, OS executivos). 

Nesse universo de trabalho em que os OE aparecem objetivamente dominados (o 
tempo sempre contado, o trabalho repetitivo, a ascendencia das relai;:oes hierarquicas), 
a questao central e: como defender a pr6pria dignidade? Vemos que e por meio de 

um grupinho de colegas de trabalho se reconhes;am, se vejam neles, e ficarfamos tentados a dizer que 
se reconhecem por inteiro e sem maquiagem, em toda a verdade social da condic;ao de OE. 

111 Ver Paul Willis, 'Tecole des ouvriers", Actes de la recherche en sciences sociales, n. 24, nov. 1978. No 
livro <le Marcel Durand, essa cultura de oficina e descrita no momenta de seu apogeu, e vemos bem 
11ur da so poderia se desenvolver a partir de certas condic;6es objetivas: no nivel do trabalho de OE, 
pourn idade llos OE, possibilidade de produzir defeitos, controle nao integrado e nao informatizac;ao 
dn prndu~fo; 1m flmbito das condic;6es economicas gerais, ausencia de desemprego e relativa des
prcoc.:upn~ao <lesses jovens opcrarios, quc podiam se permitir passar provisoriamente pela situac;ao de 
( lE. No c111111110, se csses jovens OE puderam de faro cstabclecer uma especie de contracultura - a 
1111111 NO exlNle de modo rentlvo e negativo, mas Jeve ser cntendida tambem de modo positivo -, e 
rvldr111c 11ue INm nftn slt,1nlfic.:11 quc o pcssoal "se divcl'lln" nns caddns de produc;ao naqucla epoca: essa 
"lrlldd11dr de momrntn" rrn frd[l;il, clcvl11 Ncr rn111l1111nmcntc colll(Ulstnd11, so cxlstlndo de foto contra 
11111 h11ul11 dr vlolt11d11. 
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uma luta de todos _os instantes, uma sucessao de batalhas por "pequenos" ganhos de 
poder que permitem aos OE marcar territorio, escolher aliados e inimigos, enfim, 
serem respeitados. Para chegar a esse compromisso com o controle de baixo [chefes 
de equipe e monitores], e preciso saber usar as armas de que se disp6e e mostrar 
criatividade ao maneja-las no "calor" da as;ao: o riso, o humor, a grande brincadeira, 
mas tambem as palavras que ridicularizam, o senso do desafio e da provocas:a_o (saber 
ir longe o suficiente para avans;ar na fronteira do outro campo, mas nao demais para 
nao se expor a sans;6es demasiado fortes), a invens;ao ou o proveito de situas;6es que 
invertem simbolicamente a ordem das coisas etc. Essas pequenas batalhas parecerao 
mesquinhas - por exemplo, nao cumprimentar o chefe quando o grupo dos OE se 
reune no intervalo -, essas pequenas vitorias parecerao irrisorias - tomar sistematica
mente o cafe preparado e servido por um colega de trabalho, e nunca o do distribuidor 
oficial - apenas para aqueles que nunca passaram por isso. Elas permitem refors;ar 
a frente de resistencia do "nos". E pelo e no acumulo desses desafios bem-sucedidos 
que se consolida a identidade do grupo. Essa guerrinha no cotidiano, a qual todos 
assistem e da qual cada um mede os riscos, e o grupo dos OE em sua totalidade 
que a trava e se alinha atras dos franco-atiradores contra a hierarquia. Por essa luta 
palmo a palmo contra o "inimigo", procura-se tambem forjar uma moral, fortalecer 
simbolicamente o campo do "nos", porque ali tambem se aprende que a dignidade 
se ganha, se conquista dia apos dia. Portanto, no interior dessas grandes oficinas da 
fabrica, o processo de socializas;ao operaria dos OE, em especial dos de origem rural 
ou imigrantes, ocorria ao mesmo tempo contra um fundo de integras;ao nessa cultura 
de oficina e de politizas;ao por intermedio dos representantes. Nesses anos de "luta'', o 
sentimento de indignidade cultural podia ser dirigido contra os chefes, de modo que, 
entre aqueles que eram treinados nessa forma de cultura, esrabel.ecia-se uma especie 
de relas;ao "feliz" com a condis;ao operaria em razao do acordo entre as disposis;6es 
desses jovens e as posis;6es tomadas na fabrica. Nesse periodo de pleno emprego, o 
grupo operario ainda podia se pensar em termos de classe: dotado de representantes 
na fabrica - os militantes eram personagens respeitados nas oficinas -, ele oferecia um 
quadro de identificas;ao e de socializas;ao aos recem-chegados no grupo. 

Portanto, nao podemos reduzir o "taylorismo" a questao unica da organizas:a_o 
tecnica do trabalho. Ele envolvia tambem certo tipo de relas;ao social que se constru.fa 
ao longo do tempo a partir das caracterfsticas dos operarios e dos agentes de controle 
da fabrica. E esse complexo de relas;6es que sera profundamente desestabilizado no 
momento em que a empresa, no inicio dos anos 1980, tentara introduzir um novo 
modo de gestao da produs;ao e de organizas:a_o do trabalho. 0 caso privilegiado aqui 
sera O da fabrica de carrocerias. 

2. Autocontrole e autovigilancia 

Durante anos, e considerando sua historia, a dires:a_o viu a "carroceria'' como uma ilha 
de resistencia e arcafsmos. E compreensfvel, portanto, que, de 1981 a 1982, tenha 
evitado tomar iniciativas nessa oficina que, no contexto de pos-greve de 1981, 
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pudessem parecer provoca~oes. Preferiu deixar as coisas como estavam porque, em 
certos setores, a rela~ao de for~ podia pender a favor dos representantes sindicais'. 
Contudo, por vol ta de 1984-1985, a preocupa<;:io era tanta entre os assalariados (piano 
de pre-aposentadoria aos 55 anos, demissoes em massa de imigrantes, rapida dimi
nui<;:io do pessoal, receio de dispensas temporarias, confrontos violentos em outras 
fabricas do grupo PSA, como em Poissy e Aulnay) que a dire<;:io pode fazer uma serie 
de mudan~as organizacionais: institui~ao do autocontrole, cria~ao de novos "grupos" 
em torno da figura do "monitor" para impedir aqueles que se formavam naturalmente 
em torno dos representantes de oficina, e implanta~ao de um sistema de pequenos 
bonus coletivos (que correspondiam a quantias de 70 a 100 francos por operario) 
para mobilizar os "operadores". 

Denis Guigo, etn61ogo, descreve como o setor de controle de qualidade da oficina 
de carroceria foi modernizado entre 1981 e 1983: 

Esse setor era considerado um setor "duro", com fordssima concentra<;ao de "revolu
cionarios". 0 novo chefe constata: "Por uma coisa de nada, vinham com reclama<;6es, 
ajuntamentos", era um "barril de p6lvora". Alem do mais, o setor, encarregado de filtrar 
os defeitos de fabrica<;io, desempenhava particularmente mal seu papel, ja que apenas 
35% dos defeitos eram detectados. A mesma constata<;io foi feita por um conselho que 
estava realizando uma auditoria na fabrica nessa epoca: nesse setor "eles ganhavam 30% 
dos postos so para olhar", mas o metodo brutal era impensavel. A descri<;io do controle do 
setor era feita, em 1981, em termos de impaciencia e impotencia. 0 chefe de oficina pratica 
um estilo de comando militar e mostra claramente suas simpatias polfticas pela extrema 
direita. Mas essa rigidez cai no vazio, pois abaixo dele os contramestres e, mais ainda, os 
chefes de equipe sao incapazes de dirigir o crabalho; submetidos a amea<;a constante de um 
"movimento", nao se atrevem a fazer nada sem a aprova<;io dos representantes da CGT ou 
da CFDT'' (os representantes dos outros sindicatos sao postos "contra a parede" se fazem 
alguma reivindica<;io), os chefes de equipe sao desresponsabilizados. 11 

No quadro dessa reforma organizacional, convem insistir na introdu<;:io de praticas 
de autocontrole em 1984-1985. 0 controle nao era mais entregue a um controlador, 
mas ao pr6prio operario da montagem. Um gerente da fabrica de Sochaux, que tra
balhou durante muito tempo nas oficinas, lembra os efeitos dessa nova organiza~ao 
da produ~ao sobre o trabalho desse operario: 

Existe um enriquecimento do posto de trabalho na medida em que, quando o carro chega 
ao posto, o operario deve verificar num papel grande fixado na carca<;a que tipo de carro 
e, que tipo de coisa ele vai ter de montar. Depois ele escolhe nos conteineres (ao lado da 
cadeia de produ<;ao) o que deve montar. Em seguida, monta a pe<;a, faz o controle e picota. 
Portanto, tern a provisao, a escolha das pe<;as, o trabalho e tambem o controle. Nao tern 
mais controladores no final ... lsso e um enriquecimento. f>orque, tradicionalmente era um 

Os rcprcscmantes sindicais, ao contrario dos representantes de oficina, nao siio eleicos pelos funcionarios, 
mas lndicaclos pdos sindicatos para ocupar a sci,ao sinclical no interior da empresa, que cleve reconhecer 
le1,111l111e111c 1111 c11r1,10. Pnrn diforcndnr ns duas ca1cgorias de rcprcscntantes, ja que ambos estao vinculados 
110M Nimlk1t10N, •cm1,rr CNllll'll l1111irndo 11111111do sr 1rnrnr dos rcprcscnrnn1cs sindicais. (N. E.) 

" ConfC"drrn~no lil'Mll~'HII ll1111ond1lrn do 'fi·11liul1111. (N. 'l:) 
11 I >rnl• t i11l1111, "I :,111plr, 111111111•,n•nM", /,i ,11111,1/,i ,/,, min,.,, 11. <1, nrnr. I 'IH7. 
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tal de [imitando o tom ca~oador do operario de cadeia de prodm;ao]: "Vamos, vamos, 
vamos! Deixa.passar, o controlador pega!". Eu ouvia isso, eu ouvi isso nao sei quantas vezes 
nas oficinas ... Agora acabou ... Born, nem tanto! Se passar, passou. Agora o controle esta 
integrado diretamente na produ~ao. Isso significa que, agora, o nosso pessoal tern de saber 
ler, simplesmente emender o frances. Tern uma folha, numeros, ele tern de escolher tal coisa ... 
e um comecinho de abstra~ao. Enquanto que antes era s6: "Born, vou montar tal pe~a". 
Nao precisava nem saber frances. 

O que e posto aqui como "enriquecimento" do trabalho representa em geral um 
aumento da carga de trabalho do OE: de um lado, a alternancia de modelos (um modelo 
205, um 405, com todos os opcionais) obriga cada operario a olhar a ficha colada na 
carcas:a, do carro para efetuar um trabalho diferente em cada um deles e, de outro, a 
"cas:a, ao tempo morto" se intensifica. 0 autocontrole traduz sobretudo a press:io 
"moral", por assim dizer, que obriga cada operario a sentir-se responsavel pela "qua
lidade" do produto acabado e por seu pr6prio trabalho. Essa press:io moral adquire 
toda a sua eficacia por meio da reorganizac;::io de equipes em que o poder do antigo 
"controle de baixo", que subsiste, e substitwdo (e ao mesmo tempo contestado) pelo 
poder dos jovens BTS* e dos "monitores" (novo escal:io intermediario entre operarios 
e chefe de equipe). Ao mesmo tempo em que desaparece a antiga proximidade, que as 
vezes autorizava certa cumplicidade entre chefes de equipe e operarios, o sistema de 
bonus (individuais, mas sobretudo por equipe, que deixam de valer se um dos membros 
efetua "mal" seu trabalho) estabelece dentro da equipe uma 16gica de concorrencia e 
de controle redproco. Nao compreenderfamos seu alcance se n:io vissemos, ao mesmo 
tempo 1 que cada operario se sente individualmente ameas:a,do de demiss:io e sabe que 
sera incapaz de encontrar trabalho rapidamente. Esses novos grupos de trabalho (ou 
"m6dulos") desenvolvem um novo espfrito, baseado na "responsabilidade" (inclusive 
financeira, ainda que relacionada a uma parte pequena do salario) de cada operario em 
relac;::io a equipe e desta em relac;:ao ao produto acabado. A busca obsessiva pelo "defeito 
zero" e pela qualidade perfeita tende a reduzir, de maneira objetiva e subjetiva, a margem 
de ac;:ao para esses trabalhadores, principalmente, de ac;:ao sobre o tempo. 
-- Para funcionar, esse novo sistema de trabalho exige uma forte coes:io dos novos 

grupos, os quais se viram encarregados de tarefas antes atribuidas aos controladores 
e a hierarquia, em especial as repreens6es pelos membros do pr6prio grupo aos "des
viantes", que, num sistema desse tipo, tendem a ser impiedosamente marginalizados. 
Essa nova organizac;:ao e em si geradora de uma nova solidariedade de trabalho, forte e 
extremamente opressiva para os membros do grupo. Traz em si a marginalizac;::io dos 
que n:io querem aceitar as formas minimas de participac;:ao, requeridas de maneira 
imperativa. Alem dessa l6gica de integrac;:ao pelo novo "grupo", uma individualizac;:ao 
dos salarios baseada, sobretudo, na distribuic;::io arbitraria de "bonus a escolha'' por 
parte do controle de baixo (uma "unidade de aumento" valia cerca de 50 francos no 
fim dos anos 1980) tira o sentido do antigo sistema de classificac;:ao. Esse sistema de 
bonus e muito eficiente para dividir os operarios: os OE que se recusam a "entrar no 
jogo" correm o risco de serem vistos pelos outros como "egoistas", "aproveitadores" 

()iploma de tecnico de n(vel Hllpt'rlnr, oh1 kin 11poN dnlN nu tr~s anoH dt' em1dos superiores especlnll1.ndnN. 
(N.D 
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ou "traidores". Ha, portanto, uma inversao do antigo modo de solidariedade operaria 
no trabalho, considerada uma perversao pelos "antigos", os quais come<;:am a nos falar I 
da "degradas;ao do ambiente" nas oficinas. 

56 muito devagar e com muita dificuldade e que a maioria dos OE aceita aderir 
a nova cultura "reformista'', centrada na ideia de gestao e frontalmente oposta a antiga 
maneira de ser na oficina. Os que se recusam a entrar no jogo da empresa - segundo eles, 
"na l6gica do patrao" - pertencem a uma gera<;:io formada na "cultura de oposis;ao" dos 
anos 1970. Paralelamente a transforma<;:io da organiza<;:ao tecnica do trabalho nos anos 
1980, a dires;ao empenhou-se em eliminar pouco a pouco o que se pode chamar, 
numa primeira abordagem, de espfrito ou cultura de resistencia - as formas de soli
dariedade (passivas ou ativas) que se desenvolveram nas oficinas -, isolando os ope
rarios, separando-os dos representantes sindicais para conseguir, de certo modo, que 
a solidariedade de oficina funcionasse em proveito da dires;ao. E esse, em especial, o 
objetivo buscado pelos novos dispositivos que visam a participa<;:ao dos trabalhadores: 
briefings, intervalos, drculos de qualidade e grupos de avans;o. As mudans;as de nome 
que eufemizam a dura<;:io de vida no trabalho seguem o mesmo objetivo: nao se deve 
mais dizer "cadeia'', "equipe", "OE", mas "linha", "modulo", "operador" etc. Nesse 
conrexto, a resistencia dos OE formados na cultura de oposi<;:ao dos anos 1970 
organiza-se primeiramente no nivel das palavras, as quais oferecem uma primeira 
linha de defesa, como comprova a persistencia em empregar velhos termos ou a 
necessidade de apegar-se a simbolos de autonomia no trabalho como, por exemplo, 
a possibilidade de personalizar a caixa de ferramentas: 

Por mais que as caixas de utilidades sejam de pl:istico Gilac, sao rodas padronizadas e de 
um cinza de dar depressao. A caixa de urilidades (caixa de ferramenras no jar~o dos OE) 
nao e um objero pessoal. Mesmo assim, a genre passa o dia junros, merda! E quase uma 
companheira, enrao a genre personaliza, rransforma. Fazendo um furo aqui para colocar 
uma chave de fendas. Tirando uma tampa para acomodar mais pe<;:as, acrescentando 
compartimenros. Os puxa-sacos vao la e colam o adesivo distribuido pelo chefe como 
ultima gratifica<;:ao. Os hein-hein [os que de modo conscienre fingem nao compreender] 
preferem colar slogans recorrados de panfleros ou jornais: "Nao somos gado"; "Pessoa! re
duzido, salario minguado e ritmo acelerado". Falta espa<;:o para colar uma mulher inteira. 
Bicos de seios e traseiros redondos se ajeitam com jeitinho. As colagens na caixa de utilidades 
mud.am conforme o achado. Animais (porco, macaco, vaca, carneiro), desenhos humodsticos, 
praias, por do sol, rudo que faz sonhar. Mas mesmo essas coisinhas de nada somem 
Racionaliza<;:ao do rrabalho. S6 os cartazes da dire<;:io sao permitidos. Um exemplo? 0 chef111 
escreve num quadro grande o numero de defeiros hem ao !ado do nome do culpado. 12 

Ficariamos tentados a dizer que a unica forma de resistir que os OE "incorrup-
tiveis" encontraram foi, grosso modo, "bancar o imbecil", "bancar o hobo" diante 
dos representantes da empresa: eles se veem assim como "os ultimos dos moicanos", 
organizando uma resistencia de "desesperados" diante de um processo de deprecia<;:io 
da antiga cultura 13• No entanto, nao se deve exagerar o impacto ea for<;:a dessa re-

" M"1·cd l>urnnd, (,'r,,/,i ,J, 111bl, m111 Ir t'tl/HII, di., p. 181. 
11 Nn enrn111n, ~ 11re~l1n llr 1111 111,111, 1111r rMN"N dlle1·e111"1 fomrn1 de re1l11~11du emunnm do d1'1:11ln dn1 

nprrd1'1n1 "unrl11r11j111ntl1111", 11u11m111'111"111 ilr lnnp d11u d1111 ,11h lll'M tlr 1111n1h;A11. F.mlinru ,111,111.fam 
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sistencia. Esses OE nao podem fingir para si mesmos que se trata de uma resistencia 
"passiva" que faz mal a quern a pratica, pela qual as pessoas se desgastam e em nome 
da qual muitos golpes sao permitidos. Tanto que aqueles que a praticam nao creem 
muito nela, parecendo que tudo ja esta perdido: resistencia nao dita, resistencia de 
malandros, organizada por indivfduos que nao tern mais futuro. Ao menos e assim 
que ressoa na mente dessas pessoas o menosprero, a arrogancia dos chef es. Poderfamos 
dizer entao que a unica arma que resta aos "inconversfveis" ea derrisao14 ou formas 
individuais, um tanto desesperadas, de resistencia ao trabalho, como quando e para 
lutar, a maneira deles e espontaneamente, contra a pressao do grupo gerada pela 
poHtica da "cac;:a aos defeitos". E o que mostra aqui Jean, operario de acabamento, 
numa conversa ocorrida em julho de 1987: 

E incrivel, agora rudo e anotado ... Eles vigiam cada vez mais as pessoas individualmente ... 
Por exemplo, em relac;:ao aos defeitos, o chefe tern um grafico ... Na sexta-feira, justamenre, 
fui convocado, a genre discutiu porque ele nao acha normal que os defeitos aumenrem 
na minha ficha: "Janeiro foi tanto, depois tanto ... " Ai eu disse: "E trabalho demais, che
fe, e trabalho demais ... " ''.Ah! Pode ter certeza de que nao, mas vamos ter de encontrar 
uma soluc;:ao ... " Eles ficam observando a genre, e insano ... Porque, na minha cabec;:a, se 
voce nao produz defeitos, e porque trabalha bem e, se trabalha bem, eles vao passar mais 
trabalho para voce no outro mes ... En tao eu penso: "Born, hoje eu nao esqueci nada'', 
porque em geral, como fac;:o sempre o mesmo servic;:o, e raro, aconrece, mas e raro eu 
esquecer alguma coisa, enrao eu penso: "Born, hoje eu tambem nao esqueci nada ... " Ai 
eu esquec;:o de prop6sito alguma coisa para manter a minha linha, a minha mediazinha 
de defeitos, porque senao ... 

E o sistema de freagem: quando as pessoas trabalhavam por tarefa, a equipe freava sozinha ... 

Mas agora vou ter de comec;:ar porque e um chefe novo. Born, esse vai ter de entrar na 
linha ... No comec;:o, mas o chefe nao sabe de nada ... Um defeito por dia, em cem carros, 
com todo o trabalho que a genre tern, um ou dois defeitos ... Mas eles dizem o tempo 
todo que nao e para produzir defeito nenhum, mas, numa equipe de trinta caras, chega a 
ter cinco ou seis caras que produzem defeitos, born, sem querer, ou talvez dois que fazem 
de prop6sito, como eu. Mas os outros, nao fazer defeito nenhum, e insano. Mesmo nos 
postos mais duros que o meu, isso significa que eles estao fazendo o jogo deles, enquanto 
se todo mundo deixasse um pouco de defeito... Born, eles fariam alguma coisa, mas os 
outros seguem mesmo a 6tica do patrao. A genre nao tern mais tempo de conversar, nao 
sobra tempo nenhum ... 

que o encontro de certa conjuntura com as praticas da direc;:ao produz efeitos de desmoralizac;:ao muito 
profundos, nao percebem (nem podem perceber) certo numero de mudanc;:as nas oficinas: grosso modo, 
justamente tudo que nao esta no campo de visao dos OE, como as transformac;:6es tecnol6gicas, sobre 
as quais guardam um silencio, e tambem tudo que diz respeito a transformac;:ao da posic;:ao dos OE e 
dos tecnicos. 

14 Que no livro de Durand chegara "milagrosamente" ao estagio da expressao, nao s6 verbal, mas tam
bem escrita. Podemos nos perguntar sobre as condic;:oes sociais da emergencia desse riso "swiftiano" 
(poderfamos dizer "reiseriano") e em especial sobre sua func;:ao social. Seria preciso analisar mais 
longamente a situac;:ao objetiva desses "inconversfveis" - subjetiva e objetivamente livres de qualquer 
esperanc;:a de promoc;:ao ou formac;:ao e que, em sua maioria, nao tern outro futuro alem do declfnio 
material -, que permite a constituic;:ao dessa especie de olhar vazio, desse riso que constrangc pm·1111~ 
c sempre meio "dirigido contra si mcsmo" (c ao qua! nao sabemos responder). 
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Mas teve um tempo em que o controle niio era assim ... 

Nao, o chefe era um cara que trabalhava em cadeia, ent:io ele ja conhecia o servi~o [ ... ] 
que tinha passado por aquilo, que tinha subido no escal:io. Ate os contramestres, os chefes 
de oficina tinham sido no come~o, na base de tudo, trabalhadores de cadeia de produc.ao. 
Ja agora a gente nunca sabe de onde o chefe veio, pior ainda o contramestre ... Depois voce 
repensa, ninguem sabe de onde eles cairam ... Born, eles tern ideias ... Pode estar certo de 
que tern, porque devem ter alguma coisa na cabe~, mas a papelada, essas coisas, as normas, 
isso esta no papel. Alem disso, tern um ran~o de paternalismo, mas disfar~do, por baixo: 
"Olha, se voce tiver algum problema, e tudo mais, e s6 dizer". [ ... ] Admitindo, por exemplo, 
que o cara esteja com urn problema e va falar com o chefe, o chefe vai enrolar: "Sim, mas 
veja ... " E, no fim, ele nao vai fazer nada pelo cara, mas vai saber tudo que o cara contou 
para ele, vai agir diferente, pode ser ruim para o cara, ou para os companheiros em volta 
dele ... E por isso que eu e o chefe, o mfnimo de rela~6es ... 0 men or desvio de conduta e 
interpretado, anotado, ent:io quanto menos ele souber, melhor ... Antes tinha mais fran
queza ... Born, a gente tinha uma conversa franca com o chefe, mas, enfim, ficava nisso ... 
Ja agora e dissimulado, e ruim porque e la dentro. Eu sempre penso: "Born, e melhor tomar 
cuidado, n:io posso dizer isso porque ele vai me ferrar". 

Operarios como Jean, formados e politizados nos anos 1960 e 1970, adquiri
ram disposi~6es entao que, no quadro das atividades comuns da vida no trabalho, 
tornaram-se algo como "reflexos" sociais. Estes fazem com que rejeitem de imediato 
a maioria do que o "patrao" lhes prop6e (drculo de qualidade, sistema de sugest6es 
etc.). Al; diversas tentativas de reforma organizacional empreendidas pela dire~ao 
huscaram combater essa especie de "inercia" e de "resistencia" operaria, esfor~ando-se 
cm especial para mudar a fun~ao do controle de baixo, que esta em contato direto 
com os operarios nas oficinas. 

3. A inven?O do monitor 

I )urante muito tempo, as tarefas do agente de controle nas grandes oficinas eram 
rclativamente claras: gerenciar, organizar o processo de produ~ao no dia a dia, garan
tir a melhor divisao do pessoal nos postos de trabalho ea colabora~ao dos servi~os 
tccnicos em caso de acidente, verificar o nivel de qualidade. Os agentes de controle, 
na maioria das vezes antigos operarios que "vestiram a camisa", estavam fisicamente 
prcsentes na oficina; pr6:ximos dos "seus" operarios, tinham poder sobre eles, em 
especial pela possibilidade de transferencia para um posto mais ou menos difi'.cil. A 
partir da metade dos anos 1980, tendencialmente, as coisas mudaram: 

A competencia tecnica reconhecida ou a capacidade de avalia~ao substituiu as prerrogativas 
hierarquicas tradicionais. Enquanto o agente de controle tradicional age no curto prazo, 
o novo agente de controle situa-se no medio ou longo prazo. 0 funcionamento da o(icina 
no dia a dia e supostamente delegado ao coletivo operario e o agente de controle deve se 
dcdicar, cada vez mais, a melhorar o desempenho da oficina, o que exige a implanta~ao de 
fcrrnmcntas de analise cujos rcsultados serao explorados mais tarde. 15 

1' Vrr Annr l.uhh, "l.11 111"h1•l11 ,I, p1·111h1LJl1111, unc ~111~11nrlc drnrnl~rc", Bcrllm, Ccnll'c fru11~11l1 de 
1·rdmd1r rn Ndc!ll~C'N •n~·l•lfl, I IJIJij, I'· 11, 
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Ele tende a tornar-se o administrador de seu setor de produc;ao. Seu papel vai 
agora muito alem de uma vaga "animac;ao" do coletivo operario, como lhe era proposto 
nos anos 1970, nos primordios da gestao participativa. A partir de agora, ele tern a 
responsabilidade quase total de uma "unidade de produc;ao". Portanto, exige-se dele, em 
primeiro lugar, um verdadeiro saber tecnico. E por ai que ele deve impor respeito, 
em especial aos operarios qualificados. Seu poder direto sobre os OE diminui pouco 
a pouco: a tarefa de distribuir bonus, por exemplo, cabe cada ve:z mais ao gerente de 
recursos humanos. 

Ja que agora o chefe de oficina, o contramestre e, em menor medida, o chefe de 
equipe, intervem mais nos niveis tecnico e de gestao de conjunto, e necessario que 
alguem "acompanhe" de muito perto os problemas dos operarios de base, alguem 
que seja um instrutor, um "dinamizador", em particular nas oficinas cuja populac;:ao 
operaria esteja envelhecendo. Trata-se de conceder algum poder - mas nao muito -
a esse personagem, que deve permanecer muito proximo do operario e ao mesmo 
tempo aceitar entrar no jogo da novidade organizacional. 0 monitor, que aparece 
nos organogramas em 1984, fara esse papel que se tornara fundamental na segunda 
metade dos anos 1980. Efe ea via concreta pela qual os projetos de autocontrole e 
participac;:ao sao postos em pratica. Em contato direto com os operadores "de base", 
esta na intersecc;:ao dos problemas de comando, trabalho e sociabilidade. 

Nos anos 1985 a 1988, que correspondem ao que se pode chamar de "primeira 
onda'' de monitores, as tarefas que se exigiam deles nao eram muito diferentes daquelas 
que os "reparadores" 16 executavam anteriormente: auxiliar os colegas em dificuldade e 
treinar os recem-chegados. 0 que se esperava deles era, antes de mais nada, a capacidade 
de trabalhar rapido em novos postos de trabalho 17• "No comec;:o, a direc;ao seduzia 
um pouco os caras, mas depois o fato de ser meio responsavel pela garotada, virar 
chefinho ... "; "Pessoas que conheciam a area ... meio puxa-sacos, na linha do chefe!". 
Eles deviam conhecer hem os colegas de trabalho e ser estimados por eles. 

Os caras [reparadores] em geral faziam dois ou tres carros, substitufam o pessoal eilquanto 
iam mijar, podiam substituir voce tanto as 13h30 como as 16 horas ... Era muito servi<;o 

16 Nas cadeias de produs:ao tradicionais, antes da implantas:ao do "just in time" e dos "fluxos tensos", 
existiam "reparadores" e "super-repai:adores" (sem falar de outras categorias que em certos momentos 
intervinham na cadeia de prodm;:ao ao !ado dos OE), cuja fun,;:ao principal consistia em suprir a aus~ncia 
momentanea de um OE de cadeia de produs:ao ou socorrer um operario que "descia'' a cadeia, isto 
e, nao conseguia acompanhar o ritmo. Esses reparadores eram sempre antigos OE, de 35 a 40 anos, 
experiences, que conheciam varios postos, eram capazes de aprender rapidamente e ambicionavam 
subir um pouco mais na hierarquia, sem atingir o tt>po. Nao se exigia deles que efetuassem tarefas de 
gestao de pessoal ou dominassem tecnicas particularmente complexas. 

17 0 trabalho espedfico do monitor consiste mais precisamente em fazer controles de diversas maneiras 
para verificar a qualidade dos produtos (controle unitario, controle sequencial, isto e, seis controles de 
tr~ carros por dia), auxiliar os montadores quando estao em dificuldade, substituf-los no posto quando 
estao com algum problema tecnico, alguma dificuldade, ou quando querem se ausentar por alguns 
minutos (problema, por exemplo, do representante que pede para abandonar a cadeia de produs:ao) 
e, por fim, mudar os cont~ineres ao longo da cadeia quando estao vazios e manter contato com os 
d1d'ei dC' rqulpC' porn g11rnntlr quc wejn l'eitn n 11b11stecime1110. 
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pequeno ... Eles ganhavam talvez 100 francos a mais que os outros operarios. [ ... ] 0 monitor 
devia saber trabalhar, devia poder substituir qualquer um, assumir dez ou quinze postos, e 
isso nao era nada facil! Nao era para qualquer um ... Precisava ter as manhas. Era impossfvel 
manter realmente um posto se voce nao tivesse as manhas. [ ... ] 0 monitor fazia o servic;:o 
do repar,i.dor ... Ele fazia realmente todo tipo de servic;:o ... mas fazia mais uma coisa: toda a 
merda que precisava ser feita entre o operario e o chefe, ou seja, preencher os formularios, 
refazer as operac;:6es malfeitas e tudo isso ... 

Durante esse peri'.odo, a d.ire<;io nomeou, em geral, reparadores, mas tarnbem alguns 
OE que tinham mais ou menos a mesma idade e perfi.s semelhantes 18• Ora, os velhos 
reparadores logo se viram perd.idos diante da complexidade e da mulriplicidade das 
tarefas que se exigiam deles, assim como de sua relativa novidade. Eles se perguntavam 
se a contrapartida estava realmente a altura da pressao sofrida. 

Tinha tambem o problema do monte de papelada, de fichas tecnicas. Um pouco pesado 
para os caras! [Ele ri.] Com as maos, eles sabiam trabalhar, mas com a papelada e tudo 
mais, nao era facil! Era ate um quebra-cabec;:a para muitos deles. Dava para ver. Enfim, eu 
nao era monitor! Mas o cara em geral coc;:ava a cabec;:a, mas o que e que isso quer dizer? 
Ele nao entendia direito todos os novos graficos, tinha de afixar todos os defeitos, saber 
usar o computador, registrar todas as informac;:6es ... Tinha um fichamento tremendo de 
cada operario ... No fim do dia, o monitor levava quinze minutos, meia hora para fazer 
um grafico. Via os defeitos: tee, tee. Alem disso, as vezes ele vinha ate um cara, levava-o 
para o escrit6rio no fim da linha e dizia: "Voce viu o seu trabalho hoje! Tee, tee ... Voce 
produziu cinco defeitos", e ao mesmo tempo ele tinha de saber fazer os retoques! Tinha 
de conhecer o servic;:o! 

E fa.di compreender que muitos reparadores encontrem difi.culdade para equilibrar, 
para passar de um tipo de trabalho para outro. Ele deve registrar, ao mesmo tempo, 
as falhas humanas e os defeitos tecnicos. Deve ter sempre em mente o problema da 
preven<;io e o da intervenc;:ao corretiva. Esses velhos reparadores, em geral, se sentem 
pouco a vontade, incapazes de repreender os operarios de sua idade, de fazer um ser
mao. Embora aceitem mostrar disponibilidade, logo comec;:am a achar que se exige 
com frequencia demais que fas:am pressao sobre os outros assalariados. Poupo a pouco, 
perdem o entusiasmo. As contrapartidas que esperavam demoram muito a vir. Muitos 
recuam e em seguida pedem demissao, como se nao se sentissem a altura das tarefas 
que lhes sao exigidas. Outros sao rebaixados, isto e, enviados novamente para a cadeia 
de produc;:ao. Os monitores mais velhos (quarenta anos) sao fortemente impelidos a 
demissao e os jovens, recem-contratados, sao solicitados para substitui-los. 

Ja no nfvel do trabalho, da disponibilidade, os jovens levavam vant:igem. E depois, no 
nfvel da redac;:ao, eles conheciam melhor as palavras. Sabiam se virar melhor. Os metodos 
de gestao, o acompanhamento dos arquivos, tudo isso ... Sabiam de cara usar um teclado. 

1" Sno sohrctudo os contramestres que escolhem os monitores, ap6s consultar os chefes de equipe. Leva-se 
muho em considera<;iio a "disponibilidade" e a proximidade do domidlio dos monitores: "Perque 
em gcrnl n gcntc fazia horas ci<trns no sabado. Entao, o monitor precisava estar prcsente c ficar. Nao 
pudln mnrn1· muhn lnngc, tlnhA de tcr c:irro, pnrc1ue He prcclsnHHC pegnr 6nllmH ... Ele tlnhn de poder 
1r dHlnL"Ar rnm li1dliLIAdr". 
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Registravam as coisas diretamente ... Foi ai que muitos dos velhos foram embora, alguns 
foram demitidos. E teve muitos que desanimaram e que num certo momento disseram: 
"Parei... Se e assim, prefiro voltar para a cadeia de prodU<;:ao". 

O monitor e, sobretudo, aquele que faz o "trabalho sujo", que os agentes de controle 
tradicionais - velhos, cansados de todas essas "modas" da gestao e sempre dispostos 
a se entender com os operarios do setor para frear as reformas da hierarquia - nao 
tern mais vontade de fazer: 0 trabalho de vigilancia, as vezes de pressao sabre OS OE 
da cadeia de prodm;:ao para manter o ritmo de trabalho, seguir a cadencia e limitar o 
absenteismo. E, pois, pela intermedias;ao do monitor que o grupo tende a se vigiar, a 
se autocontrolar. Nesse periodo (1985 a 1989), o grupo de trabalho e constituido em 
torno da personalidade do monitor. Compreende tanto os operarios que continuam 
a resistir a nova ordem como os operarios que, em nome de seus pr6prios interesses 
individuais, estao dispostos a admitir os valores da empresa e nao fazer obstru¢o 
sistematica ao trabalho. Esse grupo e mais fragil, mais instavel que o antigo grupo dos 
anos 1970. 0 sistema de "envolvimento" dos operarios, do modo como e organizado, 
cria e implica uma especie de divisao, de rixa, de inveja estrutural. E nesse contexto 
de tens6es crescentes no interior dos grupos de trabalho que se pode compreender a 
esperan<;:a depositada na sele¢o de jovens operarios no fim dos anos 1980. 

4. Os "jovens" contra os "velhos" 

Um fato fundamental para compreender a evolus;ao da fabrica nesses ultimas vinte 
anos e o envelhecimento objetivo e subjetivo dos operarios. Com a suspensao das 
contratas;6es em 1979 ea renova¢o muito tardia e parcial da mao de obra a partir do 
_fim dos anos 1980, a media de idade dos operarios aumentou de maneira continua 
no periodo (47 anos em 1995). No inicio dos anos 1990, a questao da diminui¢o da 
media de idade da mao de obra em Sochaux (como em todas as fabricas de autom6veis 
da Fran<;:a) torna-se uma questao crucial 19• Nos voltaremos de maneira mais detalhada 
aqui a tentativa feita nesse sentido no periodo de forte retomada economica de 1987 
a 1990, quando a empresa apelou macis:amente aos temporarios para ocupar os postos 
de OE. Essa experiencia de diminuis;ao da media de idade desses trabalhadores nao 
durou, ja que foi bruscamente interrompida pelas consequencias economicas da guerra 
do Golfo. Em julho de 1990, havia 3,5 mil temporarios na fabrica, ou seja, quase um 
ters;o dos operarios nao qualificados de Sochaux. Esses temporarios (muitos dos quais 
selecionados no norte e no oeste da Frans;a) constituiam- enta,funia especinlevi:veiro 
para a gesrau;-que-esperava podei ifrai p:arffdo aas riovas dispos1?oes, imiii:o cfiferentes 
·daquelas dos antigos operirios. Desde o prirneiro dia de trabalho na f:,ibrica, eles sao 
destacados para as cadeias de produ¢o; um operario do setor mostra-lhes o trabalho e 
eles aprendem, em um dia, a manter o posto (se para isso algumas horas sao suficientes, 
para aprender os movimentos adequados e nao "descer a cadeia'' sao necessarios varios 

19 A implanta~o em 1992 da fabrica de Sevelnord, com base no modelo das fiibricas inglesas, cuja media 
de idade e de 24 anos, realizou-se com a contrata~ao de oper:irios com menos de 30 anos (em p;cral 
ex-desempregados com "ambi~ao"), 



O que fazer com a heranca taylolista? 39 

dias). Alguns, assustados com a intensidade do trabalho, nao ficam mais do que um dia; 
outros se seguram por mais tempo, na esperanc;:a de conseguir uma contratac;:ao ( um 
contrato de durac;:ao indeterminada). Quan do assumem pela primeira vez seus postos de 
trabalho, nao sao apresentados aos outros membros da equipe. E significativo que, em 
geral, o temporario do grupo de trabalho nao seja designado pelo nome - e chamado 
de "temporario" - e, alguns anos mais tarde, muitos "antigos" continuem a utilizar esse 
termo para designa-lo. Na verdade, ha pouco conv{vio entre os velhos OE e os jovens, 
como se todos estivessem na defensiva, numa especie de desconfianc;:a mutua. 

Empregados sobretudo nos setores de montagem e acabamento, os temporarios 
ocupam os postos que tern fama de ser mais "duros", que exigem resistencia fisica e, 
ao mesmo tempo, rapidez de execuc;:ao; postos que os "antigos" tern cada vez mais 
dificuldade para manter nesse periodo de forte crescimento de ritmo. Aziz, 25 anos, 
filho de um OE argelino da fabrica, trabalhou alguns meses como temporario na 
carroceria, em 1989. Recusou a contratac;:ao como "fixo". Nos o conhecemos no centro 
de apoio ao emprego, onde, acompanhado da namorada (caixa), foi procurar estagio 
com o intuito de conseguir uma qualificac;:ao (ele abandonou os estudos no fim do 
ensino fundamental). Neste trecho da entrevista, ele cita as dificuldades que teve para 
manter seu posto de trabalho: 

Aziz - Demorei quinze dias para aprender meu servic;o ... mas era um posto diffcil, era 
montagem de cabos eletricos. Eu tinha de montar os cabos nos motores. E depois regular os 
freios traseiros tambem. Para por os cabos, eu tinha de aprender um numero. No comec;o, 
eu me perdia, me atrapalhava. Era horrfvel! E ai voce comec;a a atrapalhar o outro [no 
posto vizinho], voce se atrasa um pouco, eles gritam, a coisa nao anda! Voce nao imagina 
a confusao, era demais! Porque nos, os temporarios, nos somos muito malvistos, eles [os 
operarios] nao gostam de nos! [ ... ] Quando chamam a gente, e: "O, temporario!" [Silencio.] 
Eu fui meio na maldade, foi por isso que eles largaram do meu pe, mas vi muito temporario 
[risos] se dar ma!. Eu disse para eles: "Parou! So quero fazer o meu trabalho". [Silencio.] 

No seu setor, ndo tinha militantes, voce ndo via representantes ... ? 

Aziz - Nao ... Eu so via os cabos! Nao tinha tempo para ver outra coisa. [Risos.] Imagine! 
A coisa vai tao rapido que ... No comec;o, quando cheguei, fiquei assustado, nao via os 
caras trabalhar ... Ah! Era o caos! Pancada de todo !ado, era demais para mim. Vi que nao 
ia conseguir passar o resto da minha vida daquele jeito. Tres meses! Eu safa para trabalhar, 
voltava, comia, tomava banho e dormia. E so acordava para ir trabalhar! Nao podia fazer 
mais nada durante a semana ... 

Namorada - Tinha mais desvantagens do que vantagens ... Qua! era a vantagem na 
Peugeot? 

Aziz - Nenhuma! 

Namorada - Carteira assinada ... contrato. [Silencio.] A seguranc;a ... 

Aziz, com violencia - Eu nao acho que aquilo seja trabalho! E um trabalho de cio! Nao 
e trabalho ... 

Wice jd tinha otwido fiilar de pessoas que trabalhavam em cadeia de produfdo? 

A1.i1. - Ja, clc:s dl1.l11111 lJllc cm duro. Diiiam parn mim: "Vai la, voce vai vcr! Voce vai en
icndcr como {:, Yul vrr 11 ,1ur {: 1mh11lh11r cm cndcin". 

N1111101·11d11-I( d,11111•, tit• h,hh1111. 'lrrml1111v11111 1udo p11rn hrhrr ... 1\11111, 1111r ul vrn.:e ve ... 
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Aziz - E, eles enchiam a cara no meu setor! Nao sei como conseguiam ficar de pe ... Quando 
tern um buraco na cadeia, um motor atrasado ... o pessoal hebe uma ... 

Agora hd pouco, voce disse que podia ter ficado, mas quem propos que voce ficasse? 

Aziz - Eles se baseiam no seu trabalho, viam que eu trabalhava, que era trabalhador, en tao 
pensaram: "Esse af e born". Mas eu nao estava interessado! Tern gente que vem aprender 
o servi<;:o dois dias e depois se manda ... Eles [os chefes] ja estao acostumados ... Porque, 
por semana, nao sei quantos temporarios entram na Peugeot, mas tern muitos ... Entram, 
saem, en tram ... Quan do veem o trabalho ... E receber uma miseria para fazer um servi<;:o 
daquele, ninguem aceita! E normal! E, o servi<;:o e muito duro ... 

Namorada - Viram escravos ... 

Aziz - E, e isso mesmo! Mas de qualquer jeito ... ! 

Namorada - Escravos ... escravos ... [ela procura a palavra adequada] civilizados ... 

[Voltamos a escolaridade de Aziz.] 

Aziz - Quando eu estava na escola, pensava: "Quero trabalhar, quero comprar um carro, 
quero uma corrente, quero me divertir ... " E quando vi o trabalho ... Se e para trabalhar 
assim, nao estou interessado. Depois eu acordei! Pensei: "Prefiro continuar a estudar, sair 
com dois ou tres diplomas e ficar numa boa ... ". 

Tero respeito pelo seu trabalho ... 

Aziz - E isso!" Pelo menos, fazer alguma coisa que a gente mais ou menos goste, que tenha 
respeito pela pessoa. Porque trabalhar assim, eu digo que e escravidao! E horr.fvel. Ah, 
nao! Para ficar doente o tempo todo ... Eu acho que nao se tern mais vida ... Nao se vive, a 
gente trabalha, dorme, acorda, trabalha. E dormir, trabalhar, dormir. 56 isso! [Silencio.] 
Nada de lazer, de esporte, de nada ... Eu gostava muito de praticar esporte, jogava futebol, 
andava de bicicleta, fazia um pouco de tudo. Mas o trabalho suga toda a nossa energia. Eu 
nao conseguia fazer mais nada ... Dormia mais de dez, doze horas por dia para compensar 
as horas trabalhadas. Era demais ... Porque assim e que as coisas funcionam na Peugeot! A 
gente trabalha duas horas e nao para ... A gente nao para e tern cinco minutos de descanso, 
trabalha duas horas, faz um lanche de vinte minutos e af come<;:a a trabalhar, e nao para, nao 
para. [ ... ] Eu nao tinha tempo de conversar, de nada ... Eu s6 montava o cabo, o numero de 
cabo, pegava no armario, tudo isso ... A gente tinha de se abaixar, montar, subir. Nao podia 
errar porque tinha de seguir o ritmo, senao come<;:ava a se atrasar, atrapalhava o vizinho! 
Ele ficava irritado porque ... "Voce esta me atrapalhando, vou ficar atrasado, voce vai me 
atrasar, o outro vai atrasar e toda a cadeia vai atrasar." E era eu que levava ... E depois, como 
temporario, o que notei e que a gente ficava co~ o pasta mais dificil... [Silencio.] 0 mais 
duro ... 56 sei que mesmo as contratados reclamavam, mas nao tinham escolha. Quando 
a gente entra, a gente e obrigado a manter o pasta ate o fim ... [Silencio.] E par isso que 
prefiro retomar os meus estudos, entrar mima area de que eu goste ... 

Compreende-se que, embora tenham sido utilizados como reserva de mao de obra 
para suprir o brusco crescimento da demanda, os temporarios permitiram sobretudo 
que se fizesse frente a elevas;ao do ritmo de trabalho. Nesse perfodo de dois a tres 
anos em que velhos OE e jovens temporarios trabalharam lado a lado nas cadeias de 
produs;ao, para muitos OE, os temporarios simbolizaram o rebaixamento, a desqu~
lificas;ao de suas habilidades. De certo modo, eram a prova viva de que os velhos OE 
podiam ser substitufdos de uma hora para outra pm assalariados sem forma<;ao, cuja 
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unica vantagem era a juventude e o "frescor" fisico. A presenc;a dessa forc;a de traba
lho jovem e disponivel ao lado deles tornava seu envelhecimento ainda mais visivel e 
inelutavel para eles mesmos. 

Paralelamente a essa concorrencia dos jovens temporarios, organizada como uma 
especie de aguilhao para os velhos, a direi;:ao mobilizou jovens de nivel bac· para ele
var o n.fvel dos OE, procurando tirar proveito das possibilidades "milagrosamente" 
oferecidas pela evolm;:ao do sistema escolar. Esses jovens estao "disponiveis", querem 
arrumar trabalho, estao dispostos a "se dedicar" a empresa e ao mesmo tempo possuem 
certo nivel de conhecimentos gerais, competencias verbais e capacidade de aprendizado 
rapido. Contratando jovens de n.fvel bac ou com "bac no limite", que nao se arriscarao 
a enfrentar um primeiro ciclo universitario e se sentem muito felizes por conseguir 
uma carreira na fabrica, a direi;:ao pensa matar dois coelhos com uma cajadada: dimi
nuir a pressao social exercida fora da fabrica e dinamizar a grande massa de operarios 
nao qualificados que estao envelhecendo. Na primavera de 1989, o responsavel pelo 
centro de formai;:ao da Peugeot de Sochaux nos explicou que a empresa, que naquele 
momento via o futuro com otimismo, planejava contratar jovens oriundos das ca
madas populares, formados pelo novo sistema escolar. Em sua opiniao, os interesses 
da empresa (que torcia o nariz para a contrata<;:io dos BTS, caros demais) e os dos 
jovens recem-formados sao perfeitamente compat.fveis, desde que estes ultimos nao 
se mostrem muito "gulosos" e nao aspirem a subir rapido na empresa. 

N6s consideramos muito a serio a possibilidade de contratar jovens com bac para o controle 
de baixo, pessoas ja formadas. Voce sabe qtie vamos ter mais gente com bac numa faixa de 
idade, vamos levar progressivamente 60%, 70%, 80% das pessoas ao bac, bem, eu acho 
que isso corresponde efetivamente a evoluc;ao tecnol6gica dos empregos como n6s os vemos 
na empresa. Mesmo assim, ainda temos de adaptar a ferramenta de formac;ao ao que se 
vai preparar. [ ... ] 0 reitor da universidade de Besan~n nos disse isso, e n6s respondemos: 
"Veja, n6s preferiamos ter gente com bac". Fazia muito tempo que vinhamos refl.etindo 
sobre isso, pensado: "No fundo, um jovem com bac A ou bac G nao tern muita saida ... 
Mas um garoto ou uma garota com um born bac A ou um born bac G sabe raciocinar, 
ja tern alguma cultura! Se aceitasse entrar para a empresa como um dos nossos, sera que 
nao daria um born agente de controle? Sem duvida, ele teria de aceitar se submeter a uma 
forma<;io tecnica, mas o essencial nao e ter uma boa cultura geral, no sentido daquilo que 
eu disse: saber raciocinar, saber expor um problema, saber se expressar, saber fazer sintese? 
Vamos tratar de pegar pessoas com esse perfil e dar a elas, com o acordo delas, e claro, uma 
forma<;io tecnica que, alias, elas vao assimilar logo, porque esses caras raciocinam direito". 
A tecnica nao mais complicada do que fazer uma disserta<;io em frances, hein? Em geral se 
opoe uma coisa a outra, mas nao existe nenhuma razao para opor uma coisa a outra. [Ele 
menciona em seguida os "colegas de PME", que, segundo ele, tern necessidades comparaveis 
as suas.] 0 setor de plasticos, que vem se desenvolvendo rapido hoje em dia, ali tambem 
eles precisam de condutores de instalm;:ao. Ali tambem eles precisam de gente de nivel bac, 
um nlvel de cultura geral... Nao se sabe como sera o amanha. Se voce nao tiver uma boa 

Alm'!vlafi:ftU dr "b11r,·r1l11u"11t", dlplom11 de cnNlno med lo, Ess~ diploma poclc scr gcral, tccnol6gico ou 
1m1fi11lo11nlli11n1,1 ••11111ul11 n l·1irrrlr11 cm,lhldn, e ohtldo 11po1 tr~N nu qu1111·0 11110N de cm,dos. Com 
rlo, o 11h1110 1md, 111,IIHr urnn v111111 ,111 q1rnlq11C'r unlv,nlLl11dc frnnn•111, C'XCC'lo 111111 < :rnndr• P.1coln1 
(H1ml• N1mnnl .~111mlnr, •1•1111111 H1L0nlu LI, ltna,11l111rl1, cl, Cnrn,rtln). (N, 'l:) 
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cultura geral para poder, eu diria, mudar de orienta<;:ao, voce nao vai conseguir. [ ... ] Entao 
nos propomos a universidade de Besan<;:on lan<;:ar a dtulo experimental, ja naquele infcio 
de ano letivo, uma forma<;:io de carater profissionalizante, dirigida a pessoas que tivessem o 
bac, em geral um pouco mais velhas que as outras, mas que tivessem falhas ou tivessem 
digerido mal os conhecimentos de outras carreiras. Como eu disse, caricaturando: a gente 
pegou, empurrou, eles passam raspando pela ignorancia! Eles chegaram do outro lado, nao 
sabem muito hem aonde estao, mas enfim a cabe<;:a deles e assim ... En tao, nos pensamos: 
"Born, essas pessoas nos interessam porque, se forem encaminhadas diretamente para um 
DEUG' ou alguma coisa assim, vai ser uma catastrofe, elas vao empacar .. ;". E como mudar . 
de marcha. Mas pensamos: "Nos vamos pegar e propor a essas pessoas uma forma<;:ao de 
quinze meses que, de infcio, vai come<;:ar com uma aproxima<;:ao com a empresa'', isto e, 
vamos dizer a elas: "Essa ea forma<;:ao que nos propomos a voces, com o objetivo de formar 
voces para um emprego, entao, no come<;:o, voces vao conhecer todos os cargos que sao 
possfveis de ocupar na fabrica com essa forma<;:ao". Temos muita tendencia a julgar em 
termos de diploma, temos tendencia demais a pegar gente com BTS ou OUT ... Esses caras 
custam muito caro ... Por enquanto, pegamos gente com um bac leve, ja que o pessoal com 
bac C e E se encaminha para ciclos mais longos; o pessoal com um born bac D pode ir para 
qualquer lugar, mas poderia vir para ca, se estiver no limite e nao for muito exigente. 

Se hem gerida, a contrata<;:ao desses jovens deveria permitir igualmente a "rege
nerai;:ao" do amigo controle, que estava preso a seus habitos e certezas e muitas vezes 
parecia hem pouco maleavel. Com esses jovens, conseguia-se um meio de fazer pressao 
sabre ele. E compreensi'.vel, portanto, que nas oficinas de OE nao se pudesse falar 
de uma simples justaposii;:ao entre velhos e jovens, que seriam confrontados a uma 
mesma l6gica de moderniza<;:ao. Tratava-se antes de uma confrontai;:ao em que, sem 
duvida, cada subgrupo jogava com trunfos diferentes, mas que, comparativamente 
e psicologicamente, envelhecia os OE (os "antigos", como comei;:aram a chamar a 
si mesmos nesse periodo) atraves da dura prova da concorrencia no trabalho e do 
contraste que se revelava na forma fi'.sica. 

5. Desgaste no trabalho e envelhecimento social dos OE de cadeia de 
produfiO 

O que mais nos impressionou nas numerosas entrevistas que realizamos em intervalos 
regulares ao longo dos anos 1988 a 1992 com os operarios de fabrica20 era essa especie 
de tristeza velada, de cansai;:o, de resignai;:ao que transparecia em suas palavras, se excluir
mos os poucos meses seguintes a greve de 1989. A maioria dos operarios entrevistados, 
sobretudo nao militantes, fazia um verdadeiro esfori;:o para evocar diante de n6s os 
diferentes aspectos do trabalho na fabrica (o trabalho, o ambiente, o futuro ... ) e da vida 
fora da fabrica (os filhos, as dificuldades de dinheiro), sabre os quais sentfamos que nao 
desejavam falar espontaneamente. A situai;:ao de entrevista obrigava-os a "mergulhar" de 

Diploma de Estudos Universicirios Gerais, obtido ap6s dois anos de escudos superiores. (N. T.) 

.. Diploma Universitario de Tecnologia, equivalence ao de tecn6logo. (N. 1~) 

in Sobrctudo OE de carrocc1·in cuja idndc vnrl11 cnm 3~ c ~O 111101 c ali1Ul1N OH 
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novo num mundo que, de certo modo, se tornara para eles estranho, hostil: um mundo 
que preferiarn esquecer, quando voltavarn para casa. Todos os relatos desses OE mos
trarn o sentimento muito vivo de um agravarnento das condii;:6es de tral?alho21• Pouco 
a pouco, o desgaste toma conta dos que trabalharn "na cadeia'' ha mais de vinte anos 
e que encararn seu futuro na fabrica com angustia, como demonstra Jean, nascido em 
1945, com quern tivemos varias conversas entre 1986 e 1991. 

No setor em que estou, a gente veste o carro, coloca para-choques, vidros ... A gente faz a 
montagem ... Alias, eles tambem estao trocando OS no mes: agora nao e mais cadeia, e linha; 
nao e mais equipe, e modulo; logo, logo nao vai ser mais acabamento de chassi, vai ser 
roupagem de vekulo ... Enfim, nos nos sentimos mais importantes assim, nao somos mais 
OE, somos agentes de fabrica~o, puxa, de cara a gente ja se sente mais importante! [E no 
nfvel do trabalho] virou um inferno, uma insanidade, a verdade e que faz dois anos que 
ele vem se acelerando a um ritmo ... Cansac;:o e tudo mais, e a pressao por tras: nenhum 
defeito [ ... ] E depois, a produ~o na cadeia muda todos os meses, por exemplo: este mes 
a gente faz 100 carros, no proximo mes a gentt faz 102, depois faz 98 ou ate 20 a mais ou 
20 a menos, com isso o nosso trabalho muda o tempo todo, a gente tern operac;:oes ou de 
mais ou de menos para fazer ... Alem disso, os modelos tambem mudam. Por exemplo, tern 
os "USA", os "Sueda'' ... [carros exportados para os Estados Unidos ou para a Sueda] 
Conforme o tipo de carro, e diferente. Mas, mudando a produ~o todos os meses, eles 
poem ou tiram operac;:oes da gente ... E a medida que o tempo passa, a gente se da conta 
de que o trabalho so aumenta, entende, sao coisas introduzidas sorrateiramente, e trai
c;:oeiro. .. Durante tres dias, a gente nao consegue manter o posto, mas depois entra no 
ritmo. [Citamos a entrevista de um tecnico em L'enclave, obra de J.-P. Goux, e lembramos 
que, segundo ele, a partir de 1983-1984, com a chegada de escrit6rios de consultoria alheios 
a fabrica, os tempos foram sistematicamente revistos.] Mas o pior nem e isso, sao as ope
rac;:oes diferentes, por exemplo: colocar uma cavilha aqui, fixar um fio ali... Tudo isso ... E 
quando eles cronometram, fica entrecortado: colocar a cavilha, depois colocar nao sei o 
que, e a genre, para ganhar tempo, porque ja esta sobrecarregado ... Para ganhar tempo, a 
gente inventa um macete, junta as duas operac;:oes, por exemplo, e esse tempo ganho, que 
a gente aproveita para ter uns m,inutinhos para a genre, eles tambem metem a mao. Ou 
seja, uma operac;:ao que ja era cronometrada, eles cronometraram de novo para aproveitar 
a habilidade que a genre ganhou ... 

Mas como os cronometristas consegu.em isso, o que acontece, voces aceitam ... ? 

Born, de todo jeito a gente nao tern escolha. Tern gente que ve isso, tern medo, entra em 
panico e trabalha mais rapido do que costuma, e insano, e tern genre como eu que, ao 
rnntrario, procura defeito em tudo ... Mas ate isso o cronometrista ve, se a gente forc;:a 
dcmais a mao, ele ve. Uma vez, teve um que foi falar com o ineu chefe para dizer que eu 
trapaceava ... Ele nao quis me cronometrar, e como e um posto duplo [ele faz um carro 
a cada dois: "Fac;:o o primeiro carro, pulo um, fac;:o o terceiro carro ... "], ele foi falar com 
o outro e, enfim, e um puxa-saco. Ele pisa no acelerador e eu tento ... Quando a gente 

II AN lnvcNI l1111~t'lcN CNUII INticnN rcnllzndns cm nlvd nacional pelo lnstituto Nacional de Estadstica e Escudos 
F.cn111'1111lcnN cunhdect'ltl qur, u pnrl'lr dn metnde dos nnos 1980, houve rc:almente uma intensificac;:ao 
dn truhnlhn, Vrr ,m t'N(ir~·lnl Mkhrl ( ,nlln~· r Sr1·1o1c Volknff,."Chlm, ahlus, fonlus. I!intensification du 
11·uvnil", A,•1t1 J, I# r,,·h,r,·h, "' "''"'"" tr11•/t1/11, 11. 114, Nt'I, 19%, ( )N dnlN 111'1111eros desNn rt'vlstn cnor
dt'1mluN 11m ( ,Mlll'i•II• 111111111 , M id1,l l'iul1111x •An J11dli:nduN uu lrmn dn "dumlnn~An 110 tr11h11lhn". 



44 Retomo a condi(:iio operaria 

esta trabalhando, eu desc;:o, ou seja, nao consigo acompanhar o posto. Com ele, nao tern 
problema, vai rudo hem. [Risos.J Uulho de 1987] 

Tres anos depois, reencontramos Jean, num periodo no qual os operarios entre-
Yistados pareciam todos muito desanimados: 

56 sei que, quando estou cansado, nao tenho mais reac;:ao, nao consigo nem pensar. 
Por exemplo, antes eu lia um bocado, lia muito ate, mas agora nao consigo mais, nao 
tenho mais Yontade de ler, nao tenho mais Yontade de fazer nada, estou completamente 
esbodegado ... 

De um !ado, os caras estiio envelhecendo; de outro, os ritmos estiio aumentando cada vez mais, 
a medida que o tempo passa ... 

E. Alem disso, alem disso ... A polftica atual, entao, e ... [Longo silencio.] 0 cara que se rebela, 
que e contra o sistema, e obrigado a acompanhar porque, se yoce tern 30 caras que entram 
no jogo, o 31" Yai ser obrigado a entrar tambem. Born, ele esta sempre atrasado em relac;:ao 
aos outros, mas e obrigado a ... Antes, por exemplo, eu produzia 15 defeitos por dia, mas 
de prop6sito, ne! Como eu fac;:o um trabalho automatico, nao tern como eu errar ou ... Esta 
claro que eu errava, mas Yoluntariamente, para ficar numa media de defeitos, eu produzia 
15 defeitos por dia. Mas agora, com todos os caras trabalhando no maximo, e muito, muito 
hem ... Senao You acabar no olho da rua. Sou obrigado a acompanhar. [Silencio.] Vou ficar 
doente com mais frequencia ... E os caras Yao dizer: "Aquele la exagera. Ele enche o saco. 
Esta sempre doente". E insano! Ou entao o cara Yai receber um posto um pouco mais facil 
do que ourro e Yao dizer ao chefe: ''.Aquele la nao esta com trabalho suficiente". E insano. 

E isso niio existia antes? 

Nao! Como a hist6ria de sexta-feira a noire, ou seja, dois dias arras: born, teYe uma ordem 
de greYe da CGT as 9h30. E eu, como sempre, quando tern uma ordem de greYe, eu vou 
embora. E o chefe sabe disso. Born, ele tinha arranjado um cara para me substituir e tudo. 
Mas um outro cara, que rrabalha nao muito longe de mim, disse ao chefe que tambem ia 
embora. Born, ai: "Como? Como?". E o chefe: "Como? Como? 0 que aconteceu? Vamos 
conversar". E o cara: "Nao. See para conYersar, fica para amanha, eu You embora". 0 chefe 
telefonou para o chefe de pessoal. Demoraram uma eternidade ... Nao foram direto, sao 
realmente traic;:oeiros. Ficaram dando voltas. 0 chefe mandou chamar o cara. Born, o chefe 
sumiu, o chefe de pessoal foi falar com o cara: "O que aconteceu? Voce esta com algum 
problema?". Para pressionar, intimidar ... Para ele nao ir embora e ficar ate a lh30. Mas o 
cara foi embora assim mesmo ... Se isso tiYesse acontecido ha quinze anos, toda a equipe, 
mesmo se nao quisesse ir embora, s6 pelo fa.to de o chefe de pessoal vir encher o saco do 
cara, toda a equipe teria ido embora, s6 para protestar contra esse tipo de coisa. [ ... ] 

E agora eles estiio aumentando o ritmo do trabalho ... Regu/,armente? 

Sim, regularmente ... A genre percebe porque, born, todos os meses a genre tern dois carros 
a mais, ou uma operac;:aozinha a mais, mas sobe todos os meses. 

Graras a uma mudanra de modelo, quando voces mudam um pouco o trabalho ... 

A gente faz a mesma operac;:ao ha tres, quatro meses, born, foi tudo cronometrado. E depois, 
o cronometrista passa e mede o tempo de novo! No comec;:o a genre nao tinha muito o 
habito do posto, entao nao conhecia os macetes e tudo. E, como a cadeia e rapida, a genre 
tern de pegar as manhas para conseguir acompanhar, por exemplo: em vez de pegar uma 
pe~a de cada vez, a gente pega duas ou d6 um jeito de ganhar tempo. 0 cronomctrlNHI 
volt1 e tom11 e11c tempo ,1ue II genre poupou. E 11 pr6xlma opera~lo val Mer fclta n1111 nuvu 
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tempo. Entao, o ganho que a gente teve ele rouba de novo da gente. Com isso, a gente 
esta sempre ... Cada vez mais. E por isso que a gente esta cada vez mais esbodegado. E, de 
tempos em tempos, o chefe dos cronometristas passa e ve o cara que esta na folga ou entao 
que trabalha rapido, e quando descobre um cara que e mais tranquilao, ele manda um 
cronometrista e ai... [Silencio.] Nao tern mais como escapar ... Porque antes a gente meio 
que trapaceava com os cronometristas, via defeito em tudo ... E todo mundo fazia isso. 
Agora, se eu fa<;o isso, ele cronometra o meu colega, que faz melhor o servi<;o, e vai ver 
tres pontos de desvio ... E impossfvel! Alem disso, nao da mais porque tern trabalho para 
fazer. Entao, mesmo nao querendo, voce e obrigado a correr para acompanhar a produ<;:3.0. 
Nao e facil. Se eles cronometrassem a gente fora da cadeia, seria ... lsso nem passa pela 
cabe<;a deles, porque a gente trabalharia cinco vezes mais devagar! Porque, agora, eles nao 
cronometram um posto inteiro, e muito raro, eles cronometram uma opera<;ao do posto. 
E como voce esta preso ao jogo do posto completo, born, voce desembesta, voce trabalha 
mais rapido. E tern outro fenomeno que tern acontecido agora: voce quer ir a enfermaria, 
nao tern ninguem, nunca tem•ninguem para substituir voce, enquanto antes tinha sempre 
um substituto e tudo mais. Ninguem. As vezes e o chefe que assume o posto ou ... 

E, antigamente os chefes de equipe tinham sempre uma reserva de substitutos, mas agora 
economizam tanto no tempo ... 

Eles tambem estao desenvolvendo a ideia de que cada equipe tern certa autonomia, forma 
um nucleo, e por isso tern de se virar. Vire-se com os seus operarios, o trabalho tern de sair. 
Eles estao desenvolvendo essa ideia. Logo logo a gente vai ter, por exemplo, tantos carros 
para fazer ... Born, a gente tern tantos operarios: "Virem-se. Organizem-se entre voces como 
quiserem, mas ... " En tao o cara vai ficar doente e os outros vao virar a cara para ele porque vao 
ser obrigados a arcar com o trabalho. [ ... ] Nao faz muito tempo, eles implantaram o briefing. 
Entao, a gente pega a lh18, da 2hl5, pafl A cadeia para 5 minutos, todo mundo corre na 
dire<;ao do chefe e o chefe faz o balan<;o do dia. Mas af eles eliminaram momentaneamente 
o briefing porque tern de ter produ<;ao, produ<;:3.0 ... A cadeia parava 5 minutos e a gente 
recuperava essa parada depois, acelerando a cadeia. [ ... ] Born, tern dois ou tres que nao vao 
ao briefing. Mas e igual, o chefe e o contramestre vao atras deles. Entao, eu perguntei: ''.A.final, 
e obrigat6rio ou nao?". "Ah ... Sempre tern alguma informa<;ao interessante", ele me disse. 

Sempre tern a/gum recalcitrante. 

Pois e. Principalmente os antigos. Os antigos combatentes da casa. Mas os que vao ao 
briefing, e porque estao com medo tambem ... Uuiho de 19891 

Nao se pode compreender os efeitos sobre os operarios das novas formas de or
ganizas;ao do trabalho nas oficinas se nao se tiver em mente o fenomeno central do 
envelhecimento, ao mesmo tempo fisico e social, objetivo e subjetivo, individual e 
coletivo. Envelhecer "na cadeia'' e um sofrimento indissociavelmente fisico e moral. E 
na vida cotidiana que os OE percebem, de uma maneira dura, que sua resistencia 
ffsica no trabalho esta diminuindo, que os horarios de "dobra''22 sao cada vez mais 

22 A maioria dos OE trnbalha "em equipes", em turnos de 2 x 8 (das 5 horas as 13h18, das 13h18 as 
21 h30); os outros 1rnh11lh11111 em "hordrio normal", durante o dia. Uma semana, eles trabalham "de 
111n1thft"; llA NC'lt1Ul1" Nt'llllilllt', "dC' IUl'dC'". Esses hordrios de trabalho determinam o ritmo de grande 
1inrte du vldn JH lilmlllu 111m,rl11N, J>nr exem1ilo, n operdrlo que "e1td de mnnhft" preciRn do sesta para 
NI l'ICLlpor.r. 
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difkeis de suportar, que eles precisam de mais tempo para se recuperar e descansar. 
As novas formas de trabalho ligadas a informatizac;:ao da produc;:ao fizeram crescer 
seu sentimento de espoliac;ao. Alem disso, com a crescente transparencia das relac;:6es 
de trabalho dentro dos novos "grupos", eles tern cada vez menos a possibilidade de 
esquivar-se, ainda que temporariamente, da ordem da fabrica. Todas as possibilida
des que permitiam ganhar tempo (as poucas dezenas de segundos que, acumuladas, 
dao chance de tomar folego), as antigas formas de relativo "atraso" no andamento 
do trabalho, tudo que podia constituir um "nicho" de protec;ao contra o dominio 
total da fabrica, as modalidades espedficas de apropriac;:ao do espac;:o no trabalho 
desapareceram pouco a pouco. E caracteristico do sofrimento dos OE em processo 
de envelhecimento o fato de suas vidas estarem cada vez mais sujeitas a influencia da 
oficina e marcadas pelos ritmos desta (os horarios de entrada e de saida da fabrica, a 
expectativa dos tempos de conserto e de intervalo ... ). A defesa de si mesmo depende 
en tao de uma luta diaria para construir uma relac;ao de forc;:as que ao menos marque os 
limites do dominio da fabrica. Diante da imposic;ao das novas obrigac;:6es de trabalho, 
muitos OE procuram se proteger contra qualquer invasao em seu tempo livre, salva
guardar o tempo "deles" dentro e fora da oficina, impor a hierarquia o estrito respeito 
dos horarios de trabalho. Tudo que possa parecer uma violac;:ao da fronteira entre o 
tempo de trabalho e o tempo para si (como a imposic;:ao do trabalho "voluntario" no 
sabado de manha ou o quase dever de fazer horas extras em certos perfodos) e visto 
como uma forma de atentado a vida familiar, que ainda e o momento privilegiado da 
existencia social operaria. Proteger seu tempo livre da influencia da fabrica constitui 
a ultima linha de defesa que se contrap6e ao espichamento crescente do tempo de 
trabalho (testemunho disso ea recusa obstinada dos ultimos "resistentes" a fornecer 
ao controle seu numero de telefone residencial, para que possam ser chamados em 
caso de emergencia). 

Infalivelmente, portanto, a intensificac;ao do trabalho repercute na vida dos OE 
fora do trabalho. Nas entrevistas, muitos insistem no fato de que estao se tornando 
cada mais irritaveis nao s6 na fabrica, mas tambem "em casa", no fato tambem de se 
pegaram trancados em casa nos fins de semana, pois parecem ter perdido pouco a 
pouco o gosto de ver gente. Muitos operarios que moram em conjuntos habitacionais 
dizem que suportam com cada vez mais dificuldade o barulho, a coabitac;:ao no in
terior dos "blocos", e que sonham em "construir". Outros se dao conta de que quase 
nao tern mais vontade de "sair'', viajar nas ferias, praticar as atividades a que, antes, 
se dedicavam - cac;:ar, pescar, caminhar, ler, fotografar. E como se o que antes era 
"amealhado" na vida fora da fabrica e compensava o cansac;:o (fazendo parte das 
"pequenas" alegrias da vida) tivesse perdido a grac;:a a medida que o cansac;:o se acu
mulou. Eles se sentem esgotados, e o cansac;:o, que e coletivo ("todo mundo dorme 
no onibus", observam para nos dar uma prova tang.i'.vel desse cansac;:o que os derruba), 
se le nos rostos, se embrenha nos corpos, no andar, que com o tempo se tornou mais 
lento e pesado. Muitos chegaram a um ponto em que tern a impressao de nao poder 
mais lutar contra o cansac;:o, contra a vontade de desistir. Um amigo OE de carro
ccria - 35 anos, passou IO na cadeia de produc;:ao e em 1988 tornou-se condutor de 
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instalac;:ao ap6s um estagio AFPA* de 6 meses-, depois de evocar as dificuldades que 
enfrentou para seguir uma formac;:ao, volta as razoes que o levaram a querer muito 
sair da cadeia de produc;:ao: 

Nao se deve, principalmente, se enterrar, continuar OE, nao da ... Nao e o fato de ser OE, 
porque tambem sou OE ... Enfim, a 6.nica coisa que mudou foi que me profissionalizei ... 
Mas continuar na prodm;:ao em cadeia, enfiar cavilha [ele faz um gesto de horror, cobre 
o rosto com as maos], quando a gente e OE, nao tern mais tempo de ler, porque a carga 
de trabalho ... Antes [alusao aos anos 1979 a 1983], a gente sempre tinha um livro para 
emprestar, uma dica, um panfleto dessa ou daquela empresa, a coisa circulava, mas agora 
tudo isso acabou. A carga de trabalho e tao grande que mesmo o pessoal da prodm;:ao nao 
consegue mais conversar entre eles ... No fim, eu nao aguentava mais, nao vinha mais traba
lhar ... Nessa l6gica, chega uma hora que a gente age na maldade, nao tern mais consciencia 
do que faz, age conforme e influenciado pela fabrica, e isso nao e nada born, porque a 
gente acaba tendo reflexos que sao todos dirigidos contra a Peugeot. A gente trabalha por 
raiva e trabalha bem por raiva. Eu nao queria entrar nesse esquema. Porque nao tern nada 
melhor para a Peugeot do que um operario que trabalha por raiva. [ ... ] No setor em que 
estou agora, trabalho com BTS, e um pessoal que, com certeza, tern uma inteligencia mais 
desenvolvida, e mais apto para analisar as coisas do que um OE que trabalhou dez anos na 
cadeia de produ¢o. Depois de dez anos de cadeia de produ¢o, a gente nao analisa muita 
coisa, se nao for sindicalizado ou nao militar; a gente vira um zumbi, recebe o contracheque, 
o pagamento e depositado diretamente na conta, a gente nao sabe nem como foi calculado. 
Conhei;o gente com 25 anos de casa que nao sabe ver no contracheque quanto tempo tern 
de casa, nem quantas horas trabalhou. 23 

Na verdade, muitos OE sao assombrados pela perspectiva de fraquejar, de "nao 
aguentar mais'', de ver suas forc;:as fisicas abandona-los 24• Por vezes, ha bruscas tomadas 
de consciencia do envelhecimento, momentos de "crise" em que ficam obcecados 
pela visa.a dos que "afundam'' ou de repente "piram''. Mas e em geral pelo vies de 
outras considerac;:oes (a respeito dos filhos, do lazer, da vida em faro.ilia) que revelam 
o sofrimento ligado ao envelhecimento, ao estreitamento do horizonte social e inte
lectual, ao sentimento de naufragio. Causa pouca surpresa, entao, ver os "velhos" OE 
da fabrica, assim como os OP, desejarem a pre-aposentadoria 25• Todos aqueles que 
se aproximam dos 50 anos falam a respeito dela muito antes do tempo, cada plano 
social de inicio de ano e amplamente acompanhado e discutido nas oficinas, os sin
dicatos sao mobilizados, e um tema que preocupa nao s6 os que podem requerer a 
pre-aposentadoria, mas tambem OS que tern entre 40 e 50 anos. A pre-aposentadoria 
e vista antes de mais nada como um "direito", um "devido" de parte da fabrica. Para 

Associai;:ao para a Forma<;:iio Profissional de Adultos, mantida pelo Estado e por empresas do setor 
pl'ivado. (N. "J'.) 

'· 1 Stephane Benud e Michel Pialoux, 'Tesclave et le technicien", cit., p. 49. 

i; No momcnlO do chamado pcdodo de recupera<;:iio, ligado a invasiio da fabtica em fevereiro de 1990 
(wdoN 1rnhnlh11va111 ans s,lhados, o ritmo da cadeia de produi;:iio era acelerado etc.), tres operarios (cuja 
lilnilr '" de 4'111 '1'1 nnos) folccernm de parada cardfoca em scus postos de trabalho. 

" Alnd1111rnlN 111101'111111r drlxou de vnlrr o rnrn11nr 1111e sc 1inlrn nos a nos J ')6011 I '>70 de "lirnr os vclhos 
du I nd,111 ilr 11rmlu~An" 11nr vnllu doN 40 11110N, 
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os operarios hostis a Peugeot (chamados localmente de "antipeugeotistas"), isso nao 
basta para compensar tudo o que eles pr6prios pagarain, tudo o que a fabrica tomou 
deles (nao so sua fors;a de trabalho, sua saude, mas tambem, apos a crise, sua honra, 
suas esperans;as e suas ilus6es) e tudo o que continuara tomando para alem, ate, de sua 
vida no trabalho. Um dos temas mais recorrentes nas entrevistas e a morte prematura 
de numerosos operarios da fabrica que partiram antes dos sessenta anos ou pouco 
depois da aposentadoria e nao puderam desfruta-la plenamente. 

O medo de perder o emprego (que ressurge periodicamente, a cada piora da 
conjuntura) e a consciencia de estar preso a um futuro pouco promissor, de estar 
"confinado" na empresa, refors;am a impressao de ter "envelhecido" antes do tempo. 
Esse envelhecimento social dos OE tambem esta ligado ao sentimento de que a fabri
ca estendeu seu dominio sobre os operarios, recuperou o terreno que foi obrigada a 
abdicar depois da luta dos anos 1960 e 1970, e de que os operarios perderam grande 
parte dos antigos meios de resistencia coletiva que possuiam "antes". 0 medo, que e 
uma dimensao constitutiva da vida fabril, reapareceu e reinstalou-se nas oficinas. Esse 
medo e multiforme: medo de perder o emprego, sempre presente nos operarios sem 
qualificas;ao, medo de nao conseguir mais manter o posto de trabalho ou de mante-lo 
com cada vez mais dificuldade, medo de ser transferido para um posto "ruim" (um 
posto mais dificil quanto as exigencias fisicas), como tambem O medo mais difuso de 
ter que enfrentar o universo da nova fabrica. 

A gestao da pesada herans;a taylorista nao se deu, ao longo de toda a decada de 
1980, sem importantes contradis;6es. De um lado, a observas;ao atenta, etnografica 
do trabalho operario desmente as diversas profecias que ha vinte anos nao cansam de 
anunciar o fim do taylorismo e a eliminas;ao do trabalho de execus;ao. Ao contrario, 
a intensidade do trabalho cresceu sob o efeito da diminuis;ao drastica da porosidade do 
tempo de trabalho por meio da cas;a aos tempos mortos e sobretudo da redus;ao 
dos tempos de deslocamento dos OE (provisao das pes;as in loco, em conteineres ao 
lado da cadeia de produs;ao). A busca de produtividade intensificou-se, assumindo 
formas mais "amenas": embora os cronometristas tenham desaparecido da maioria 
das oficinas, a aproprias;ao por parte da hierarquia das habilidades e dos macetes dos 
operarios (que permitem ganhar um pouco mais de tempo) pode se desenvolver, em 
especial, gras;as as "sugest6es" e as reuni6es dos drculos de qualidade. De outro lado, 
as inovas;6es organizacionais implantadas nos anos 1980, contra um fundo de medo, 
desgaste e envelhecimento dos OE, minaram em parte as bases do "contrapoder" 
operario, produzindo "curtos-circuitos" nas possibilidades de as;ao dos representantes 
de oficina junto do controle de baixo. No entanto, as bases de uma resistencia operaria 
no dia a dia nao foram completamente abaladas. Tendo sido interrompida a experiencia 
de renovas;ao da populas;ao operaria por meio da admissao de jovens, vamos ver no 
capi'.tulo 2 como a dire¢o, gras;as a construs;ao da nova fabrica de carroceria, tentou 
tirar partido da renovas;ao tecnico-organizacional que veio em seguida para reformular 
profundamente o sistema de atitudes dos assalariados. Ou antes, para acelerar essa 
transformas;ao, que ja havia sido iniciada nos anos 1985 e 1986. 
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A form~ao vista por um supervisor da fabrica 

O tema da fonruifiio dos OE Joi um tema debatido durante a greve? 

Mito! [Muito lentamente e em tom de ironia.] E um grande mito, a formac,ao dos OE. Um 
grande mito. E preciso saber que tern um monte de gente que s6 se sente bem na cadeia 
de produc;:ao e que, principalmente, nao quer sair da cadeia de produc,ao. Nao se pode 
esquecer isso. Porque pessoas que queiram aprender, voltar para a escola e depois "meter 
a mao na massa'' quando for preciso, nao sao tantas assim. E para simplesmente passar de 
posto em linha, isto e, pessoas que queiram adquirir as competencias dos outros postos (na 
mesma linha) para se tornarem polivalentes, nao sao tantas assim. Porque as pessoas estao 
atras da lei da m£nima aporrinhac;:ao! Quando se acostumam a sua vidinha, a sua maneira 
de ser ... [Depois de refletir.] Born, claro, ganham o que ganham. Muitas vezes elas tern a 
reac;:ao de "brigar", de engrossar por isso ou por aquilo, mas tentar subir no escalao, por 
seu pr6prio esforc;:o, nem pensar ... De novo, nao sao tantas assim. 

Mas os mais novas poderiam tentar sair dessa situafdO pela formafiio? 

[Baixa a voz.] Nao sei se querem isso. Eu nao acredito. Em todo caso, nao pela formac,ao. 
A cadeia de produc,ao e um lugar que, para executar um trabalho, exige certas ac;:6es, certas 
competenci::is e, quando adquirem isso, as pessoas esperam outra coisa do patrao. Pensam 
que, para o que fazem, sao mal pagas, e ponto final! Para elas, no pensamento delas, nao 
e: ~You me formar para subir para esse ou aquele posto", mas: "No que fac;:o, tenho muito 
mais trabalho que a hierarquia, que o pessoal do escrit6rio, que nao faz porcaria nenhuma, 
e eu e que sou mal pago". E muito mais nessa linha de pensamento, e esse e o pensamento 
na oficina. Todas as pessoas que conhec;:o nas oficinas de fabricac,ao tern uma pessima 
imagem do sujeito que esta no escrit6rio, porque ele e aquele que nao faz nada, que teve a 
sorte de ser selecionado ... Se enfiou no escrit6rio e esta sossegado. Nao e ele que se cansa. 
[Com ironia.] E mais do que sabido que o chefe nunca se cansa, quern se cansa e quern 
fez o servic;:o que a gente faz. A partir daf, o drculo esta fechado. 

E isso e uma coisa que sobressaiu com a greve? 

Nao muito, nao muito nesse nfvel, porque nao existe confianc;:a suficiente para eles se 
abrirem. E muito mais na organizac;:ao da f.ibrica do jeito como ela esta atualmente: o chefe 
que nao vem verificar, o chefe que nao diz bom-dia, o servic;:o que nao para de crescer e a 
hierarquia que conversa cada vez menos com voce, era mais esse tipo de queixa. 

li0ce acha que essa especie de distanciamento que se abriu entre os chefes e os operdrios corresponde 
a uma realidade? 

Sabe, eu visito sempre esses postos de trabalho, as oficinas, e conhec;:o os ambientes de oficina. 
En tao, eu .sabia mais ou menos o que se dizia ali, mas nao queria que ninguem ouvisse. 

Pode-se dizer que a greve ndo Joi uma grande surpresa para voce? 

Nao. Nao... Ate esperava por ela... Fazia alguns anos que eu achava que ia estourar .. . 
[Silencio, depois retoma num tom muito baixo e cansado, despeitado.] Ela veio ... veio .. . 
veio tranquilamente. [Suspiros abafados.] Existe um clima diffcil na fabrica, ne! [Silencio.] 
As pessoas p1·ecisariam estar mais em campo, porque, se veem as coisas unicamente pelas 
reviHtns ou pelos livros, chegam em um nfvel! Pffil Nao tern comparac;:ao ... Porque, entre 
n tJUC: NC: v~ c: o quc: se tc:ntn nnnlisa1·, c muito diferente, c talvez ao mesmo tempo mais 
i.:ompllc11Jn e m11i1 1l111ple1. [Sil~nclo.J De todo Jc:lto, nllo c pc:la formac;:ao dos OE quc: 
v11mn1 111uJt1r 1tlKum11 i.:olH, Hu nlu ai.:rc:Jltol 01 quc: c:1tAo Iii vAo 1c:r uandua dc:RSc: Jeito 
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ate o fim. 0 problema da formai;:ao e eterno. Mas e verdade que estamos passando de um 
sistema para outro. 

E esses OE estdo meio que na Jase ruim da transifdo. 

Enquanto isso, o que se exige deles ainda e "montar o carro'' do jeito que se fez e do jeito 
que se fazia ha cinquenta anos. Tern gente que gosta do trabalho em linha e nao gostaria 
de fazer outra coisa, isso tambem existe ... Born, tern setores inteiros com chefes de equipe 
queridos que nao aderiram a greve. Essas pessoas nao quiseram virar as costas para o chefe 
de equipe delas. Porque era um born chefe de equipe, em quern confiavam. E como a greve 
era extremamente politizada, nao quiseram abandonar o setor ... De qualquer maneira, voce 
encontra todos os casos de figura aqui, e um verdadeiro mosaico. 

"Chegamos num esquema em que nao da mais" 

Uma mulher desempregada, esposa de um oped.rio qualificado de Sochaux (militante 
da CGT), fala da percepc;:ao que tern das mudanc;:as na fabrica. Nos a conhecemos 
durante um est:igio de formac;:ao em mecanica leve realizado num liceu da regiao que 
e objeto de nossa investigac;:ao. 

Na Peugeot, neste momento, eles pegam os OP e os tecnicos e poem nas cadeias de pro
dui;:ao ... Porque a redui;:ao de pessoal com as pre-aposentadorias ... porque e isso que estao 
fazendo! E isso nao impede que ponham todo mundo para trabalhar aos sabados tambem! 
Mas, quando tern redui;:ao de pessoal, nao deveriam fazer horas extras. E, neste momento, 
eu digo que eles fazem horas extras aos sabados. Meu marido foi excepcionalmente no 
sabado e me disse que duas cadeias de produi;:ao estavam funcionando, apesar de normal
mente nao poder ter horas extras ... [Outra estagiaria acrescenta:] Tern gente que larga as 
2 horas da manha. [A primeira:] E uma vergonha! Porque, quando se diz que se reduziu 
o pessoal com aposentadorias aos 55 anos, e porque nao tern mais servii;:o. E nao e esse o 
caso! [ ... ] E agora, quern quer entrar na Peugeot tern de responder sobre tudo! Ate sobre a 
familial Fazem a gente preencher uma ficha com o nome do pai, da mae, o nome de solteira 
da mae ... Alias, eu estive na empresa ha quinze dias, me fizeram preencher um formulario 
e perguntei se era para a policia ... [Risos das outras.] Juro! Eles pediam um monte de in
formai;:6es, mas pensei: ''.Assim nao da!". Que pei;:am meu nome, meu nome de solteira, o 
numero do meu seguro social, tudo hem! Mas o nome do meu pai, da minha mae ... e 
tambem o nome de solteira da minha mae e tudo! [Com indignai;:ao.] Ah, mas eu disse 
para eles: "E uma ficha policial que estou preenchendo?" E depois, tinha um monte de 
informai;:6es por tras, queriam saber sob re lazer e tudo ... Mas o que e que eles tern a ver 
com isso? Ninguem pergunta para eles o que eles fazem na folga deles! Francamente! Acho 
inaceitavel... lnaceitavel... No nosso CV, ja nao dizem que e para informar hobbies, esporte 
e tudo mais? Mas enquanto eu achar que nao e da conta deles, eu nao informo ... Born, 
minhas aptid6es profissionais, isso e da conta deles ... 0 que eu fai;:o [ como profissao], isso 
e da conta deles, mas o resto nao! Chegamos num esquema em que nao da mais! Voce 
precisa conhecer a senha ... Eles fui;:am o passado ... [dos operarios] Alias, na RC, ea mesma 
coisa! Fazem voce assinar um termo. Voce tern de estar disponivel... Se telefonarem no 
meio da noite, voce tern de ir ... Enfim, nao existe mais vida de familia! A gente e realmente 
uma ferramenta ... uma ferramenta da empresa ... Mas nao e isso! A gente entra, recebe 
salario, mas me parece que a gente tambem produz ... E uma troca, mas agora nao tern 
mais troca ncnhuma, a gcnte tem de ficar a disposii;:ao deles ... 
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ESTRATEGIAS PATRONAIS E 
RESISTENCIA OPERARIA 

Durante cerca de cinco anos, de julho de 1989 a julho de 1994, os opera.rios da antiga 
fabrica de acabarnento 1 forarn transferidos para urna nova, charnada "Roupagem de 
Carcac;:a'' (RC), construi'.da a algumas centenas de metros da primeira. Duas oficinas 
forarn sucessivarnente postas em funcionarnento (RCl em 1989 e RC2 em 1992). 
Dois mil opera.dos passararn entao de oficinas arcaicas, sujas e barulhentas, onde as 
cadeias de produc;:ao eram muito pr6ximas umas das outras, para oficinas arnplas, 
claras e iluminadas, que mais pareciarn um saguao de aeroporto (forarn pintadas de 
arnarelo e azul) do que urna fabrica do tipo classico. No ini'.cio de nossa investigac;:ao, 
nao planejavarnos acompanhar essa transferencia. Mas pouco a pouco nos pareceu 
que esse deslocarnento permitiria apreender melhor as formas de aflic;:ao que havi'.arnos 
notado na antiga carroceria2, e tornava mais palpaveis processos interdependentes, 
como o envelhecimento objetivo dos OE, o medo do futuro, o sentimento de vulne
rabilidade e de espoliac;:ao consecutivo a informatizac;:ao da produc;:ao, o surgimento 
de novas l6gicas de solidariedade e de novos "grupos" de trabalho em concorrencia 
com os antigos. E nessa situac;:ao quase experimental que se poderia, talvez, medir 
melhor a violencia das lutas simb6licas, em especial em torno da "modernizac;:ao'', 
cujos desafios nao se limitavarn as transformac;:6es tecnol6gicas ou organizacionais, mas 
envolviam tambem a reorganizac;:ao dos poderes da hierarquia, como a reestruturac;:ao 
das identidades individuais e coletivas. 

I Ofidnas de carroceria ondc siio montados os ultimos elementos do .carro: cabos eletricos, vidros, 
parn-c.:hoqucs etc. 

I Pnde1'1111110N 1e1· efe1und11 rm• 1rnh11lhn C'ITI nficlnas (como a de estampagem) onde o processo de auto-
111111,:nn h11vl111·111nc11;111l11 hd rnuiln 11u1IN 1e111p11, PnrC"dn mnlN lnteressnnte, porcm, estudar uma oficina 
nml, inl Jll'lll'l'UCI Hl"Yd ,11111111ld111r11111. 
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O que muitos administradores, economistas e mesmo responsaveis sindicais nao 
veem ou nao q~erem ver nessas opera~6es de moderniza~ao (sobretudo se vem acom
panhadas de transferencia para novos locais) e que elas sao objetivamente solidarias de 
uma tentativa de desmoraliza~o dos operarios. Os atingem em sua identidade, porque 
obedecem implicitameme a uma 16gica de desvaloriza~ao social que esses "velhos" OE 
nao querem admitir, e daro, mas cuja existencia percebem nitidameme. 

Privilegiando um trabalho por meio de emrevistas aprofundadas com certo nu
mero de operarios dessas oficinas de carroceria, OE de base e militantes, procuramos 
dar coma de seu ponto de vista e compreender as causas e os funcionamemos de sua 
resistencia, nao sob a forma - quase convencional hoje em dia - de denuncia de um 
"conservadorismo" ou de um "arcaismo" operario, mas tentando perceber a positi
vidade de suas praticas e reinscreve-las num certo tipo de cultura operaria (cultura 
de oficina e cultura politica). 

Esse modo de proceder leva em considera~ao tanto as estrategias da dire~ao3, 
os objetivos perseguidos por ela, quanto as estrategias individuais ou coletivas dos 
pr6prios assalariados diante das obriga~6es que pesam sobre eles e dos progn6sticos 
que podem fazer sobre seu pr6prio futuro profissional. Portanto, nao se trata apenas 
de examinar (mesmo que de uma perspectiva critica) como, no papel, dispositivos 
novos sao implantados ou relan~dos, como tecnologias sao imroduzidas segundo o 
organograma definido nos escrit6rios. Trata-se de ver como, em diferentes momen
tos do processo, a rela~ao entre os que comandam e os que executam constitui-se 
concretamente, levando em coma as caracteristicas sociais dos diversos subgrupos 
presemes. See for~oso admitir que a iniciativa vem de cima, nao e menos verdade que 
os dominados tern sempre diversas possibilidades - dignas ou indignas - de "reagir" 
a domina~o, que eles tern recursos, possuem margens de manobra para reagir ao 
destino que se constr6i para eles4• 

3 Portanto, somos levados a enfatizar a maneira coma a direc;ao imp6e suas estrategias. Contudo, esci 
claro que essas estrategias mudaram ao longo do tempo, foram amplamente determinadas por uma 
especie de analise implfcita (ou de previsao) que os membros dessa direc;ao faziam das caractedsticas 
sociais das diferentes categorias de assalariados presentes na fabrica e, mais precisamente hoje, das 
categorias "jovens" e "velhos". E claro que seria necessario analisar com mais precisao as condic;:6es 
em que as decis6es administrativas foram tomadas: em especial o papel que os consultores desempe
nharam, a maneira coma essas percepc;:oes - captadas de maneira confusa pelos agentes de controle 
e encaminhadas para cima - foram tratadas e revertidas em mudanc;:as (ou reviravoltas) na polftica 
"social". No entanto, ainda assim a capacidade dos dirigentes executivos de prever as qualidades sociais 
dos assalariados e capital. Tendemos a subestimar o modo coma uma direc;ao percebe as caracterlsticas 
sociais de seus assalariados e tenta tirar proveito delas. 

4 Alias, isso pode gerar contradic;:6es e violencias infinitas. Os dominantes sao incessantemente obrigados 
a inventar novas modos de administrar e novas maneiras de gerir seus "recursos humanos" (coma 
mostra a rapida renovac;ao dos modos de gestao). Algumas dessas estratcgias sao vislveis e chamnm a 
atenc;ao, outras menos; por exemplo, a pcrcepc;:ao das qualidadcs sociais, a prevlslio de quaiN 1crA11 nN 
disposir;:6es dos assalariados. 
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1. A perd.a de um espa~ familiar e o esquecimento das referencias coletivas 

Durante muito tempo, a carroceria ficou de fora da modernizai;ao do centro de Sochaux. 
No decorrer dos anos 1970 a 1980, desenvolveu-se af uma mentalidade de "bastiao", 
difundida pelos militantes em especial (e muito hem expressa, como veremos, durante 
a greve de 1989), que passava a imagem de um grupo unido por uma hist6ria e um 
espac;o comuns. Os operarios dessas oficinas tinham uma especie de "orgulho" por se 
saberem representantes de um grupo - os "OE da carroceria'' - que ainda assustava 
e encarnava certa forma de luta e de resistencia, e, portanto, nao era brutalmente 
"modernizavel". Esse grupo podia tender ate a buscar refu.gio na tradic;ao, a desenvolver 
mecanismos de protec;ao e de cegueira contra as mudanc;as tecnol6gicas5, ja que era 
perseguido pela ideia de um dia ser obrigado a juntar-se "aos das prensas"', isto e, de 
tambem "baixar a cabec;a'' para a Peugeot, aderindo ao esquema. 

A construc;ao efetiva da RCl e as primeiras transferencias fazem com que muitos 
OE tomem brutalmente consciencia de que nao poderao mais se apoiar nos antigos 
"reflexos" tipicos das oficinas de carroceria. De maneira confusa, muitos sentem que 
nao poderao mais se comportar como "antes" nesse universo "limpo" e "asseptico", 
que nao poderao mais mobilizar a simbologia da velha carroceria, e que com isso o 
grupo dos OE perdera um de seus maiores recursos morais. Como fim de um 
espac;o que funcionava como suporte para a ai;ao coletiva, muitos descobrem tarde 
demais a que ponto as formas antigas de resistencia estavam presas a um espac;o flsico 
e ancoradas em uma mem6ria. A transferencia aviva o sentimento de irreversibilidade 
das transformac;6es em marcha. Os opera.dos da carroceria compreendem confusa
mente que terao de se conformar em nao ser mais do que operarios indiferenciados -
"operadores" da RCl. Alias, bastante seguros do que vao encontrar, certos "velhos" 
OE preferem nao ver as novas oficinas, como se certa hist6ria fosse ser interrompida 
"la."6• Alem disso, espalhou-se a crenc;a de que s6 uma minoria da antiga populac;ao 
de OE da carroceria (apenas os que aceitarem todas as limitac;6es e forem bem-vistos 
pela direi;ao) seria transferida, embora houvesse boas raz6es para acreditar que todos 
mudariam em prazo maior ou menor. 

5 Mudan~ que muitos OE da carroceria tentaram combater com certa forma de ironia. Por exemplo, 
na segunda mecade dos anos 1980, o inicio de funcionamenco do prot6tipo de uma instalac;:ao automa
tizada nas velhas cadeias de montagem suscitou chacotas e wmbarias. Foi logo batizada ironicamente 
de "Nasa' pelos OE da carroceria. 

Em frances, embout. Referenda a oficina [l'usine d'emboutissage] que, por meio de prensas mecanicas 
[Les presses], e responsavel por moldar as folhas de ac;o laminado ucilizadas nas carrocerias. (N. E.) 

6 E evidence que esse desaparecimento do local tradicional de trabalho nao podia ser denunciado, 
ou "berrado", da mcsma mancim quc: no fechamenco de uma empresa ou como nas minas do Norte ou 
nos alto1·fornoN dc Lnl'l'11lnc. Em Sochaux, a fiibrica nova simbolizava a renovac;ao do centro de pro
du~Ao, a 111lv11t111u1·Ju 1lr 11111 li11 u1·0 Industrial no nlvel local. Portanto, a fonna de sofrimento ligada a 
1,erdn Ja nn1l11n 1·n1·r111·1rln nan p1111l11 NCI' cx111'cN111 ahcr1amentc. De fnto, como sc poderin lmnr contra 
o hlno • 111ml,rnl,•~A111·n111~d1111nr tmlA A 1i11rtd Comn 1c 11nderlu re~·u1ar nN hcnellchu dcMNc "mnnd" 
l)Uf C'l'A A r,1·1111111•1ttJIII ,,, "'1w J• 14hrlnl 
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Na velha carroceria, criou-se pouco a pouco um sentimento de osmose, uma 
especie de harmonia sensorial entre o espas;o fisico e os OE da cadeia de produc;ao. 
Muitos haviam envelhecido juntos no mesmo quadro material que proporciona 
aquela "imagem apaziguadora'' (citada por Maurice Halbwachs 7) da continuidade e 
da familiaridade do local: quer o espas;o de trabalho stricto sensu - o da "sua'' cadeia de 
produs;ao, a que os OE designam por seu numero: "Eu trabalho na 33", ou: "Ele e 
da 36" -, quer os espas;os intermediarios reservados aos intervalos (permitidos a cada 
quatro horas ou durante a "manutens;ao") e aos breves momentos de descanso e 
descontras;ao, quando todos se apressam em "acender um cigarrinho". Ha tambem 
os espas;os da "fabrica secreta'', espas;o privado e as vezes clandestino, formado por 
recantos que cada um arranja para si: o vestiario, a geladeirinha, o canto das ferramentas, 
o lugar onde se colocam as fotos. Esse espas;o feito de cheiros e de barulhos, fabricado 
pela hist6ria, tornado coletivamente, pouco a pouco, pelos operarios, constitui o 
"cenario" da oficina. Mesmo detestado, esse ambiente e agora constitutivo da mem6ria 
coletiva do grupo. A mudans;a de espas;o de trabalho e mais do que uma simples 
transferencia: constitui uma forma de desenraizamento ligado a perda de pontos de 
referenda familiares (visuais, corporais) que haviam permitido a apropriac;ao do local 
de trabalho. Esse espas;o, teatro das lutas e do combate militante no dia a dia, repre
sentava uma segurans;a. 

A entrada na nova fabrica significa tambem o rompimento com um passado, com 
maneiras de fazer e de ser que, com o passar do tempo, haviam se tornado "naturais". 
Os operarios sabem (e foram abundantemente informados) que, nas novas oficinas, 
terao de parar de fumar nos postos de trabalho, conversar apenas em locais predeter
minados, nao comer em volta das cadeias de produs;ao, mas no refeit6rio, com o chefe 
de equipe ou na presens;a dele. Sabem que reservar um espas;o privado, isolado do 
espas;o publico, sera radicalmente questionado. Por exemplo, o fato de os alto-falantes 
das oficinas de RC I tocarem musica continuamente causa preocupac;ao entre muitos dos 
"velhos" OE. E o caso de Chantal, 52 anos, OE, ex-delegada da CGT: 

Voce sabe tambem O que me choca e que tambem nao YOU conseguir aguentar? A musica 
nas novas oficinas ... Tern alto-falantes ... E a dim;:ao apresentou isso com cara de que era 
uma coisa que tinha sido feita para melhorar as condic;oes de trabalho, para agradar aos 
operarios. Teve ate um questionario: "Que radio voce prefere ouvir? Voce prefere ouvir 
noticiarios?" Pena, nao guardei o questionario. Para mim, vai ser uma coisa insuportavel, 
isto e, desde ja, na minha cabes;a, e insuportavel pensar que vao entupir meus ouvidos, 
durante toda a minha jornada de trabalho, com musicas que nao escolhi, nodcias ... Para 
mim, e uma aberrac;ao, nao vai ser uma melhoria das condi~6es de trabalho! Vai ser mais 
um incomodo, mais uma coisa que vou ter de suportar! [ ... ] 0 setor em que estou [na 
velha carroceria] nao e nada barulhento, comparado com a estampagem ... Mas mesmo 
assim, bem ao lado da cadeia de produ<;io, tern algumas zonas pequenas que ultrapassam 
os decibeis permitidos ... 85 decibeis, para ser exata. Por exemplo, a fixa~ao dos cintos 
traseiros ... Tern algumas zonas pequenas um pouco mais barulhentas, mas nao se pode 
dizer, globalmente, que e um setor barulhento ... Masse puserem musica na minha orelha 

I Mnlll'kC' l lnlhw11d1N, A mrmrlrltt ('(J/r1/11a (Sftn 1'11ulu, CC'ntnurn, 2006), 
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durante o dia inteiro, para mim vai ser s6 mais um incomodo, mais um barulho! Nao vou 
aguentar ... Para mim, e uma aberra<;iio, porque eu ou<;o o que quero ouvir e quando quero 
ouvir. E sera que nao e justamente para acabar com esse barulho que os operarios, num 
dado momento, preferem cantar, assobiar ou imitar gritos de animais? 

O estagio de formas;ao de tres semanas em Morvillars, previsto para o pessoal 
transferido para "o sul", provoca numerosos comentarios que muitas vezes evocam 
o medo de sofrer uma "lavagem cerebral": citam o caso de fulano ou sicrano, que 
teria voltado completamente mudado, "de cabes;a virada'', revelando certa demo
nizas;ao desse tipo de formas;ao. & maneiras de se defender do advento da nova 
fabrica ~ao varias. Preparar-se para o pior, prever para tentar controlar a revelia um 
destino social sobre o qual os operarios tern pouco dominio. Minimizar a extensao 
da mudans;a (um representante de oficina da CFDT: "Os operarios do meu setor 
estao me dizendo: 'Nao vai ser uma revolus;ao. Vai continuar como antes'") e outra 
maneira de se tranquilizar. Mas o que cada um individualmente ou, mais raro, o 
grupo coletivamente tenta dissimular (talvez ate exorcizar) e antes um sentimento de 
medo difuso: de perder seus antigos habitos de trabalho e de enfrentar outros valores, medo 
tambem de nao estar a altura do novo jogo proposto e de talvez se ver exduido da 
fabrica. Na verdade, a perceps;ao das velhas oficinas e ambivalente: embora tenham 
O carater apaziguador dos objetos e dos espas;os familiares, tern tambem, pelo carater 
antiquado, pela "sujeira'' e pelo "arcaismo" tecnol6gico, o aspecto do confinamento 
ou mesmo do atolamento dos operarios num "desuso" que ameas;a algum dia priva-los 
de trabalho. & velhas cadeias (que, como disse um representante marroquino da 
CFDT, parecem as do "terceiro mundo") simbolizam essa situas;ao de trabalhadores 
exduidos potenciais, de certo modo indignos de trabalhar em instalas;6es novas e 
com aparelhagens modernas. &sim, o envelhecimento do equipamento estaria de 
acordo, por assim dizer, com o envelhecimento social dos operarios. Dai resultou 
essa especie de revolta silenciosa, de protesto surdo, em especial por parte dos mili
tantes mais lucidos, contra o quadro de trabalho, que, a medida que os contornos da 
modernizas;ao da fabrica se delineiam, objetiva paradoxalmente a condis;ao presente 
de desvalorizas;ao economica do grupo todo, assim como prefigura o futuro dos 
membros deste como "inconversiveis". 

2. As preocupaf6es dos militantes sindicais 

Os militantes sindicais ( CGT e CFDT), representantes da carroceria, tern conscien
cia, ainda que de maneira confusa, que a resistencia anterior se apoiava numa certa 
configuras;ao social e espacial, que formas complexas de solidariedade pratica haviam 
sc implantado lentamente e que nao seria tao simples reimplantar ou inventar novas 
na RCI. E muito significativo, por exemplo, que a desmoralizas;ao militante tenha 
atingido seu pico no mesmo momento (junho de 1989) em que os operarios do 
acabamento comes;avam a mudar em massa para a RCI. A perspectiva de ter que 
"partir do 7.cro de novo", ,fuc construir tudo de novo, numa relas;ao de fors;as bastante 
Jesfovon\vd, dcmmh1111 UN npt'r1\rios, As novas norrnas de vida coletiva desestabilizarn 
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a antiga sociabilidade em que se apoiavam os representantes, como explica aqui uma 
militante da CGT, num curto relato de sua visita a fabrica em junho de 1989: 

As paredes eram rosa, o que fez um cara da CGC que estava comigo dizer: "Nao predsamos 
mais militar. Olha como esta bonito". Eu queria ve-lo na cadeia de produc;ao e dobrando ... 
Quando os caras nao conseguem nem lanchar. Nao vao poder fumar, nao vao poder comer, 
e incrfvel. Yao ter de trocar de roupa para ir ao refeit6rio ... Vai ter lanche por manuten
c;:ao, agora, e vai ter um horario definido de lanche de duas horas e meia para nao parar as 
instalac;:6es. Os primeiros vao comer as 6 horas e OS ultimos as 8h30. 

Com o abandono de todos os antigos "pequenos" habitos, que acabaram tecendo 
uma cultura de resistencia, os representantes avaliam o risco de os OE terem de en
frentar, socialmente desmuniciados, a "transparencia'' nas relac;:oes de trabalho que a 
direc;:ao deseja implantar 8• Temem em particular que a transferencia para a nova 
fabrica acabe de liquidar as antigas referencias, anulando assim o longo trabalho 
coletivo que havia "soldado" os operarios das oficinas. Ao fim dessas referencias cole
tivas - que constituiam uma forma de capital social e simb6lico mobilizavel pelo 
grupo de trabalho - soma-se a duvida sobre a capacidade de construir outras nos 
novos locais de trabalho. Um militante da CGT analisa, na epoca das primeiras 
transferencias para a RCl, em julho de 1989, o fim do antigo quadro de referenda: 

Nao vai ter mais referenda de nada. Hoje ainda vejo nas cadeias de produc;:ao, quando eles 
ten tam mudar alguma coisa, sempre tern antigo para dizer para os colegas: "Presta atenc;ao! 
Quando a gente trabalhava assim, eram tres, agora sao s6 dois! Cuidado!" A gente esta 
vendo isso la, vai ser um desastre ... Nao vai ter mais referenda de coisa nenhuma. 

Nesse periodo de espera, em que cada um dos operarios da antiga carroceria se 
pergunta se sera escolhido ou nao para trabalhar na RCl, os militantes, tentando 
analisar e "criticar" a maneira como transcorre a modernizac;:ao, receiam desmoralizar ainda 
mais as bases. Certo numero de temas nao podem ser discutidos ou ouvidos. E o caso 
particular do tema do envelhecimento. Um militante da CGT evoca a dificuldade 
que sente para falar do assunto: 

E sempre ambfguo falar do envelhedmento dos caras, porque se voce traz as reivindicac;:6es 
e diz: "Os caras que estao com 40 anos tern de sair da cadeia de produc;ao", sempre vai 
ter gente que vai dizer: "Eu ainda aguento". E a verdade e que os caras tern consdenda 
de que, do outro lado, nao existe nada, nao existem mais postos para colocar os velhos 
ou cansados. Na pintura, por exemplo, nao vai ter mais horario normal, todo mundo vai 
dobrar, eles vao ter de aguentar o tranco. 

Nessas condic;:oes, os representantes correm o risco de aparecer sob o trac;:o de 
eternos "briguentos", contestadores, incapazes de se adaptar ao novo regime de coisas. 
Ao mesmo tempo, quando tentam mostrar os riscos e as vantagens da nova situac;:ao, 
como certos militantes da CFDT, e grande o risco de perderem o credito. Os repre
sentantes avanc;:am sobre o fio da navalha: sao obrigados a evitar tanto certas formas 
de protesto sistematico - que podem isola-los de grande parte dos oped.dos, os quais 

• Denis Guigo, "I.:empire du consensus", Les anna!es des mines, n, 6-7, mar.-jun. 1987. 
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estao receosos - como a fuga "modernista" - que levaria ao rompimento com a tra
di<r3-o. Sentindo que essa nova fabrica nao e lugar "para eles", a maioria dos operarios 
da antiga carroceria, que tambem estao envelhecendo, sossegam grac;:as a atitudes que 
lhes dao temporariamente o sentimento de certo controle pratico sobre os aconteci
mentos, como, por exemplo, o fato de considerar sua admissao como um sinal de 
eleic;:ao. Uma militante da CGT relata como, no inicio de 1990, nas primeiras trans
ferencias para a RCl, os operarios com os quais convive em seu setor de trabalho 
imaginam a nova fabrica: 

Esse setor de trabalho representa a seguran~ do emprego, mesrno que isso seja falso ... Porque 
e rnoderno, as pessoas pensam: "Se estio me colocando nas novas oficinas e porque vou 
ficar". Enquanto outros, ao contrario, tern suas duvidas. Mas, para o cara, existe algurna 
seguran~: "Puxa, eles me pegaram para a nova oficina", ele sossega porque antes passou 
por uma epoca de muito rnedo. 

Esse medo difuso, esse sentimento crescente de vulnerabilidade que se instalou nas 
oficinas, gera reac;:6es diversas. No entanto, predominam atitudes de introversao, de 
precau<r3-o, que correspondem ao desejo de se resguardar, de nao criar dificuldades. Para 
aqueles que nao disp6em da forc;:a social obtida com um passado ou um presente de 
militancia, ou dada por outras formas de seguranc;:a social ou cultural, e muito dificil 
lutar contra os efeitos de estigmatizac;:ao que condenam os "velhos" OE da cadeia de 
produc;:ao a imagem negativa de inconversives. Com frequencia, o que sobra como 
maneira de assumi-la e uma especie de conformismo receoso, que as vezes e vivido 
com vergonha ou peso na consciencia. 

3. As novas oficinas e os primordios d.a RCl 

A dire<r3-o havia anunciado em 1988 que 40% dos postos de trabalho nas novas oficinas 
seriam robotizados. Na verdade, somente 20% deles sao robotizados, em especial na 
instala<r3-o de paineis e de alguns vidros. Em compensa<r3-o, as automatizac;:6es sao muito 
mais numerosas. Ligadas a nova gestao em fluxos tensos, elas necessitam da presenc;:a de 
tecnicos ou de novos OP (como os condutores de instala<r3-o automatizada, chamados 
de "CI"). Contudo, o trabalho de montagem continua duro, as vezes muito duro: o 
OE deve se adaptar ao ritmo definido pelo computador e ler rapidamente grandes 
quantidades de informa<r3-o nas fichas correspondentes a cada modelo de carro. A 
t'.mica inova<r3-o, marcante nesse trabalho de montagem nas linhas e o fato de o operario 
se deslocar sobre um ''tren6" e uma esteira rolante com a pec;:a que esta montando. A 
linha em si nao foi profundamente alterada, as wnas de montagem manual se alternam 
com as zonas dos robos; na vizinhanc;:a imediata das "cadeias", o numero dos chamados 
postos de "instalac;:ao" fora da cadeia aumentou. No nivel da organizac;:ao do trabalho 
e da produc;:ao, o sistema de fluxos tensos que ja existia melhorou. E sobretudo, nessas 
novas oficinas, a dire<;fo tentu impor de maneira voluntarista sua nova concepc;:ao de 
"grupo", e~rlgmntl;o.nndo ,:om lsso as "antigas" maneiras de reunir os grupos. Ha uma 
~nfose nn pullv11lfncl11, 1111 JINponlbllldnde (continuar presente al~m do tempo deter
mln11du) e 1111 ~111,•dd1ut, ~i, 1111111trr mument11ne11mC"11te o po11to do vlilnho. 'lhmMc, 
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antes de mais nada, de evitar interrup¢es no fluxo. Esse sistema e fragil e gera muitas 
panes - devidas na maioria das vezes, alias, ao fato de as subcontratadas fornecerem 
pes;as nao conformes. Mas ninguem da ouvidos aos sindicatos, aos representantes de 
oficina, desiludidos e desmoralizados; os temas tradicionais e as palavras de ordem 
gerais parecem nao "pegar" mais entre os operarios. A CGT aposta cada vez mais nos 
"panfletos de setor" (versao concreta do "sindicalismo de proximidade" que os dirigentes 
pregam no ambito nacional). Sao cronicas do dia a dia nas oficinas: ali sao contadas 
hist6rias vividas ou presenciadas, chefes zelosos demais sao cas;oados e entregues a 
vingans;a dos operarios etc. Se muitos estao conformados, outros recolhem o time 
enquanto esperam a "tempestade" passar ou resistem pelo humor negro, um humor 
que nao poupa ninguem, nem OS proprios operarios. 

No inicio de 1989, a nova oficina entra progressivamente em opera¢o. A partir 
de junho, alguns operarios do antigo acabamento comes:am a ser transferidos; em se
tembro de 1989, cerca de trezentos operarios ja trabalham ali. No inicio, os operarios 
que vao para a RCl sao jovens. Foram selecionados pelo controle e sao vistos como 
"combativos"; varios foram escolhidos entre os antigos temporarios que haviam sido 
recem-contratados. Esses primeiros operarios sao "tirados" das antigas oficinas um por 
um, agrupados em novas estruturas (ou "m6dulos") sob autoridade de um chefe de 
equipe e de um monitor. Durante duas semanas, fazem um estagio em Morvillars e em 
seguida sao reinstalados nas novas oficinas9• Nesse estagio, nao recebem uma forma¢o 
tecnica propriamente dita, mas sao convidados a participar de palestras informativas 
e moralizadoras. Ficam sabendo, principalmente, que suas condi<;:6es de trabalho vao 
melhorar. Ha uma enfase no "grupo", na disponibilidade e no fato de que as novas 
limitas;oes tecnicas e economicas ocorrem em nivel mundial. Na instru¢o tecnica que 
recebem (reduzida a algumas horas), sao sensibilizados para o tema da polivalencia 
(poder manter varios postos) e informados do que acontece nos diferentes niveis da 

9 No inkio, todos levaram a serio o estagio de formas;ao, tanto aqueles que o organizaram como aqueles 
que foram convidados a participar. Foi realizado no castelo de Morvillars, onde ate entao s6 iam os 
tecnicos e os executivos para cursos de reciclagem ou formas;ao. Os operarios sao reunidos em grupos 
de trabalho compostos de forma heterogenea: nao s6 se evita reunir "companheiros", mas cuida-se 
para que membros de um antigo grupo de trabalho nao fiquem juntos. As sess6es sao dirigidas por 
um animador. Os primeiros dias de formas;ao sao dedicados a apresentas;ao do ambiente economico 
internacional e da concorrencia dos construtores japoneses. Trata-se de ensinar aos operarios a fazer 
a ligas;ao entre os novos metodos de trabalho ea obrigas;ao da competitividade economica. 0 animador 
do grupo encarrega-se de convencer os operarios da pertinencia <las novas exigencias ( disponibilidade, 
limpeza) do trabalho operario na RCl. Essas reuni6es tern sobretudo o objetivo de serum aprendi
zado do "comando" pelo "grupo", que dali em diante se encarregaci de uma parte <las antigas atividades 
do chefe de equipe. Pelo que contam os militantes sobre essas sess6es de formas;ao, as discuss6es sao 
conduzidas de modo a levar a um consenso; os militantes - cuidadosamente divididos entre os grupos 
e por vezes designados como "personae non gratae" no grupo - nao sao excluldos, mas seu papel de 
contesta<;ao "formal" da uma especie de certificado democratico as sess6es de trabalho. A aproximas;ao 
voluntarism entre dois universos sociais (executivos e operarios) que antes se enfrentavam e se igno
rnvam visa moslrnr a alguns (talvc:1. a maiori:1) q11c os cxccutivos cos agcntcs de controlc, por 1nls da 
fi1drndn, 11n11 Nfto "lnlmlgoN", NcNNC Nc111ldn, CNNC cN11lgl11 ~ 1111111 eNpfrlc dt" prcfigurn~nn do fi1ndnnu 
111r111n tlu nfidnu 1lr IU: I. 
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oficina (por exemplo, o que e a cronometragem). Tambem se pede a eles para aderirem 
aos prindpios de um "termo" cujo teor e: "Estarei sempre disponi'.vel, voluntariamente; 
compreenderei quais sao as necessidades da minha empresa; nao farei nenhuma decla
rac;ao que possa ofender seu credito" etc. Em seguida, os assalariados sao instalados na 
nova oficina, onde descobrem que a essencia do trabalho nao mudou afinal, embora 
o espac;o tenha sido reorganizado: as proibic;oes sao numerosas (nao beber ou fumar 
nas cadeias de produs;ao, em particular); novas obrigac;oes (vestir-se todos da mesma 
maneira) e novas regras de sociabilidade (tratar os chefes por voce). 

Logo no ini'.cio, na primavera de 1989, no momento em que as novas oficinas 
entram em operac;ao, tudo corre muito hem. A empresa e beneficiada pelas circuns
tancias: tanto em ni'.vel regional quanto nacional, vive-se uma fase de crescimento 
forte. Em setembro de 1989, cerca de trezentos assalariados ja estao trabalhando nas 
novas oficinas da RC I, as quais encantam e assustam ao mesmo tempo. Aos olhos dos 
assalariados, elas encarnam a renovac;ao da empresa depois de um peri'.odo de forte 
inquietas;ao. Esses "eleitos" assinam, sem a menor hesitas;ao, o "termo" apresentado pelo 
controle, comprometem-se a estar "disponi'.veis" e aceitam a polivalencia. A maioria 
parece maravilhada com a promessa de modernidade, e tambem com a esperanc;a 
de ascensao profissional, individual e coletiva, que os novos locais inspiram. Nesse 
momento, os militantes sindicais pensam (e dizem): "Perdemos completamente os 
assalariados que escio indo para essas oficinas". No fundo, as novas oficinas exercem 
um verdadeiro fasdnio, representam a modernidade, o futuro. Ir para a RCl - "ir 
para o sul", como dizem os operarios, ja que a RCl fica ao sul da velha carroceria - e 
ter a certeza de continuar na fabrica. Alias, os jovens operarios que vestem o novo 
uniforme verde-limao sao designados por termos que nao sao realmente de hostilidade 
contra os que estao "partindo": "ras", "lagartos", "marcianos", "homenzinhos verdes". 
O uniforme verde-limao e amplamente aceito como si'.mbolo da modernidade, ainda 
que seja alvo de piadas. 

As primeiras ondas de operarios triados a dedo entram totalmente no jogo da dire
c;ao. E nao entram apenas numa 16gica de "submissao" (como os "puxa-sacos" acusados 
pelos militantes). Na verdade, muitos se sentem felizes por participar da renovas;ao 
da empresa e esperam "se dar bem" dessa vez. Nesse momento de transferencia da 
carroceria, sentem-se pegos numa espiral de ascensao, ainda mais com certas declara
c;oes da dires;ao que mantem no ar a possibilidade de prolongamento dos estagios de 
formac;ao. Mas nao havera estagios, talvez algum dia eles se tornem monitores OU CI. 
Em todo caso, estao convencidos de que nao estao mais sob ameas;a de demissao. Em 
setembro--outubro de 1989, por exemplo, os trezentos operarios presemes na RCl 
nao entraram em greve, ao comrario do conjunto da carroceria (e verdade que, por 
precauc;ao, a direc;ao mandou trancar as portas da nova fabrica para evitar a entrada 
das passeatas). Parece que, durante esse peri'.odo, os novos "grupos" funcionaram de 
maneira convenlentc: na RCl, criou-se uma dinamica em torno dos monitores. Na 
fasc: quase experlrne1H11I dt' ln!do de: operac;ao na RCl (lanc;amento do modelo 605), 
o "slsrenut" lmpl1111111ll1111p11rr111C'111c:me fundonou bem gnu;as a uma rigorosa selec;ao 
du mt\11 dr olm1 (1•1l111lv111111111r lovc:111, "hem cot11d11" e com foramu;t\o). 
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4. A greve de 1989 

Houve entao a greve de setembro-outubro de 1989. Esta, que se inicia em Mulhouse e 
ganha rapidamente Sochaux, e um acontecimento importante na hist6ria da fabrica. E 
muito popular na Fran4r<1: alguns jornalistas afirmam que nao houve outra tao popular 
desde a greve dos mineiros em 1963. Os operarios da velha carroceria sao os primeiros 
a entrar no movimento e se tornam seu elemento motor. A massa de grevistas atrai os 
operarios de acabamento, e os lfderes saem em geral do mesmo setor. Essa greve tern 
um aspecto duplo: trata-se de expressar um sofrimento social e de viver, ao mesmo 
tempo, um momento unico de reunifica~ao simb6lica que esconde temporariamente 
a fratura e o esfacelamento do pr6prio grupo. Numa primeira analise, a greve e uma 
rea¢o imprevista e imprevis.fvel, uma explosao de sofrimentos e humilha~oes ha muito 
tempo caladas, recalcadas e vividas com ressentimento e vergonha. E essencialmente 
uma greve dos OE da carroceria (uma minoria de 1,5 mil a 2 mil OE conseguiu re
presentar a maioria dos operarios 10), que travam uma especie de batalha pela honra: 
lembrar aos que quiseram enterra-los muito antes da hora que eles, os "inconvers.fveis", 
ainda eram capazes de reagir, embora soubessem que estavam travando sua ultima 
batalha antes da demissao. Ha nessa greve uma especie de trabalho coletivo para lutar 
contra a representa~ao desdenhosa que se tern deles. Trata-se de salvar sua honra social. 
Certos elementos desse grupo, que constituem, poder.famos dizer, sua "vanguarda'' 
cultural, souberam transformar a derrisao com que sao tratados habitualmente em 
autoderrisao teatralizada. 

Mas a greve foi tambem a chance para o grupo, unido sob a bandeira dos "1500 
paus" 11, de esquecer por um tempo o sentimento de espolia~ao, de relega~ao no tra
balho e na vida social. Do mesmo modo, nas assembleias gerais, em que se tinha uma 
verdadeira liberdade de expressao, a simbiose entre o topo e a base e o funcionamento 
concreto da democracia direta por meio do movimento ganhavam uma grande im
portancia aos olhos dos representantes sindicais. Mas sera que todos esses elementos 
nao escondiam a incapacidade de elaborar uma verdadeira linha estrategica, alem da 
simples defesa palmo a palmo dos operarios que mais sofriam e da crfrica aos metodos 
da Peugeot? A discussao durante a greve, "no calor da a~ao", sobre a velha maneira 
"cegetista'' [CGT] de representar os interesses dos operarios poderia muito bem ser 
uma forma de essa gera¢o de OS ajustar as comas com um passado no qual se viu 
representantes autorizados e legfrimos (os OP) falar em nome dos OE e "conn.scar" a 
palavra deles. A indiferencia~ao tendencial do grupo operario e o enfraquecimento do 
poder de representa¢o dos militantes sindicais tornava possfvel esse surgimento de uma 
representa~ao do conjunto do grupo pelo coletivo dos OE. As aspira~oes polfticas dos 
OE a uma forma de democracia direta, espedficas das grandes oficinas da categoria e 
geradas pelas pr6prias condi~oes do trabalho em cadeia (expressas pelos representan-

10 Havia, a cada dia, cerca de 1,5 mil grcvistas, mas no total participaram IO mil opcn\riuN. Pouqulssilm>s 
cnvolvcram-sc na p;rcvc plll' complctu. 

11 Rt'lvl11dk1t\'no N1al"1·i11l l(IIC' NIJ1nlfi1·11 t"mh~m: "I >rvolv11111 "Cl mrnoN o 1111r I lr"r11111 ,Ir 1u'i1 1101 1\hlmo1 
dr·,. u11n1, ·~ o 11111111 drvlllo"'. 
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tes da cadeia de prodm;:ao e ao mesmo tempo refreadas pela representas;ao sindical 
oficial), finalmente se liberam e somem na fenda aberta pela crise da representas;ao 
operaria, sindical e poHtica. Embora a reivindica<;io de "cidadania'' na empresa deva 
algo a manuten<;io "dos metodos Peugeot", os quais revelam o arcafsmo na concep<;io 
das relas;oes sociais no interior da empresa, tambem pode ser compreendida como a 
afirma<;io de uma identidade de substitui<;io - a do "cidadao", para suprir a identidade 
em crise do trabalhador, do "produtor" manual- e como um meio de unir novamente 
segmentos do grupo operario cada vez mais objetivamente separados. 

A greve contribuiu (temporariamente) para mudar a ideia que se fazia deles e 
que eles faziam de si mesmos. Aparentemente, os efeitos diretos dessa greve (e dos 
fatos subsequentes) nao foram sentidos por muito tempo. 0 antigo regime logo se 
restabeleceu: o medo, a desmoraliza<;io, o sentimento de estar ultrapassado levam de 
novo a melhor. Contudo, nao se pode explicar nada do que aconteceu durante os 
anos seguintes nessas oficinas em processo de renovas;ao sem levar em coma os efei
tos simbolicos e politicos dessa greve - em particular a maneira como os militantes 
sindicais e os representantes se fizeram presentes, f.i'.sica e simbolicamente, na greve e 
alem dela, assim como nas lutas de oficina que vieram depois por uma nova imagem 
do "operario Peugeot", pela representas;ao que os operarios faziam de si mesmos. 

Os dirigentes nao aprendem de fato a lis;ao com a greve (ainda que o diretor da 
fabrica tenha sido substitufdo seis meses depois); uma especie de doutrina oficial e 
implantada e faz as vezes de explicas;ao ou racionalizas;ao para os de fora (imprensa 
economica, social ... ) e para o alto escalao da oficina: foram os "velhos OE" que fizeram 
greve e, como sempre, arrastaram os outros com eles, foi um simples efeito do "espf
rito rebelde" da velha carroceria, esses operarios nao entendem que o futuro nao esta 
mais na luta de classes, mas na gestao "participativa''. Mais tarde, para tirar lis;oes mais 
espedficas da greve (em termos de "comunicas;ao"), uma investigas;ao por sondagem 
telefonica com os assalariados estabeleceu um diagnostico mais aceitavel (discutido 
em reuniao com O comite da empresa), que levou a conclusao de que a comunicas;ao 
entre operarios e agentes de controle era ruim. Os responsaveis, portanto, nao sao 
somente alguns poucos operarios "reclamoes", mas os velhos agentes de controle, 
os da "velha escola'', "ignaros", limitados, "corrompidos" pelos compromissos que 
tiveram de estabelecer com os operarios de seus setores e, por isso, incapazes de fazer 
a informas;ao chegar ao alto escalao, freando assim a implanta<;io das reformas de 
gestao da produ<;io no n.i'.vel da oficina. 

5. RCI: panes e defeitos 

Em um ambiente social completamente alterado pela greve, o fluxo de novos operarios 
provenientes do antigo acabamento continua a aumentar na RCI. No entanto, a partir 
de novembro-dezcmbro de 1989, ocorrem as primeira dificuldades. Os problemas 
tccnicos sfio numc:roNUN, 1111 novas instala<;:oes nao parecem confiaveis. 0 solo se move, 
II tcmpcrnturll 11111 ufid1111N 6 111111!11 aim no verl\o e muito baixa no invemo (o isola
mcmtu doN pr~dlu1 fol 111111111111 ... ) t' 11• fo1·nc:cedore1 n4o 11e 11d11prnr11111 logo g nov11 
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situa<rio. Consequencia: ocorrem panes muito longas, que freiam ou desorganizam o 

fluxo de prodm;:ao. Patrick, um OE de acabamento com quern fizemos quatro longas 

entrevistas, entre 1990 e 1992, sobre a questao da transferencia, conta como via as 

coisas a partir de seu posto de trabalho (a entrevista foi feita em 1990): 

O que me impressiona [na RCl] e que e o mesmo desespero de antes, a mesma bagum;:a. Eles 
dizem "espirito de grupo", "nada de pane de pe~", mas nao existe espirito de grupo ... 
Eles fazem de tudo para destruir isso. Assim que se forma um grupo sem chefe, sem nada, 
tentam dispersar os caras. E igual com os reparadores e tudo mais ... Antes, a gente se reunia 
onde bem entendia, agora tern as areas de descanso ao lado do escritorio do chefe, aonde 
ele vem e escuta tudo que a gente diz ... A gente nao pode mais conversar. [ ... ] Eno trabalho, 
o que aconteceu e que, agora, a gente tern de manter v:irios postos. Acho interessante co
nhecer v:irios postos. Mas eles [os chefes] usam isso para substituir os doentes, nao porque 
estao preocupados com a gente. Quando a cadeia de prodm;:ao come~ a funcionar e um 
tal de: "Voce, para la! Voce, aqui...". Quando tern alguem doente OU de licen~. e so para 
isso que serve ... Eles formam cada cara para dois postos, isso permite fazer um revezamento 
em caso de ausencia. [ ... ] So sei que a produc;:ao esta aumentando, mas o m'.unero de oper:irios 
continua o mesmo. Eles nao contratam mais. Agora estao chegando os [modelos] 405, antes 
so tinha os 605, e como sao carros menores, eles dao menos tempo para a montagem ... Em 
compensac;:ao, a cadeia de produc;:ao anda mais veloz. [ ... ] La [na RCl], nao tern mais 
cadenciamento, tiraram tudo. Antes, eles faziam uma folha da serie a partir dos carros 
grandes, podiam mandar so carros grandes ou 1 em cada 3, 1 em cada 4. Agora, tern uma 
media ... Eles pegam os carros pequenos e os carros grandes e tiram uma media ... e contam 
o tempo em cima dessa media. A gente e que tern de se virar para ficar menos tempo em 
certos carros... Entao, quando tern dois carros grandes em seguida, voce corre, depois, 
quando vem um pequeno, voce vai mais devagar ... Em compensac;:ao, se vem dez carros 
grandes em seguida, voce tern de desembestar ... E se nao consegue, eles fazem o que chamam 
de vela: sao OS caras que estao la para ajudar ... Voce levanta a mao e eles vem ... Sao monitores 
ou chefes de equipe ... Em geral e o monitor que vem dar uma mao. [ ... ] Isso existe desde a 
RCl, desde que o cadenciamento foi eliminado ... Antes, eles faziam uns cem carros, agora 
fazem quatrocentos ou quinhentos por dia. Implantaram isso em julho de 1990. 

E quando tem dez carros grandes para fazer, o pessoal ndo protesta de vez em quando? 

Nao, passa assim mesmo ... Seo cara nao tern tempo de fazer o trabalho dele normalmente, 
avisa o monitor: "Olha, eu esqueci de colocar tal coisa ... ", ou entao marca numa folha; 
mas em prindpio e melhor nao marcar nada, porque deixa rastro. Na semana passada, 
justamente, o novo diretor veio, tambem todo vestido de verde, deu uma volta ... Parece 
que a coisa rendeu ... [Risos.] Ele veio ver como as coisas estavam indo e as coisas estavam 
indo mal! Ainda problemas de qualidade! Porque os postos ja estao sobrecarregados ... Os 
retoques que a gente nao ve e que impedem a saida do carro ... No nosso setor, sao mais 
ou menos 300 carros para retocar por dia, de 400 a 450. A gente nem pergunta se foi de 
proposito ou o que! Eles forc;:am os postos: um mfnimo de pessoal para produzir um ma
ximo de carros [ ... ], mas a verdade e que os retoques, e a qualidade tambem, preocupam 
cada vez mais ... 

Para enfrentar essas novas dificuldades, em especial para amenizar os efeitos das 
panes, que podem durar ate quatro horas, a direc;:ao tenta solicitar "voluntifrios" pnrn l·knr 
e compensar o tempo perdido: quase sempre sem sucesso, co1110 cor11·11 11~1ul P1urld,: 
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O problema la sao as panes ... Sempre acontece uma tremenda pane! As pe<;:as nio chegam, 
a gente para 15 minutos ate o carninhao chegar. Em prindpio, elas ficarn num raio de 20 
quilometros. As nossas ficarn todas estocadas em Bethoncourt (a 3 quilometros da fabrica), 
os aquecedores, os cabos ... Entio, em geral e a caminhonete de Sochaux que vai ate 
Bethoncourt, porque o carninhao [do fornecedor] nao vem para cl: eles tern uma pickup 
504, um cara entra no bau e pega as pe<;:a5 ... Ate ele voltar, da quinze, vinte minutos. [ ... ] 
Quando entrei, em julho de 1990, num dia tinha uma hora de pane, no outro, quatro 
horas ... Todo dia acontecia uma pane grande ... Todo dia a gente nao fazia nem a metade 
da produ<j:io e por causa disso, depois de um tempo, eles come<;:aram a empilhar os con
teineres porque nio tinha mais onde coloci-los. [ ... ] Agora esci melhor ... Mas na segunda-feira 
passada, os cabos chegaram ... foi no talo, a gente parou quinze minutos por duas vezes 
para esperar os carninh6es. 

Ea jornada de trabalho nunca e estendida? 

Nao, nunca ... Quinze minutos a mais-a noite, por causa dos onibus. Serrao, o que eles podem 
fazer: mandar a gente fazer a manuten<j:io mais cedo ... as 2h30, eles dizem: "Manuten<j:io 
agora''. Ou atrasar o lanche quinze minutos. Mas eles nio podem fazer isso mais de quatro 
vezes por mes, porque acaba virando rotina. A gente chegava as 13h30, acontecia uma 
pane as 14 horas: "Manuten<;:ao" e depois a gente trabalhava ate as 17 horas. Af. os repre
sentantes da CHSCT' come<;:aram a chiar. E a dire<;:ao disse: "Nao vamos fazer isso mais 
do que uma vez por semana". 

O inicio do ano 1990 tambem viu "microconflitos" nas oficinas, causados pela 
insatisfa<;:io crescente dos operarios. Do mesmo modo, surgiram dificuldades no 
funcionamento dos novos "grupos de trabalho". Ap6s uma fase de relativa adaptar;:ao 
ao novo quadro de atividades, estourou uma recusa latente: recusa de se curvar as 
novas exigencias do grupo, de ser chamado de voce pelos chefes, de conviver em 
"promiscuidade" com os agentes de controle. A maioria dos operarios tern a sensa<;:io 
de estar sendo espoliada do espar;:o em que antes se sentia relativamente mestre, por 
exemplo: ve como uma agressao a proibir;:ao de trazer objetos pessoais para o posto 
de trabalho (a garrafa de agua ou a geladeirinha instalada ao lado 12). 

Ap6s a greve, os militantes parecem mais "atrevidos" e agressivos; durante os escigios 
em Morvillars, lanr;:am verdadeiros desafios aos agentes de controle, desafios rebatidos 
geralmente de maneira desastrada. 0 descontentamento com a gestao dos bonus co
letivos aumerita, e com frequencia acarreta no interior dos novos grupos de trabalho 
uma disc6rdia extremamente prejudicial a qualidade. E claro que muitos operarios 
sentem certa satisfar;:ao por trabalhar num espar;:o mais limpo, mais iluminado, do 
qual foram eliminadas as formas de trabalho mais particularmente duras. Contudo, 
no geral, a nova organizar;:ao e questionada cada vez mais abertamente. A qualidade 
dos produtos cai, tanto que os "controladores" e os "retocadores" sao reintroduzidos 
no final da cadeia de produr;:ao e o servir;:o de controle de qualidade (autonomo e 
gerenciado de Paris) tern um peso cada vez maior na fabricar;:ao. Ao mesmo tempo, 

Com it~ de I li11ir11r, Sr1111run~·u r ( :n1uli~ocs de Trabalho. (N. T.) 

ii Vrr Mld1d Pl11l1111N, "l.r vlrll 011vrlrr rt In nouvdlc usinc", cm Pierre Bourdicu (org.), la misere 
"" m11111I, (1111rlN, s,1111, I l)I) I). I'· .I.I I '1H. I F.d. lin1N.: A mlsr'rlrt ,/11 m111trl11, '5. ed., Prtr<'>polis, Vo7,C'S, 
.WO.I.I 
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novas tecnkas de medida de qualidade en tram em opera~o: sistema do "demerito", 
generalizac;:ao das auditorias etc. Duas datas marcam essa degrada~o do ambiente e 
das condic;:oes da produc;:ao na RCI. 

Marc;:o de 1990: eleic;:ao dos representantes de oficina. Forte crescimento da CGT, 
o que pega todo mundo de surpresa, sobretudo os militantes, que tinham muito medo 
de serem eliminados dessas oficinas ( em marc;:o de 1991, a CGT registrou novo cres
cimento de demissoes), como conta aqui um representante da CGT da RCl: 

[Quando chegamos a RCl no infcio de1990], como eu dizia, foi uma festal Uma festal 
Voce nao imagina! Quando chegamos ... Eles hao viam mais ninguem! Nao imaginavam que 
os representantes fossem aparecer! Foi uma festa para eles ver que os representantes ... que nao 
tinham sido abandonados por eles, que podiam conversar com eles, explicar tudo, foi uma 
festa (nao sei se ja contei isso) a primeira vez que vimos o que eles chamavam de "homen
zinhos verdes" ... A primeira vez que aparecemos no antigo acabamento, o primeiro protesto 
que fizemos juntos ... Quando a gente ainda estava na antiga fabrica, antes que as duas 
ultimas cadeias fossem transferidas para a RC2 ... A gente tinha feito alguns movimentos 
de greve contra as condic;oes de trabalho ... Justamente porque eles estavam aplicando as 
cargas de trabalho na nova fabrica, mas as estruturas nao eram mais as mesmas ... Teve gente 
da RCl que veio vestido de verde ... [Alguns minutos depois, Mathieu volta a falar desse 
momento que tanto o impressionou, quando os operarios da RCl cafram em seus brac;:os 
e reconheceram o sentido de sua presenc;:a e de sua ac;:ao, momento que o recompensou 
por todos os esforc;:os e todos os medos anteriores.] Analisando as coisas, pode-se dizer que 
a gente estava a beira do abismo ... Acho que a gente, da CGT, podia muito bem ter cafdo. 
Porque, do jeito com iam as coisas na nova fabrica, com a partida de muitos dos antigos -
foi embora muita gente que era da CGT ou da CFDT -, a gente tinha medo . .-. E, no fim, 
ate que deu tudo muito certo. Porque eu, da minha parte, tinha medo da nova [fabrica]. 
Pensava: "Se eles conseguirem aplicar o programa deles, vamos ter problemas, isso me 
assusta!". Born, eu sou um militante ... Como dizer? De campo ... Estou mais em contato 
com as linhas ... E por isso que digo que a nossa maior alegria foi quando estivemos na 
oficina de roupagem de carcac;:a em fevereiro de 1990, quando voltamos e fizemos a mesma 
coisa que fazfamos antigamente no acabamento e comec;:amos a conversar com o pessoal: 
''Ah, que alegria ver voces de novo! Ninguem mais vem ver a gente!". Foi realmente uma 
alegria para mime Hamid, porque Hamid, na verdade, e um militante de campo, um born 
militante. Fomos os dois primeiros a ir la: ninguem queria ir. Fomos n6s dois la para 
distribuir [panfletos], tivemos uma acolhida realmente extraordinaria. E dissemos isso no 
sindicato, dissemos isso: fez bem a todos. Mas depois a gente ia com frequencia, os caras 
ficavam contentes de ver a gente, e af comec;:amos a desenvolver de novo a atividade sindical. 
Porque antes, quando a gente via o predio, as portas fechadas e tudo mais, a gente chegava 
e pensava: "Eles arrumaram um jeito de proibir a nossa entrada", e a mesma coisa com a 
distribuic;:ao de panfletos ... Se a gente fica nos port6es, nao atinge nem metade do pessoal. 
Eles passam a toda velocidade ... Nao tern tempo nem de pegar um panfleto. Entao, a gente 
pensava: "Nao vamos poder fazer nada ... " 

Setembro de 1990: ap6s a recessao desencadeada pela guerra do Golfo, um acon
tecimento capital, isto e, a dispensa dos temporarios, acarreta uma serie de transfe
rencias das antigas oficinas para as novas e em especial para a Roupagem de Carcac;:a. 
Assim, de 1990 a 1991, a direc;:ao transfere um a um os operarlos do antlgo 1u.:11b11111c:11tn 
na tenrntiva de form11r 11ovo1 "grnpni' co111 11u11l11riado1 que, 1116 c:ntAo, nAo tlnh11111 
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nenhuma relas;ao de trabalho entre si. As antigas solidariedades sao sistematicamente 
desfeitas. Mas essas transferencias envolvem operarios cada vez mais velhos e, ao 
mesmo tempo, cada vez mais pr6ximos do polo militante. Os "velhos" militantes (e 
os velhos "hein-hein'' no sentido dado por Durand) sao os ultimos a serem transferidos, 
e a maioria dos operarios tern consciencia de que, na base dessa polfrica de gestao da 
mao de obra, esta o medo da "contaminas;ao". E assim que voltamos de certo modo 
a situa<j:io evocada nos textos que publicamos em 1993, em A miseria do mundo. A 
dires;ao ten ta a todo custo impor novas formas de vida social, de vida em "grupo". 
Resultado: um "ambiente ruim'' nas oficinas, que OS militantes nao criaram, mas 
tentam "explorar". Do ponto de vista da dire<j:io, e preciso "garantir o fluxo" a qualquer 
custo. 0 peso dessa responsabilidade recai, em larga medida, sobre o controle de baixo 
(chefes de equipe e monitores). lsso tera como consequencia, principalmente, ore
colhimento de todos os [modelos] 605 de volta a Sochaux por causa do numero ex
cessivo de defeitos, sobretudo nos cabos eletricos (nos novos carros, a multiplicas;ao 
desses cabos e um fato impressionante). 

6. RC2: recuo tatico 

Entre o fim de 1991 e o inkio de 1992, come<j:a o "povoamento" da segunda oficina, 
a RC2. Novecentos assalariados deixam pouco a pouco o amigo acabamento e sao 
transferidos para a RC2, cuja organiza<j:io e absolutamente igual a da RCl. No entanto, 
as condis;6es de transferencia ja nao sao as mesmas, como explica um OP, condutor 
de instala<j:io, que trabalha na RC2: 

Agora eu estou no meio da linha. Entio, todo mundo me ve e eu tambem vejo todo mundo. 
E e ai que vejo que a relac;ao mudou: ate OS velhos chefes de equipe, ja pelo fato de que vao 
embora, sao claramente mais tranquil6es. Na verdade, eles tern medo da oficina. Porque 
as novas responsabilidades e tudo mais, aos 53 ou 54 anos, nao e facil. Mas na verdade, 
no nosso setor, acho que a mudanya foi relativamente mais tranquila ... Foi realmente bem 
feita. lsto e, foi bem calculada. Em geral, eles trazem o pessoal para visitar a oficina algumas 
semanas antes. Por exemplo, quando acontecia uma pane grande la nas oficinas deles, eles 
arranjavam um transporte e traziam o pessoal para visitar o local onde eles iam trabalhar. A 
gente via a turma passar ... Desse jeito, as pessoas se acostumaram aos poucos ... Nao existe 
mais aquela tensao ... Eles simplesmente desistiram de tudo na RC2, de todas as proibic,6es ... 
Ate instalaram - e isso, para eles, foi um grande desafio - os mesmos postos de trabalho 
nos mesmos lugares na RCO e na RC2. 0 cara tinha a maquina dele em tal lugar e, quando 
vem para a RC2, encontra a maquina dele ... Enfim, quase ... Enfim, essa e a minha visao. 
Sem duvida, existem tens6es que a gente nao ve, porque sao internas. 

Mas tinha um discurso moralizador muito forte, como ndo fumar mais em qualquer Lugar etc. 

Nao, isso ainda existe! E verdade que o pessoal s6 pode fumar em certos lugares, mas 
como nao tern pressao ou repressao, a coisa e mais tranquila. No comec;o, a gente via o cara 
atravessar a oficina com um cigarro na boca, mas ninguem corria atras dele para mandar 
np11g11r, enqu11nto na RCI era uma guerra! Pegavam o cara pela orelha e davam uma lic;ao 
de: mornl nele. 1 ... 1 A coisa mudou muito, mas e por isso que, ate agora, nao teve nenhum 
l!l'llllde pmblem11 1111 RC2. Tevc alguns prntestos, sim, mas prindpalmcntc por causa da 
cua11 de tr11bnlhu ... M111 nllu pur c1tuN11 de dl1dplln11 c tudo m11IN. Adm quc II dl1clpll1111 e ... 
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Enfim, se. dez anos arras implantassem uma disciplina como essa na empresa, nao seria 
aceita. Mas nao ea RCl, quer dizer: com caras que sabotam o trabalho, que nao aparecem 
para trabalhar, com um absenrefsmo gratuito, enfim, gratuito ... Nao era gratuito, mas ... 
Tenho a impressao de que as coisas estao andando muito melhor, nao se ve tantas faltas, 
acontecem muito menos problemas de manha, no infcio da opera~o. Na RCl, isso ainda 
existe: eles tern muito mais dificuldade para entrar em operac;:ao, em geral faltam quarenta 
ou cinquenta caras [ ... ]. 

Poderiamos falar aqui (adotando o ponto de vista da direc;:ao) de uma especie 
de recuo, de marcha a re. De faro, as coisas nao transcorrem como no momento do 
"povoamento" da RCl. E como sea direc;:ao tivesse feito uma especie de balanc;:o 
critico na primeira oficina, como se tivesse percebido que, para "salvar a mobflia'' e 
obter um n.fvel de qualidade mi'.nimo, teria que mudar profundamente sua estrategia, 
parar de impor metodos que produziam o contrario do que se esperava: Contudo, ela 
sabe muito bem que e imposs.fvel voltar arras, a uma forma de organizac;:ao taylorista 
rigida. Sendo assim, inicia uma especie de recuo tatico, imposto pelas circunstancias 
e exemplificado por tres conjuntos de decisoes. 

O estagio de Morvillars (que havia sido reduzido a uma semana), assim como 
qualquer referenda ao "termo", sao completamente eliminados. A "preparac;:ao" para a 
transferencia e reduzida a meio dia de estagio, durante o qual o controle leva pequenos 
grupos para visitar as novas oficinas. Os operarios deixam o antigo acabamento em 
"equipes" de cerca de quinze pessoas, tal como haviam se formado na antiga oficina. 
E a hierarquia cuida sistematicamente para que todos os membros de uma "equipe" 
estejam presentes para que sejam transferidos "em bloco". Mas isso se da quase sem 
comentarios OU justificativas, ninguem teoriza a nova pratica. 

Na oficina, estabelece-se uma l6gica de "tolerancia'' que, sob certos aspectos, lem
bra a da velha oficina de acabamento. Comportamentos que, dois anos antes, haviam 
sido imperativamente proibidos sao revistos. As antigas proibic;:oes (nao fumar, nao 
comer no posto, usar as duas pec;:as do uniforme verde-limao) nao sao mais impostas 
da mesma maneira e, em larga medida, nao sao mais respeitadas. Ha um retorno das 
antigas praticas. Por exemplo, as garrafas de cerveja e de anisete voltam a cena: os 
operarios tomam bebidas alco6licas na semiclandestinidade. Todos os testemunhos 
confirmam que "o ambiente mudou", que sob certos aspectos o "clima'' do amigo 
acabamento "voltou''. Poderiamos falar do estabelecimento de um novo compromisso 
entre direc;:ao, controle e operarios. Esse retorno da boa convivencia e descrito por 
Patrick em dezembro de 1992: 

Como na epoca das ferias, no Natal, quando cada grupo faz uma coisa: o monitor vem, 
a genre da cada um 10 paus e compra duas ou tres garrafas ... E hebe enrre a genre ... Mas 
dessa vez foi a genre que decidiu isso ... Ninguem decidia nada e ai, de repente, eu disse: 
"Poxa, cada um da 10 paus", e o monitor: "Esta certo, eu assumo", e comec;:ou assim ... 
Mas e o grupo, porque o outro grupo, por exemplo, o outro turno nao quis fazer como 
a genre ... Era uma coisa enrre colegas ... Como de tarde, quando a genre traz uma garrafa 
para o lanche e tudo ... Tern o tempo todo uma especie de equipe, de coleguismo ... Mas 
assim que a genre coloca a garrafa na mesa, vem o chefe, o contramestre, olha c: diz.: "Nao 
e assim que se faz ... ". Eles nao profbc:m, mas tambem nao gostam. 0 quc: nAo 11cc:lt11111 (: 
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principalmente o anisete. E verdade que um cara que hebe dois tragos ... niio e todo mundo 
que aguenta ... E depois, nos aniversarios, tern tambem os caras que trazem tres garrafas para 
o grupo, tres garrafas de champanhe. [ ... ] Em prindpio, todo mundo hebe champanhe, 
a gente, por exemplo, hebe champanhe as sextas-feiras. Mas no meio da semana a gente 
leva um tinto para o lanche e tudo ... Ate dissemos para o pessoal que estava na mesa do 
lado para ir devagar: eram seis ou sete e tinham levado tres ou quatro garrafas, ai fica feio. 
Um gole ainda vai, mas niio em excesso ... 

O pessoal bebia tanto assim no antigo acabamento ... ? 

[Hesitando.] Born, talvez niio tanto, a gente tern menos tempo agora, e depois eu, pessoal
mente, niio gosto de encher a cara ... Gosto de tomar um vinho, dois ou tres copos, porque 
afinal a gente tern de trabalhar. No antigo acabamento, a gente bebia mais. Mas naquela 
epoca niio era raro o cara trazer um frango assado ou uma galinha cozida e a gente lanchar 
em meia hora, mas depois niio fon;:ava muito no trabalho ... 

Apesar do ressurgimento de escapes criados por esses momentos de boa convi
vencia, todos, inclusive os agente de controle, reconhecem que ha intensifica¢o do 
trabalho ("os postos de trabalho estao cada vez mais duros", "o pessoal esta sempre 
foryando em cima dos postos"). Os operarios tern a impressao de que sao acrescenta
das cada vez mais operay6es. Alem disso, a pressao sobre os doentes e a luta contra o 
absenteismo se acentuam, as visitas em domidlio sao mais numerosas: Os "buracos" 
nas cadeias de produ¢o (operarios ausentes, doentes etc.) obrigam os monitores a 
manter varios postos, a "correr de um lado para o outro" o dia inteiro. Se os operarios 
podem reinserir-se na antiga l6gica taylorista, os monitores, ao contrario, devem estar 
"disponfveis". Constata-se igualmente que as transferencias de posto sao constantes. 
Assalariados de outras oficinas nao param de chegar a RCI, em geral mais qualifica
dos e mais velhos - daf os conflitos em torno tanto da questao dos bonus como da 
designayao para um posto mais ou menos difkil. Na pior das hip6teses, e como se a 
dire¢o dissesse aos assalariados: "Voces quiseram ficar no seu esquema, pois ficarao, 
seus habitos nao serao perturbados, mas terao de arcar com as consequencias". Nao 
causa surpresa a constatayao de que existe uma forte tensao entre as exigencias da 
direyao nacional da PSA, tal como formuladas em Paris, com a imposiyao de uma 
melhoria da produyao de 10% a 12% ao ano, e a direyao local, que tern de se esforyar 
para conseguir uma qualidade minima com os homens de que disp6e. 

7, Resistencia operaria 

Pode-se falar em vit6ria operaria, entao? Certamente nao, embora incontestavelmente 
tenha havido um recuo por parte da direyao, Basta pensar na intensificayao, muito 
clara, do trabalho. Pode-se dizer que a velha "cultura operaria'', a antiga "cultura de 
oficina", levou a mdhor diantc de um modelo cultural imposto, baseado nos metodos 
de admlnlstrac;llo J11pn11C'NC'N~ Sim c nao. Sim, porque os operarios perceberam clara
mcnte o recuo d1t dlrr\·An 1111N llll<'Nlli<'s rchttivas a autonomia, a margcm de manobrn 
no posto de: tr11h1tlh11, Nftn, 11111'llllC' 011 opcrdrlos nl\o ussumlrnm css11 vltorln, c: 111\n 
pndl11m 1tH11111l,l11, pul• vham J, for11111 muho n!tld11 o reve1·110 d11 111,d11lh1u 11 lntrn· 
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sificac;ao, sob uma forma "classica'', dos ritmos de trabalho. E o que explica aqui um 
representante da CGT da RCI: 

Antes, no antigo acabamento, tinha sempre algum pequeno movimento, uma equipe que 
parava o trabalho por isso ou por aquilo, mas agora, na RCl, nao tern nada disso. E real
mente ... Mas acontecem coisas que deviam fazer os operarios reagir: quando retiram parte 
dos bonus e tudo mais! Eles discutem, clizem: "E um absurdo", mas ... Existe uma especie de 
desmoralizas;ao ... Eles ficam contentes de a gente poder interferir nesse ou naquele problema. 
Mas des mesmos nao querem se envolver ... E depois, isso tudo que a gente acabou de men
cionar: o fato de nao existir mais solidariedade, de ser preciso recriar essa solidariedade ... Esta 
todo mundo no seu canto ... Quern quer uma promo¢o, por menor que seja, que se mexa ... 
Quern esta num posto mais f.icil e tern medo de ser tirado de la que se mexa ... Sao todas essas 
coisas que fazem o inclividualismo. [ ... ] 0 que acontece tarnbem e que os postos estao ficando 
cada vez mais clificeis. As vezes, nao e que sao tao duros, mas sao tantas opera-;:6es a mais para 
fazer que acabam ficando mais clificeis: a forma de entrar no carro, por exemplo, apesar de 
o tren6 e, consequentemente, a carca-;:a poder variar de altura, nao da, o carro tinha de 
ficar mais embaixo. [ ... ] Eles for4raID cada vez mais os postos de trabalho, os postos sao cada 
vez mais duros, estao sempre acrescentando opera<;6es. Atualmente, o piano FNE' esta no 
maximo, toda clia tern gente que vai embora e nao e reposta ... Tern o pessoal que esta vindo 
das outras oficinas, e estao apelando cada vez mais para o pessoal dito de capacidade restrita. 

Durante OS tres anos de transferencia, a direyao da f.ibrica nao esbarrou de fato 
numa oposiyao sindical "a moda antiga'', consciente, organizada e mantida por uma 
perspectiva estrategica que expressasse, por exemplo, nostalgia ou desejo de um retorno 
a "ordem antiga'', quando o poder dos representantes sindicais era mais forte. Tambem 
nao enfrentou um "retardo mental" dos operarios, um "arcai'.smo" congenito, porque -
devemos insistir - a angustia presente entre as fam{lias operarias tinha muito pouco 
a ver com a representac;ao que fazia a maioria dos executivos. Tinha a ver com uma 
"resistencia'' surda, passiva, marcada pelo medo de estar desarmado, de nao se sentir 
a altura do que era proposto na f.ibrica. Uma resistencia feita de incertezas, e as vezes 
de incoerencias, quanto a maneira certa de lutar, de preservar ainda um mfoimo de 
chances para o futuro. Uma resistencia que nao chega a levar a definiyao de objetivos 
estrategicos, mas distingue-se antes na constatayao resignada da "bagun~' e na satis
fayao sombria de denunciar essa "bagunya''. E o que expressa a retomada de palavras de 
ordem como "os 1500 paus" (nas quais ninguem acredita de fato). Essas palavras 
de ordem, por mais irreais que sejam, exprimem antes o rancor e o sofrimento acu
mulados. De maneira esquematica, os OE aparecem como pessoas que se revoltam 
contra a imposic;ao - no mfoimo "desastrada'' e feita da maneira mais "voluntarista'' -
de uma ordem (relativamente) nova, cuja filosofia profunda lhes escapa, embora se 
ajuste imediatamente as estruturas mentais dos tecnicos ou dos novos OP. Temos a 
sensayao de que, para que aderissem de maneira profunda a essa filosofia, seria preciso 
que os OE tivessem uma relac;ao diferente com o futuro, individual e ao mesmo tempo 
coletivo, que simples operay6es de "remotivayao" nunca permitirao que adquiram. 

Fundo Nacional do Emprego, fundo ligado ao MinlN1erio do 'l\·gl,nlho; ~nrnnlr II nuxllin ,lr-r111prr~11, 
complcmcnta o salnrio dos 1nc-upoNen1AdoN e li11a111:la cur•u• dr fi1rmn~·Ao. (N. T.) 
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Ora, e o que a direc;:ao literalmente nao quer ver e, por isso, concentra-se apenas 
nos problemas de trabalho stricto sensu, finge acreditar que, com uma intervenc;:ao nos 
grupos de trabalho, podera transformar esses operarios. 

O que mostra nitidamente a hist6ria da transferencia para a RC2 e a facilidade 
com que a direc;:ao abre mao de sua estrategia voluntarista e acaba aceitando as re
lac;:6es sociais na oficina tal como sao. Conforma-se com uma soluc;:ao pragm:itica, 
admite que os operarios trabalhem em larga medida fora do quadro normativo que 
ela mesma implantou e, num primeiro momento, quase sacralizou. Se os grandes 
prindpios da gestao participativa sao tao facilmente deixados de lado, nao e por se 
mostrarem - tecnicamente falando - desnecessarios? E como se, afinal, a direc;:ao -
por nao ter encontrado condic;:6es suficientes para par esses prindpios em pr:itica de 
maneira satisfat6ria - pudesse abandon:i-los sem grandes prejuizos e recuar para uma 
cspecie de adaptac;:ao "realista''. Assim que consegue o que parece essencial aos seus 
olhos - um minimo de envolvimento com o trabalho, certo rompimento com a "estu
pidez" taylorista, a queda do absenteismo ea manutenc;:ao do ritmo de trabalho - para 
rcalizar seu objetivo fundamental, isto e, um crescimento regular da produtividade 
cum minimo de qualidade 13, a direc;:ao nao tenta mais desfazer os grupos formados 
cspontaneamente e aceita a volta de pr:iticas que se parecem estranhamente com 
aquelas toleradas na antiga oficina. 

Essa reviravolta na situac;:ao da RCl para a RC2 traz a tona a profunda aflic;:ao dos 
oper:irios. De fato, estes sao capazes de tomar sucessivamente, e as vezes simultanea
mente, posic;:6es contradit6rias, indo de uma atitude de envolvimento nos projetos 
propostos pela direc;:ao a uma posic;:ao de recuo ou mesmo de recusa. Eles aceitam 
o jogo da concorrencia entre eles num dado momento e, em outro, recusam-no de 
maneira ostensiva para se alinhar as atitudes de resistencia dos representantes da an
t iga cultura sindical. Na verdade, quase todos os assalariados oscilam entre estas duas 
tcntac;:6es14: de um lado, entrar no jogo da f:ibrica, mas sem aderir profundamente 
a lilosofia subjacente, porque os novos projetos e as novas l6gicas de concorrencia 
parecem mais "realistas" no longo prazo15; de outro, recuar para os antigos modelos 
dl· resistencia oper:iria, isto e, unir-se ao grupo de trabalho, recuperar as pr:iticas e 

11 1'.: claro que, entre muitos dos responsaveis, existe sem duvida o semimento de que talvez niio se 
dcva dar muita redea a espontaneidade operaria, porque isso pode sair muito caro em termos de 
qualidade dos carros. 

11 Nao podemos opor (como fazem "naturalmente" os militantes, num primeiro movimento) os que 
serialll "a favor" e os que seriam "contra'' entre os operarios. Antes de mais nada, existem "pessoas" 
q11e nfio sc scntem de fato nem de um !ado nem de outro, e que oscilam quase que continuamente. 
Essa osdla<;ao das atitudcs, que encontramos em quase todos os operarios (inclusive entre muiros 
1111e111es de controle), ultrapassa e transcende as antigas clivagens polfricas. E sinal de uma dificuldade 
pnru t'IIC.:0111rar pontos de referenda num universo em que predomina o sentimento de que e cada vez 
11111IN dllkil Ol'(lj:lllizar uma defesa coletiva, de que esta tern cada vez menos chances de levar a algum 
l't'Hlllllldn e, por filll, 1cm c.:ada vei. menos sentido. 

" E11111ernl, t'NNn 1111ludt' lnd11l n 1nedn, 11111s m11ms componentes estfo cm jop;o tambem: o sentimento de 
t)llt' u Nlllrn~dn rm ,·rrlnN nfidnuN 11A11 pmle 11111IN d11rar, dr t)llt' eln e lncompodvel com n prt'Nt'rvn<;dn 
,Ir ,·,i·1u ,ll11nlduJr 111lfrArl1 1111 11·1hall111 1mrquc 111uhnN 1r1hulhAJnre• cun•r1·va111 11111• e•11ddc dt' 
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o calor da antiga cultura e trazer de volta o modo de estrutura<;:ao do grupo. Dai o 
forte apego aos representantes de oficina, como se fossem o ultimo recurso, aquele 
que ninguem ousa sacrificar, a "boia salva-vidas" a qual todos se perguntam se algum 
dia terao de se agarrar. Contudo, esse apego tern suas ambiguidades. Os operarios 
votam maci<;:amente nas elei<;:6es para representantes de oficina, mas hem menos 
nas elei<;:6es para o comite de empresa, nas quais entra em jogo a defini<;:io de uma 
estrategia geral da empresa. Criticam e duvidam dos representantes, mas ao mesmo 
tempo pedem a eles que salvem a honra moral do grupo. A ilustra<;:ao perfeita disso e 
a situa<;:io (bastante frequente) em que todos os operarios de uma oficina vao trabalhar 
no s:ibado de manha como "volunt:irios", contrariando a doutrina do sindicato, mas 
acusam violentamente o representante no dia em que este, por estar imperiosamente 
necessitado de dinheiro, se apresenta para trabalhar no s:ibado. 

O que impede afinal que os OE passem definitivamente para "o outro lado", o 
que os retem do lado dos "colegas" e o fato de pressentirem que, diante da "condes
cendencia" e do menosprew com que sao tratados, s6 as modalidades tradicionais de 
resistencia que os sindicatos prop6em continuam f:ficazes - a despeito do que diz a 
dire<;:io. Embora "sintam'' que a domina<;:ao da tecnica e a desqualifica<;:io do antigo 
know-how estao se acentuando, embora tenham consciencia tambem de que as formas 
de resistencia a moda antiga levam a um impasse, a maioria dos operarios nao ousa 
abandonar totalmente O velho Sistema de referencias polf tico-sindical - por que ele 
nao s6 organiza a resistencia e mantem o espfrito coletivo, como tambem permite 
ao trabalhador se segurar na f:ibrica, oferece uma prote<;:ao minima contra os golpes 
baixos da dire<;:ao. 

8. A nova estrategia patronal 

Dos fatos ocorridos entre 1989 e 1993 nas novas oficinas, a dire<;:ao parece ter tirado 
varias conclus6es. Em primeiro lugar, deve desistir de mudar outras oficinas de Sochaux 
com base no modelo da Roupagem de Carca<;:a, porque o fracasso e patente: a "mi
xagem'' de jovens com velhos, a dinamiza<;:io dos velhos pelos jovens fracassou, e uma 
opera<;:io do mesmo tipo, aplicada em todas as oficinas, corre o risco de levar ao mesmo 
resultado. Em segundo lugar, nessas oficinas construidas recentemente (ea alto custo), 
e preciso "entrar em acordo" com a antiga cultura dos operarios que vao trabalhar ali, 
j:i que, por raz6es sociopoliticas, a empresa nao pode demitir os velhos em massa; por 
ultimo, fora da f:ibrica de Sochaux, e necessario desenvolver uma estrategia diferente 
de deslocamento das oficinas e de cria<;:ao de novas unidades de produ<;:io, compostas 
quase que totalmente de "jovens" nao qualificados (ou considerados como tal), mas 
que passaram por uma sele<;:ao mais rigorosa. Essa ultima estrategia parece mais "rea
lista'', uma vez que naquele momento os fornecedores de equipamentos para a industria 
de autom6veis (aos quais as grandes empresas recorrem de forma cada vez mais siste-

consd~nclA pmlissional, um gosto pclo tl'llhnlhn hcnfoltn 11ue nAn Ad111ltC' n dC'1l"lxn, 1111 llll'Nlllll u 
111hutu11em, LIU• Ne di:1e11vnlveu no RC I no• momenlll• dr 1111lor Ll••m111nl11~·An, 
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matica no quadro de sua politica de fluxos tensos) desenvolviam uma poli'.tica de 
constru¢o de pequenas unidades de prodm;:ao (por raz6es que se assemelham muito 
as que enfrentam as fabricas contratantes). 

Nao se pode estudar o que acontece nas oficinas de Sochaux, e a maneira como a 
dire¢o introduz ai inovac;:6es tecnicas e organizacionais multiplas, sem lembrar dois 
pontos. Em primeiro lugar, a l6gica com que a dire¢o considera o deslocamento 
de alguns "servic;:os" ou de certas unidades. Em segundo lugar, o tipo de selec;:ao que 
praticam essas novas empresas [subcontratadas], em geral pequenas e construfdas a 
partir de 1992-1993 a pouca distancia de Sochaux (25 a 30 quilometros), e o modo 
como administram essa mao de obra, em especial as relac;:6es entre diferentes gera<;:6es 
dotadas de qualidades sociais bastante diferentes 16• Hoje, objetivamente, uma grande 
empresa pensa os problemas de gestao de seu pessoal no interior de um espac;:o muito 
mais amplo do que ha quinze anos. Um elemento capital de sua estrategia e a possi
bilidade de deslocar certas oficinas quando ve que as resistencias sociais (que podem 
ter origens muito diversas) estao se acumulando. Quanto a argumentac;:ao dada, ela 
reveste contornos muito variados, mesmo que fundamentalmente se proceda ao 
deslocamento em nome de imperativos "tecnicos". De fato, e preciso ver que certos 
"problemas" que se apresentam no nfvel de uma grande fabrica vao tender, por isso 
mesmo, a simplesmente se deslocar no espac;:o geografico ... 

Em marc;:o de 1993, no peri6dico L'usine nouvelle, Andre Vardanega, ex-gerente 
de pessoal de Sochaux nos anos 1970 e depois responsavel pelo pessoal de todo o 
conj unto da PSA, tirou duas grandes lic;:6es dos faros ocorridos em Sochaux entre 1989 
e 1993. Primeira li¢o: s6 se dev.e por "velhos" operarios em instalac;:6es confiaveis. 
Tecnicamente, na Roupagem de Carcac;:a, as instalac;:6es nao eram nada confiaveis. Dai 
a multiplica¢o de panes que contribufram para quebrar, diz ele, o moral dos assala
riados. Ao mesmo tempo, as empresas encarregadas de entregar as pec;:as sao postas 
em questao. Talvez seja uma maneira de nao jogar todo o peso da responsabilidade 
nas costas dos responsaveis hierarquicos de Sochaux. Diz ele: 

Nenhum operador ficara satisfeito se as maquinas e os robos nao forem confiaveis. Houve 
muitos problemas no infcio por essa razao, o que desacreditou a oficina aos olhos dos 
assalariados. Da pr6xima vez, procederemos de modo a nos associarmos aos fabricantes 
de equipamentos desde o infcio e levar mais em consideras;ao as limitas;6es reais dos 
operarios. 

Segunda li¢o: e preciso recuperar ao mesmo tempo um quadro forte, os agentes de 
controle devem ser "chef es de verdade", e preciso manter distancia dos conselhos 
dados por consultores que nao conhecem de fato as oficinas: 

1" Podedamos 1·ctomar aqui a intuis:ao central de Margaret Maruani e Emmanuelle Reynaud, em Socio
logir dr l'emploi (Paris, La Decouvcrte, 1994). Em resumo, nao se pode isolar a questao das formas de 
trnh:1lhn dcnu·o de uma cmpresa da qucstao da organizas:ao do mercado de trabalho na zona de em
prc.'1111 dl'C.:undantc. l'or cssa logica, nfio sc dcvc considcrar apcnas a f.ibrica de Sochaux, mas a zona de 
C'111prc11n de.' Monthclinrd, c, mals aind:1, induir no rnmpn de an:\lise a evolm;ao das fabricns vizinhas 
du l'C'll!IC'Ol knmo UN de M11lhn11Nr 1111 VC'NOIII) C' Nnhn·u1do II dnN fi1rncl'C'dOl'C'N q11c jd C'Hl~n prcNC'lllc.'H 
11111.111111 dr r111111·r11n dr Sndutux (Edn, llo1111lnl ... ) 1111 HlAo ~'l'lu1ul11 novnN unlc.lucleN. 
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Parece-me que os operadores, mesmo polivalentes e semiautonomos, devem poder contar 
com um quadro forte. Nao existe misterio: os chefes de verdade tern competencias de ad
ministra<;iio, devem motivar as pessoas, nao sao somente tecnicos. A Roupagem de Carca~ 
padecia de um quadro muito fraco. 

No artigo que acompanha essa entrevista, insiste-se sempre nos mesmos pontos: 
a falta de cultura dos OE e seu arcai'.smo intelectual, que seriam quest6es basicas; a 
presen~a da CGT, que recuperou sua for~a em 1992 gra~as a incompetencia e aos 
fracassos da dire~ao (nao se diz nada a respeito da greve de 1989, que parece ter 
sido completamente esquecida ... ); a precipita<;:io da hierarquia, que se lan~ou num 
programa de reforma das atitudes operarias sem antes ter garantido seu territ6rio, 
sem realmente ter formado "chefes" para que seu programa tivesse exito. Esta claro 
que, retomando esse tipo de analise, nao se procura examinar de perto o modo de 
constitui<;:io e de perpetua<;:io de uma "cultura de resistencia", da qual nao se quer 
medir nem a for~a, nem as rai'.zes, nem as raz6es que a fazem sobreviver e que, de 
certo modo, incessantemente a fazem rejuvenescer. Note-se tambem que nao se fala 
mais daquele que foi o tema maior dos anos 1988 e 1989: o recurso aos "jovens" para 
dinamizar os "velhos" ... 

A partir dai'., na zona pr6xima a fabrica de Sochaux, aparentemente foi possivel 
aplicar uma estrategia de deslocamento sistematico. Tentou-se entao desmembrar aos 
poucos as grandes oficinas. 0 desmembramento de algumas (ou de parte delas) como, 
por exemplo, a guarni<;:io e a fundi<;:io, foi programado para breve. Esses deslocamentos, 
que ocorrem gra~ ao lan~ento de novos modelos, permitem a realiza~ao de servi~s 
mais comparaveis aos que se realizam na antiga fabrica, mas a um custo menor e em 
condi~6es sociais diferentes. Ao mesmo tempo - vantagem secundaria -, espera-se que 
contribuam para uma desestrutura<;:io controlada da cultura das oficinas povoadas por 
velhos operarios17• A maioria das tendencias que se identificam na zona de emprego 
de Montbeliard encontra-se tambem em todo o territorio nacional (algumas vezes de 
maneira ainda mais afirmativa), e especialmente, em todas as zonas onde uma grande 
fabrica coexiste com um tecido industrial heterogeneo de tipo antigo: reorganiza~ao 
do trabalho manual, busca de aumento rapido da produtividade, elimina~ao dos 
empregos de montagem, deslocamento de certos tipos de produ~ao, presen~a fraca 
de sindicatos e abundante de mao de obra jovem, considerada mais maleavel e mais 
apta a se mobilizar em favor da empresa. 

O estudo da transferencia dos OE pos em evidencia a incerteza, o medo, as hesi
ta~6es dos operarios durante o perfodo de 1989 a 1994. Essa especie de cronica de 
cinco anos permite compreender melhor a complexidade das lutas, dos riscos, dos 
"interesses" envolvidos, mas mostra tambem a necessidade de desconstruir as categorias 
coletivas das quais nos servimos usualmente para tentar escapar do risco de reifica~ao. 
Essa transferencia serve como "revelador", porque se insere num processo mais amplo 
de desestabiliza<;:io do grupo operario (e de sua cultura), que ja havia se iniciado varios 

11 Vcl' Al'lnellc (rorl!cu c Rene Mu1hlcu, /•'illh·te1ut11tm1bllr rt .111UJll'llil1u11·r lmlus1r1,I/, (Purl•, I lnrn111rn10N 
dn Cr111ru dr F.m1du• du F.m1m:11u, I ')I)~). 
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anos atras, mas sofre naquele momento uma violenta acelera<;ao. No momento da 
transferencia, os coletivos de trabalho encontram-se profundamente desorganizados. 
0 "grupo" e atingido em sua maneira de trabalhar, e claro, mas tambem e atingido 
na imagem que faz de si mesmo e naquela que quer apresentar aos outros. Essa trans
ferencia e uma oportunidade de "conversao" conduzida pela hierarquia, e que toma 
entao uma fei<;ao violenta na desqualifica<;ao das antigas maneiras de ser operarias. 
A desvalorizai;:ao simb6lica dos OE resulta finalmente na constituii;:ao de uma figura, 
a do "velho OE'\ velho campones, velho imigrante "inconversfvel", incorrigivelmente 
preso a seus habitos, o qual se deve desistir de mudar 18• 0 que aparece nitidamente 
a medida que analisamos em detalhe tudo que ocorreu no interior das oficinas refor
muladas e um s6 e t'.mico processo de desestrutura<;ao, de enfraquecimento simb6lico 
do grupo operario, um questionamento radical dos esquemas e das praticas que durante 
muito tempo permitiram sua existencia, dando-lhe coerencia e coesao. Sao antes de 
mais nada os esquemas 16gicos e cognitivos do trabalho poHtico dos militantes que sao 
atingidos em seu prindpio, a medida que a crise de cren~ dos militantes se desenvolve no 
contexto geral da derrocada dos partidos de esquerda e da crise dos valores do socia
lismo. Contudo, nao devemos ir rapido demais nem longe demais. Se a direi;:ao tenta 
impor a seus assalariados certas representa<;6es deles mesmos, os militantes, por sua 
vez, desenvolvem uma especie de contrapropaganda, apoiando-se na realidade vivida 
no dia a dia e na lembran~ que guardam dos momentos de luta. E, ao lado dos 
militantes ainda organizados, ha os "velhos". Vemos aparecer claramente, en tao, um 
apego aos antigos militantes, porque estes de certo modo simbolizam a resistencia -
que durante muito tempo foi eficaz - a um certo tipo de domina<;ao. Em todo caso, 
nunca ha um movimento unilateral de desorganiza<;ao ou de consciencia pura e simples 
da desvaloriza<;ao. 

"O que eles querem sa.o grupos com a cara deles'' 

(Patrick, OE da RCl, 36 anos) 

O que eles querem sao grupos com a cara deles. Outro dia, no setor de trabalho de Hamid 
[um representante do setor da CGT], teve uma pane e eles sabiam que ia durar no mfni
mo duas horas ... Entao, fizeram um drculo de qualidade durante a pane. Hamid queria 
falar do aquecimento, porque a verdade e que, desde o come<;o do inverno, a gente estava 
congelando. Foram os operarios que disseram para ele: "Cfrculo de qualidade nao e para 
discutir isso". Maso chefe disse: "Nao, tudo bem, podemos discutir isso", entao, por ai 
voce ve ... 0 outro estava congelando tanto quanto a gente! [Risos.] [ ... ] Sao uns quatro ou 
cinco que participam do drculo de qualidade. Tern o monitor, porque e obrigado, senao 
nao seria monitor! E mais dois ou tres caras que ainda acham que podem subir. E os "novos 

'" Veremu• nnN NC'jllllldu r 1rrrrlrn pur1rs <Jue existem tambcm mecanismos de "rcduplicai;:ao" dessa des
v11lorlzo~A11 qu, NI' nl11111 for11 d11 lilhl'il'll, r que devem se1· pensados como mis. lh1ta-se de processos 
c111e 1e ddl11r1111111 fl(l•\'11 Im 11111111. I lolN 1101110N devem 1er mendmrndnH 11qul: mercodn de 1rnb11lhn e 
11111dn11r,:11111111l11,i111 ,.,,11111, N,u,1 ll11i1 11fvrl1, l'OllNll'nrnMr 1·d11~na1 dr fr1r~11N rn)o• efalln1, I d11r11, 
Nin Nrn1id111 lm·dllllflllf, 
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contratados", antigos temporarios a quern prometeram mundos e fi.mdos. Esses entram 
muito mais facil na l6gica dos patr6es. [ ... ] Para ser monitor, voce precisa estar motivado ... 
E tambem precisa saber comandar as pe<;as. No comec;:o, na RCl, as series de trabalho 
tinham de ser definidas. No acabamento, na RCO, cada um tinha uma folha da serie 
de trabalho em que o preparador marcava o que tinha de ser feito. Mas aqui e tudo com o 
grupo ... Antes, cada mohitor se reunia com os chefes e depois dizia: "Preciso de tantos caras 
para fazer tal coisa ... Seria melhor se ... Esse vai para tal lugar ... ". Mas agora niio querem 
mais que os monitores participem dessas coisas, porque eles brigam entre eles ... Tern os que 
nunca estiio contentes, e sempre um tal de: "Preciso de tantos caras para fazer tal coisa ... ". 
Enquanto com os jovens e sempre: "Sim, esta certo chefe, estamos indo!". 

Trecho de uma visita as novas o6cinas (RCI) com um funciona.rio do 
servi~ de comuni~ 
(janeiro de 1990) 

No momento em que entramos na RCI e vemos as linhas em funcionamento ... 

De quem partiu a ideia de vestir os homens de verde? 

Deles ... A genre faz parte de uma mesma equipe, esta no mesmo barco, faz parte de uma 
equipe, niio existe mais diferenc;:a ... Isso permite ... Como e que vou dizer ... lsso permite 
tirar certa apreensiio do dialogo ... Talvez voce nem sempre se sinta a vontade na frente 
de um engravatado ... Agora, com o pessoal todo vestido do mesmo jeito, a gente pensa a 
mesma coisa, trabalha pela mesma coisa ... Se preferir: isso reduz a distancia ... Born, ainda 
existem as distancias hierarquicas, ne? Ninguem vai sair dando tapinhas nas costas do outro! 
Niio chega a tanto! Mas no nfvel do dialogo ha uma melhor apreensiio, uma apreensiio 
a menos; ele esta vestido do mesmo jeito que eu, entao posso conversar com ele, vamos 
conversar sobre o mesmo problema, ja que fazemos parte do mesmo servic;:o, estamos no 
mesmo nfvel, apesar de existirem ... A hierarquia, num determinado momento, toma as 
redeas. Quando uma decisiio precisa ser tomada, e pela via da hierarquia, e o normal, mas 
no nfvel do dialogo existe uma barreira a menos. 

O risco do tratamento informal 

Um casal de operarios da fabrica, na entrevista que nos concede, insiste na dimensao 

oculta pressentida no contrato de trabalho. 

Ele - 0 que eles imp6em e que todos se tratem por "voce". 

Ela - Eu niio gosto ... Chefe e sempre chefe ... Contramestre e sempre contramestre ... Eles 
estao acima de mim, nao tern de me tratar por "voce", eu nao gosto ... Ah, nao! 

Ele - Uma vez um contramestre me chamou de "voce". Virei para ele e disse: "Com quern 
o senhor esta falando?". Acabou essa hist6ria ... 

Ea senhora chama o contramestre de "senhor"? 

Ela-Ah, eu chamo de "senhor" ... Acho que e cada um no seu lugar ... Bom, os contramestres 
me chamam de "senhora" ... Ja o chefe de equlpe ... lhesltandol Born, cum chcfe de el1ulpe ... 
Ele c super ... Ele gosta de brlncnr ... Nllo c um eNtr11g11·pr111.cre1. M11111 gente evlt1t •e tl'IIUlr 
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por "voce" ... Mas ... A gente nao se trata por "voce", mas enfim ... Nao sei... Ainda assim, 
eu nao me permitiria trata-lo por "voce" ... Em todo caso, ele tambem nao ... 

Ele - Ele ja esci numa classe superior, nao vejo por que ... 

Ela - Mas o outro me chama de "Janine" e isso nao me incomoda, mas ele nao me trata 
por "voce", tenho horror disso ... Em relac;ao a essas pessoas ... Tern gente que se permite 
me tratar por "voce" ... E sabe que nao gosto, mas continua ... Azar! Nao vou brigar por 
causa disso ... 

Ele - Nao responda ... Voce nao responde e acabou ... 

Ela - Sim, mas se e uma informac;ao de que preciso ou um favor, nao vou dizer: "Eu 
gostaria de ... " As vezes e urgente. 

Ele - No come<;o, eles chamavam a gente pelo prenome ... 

Ela - Prefiro isso a "voce" ... 

Ele - Eles se acham superiores a nos, entao nao vejo por que ... Pelo menos, para faze-los 
emender que ... Que somos iguais a eles! Se o cara enche o seu saco o dia inteiro e depois 
chega em voce e ... 

"Todas essas manhas que a gente descobre e melhor guardar para a 
gente" 
(Patrick) 

Na sexta-feira, veio o diretor do centro, estava todo vestido de ~erde ... Veio ver os retoques. No 
nosso canto, ele passou batido ... Mas, no estagio de cima, parece que foi ver os carros: 
pegou as folhas, verificou todos os retoques e tudo. E parece que ficou fulo. Os retoques tern 
um tremendo problema, porque eles querem que a gente fac;:a-tudo: controle, retoques, 
ea gente nao tern tempo. E um parafusinho que espana, a gente nao tern tempo de buscar 
a tarraxa, entao passa um pouco de graxa e aparafusa de novo: se deu, deu, se nao, passa 
do mesmo jeito. A gente pensa: "Se voce tern um colega que esta ma!, que esta gripado, 
voce tern de ajudar". Mas mesmo que quisesse, nao ia conseguir, porque voce pode fazer 
um carro no lugar dele para dar uma mao, mas o dia inteiro e impossfvel... A gente monta 
os cabos, se alguem erra um cabo, la embaixo eles vao ver porque sao eles que fazem as 
ligac;:oes ... Eles vem dizer: "Voces erraram o cabo". Este mes, so mos tres para montar os 
cabos, eles queriam que um descarregasse os cabos e que os outros dois fizessem o servic;:o 
de tres ... Eles tentam, mas vai la ver os quatro carros que a gente fez! [Risos, alusao aos 
defeitos.] Depois, eles chamam um monitor porque as coisas vao de ma! a pior ... Seria 
melhor se parassem tudo logo de uma vez ... Ea mesma coisa com as sugestoes: estimulam 
a genre a fazer um monte de sugestoes. Assim que voce sugere alguma coisa ... Nao sei... 
A gente tinha de por um elastico e eu achava que aquilo nao servia para nada, entao eu 
disse: "Que se danem ... nao vou por mais elastico nenhum ... " Antes, voce precisava prender 
os calms com um elastico, depois mudaram e o elastico nao servia mais para nada. Eu nao 
punha mais o elastico e la em cima ninguem dizia nada. Fazia uma semana que eu 
nllo pun ha mais o elastic<> c: al, um dia, teve um controle e o controlador veio falar comigo: 
"Voce nl\o esh{ pondo o dds1lco, vou ser obrigado a fazc:r um rdat6rio". E c:u: "O elastico 
nAo serve p11r11 nnd11I" "~, 11111• nlnHu~m mandou parnr de: i.:nlni.:111'," "Estnu dlzendo ,1uc: 
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niio precisa colocar, faz urna semana que nao estou mais colocando." E ele, logo em seguida: 
"Fac;:a uma sugestao". Af eu disse: "Eu niio fac;:o sugestoes, e o grupo que faz". Entende, 
siio essas coisinhas: somos pagos para colocar um elastico, eles eliminam o elastico porque 
nao e mais colocado, mas em compensac;:ao nos dao um bonus. Para por o elastico, a gente 
levava talvez cinco segundos, mas eram cinco segundos ganhos. Vou dar outro exemplo: 
tinha um cara que tinha de colar um pedac;:o de fita crepe; tinha de ir buscar a fita. Um 
dia ele disse: "Vamos pendurar a fita no tren6" e ai nao precisava mais se deslocar. Hoje, 
eles tern um bonus de 55 francos cada um por causa disso. Dez recebem o bonus, mas 
tern 5 ou 6 centesimos de segundo a menos. Eles pagam 5 francos o minuto, se niio me 
engano, e esperam recuperar isso em 6 meses. [ ... ] Entiio, todas essas manhas que a gente 
descobre, e melhor guardar para a gente. 

Mas ndo estd ficando cada vez mais dificil? 

Esta, porque, como agora a gente se reveza nos postos, nunca esta no mesmo posto, o cara 
ve o problema e pensa: "Eu tambem podia fazer uma sugestao ... ". Nesse momento, estou 
em tres postos: cabos, ar [ar-condicionado] e pro-ar [provisiio de ar-condicionado]. Em 
prindpio, todo mundo deveria se revezar nos postos, mas nesse estagio ninguem se reveza 
porque niio tern como. [ ... ] Entiio, um dia, voce descobre uma coisinha, mas guarda para 
voce, e, no dia seguinte, vem um cara que e urn baba-ovo e pensa: "Vou fazer a sugestao", 
mas ele nao tern o direito de fazer no nome dele, tern de fazer no nome do grupo. Tudo e 
em grupo ... Porque, antes, como a genre ficava sozinho, se fazia uma sugestao, sabia que ia 
ter enchec;:ao dali a quatro ou cinco meses. Entao, ficava na duvida. Hoje, o cara encontra 
urna coisa e pensa: "Vou fazer isso pelo grupo", sempre vai ter um que vai ... que vai em 
frente feito uma mula s6 para ganhar 5 ou 10 francos. 

A vigilancia e o 6.m dos bonus 

Digamos que, todo mes, eles eliminam o bonus por produtividade - produc;:ao e 12,50 
francos por semana. Como sempre, tern um dia da semana em que niio tern produc;:ao, 
eles eliminam ... Esse bonus, desde que foi implantado, a RCl nunca recebeu. Dizem 
que e nossa culpa se nao temos produc;:ao. Um telex tern uma pane, e nossa culpa; se da 
merda em outra oficina, e nossa culpa! Born, tern os 50 francos por semana de bonus por 
qualidade, mas se voce fica doente, eles eliminam esse bonus porque, quando voce esta 
doente, niio faz a qualidade. Tern tambem o bonus por limpeza e seguranc;:a: 12,50 francos 
por semana. Se um cara passa e o chao niio foi varrido, ou se tern algum problema de 
seguranc;:a, sei la, urn armario aberto, eles consideram que voce devia ter chamado alguem 
para fecha-lo, ou se tern um carrinho com um gancho para baixo, alguem pode tropec;:ar, 
eles eliminam o bonus. 

E quem constata isso, o chefe? 

Nao, e um cara espedfico. Acabou de mudar. Uma vez, vi que um sujeito estava olhando, 
entiio perguntei quern ele era, e ele me disse: "Eu cuido da provisao". No fim das contas, 
ele vinha para ver. Dizia que era da provisiio, mas era o cara que verificava se as normas de 
seguranc;:a estavam sendo respeitadas. Outro dia, peguei o sujeito de novo: "Voce podia ter 
se apresentado direito ... " A vigilancia esta cada vez pior ... Sei la... A gente sente o tempo 
todo ... Tem sempre algucm nas areas de descanso. E ainda tern uns paincis de cores difo
renrc:s cmdc: c:Mcrc:vc:m os nomc:s dos ausc:ntc:s ... 
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"Eu disse a eles: 'Escuta aqui, eu nao sou presidiaria'" 
(Uma OE que trabalha num posto de preparac;:ao da RC2, julho de 1993) 

Agora, as pessoas quase se comem pelo lugar das outras. Eu vejo pela cadeia de produc;:ao 
ao meu lado ... Tern um turno que quase nao se fala ... E uma aberrac;:ao, porque a gente 
passa o dia juntos ... Como eu, nesse turno com a minha colega ... A gente conversa, as 
vezes brinca, porque precisa relaxar um pouco ... Mas, no outro turno, nao tenho contato 
com ninguem, mesmo estando cheia de trabalho, o dia nao passa. Mesmo quando trago 
o arsenal [para o pessoal da cadeia de produc;:ao] ou vou buscar os carrinhos vazios, nao 
tern nada, nada, ninguem se fala ... Ate com a Nadine, do outro turno, a gente conversa 
um pouco, mas muito menos do que com a Pierrete ... Porque, com ela, nao da para falar 
sobre qualquer coisa ... 56 o que interessa. Agora o dia passa mais rapido porque, mesmo 
nao conversando o tempo todo, a gente con versa ... uns minutinhos. Isso faz hem, relaxa, 
porque, caso contrario, nao passa ... Born, eu como com ela, mas com a garota do outro 
turno ... No verao, eu comia no posto, lia, fazia o meu croche ... Ate no intervalo para o 
lanche, nao tern mais nada. [ ... ] Agora e proibido fumar no posto de trabalho ... E obriga
t6rio usar uniforme ... Porque, numa determinada ocasiao, me vieram com a reflexao: "Vore 
vai ser obrigada a usar uniforme". Ai eu disse: "Escuta aqui, eu nao sou presidiaria". Eles 
impuseram uma roupa, mas eu nao sou obrigada a aceitar. [ ... ] De todo jeito, como hoje 
de manha, eu me visto normalmente [isto e, sem o uniforme verde], trabalho a vontade ... 
Nao vou ... Normalmente, a gente e obrigada a aguentar essas calc;:as ... Tern gente que usa 
jaqueta, vem de camisa ... E verdade que teve um que cortou a calc;:a e fez um short, porque 
estava muito cal or. Mas ele estava a pe ... Mas algumas vezes me vieram com a reflexao: 
"Voce precisa seguir as normas ... Quer uma calc;:a?". "Nao, se tiver vontade, eu ponho ... " 
Depois, eu trouxe uns aventais la de onde eu trabalhava antes, apesar de tambem ter as 
minhas calc;:as verdes ... porque, born, a gente mexe com graxa ... 

"O operario que corre para fumar'' 
(A mesma OE da RC2) 

Do que me dou conta tambem e da diferenc;:a que pode ter entre os caras que estao nos 
escrit6rios ... Born, eles chegam, vao para a area de fumantes, fumam seu cigarro ... E ficam 
ali tranquilamente ... Enfim, nao quero exagerar ... Mas no minimo quinze ou vinte minutos, 
enquanto o operario tern de correr para fumar quando tern um tempinho, um buraco ou 
sei la o que ... Ele se apressa em fumar metade de um cigarro ... Porque, muitas vezes, nao da 
tempo de fumar o cigarro inteiro ... Entao, isso me tira um pouco do serio tambem porque 
penso: "No fundo, a gente ser obrigado a fumar nuina area de fumantes, tambem nao e 
pratico ... ". E verdade que as pessoas tambem eram porcas, as vezes tinha bituca de cigarro 
jogada por toda parte, e verdade, era um absurdo ... Mas, enfim, as pessoas nao tern tempo 
de fumar ... Conhec;:o gente que ainda fuma no posto de trabalho e esta muito certa ... Born, 
vou ate a area de fumantes porque nao estou muito longe dela e as vezes tern buracos na 
cadcia de produc;:Ao ... Entrc um carrinho e outro, tenho tempo de ir fumar um cigarro, 
cnfim, as pressns, 111111 lntt'lm ... De lJUalquer maneira, des [o controle] nao querem que 
n gentc fiquc no 1m1to, ~·~ o rof~. clcN 11Llo gostam muito, lJUando voce leva o cafe para o 
pnNtn ... liu lcvu 1111111111 11 .. 1111 ... l\1r,111r 1111rn111lmcntc de• 111111 lJUcrcm ... Sc voce lnnchn 
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no seu posto, eu digo que nao vou para o meu carro, como no inverno, quando esta um 
frio de rachar ... Mas eu como no meu posto de trabalho ... Porque, la no refeit6rio, e tudo 
la ... E eu, como num turno fico presa e no outro nao tenho nenhum problema ... Se quero 
ler - para isso a gente precisa de um pouco de tranquilidade - ou mesmo se quero fazer 
croche ou tricotar um pouco durinte o intervalo de meia hora ... 
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O BLOQUEIO DA MOBILIDADE OPERA.RIA 
EA EXACERBA~AO DAS LUTAS 

DE CONCORRENCIA 

Concentrando a pesquisa na transferencia dos OE da carroceria, nos demos coma 
tarde demais de que os OP desapareceram pouco a pouco do campo de visao da 
investiga<;:ao1• Nos anos 1980, os OE monopolizaram a aten<;:ao e acabaram repre
sentando o grupo operario por inteiro, tanto nas diferentes instancias sindicais (nas 
quais progressivamente suplantaram os OP, que eram predominantes nos anos 1960 
e 1970, em especial na cGn como no espa<;:o publico, particularmente no momento 
da greve de 1989. Os OP, que havia decadas formavam a elite operaria da fabrica, 
parecem terse retirado de cena sem muito alarde2, assistindo com uma mistura de 
irrita<;:io e resigna<;:ao ao lento, mas inexoravel, desmoronamento do grupo. Trata-se 
aqui de um processo social da maior importancia para a compreensao das transfor
ma<;:6es do grupo operario local, porque, de um lado, ele diminui de modo conside
ravel as chances de ascensao dos OE e, de outro,' priva-os da possibilidade de se 
identificar e de se reconhecer nesse grupo superior constitufdo pelos OP. E por essa 
razao que o processo de enfraquecimento dos OP nao para de "martirizar" surdamente 

No crabalho feito com Christian Corouge, OE da fiibrica, em meados dos anos 1980 (ver anexo me
todol6gico), a questao das relac;:6es entre os OE e os OP ainda era onipresente. Os "profissionais" da 
fabrica cram admirados e ao mesmo tempo invejados pelos OE. Para aprofundar essa questao e trazer a 
cena o ponto de vista dos OP, foi feito na epoca um trabalho de entrevistas corn alguns "profissionais" 
da fabrka. 

Ncnhumn mobillzac;:fo colctiva buscou salvar o que des reprcsentavam cm termos de cultura de trabalho 
c de cuhurn polhkn. Em 1990, apenas o caso Fallot, o OP demitido pda emprcsa porter levado um 
form de Hnldn dn filhrkn ("e111pr~s111dn", db.In de, "rnuhndo", re1rucnv11 11 dlrec;:nn, npnindn por unrn 
c11r111 de dcmlMMfto pm fohn prnfiNN)nnnll, rnlnrnu-nM de vnlrn, pOI' 11111 h1·rvr perfndn, no prhnrlrn plnno 
d11N 1101 fdn• jnrnulf11 kH, 



80 Retomo a condi(:ao opera.Tia 

todo o grupo operario e, durante esse periodo de modernizas;ao, deixa marcas pro
fundas na consciencia operaria. 

Se mantivermos presente essa dimensao fundamental da transformai;:ao do grupo 
operario, entenderemos melhor por que tudo aquilo que se referia a ascensao na 
empresa se tornou, ao longo dos ultimos anos, um desafio importante para os OE. 
Na epoca em que os "operarios Peugeot" constitui'.am um grupo forte (social e politi
camente), respeitado e invejado (pelos salarios e pelas vantagens ligadas a uma grande 
empresa), a questao nao se colocava nesses termos, em todo caso, nao de maneira tao 
exdusiva: comes;ar e acabar na fabrica como "simples operario'' nao era decair nem 
"desperdis;ar" uma vida profissional. Para os que eram de origem rural ou haviam 
trabalhado em empresas pequenas, era ate uma escolha positiva. Eles nao precisavam 
"subir" a qualquer pres;o na empresa, ainda que o fato de "virar profissional" fosse 
respeitado. Esse estado de espi'.rito estava ligado, e daro, a maneira com que o grupo 
operario existia (produto de seu modo de constituis;ao hist6rica, de sua representas;ao 
poli'.tica, de suas formas de sociabilidade dentro das oficinas e fora delas ... ). Hoje, 
em estreita relas;ao com as transformas;oes da empresa ja analisadas, as condis;oes da 
carreira operaria encontram-se profundamente mudadas. A obsessao dos operarios 
da fabrica, em especial dos que ainda podem ter alguma esperans;a de "evoluir" na 
empresa (e tern, digamos, entre 20 e 40 anos) - obsessao que vimos crescer ano a ano 
no decorrer da investigas;ao -, e de "subir", de nao permanecer preso a "cadeia'', ao 
"servis;o de OE". As transformas;oes do sistema de promos;ao dos operarios na fabrica 
constituem o pano de fundo contra o qual se desenrolam as estrategias individuais 
de uns e de outros. 

Assim, esperamos colocar de outro modo o problema do funcionamento do 
mercado interno da empresa, ttazendo a cena o ponto de vista dos assalariados e 
retomando as perguntas que eles nao cansam de se fazer: como "subir", como fazer 
carreira, como conseguir um "lugar" melhor nas oficinas (dado que a barreira que 
separa o grupo dos operarios do grupo dos tecnicos parece intransponi'.vel), quais sao 
os riscos das lutas encarnis;adas que se travam em torno dos postos de trabalho para 
escapar das tarefas mais duras? 

1. A antiga aristocracia operaria da fabrica 

Sem querer dar, retrospectivamente, a ilusao de que houve uma "idade de ouro" ope
raria, nao e inutil lembrar que, nos anos 1960 e 1970, existia na fabrica um sistema 
de promos;ao para os operarios - e daro que sob uma forma rudimentar (pouco 
formalizada e influenciada por 16gicas personalizadas). Essa promos;ao era relativa, 
lenta e difi'.cil. Podemos distinguir dois tipos: o primeiro, e mais importante, dependia 
da obtens;ao de uma qualificas;ao (de "operario profissional") ou do acesso ao con
trole de baixo; o segundo, sobretudo nas oficinas de OE, ocorria quando se ascendia 
aos "pequenos" postos ("reparador", "regulador", "retocador" ... ). Concentraremos 
nossa atens;ao no primeiro, porque o caminho de prom0<;:ao mais comum pnra os 
OE da fabrica consistiu durante muito tempo em tormtMe "prnfi11lun11l" - p11li1vrn 
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carregada de sentido que, sozinha, simbolizava o respeito e a consideras;ao que se 
davam aos OP 3• 

Estes formavam a "aristocracia operaria'' da fiibrica, encarnavam localmente o 
"ideal do n6s" operario; era o caso, sobretudo, daqueles que haviam passado pela 
escola de aprendizado da Peugeot (EAP), tambem chamada de "escola profissionali
zante", que fechou as portas em 1970 depois de quarenta anos de existencia. Foi criada 
em 1930 para, de um lado, fornecer operarios qualificados a fiibrica de Sochaux - que 
havia crescido nos anos 1920 com a anexa<;:io da fiibrica de carroceria em 1926 - e, 
de outro, remediar localmente a falta de um estabelecimento escolar que permitisse 
a formas;ao desses trabalhadores. Os alunos passavam por um exame de admissao (que 
depois de 1945 se tornaria um concurso), mas os filhos dos funcionarios tinham 
prioridade. Os aprendizes recebiam uma remuneras;ao desde o primeiro ano de for
ma<;:io, que durava tres anos. 0 objetivo da EAP eraser um local de excelencia operaria, 
o que tendem a comprovar os resultados do CAP* (92% de aprovas;ao no perfodo de 
sua existencia, de 1930 a 1970). Adotava um sistema escolar que misturava sans;6es 
positivas - a remunera<;:io final aumentava com a media das notas, a competi<;:io era 
valorizada (discurso do "primeiro da turma'' na entrega dos premios ... ) - e sans;6es 
negativas - separas;ao dos alunos piores, ameas;a de jubilas;ao, exame trimestral de 
recupera<;:io. 0 exame final, que permitia classificar os aprendizes, era extremamente 
solene (dez dias de provas e mobiliza<;:io dos diretores das varias fiibricas de Sochaux 
para a corres;ao). 

Da nota obtida dependia a atribuic;:ao do diploma de melhor aprendiz e, entre os premia
dos, a classificac;:ao na grade profissional da empresa: seja a obtenc;:ao imediata do Pl 
por pane dos melhores com direito a postular o P2, seja a admissao no grau de Pl aos 18 
anos. Ultimos resultados essenciais: a ordem de prioridade para a designac;:ao nos dife
rentes setores, ao sair da escola, dependia da classificac;:ao no concurso; alem disso, durante 
os ultimos anos, o diploma dispensava do "estagio em produc;:ao" obrigat6rio para todos 
os antigos alunos ao entrar para a fabrica. Por esses diferentes meios, os melhores de cada 
turma tinham um infcio de carreira particularmente rapido, que lhes permitia contar com 
uma boa promoc;:ao. 4 

Roger J., 58 anos na epoca da entrevista, e um ex-aluno da escola. Operario pro
fissional durante trinta anos "na guarnis;ao" (nunca ultrapassou o nivel de P2), foi 
"barrado" na carreira por causa de sua militancia, primeiro na CFTC** e em seguida 
na CFDT (ele pr6prio filho de um membro da resistencia fuzilado pelos alemaes). Em 
julho de 1988, ele nos concedeu uma longa entrevista (quatro horas), em que evocou 
numerosos aspectos de sua atividade de militante sindical na fabrica de Sochaux. 

·1 As areas de qualificas:ao operaria na fabrica de Sochaux nao se reduziarn apenas a meclnica (ajuscador, 
fresador, torneiro ... ): cstendiam-se tambem a fundi<;:ao, a selaria, ao ajuste de ferrarnentas etc. 

Ccrtificado de Aptldnu Prn!isslonal, obtido na conclusao do segundo ano do ensino medio. (N. T.) 

4 Nlcol111 Hnt·,.frld, "I :~rnlr d'"l1111't'lllissnp;c Peugeot (1930-1970): une formation d'excellence", 
P11rmatl11n-lt'mplol, 11, J.7 J.11, J11l.-dr1 .. I 'JH•J, p, 121. 

.. C1111f·ed,r11~A11 l'rt1n~, .. 11111 'lt11h11lh111lnrl'I ( :r111~111. (N. 'I'.) 
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Privilegiamos aqui um trecho que mistura de maneira muito caracteristica sua for
mac;:ao, seu come<;:o no trabalho e a militancia. 

Eu tinha 14 anos quando entrei na escola profissionalizante. Nao posso dizer que era a 
elite, mas nao era mal, principalmente para filhos de operarios. A gente estava saindo da 
guerra. Para os que conseguiam entrar, era ... [gesto de admirac,ao] Foi o meu caso, eu 
consegui porque tinha uma selec,ao. A gente prestava um concurso no mes de setembro, 
eram uns 300 e eles selecionavam so 100, e ainda mandavam um quarto embora no Natal, 
no [fim do] primeiro trimestre. Sobravam 75. Ali aprendi o offcio de seleiro-guarnecedor, 
que logicamente me servia para fazer assentos de carro. E, de fato, entrei na vida ativa aos 
17 anos, na guarnic;:ao, na montagem de assentos de carro, que naquela epoca ja era um 
trabalho repetitivo. Cada um montava um pedac;:o do assento e passava adiante. A gente 
passava adiante e, no fim da mesa, ele safa pronto. A gente tinha uma produc,ao [ ... ] Na 
escola, tinha varios offcios: os tradicionais (fresador, torneiro, ajustador ... ) ea selaria-guarni
c;:ao ... Tinha eletricista tambem. E diffcil dizer exatamente como fiz a escolha do offcio. 
Nao fui com uma ideia espedfica, foi meio por acaso ... Gostei do offcio. E uma especiali
zac;:ao que nao existe mais e que logicamente devia me dar uma qualificac;:ao. [ ... ] A verdade 
e que aqueles que saiam da escola profissionalizante, em geral, formavam uma elite ... Todos 
os colegas que encontro, ja que agora tenho 39 anos de casa, a gente se encontra nas entregas 
de medalha, nos banquetes, todos esses caras sao no mfnimo agentes de controle, tecnicos 
e ate gerentes. Comigo, por outras raz6es, a coisa nao funcionou, mas em prindpio era 
para ser assim ... [Silencio.] No meu servic;:o, acabei indo para a serie. Mas eu tinha um 
controle, um chefe de servic;:o que nao ajudava, que nao gostava do pessoal que vinha da 
escola. Ele tinha se formado assim, na pr6pria empresa, alias, era muito competente, mas 
nao gostava da gente. Entao nao fazia nada para facilitar a nossa evoluc;:ao na carreira, mas 
isso, que fique bem claro, era no meu offcio [selaria], nao tinha nada aver com os outros. 
Trabalhei dois ou tres anos assim ... Trabalho repetitivo ... Depois me colocaram nas pec;:as 
separadas. lsto e, a gente pegava um certo numero de pec;:as em todas as oficinas de carro
ceria, centralizava, empacotava e mandava para a exportac,ao. Eles me colocaram ai [nesse 
setor] nao sei bem por que ... Porque eu tinha alguma vocac,ao, conhecia as pec;:as, talvez 
um pouco melhor do que os outros. Eu empurrava um carrinho, pegava as pec;:as, portanto 
nao era mais da selaria. [ ... ] Isso durou quinze anos. Apesar de tudo, era interessante, porque 
eu programava meu trabalho, era mais ou menos responsavel, mas sem ser pago por essa 
responsabilidade. Born, era assim. Foi nessa epoca que me sindicalizei. Tive de me sindi
calizar na CFTC da epoca, mais ou menos tres anos depois de ter entrado na vida ativa, 
nos anos 1955-1956. A primeira vez que fui representante, deve ter sido em 1961, na 
famosa greve em que a gente invadiu os escrit6rios e supostamente cortou um dedo do 
senhor Rouget [o diretor da fabrica]. [ ... ] 

Foi uma greve impulsionada por profissionais ou por OE? 

Entao, sempre teve um ... [Ele hesita.] Puxa vida! Vai ser diffcil [explicar]. Para ser reprc
sentante, a gente tinha de estar disponfvel, para um cara da cadeia de produc;:ao, isso nao era 
fa.di. Precisava ter, eu diria talvez, alguma instruc;:ao, nao sei como dizer ... Talvez nao ins
truc,ao, mas ... Acho que isso ja comec;:ava com a facilidade no posto de trabalho para sc 
formar, ler, estar em contato com os colegas, o que fazia a gcntc cvoluir ... Na cadcin de 
produc;:ao, isso nao era possfvel. Entao, a gente deparava com estc fcnl'>mcno: 01 rcpreac11-
tantes eram em geral profissionais, cm dctrimcnto do pcssoal da c11dcln de produi.:Ao, fotol
mcntc ... Principalmcntc no nlvc:I doa re1po111avel1, r1minumtc Ne vh1 Llln ra1pnnN,vl'l 11111nA 
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empresa como a Sochaux, que era na epoca, depois da Renault, a maior em concentrac;:ao ... 
Acho que nunca vi alguem da cadeia de produc;:ao responsavel pelo sindicato de Sochaux, 
nem da CFTC da epoca nem da CFDT, que veio depois. Alem disso, sempre existiu essa 
ideia de que um tecnico ou um "mensalista'' dava mais conta do recado do que um OE, 
porque o OE e subdesenvolvido ... Mesmo que nao seja necessariamente verdade ... Mas, 
evidentemente, o profissional estava mais disponfvel... 

Esse trecho deixa entrever que os profissionais, em especial os que saiam da escola 
da Peugeot, eram dotados de recursos tanto profissionais como politicos e culturais 
(sobretudo em rela<;ao a linguagem ea cultura). E preciso que se entenda hem a con
sidera¢o que tinham por eles nao s6 os outros operarios, como tambem os agentes 
de controle e os executivos da casa. 0 credito de que gozavam os OP era profissional 
e ao mesmo tempo "moral". Por seu saber profissional e pela forte cultura politica 
dos militantes, suscitavam, ou melhor, impunham respeito, eram os vetores e quase 
sempre os porta-vozes da cultura polfrica "a moda antiga''. 0 profissional era aquele 
que, na oficina, diante dos "chef es", nao admitia "levar desaforo para casa'', respondia 
a altura. Era em geral o militante que representava "dignamente" a classe operaria. De 
fato, numa fabrica como a Sochaux, os OP desempenharam um papel preponderante 
no surgimento de uma nova gera¢o de militantes entre os OE. 

Nao podemos compreender certos tra<;os da cultura operaria pr6pria de Sochaux, 
nem o papel dos OP na reuniao dos OE como grupo operario, se nao analisarmos 
a maneira como a cultural sindical e politica dos dois grupos se combinaram em 
tempos passados. No fim dos anos 1970 e infcio dos anos 1980, houve uma osmose 
entre as culturas dos OP e dos OE. Muitos representantes de oficina OE eram filhos 
de OP ou de agentes de controle (ou pertenciam a famflias de OP) e, portanto, foram 
cducados na antiga cultura dos profissionais. Eles adquiriram os "reflexos" e os apli
caram num outro contexto (o das oficinas de OE). Como tempo, ocorreu uma 
interpenetra<;ao das duas culturas, o que contribuiu para unificar o grupo. De um lado, 
os profissionais da fabrica socializaram os OE nas institui<;:6es que eram entao pro
priamente operarias (sindicato, comite de empresa, atividades culturais fortemente 
controladas), amoldando-os parcialmente a antiga cultura operaria. Apesar de certas 
formas dessa cultura mantida pelos OP parecerem ultrapassadas e um tanto ridfculas 
para os jovens OE (a linguagem, as roupas, o "jeito de ser"), isso nao impediu que 
os valores operarios, como a solidariedade, a valoriza<;ao do coletivo e a oposi<;ao 
marcada entre "eles" e "n6s", fossem de fato transmitidas. Poderfamos dizer que o 
vdho sistema "cegetista'' de representa<;ao do grupo operario (marcado por decadas 
de glacia<;ao stalinista) oferecia a esses trabalhadores - sobre os quais ainda pesava a 
indignidade cultural - meios rotinizados de conciliar o interesse individual com o 
l111crcssc coletivo. Mesmo que, nos anos 1970, certos militantes OE tenham se oposto 
nos OP (e ate com muita violencia, durance as chamadas "lutas de OE"), censurando-os 
cm especial pclo que sentiam como menosprezo - do qual vemos tra<;os na entrevista 
dtn<lu nrnis ;1dma -, tem-se a impressao de que isso sempre se deu tambem contra 
um fun<lo <le reHpc:ito e de ,1uc huvh1 uma especic de satisfa<;ao cm poder se reconhecer 
no ~r1q,o Nuperlor. 
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Aos outros OE, que entravam para a fabrica de Sochaux com um CAP obtido nas 
escolas de ensino tecnico da regiao, restava provar sua competencia "na fabricas:ao". 
Muito rapidamente, "passava-se por testes" para tornar-se OP de pleno direito e 
"subir" no escalao operario - de Pl a P2, de P2 a P3 e ate de P3 a OAQ (Operador 
Altamente Qualificado); ou "operario comissionado" (escalao de operarios qualifica
dos proprios da Peugeot). A fabrica de mecanica, que produzia motores e maquinas 
operatrizes (mais de 2 mil profissionais trabalhavam ali), e a ferramentaria central 
eram os verdadeiros "feudos" dos OP em Sochaux. Henri, ajustador que trabalha 
neste ultimo setor, conta seu percurso: 

Entrei para a fabrica em 1972, com um CAP de ajustador de mecanica geral, fiz o curso 
numa cidadezinha pr6xima e depois enrrei para a Peugeot, e la me colocaram para trabalhar 
na cadeia mecanica, ate o meu servi<;:o militar. Depois do meu servi<;:o militar, entrei para 
a OCS, a oficina de ferramenraria. La, a gente faz essencialmenre maquinas operatrizes e 
entra praticamente sem qualifica<;:ao, mas com o CAP. .. na epoca eles estavam pegando 
gente com o CAP. Depois, a genre passa por testes profissionais e vira Pl, P2 e assim por 
diante. Entao, voltei do Exercito em 1974 e fiz o teste, passei no teste para Pl em 1976 ... 
Com Bertrand [ele designa o colega] foi igual, ele fez mais ou menos o mesmo percurso. 
Born, o teste para Pl consiste em fazer uma pe<;:a com lima, um ajuste com lima, e depois, 
se consegue uma nota suficiente, a genre e Pl, se nao, nao e absolutamente nada. Mas era 
assim na epoca, a genre precisava fazer mais de 12 pontos para ser Pl e mais de 15 no teste 
para Pl para poder se candidatar a P2. 

Para evocar com exatidao o que fazia o prestfgio do OP, e preciso descrever tambem 
as condis:oes objetivas em que ele trabalhava, em nada comparaveis com as dos OE. Os 
profissionais trabalham "em horario normal" (salvo uns poucos que tern horarios 
noturnos), enquanto a maioria esmagadora dos OE trabalha "em turnos". Designados 
para tarefas de manutens:ao, ajuste e fabricai;ao de ferramentas, costumam administrar 
eles mesmos seu ritmo de trabalho, muito diferente daquele das cadeias de montagem, 
como indica Henri: 

Henri - Nosso trabalho nao e muito duro. Sabe, a gente tern um pedodo de montagem, 
um pedodo de fabrica<;:ao, mas nao faz trabalho em serie... En tao, a partir dai, nao da 
para fixar cada perfodo com precisao; e depois, a gente tern uma carga de trabalho muito 
flutuante, entao em alguns momentos a genre tern de desembestar, mas logo em seguida 
tern uma queda da carga e a gente fica meio subaproveitado. 

Enquanto nos setores OE. .. 

Henri, interrompendo - E, e uma explora<;:ao ... 

Mas voce, no geral, tem a impresstio que do ponto de vista do ritmo e diferente ... 

Henri - Nao, o ritmo ... [A secretaria do escrit6rio sindical ri. Henri, bem-humorado, 
brinca.] Por que voce ri quando o assunto e ritmo de trabalho? 

A secretaria - E tranquilo no setor de voces. [Risos.] 

E nao houve tentativas de ... 

Henri, interrompendo - Houve, mas e muito dificil... Essas tcntativas sao constantcs, mas, 
como cu disse, a gente s6 faz prot6tipos, s6 faz maquinas unitarias, s6 f11brh:1 prouul!>N 
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unitarios. Tern um escrit6rio de estudos que analisa, prop6e, e a gente faz a montagem, 
en tao tern um monte de modifica<;:6es para fazer, a gente percebe as incompatibilidades na 
junc;ao das pe<;as no momento da montagem, e nessa hora que a gente se da conta ... [dos 
problemas] Hoje, me passaram trabalho, eu tinha uma montagem para fazer e, na hora 
de montar, as pe<;as nao estavam conforme o projeto, entao tive de mandar retocar toda a 
"maquina''. Born, eu me apressei para eles fazerem tudo ainda hoje porque quero acabar 
logo esse neg6cio, mas eu podia ter deixado para depois, nao tinha problema. Agora que 
fizeram os retoques, vou montar amanha, mas enquanto isso fico sem fazer nada, venho aqui, 
tomo uma agua. E quando voce monta uma maquina, voce tern o perfodo de montagem 
da maquina, que e como eu disse, e depois tern os ajustes. Na hora dos ajustes, born, isso 
funciona, aquilo nao funciona, voce tern de descobrir onde nao funciona, o que acontece, 
apelar para os engenheiros, para os tecnicos, ver os problemas ... A gente trabalha, se preferir, 
acima, a gente procura, mas nao tern uma atividade ... A gente consegue se autorregular. 

A autonomia de que gozam os OP em seu trabalho e as trocas de favores que se 
estabelecem nas oficinas de profissionais permitem muitas v~ que eles dediquem tempo 
a uma produ~o pr6pria: e o que se chama no jargao opecirio de "peruca''; o termo usado 
localmente e "chicana''. Embora essas atividades semiclandestinas - muito frequen
temente os "chefes" estao a par, mas fecham os olhos, tanto mais que estao envolvidos 
nessas trocas de favores - possam proporcionar uma entrada de dinheiro extra5, sao 
sobretudo uma oportunidade de mostrar know-how tecnico, exibir "dons" para os 
pequenos consertos e ate competir na virtuosidade do trabalho manual. 0 clima que 
reina nessas oficinas e mais descontraido. Os chefes sao pouco presentes e as relac;:oes 
com eles sao, no geral, boas (eles tern muitas caracteristicas em comum, a comec;:ar 
pela forma~o de operario qualificado, a origem popular). A figura do "chefe" nessas 
oficinas e muito distante, portanto, daquela do "chefe" nas oficinas de OE, que nos 
anos 1970 muitos militantes OE acusavam de ser "guarda-gale". 

Para um OE, o profissional era aquele que possufa um know-how, que, nao estando 
na "cadeia'', podia "chicanear" no local de trabalho. Na maioria das vezes, tinha casa 
pr6pria, sua mulher trabalhava fora mais frequentemente que as mulheres de OE, 
seus filhos iam melhor na escola. Era, ao mesmo tempo, aquele que sabia infundir 
respeito, nao aceitava imposic;:6es, respondia a altura diante do "patrao" e, quando 
tomava a palavra, representava "dignamente" a classe operaria. Esses profissionais 
"encarnavam'' - Hsi ca e moralmente - o grupo operario local, os "operarios Peugeot", 
isto e, o grupo dos estabelecidos (established, no sentido dado por Norbert Elias). 

Durante o processo Fallot, ao qual compare~emos por citac;ao da justi<;:a de Montbeliard, havia na 
plateia numerosos operarios que foram assistir e de certo modo apoiar o colega. Este, acusado de ter 
"roubado" um ferro de solda - "emprestado", dizia ele, valendo-se do costume que prevalecia nas 
oficinas de OP de pegar ferramentas para usa-las em casa por alguns dias -, de certo modo foi vitima 
da mudan<;:a de jurisprudencia na Peugeot, que ate entao tinha sido extremamente tolerante com essas 
praticas conhccldaN de 1odos nas oficinas e de repente decidiu reprimi-las (isso aconteceu dois meses 
depols clo fim dn 11rC'VC' de I ')89). Durante a defesa do advogado da Peugeot, que censurava a atitudc 
de P111lnt, 01 operdrl111 Jll'C'IC'lllC'N 1111 Nnln come~aram a resmungar, citando o caso desse ou daquele 
"chcffto" (l!lll!l.'Uliv111, il,11n vr,.) 111_1r 111111111 hordrlo di:' 1T11balho dos nperdrlns de seu sctor parn rcnli1.11r 
nl11um 1arvl~·111111 .it• r,1l1l,111'1n p,oonl: "JJ11ru111111 npcrdrlm do 1eto1· de L>upom quC' 1·C'for111urn111 R 

,u1n ,lrl,, vm·•• J,vl•m l111.r11111• 111" ,11. 
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A longevidade da associa<;ao, com tudo que implicava, podia gerar uma coesao de grupo, 
uma identifica<;io coletiva, uma comunidade de normas, suscetfveis de inspirar a satisfa<;ao 
ligada a consciencia de pertencer a um grupo superior e ao menosprew, que a acompanha, 
por outros grupos. 6 

Essa descric;:ao valeu certamente ate o inkio dos anos 1980, mas, a partir desse 
perfodo, impos-se uma nova configurac;:ao do mundo operario em Sochaux, marcada 
particularmente pelo enfraquecimento, muito claro, do grupo dos OE na fabrica. 

2. 0 declinio dos "profi.ssionais" 

A partir do inicio dos anos 1980, os "setores de profissionais" da fabrica (mecanica, 
ferramentaria etc.) foram reduzidos, o quadro de OP diminuiu inexoravelmente do 
fim dos anos 1970 ao inicio dos anos 1990 (passando de 6 mil em 1980 para 2,5 mil 
em 1993). Como essa baixa foi mais rapida nos setores de profissionais do que nos 
setores de montagem, compostos majoritariamente de OE, a proporc;:ao entre OE e 
OP mudou muito - sinal objetivo da tendencia de marginalizac;:ao dos profissionais 
na fabrica. Os OP nao tern mais o mesmo peso na fabrica, nem morfol6gica nem 
sociologicamente. De um lado, a idade media dos OP subiu de maneira mecanica, 
passando de 44,5 anos em 1985 para 49 anos em 1995 - e eles envelheceram juntos 
nas mesmas oficinas. De outro, foram sendo progressivamente reagrupados e, de 
certo modo, isolados nos setores da fabrica que foram pouco ou nada atingidos pela 
robotizac;:ao e pela modernizac;:ao, ja que a maioria desses postos de trabalho estavam 
ameac;:ados de extinc;:ao. Entre eles, os "velhos" (mais de 45 anos) permaneceram em 
oficinas que, no decorrer dos anos, se desertificaram. Outros, em geral um pouco mais 
jovens (35 a 45 anos, aproximadamente), foram "emprestados" as fabricas do Norte ou 
transferidos para outros setores da fabrica de Sochaux, onde assumiram atividades de 
manutenc;:ao da produc;:ao ou controle. Analisando de forma retrospectiva, e surpreen
dente constatar que a direc;:ao nao fez quase nenhum esforc;:o para salvar os setores em 
que estavam presentes profissionais altamente qualificados, para coloca-los no papel 
de transmitir know-how aos "jovens". Tudo aconteceu como se nunca tivesse havido 
nenhuma considerac;:ao por eles, como se pertencessem ao passado da empresa (eles 
tiveram seu momento de gl6ria na epoca da grande expansao da fabrica, contribuiram 
amplamente para dar renome aos motores que nao fundiam). 

A extinc;:ao ou a reduc;:ao do tamanho dos setores de profissionais acarreta a dimi
nuic;:ao do numero de postos de operarios qualificados, de modo que se criam l6gicas 
de concorrencia nessas oficinas. Guy, um "velho P3" que trabalha na area de ajuste 
da oficina de estampagem, militante da CFDT desde os prim6rdios, a dois anos 

6 Norbert Elias e John Scotson, Logiques de /'exclusion (Paris, Fayard, 1997; trad. de Established and Outsiders, 
1965). [Ed. bras.: Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000.] Dessa pesquisa, 
podemos retomar aqui as analises feitas numa comunidade operaria inglesa: os autores mostram as con
di1r6es sociais da oposi1rao entre o grupo estabelecido, instalado de longa data na localidadc, c o grupo 
dos recem-chcgados (outsiders). Jean-Noel Retierc esmdou um pmcesso semclhante em Lnneatc-r, mule 
o grupo estabeleciclo era formado pelos 01,enlrioN Jo lll'Nennl du Lorlent. Ver Jenn-Nol!! Rr1lb1·r, /Jmtlli'i 
11uvrlir,,s: hls111/r,, J11C'l11/, d'un ji,j'11u11r/,r ,,, /tr,1,1wi, (/')(JI). / !WO) (l'YrlN, I :HYr111111an, I IJIJ4), 
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da pre-aposentadoria, explica como o "medo", em especial o de nao ser promovido, 
alterou pouco a pouco as relas;6es entre os profissionais: 

E depois, tern o medo da [relacionado a] promo~o ... Promo~o, isso nem existe mais, 
porque se tern tao pouca esperarn,a, mesmo n6s dos setores profissionais. Existe cada vez 
menos possibilidade de promo<;:ao, porque com o pouco de postos que sobraram ... Antes, 
os caras subiam, era meio que uma recompensa, mesmo que os caras fizessem mais ou 
menos o mesmo servi<;:o, mas isso nao impedia os caras de subir. Tinham a possibilidade de 
fazer os testes, antes era "comissionado", agora e TAI, TA2 ... No setor em que estou, tern 
caras realmente muito bons no servi<;:o, realmente muito bons! Caras que sao capazes, a 
partir do desenho de uma pe<;:a, de construir coisas. [Gesto de admira~o.] Sao ajustadores, 
caras que tern CAP, mas que tern experiencia de muito tempo. Sao capazes de conceber a 
ferramenta que deve ser feita para fabricar a pe<;:a, fazer o desenho, preparar as pe<;:as para 
fazer a ferramenta, de fazer suas ferramentas e fabricar as pe<;:as. Pois e, esses caras tiveram 
de ouvir: "Voce esta bloqueado no TAI, nao sobe mais alto porque seu posto corresponde 
a isso". 0 cara faz o trabalho do desenhista, do preparador ... Precisa de tudo isso para 
fabricar uma pe<;:a. Entao, voce ve, isso nao motiva. 

Mas o tras;o que talvez caracterize melhor o enfraquecimento dos OP e que, a 
partir da metade dos anos 1980, eles deixaram de ser protegidos pelo status que 
tinham na fabrica. Certo numero dentre eles se viu ameas;ado em seus postos de 
trabalho. Apesar de nao correrem realmente o risco de ser demitidos, descobriram 
formas de precariedade no trabalho que antes eram reservadas aos OE. Por causa da 
reorganizas;ao dos setores, determinada em especial pela crias;ao do controle para ga
rantir a qualidade, um numero crescente de OP foi pego no fluxo de deslocamentos 
no mercado interno de trabalho. Por exemplo, durante a recessao de 1991-1992, 
alguns OP com mais de 40 anos tiveram de assumir postos "em cadeia'' para ocupar 
as vagas deixadas pela demissao em massa de 3 mil temporarios. Esses OP - que, e 
claro, nao estavam acostumados ao ritmo da cadeia de produs;ao - sentiram muita 
dificuldade para "manter" o posto de trabalho. Por sua "lentidao", contribufram de 
forma involuntaria para a diminuis;ao ou eliminas;ao dos bonus coletivos atribuidos a 
sua equipe de trabalho, atraindo para si a vingans;a do OE,Surioso porter perdido por 
"culpa'' dos OP uma parte dos bonus7• "Voltando para a cadeia'', esses "profissionais" 
se sentiram humilhados, rebaixados ao nivel de simples operarios intercambiaveis, 
impelidos a ser (ea representar) tudo aquilo que sua qualificas;ao e trajet6ria profis
sional deveriam, supostamente, preserva-los. No piano psicol6gico, o corolario dessa 
precarizas;ao do trabalho e que o medo nao e mais reservado aos OE, mas a partir de 
agora atinge tambem o campo dos operarios profissionais. Isso e um sinal flagrante 
da desqualificas;ao do OP. 0 medo, que por essencia e contagioso, tambem exerce 
sobre o grupo efeitos de fragmentas;ao e de dissolus;ao. 0 "cada um por si'' (que foi 
traduzido nas ca~as de montagem por "cada um com a sua merda'') tende cada vez 
mais a levar a melhor. Nesse sentido, a greve de 1989 foi um revelador muito sensivel 
dessa transformn~ao. Os OE da carroceria, como sabemos, travaram o combate, os 

I Ver Miehe! l1lalm111, "I.•• 1·11111r"·illr1 l1111N du dclcgue", em Pierre Bourdieu (nrg.), I.fl miserr du monde 
(Parl•, Sfull, I IJIJM, I l(J, hm.i A 111l1lrl11 ,lo munJo, ~. ed., Petro1,11IIN, Vll'l.e1, 2003, I 
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OP mantiveram a cautela, por raz6es muito bem analisadas por Guy, OP do setor de 
estampagem, no qual os sindicatos "peugeotistas" (Siap, CFTC) sao maioria: 

O meu setor, na estamparia, nao era um setor forte na questao da greve. A gente tinha 
tido a demissao do Fallot ... Por ter levado emprestado um ferro de solda, pessimo pretexto! 
Mais seriedade, por favor! Para mim, o medo se institucionaliwu, na pratica e isso ... 
O medo existe. Ja existia, mas ainda existe. De cima ate embaixo, a coisa funciona a 
base do medo! Como de cima ate embaixo ninguem quer aporrinhac;:ao, entao cada um 
aporrinha os outros e, no fim, sao os carinhas de baixo que se ferram. Alias, o Fallot foi 
demitido por causa de um carinha que era BTS e nao esta mais la ha muito tempo. Esse e o 
novo controle. Vore podia pensar: "Taf um pessoal que tern diploma, que apesar de tudo tern 
uma formac;:ao melhor, tern um pouco mais [de cabe<;:a]". Nao, de jeito nenhum! Em 
primeiro lugar, eles foram hem selecionados quando entraram; em segundo lugar, sao 
caras que tern esperan<;:a de subir um pouco mais, mas, no fim, acho que nao vao ser 
perdoados. Entao, como nao vao ser perdoados, [eles vao ... ]. 0 chefe de equipe que eu 
tinha, que tambem era um BTS, que parecia legal quando voce conversava com ele ... Ele 
nao e idiota, vai tratar de assimilar logo um servi<;:o ... Eu estou no ajuste, dizem que leva 
tempo para formar um "ajustador", vi que apesar de tudo ele assimilou hem o servi<;:o. 
Born, ele e bem-visto na equipe, mas o que quero dizer e que, depois da greve, quando 
fui dar um telefonema, ele me disse: "Profbo voce de telefonar". Apesar de eu ser, com 
certeza, o que menos telefona na equipe. Porque imagine se passa o contramestre ou o 
chefe de oficina: "O que e que ele esta fazendo, F.? Por que ele esta no telefone?". Pois 
para mim isso e medo! Nao e outra coisa. Se fa<;:o alguma coisa e e proibido, entao e 
melhor fazer o minimo possivel, porque ... E tudo isso. A gente vive isso. De um lado, a 
gente vive mal porque na verdade nao e brincadeira. [ ... ] Voltando ao que eu disse antes, 
se apesar de tudo a "prensa" e o pior lugar, acho que e por causa do medo, do medo de ter 
aporrinha<;:ao. E: "Se eu ficar quieto no meu canto, talvez nao venham me aporrinhar!". 
Por exemplo, os caras na minha equipe, sou do chamado "pequeno ajuste". Porque tern 
o ajuste grande, que faz as ferramentas pesadas, que e uma merda, uma dor de cabe<;:a. 
Eles trabalham em condi<;:6es ruins e, alem disso, no barulho. E o pequeno ajuste sao 
as ferramentas menores, a gente faz a manuten<;:ao das ferramentas de prensa e o ajuste das 
ferramentas menores. E mais tranquilo, menos barulhento e em condi<;:6es de trabalho 
mais normais ... Os caras me disseram: "Entenda, se a gente fizer greve, eles vao colocar 
a gente no ajuste grande. A gente corre o risco de ir para o ajuste grande e af vai ficar pior 
do que ja esta". Entao, e sempre o medo de ficar numa situa<;:ao pior, e um pouco isso. E, 
realmente, cinco meses depois avisaram que a nossa equipe tinha sido eliminada, foi reagru
pada com a equipe do ajuste grandee, geograficamente, a gente vai ficar no ajuste grande. 
Depois eu disse para os caras: "En tao, pessoal, esse e o agradecimento da Peugeot por voces 
nao terem entrado na greve!". Os caras tern consciencia, mas da pr6xima vez vai ser: "Vamos 
tomar cuidado porque, se a gente fizer greve, vao botar a gente para dobrar". Percebe? Cada 
um reage individualmente. Ou entao vai ser: "Vao botar a gente no ajuste, mas direto nas 
prensas, porque tern a manuten<;:ao das prensas". [ ... ] Quando falo de medo, e desse medo, 
o medo de ficar pior do que ja esta, o medo de nao receber aumento ... Como agora tern 
menos aumentos coletivos, os aumentos sao muito mais por escolha. 

O que impressiona aqui ea semelharn;:a entre as atitudes dos OP e dos OE. Ea 
mesma l6gica de drculo vicioso que se instala e mistura restri1y6es dos postos com 
concorr!ncia no trabnlho. A !'.mien diferenc,a ~ que o medo da desqualificnc,Ao dos OP 
corre11"mde 110 medo dn deml11Ao mt de 111\0 conaegitlr "tmmter" o 1m1to predo1t1l111u11e 
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entre os OE. Compreende-se entao por que, para lutar contra a desqualifica~ao, o 
caminho da forma¢o se imponha a alguns OP, que dispoem de mais recursos escolares 
e culturais, de tempo e de disponibilidade flsica e intelectual. 

Encontramos entre quase todos os OP da f.ibrica, politizados anteriormente, um 
discurso que_ s6 se formula com certa reserva, com certa circunspec¢o, mas que expressa 
muito rancor em rela~ao ao passado, ao "sindicato" e aos OE, como indicam expressoes 
recorrentes nas entrevistas feitas ao longo desses anos de moderniza~ao: "Deixamos 
de defender nossas pr6prias reivindica~oes", "Nao defendemos nossa pr6pria especi
ficidade", "Nao conservamos a distancia que nos separava dos outros", "Deixamos os 
OE monopolizar o discurso do sindicato e falar em nosso nome". Todavia, de certo 
modo prisioneiros de sua pr6pria cultura politica, que os levou a valorizar a antiga 
unidade operaria, alguns OP nao conseguem ir muito longe na acusa¢o contra os OE. 
Muitos remoem sua magoa e seu ressentimento, soltam palavras "amargas" e insistem 
na passividade politica que adotaram. Podedamos contar em detalhes a hist6ria de 
tres OP que iniciaram uma forma¢o em 1990, obtiveram seu bac (bac F3 de eletro
tecnica), nao puderam continuar o BTS e se viram barrados na fabrica. Percebe-se 
que a razao dessa iniciativa nao e outra senao o medo de serem rebaixados ao nivel 
dos ultimos dos OE, o receio deter de compartilhar a condi~ao dos operarios nao 
qualificados, dos quais sempre conservaram certa distancia. Ora, eles constatam que 
a diferen~a entre os dois subgrupos diminuiu de maneira consideravel. Alguns deles 
nao hesitam em dizer que, no fim das comas, eles tern mais a perder do que os OE: 
de certo modo, estes ultimos estao acostumados as condi~oes duras e sempre terao o 
trabalho de montagem, ao passo que eles, os OP, correm o risco de simplesmente 
serem eliminados da fabrica. A questao do salario e fundamental aqui: se esta presente 
em todas as entrevistas com os OP, e porque ilustra em termos materiais a perda 
progressiva da considera~ao social que tradicionalmente estava ligada a condi¢o de 
OP. Nao e por acaso que um dos que tentaram o caminho da forma~ao emprega o 
termo "proletariza~ao" para descrever a evolu¢o dos profissionais da f.ibrica. E um 
termo carregado de sentido: o profissional e aquele que se al~ou ao pico da condi~ao 
operaria e "caiu" nos anos 1980 e 1990, vitima de uma especie de pauperiza~ao ma
terial e de uma desqualifica~ao social e que nao encontrou meios de se expressar 
publicamente. A greve de 1989 foi uma greve de OE e, ainda que os poucos OP 
militantes tenham apoiado o movimento, o caso deles nao entrou na pauta. 

O que desaparece coin o enfraquecimento dos profissionais nao e apenas um saber 
opCf:irio, uma tradi~ao de oficio (linguagem, gestos, atitudes ... ) que se transmitiam 
de gera~ao em gera~ao, mas e tambem uma "figura'' operaria de presdgio, com a 
qual os outros podiam se identificar. Os operarios desejavam naturalmente que seus 
filhos obtivessem um CAP para um dia se tornarem operarios profissionais. Alguns 
OE da fabrica almejavam "virar profissional" sem ter a impressao de trair seu grupo 
de pertencimento, mas, ao contrario, com uma especie de boa consciencia merito
cratica. Com o declfnio do grupo dos OP 8, colocou-se em duvida a possibilidade, 

~ dnrn 'I"" rxlNl't' n qur 1mdrrln11111N drn11rn1· dr nnvnN prnHN•lnnnlN 1111 IAhrk11, rm t'NJlt'dnl m rn11du1nrcN 
Jr h111dlA~An (( :I) A11111n111tlMUI•, IIIA• '""" •An 11111 111\m,ru rr•trhn (11mn ~·,111rn111111 1111111" l~hrl,11), 
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havia muito conhecida e reconhecida, de ascensao coletiva no pr6prio interior do 
operariado. Contra a ideia de ascensao individual, criou-se por um momento a espe
rarn;:a de ascensao coletiva, uma especie de mi'.stica que os profissionais talvez tenham 
experimentado, e que tambem se difundiu entre alguns OE. Num jogo complexo de 
crenc;:as incessantemente fortalecido pela experiencia, a questao para os verdadeiros 
militantes era ensinar aos outros operarios o sentido do coletivo e da solidariedade. 
Tratava-se do aprendizado de que se deve lutar pelo e no coletivo, contra o individual 
(e o familiar), contra o egofsmo. Esse aprendizado "funcionava", nao era visto como 
uma violencia, porque se sustentava na experiencia da oficina e do trabalho. 

Dai'. em diante, para ter esperan<;:a de "subir" na fabrica, era preciso superar a 
barreira que separava os operarios do resto dos assalariados. Por todas essas raz6es, 
a desvaloriza¢o ea marginaliza<;:ao dos OP constituem um fato decisivo na hist6ria 
do grupo operario. A desqualifica<;:ao das virtudes dos OP (assim como as do con
trole de baixo) deixou o campo livre para a empresa impor os valores da competi<;:ao, 
valores individualistas que antes tinham pouco peso em compara¢o com os valores 
"comunitarios" de solidariedade pregados e encarnados pelos OP. Como veremos na 
segunda parte deste livro, essa desqualifica¢o dos profissionais sera o pano de fundo 
das estrategias escolares (a "escolha" pela continua<;:ao dos estudos) das famflias opera
rias, em especial de OE. A diminui<;:ao do peso dos OP na estrutura socioprofissional 
da fabrica ( e, alem dela, no espa<;:o social como um todo) tambem teve o efeito de 
criar um "buraco" entre o ni'.vel dos OE e o dos tecnicos recem-instalados, os quais, 
estando totalmente desligados dos operarios (diferentemente das gera<;:6es anteriores, 
ainda que com frequencia tenham sai'.do de meios populaces), tendem a impor outras 
atitudes e outros valores no trabalho. 

3. A distancia social entre operarios e tecnicos 

Paralelamente ao movimento de homogeneiza<;:ao por baixo da condi<;:ao operaria por 
meio da aproxima<;:ao da situa<;:ao dos OP a dos OE, nao saberfamos insistir o suficiente 
na nova forma de concorrencia introduzida pela chegada maci<;:a de novas categorias 
a fabrica: os "bacs profissionalizantes" e sobretudo os "BTS". De fato, muitos jovens 
tecnicos foram contratados durante a moderniza<;:ao. Para muitos, era o primeiro 
emprego - que escolheram nao pelo salario, mas para adquirir um know-how, uma 
reputa<;:ao de "tecnico Peugeot" que seria capitalizada dois ou tres anos depois nas 
PME. Portanto, sao extremamente "disponfveis", nao contam as horas, realizam o 
trabalho com uma especie de entusiasmo de estreante e sao apaixonados por carros. 
Mas, por falta de um "born'' salario, a rotatividade dos jovens tecnicos e elevada. A 
maioria sabe hem, ao entrar "na Peugeot", que esta apenas "de passagem". A sele<;:ao ,. 
maci<;:a desses jovens teve o efeito de, em primeiro lugar, impedir a forma<;:ao dos 
velhos OP (que muitas vezes envelheceram em seus postos) e, em segundo, barrar a 
promo<;:ao dos OE (que estavam envelhecendo). Com a implanta<;:iio do just in time, 
os tecnicos estiio cada vez mais presentes nas oficinas de fabrica<;:do; sno lcv,1dos :1 

csti.1bclcccr um contAto dh·cto com oN "opcr11dorcN". ObrlM1tcloN pclnN Huxn• tC'IINON, 
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tern de intervir rapidamente para reparar as panes o quanto antes, antecipar os erros, 
procurar defeitos, agir o maximo possfvel a montante do fluxo. Sao eles tam.hem que, 
objetivamente, desempenham o papel de impor aos OE o aprendizado dos novos 
procedimentos de trabalho nas cadeias de produyao (leitura dos c6digos de barras 
nos vekulos, visualizayao rapida dos diferentes modelos, detecyao de defeitos ... ). Aos 
olhos dos simples executantes que sao os operadores, eles se tornam os portadores de 
uma l6gica tecnica percebida como uma tecnica de poder, ainda mais diflcil de en
frentar porque surge sob a mascara da racionalidade tecnica e economica (competi
tividade, desempenho das fabricas japonesas ... ). 

A hostilidade dos "velhos" contra esses jovens e virulenta, ea violencia das palavras 
a seu respeito e impressionante. Os "BTS" - como sao chamados pelos "velhos" ope
rarios - sao unanimemente odiados, como eram os cronometristas na antiga ordem 
taylorista. Sao mais ou menos acusados de contribuir para o desaparecimento das 
ultimas margens de manobra, dos ultimos "macetes" que os OE da cadeia de produ
<;:ao protegeram ciosamente do olhar dos "chef es". Acima de tudo, entre os "velhos" 
operarios existe o sentimento de serem, justa ou injustamente, menosprezados pelos 
"BTS", que nas pequenas coisas do dia a dia no trabalho os fazem compreender que sao 
"ultrapassados", "velhos", "ignorantes". Eles encarnariam um outro tempo da fabrica, 
de certo modo seriam sobreviventes de uma era industrial (taylorista) que passou, de 
uma epoca social arcaica (tern uma "mentalid~de errada'', continuam escorados em 
praticas de resistencia, "bebem''). 

Em julho de 1992, um OE da RCI conta: 

Sera que eles vao ser capazes na Peugeot de "reequilibrar" os BTS? Na minha opiniao, 
nao! No entanto, e melhor para eles coloca-los logo na linha! Porque apesar de tudo eles 
sao um pouco "quadrados" demais ... Quero dizer, pessoalmente nao estou nem um pouco 
preocupado, nao conhe<;o esses caras ... Mas acho que o jeito de funcionar deles, e tambem 
a maneira como sao contratados, sem antes passar pelas cadeias de produ<;ao, sem ter com-
partilhado o neg6cio ... Nao e necessariamente born ... E ate sinceramente lamentavel! 

No entanto, a maioria dos BTS fez estdgio nas linhas .. . 

Mas um estagio de controle! Esse e o verdadeiro problema! Antes, quando voce entrava 
como gerente na empresa, passava tres meses como operario e depois tres meses como 
chefe de equipe, e so depois e que assumia como gerente ... Hoje, ao contrario, voce passa 
diretamente para o controle. Alem disso, o cara muitas vezes nao quer ir ... 

Mas o que ele faz exatamente quando estd na cadeia de produfdo? 

Porra nenhuma! Ele cuida do pessoal, dos ausentes. Faz liga<j:6es, da licen<;a para sair, coisas 
assim ... E esse e o problema. Eu sei. Eles nunca tomaram um cafe com os caras nem nada. 
Isso e um problema. A verdade e que nao gosto do exercito, mas se voce esta em manobra 
com um sargento, ele pelo menos vem tomar uma agua com voce. Nao, aqui sao dois 
mundos a partc: ... IConvcrsamos a respeito de antigos OE que se tornaram condutores de 
instala<;ao c:m sc:to1·c:N 1111tonu11iiados c do constrangimento que sentiram diante dos jovens 
lffS.j A gc:ntc: iirri:rhr 11111111, hem ... I )igo a voe~ quc, n6s, no sc:tor onde cstou, para brigar 
1:om c:lc:N, ('111'11 Jb,rr IJUr "~ul111 nQo dt' ... Al c:lc:s p11ram de: pc:gar no nosso pc ... I Risos. j 
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games! E absolutamente ... desumano ... Ate os caras dos recursos humanos, eles chegam, 
apertam a mao de todo mundo: "Tudo bem?" [Risos.] Nao, e verdade! E o minimo! Voce 
nao chega desse jeito, nao despenca desse jeito para verificar o que um cara esci fazendo, 
sem nem dizer bom-dia! Isso e uma coisa que nao existe ... E coisa de "matematico"! [Diz 
isso com enorme desprezo.] 

Sua mulher intervem - Apesar de tudo, e preciso ter um minimo de educac,ao ... Nao e 
porque a gente e oper:irio ... 

Mas, justamente, muitas vezes eles siio de origem operdria ... 

Eles "menosprezam''! Com certeza! Eles "menosprezam"! E uma forma de menosprezar, eles 
querem marcar a distancia. [Discussao a respeito dos BTS, alguns vem da regiao parisiense, 
mas a maioria vem de regi6es rurais ou pouco industrializadas, alguns vem tambem da 
Auvergne, de Saint-Etienne, de pequenas cidades industriais.] 

Nunca tem nenhuma conversa com eles? 

Nao, nunca, eles nao conversam! Se voce visse esses caras, sao uns verdadeiros loucos! Eles 
verificam uma fileira de carros, chegam com uma pasta debaixo do brac;:o ... Voce ve o cara 
de cabec;:a baixa ate o momento em que ele entra no seu carro ... Voce diz [asperamente]: 
"O que e que voce quer?" "Nao, nada, so estou olhando ... ", e mais nada. Ele nio diz nem o 
que esta procurando, mas com certeza e porque, na equipe, teve algum defeito assinalado, 
indicado etc. E o cara foi obrigado a vir verificar o que nao vai bem, por que nio vai bem. 
Mas ele nio diz isso ... 

Os jovens tecnicos representam um novo modelo de excelencia profissional (baseado 
no dominio da eletronica e da informatica) e ao mesmo tempo social (disponiveis, 
dinamicos, esportistas, "apoliticos"). Suas disposis;6es se formaram num contexto 
s6cio-hist6rico d.iferente. Tendo feito cursos superiores (IUT ou BTS) nos anos 1980, no 
momento da "reabilita¢o das f.ibricas", eles interiorizaram perfeitamente os imperativos 
do just in time e da competitividade industrial. No trabalho, aplicam-se zelosamente a 
diminuir o numero de panes e de defeitos, o que aos olhos desses jovens tecnicos passa 
inevitavelmente por um controle estrito e as vezes minucioso ("bitolado", dizem os 
opera.dos) do trabalho dos operadores. Ainda que muitas vezes sejam de origem popu
lar, seu modo de socializa¢o escolar e, em seguida, profissional levou-os a desenvolver 
uma especie de desconfians:a OU suspeita COffi relas;ao as atitudes operarias tradicionais, 
em especial ao nao envolvimento no trabalho de muitos dos amigos, que vai contra 
o seu "produtivismo". Sem todavia exibir um apego demasiado ostensivo a empresa -
manifestam de born grado uma forma de distanciamento do "espfrito Peugeot" -, 
eles se afastam desse modo da "velha mentalidade" operaria. Portanto, nao precisam 
dar garantias aos chefes e podem ostentar em suas atitudes certo desprendimento em 
rela¢o as "hist6rias" ou as "brigas" da oficina, conservando-se aparentemente alheios 
as lutas de poder e aos conflitos, mesmo que os tenham provocado - com seu com
portamento "ingenuo" OU "displicente" -, ja que tern pouca consciencia da natureza 
social das relas;6es hierarquicas. Soma-sea isso o desconhecimento do carater dos OE, 
em particular sua extrema sensibilidade a humilha~ao. 

Curso de dois a110s de nlvd superior, t'(]Ulvalt' ii 11111" for1t1"\'ft11 lnlt'l'lllt'tlldrl" r111rr u l~rnlrn r u 
engenhdrn. (N. 1~) 
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Esses jovens tecnicos sao portadores de um novo estilo de comando que difere 
profundamente do estilo do antigo controle de "primeira linha", uma vez que se apoia 
sobretudo na legitimidade de um novo saber tecnico. Os OE, habituados a encarar 
um controle socialmente pr6ximo deles (a maioria e de antigos operarios da cadeia de 
produ¢o), cujas falhas e fraquezas eles conhecem bem, e portanto os meios de traze-lo 
para seu campo ou neutralizi-lo (por exemplo, convidando-o para "beber um trago" 
no pr6prio local de trabalho), veem-se desnorteados diante das novas formas de auto
ridade - muitas vezes impregnada de "condescendencia'' - que os jovens tecnicos en
carnam. Os OE percebem que nao poderao enfrenta-los com as armas tradicionais. 

A violencia das rea<;:oes dos operarios da fabrica, em especial dos OE, contra OS 

BTS nao e, em certa medida, o reverso de sua pr6pria impotencia diante das trans
forma<;:oes tecnol6gicas que invadem as oficinas nos anos 1980? Impotencia que 
todos sentem bem que os condenara no fim (e em prazo mais ou menos curto), ou 
ao menos que os faz parecer "retardados". A difusao da cultura tecnica nas oficinas 
acontece contra um fundo de menosprezo cultural, li<;:oes de moral, desqualifica<;:ao 
das antigas atitudes no trabalho ou praticas de sociabilidade. Essa cultura e composta 
de uma mistura de forte envolvimento no trabalho 9 - o pessoal se habitua a nao 
"contar as horas", isso faz parte da ideologia profissional dos novos tecnicos, porque 
s6 importa a paixao - e de desprendimento em rela<;:ao aos problemas da fabrica. 
Esse modelo de comportamento apresenta aos OE um espelho em que a imagem 
deles aparece invertida, tra<;:o por tra<;:o. Como "simples proletarios", sao prisioneiros da 
fabrica, sem nenhuma possibilidade de manter um "distanciamento do papel". Sao 
o trabalho deles (tanto na fabrica como fora dela), estao imersos de maneira vital nas 
rela<;:oes de poder, nas lutas da oficina. No contato com os BTS, e mais exatamente 
com a sua maneira de ser, com a sua pessoa, as antigas qualidades que faziam o "born'' 
colega de trabalho - a ajuda mutua, as brincadeiras, a ausencia de um espfrito de 
seriedade, a franqueza - sao desvalorizadas, como se pouco a pouco, nas oficinas e 
nas cabe<;:as, se impusesse um modelo escolar do born operario: atento, disciplinado, 
aberto, cheio de iniciativa, sempre em busca de forma<;:ao e promo<;:ao, livre das re
ferencias polfricas ou sindicais que se tornaram incomodas. Ve-se, portanto, que o 
"conflito" entre BTS e operarios - conflito mais latente que manifesto, masque pode 
explodir em um "caso" (ver boxes) - gira em torno sobretudo de valores interiorizados, 
do nao dito, das maneiras, das aparencias, de tudo que diz respeito a diferen<;:a das 
trajet6rias escolares e sociais. Ao desprezo do BTS pela "ignorancia'' do OE contrapoe-se 
a desconfian<;:a e as vezes O 6dio destes ultimos pela "arrogancia''' pela "pretensao" 
'\fesses BTS de araque", como diz um OE de 45 anos. 0 que esta envolvido na 
passagem do grupo de referenda dos OE para os BTS e tanto o abismo escolar entre 
as duas categorias quanto o fim dos valores comuns, dos "valores operarios", das 
maneiras de fazer e de ser que tinham como consequencia o fato de muitos OE 
poderem se rcconhecer e se projetar nas atitudes dos OP, ao passo que agora se sentem 

" Nrm• Kr111ld11, nno NC' ll'"IU dii 11111 "p11K11 NUljlilNmo" ~ mod,1 a111ip;n, lJIIC por prlndpio dcsqunllfirnv:1 
q11r11111 11rn1lruvu ... 
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muito distantes do universo dos BTS. 0 aprofundamento do abismo entre os OE e 
os tecnicos vem acompanhado da consciencia viva de todos os operarios de que as 
chances de promo<;io se reduzem inexoravelmente. E esse processo que pode explicar 
o aumento cont.i'.nuo nos ultimos dez anos das lutas de concorrencia entre os OE. 

4. 0 travamento do sistema de promo?O dos OE 

Ate meados dos anos 1980, o sistema de promos;ao operaria na fabrica funcionou de 
maneira relativamente coerente e s6lida, mas pouco a pouco foi emperrando. Os novos 
profissionais, em especial de manutens;ao, sao agora selecionados no mercado de 
trabalho externo 10 (sao principalmente jovens recem-saidos do sistema escolar com 
um bac profissionalizante). 0 encolhimento do escalao hierarquico nas oficinas -
restou apenas um grupo indiferenciado e majoritario de operadores - reduz as chances 
de "subir" dos OE: antes, eles podiam se tornar "polivalentes" ou "reparadores". A 
rarefa<;ao dos empregos intermediarios entre OS operarios de base e OS tecnicos tambem 
contribui para a diminui<;io das chances de promos;ao11• Enfim, nao devemos esquecer 
uma evolus;ao capital para compreendermos as transformas;6es do mercado interno 
de trabalho: na fabrica, a no<;io de "qualificas;ao" aos poucos foi substituida pela nos;ao 
de "competencia" 12• A qualifica<;io operaria era ateslada ou por um diploma conferido 
pelo Ministerio da Educa<;io, ou por uma formas;ao na pr6pria empresa cujo valor 
era reconhecido. Os operarios passavam por testes para "subir", ganhavam "uma 
classifica<;io" (gras;as a uma mudans;a de pontos na classificas;ao) e um aumento au
tomatico de salario. Podiam contar com esse sistema como um recurso, porque havia 
um "exame". Hoje, os operarios sao confrontados com um sistema muito mais frouxo, 
em que a competencia ea palavra de ordem. Sao designados para os postos em funs;ao 
de criterios que nao Sao claramente definidos, nao Sao transportaveis OU universalizaveis 
e, sobretudo, dao grande importancia as qualidades sociais (como a docilidade). 
Consequentemente, a experiencia adquirida na empresa, o know-how pratico con
quistado com a fors;a dos bras;os, enfim, certa forma de qualificas;ao materializada 
num titulo, tendem a ser desqualificados. Se antes a qualifica<;io (no sentido do titulo) 
garantia direitos, hoje e a dires;ao que define a "competencia" - e claro que ela leva 
em conta os criterios escolares, mas age tambem, sobretudo, em fun<;io de seus interesses 

10 Quando ha uma formac;ao, e uma formac;ao no pr6prio posto de trabalho, que fica sob controle estrito 
da direc;ao (esta privilegia o recurso a indivfduos ja formados). 

11 Sem contar que quase nao se pode mais contar com a carreira de agente de controle "safdo das fileiras". 
Eles sao muito numerosos e "ultrapassados". Esses agentes de controle "tradicionais", pr6ximos em 
muitos sentidos de seus amigos companheiros de trabalho, tambem estao "desacreditados". A dire~ao 
acusou-os, principalmente, de terem sido "responsaveis" pela greve de 1989 {nao souberam prev~-la, 
muito menos "informa-la" ... ; um escrit6rio de consultoria, contratado para fazer um diagn6scico, 
apontou o dedo para eles ... ). 

12 Essa evolw,ao nao e espedfica <la Peugeot e do seror de automovcis, mas rclcrc-sc ao wnjunto da 
cconomia (indiastriu c tca·dririo). Ver t'lll t'spcdnl Frnn~olse Rnpe e Lw.:lc ·n1111o1uy, /Ju s,11,11/r 1) It, mm
pltm,·r (l'nl'IN, 1:1·1"rmnttnn, I 'JIJ'I). I lid. hrnN.: S11l1tl't'1, mmpttlHt'/111: 1111111 d, 111/1 m1r1J11 Htl ,m1/11, "'' 
,mpm,1, '\, rd., C :n1111,lam, l'n11lrm, .ZmM,I · 
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pr6pdos. Vemos hem que a competencia se situa no terreno do arbitrario ( das relai;:6es 
pessoais), enquanto a qualifica¢o se situava no terreno da negociai;:ao em torno de 
quest6es claramente constituidas e objetivadas pelo direito. 0 surgimento do monitor 
nas oficinas de OE ganha todo o seu sentido no quadro desse movimento de substi
tui<;:io da qualificai;:ao pela competencia. Os postos de polivalente ou de monitor 
fogem da "carreira operada'', compreendida como uma sede de etapas demarcadas ao 
longo de um percurso profissional dentro da fabdca. Uma simples decisao de um 
chefe, seguro de seu direito, pode promover um jovem de 20 anos e rebaixar um OE 
de 40 anos, sem que haja nenhuma chance de negociai;:ao. 

Isso obriga os OE que queiram subir na fabrica a bdgar em terrenos que eles nao 
conhecem, no exato momento em que se sentem cada vez mais vulneraveis em rela¢o 
ao emprego, no sentido estrito. Poderiamos falar de uma desestabilizai;:ao no sistema 
de acumula¢o de "capital profissional" na fabrica. Por pequeno e mediocre que fosse, 
esse sistema permitia pequenas "promoi;:6es", tanto para os chef es de equipe como 
para os OE, que "viravam profissionais" ou, na falta disso, controladores, operadores 
de maquinas transportadoras, reguladores - todos esses empregos perifericos cujas 
atdbuii;:6es estao cada vez mais integradas as atribuii;:6es da produi;:ao. Ee justamente 
nesse periodo em que a intensifica<;:io do trabalho nao para de pesar sobre os operarios de 
fabricai;:ao que o desejo de promoi;:ao nao pode mais ser satisfeito. As possibilidades 
de escapar da cadeia de produ<;:io ou evitar os postos mais duros "fora da cadeia'' se 
tornam raras. 0 futuro se fecha, a decep<;:io e multiforme, uma frase se repete com 
frequencia nas entrevistas daqueles que esperavam algo da nova fabrica: "Perdemos 
as ilus6es". 0 sentimento de ter pela frente apenas um futuro de opera.do mediocre 
e inconversfvel e cada vez mais presente e prolifera ao longo daqueles anos. E esse 
sentimento vai contaminar a representa<;:io que a grande maioda dos opera.dos tern 
de suas condii;:6es de trabalho e, para alem delas, o conjunto de suas condii;:6es de 
existencia, a visao que tern do futuro. Para alguns, o fato de nao "subir", de con
tinuar com os "outros", deter de se contentar em ser "um simples opera.do" para 
o resto da vida torna-se insuportavel. Esse desejo de "subir" e acima de tudo uma 
recusa: a recusa de ficar "preso" a cadeia de produi;:ao, de permanecer bloqueado pelo 
resto da vida no mesmo posto de trabalho. Se essa questao da permanencia num 
mesmo posto, num mesmo destino, parece ter adquiddo uma dimensao obsessiva 
para alguns, e porque ela corresponde a uma ausencia de reconhecimento social e 
se ve como uma luta contra a desonra. Quais sao essas formas de reconhecimento? 
Mesmo permanecendo como operador, pode ser o acesso a um novo posto (monitor, 
supervisor), a esperani;:a de mudar de coeficiente (por exemplo, passar de 180 para 
190 pontos, o que permite um aumento de salario mensal de cerca de 200 francos) 
ou conseguir um bonus individual "a escolha''. Embora esse sistema de bonus seja 
com muita frequencia condenado, quase todos os assalariados que participam dele 
buscam tirar partido e nao o rejeitam. Pode-se apontar com facilidade aqueles que 
nfo en tram no jogo: os muito velhos, que ja se demitiram moralmente; os militantes 
ntlvos, que se veem como _s111:ril1~ados; e os ex-militantes, que as vezes conseguem 
c.:0111pc1mu;6es forn di.t f4brlc11. 
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De fato, nessas lutas por "pequenas promoc;:6es" ou "pequenos bonus", pode-se ler 
o medo de ficar de fora de tudo que comp6e a modernidade (tecnologia, informatica 
etc.), o medo tambem de ficar preso a uma representac;:ao negativa de si mesmo e, de 
maneira mais geral, o medo da desqualificac;:ao, que ha quinze anos martiriza todo 
o grupo operario. Essas transformac;:6es na gestao dos postos de trabalho nao sao 
percebidas de imediato la "embaix:o", mas acabam formando um feixe de indicac;:6es 
relativamente claras para os OE das oficinas: os "hons" postos de trabalho (fora da 
cadeia de produc;:ao), aqueles que eles estavam de olho a algum tempo, tendem a 
desaparecer; os postos de trabalho "nao muito pesados" vem se tornando insidiosa
mente raros, as portas parecem estar se fechand&de maneira inexoravel para aqueles 
que estao "na cadeia''. A reduc:;:ao do numero de escapes da condic;:ao de OE (para cima 
ou para os lados) e o envelhecimento social, f.fsico e moral dos operarios da fabrica 
se conjugam para endurecer terrivelmente as pequenas lutas que se travam em torno 
das promoc;:6es: lutas cotidianas, feitas de coisinhas de nada para se destacar, para "ser 
visto" pela hierarquia ou para, "devagarzinho", denegrir ou tirar o concorrente do jogo. 
Dai o interesse em olhar de perto o que acontece em torno dos pequenos postos de 
trabalho, que tern em comum o fato de nao obedecerem a criterios dgidos: recebem 
os operarios provisoriamente, mobilizam qualidades ou competencias dificilmente 
definfveis e exigem tarefas multiplas das pessoas que os ocupam. 

Para ilustrar essa analise - ate aqui abstrata - do travamento do sistema de pro
moc:;:ao, decidimos concentrar nossa atenc;:ao na apresentac:;:ao e no comentario de duas 
entrevistas que nos parecem exemplificar muito hem a questao da promoc:;:ao: a de uma 
mulher, OE de guarrtic;:ao, ea de um homem, imigrante, OE de carroceria. 

5. 0 fracasso de um.a pequena promo~o: um.a monitora rebai:xada 

Annick B., 40 anos na epoca da entrevista (1992), e operaria de Sochaux no setor de 
guarnic;:ao, onde se fazem assentos e capas de carros13• 

Filha de operarios de cidade pequena, titular de um CAP de estenodatilografia, 
entrou para a Peugeot em 1970 ("Pagava hem" e ela tinha a chance de conseguir 
um emprego "no escrit6rio"). Tern 21 anos de f.ibrica, portanto. Depois deter trabalho em 
diversos postos, principalmente na cadeia de produc;:ao, ha sete anos trabalha na 
guarnic;:ao, numa maquina de costura, como "mecinica'': e classificada como OE, 
"agente de fabricac;:ao". Foi monitora de 1985 a 1988, numa epoca em que a direc;:ao 
recorria sistematicamente aos antigos para ocupar esses novos postos de trabalho. 
Quando tirou licenc;:a-maternidade, foi substitufda por uma operaria de seu setor. Ao 
retomar o trabalho, para sua surpresa descobriu que havia perdido o posto de monitora. 
Picou chocada, escandalizada com tanta desconsiderac;:ao por ela, que sempre trabalhou 

13 Essa entrevista foi realizada no quadro de uma investiga<;:ao encomendada pelo Instituto Nacional 
de Estatistica e Estudos Economicos, e realizada com pessoas que responderam em duas ocasi6es n 
uma investiga<;:ao estatistica sobre as condi<;:6es de trabalho. Sobl'e as dificuldades c 111 v1111i.111cns desse 
procedimento, ver Michel Pialoux, ''I:ouvrier ct le: chef d'cquipc:, ou comment pArlrr du 1rnvull1", 
7rr11Jail rt Hmp/11/, n. 'i2, 1993. 
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direito e nunca reclamou do servic;o. Na verdade, nunca entendeu por que foi "rebai
xada''. Hoje, e "polivalente e reparadora'', ou seja, e capaz de manter va.rios postos de 
trabalho ("Fac;o todos os postos, e nao e facil ter habilidade para fazer todos"). Na 
semana anterior a entrevista, foi submetida a uma entrevista de avaliac;:ao com o 
controle (um "velho" contramestre que ela conhece de longa data). A entrevista nao 
foi hem: ela foi censurada, em particular, por "nao sorrir". Diante deles, ela engoliu 
a raiva, mas percebe-se que ainda nao digeriu o atrevimento de lhe fazerem tal obser
vac;ao. Seu marido, Hassan, com quern se casou bastante tarde, e de origem argelina 
(obteve a nacionalidade francesa ha dois anos); trabalha ha cerca de vinte anos como 
OE nas cadeias de montagem da carroceria. Ele, que tambem e polivalente, pediu 
para ser promovido a monitor; tern um discurso de demincia sobre as condic;6es de 
trabalho que concorda em todos os pontos com o de sua mulher, e a qual faz eco. 
Trabalha no mesmo "turno" da mulher. 0 casal recorre a uma baba para ficar com a 
filha. A famflia mora numa casa de quatro comodos num loteamento de uma comuna 
situada a cerca de dez quilometros de Sochaux, um loteamento ocupado principal
mente por famflias de funciona.rios, OP, tecnicos e assalariados da Peugeot, em sua 
maioria, ou de fabricas ligadas a Peugeot. 

A primeira vista, o que impressiona nessa entrevista e que Annick se dirige ao 
entrevistador (Michel Pialoux) como se ele fosse um representante do Estado, 
queixando-se da direc;:ao, denunciando o que acontece dentro da fabrica. Tenta enfatizar 
aspectos da empresa dos quais, a seu ver, eu [Michel Pialoux] nunca ouvi falar e me 
mostrar os aspectos mais sombrios, ainda ocultos - os bastidores, de certo modo. 
Desde o inkio, ha agressividade em suas palavras, dirigida contra os discursos men
tirosos da direc;ao - em descompasso total com o que ela vive na oficina. Fala com 
autoridade, mas com controle e domfnio das palavras, evitando, por exemplo, palavras 
grosseiras. Na entrevista, procuro encoraja-la a contar as "historias de oficina'', aquelas 
das quais os "chef6es" nao querem nem ouvir falar, e com as quais os "chefinhos" 
se deparam todos os dias. E como se ela tivesse combinado antes com o marido dizer 
tudo o que "estava engasgado", e fosse uma especie de ponto de honra "botar para 
fora''. 0 que a leva a adotar uma postura de denuncia: as condic;6es de trabalho, o 
ambiente, a hipocrisia das pretensas colegas. 

Feitas as primeiras perguntas, tive a impressao que nao conseguiria mais parar 
Annick. Ela comec;ou a falar com uma especie de paixao tensa, como se falasse em 
nome das mulheres da oficina. Quase nao pude fazer perguntas precisas e diretas sob re 
scu posto de trabalho. Foi so pelo vies dos "casos" (que ela conta quase um atras do 
outro) que consegui reconstituir com alguma precisao a natureza das tarefas que ela 
rcaliza na maquina de costura. Hana escolha dos detalhes e dos casos uma especie de 
"martirizac;ao" de sua parte. Annick tenta me fazer compreender o que e o clima "no
dvo" das oficinas (que faz com que, depois de certa idade, tantos assalariados declarem 
l]llCl"CI" sair da fabrica), 0 que ea dureza, a vioJencia das Jutas de concorrencia dentro 
dn fnbrica. 0 l]UC toma scu "pcrsonagcm" particularmence interessante e o faro de ela 
1cr sillo monitora c de hojc conNldernr sua situac;lio de opcraria, ou de simples "rcpara-
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dora", uma regressao profissional. Ela concebe seu futuro como algo definitivamente 
fechado. Nesse sentido, parece bastante decepcionada com o "peugeotismo". 

Annick- Entrei na Peugeot em 1970, portanto faz 21 anos, e praticamente sempre tra
balhei nas m:iquinas de costura, com excec;:ao dos sete anos em que trabalhei na cadeia de 
produc;:ao ... Fui monitora durante alguns anos, era muito interessante, mas, enfim, devo 
dizer que as condic;:6es de trabalho das mulheres na f:ibrica nao sao levadas em conside
rac;:ao, e de um dia para o outro, por qualquer motivo, mandam a gente para a cadeia 
de produc;:ao, o que quer dizer que nada e levado em considerac;:ao. De todo jeito, o tra
balho das mulheres numa f:ibrica de autom6veis e muito dificil. Por que? Porque a produc;:ao 
e muito pesada Num primeiro momento, no que diz respeito a gente, o chefe e um senhor, e 
acho que todo mundo e ... Nao vou falar! E um senhor ... A gente nao tern o direito de 
errar, mas tern o direito de pensar [com violencia]. [ ... ] Voce nao viu as pessoas que tra
balham na Peugeot-Sochaux? 

Vi ... vi... mas niio na oficina de guarnifdo ... 

Annick - Nao na oficina de guarnic;:ao... Born, a gente faz assentos. lsto e, pegamos os 
assentos e costuramos. A verdade e que e muito dificil na produc;:ao, porque trabalhar o 
dia inteiro com perfeic;:ao nao e f:icil. N6s somos obrigadas a trabalhar com perfeic;:ao, 
o que, seja como for, e absolutamente normal. Mas a gente tern muitos problemas, porque 
e duro para as maos, a gente cansa a vista, cansa as costas e tern uma produc;:ao impos
sfvel. Quando a gente faz a ultima pec;:a, a gente se pergunta como e que foi parar ali. A 
verdade e que e muito dificil, nessa questao [ ... ]. 

VtJce tem a impressiio de que hd uma degradafiio das condif6es de trabalho? 

Annick - E verdade. As condic;:6es de trabalho estao se deteriorando pela simples razao que 
a gente pensava que estava indo na direc;:ao da modernidade, mas est:i cada vez mais dificil, 
e claro ... Existe falta de pessoal, o que quer dizer que trabalhamos cada vez mais, mas nao 
somos m:iquinas ... Tambem temos um limite, e n6s, mulheres, j:i somos ... Sei muito bem 
que o patrao nao pode levar em conta cada caso pessoal, mas a gente tern uma jornada de 
trabalho e nao admitem que a gente fique cansada ... E tan to um dia, tan to no outro e no 
outro, e todo dia e mais, todo dia e mais. [ ... ] A verdade e que as condic;:6es de trabalho 
nao estao melhorando, a gente corre atr:is dos japoneses, se e que posso me expressar assim, 
mas tern de ver se l:i eles trabalham nas condic;:6es que a gente trabalha aqui. Entao, exigem 
da gente coisas impossfveis, mas nao levam em conta nada que possa facilitar o trabalho ... 
Nao, assim nao e possfvel. Faz vinte anos que a gente est:i aqui e acho que os jovens que 
foram recem-contratados, born, eu tenho pena deles, porque a gente est:i acostumado, est:i 
acostumado a carga, mesmo que seja diffcil, e verdade que nao e f:icil, e depois, a gente 
est:i com 40 anos, ninguem mais tern 20 anos. A gente faz o do bro do que fazia vinte anos 
atr:is ... Assim nao e possfvel! Vamos chegar a saturac;:ao! Nao d:i para fazer a produc;:ao e a 
qualidade cada vez mais r:ipido ... r:ipido ... r:ipido ... Isso e impossfvel! A gente corre atras 
da produc;:ao, mas nao corre atr:is da qualidade, quando deveria ser o contr:irio ... Nao, a 
produc;:ao agora e um problema, e um problema! Assim nao d:i! 

O marido - Os pre-aposentados estao saindo e ninguem e contratado. A gente, que fica, 
e obrigado a fazer o trabalho dos que foram embora. 

Annick - Dos nossos antigos que fOl'am embora. 

O m11rldo - Exl~em cRdR ve'l. 11112IH de noN .. , 

Annlclc - ~. luo l(llr nfto Lid. l'url(llt' ~ cl11ro l(II~ ... 



O bloqueio da mobUidade operaria e a exacerbm;do das lutas de concorrencia 99 

O marido - E o salario nao sobe ... 

Annick - 0 patrao nao vai pagar a gente para nao fazer nada, [ tudo hem], mas tudo tern 

limite! E depois, se querem qualidade, a gente nao pode fazer tudo as pressas ... Nunca vi 

isso ... Nunca vi alguem trabalhar hem sendo mal pago! 0 problema e esse nas fabricas de 

autom6veis, na Peugeot. [ ... ] 

Os dissabores de uma monitora 

Fui monitora de 1985 a 1988 ... Por que fui monitora? Tenho medo de dizer que foi 

porque fazia um born trabalho, estava sempre presente, era voluntaria porque achava que 

o trabalho ... Ja era assim na escola ... Sempre agi da mesma maneira em todos os lugares, 

sou assim! Eu estava contente, e verdade. Mas vou lhe dizer uma coisa: a situa<;[o sofreu 

uma reviravolta enquanto eu estava de licenya-maternidade. Minha filha nasceu em 1988 
e eles transformaram a oficina de guarni<;[o: diminui<;[o de pessoal. E la havia uma certa 

senhora, desde 1985, e infelizmente era minha colega ... E verdade, e um exemplo do que 

estou dizendo, mas e verdade que era uma das minhas colegas. Nao foi culpa dela, ela 

foi mandada para um curso de condutor de instalayao, o que quer dizer que pretendiam 

criar novos oficios. Ela era mais jovem que eu, e dez anos mais nova, e tambem era hem 

vista. 0 que aconteceu? Diminui<;[o de pessoal, nao podemos dar esses postos para essas 

pessoas, formamos as pessoas, mesmo sabendo muito hem que essas pessoas nao vao ter 

esses postos! Porque, ainda por cima, uma mulher nao tern forya fisica, e por algumas 

razoes que fazem com que a gente nao seja do mesmo sexo, a gente nao pode fazer tudo 

que os homens fazem. Quantas somos na oficina? As mulheres se defendem como os 

ho mens, mas reconhey0 que, apesar de tudo, em certos casos ... Resumindo, nao podiam 

designar a moya para um posto adequado a sua formayao. 0 que fizeram? Pensaram: "Os 

ausentes nunca tern razao", eu nao estava la, fiquei fora nove meses, pensaram: "born, o 

que vamos fazer?"; nao ea unica·razao, mas talvez seja por isso tambem que ... Vamos dar 

postos de monitoras a essas pessoas. 0 que e absolutamente natural, eu reconheyo isso, 

eles mandam as pessoas fazerem uma forma<;[o, tern de dar um posto a elas, paga-las. Nao 

podem deixa-las no meio do caminho. 0 que fizeram? Nao pensaram que ocupei o posto 

de chefe de equipe durante dois anos, sem remunerayao, porque me davam 6 francos por 

dia, esta entendendo? Para fazer o trabalho de um cara que ganhava duas vezes mais que 

eu! Enfim, eu nao tinha o status, mas estava contente com a minha sorte, ja estava contente 

por ter saido da produyao, era 6timo! Mas eu voltei em maio de 1988, fui chamada, me 

disseram "bem-vinda'', mas o bem-vindo foi rapido. Eles me disseram: "Voce entende ... a 

situayao no momento atual ... Vamos colocar a senhora X ... ", ou seja, a moya em questao, 

"Vamos coloci-la no seu posto porque voce entende que nao podemos manter voce como 

monitora por causa dos condutores de instala<;[o [que sao mais jovens]. Nao podemos. 

Nao tern gente suficiente". Pois eu digo: "Mui to obrigada!". Eles esquecem os antecedentes, nao 

lcvam em conta que fiz o trabalho sozinha! Me davam parabens, e verdade, quando faziam 

os balanyos, coisas impossfveis de fazer numa fabrica ... Me deram os parabens, mas me 

i.:ortaram. E agora, onde vamos coloci-la? Vamos coloca-la na produyao, e estou ate agora 

na procluyao! 0 quc: ,1uc:r diicr lJllc a promoyao que me deram foi cortada! Por que? Porque 

t lvc:rnm de: dar 11 prnmo~llo p111"11 ollt'rn. Mas como! E assim quc: sc trabalha numa c:mprc:sa1 

Hdn1 Como voc.:f l]Utt' l)llC' li,11111 motlvnda1 Fico mntlvndn pnr11 fozc:1· um born trnbnlh11 

pnrlJUC ~ mlm lJU• ll11wl111111, Mu rnmn vu,~ lJLtCt' ,1uc ciit 11An liquc rcvultad111 
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Nao, nao se pode inventar [historias]! Me chamaram para dizer que eu tinha o mesmo 
potencial que ela. Eles estao delirando! A Peugeot vai ter uma fabrica so de montagem 
daqui a alguns anos. 0 que e que eles vao fazer? Nomear as pessoas que foram nomeadas 
como essa mo<;a, que nao tern nada a ver com isso ... Eu nao tenho raiva dessa moi;a, mas, 
se preferir, e o princfpio que nao admito. E vao dizer as outras: "Desculpem, senhoras, 
nao temos mais lugar para voces!". Entao nao venham me dizer que motivam as pessoas e 
fazem estagios de forma~ao para elas! Nao, nao! Nunca vao me obrigar a fazer uma forma
¢0, eu me recuso! Nao vou me sacrificar para fazer uma forma~ao de dois meses e no fim 
nao ter nada, so para dizer que fiz! Porque vou reclamar que estou cansada disso! Agora e 
assim, fa~o a produ¢o ... Alias, e uma coisa de meio periodo que me aguarda. Alias, nao 
vou dizer nada, porque se disser que vou trabalhar meio perfodo, eles vao dizer: ''.Ah, essa 
e boa!". Para mim, as promo~6es morreram! Espero que isso seja ... [ela indica o gravador] 
Eles fizeram uma cachorrada comigo, vou fazer uma cachorrada com eles! E olho por olho; 
dente por dente. Depois de vinte anos, e horrivel pensar assim, mas e o que eles vao ter! 
E ainda dizem que motivam as pessoas. Eles nao motivam as pessoas. De um dia para o 
outro, se tern alguem que precisam colocar em algum lugar, seja por que motivo for, eles 
esquecem os antecedentes. Nao dizem ate logo, nao dizem obrigado, porque obrigado nao 
existe. "Tchau", colocam uma pessoa mais jovem e voce vai para a produ~ao. Me disseram: 
"Voce sabe fazer, nao e esse o problema". E isso. [ ... ] 

''.Acho que a mulher diz mais o que esta engasgado do que o homem ... 0 homem 
que quer ser promovido se cala mais do que a mulher. A mulher nao aceita" 

Na verdade, eles dao um potencial para a gente, mas enfim, nao e piada, mas eles nunca 
vao saber o que as pessoas sao capazes de fazer! Nao sabem se essas pessoas sao capazes 
de fazer outra coisa! Tenho um chefe que foi a~ougueiro, sinto muito, mas tenho um 
diploma de contabilidade, de estenodatilografia. Born, entao sou tao capaz quanto ele. 
Mas quando disse isso a ele, ele me respondeu: "Sabe, minha senhora, e preciso escolher". 
Sim, claro, e preciso escolher e infelizmente escolherem o imbecil! Me desculpe o termo. 
Foi o que fizeram. E depois, incapaz de gerenciar! E ainda por cima, misogino, ele so 
gosta dos homens, entao, como somos uma equipe de mulheres, com a gente nao tern 
paparico! Isso e um problema. Uma mulher nao pode se queixar, porque senao ele vai 
ajudar um homem e nao vai querer ajudar uma mulher. [ ... ] Eu nao fa~o parte do cfrculo 
de qualidade. Por que? Porque eu estava com muita raiva, nao consegui participar. Talvez 
uma coisa nao va necessariamente com a outra, mas para mim era uma forma de dizer que 
eu nao estava satisfeita! Mas o que acontece no nosso setor resolveu um problema: existe 
um erro nos estudos ... Born, tudo bem, todo mundo erra, ou nao seriamos humanos; 
sem erros, nao existidamos. Mas como e nos estudos, nunca seria resolvido! A gente ten
tou arranjar um modo ... De todo jeito, se voce descobre um problema, nao quero dizer 
com isso que somos mais inteligentes ou menos inteligentes, mas nos que trabalhamos 

l . 

na produ~ao vemos coisinhas que um preparador, na maior parte do tempo, nao ve, isso 
e logico. Mas se voce ve uma coisa que nao agrada, vem alguem e diz: "Nos pensamos 
nisso antes, nao aceitamos sua sugestao". J:i que pensaram antes de nos. Mas quern me 
garante que eles pensaram antes de nos? Puxa vida! Cada um no seu lugar! [ ... ] Acham 
que somos burros! Nao, eu acho que, para concluir, as pessoas sao ma! pagas, porquc, e 
preciso dizer, com a taxa de abuso que existe neste momento, a gcntc: nl\o podc fazcr ... 
As pcssoas estao dcsmotivadas, isso e faro, e ainda acham llllC somo1 limrn~. Im, tclll de: 
sc:r dltc1, acham quc somns hurrm. 



O bloqueio da rrwbilid.ade operaria e a exacerbat;ao das lutas de concorrencia 101 

E uma logica de menosprezo ... 

Exatamente, menosprezo! Porque, como !he disse, a produtividade e uma coisa, a gente 
sabe que esta ali para fazer um trabalho, [ ... ] a gente se adapta, mas a verdade e que esta 
cada vez mais diffcil, ninguem faz caso de ninguem. Eles nao reconhecem as pessoas por seu 
valor: promoc;:ao zero, formac;:ao ... Born, depois da formac;:ao, voce nao tern nada. A gente 
se sacrificou ... Vi o programa sob re a Renault, acho que inventaram um sistema, nao sei se 
voce viu .. : Eles mandam as pessoas para uma reciclagem. Mas eu vi os depoimentos, metade 
das pessoas nao vai mais ... Por que? Nao tiveram nada em troca, no fim das contas. 

"Tern gente que, para produzir, nao ve mais nada na frente" 

You !he dizer que briguei com a minha monitora na semana passada, e Deus sabe que e 
minha amiga. Voce vai dizer que sou dura, que nao facilito para ninguem, mas acho que na 
vida ninguem facilita para ninguem ... A gente teve um problema ... Born, e mais um caso ... 
Talvez voce me diga que nao e dos melhores. A gente tinha uma produc;:ao para fazer e era 
o [modelo] 205 XT, um carro de luxo que e muito diHcil de assentar, de fazer os assentos. 
E minucioso e e um sistema, se preferir, [em que] nao da para ganhar muito tempo na 
maneira de fazer. Ea mocinha que me substituiu sabe muito bem disso. Nao tenho vergonha 
de dizer, e verdade que fiz o trabalho antes dela, por mais diffcil que seja agora, ela tern mais 
problemas no nfvel do pessoal, eu re~onhec;:o. Mas no nfvel do trabalho, como era feito 
antigamente, eu tinha o dobro de produc;:ao, ja estive nessa func;:ao antes, sei como deve ser 
feita .. E a monitora vinha sempre elogiar outra operaria que mantem bem o posto dela. Ela 
me dizia: "Sao 45 carros para fazer no posto", e eu sabia que no fundo ela nao aceitava que 
eu cometesse uma falha do ponto de vista do trabalho. Ela bem que gostaria que eu cometesse 
uma para me dar uma [punic;:ao]. Porque, mesmo sendo camarada com a gente, o sistema 
Peugeot e ta! que, de todo jeito, voce tern de produzir. E tern gente que, para produzir, nao 
ve mais nada na frente. Como ela. Acho que ela mudou depois da semana passada, porque 
acho que entendeu que, comigo, ela esta lidando com alguem muito diferente das outras. 
Nao me acho melhor que as outras, nao pense que e isso, mas entendi o que ela queria. 
Entao, ela me colocou no posto, a operadora nao estava la, tinha se atrasado. Entao, ela me 
disse: "45 carros, 4 minutos por hora''. Born, tudo bem! Sao os novos tempos, nao foi ela 
que inventou isso. Tentei cumprir, sabia que no meu turno a base eram 45 carros, nao podia 
fazer diferente. As 6h45, chegou a colega do turno seguinte, que supostamente fica no meu 
posto. Entao pensei com os meus bot6es: "Eu nao confio em qualquer um", pensei: "You 
me informar". "Sera que ela esta inventando hist6ria para dizer que sou pior que as outras?" 
Nao quero que me deem uma nota ruim do ponto de vista da produtividade, nao quero 
isso, tenho as minhas qualidades. Entao eu disse a ela: "Escuta, nao estou entendendo ... 
Quantos carros voce faz? Porque vou !he dizer, e difkil, mas, 45 carros, eu nao consigo fazer, 
estou entrando em panico porque nao estou conseguindo dar conta''. Ela respondeu: "Nao 
consigo nem 40. Disse a monitora que, com 40, eu ja saturava''. Veja s6 o sistema que 
implantaram na Peugeot! Mas ela me disse: "Ela faz facil, facil 60". Pensei comigo: "Cuidado, 
cla esta inventando hist6ria ou entao quer que eu passe por aquela que menos produz. 0 
que e que eu fac;:o?". Fiz uma coisa desonesta, em vez de irate ela e dizer: "Escuta, voce esta 
mentindo para mim. 0 que e que voce vai dizer ao chefe?", fui diretamente ate o chefe e 
dissc: "Voce vni mr dnr 11 nora [de avaliac;:ao]". E ele me deu a nota ... Ele nao e bobo, en
tendeu multn brm. F.lr 11\t' 11lHHc: "Escutn, qualidade: born; produtividade: born; mas em 
11IKllllN pnNtu• VUL'f• HIA111111 111rN11111 pnrnmnr. 0 l]UC qucr <lizer l]UC voe~ n"io foz mnis ou 
11ti trm nrnl• ,llffL'l.ll1l11,I, 1111r11 lil~rr", So 1111,11111rr u1lm, portJLlt', , vrrdadc, tcm i:011111 ,1uc 
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nao sao faceis. Entao eu disse: "Mas como e que pode?". E contei o problema. Disse: "O 
que nao gostei foi da maneira como me avaliaram". Depois disso, nos fomos chamadas. 
Mas nao juntas! Porque nao se deve chamar as pessoas juntas. Uma depois da outra. E 
disseram a monitora que lamentavam a coisa toda, que ela nao podia ter dito aquilo! Entao, 
como falei com ela, eles disseram que eu tinha de me explicar com ela. Eu disse a ela: "Escuta, 
Brigitte, voce mentiu. Por que inventou aquela hist6ria? Por que quis me fazer acreditar que 
a outra fazia mais do que eu?". Mas, veja o sistema, talvez voce tenha dificuldade para en
tender, mas ela mentiu! Ela queria que fosse dito que eu nao consigo fazer [a minha prodm;ao]. 
Entao ela mentiu. Voce ve que a concorrencia e tanta ... Mas a gente se explicou ... Ela me 
disse: "Censuro voce por uma coisa: voce nao confiou em mim!". E eu respondi: "Nao, nao 
confiei. Conhec;:o o sistema daqui, e terrfvel. Voce critica o sistema do nosso controle e faz 
igual a eles? Isso nao vai funcionar entre a gente". E, voce ve, isso aconteceu na semana 
passada, ela reconheceu o erro ... 

Annick guarda uma magoa: a da degrada<;:io da qual foi vitima, trazida novamen
te a mem6ria pela entrevista de avalia<;:io por que passou na semana anterior. Essa 
magoa, que nao foi perdoada, deixou-a sensivel a uma serie de pequenos detalhes, de 
pequenas ofensas - fardo comum na vida de operario(a) de fabrica - que, para ela, 
agora tern consequencias. No interior de sua magoa, ha provavelmente a descoberta 
de que o tempo de casa, que ainda tinha valor na antiga oficina, agora e tratado como 
um handicap [ desvantagem], uma especie de peso social. Por uma frase repetida varias 
vezes - "Eles esquecem os antecedentes" -, Annick tenta nos fazer entender que os 
(pequenos) privilegios dos quais os "antigos" podiam se valer nao existem mais. Na 
antiga condic;:ao do sistema de relac;:6es sociais, a l6gica de precedencia se baseava 
no tempo de casa e na qualifica<;:io profissional. Agora elas sao pegas de traves pelas 
inovac;:6es organizacionais. 

Outro fato impressionante na entrevista e a extrema sensibilidade de Annick ao 
olhar que se lans;a sobre ela, como atestam frases recorrentes (sob formas variadas), 
como: ''.Acham que so mos burros", ou "Desculpe, mas acham que somos burros". 
Alem da constata<;:io de uma falta de considera<;:io, encontramos em seu discurso toda 
a tematica da desvalorizac;:ao social e da degradac;:ao. Mais que a descri<;:io da oficina, 
das relac;:6es entre as operarias e o "chefe", e das relac;:6es das operarias entre elas, a 
violencia e a agressividade das palavras de Annick denunciam um novo sistema de 
trabalho que impele os operarios a concorrencia, sejam quais forem as relac;:6es esta
belecidas entre eles, e desse modo se op6e a antiga moral do grupo (esse e o sentido 
da frase que ela usa: "Sendo colega, eu minimizei"). 

No meio da entrevista, encontramos um descompasso constante entre, de um 
lado, as palavras tiradas da linguagem dos recursos humanos para falar das relac;:6es 
sociais na ofic;:ina e, de outro, a realidade tal como ela a vive. Obstinadamente, ela 
contrap6e a tudo que e discurso oficial ("Querem nos motivar, nos 'mobilizar' para o 
bem da empresa, que e tambem o nosso bem") a realidade de que vive e de todo um 
conj unto de praticas injustas e arbitrarias que, ao seu ver, geram a "desmotivac;:ao", 
num contexto global que a hierarquia nao quer ver. A tematica oficial (limitac;:6es 
internacionais, press6es japonesas, exigencias de qualidade), ela contrap6c o rnedo 
de ser colocada nurn posto ruirn, o medo de perder uma das rnagrn• v1111tnv.ens (ou 
pequenos "contra-handicaps") de ~1ue dlspt'>e, o medo de Her demlrld11. 
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6. lnveja e concorrencia no trabalho 

Driss (OE, marroquino de 50 anos) e Christian (OE, 45 anos) trabalharam juntos 
durante muito tempo na oficina de guarni<;:ao de Sochaux. Nessa entrevista, Driss 
fala, entre outras coisas, da luta que travou para conseguir, como todos os operarios da 
cadeia de produ<;:ao, um "born'' posto ou escapar dos ruins 14• Nessa oficina, o trabalho 
de montagem dos assentos, que antes era feito sobre um carrossel, foi substituido no 
fim dos anos 1980 pelo trabalho em mesas, que, segundo a maioria dos operarios, e 
menos duro. Depois de ter trabalhado muitos anos na cadeia de produ<;:ao - na verda
de, sobre os carrosseis, com uma pin<;:a, ferramenta por excelencia do guarnecedor -, 
Driss foi transferido, dois anos antes da entrevista, para um posto fora da cadeia, 
considerado pouco duro. Ele teve dificuldades para se adaptar a esse novo trabalho 
(varios meses de aprendizado), o qual exige um grande esfor<;:o de memoriza¢o, 
mas hoje esta satisfeito com sua posi<;:ao profissional, apesar de dever o novo posto 
ao seu estado de saude. Nao podia continuar nos carrosseis, pois sofria cada vez mais 
de doen<;:as de trabalho comuns nos guarnecedores (formas agudas de tendinite, her
nias, dores lombares}; teve de ser operado varias vezes, normalmente, de emergencia. 
Assim, no geral, grande parte da entrevista gira em torno da questao dos postos de 
trabalho e, em particular, da maneira como ele os obteve, da "inveja'' que suscitaram, 
e como teve de se defender das acusa<;:6es de certos operarios. A condi<;:io de imigrante 
marroquino ~- ao lado dos turcos, os marroquinos formam o grupo mais numeroso 
de imigrantes da fabrica - nao e a unica em questao, pois todas as transforma<;:6es da 
estrutura profissional e hierarquica estao envolvidas. 

Driss - [ ... ] Ha quinze anos, nao era assim ... Se voce "subia' um carro [ao longo da cadeia], 
ganhava um tempinho a mais e pagavam uma rodada para voce. Agora nao e assim ... Mas 
o Christian e que nem eu, hoje, se voce nao conhece o cara, nunca, nunca confie nele ... 
Nao da para confiar em qualquer um. Sempre teve os caras que diziam: "Born dia, born 
dia', mas agora ate OS caras que trabalham com VOCC, que VOCC nao conhece, em geral tern 
inveja de voce [dito com muita for<;:al, inveja do meu posto, do lugar que tenho agora ... 

Christian, rindo - Voce esta num lugar born, agora! 

Driss - Digo que aqude que trabalhou comigo durante 25 anos na cadeia de produc;ao, 
esse pode conversar comigo, mas O$ outros estao af ha 4 ou 5 anos ... [Para Christian:] A 
genre trabalhou duro, hein? Nao trabalhou? 

Christian, rindo - Muito duro! Mas tambem se divertiu ... 

Percebe-se tudo que esta em jogo nessa primeira troca de palavras: a questao do 
posto e da confian<;:a entre colegas de trabalho (o "dobrador", antes de mais nada), 
do ambiente e de sua degrada¢o - devida, em especial, a presen<;:a dos jovens. Driss 
descreve a pressao que pesa sobre todos, a maneira como os jovens (quase todos ex-tem
porarios contratados entre 1989 e 1990) sao levados a entrar no jogo da dire<;:ao por 
causa da l6gica da situa<;:iio. As quest6es em torno dos postos de trabalho nas oficinas 

11 Emlmrn RH puldVl'd• 1lr 1 >1·1•• 11Auvr11l111111 rm rrHllllHlll II u11111 ln1rrro11ni,:Ao dlrrrn sobre o rncismo, seu 
rduio ~ prrpu••udo ,I, 1111111" • p1111111 p111 r••u qur•1Ru: u• ul~n•u• rm i11N11h11• rudNIUN •Ru l111dr11111r111r 
"pr11uN" 11r••" l111M 11tlm 1111•111• 11, ll'MhMll111, 
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de montagem - "promo<;ao" de uns para postos fora da cadeia de produc;:ao, perma
nencia de outros em postos da cadeia que podem ser mais ou menos duros, nomeac;:ao 
para postos que sao alvo de aten<;:io e de numerosos comencirios - tornaram-se tao 
importantes para os operarios que se esfalfam na cadeia de produ<;ao que todos os 
meios parecem validos para escapar dela. Para os velhos OE, e quase uma questao de 
vida ou morte. Driss evoca tambem as condi<;6es em que conseguiu sair dos carrosseis 
de guarni<;:io, apos varias providencias e muitas dispensas por doen<;a. 

Eles receberam uma carta que dizia que eu tinha sido operado da barriga. Entao sabiam 
muito bem que, se eu fizesse algum esfon;:o, arrebentava tudo. Ai me mudaram. Me colo
caram no descarregamento de assentos. Fiquei la dois anos. Mas, depois de um tempo, eu 
disse: "Endoideceram!". Disse: "Sou um acidentado de trabalho, mas nao quero parar" [ ... ]. 
Quero trabalhar, fa~ alguma coisa por mim. Eu fiz alguma coisa por voces [isto e, sempre 
foi um born operario], agora voces fa~ alguma coisa por mim. E mostrei a papelada que 
dizia que eu tinha um mes de licenc;:a [do trabalho por motivo de saude], mas nao parei, 
continuei trabalhando sem pedir minha licenc;:a [ ... ]. Entao, um dia, o contramestre me 
chamou e disse: "Vou lhe propor um posto" "Qual?" "O posto de cima." Eu disse: "Tudo 
bem, mas com algumas condic;:6es. Primeira condic;:ao: vou experimentar; se gostar, nao vou 
recusar. Segunda condic;:ao: grana e pontos [ de classificac;:ao]; se voces me derem isso, eu fico 
nele. Nao fui eu que pedi [esse posto]". Ele disse: "Tudo bem, vamos ver". Eu disse: "Nao 
tern essa de 'vamos ver', e sim ou nao". Ele. disse: "Vai ver o seu novo posto". Era uma 
segunda-feira, trabalhei uma semana e, na segunda-feira seguinte, ele me disse: "Tudo bem?". 
E eu: "T udo bem. Agora me da o resto". Mas ainda assim me tiraram o bonus da cadeia de 
produc;:ao. Eu disse: "Dane-se". 

Esse trecho deixa entrever o que sao as rela<;6es entre operarios e agentes de controle: 
e raro que a dire<;:io imponha brutalmente trocas de postos de trabalho que levem a 
"negociac;:6es" feitas contra um fundo de percep<;:io das rela<;6es de for<;as. Mas tambem 
se ve a que ponto o relato se divide entre duas exigencias contraditorias, que refletem o 
embara<;o do autor diante de Christian (proximo do polo sindical). De um lado, Driss 
se exp6e a acusac;:ao de "puxa-saquismo", e ate o confessa num ligeiro lapso: dispensado 
por motivo de saude, compareceu varias vezes ao trabalho para ser bem-visto pelos 
chefes e espera ser "reconhecido" por isso. De outro, quer mostrar a Christian que nao 
se deixa impressionar pelos chefes, nao perde a franqueza diante deles e nao entrou 
para o time dos "puxa-sacos". Na sequencia, ele cac;:oa diversas vezes dos velhos arabes 
que morrem de medo de perder o bonus da cadeia de produc;:ao e "ficam de quatro" na 
frente dos. chefes. Ao mesmo tempo, deixa transparecer que se preocupa em conseguir a 
simpatia dos chefes. No infcio da entrevista, Christian e Driss fazem brincadeiras entre 
si. Driss nao tern realmente consciencia de que suas palavras estao sendo registradas. 
Pouco depois do infcio da entrevista, Driss e Christian falam do nova chefe da oficina, 
da chegada de jovens BTS e de um antigo chefe de equipe, Robert. 

Christian - Ele era legal, alias ... Era um sujeito de bem ... 

Driss [Da a entender por seus gestos, sem se atrever a contradizer o amigo, que nao partilha 
sua opiniao, depois acrescenta, tomando coragcm] - Enfim, em rclac;:ao 11 Her "lc~nl", clc 
era contn mlm. Agnrn csta aposcntado, a gcntc sc ve de vcz cm lJU.111du. 

Chrl11l"n - M"• 111u11 1·d1wr111 c11111 de 11411 er" tAu rulm 111Nl111 ... 
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Driss - Ele nao diz francamente na minha cara, mas diz na frente dos outros, para sossega-los: 
"Nao gosto de :irabe!". Born, comigo, entra por um ouYido e sai pelo outro ... Nao fico 
com raiYa. Nao, nao! Digo a ele: "Voce tem razao, yoce nao gosta, mas se Yoce nao gosta, 
eu gosto ... ". [Isso e dito num tom ironico e ao mesmo tempo apaziguador.] E assim, nao 
tern muita solu¢o. Mas no fundo, Robert e um born sujeito, e um cara legal ... 

Christian - E, e um sujeito de bem ... 

Driss - Porque depois, meia hora ou Yinte minutos depois, ele Yem, me pega e diz: "Nao 
disse aquilo de cora¢o, se disse foi s6 para ... " 

Era por causa dos outros ... [operdrios] 

Driss - E, era por isso, por causa dos outros ... 

Mesmo assim, deve ser duro ouvir esse tipo de coisa ... 

Driss - 0 Robert me diz: "Se digo isso, os outros Yao ficar com raiYa de mim". E eu digo a ele: 
"Voce pode dizer o que quiser, principalmente comigo". [Ele se emenda.] Os outros :irabes 
me dizem: "Por que Yoce nao diz nada?". E eu respondo: "E o que e que You dizer?". 

Christian - E isso mesmo! Eles nao sabem, nao conhecem o esquema [de brincadeiras] 
. como n6s, na guarni¢o ... 

Driss - Senao, qualquer um que me dissesse alguma coisa ... Eu you brigar? Xingar? Por 
que? A gente tern de pensar, saber como foi dito. Ele me disse de brincadeira, para me levar 
na conYersa? Ou foi para me magoar? Sao Yarias coisas ... 

E um problema de "contexto''! 

Driss - Exatamente! Tenho colegas :irabes que nao entendem isso! Ele diz uma coisa ... e 
eu You partir para a briga? Nao, a gente tern de reagir, mas nao levar as coisas a serio demais. 
Depende do cara que disse ... depende ... 0 cara pode dizer uma coisa ... [Ele pensa.] De 
todo jeito, Yoce Ye pelo olhar se ele disse por maldade ou para leYar yoce na conyersa ... 
Tern um cara, a gente se conhece ha vinte anos, se estou no cafe, ele me proYoca, mas diz: "E 
s6 proYoca~ao", ele nao diz para magoar ... Voce diz: "Deixa para la". Pronto, ele diz duas 
OU tres palaYras, YOCe nao presta aten~ao. 

Christian - [Retomando sua ideia anterior.] Porque a farra da guarni¢o e assim. Volto la 
regularmente, durante algum tempo eu ia la buscar meu contracheque todos os meses. A 
gente se reencontraYa, tinha um pessoal diferente, que eu nao conhecia, a gente continuaya 
a fazer a farra de sempre com os colegas, e os outros olhaYam espantados para a gente. 

O que Christian talvez mec;:a mal aqui e a nova forma de violencia sofrida por 
Driss, assim como pelos outros imigrantes da f.ibrica, no transcorrer da vida diaria, a 
medida que as rela<;:6es com os franceses se azedam e o abismo entre jovens e velhos se 
aprofunda. Os jovens invejam os velhos pelas pequenas vantagens que estes obtem dos 
chefes. A certa altura da entrevista, Driss fala das boas rela<;:6es que mantem atualmente 
com os agentes de controle de seu setor (dos velhos) e da "inveja" que isso desperta 
nos outros, em particular nos jovens. 

Os outros pcrgunram por que a genre diz coisas entre a gente para brincar ... Tern um, um 
alsaciano lditu i.:0111 ccrto mcnosprczo], um certo monitor, um idiotinha, que se pergunta 
isso. Um dla, ele me pc~m1, nllo sci dc ondc dee [de que oficina], e me disse: "Voce e um 
puxa-N11co", P.u tll .. l'I "l\11· 1111r rNtd db.cndi, isso para mim? Ele nao co scu chcfe, eu trabalho 
110 tJL1"rlCI r voe•. 1111 HjllllUlo, r drpolN voe~ 11~0 ~ mcu chcfC'11

• Ele me clissc: "Voce janta 
mm rla In d,.r, 11, 11111l1lfl, 11111vr1·N11 m111 rlr, hrlncA cum rlr, 11 Mt'IHr nAu pode fAIAr cum 
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ele". Eu respondi: "Exatamente, voce nao pode falar com ele; eu posso dizer a ele o que 
penso e ~le pode me dizer o que pensa, voce nao pode porque tern medo dele, eu nao!". 
Ele me respondeu assim [levantando a voz]: "Puxa-saco!". Eu respondi: "Nao admito, se 
eu fosse puxa-saco, nao estaria aqui, estaria ainda mais alto do que estou, porque conhes;o 
gente que da presente e tudo". [Falamos do portugues que traz presentes para o chefe.] 0 
chefe me disse: "Seus amigos marroquinos nao me trouxeram presentes este ano, o portu
gues me trouxe". Eu disse: "Nern todo dia e dia de festa, nao da para trazer o tempo todo, 
o tempo todo!". Porque no ano passado ele pediu para um cara trazer alguma coisa e ele 
trouxe. Ate para mim ele ja pediu umas babuchas e eu trouxe ... Ele me pediu para trazer 
babuchas de couro ... mas nao pagou por elas. 

Entreve.rilos, por esse discurso centrado no insulto, a fragilidade do equilibrio 
simb6lico nesse tipo de oficina e a maneira como esta se deteriorando. Driss nao e 
insultado por ser arabe, mas por ser puxa-saco. E por um monitor, isto e, por alguem 
que e suspeito de ser conivente com os chefes. Se Driss se ressente violentamente do 
insulto e porque e atingido em sua honra de operario. 0 puxa-saco e aquele que "lambe 
as botas do chefe" para obter um born posto ou pelo menos um posto menos ruim, 
para ser "bem-visto". 0 insulto tinha sua forc,a plena num outro estado do sistema 
de relac;:oes sociais dentro das oficinas, quando prevalecia claramente a oposi¢o entre 
colegas e puxa-sacos: os puxa-sacos nao podiam ser colegas, e os colegas nao podiam ser 
puxa-sacos. Hoje, o sistema de oposic;:6es que se estruturava em torno dessa clivagem e 
profundamente questionado. 0 peso ofensivo do termo "puxa-saco" perdeu pouco da 
sua forc;:a, mas nao ha mais acordo sobre a definic;:ao de "puxa-saco". Um operario (no 
caso, um imigrante) que tenha simpatias "cegetistas" pode ser tachado de puxa-saco e um 
"peugeotista' pode ser visto com qualidades de "born colega'. As cartas se embaralharam, 
velhos operarios como Driss ainda se reconhecem nesse jogo, mas o ressentimento e as 
altercac;:oes que resultam dai podem ressurgir sob formas complexas. 

Nesse novo estado das relac;:oes sociais na oficina, a posic;:ao de alguem como Driss 
e diffcil e ambigua. Em geral, ele parece estar no meio de um fogo cruzado, servindo 
de alvo para acusac;:oes opostas. Se aos olhos de certos agentes de controle ele parJce 
suspeito por suas amizades "cegetistas", outros operarios - nao tanto os velhos "cege
tistas", mas os jovens contratados que querem "subir" - suspeitam que ele seja com
placente com os chefes. A prudencia que demonstra nessa questao e tachada de 
covardia. Tambem nesse caso, Driss pode se sentir ameac,ado por diversos lados e, 
portanto, tern de ser muito diplomatico para nao sucumbir aos golpes dessas duas 
acusac;:6es ppostas. 0 interesse de seu relato e que ele mostra hem como os velhos 
imigrantes, ha muito tempo inseridos no sistema complexo de relac;:6es de forc;:as, sao 
constantemente obrigados a entrar em acordo. Considerados suspeitos nos dois lados -
tan to para os chef es quanto para os operarios -, estao sempre no fio da navalha, tendo 
de dar garantias ora a uns, ora a outros, e administrando as suscetibilidades de uns e 
de outros como se nao pudessem se permitir o menor desvio de conduta. 

O bloqueio da mobilidade operaria nos ultimos dez anos e um fato importante da 
evoluc;:ao da fabrica de Sochaux. 0 fato de levarmos em considerac;:ao essa mediac;:ao 
essencial constitulda pelo estreitamento do horizonte dos operarios dlft'rc:ndn nossa 
abordagc:m dn m11lorla d111111n;Ulscs sodol6gkns lJUC tern como objc:tu a. or141111l·1.111t()c:s 
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tecnico-sociais, mas ignora a importancia da rela¢o com o futuro como constru¢o 
subjetiva estabelecida sempre referida a um certo "contexto". 0 fim objetivo das chan
ces de promos;ao explica em parte a crescente desilusao que atinge profundamente a 
moral de todos os assalariados. Todos constatam que as portas estao se fechando ou se 
fecharao em breve. A esperans;a de uma promos;ao na f:ibrica parece ter desaparecido 
quase por completo (contrariamente ao que dao a entender muitos dos discursos sobre 
a formas;ao permanente na f:ibrica). 0 travamento do sistema de promo¢o contribui 
para refors;ar o rompimento - que com o tempo ser:i cada vez maior - entre o mundo 
dos oper:irios e os outros. E tambem nesse contexto que se deve interrogar novamente 
o sentido que pode ter, a partir de agora, o trabalho oper:irio. 

0 "lugar'' e o "ambiente" 

Palavras como "ambiente", "lugar", "peao" sao termos locais que remetem ao que os 
economistas e os ergonomistas designam como "condis;6es de trabalho". Parece que 
e necess:irio dar a essas palavras todo o seu peso e refletir sobre o modo como podem 
nos introduzir, quase diretamente, na representa¢o oper:iria dos postos de trabalho, 
das condis;6es de trabalho. De maneira esquem:itica, para um agente de controle ou 
um chefe de equipe, o "lugar" e o posto de trabalho no sentido como os tecnicos e os 
ergonomistas entendem a palavra, e o fato de ter que trabalhar sobre urila m:iquina 
de certo tipo em certo local. Corresponde tambem as limitas;6es diretamente ligadas 
ao posto: desgaste fisico, "dificuldade", certo numero de elementos que podem ser 
medidos e apreendidos em termos fisicos. 0 ambiente sao as condis;oes fisicas em 
que o trabalho e realizado: barulho, poeira, sujeira, luminosidade, polui¢o etc. A 
palavra pode ser substituida com frequencia por "meio". Tambem se pode designar 
com esse termo certos aspectos das rela¢es sociais, como a maior ou menor distancia 
entre hierarquia e assalariados, a homogeneidade ou heterogeneidade do grupo etc. 
Mas esses aspectos sao considerados abstratamente como um "fator" a mais que se 
soma aos outros. 

Para um oper:irio, nao e bem assim: o "lugar" e, sim, o posto de trabalho, mas e 
o posto de trabalho tal qual ele o domina, como ele conhece suas facetas ao termi
no de um verdadeiro processo de apropria¢o. E o posto de trabalho, portanto, tal 
qual permitiu a formas;ao de certos "saberes", "truques", "macetes" que viabilizam 
economizar trabalho e ganhar tempo - tempo do qual o oper:irio tirar:i proveito 
para estabelecer boas relas;oes com os "colegas" do grupo, da equipe. Deixar seu 
lugar, ser transferido, ser designado para um novo lugar e perder suas referencias e 
um conjunto de conhecimentos dificilmente dizfveis, aqueles que ajudam a suportar 
a monotonia da vilh1 no trabalho e permitem a cria¢o de um "born ambiente". 0 
ambience ~. 11ntcN de 1m1IN nnda, a possibilidade de estar entre iguais, entre os colegas 
do grupo de tr11h11lh11, 11r~xl111nN pdns caracterfsticas culturais e unidos pelo fato de 
estnrem suhinl'tldcu •• 111fNl1ll1N 11hrl~111.:{>e~ no mesmo local, de rerem de enfrenrnr os 
lllCNlnllN d1dtN, 0 11111hl,111, hum ~ 11 l'erte1.r.1 Cl>lllJUINtlldLI cum u tempo de llllt' NC 
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podera exercer (contra os outros, contra os chefes ... ) esse dominio pratico do saber 
tecnico, essas "habilidades" que s6 se podem adquirir numa relayao de intensa fami
liaridade com os colegas e que exigem que se esteja protegido contra a intrusao de 
outras pessoas, que se esteja num grupo relativamente homogeneo. 0 ambiente ruim 
e, antes de mais nada, o fato de ter de enfrentar sozinho o mundo dos chefes, de estar 
mergulhado no mundo das "invejas". De fato, a formas;ao do ambiente nas grandes 
oficinas depende sempre de uma especie de negocias;ao complexa - sobre a qual os 
operarios relutam em falar - com os representantes da "outra cultura'', a cultura dos 
tecnicos e dos gerentes. Negociayao que e de responsabilidade dos agentes de controle 
e evidentemente ocorre de formas muito diferentes, dependendo, por exemplo, se o 
agente e um antigo operario de 50 anos que foi promovido ou um jovem BTS de 25 
anos que "nao conhece o trabalho" e quer mostrar servi<;:o. 

Com as palavras se revestindo de sentidos tao diferentes, e compreensivel que um 
agente de controle ou um operario de uma mesma oficina possam fazer julgamentos 
que pareyam profundamente contradit6rios sobre a evolus;ao das condiy6es de trabalho 
na f.ibrica e, mais precisamente, sobre a evolus;ao dos postos de trabalho e do ambiente. 
Para o primeiro, os postos de trabalho - os "lugares" - melhoraram de maneira sensivel 
no decorrer dos anos. Os postos de trabalho muito penosos foram suprimidos ou 
modificados. Em contrapartida, o ambiente, que diz respeito a tudo que chamamos 
de meio, as condiy6es externas do trabalho, que exigem investimentos mais pesados, 
nao mudaram tao rapido, em todo Caso nao tao rapido como desejariam OS tecnicos. 
Para o operario, inversamente, e a evoluyao dos postos de trabalho que e considerada 
catastr6fica. Na verdade, nao e sob re o conteudo destes postos que ele se manifesta, mas 
e acima de tudo sobre o fato de, pelo jogo combinado da intensifica<;:ao do trabalho 
com as transferencias, os operarios estarem completamente desestabilizados - porque 
essas transferencias impedem a aplicas;ao dos saberes praticos que permitiam ganhar 
tempo e davam seguran<;:a nas oficinas. 

A desregula_s:ao do sistema de brincadeiras no trabalho 

O estudo da maneira como as brincadeiras no trabalho mudaram de sentido com o 
tempo, em. especial as de conotas;ao racista, e como sao de fato ditas ou apenas su
geridas, mostram bem ate que ponto as relay6es sociais nas oficinas azedaram e se 
desestabilizaram. Podemos analisar as "brincadeiras de oficina'' que alimentam a vida 
cotidiana tomando como referenda o que os antrop6logos chamam de "relas;ao de 
brincadeira'' 15• Elas sao reveladoras quanto as relay6es no trabalho. Lembremos que as 

15 0 tipo de rela~o social que se pratica nessas trocas corresponde bastante bem a noc;:ao de "relac;:ao de 
brincadeira'' tal como e definida por Radcliffe-Brown: "O que designamos pelo termo 'relac;:ao de 
brincadeira' e uma relac;:ao entre duas pessoas em que, por habito, existe a permissao e, em certas cir
cunstancias, o clever de uma arreliar a outra ou de se divertir a sua custa. Em troca, estg i'.altima 1150 deve 
se mostrar ofendida. Trata-se de uma combinac;fo particular clc ami1.ade e rivnlldndc. () rnmponamc:n· 
co e tal que, cm ,1uak1ucr mnro cunrcxto Hoclal, rxpreH1arln c prnvocarln hn11llidAdt', 1110, Ml)lll, 11no ~ 
1~rln c nfto dcve NCI' levAdo A •~rlo, F.111 murAA 111luvru, ·1ra111-1r dc 111111 r,l1c;A111I, 1l,ll'J1)1'lt11 rn111r11-
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trocas de brincadeiras - entre si, com os chefes - podem ser consideradas indicadores 
de familiaridade. Certa forma de etnocentrismo de classe funda-se na incompreen
sao do que sao as relac,:6es de familiaridade no meio popular, do lugar ocupado pela 
brincadeira, da maneira como se organizam as classificac,:6es locais. As palavras mais 
virulentas, mais violentas, nao sao a expressao dos mais fortes antagonismos. No uso 
das palavras neutras, pode haver uma vontade ferina. Tudo depende da maneira de 
dizer. A brincadeira p6e o outro a prova: sera que ele vai se ofender, vai responder, 
vai saber rir e se desarmar? 

Mais fundamentalmente, a desregulac,:ao do sistema de brincadeiras na fabrica e uma 
expressao da anomia da vida social nas oficinas. E comparando sistematicamente dois 
tipos de brincadeiras, em especial entre franceses e imigrantes, em perfodos diferentes 
da vida da fabrica de Sochaux - nos anos 1960 a 1970 (oficinas de OE tayloristas) e 
nos anos 1986 a 1995 (reorganizac,:ao das oficinas de montagem segundo a 16gica dos 
fluxos tensos) -, que verificamos a que ponto o sistema de brincadeiras de oficina, em 
especial a que envolvem os imigrantes, mudou de sentido. 0 sistema de brincadeiras 
em vigor nas oficinas que permaneceram rigorosamente tayloristas baseava-se em 
larga medida no reconhecimento e na aceitac,:ao das diferenc,:as que viravam alvo de 
chacota. Essas brincadeiras visavam tantos os provincianos - do Norte, de Marselha, 
da Bretanha, por causa do sotaque, do modo de se comportar, beber etc. - quanto 
os jovens, as mulheres e os imigrantes, em especial os arabes e os turcos, "cac,:oados" 
por sua maneira de ser e pelos sinais mais vis{veis de sua origem estrangeira (barrete, 
burnus, djelaba, babucha). Os imigrantes partilhavam com os outros a condic,:ao de 
"objeto de brincadeira". Alias, no decorrer dos anos, ap6s um pedodo de adaptac,:ao 
e grac,:as a um domfoio maior da lingua e dos c6digos de conduta, muitos deles 
aprenderam a "retrucar", a entrar assim - e claro que de maneira mais tfmida e com 
menos seguranc,:a que os agressores naturais (os operarios ha muito inseridos numa 
tradic,:ao operaria) - no jogo interativo da "relac,:ao de brincadeira'', que funcionava 
como um dos modos de socializac,:ao na cultura da oficina. As brincadeiras com os 
imigrantes eram sobretudo a expressao de um grupo mais ou menos integrado, que 
possufa valores comuns. Obviamente, isso nao impediu a existencia de rivalidade 
entre operarios franceses e imigrantes e a manifestac,:ao de certa xenofobia, em espe
cial na epoca da guerra da Argelia e nos anos seguintes, ou na epoca da chegada em 
massa de imigrantes depois de 1968. Mas, nessa epoca, o grupo operario tinha certa 
forc,:a social, e a violencia contra os imigrantes na fabrica era controlada, canalizada, 
em particular grac,:as ao trabalho politico realizado pelos representantes operarios 16• 

Hoje, as "brincadeiras" no trabalho que visam os arabes sao muito diferentes daquelas 
referentes aos franceses do Norte ou de Marselha: sao cada vez mais agressivas, ofen-

tiJo". Ver Alfred It RuJdlll~· llrnwn, Strut'ture rt fant'tion dam la societe primitive (Paris, Seuil, 1972, 
rnl. Pol1111), [HJ. 11m·1,1 li'1frNIIIIW ,fimfrlr111111 sr1drd,1des primitivas, Lisboa, Ecli,;6es 70, 1989.) 

'" Em Snd11uK, 1111• •nu. I 1Jt,O, l'r!ll, hMvl11 "Jlm1Je1 figm111" Hindk11is (c111re oN re1pmm\vdN J11 C:li'J' 
011 JA C :111 )'I') 1111•, 1llr,1•nlf11i, 1111111111111 ii• l111IKn~A11 l111liM11R 1111 e111111hnlM Jen Ann• I ');10, 1rmprr 
11rm·ur•1·•111 111•ru1· •u• 111hd•1l..!•tlr 1·11111111 hnl1&r1111111. 
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sivas e as. vezes rancorosas. As multiplas formas de solidariedade no trabalho entre 
operarios de montagem de um mesmo setor tendem a desaparecer: "Ninguem confia 
em ninguem", niio cansam de dizer, num tom cansado e desiludido, os diferentes 
operarios que conhecemos no inicio dos anos 1990. A "brincadeira'' transforma-se 
cada vez mais em observai;:iio indelicada, deliberadamente ofensiva da parte dos fran
ceses (ou europeus, em especial portugueses): e sempre feita contra OS arabes OU OS 

turcos. A partir dai, a "rela<;:iio de brincadeira'' tradicional limita-se as relai;:6es entre 
certos "antigos" - "velhos" franceses e "velhos" arabes - e de certo modo acha-se en
trincheirada no campo dos operarios proximos do polo sindical. Seu substrato social 
desmoronou: os operarios de um mesmo setor formam cada vez menos um grupo de 
interconhecimento. A desregula<;:iio do sistema de brincadeiras pode ser considerada, 
portanto, um sintoma da desregulai;:iio das relai;:6es sociais. A medida que o tempo 
passa, que as relai;:6es entre operarios de montagem se alteram, que cada subgrupo 
da fabrica ou mesmo cada individuo tende a niio considerar mais nada alelJl de seus 
interesses imediatos, estabelece-se uma especie de situai;:iio anomica. 



SEGUNDA PARTE 

A SALVAC::AO PELA ESCOLA 





"BAGAGENS" UM POUCO PESADAS 

O prolongamento da escolaridade nos ultimos quinze anos nos meios populares tern 
estreita relas;ao com a desvaloriza<;ao da condis;ao operaria. 0 trabalho vivido nas 
oficinas espalhou entre as famflias operarias locais a ideia de que as antigas formas;6es 
tecnicas, do tipo CAP ou BEP*, ja nao eram mais uma garantia contra o desemprego, 
que era preciso ter "bagagem" (palavra que volta constantemente nas entrevistas) -
isto e, "no minimo" o bac, melhor ainda um BTS - para enfrentar o mercado de 
trabalho. A grande maioria dos OE se deixou convencer da necessidade de "empurrar 
os filhos" o mais longe possivel para evitar que sofram o que eles proprios sofrem na 
fabrica: humilhas;6es e estigmatizas;6es. Portanto, a escola surgiu pouco a pouco como 
o local de reporte de todas as aspiras;6es frustradas das familias operarias, como se os 
filhos tivessem recebido por procuras:ao a missao de salvar simbolicamente a honra da 
familia, em particular a do pai. Mas a democratizas;ao do ensino medio foi feita 
de maneira enganosa. E claro, permitiu que os filhos dos operarios continuassem seus 
escudos, mas ao mesmo tempo embaralhou as fronteiras e as referencias do antigo 
sistema escolar. Os cortes e as separas;6es nao sao mais tao claros, sao postergados 
c dissimulados, os pais nao tern mais certeza do valor do veredcito dado pela escola a 
respeito de seus filhos. Uma especie de preocupa<;ao, ou mesmo de rancor surdo contra 
a escola, manifesta-se nas familias operarias. A continuas;ao dos estudos, estimulada 
por multiplos sinais (dos quais o primeiro, e nao menos importante, foi o decreto da 
po!ftica dos "80% no bac"), nao e um engodo? Uma fuga de um mercado de trabalho 
lJUe se fecha cada vez mais para os jovens pouco ou nao diplomados 1? 

Diploma de escudos profissionalizantes, obtido na conclusao do segundo ano do ensino media. (N. T.) 

I Ver, na abundantc litcratura sabre o assunto, Jean-Pierre Terrail (org.), La scolarisation de la France 
(l'nrls, L.11 DINJ1lllc, l 'JIJ7). Sohre a inscr1,iio dos jovens no mercado de trabalho, ver em especial os 
1rnb11ll1111 Jr fak Vmllcr, cnu·c des "t:inscrtion des jcuncs 'a la fran1,aise'; vers un ajustement struc
rn1·rlP", 'flwr'IIII,, lt'HIJl/111, n, M, I 1)%, p, 37-'i4. 
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A "DESOPERARIA~AO" DO ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE 

O prolongarnento da escolaridade dos jovens e o efeito provocado pelo anuncio do 
objetivo de colocar "80% de uma gerayao no bac", em 1985, traduziram-se, em nivel 
nacional, pelo predomfnio cada vez maior do sistema de ensino geral em detrimento 
do ensino profissionalizante. Percebe-se tarde demais que os temores que se podiam 
alimentar com relayao a essa politica volumarista (e despreparada) de elevayao do 
nivel de formayao nao eram sem fundamento. Como evitar, por exemplo, a margina
lizas:a_o e a estigmatizayao dos 20% restantes como "fracassados" do sistema escolar? 
Nessas condiy6es, como continuar mantendo um discurso de revalorizayao do ensino 
profissionalizante? De fato, os alunos dos liceus de ensino profissionalizante (LEP), 
minorita.rios em sua faixa de idade e na maioria das vezes orientados pela negativa 
para os LEP, tendem a viver sua escolaridade a sombra dos colegiais "de verdade". 
A investigayao, realizada em maio de 1992 num liceu profissionalizante da regiao, 
permite afinar essa constatas:a_o global. 

O liceu Niepce, fundado em 1959 para suceder ao antigo centro de aprendizado 
de uma das fabricas da Peugeot, foi durante os anos 1960 e 1970 um liceu que for
mava principalmente operarios qualificados de metalurgia. 0 grosso dos "batalh6es 
de alunos" se concentrava nos cursos de mecinica geral e se preparava para o CAP de 
fresagem, tornearia e ajuste, para em seguida se tornar operario qualificado (ajustador, 
torneiro, fresador etc.) ou especializado (sobretudo na fabrica de Sochaux)1. Esse es-

"Chcgamos a rcr 150 ajusrndorcs aqui, por volra de 1968", me disse otgulhoso um ex-professor de 
mecftnica. Sll.o numC'l'ONON oN 1cstc111unhos recolhidos quc evocam com nostalgia esse perlodo cm 
quc os nluno11mnj1vn1111rAhnlho ANNlm quc sn!am dos coleglos de cnsino recnlco (CET). 0 fim do 
admlufto d1 op,rdrh11, fill ) 1)71), dr1rvc n dcNe11volvlme1110 do CET e provocou 1111111 grAVC' ,·r)NC' 
dr nmrndu 1m• 111 1h111111 111 r•MIA11 qur l111vl1111 NAldo do ,1111110 1m1liNNl11111ll1.an1~. "C :urn,i,:a11111N A 
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tabelecimento escolar ocupa hoje uma posi<;ao elevada na hierarquia local dos liceus 
profissionalizantes industriais (com uma popula<;ao de 95% de homens): ea escola 
mais procurada pelos alunos orientados para o BEP ao conclufrem o ensino funda
mental, e tambem aquela cujo campo de sele<;ao e o mais amplo. 0 que queremos 
demonstrar aqui, a partir do caso particular de um liceu espedfico, vale a fortiori 
para os liceus profissionalizantes das outras regi6es industriais. Quando fizemos a 
investiga<;ao, no inicio dos anos 1990, essa escola, assim como a fabrica de Sochaux, 
estava em plena reestrutura<;ao: abandono progressivo dos setores tradicionais da 
mecanica, promo<;ao de novos setores promissores, como manuten<;ao, rob6tica 
e plasturgia. A cria<;ao dos "bacs profissionalizantes" em 1985 foi uma resposta as 
dificuldades de recrutamento nos liceus profissionalizantes. Ora, a observa<;ao (em 
especial durantes as aulas e os conselhos de classe) mostra o abismo cada vez maior 
entre as exigencias escolares inerentes ao bac profissionalizante e as disposi<;6es dos 
alunos "subselecionados", que acima de tudo buscam nessa nova carreira uma forma 
de continuar provisoriamente os estudos. 

Quando endossam o papel de estagiarios em empresas (como futuros tecnicos de 
oficina), os "bacs pro" sao catapultados para oficinas em reconstru<;ao, diretamente 
as voltas com O que resta hoje de resistencia operaria no trabalho. 0 que esta em jogo 
nesses estagios em empresas e, talvez, certa forma de aprendizado durante o qual esses 
filhos de operarios - em fase de (pequena) ascensao escolar, e tendo largamente inte
riorizado o imperativo da racionaliza<;ao produtiva - experimentam, no pr6prio centro 
da produ<;ao industrial, a distancia social que se abre com rela<;ao a gera<;iio de seus 
pais ea necessidade de se desvincular do universo operario, seu meio social de origem. 
A analise das transforma<;6es dos liceus profissionalizantes locais agem entao como 
uma especie de lente de aumento dos mal-entendidos e das contradi<;6es que "mar
tirizam" o grupo operario local (e mais genericamente da Fran<;a): que tipo de heran<;a 
os pais operarios, enfraquecidos pela inseguran<;a economica e pela minima represen
ta<;ao politica e sindical, ainda podem transmitir aos filhos? E como se elabora, em 
especial a partir da escola, certa recusa da heran<;a operaria por parte dos filhos? 

1. Declinio da "meclnica'', valoriz~o da autom~ao 

A automa<;ao acelerada das cadeias de montagem a partir de 1985-86, o surgimento 
da gestao por "fl.uxos tensos" ea queda das admiss6es de operarios de nivel CAP e 
BEP sao fatores que mudaram a imagem dos setores tradicionais da mecanica (ajuste, 
fresagem, tornearia) aos olhos das diversas instancias de forma<;ao: esses setores estavam 
inexoravelmente fadados a desaparecer. Os liceus profissionalizantes da wna de em
prego, que durante muito tempo formaram "batalh6es de mecanicos" (na expressao de 
um professor de oficina), tiverem de se voltar rapidamente para forma<;6es do futuro, 

fo1·mar dcscmprcgadus 110 l11kio dos 1111ns I '>BO, cu 1l11hu pc1111 da,1uclcs 11nroto1 ,111u11dn pu11hn n 11n111c 
dnN ncl111ltldo1 no CAP. pnrquc 1lnh11 ccrtcin de lJUC 1odn1 lnm pnrnr 1111 ANPli IA11f11dn Nndnnnl pnrn 
u lim11rc11ol", dlr. Llltl du1 rt11,c1111•v,l1 dn lkeu. 
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que correspondessem aos novos oficios da industria metalurgica, de modo a estar mais 
ou menos no mesmo pe da moderniza¢o do centro de produs;ao de Sochaux. Desde 
entao, os cursos dos LEP mudaram em ritmo acelerado: fim progressivo das turmas 
de CAP, substituido pelo novo BEP, cria¢o dos bacs profissionalizantes (manuten¢o, 
rob6tica, plasturgia) entre 1987 e 1991, prolongamento da escolaridade dos alunos 
de LEP, surgimento de uma esperanya de passar no bac e continuar ate o BTS ... 

No liceu Niepce, a hierarquia dos cursos aparece claramente nos mecanismos de 
seles;ao dos alunos, na aprovas;ao nos exames e na ocupas;ao do espas;o. Os alunos 
"orientados" para o LEP industrial pedem prioritariamente para serem inscritos no 
BEP de manuten¢o e de eletrotecnica e tentam evitar as turmas de BEP de usinagem2 

e de corte, compostas unicamente de alunos que foram recusados em outros cursos. 
Tai hierarquia tambem aparece nos resultados dos exames ("catastr6ficos" em "usina
gem" nos ultimos anos3, melhores em eletrotecnica e, sobretudo, em manutens;ao), 
na frequencia dos atrasos e das ausencias (mais elevada nas turmas de CAP-BEP 
de usinagem) e na composi¢o das classes segundo a natalidade dos alunos. Os alunos de 
origem estrangeira (magrebinos e turcos), que constituem no mfnimo a metade 
dos estudantes de CAP-BEP de usinagem e menos de um quarto dos de "eletro", sao 
uma pequena minoria no ni'.vel do bac profissionalizante (dois alunos em quinze em 
manutens;ao e plasturgia 4). 

A desvalorizas;ao dos antigos cursos de mecinica geral corresponde a do BEP, 
cujos alunos mudaram muito em quinze anos, como observa o diretor de trabalhos 
(presente na escola desde o ini'.cio dos anos 1970): 

O BEP esta empobrecendo: em eletrotecnica, para 24 vagas, a gente chega talvez a 50 
inscri<;6es, enquanto ha 20 anos, na eletrotecnica, para 30 vagas, tinha 120 inscri<;6es e 99% 

2 0 cliretor adjunto do liceu resume bastante bem essa hierarquia: "Os que estao em eletrotecnica sao os 
mais selecionados, os mais deciclidos. Os mais embaixo sao da torneatia-fresagem, ou o ajuste, quan
do existia o ajuste. Alias, eliminamos o ajuste por [isso] ... mas o que acontece hoje e que, na tor
nearia-fresagem, encontramos os que estavam antes no ajuste. Subimos um degrau". 

3 Em 1991, 0% de aprov~o no CAP de fresagem, 20% no CAP de torneatia, contra 70% a 80% nos 
mesmos CAP quinze anos antes. 

4 Como diz o diretor de trabalhos: "Eles patam no nlvel do CAP-BEP, nao vao alem. 0 'bac pro' e uma 
eatreira que nao interessa a eles". Por isso, a questao da convivencia de alunos franceses com alunos 
de origem imigrante coloca-se de maneira original nessas classes de CAP-BEP. Nao que estes ultimos 
sejam mais numerosos, mas patecem mais "coesos", inseridos em redes constituldas por "bairro", 
e criam aliani;:as com colegas "franceses" do conjunto habitacional onde moram. Eles "matcam" o 
territ6rio, fazem a 16gica de "bando" funcionat a seu favor, conseguem ser eleitos representantes de 
classe (em CAP-BEP). Os alunos "franceses" dessas mesmas classes, mais dispersos geogralicamente 
(filhos de operarios rurais ou moradores de loteamentos), acham-se rnais isolados e matginalizados no 
LEP. Por isso, devern aceitar a dornina<;ao dos "arabes", isto e, "se sujeitat" ou resrnungat no seu canto. 
Nota-se uma especie de rcsscntimento por patte desses filhos de operarios relegados ao LEP, obrigados 
a partillutr o me1mo dc1tl110 escolar dos filhos dos imigrantes, e sendo. ao mcsmo tempo totalmente 
e1trnnho1 l c.:uhura du "rnnjunto" (a l6gica da honra, o gosto pelo desafio e pela bravata, a arte da 
dl1puta YC!rbal ... ). 01 lill1111 di: l111l11rA111e1 npnrecem coma o grupo "forte" e no mesmo tempo como 
u 11rLl(1U 'I"' 1hnl111lh1t1 II 1 .. 1,,uln IIU M dCll)URllficAr;Ao. Em CCl"IO medldo, IUA exce11lvo vl1lbllldad" 
111dal "amH.;•" • lflll•IIH J, 11n111111~au ,lo I.HP, a 111m,11l• d, r,valorlza~lo da camlr1. 
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de aprovac;:ao. Entao, os alunos que nao entravam em "eletro", os que iam para mecanica, 
nao eram tao ruins assim. Agora, quando voce tern 24 caras em eletro para 50 inscric;:6es, os 
que nao passam arranjam vaga nos outros BEP da regiao ... As escolas que nao preencheram 
todas as vagas aceitam esse pessoal, entao por af voce ve o que ea usinagem! 

O corac;:ao do liceu e a grande oficina de mecanica, situada no centro d~ predio, 
que se pode abarcar com o olhar a partir do corredor que a acompanha em toda a 
sua extensao. Uma pessoa estranha ao local tern a impressao de estar entrando numa 
fabrica de metalurgia: velhos tornos e velhas fresadoras aos montes, aparas de ac;:o 
amontoadas no chao, alunos de macadi.o azul com oculos de protec;:ao e botas de 
seguranc;:a, faiscas saindo dos arcos de solda, piso gasto e besuntado de graxa que cola 
nos pes, cheiro de oleo quente, ruidos diversos de ferramentas e de maquinas que se 
entrechocam. Ao mesmo tempo, o visitante experimenta um sentimento estranho 
diante dessa oficina que parece quase vazia de homens: somente alguns pequenos 
grupos de alunos vestidos de azul trabalham aqui e ali, o resto e composto de grandes 
espac;:os ocupados unicamente por maquinas operatrizes mais ou menos abandonadas. 
A oficina de mecanica parece adormecida. Ela, vista de cima, da a impressao de um 
mosaico em que ilhas de modernidade (maquinas operatrizes por comando digital 
[MOCD], telas de computadores ... ) se destacam contra o fundo de velhos equipa
mentos industriais que sao verdadeiros trambolhos 5• Podemos perceber ali a sedi
mentac;:ao de varios estratos do passado, que sao como trac;:os dos diferentes periodos 
da vida industrial local: o das primeiras maquinas (algumas, ainda em servic;:o, datam 
do inicio dos anos 1960) e das novas maquinas por comando digital, compradas em 
meados dos anos 1980. A oficina de mecanica, esse vestigio do passado, resiste a 
"modernidade" com uma especie de cumplicidade por parte dos que permanecem 
ligados a esse "lugar de memoria'' local. 

Os professores de oficina, esses "antigos" da mecanica geral que comec;:aram como 
operarios na fabrica, sao apegados as suas velhas maquinas, as suas velhas escrivaninhas 
de madeira cobertas de rabiscos, as suas velhas ferramentas que fazem com que se 
sintam num lugar familiar ("Faz mais de vinte anos que trabalhamos aqui, nos tres", 
diz um deles, com um orgulho impregnado de nostalgia). Esse espac;:o de trabalho foi 
mais ou menos retocado ao longo do tempo; cada um dos professores de oficina tern 
seus pontos de referenda, arranjou-os a sua maneira, imprimiu neles a sua marca. 
Os diferentes setores da oficina - chamados de "estandes" - nao sao separados por 
divisorias ou linhas claras (diz-se em geral "canto da fresagem", "canto da tornearia''). 
Embora parec;:a saturada de maquinas mais OU menos arcaicas, a oficina e formada 

5 Os responsaveis do liceu gostariam que a velha oficina nao existisse mais, ou tentam tornar invislvel 
essa "n6doa'' no centro do liceu. Numa quarta-feira a tarde, depois que os alunos foram embora, eu 
[Stephane Beaud] aproveito que a oficina esta quase deserta para fazer uma seric de fotos com o ln
tuito de verificar as condic,oes do local "vazio", pegando seus cantos e recantos. Passando por all, um 
professor de plasturgia, transfuga da mecanica, ao me vcr fotografar um ponto do "cstande" de tor· 
nearia, me rcprecndc, quasc horrorizado: "Ah, nfo fotog1·afa issol". No mcsmo din, um prn!~INOI' de 
torncaria quc voltava comigo pclo corredor Jo ofidno, no me ver ob1crv"r ON "vclhn1 tu1·11nN", H 

exnltou: "Tod111 es11111 m4,1ulnns, eNNC 111110111oudn de 111d,1uln11N, ~ uma vcrd11,l,ll·11 ml•c'lrdl11, !11'fd1111·(11-
mON fo:i.cr 11l11uma ~ul111, p6r ordem 11lm1", 
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por uma profusao de pequenos nichos. Cada professor que trabalha na oficina cen
tral tern o seu setor, onde se sente "em casa'': um esta sempre no estande de fresagem 
"tradicional" (e nem chega perto das MOCD); outro esta entre "o tradicional" e 
"o comando digital". No extremo oposto, os professores de manuten<;:ao tern suas 
pr6prias salas, do outro lado da pequena divis6ria que marca os limites da oficina 
de mecanica 6• A maneira como os professores de oficina circulam e se apropriam 
do espa<;:o difere sensivelmente de acordo com a sua especialidade. 0 professor de 
manuten<;:ao ("Esse ai e um craque", dizem dele) esta instalado, definitivamente, a 
distancia da oficina, numa sala (seu "antro") de onde quase nao sai. Na maioria das 
vezes, os professores de bac profissionalizante vao a oficina para pedir informa<;:6es 
ou pegar ferramentas tradicionais (lima, transferidor a tinta, mesa de trigonometria) 
com seus colegas da mecanica geral, que as vezes dao sinais de irrita<;:ao ("Voce nunca 
tern nada?", diz irritado um deles ao professor de manuten<;:ao). Os professores dos 
cursos de usinagem e eletrotecnica sao reduzidos, geralmente, a quebra-galhos do 
"pessoal da manuten<;:ao" ou a fornecedores de ferramentas e conex6es para os tra
balhos praticos dos bacs profissionalizantes. Ja os professores de fresagem-tornearia 
ficam mais confinados em seus espa<;:os, os deslocamentos sao menos frequentes e 
mais limitados ao "estande" vizinho ou a sala dos professores. As vezes acontece de 
ficarem conversando bem no meio da oficina durante os intervalos, e tambem nao 
tern pressa de voltar para casa a noite, depois das aulas, esticando o bate-papo entre 
eles. 0 espa<;:o materializa a hierarquia dos niveis de forma<;:ao do liceu: enquanto 
todas as classes de CAP-BEP ficam concentradas na oficina central, os cursos de 
bac profissionalizante acontecem na periferia (os alunos dos bacs profissionalizantes 
vivem como um grupo isolado e protegido). 

A divisao dos creditos e do material expressa claramente uma hierarquia de pres
tigio dos alunos e dos professores. As carreiras modernas se beneficiam de subven<;:6es 
maiores e tern prioridade na aplica<;:io da taxa profissional em despesas com equipa
mentos (os professores tern mais muni<;:ao para negociar os pre<;:os com os fornecedores 
locais). A limita<;:ao or<;:amentaria obriga cada responsavel de "estande" a administrar 
da melhor maneira possivel os fundos de equipamento, a negociar os pre<;:os com os 
fornecedores em julho ou conseguir material gratuito, e a dar mostra de muita esper
teza para ganhar das empresas material reaproveitado ou barato. Em compensa<;:io, 
a penuria de material e gritante no curso de usinagem: as "fresadoras" estao velhas (a 
tnaquina de afiar, quebrada ja ha algum tempo, nao foi consertada), OS alunos tern de 
esperar pela fresadora "boa'' para fazer suas pe<;:as, os professores estao sempre fazendo 
cconomia de palitos (obrigados a trabalhar com aluminio e quase nunca com a<;:o). 
A usinagem tern mesmo aspecto de area descuidada ou quase abandonada. 0 fato 

'' Um dcles criou seu "secor" no recinto da velha oficina, uma especie de enclave de manutem;:ao. Esse 
pmfc:ssor, carinhosamentc chamado de "pequeno Bouygues" por seus antigos colegas meclnicos, 
pnrccc sempre aprcssodo, Hcmprc cm movimento; ele "mima" seu espac;:o de trabalho, procura mclho
i'd-lo, pulnndo lnccuunlt'lllrlllr de um projcto para omro. Apcrtado cm sua sala, invade o cspn~o 
vl1.l11ho, l11A1nln 1ua. m•LlllflH il11 l111l11 ilC' fi,rn, vnl c vohn scm purur, Honhnndo mm um cNpR~o mnlnr, 
•" Llrlr, mm 1111111 .. 1, d, rt111I-\A11 "1lt vrnl11dr", licu11l ~ 11111 dr 11l1Ntlll'1Cl11 m1 l N11lu dr l11furmd1k11. 
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de os alunos nao disporem de computadores nas salas, ao contrario dos alunos de 
manutenc;:ao, mostra hem isso. 

2. Sentimento de relegafio e de depreciafao de si mesmo 

O entrevistador que se instala no liceu profissionalizante nem sempre e bem-vindo; 
de imediato, de uma maneira ou de outra, tera de desfazer o constrangimento e o 
receio causados por sua intrusao. So vao ate ele os alunos dos cursos desvalorizados 
(sobretudo os alunos de CAP e BEP de usinagem-corte), que o escolhem como porta-voz 
de seus protestos, ate entao mudos, querendo denunciar a insdtuic;:ao escolar por in
termedio dele. As primeiras conversas giram sempre em torno da "fama'' do liceu ("0 
que o senhor achou do liceu?" ou ''A fama dele e ruim, nao e?'' etc.) como se os alunos 
receassem acima de tudo que o entrevistador tomasse por conta propria o ponto de 
vista predominante sobre o LEP como estabelecimento escolar desvalorizado ("liceu 
lixao"). Num primeiro momento, os alunos que se prestam ao jogo da investigac;:ao 
tendem a ajustar suas palavras a representac;:ao que fazem do entrevistador, exagerando a 
depreciac;:ao deles mesmos. Afirmam que gostariam de estar no "colegio" (ensino geral), 
no sistema "normal" (regime de estudos longos), "num belo colegio" ("O senhorviu o 
colegio de Hetres, e um colegio bonito, nao e como aqui ... "). Quando querem descrever 
sua escola, as definii;:6es negativas se atropelam. A imagem da prisao vista atraves do 
meio fisico cotidiano (as barras que protegem as janelas ou o "desmanche" ao lado 
do liceu) fazem alguns dizer: "Isso aqui e Alcatraz! Sinceramente, voce nao acha?". E 
tambem o sentimento de estreitamento de perspectivas que volta continuamente em 
suas palavras, como se, nessas primeiras conversas, eles expressassem antes de mais 
nada a ideia fixa de estar "a margem", isto e, jogados para escanteio, precocemente 
"exclui'.dos". Os alunos dos cursos relegados tendem a se definir a partir do olhar dos 
outros e, nesse estagio de escolaridade, nao conseguem nunca, ou so muito raramente, 
transmitir outra imagem deles mesmos alem daquela que lhes e imposta de fora (de 
certo modo, formando um "grupo objeto"). 

Nada indica melhor a desqualificai;:ao dessas formai;:6es profissionais curtas do 
que as palavras utilizadas para designa-las. Por exemplo, os alunos do LEP, e em pri
meiro lugar os de BEP, nunca se referem a si mesmos como B. E. P. (pronunciando 
as iniciais), todos dizem "bepe", de forma seca, quase lapidar; do mesmo modo, a 
desvalorizac;:ao do CAP traduz-se na maneira como os alunos desses cursos dizem 
"sape" [sapa], em vez de C. A. P.7 Em compensac;:ao, o bac profissionalizante e sempre 
evocado com respeito: eles dizem "bac pro" ou "bac". 0 bac profissionalizante ocupa 
hoje uma posii;:ao analoga a dos "hons" CAP do ini'.cio dos anos 1970 (que levavam 

7 Durante uma entrevista com dois irmaos de uma famflia operaria, o mais velho e o mais novo de umn 
famflia grande - o primeiro, 32 anos, operario eletricista, aluno de CET 110 inkio doN 111101 1970 
no curso de mecanica geral, e o segundo, 18 a11os, aluno de CAP de usl11011em 1111 llceu Nlepce -, 
ficamos impressionados com o fato de o mais velho folnr de 1eu CAP de nju1tudnr mm rrrtn nr11ulho, 
pronundanclo bcm C. A. P., e11qunnto o mnls novo, que tlnha fortr cmi.dfnd• LI, ,11u1·, rn1n11 cir 
mesmo dlzl11, "num camlnho 1em fut urn", dlilu "11111t", fa1.,iul11 a palav1·• ••••lu n• Im~•· 
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a um emprego de operario qualificado), com a diferem;a essencial de que nao e mais 
visto como uma formac;:ao "operaria". 

Alem disso, os alunos de LEP, minoritarios em sua faixa de idade, tendem a viver 
sua escolaridade a sombra dos colegiais "de verdade"; sua experiencia escolar se torna 
um sucedaneo das "verdadeiras" experiencias colegiais8• Os alunos de liceu profissio
nalizante tern de fa.to o sencimenco de estar continuamente a margem do sistema "nor
mal", e nunca estao seguros da legitimidade de suas praticas. Esse efeito de imposic;:ao 
exercido pelo modelo de ensino geral sobre os alunos de LEP e particularmente visivel 
no campo da aparencia externa (no fisico e na roupa). Por exemplo, a quase totalidade 
dos alunos de LEP vao para o liceu com uma "mochila''9, como se precisassem exibir 
provas de sua "normalidade", adotando os emblemas dos colegiais "de verdade", que 
podem se projetar o suficiente no futuro e adotar atitudes de universitarios. E sua 
maneira pr6pria de se distanciar das filiac;:6es estatutarias do lugar, que os coloca do 
lado da produc;:ao, da materia (da "graxa e do 6leo queimado", como dizem os alunos 
do ensino geral que escaparam do LEP). Um conj unto de indicios assinala a reticencia, 
ou mesmo a impossibilidade, desses alunos de se verem ou se pensarem como futuros 
operarios. Ao contrario, eles querem se apresentar, mesmo que provisoriamente, com 
base no modelo dos colegiais "de verdade". 

Pensamos em especial em tudo aquilo que diz respeito a obrigac;:ao de vestir o 
macacao azul de trabalho, considerado hoje um verdadeiro constrangimento pela 
maioria dos alunos do LEP. Alias, eles inventaram maneiras mais ou menos aceitas 
de escapar parcialmente dessa que ainda e uma obrigac;:ao (os professores de oficina 
que imp6em o uso do macacao, mostrando aos alunos o carater funcional da roupa 
de trabalho, irritam-se com essa especie de pudor social que tomou coma de seus 
alunos nos ultimos anos 10). Eles dao um jeito na maneira de vestir-se para "parecer" o 
menos operario possivel: alguns tern o cuidado de arrancar a sigla da Peugeot quando 

• As normas de conduta em vigor no universo social dos colegiais "de verdade" imp6em-se a eles 
por intermedio dos amigos do bairro ou dos membros da familia. De fato, com o movimento de 
prolongamento dos estudos, a escolaridade dos irmaos e das irmas das familias populares e cada vez 
mais distinta. 0 modelo dos estudos longos, trazido e encarnado por esse ou aquele irmao ou irma, 
rivaliza e marginaliza no interior da familia aquele(a) que foi orientado(a) para o ensino profissiona
lizante, percebido duplamente como caminho de relegac;:ao (no espac;o social em geral e na familia 
em particular). 

'' Causa surpresa ver essas mochilas misturadas com os macac6es de trabalho, o status invejado da fri
volidade estudantil com o status contrastante das obrigac;oes do mundo industrial. Na saida da aula 
de olicina, os alunos se apressam em tirar o macacao e se livrar das ultimas "manchas" adquiridas no 
contato com a materia e no trabalho manual (carregam mochilas que nao portam nada, ou pouqufs
simos cadernos, e na maioria das vezes escao ali apenas pro forrna, para enganar ou oferecer uma 
apresentac;ao aceiravel de si mesmo). 

111 Alh\s, eles r!m dlliculdadc para emender essa atitude, mesmo sabendo que ela entra em contradic;ao 
com a vergonha de e11dn1N11r n pnpd de fucuro "operario". Mase ainda mais diffcil admiri-la porque 
deN pr6prlu1 cn111l11u~m • m11r n 111111·a1·no c sempre o usarnm com "naturalidade", e ate com orgulho, 
rdvl11dka11d11-11 1'1111111 1111•1 ll, prl'lr11d111rn10 coletlvu. Na sala dos profcssores, os prnfesso1·cs de 
olid1111 dl11l1111u11111, d.r·•11111i1P ,Im 111111·m prlo 11111~11,·Ao, 11uc 11\ 1lrn111 p11r11 Ii· 110 rdclu'ufo 11t1 p11rn 
vuh111· 111r11 , ..... 
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usam um velho macacio do pai que trabalha na fabrica; muitos nao o abotoam ate 
em cima para parecerem mais descontraidos e menos "enfiados" em alguma coisa que 
os uniformiza; outros ainda adotam a tecnica (a "dica" que dao ao entrevistador) de 
lava-lo com mais frequencia para que desbote e perca a cor "azul-trabalho". Existe 
entre a maioria a preocupac;ao de deixar a mostra, sob o uniforme, sinais da vida 
"civil", por exemplo: uma camiseta colorida, as vezes personalizada, sob o macacio. 
O essencial e isto: mostrar a recusa de se deixar prender a uma roupa de operario, a 
recusa de oferecer ao olhar do outro essa identidade social que eles percebem como 
redutora e, sobretudo, depreciadora. 

Do mesmo modo, a obrigac;:ao de usar sapatos de seguranc;:a (para os alunos que 
trabalham nas maquinas operatrizes ou na solda) e malvista: os professores reconhecem 
ter dificuldades para impor seu uso; os alunos reclamam quando tern de se trocar e 
calc;:a-los, porque tern a impressao de estar "fantasiados", isto e, transformados em 
"trabalhadores brac;:ais" (como "homens de marmore" da ordem produtiva), imagem 
operaria e viril, no extremo oposto daquilo com que se identificam enquanto colegiais. 
Mais genericamente, pode-se dizer que tudo que prefigura a vida industrial- o traba
lho operario em seus aspectos duros e monotonos - e objeto de grande desconfianc;:a. 
Sao especialmente visadas as oficinas sujas e escuras, entulhadas de velhas maquinas, 
sobre as quais um estudante de eletrotecnica (um "eletro") me disse, em tom de 
repulsa: "Parece a Peugeot!", expressao que sozinha resume essa especie de rejeic;ao 
difusa do universo propriamente de fabrica (o encerramento, o barulho, os cheiros, a 
sujeira, a falta de iluminac;:ao ... ) da parte de um born numero de alunos. As maquinas 
tradicionais (tornos, fresadoras) sao desprezadas porque lembram demais a fabrica, 
enquanto as MOCD e os computadores despertam interesse e desejo de aprender. De 
fato, as tarefas que implicam sujar as maos parecem repugnantes, como se os alunos 
devessem se preservar de qualquer mancha do mundo industrial. 0 orgulho que um 
antigo aluno pudesse sentir por se tornar um "born trabalhador manual", por entrar 
de fato no mundo da "produc;ao", parece ter desaparecido de vez. 

Esses alunos dos cursos operarios do liceu (usinagem, corte) parecem ja "der
rotados", nao podendo ou sabendo se defender coletivamente (''A gente nao tern 
ninguem com quern reclamar", me disse um aluno de 19 anos, estudante de CAP 
de usinagem), ja amerce dos outros. No meu ultimo dia no liceu profissionalizante, 
embora ja fosse bastante conhecido e identificavel na escola, fiz uma serie de fotos 
das oficinas e dos alunos enquanto trabalhavam. Como desconfiava que esse exerdcio 
poderia incomoda-los (o receio de serem vistos como "animais de zoologico", como 
muitas vezes nos disseram os operarios da fabrica a respeito das visitas na oficina, 
que detestavam por essa mesma razao), tomei algumas precauc;:oes: pedi autorizac;:ao 
expressa do aluno que queria fotografar ou conversei logo em seguida com aqueles 
que tinha fotografado. Nessa ocasiao, um deles - um aluno de BEP de usinagem, 
o "melhor" aluno da turma, que encontrei diversas vezes na oficina ou durante as 
aulas de educac;:ao flsica - foi fotografado rrabalhando numa fresadorn rradicional. 
Senti que o foto de re-lo pego nessa sltwu;ao 111\o o agradou, c:le ni\o numu me dizer 
explldt1nnentc, 11111H 111:1trc111 que fo.,, ni\o delxou di1vld11N, Aproxlm~l-mr 1,111·11 r11pllrnr 
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o sentido dessas fotos e o uso que faria delas. Enquanto prosseguia metodicamente o 
trabalho, falando em voz baixa, ele me disse: "Nao vai servir para nada, o senhor esta 
desperdic;:ando filme". Quando pedi que explicasse, respondeu com uma voz quase 
inaudivel, desviando o olhar, ainda aplicado em terminar o trabalho: "Por que me 
fotografou? Operario nao tern nenhuma importancia". E retomou o trabalho, como 
se nao tivesse mais nada a acrescentar. 

Os alunos de LEP sao afastados pelos "colegiais" tambem no campo extraescolar, 
em outras cenas sociais, em que os primeiros nao conseguem mais fazer prevalecer os 
trunfos que antes eram privilegio deles. E o caso do esporte. E significativo que, a partir 
de 1989, os professores de educa¢o fisica dos LEP da regiao tenham sido obrigados 
a desistir de inscrever seus times nos campeonatos entre escolas de esportes coletivos 
("Nossos alunos levavam cartao demais, isso os desestimulava ainda mais", explica 
um deles). Para proteger os alunos de decepc;:6es adicionais, resignaram-se a organizar 
competic;:6es esportivas que reunem unicamente equipes de LEP (os "jogos oHmpicos 
dos liceus profissionalizantes"). De fato, as provas esportivas, longe de devolver con
fian~, estavam se tornando uma fonte a mais de humilha¢o e de desmoraliza¢o para 
esses alunos: nao s6 os colegiais "de verdade" (que eles chamam de "intelectuais" ou 
"cranios") ganhavam com facilidade em todas as modalidades - inclusive no futebol, 
o que nunca acontecia "antes"11 -, como tambem, ainda segundo o testemunho dos 
pro~essores de educac;:ao fisica, exibiam diversas formas de menosprezo pelos alunos 
de LEP. Cada vez mais as partidas degeneravam e acabavam em pancadaria geral 
(''.Acabamos com o massacre", comenta amargamente um dos professores de educac;:ao 
fisica). E impressionante o contraste com o contexto dos anos 1960 e 1970, quando 
os encontros esportivos entre colegios oferecia aos alunos de CET a oportunidade de 
ir a desforra nos esportes populares (especialmente no futebol, em que o dominio 
dos CET era esmagador), de afirmar sua identidade, sua "virilidade", de provar sua 
excelencia fisica e esportiva. 

Assim, a deprecia¢o de si mesmo causada pelos veredictos escolares tende a ser 
redobrada por uma deprecia¢o coletiva, que tern influencia sobre o conjunto da 
personalidade social desses alunos, ate e inclusive na relac;:ao com o corpo. Isso os 
leva a se pensarem como "zeros", como "inuteis". Nesse sentido, o testemunho de um 
professor de educac;:ao fisica, que durante 25 anos deu aula para turmas de aprendizado 
("Conhec;:o bem esses alunos"), e muito interessante. Ele explica que desistiu de ensinar 
movimentos e posturas aos alunos de BEP, de aperfeic;:oar sua tecnica, de cronometrar 
seu desempenho: "Eles sao desestimulados, nao querem saber de 'competencia', nao 
querem aprender". Embora se observem pequenas diferenc;:as entre os cursos ("E 
verdade que da para trabalhar um pouco mais com os de manuten¢o do que com 
os de usinagem"), a verdade e que o que interessa acima de tudo aos alunos do LEP 

11 Parn dm· um rnmr~·o dr rxplini\·no pnrn cssc fcnllmc:no, devcmos precisar que os cursos de cducai;:ao 
llsk" e1tAo ct11wr111rndm 1111 r11Nl111111rrnl r ns "hons jogadorcs" dos liccus profissinnalizantes aos poucos 
111m11·01n d, "ln11Mr ,111 d11hr,", jll'rli-rl11d11 us pd11d11s cnu·r 11111l11m, nos proprlns h11iri·os ondr 111nn1111. 
A rrlrMAC,'Ao flrnlMr Y•l 1l, 11•1· 11111110-vr1.rN mm nu1rn• fo,·11111• dc dcHlr1VrN1l111r111u, rum do• prlmrlr·o• 
f o r•1111r1, 11•1·n • ,111111i,1I\All, 1111• nl11, 111111111 1r,l110, mlduldnd,, d,1t1·111i1111jAo, 
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quando praticam um esporte e O jogo, e O prazer imediato, e nao a decomposic;:ao 
dos movimentos, o aprendizado das tecnicas ("E muito demorado, muito duro, eles 
nao tern vontade de aprender"). Os esportes praticados em aula mudaram nos ulti
mos anos: o futebol, praticado num espfrito mais ludico que competitivo, substituiu 
O volei OU O handebol, a "ginastica'' cedeu lugar a cama elastica, 0 tempo das aulas 
de natac;:ao ("muito dificil, muito chata") foi encurtado etc. Todos os professores de 
educac;:ao fisica foram progressivamente obrigados a ajustar as atividades esportivas 
as disposic;:oes dos alunos. Por exemplo, em atletismo, tornou-se inutil cronometrar 
os tempos, os professores se conformaram em dar as aulas sem marcar os tempos; na 
cama elastica, o essencial e faze-los se movimentar divertindo-se, gastando energia 
("Eles realmente precisam disso"). A ideia de um "progresso" - seja fisico, mental, 
individual ou coletivo - nao interessa a maioria dos alunos, que parecem resignados 
com seu destino e rejeitam obstinadamente qualquer ideia de competic;:ao, como se ja 
tivessem perdido O gosto pela batalha OU por uma autossuperac;:ao qualquer. 

A desqualificac;ao esportiva dos alunos de LEP ilustra bem a dificuldade cada v~ 
maior que eles tern para se livrar do estigma escolar, para se defender da dominac;:ao 
exercida pelo ensino geral. 0 grupo de CAP-BEP do liceu profissionalizante parece
em graus diversos segundo o curso - muito distante daquele que Claude Grignon 
descreveu ha vinte anos 12• Onde foi parar o orgulho e o respeito tirados da moral, da 
cultura tecnica do grupo? Devemos nos perguntar agora em que medida essa descric;:ao 
vale tambem para os alunos de bac profissionalizante. 

3. Bacs profissionalizantes que na.o cumprem suas promessas 

As esperanc;:as ligadas a criac;:ao dos cursos de bac profissionalizante eram grandes no 
liceu Niepce, como em todos os liceus profissionalizantes da regiao (e, de maneira 
mais ampla, do territorio nacional), mas os desafios eram enormes: "manter o nu
mero de alunos" e garantir sua sobrevida 13, alem de revalorizar a via do ensino pro
fissionalizante. A criac;:ao dessa nova carreira permitiu que cerca de 80% dos alunos 
continuassem os estudos apos o BEP e facilitou a promoc;:ao interna dos professores, 
que tiveram a possibilidade de lecionar nessas turmas e assim escapar das turmas 
relegadas ( e o caso em especial dos antigos professores de mecinica geral, que passaram 
a dar aulas para plasturgia). No entanto, a criac;:ao dos bacs profissionalizantes nao 
foi suficiente para conter o movimento em massa na direc;:ao do ensino geral (do 
"colegio") apos a conclusao do ensino fundamental e desviar uma parte do fluxo dos 
colegiais para o ensino profissionalizante. Como consequencia, a maioria dos alunos 
de bac profissionalizante (na epoca da investigac;:ao) saiu da carreira interna do liceu 
Niepce, isto e, eram alunos de BEP que quiseram continuar os estudos com o bac 

12 Claude Grignon, L'ordre des choses: les fonctions sot'i,tles de l'mseignemmt tedmilfllt (P"rlN, Minuit, 
1971). 

11 0 l(llC' C'Xpllrn II 11N(1C'l'C'1.11 d11 illlll C'llll'C' llN ll~C'UN prnfiNNiUIIIU~tllllltN, )11'llYU~llllU J.1•l• 11•lu,A111h1N 1lill'l't'IIIC'N 

rnrxnx dr hnr prnfluln11ull1.u111r, 
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profi.ssionalizante. Quando se assiste aos conselhos de orienta<;:io escolar das classes 
de segundo ano de BEP, percebe-se que os melhores alunos pedem para ir para o 
primeiro ano de adapta<;:io14 num liceu polivalente, com a esperans;a de com isso 
aumentar suas chances de aprova<;:io num BTS. Os que nao sao aceitos continuam, 
a revelia, no bac profi.ssionalizante. Eles se distinguem dos que sao aceitos no liceu 
polivalente pelas notas ruins nas materias gerais, em especial em matematica. Sao as 
difi.culdades. que eles encontram naquilo que os professores chamam de "abstra<;:io" 
que os fazem pender para um bac profi.ssionalizante. De um aluno que apresenta born 
desempenho e "born comportamento" na ofi.cina, mas cujas notas sao baixas nas ma
terias gerais (coisa frequente entre os alunos de BEP), os professores costumam dizer: 
"Esse af vai dar um born bac pro". Contudo, muitas vezes alunos que nao possuem 
nem ponto forte (em especial nas materias espedfi.cas) nem "motiva<;:io" sao aceitos 
no bac profi.ssionalizante, apesar das reservas dos professores presentes no conselho 
de dasse ("Esse af nao tern nada que fazer no bac pro"). Portanto, a sele~ao para o bac 
profissionalizante e pouco exigente15, apenas os alunos de BEP com hist6rico escolar 
muito ruim sao recusados. Enfim, ~ bac profi.ssionalizante revela-se, na melhor das 
hip6teses, uma "segunda escolha" para os alunos "serios, mas limitados" nas materias 
gerais e, na pior, um direito - concedido com ressalvas - de continuar os estudos para 
os alunos ditos "enganadores". 

De fato, o enfraquecimento estrutural do BEP reduz o viveiro de alunos aptos a 
prosseguir em bac profissionalizante. Um responsavel do liceu insiste com frequencia 
nesse ponto: "Cuidado, a carreira do bac pro vai emprobrecer. 0 BEP ja empobreceu 
tanto em quantidade como em qualidade. Nossos alunos de BEP nao sao mais os 
alunos de BEP que conhecemos no passado [em voz baixa] e isso nos preocupa pelo 
que vem depois". Essa crise de recrutamento explica a forte concorrencia que existe 
entre as diferentes escolas profissionalizantes localizadas na zona de emprego para 
conseguir a cria<;:io de bacs profi.ssionalizantes que, como esperam os responsaveis, 
conterao o movimento crescente de desinteresse dos jovens locais pelos LEP e os 
tirarao do atoleiro em que tern consciencia de estar se metendo 16• 

14 Os alunos que conseguem ir para a adaptac;ao sii.o os que tern notas acima da media ranto nas materias 
espedficas como nas gerais (frances, matematica, Hnguas escrangeiras). 

" Devemos precisar que isso vale ao menos para a epoca de nossa investigac;ao (1992). 

"' Essa concorrencia entre os LEP leva, por exemplo, a criac;ao "repetida'' de bacs profissionalizantes. 
Os responsaveis pela administrac;ao sii.o os primeiros a deplorar o que aparece como uma "aberrac;ao'' 
do siscema: "Este ano, o liceu de Lorcourt nos colocou na sombra, abriu um bac de rob6tica que n6s 
mesmos nao conseguimos preencher. Entao, ai, tern alguma coisa errada no n£vel da coordenadoria. 
O problema com o hac de rob6tica e que vamos ter menos gente na usinagem. 0 problema do bac de 
rob6tica c ,1ue ON l\lil' sno cm 11111nero cada vez menor ea maioria nii.o consegue o BEP, entao o viveiro 
e mcnor. J ... J 11.u 1111' prr1111 n In NC' ns nossos inspetores tern consciencia desses problemas no setor de 
Montbellnrd. Nfto I nnmrnl, por rxcmplo ... Jde hesica] Pegue o bac de rob6tica quc viio abrir cm Lor
court eNIC 111111, ,11,111M1111111c't1 nAn rn11•rguln10N preenchcr as vagas do nosso ... cm Delle, ha oito alunos 
pnrn um rnrNo 11, 1lnN1 ,111 1.m,, ,Ir• 1~111ht111 11411 prcc:nchcrnm todns na vaguN, c vnl tc:r mnlR um cm 
l.nri:11u1·1, Al,111 ,11 .. o, 11n111A111,i11111 rn111plr1n n rqulpnmrntn p11rn 11nHN111· o 11prrndl1.11dn cnrre111, • um 
111111rn ,l,mMl1 .. 1(111111, 1 ... ,; 1•m1111, ••I Iii 1,1, ,111rr dlirr 'rmlltldl J ... J. l :Mdn um 1111,r lfr n Nt11 h•~ 
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Os alunos de bac profissionalizante diferem de maneira bastante sensivel do aluno 
medio do LEP: sao mais velhos, em geral fazem estagio, tern pouco contato com os 
outros alunos, disp6em das instalas;6es mais caras (podem trabalhar em computado
res), quase nunca sao submetidos a obrigas;ao de usar O macacao de trabalho e tern 
consciencia de encarnar a aristocracia do LEP. Resta saber se esses alunos, promovidos 
a elite do liceu, corresponderao as esperans;as que se depositaram neles. Um conselho 
de dasse de primeiro ano de bac profissionalizante de plasturgia ao qual assistimos 
fornece elementos de resposta a essa pergunta. 

No inicio, achavamos que iriamos assistir a um conselho de dasse banal, porem, 
a medida que se desenrolava, vimos a apresentas;ao "oficial" do liceu estar a ruir 17• A 
maioria dos doze alunos dessaclasse, por nao ter sido aceita no primeiro ano de adapta
s;ao e em manutens;ao (curso com mais candidatos), foi "desviada'' para plasturgia para 
poder continuar os estudos. 0 diretor (adjunto) comes;a lendo com certa solenidade 
a avalias;ao do conjunto da dasse que lhe foi passada pelo professor de frances: "Os 
alunos dessa dasse nao tern o espirito bac pro. Alguns precisariam ser eliminados para 
salvar a classe. Eles nao aprendem nada. E muito serio. Sao pessoas que nao fazem 
nada''. Os professores das materias gerais aprovam; o professor de matematica, o mais 
"irado" contra os alunos, reclama de sua indolencia ("Tern uma metade que estuda, 
mas a outra ... fico me perguntando o que esta fazendo aqui"), empregando varias vezes 
uma expressao ("Eles querem moleza'') que parece definir o que e exatamente, aos 
olhos dos professores, o espirito desses alunos. Contudo, todos os professores presentes 
concordam que a "preguis;a de estudar" e a "falta de motivas;ao" nao sao espedficas 
dessa turma ("Como bacs pro, des nao destoam dos outros"). 

Nessa primeira rodada, alguns professores se mostram irritados com o modo como 
certos alunos exibem os sinais estatutarios da idade adulta (os carros estacionados na 
area reservada aos professores18, o molho de chaves pendurado bem a vista, na cintura 
da cals;a) e ao mesmo tempo uma especie de "vadiagem'' escolar constante. Para os 
professores, esta claro que, a sua maneira, esses alunos estao "tirando sarro" deles19• A 

pro e ainda manter o numero de alunos ... porque o problema de Lorcourt e que eles nao tern alunos. 
Entao existe uma vontade da coordenadoria de ajuda-los a sair dessa situa,;:ao e isso ja aconteceu ourras 
vezes ... Enfim, eu pessoalmente fico irritado, porque a gente percebe que sempre pode tentar fazer as 
coisas como devem ser e ai se da conta de que, para salvar uni, ferrarn os ourros". 

17 Uma das fon;:as da observa,;:ao, sobretudo para o estudo do sistema escolar contemporaneo, e o fato 
de ela dar acesso direto a pratica. E evidente, por exemplo, que ouviremos nesse conselho de classe 
coisas que jarnais seriarn sustentadas diante de nos em situa,;:ao de entrevista, ou apenas de maneira 
muito eufemizada. 

18 Esse tipo de comportarnento e vista como uma verdadeira provocac;:ao pelos professores. No momenta 
da analise de um desses alunos, cujas notas, alias, forarn muito insuficientes, o professor de matematica 
comenta num tom de raiva contida: ''A prop6sito de C., ele deixou o carro no estacionamento; da 
pr6xima vez, eu ja avisei que vou furar os pneus". 0 professor de educac;:ao fisica aproveita a ocasiao para 
criticar a aticude de alunos que pegam o cano para ir ao ginasio, que fica a 200 metros Jo licc:u. 

''' Como se sabc, o consclho de classc c unm upununid11dc: p11rn 11,ertar 11s conui~. I )urunle u un~li•e dON cnHos 
indivkhrniN, () n11i111du de CCl'IUI IIOl11C:N (lr<IVOCll lllll "Ahl" rnletivo, IJUIUIC de 11le11ri•, Clllnll lf Ill (llllfom,rc:N 
NYburHHi'ln Llr u111r1nAu MN nh•rrvu~.lle• irt'inkn• Lia 11111 r Jo nuirn• 1ubrr n "c1110" ,m ~IIINIAo, 
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analise dos casos individuais parece desanimadora: nenhum aluno parece ir melhor 
que outro, nao ha nenhum hist6rico "born'', apenas dois alunos se destacam do lote, 
porque "estudam'' e mostram boa vontade. Dessa vez, os professores parecem decididos 
a ir contra a aprova<j::io automatica para a serie seguinte. Os professores das materias 
gerais lideram a "revolta'' contra seis alunos da turma que estao ali como "turistas" (o 
"clube dos ~eis"), que nao desempenharam dignamente o papel de "bac pro". Por sua 
displicencia, por sua "irresponsabilidade" ate, esses alunos prejudicam o trabalho de 
promoc;:ao coletiva empreendido pelo liceu. De certo modo, esse conselho de classe e 
uma oportunidade para os professores darem uma "lic;:ao" nesses alunos, lembrando 
a eles que nao podem tirar um proveito simb6lico de sua presenc;:a no bac profissio
nalizante sem nenhuma contrapartida (um minimo de estudo e um comportamento 
digno de seu status). 0 desafio e enorme: e o futuro do curso de plasturgia que esta 
em jogo, portanto o futuro do pr6prio liceu. 

A analise do caso de um representante de classe, presente no conselho, e particu
larmente tumultuada. 0 diretor comec;:a interrogando-o educadamente2°. 0 professor 
de matematica intervem de maneira brusca: "[Esse aluno] nao faz nada! Nao podemos 
aceitar isso, nao da para levar a serio! Nao viaja!". Em troca, o representante de classe 
acusa os professores de "preconceito contra o conjunto da classe!". Estes ultimos, 
desconcertados por alguns instantes pelo atrevimento do aluno, atacam juntos. 0 
professor de matematica, depois de perguntar sua idade ("19 anos"), diz a ele, num 
tom sardonico, que devia arrumar um emprego ("Voce tern um BEP! Voce e igual aos 
outros! Tern uma carta na mao, mas nao joga!"). 0 aluno tenta justificar o "trimestre 
ruim" da turma ("A gente perdeu confianc;:a!", ele repete varias vezes). Para demonstrar 
sua discordancia, OS professores fazem uma serie de observac;:6es ironicas: "Para! Voce 
vai me fazer chorar!". A calma volta aos poucos, o diretor se alinha aos professores: "O 
melhor que voce pode fazer e ten tar a sorte no mercado de trabalho com o BEP. .. ". 

A situa<j::io se complica para esses seis alunos, nenhum professor se disp6e a defende-los, 
o caminho e a exclusao. Diante dessa ameac;:a que granha precisao, o representante 
ainda tenta amolecer os membros do conselho, destacando suas potencialidades reais 
de estudo ("You dizer a voces, posso fazer dez vezes melhor do que isso e nao sou o 
unico!"). Nenhum professor parece disposto a acreditar. Ele da sua ultima cartada, 
propondo ao conselho de classe: "O que proponho e que voces passem a gente e, na 
primeira falta, mandem a gente embora''. 0 professor de educac;:ao Hsica lembra seu 
desempenho apenas medio no liceu desde a setima serie tecnol6gica' ("Voce esteve a 
cada ano por um triz da correcional"). 0 aluno nao nega, parece sentir certo orgulho 
de ter conseguido escapar sempre in extremis da punic;:ao ("E verdade, nao fiz nada 

111 Depois de te1· lido todas as notas (2, 15 em macematica, 1,3 em frances, 5,5 nas materias especificas). Em 
scguida, pcrgunrn com um snrriso sc de "cstudou" durance o trimestre. 0 aluno finge nao perceber a 
Iron la d11 pcrguntn: "Mn IN nu menus, cu me csforcci". 0 diretor continua a interroga-lo educadamente, 
pcdln<ln, por cxcm1,ln, LJllf clc fo~11 111111111u1011vnlin~fio. 

Nu Jlrnn~n. 01111111101 pml,111 orl,111111· m11 c11mlns pnrn umR drc11 1c<.:nnlogkn II p11r1ir dn sc1'i11111 scl'ic. 
Nc11c L'IINII, 11N~Ll11111,1111h1Yd 1irl,11a111111·11ul111 1111111 rnl~14lo de cn1lnn 1crnko (CJl.'J'), ll141ulo 11 11111 
lk,11 11roli11l111111l11.11111,. (N, 'I',) 



128 Retomo a condiqao operari.a 

em BEP. .. Desde a setima tecnol6gica, sempre fiz a mesma coisa e sempre passei. 
Fiz sempre o minimo"). Diante do que parece uma provocac;::io, o tom aumenta, os 
professores ficam indignados com as palavras que acabam de ouvir e cansados da 
liberdade que lhe d:io. 

A situac;::io parece sem saida. 0 diretor, que aparentemente quer por um fim nessa 
deriva das aprovac;:6es automaticas, ameac;:a seriamente os alunos: "Voces est:io no 
sistema ha muito tempo e tenho muito medo de que a punic;::io sera desta vez". 0 
representante, nem um pouco impressionado com essas palavras, continua a defender 
sua causa (ea de seus colegas) ea reivindicar a manutenc;::io dos alunos do "clube dos 
seis" na escola: "A genre tern capacidade, eu n:io ia ser louco. A genre esta comec;:ando 
um ciclo de dois anos, por que estragar essa chance?". Essa defesa desesperada so 
provoca ironia e irritac;::io, e o diretor anuncia o castigo para os que brincaram demais 
com fogo: ''.Agora voce vai encarar o batente ... Tern uma hora que a genre tern de 
enfrentar a vida''. 0 representante n:io aceita a derrota: "Por que nao dao essa chance 
para a genre?". S6 falta "bater o martelo". Enrretanto, o diretor exp6e as duas alterna
tivas: "Ou a genre faz uma classe pequena de seis alunos, ou ... ", sem concluir a frase 
e deixando que adivinhem a alternativa em suspenso. Todos sabem que a primeira 
soluc;::io (a exclus:io dos "vagabundos") e muito cara e dificilmente concebivel, mas 
ninguem se atreve a correr o risco de tomar a defesa dos alunos. Segue-se um longo 
silencio. 0 representante repete a ideia de uma aprovac;::io condicionada, mas e re
cusada pelo diretor ("Quando a gente ve os outros tipos de servic;:o, isso estimula 
muito, acho que e isso que esta faltando para voces"). 0 professor de matematica 
lembra solenemente a regra que estabeleceram no inicio do ano: ''Acho que se en
tramos numa engrenagem que diz: se aprovamos, eles se esforc;:am, ent:io aprovamos, 
vamos ter mais problemas do que estamos tendo agora [ ... ]. 0 bac pro e uma chance 
adicional: ou eles aproveitam ou n:io! Se n:io aproveitam, v:io trabalhar! E voltem 
para fazer uma formac;::io profissional, quando quiserem. Eles voltarao com outro 
estado de espfrito". 

O discurso parece expressar bem o que pensam os outros professores. 0 aluno 
defende mais uma vez a causa dos colegas ("Com um pouco de vontade, eles conse
guem, tenho certeza''). Momenro de hesitac;:ao no grupo, ninguem se atreve a tomar 
a iniciativa de expulsa-los. E o professor de matematica, apesar de ter sido o mais 
combativo durante a reuniao, que recua e aceita o desafio lanc;:ado pelo representante. 
A tens:io se desfaz de repente, todos parecem aliviados, o diretor adjunto se responsa
biliza pelo "contrato". Os seis alunos cujos casos est:io em litigio passam para a serie 
seguinre, mas tern de assinar um contrato pelo qual se comprometem individualmente 
a estudar, sob pena de expuls:io. E marcada uma reuniao com os seis para dali a dois 
dias com o intuito de assinarem na diretoria o contrato de born comportamento para 
o ano seguinre. 

Ainda que a sicuac;:ao parec;:a um caso evidente de "freio escolar", a instituic;:ao e 
prisioneira de sua estreita margem de manobra: ela deve "preencher" as vagas. De 
certo modo, professores e diretoria est:io "nas m:ios" dos alunos, que podem fozer 
chantagem dupla - com o desemprego e com a reputac;:io do bac pmfiNNl01rnl11.1111te -, 



A "desoperari.at;a.o" do ensino pro.fissionalizante 129 

o que paradoxalmente da vantagem ao representante de classse21• De certa maneira, 
esse conselho de classe revela a verdade sobre o funcionamento desse liceu profissio
nalizante. A tensao reinante, a raiva e a revolta dos professores exprimem sua aflic;:ao 
diante do fato de se virem privados de qualquer poder de sanc;:ao, a medida que se 
agrava a crise de recrutamento de alunos. Esse conselho de classe mostra tambem de 
maneira aguda o desajuste entre as exigencias escolares e as disposic;:6es efetivas 
dos alunos de bac profissionalizante 22• 

O argumento de desespero escolar do representante nos faz ver igualmente as 
contradic;:6es espedficas inerentes a continuac;:ao dos estudos nos liceus profissiona
lizantes. Para nao ter de passar eles pr6prios pela experiencia do desemprego ou da 
desqualificac;:ao - que atinge de perto as pessoas pr6ximas desses filhos de operarios 
(fam.i'.lia, amizades na vizinhanc;:a ou no bairro) -, os alunos nao cansam de querer 
colocar cada vez mais alto a barra do diploma que os protegeria de tudo isso. Para 
o representante, que expressa aqui um ponto de vista compartilhado por muitos 
outros colegas de classe, esta claro que hoje, com excec;:ao do bac profissionalizante, 
nao existe mais salvac;:ao social. 0 n.i'.vel do BEP esta condenado porque, embora 
leve a um emprego, e para ganhar um salario m.i'.nimo (um "salario de miseria'', diz O 

representante). Vemos bem que, de um lado, a continuac;:ao dos estudos no nivel do 
bac profissionalizante aumentou sensivelmente o n.i'.vel de aspirac;:6es desses alunos -
o "bac pro" e o meio de ir alem da perspectiva do salario m.i'.nimo e de se proteger 
da inseguranc;:a agora inerente a condic;:ao operaria -, mas, pelo mesmo movimento, 
desvaloriwu o nivel do BEP. De outro lado, porem, essa continuac;:ao dos estudos 

'' Como mostra a influencia que acabou tendo sobre o desenrolar do conselho de classe. E ele quern se 
da a possibilidade de recome~ar a discussao, de prolongar a conversa, corrando e retomando a palavra 
ao seu bel-prazer, intervindo como um membro eminence do conselho. 

E preciso que se saiba que, na opiniao unanime dos professores, as exigencias dos bacs profissionalizan
tes sao desproporcionais ao nivel dos alunos. Segundo o professor de oficina de plasturgia, "o referencial 
do bac pro de plasturgia, que e definido quase que inteiramente pela Fecl~o da Plasturgia, e um referen
cial de nivel muito elevado, quase um nfvel BTS". Numa entrevista que nos concedeu, um professor 
de rob6tica falou longamente sobre a questao do nivel dos bacs profissionalizantes: "Na primeira vez 
que dei aula para bacs pro, pus todos para fazer estagio e num dado momento o tutor pediu para eles 
calcularem o peso de uma pe~a (eles s6 precisavam multiplicar o volume pela densidade), e um aluno 
de bac pro, no ultimo ano, nao foi capaz de calcular o volume de um cilindro. Eu pensei comigo: "Mas 
nao e possivel! Ele nao entendeu ou entao nao sei!". Fiz o teste na mesma classe e me dei conta de que 
pelo menos tres quartos da sala nao conseguia calcular o volume de um cilindro se nao tivesse a for
mula. De um ano para o outro, refa~ a pergunta e facilmente a metade nao sabe responder, e isso e 
dcmais, porque sei que um aluno normal, aos 11 anos, ja deveria saber calcular o volume! E muitas 
vc1.cs, por exemplo - estou passando de pato para ganso, mas rem a ver com o que eu disse sobre o 
frnnc~s -, a gente tern de trabalhar com dossies. No ultimo ano, a genre trabalha com dossies - e uma 
pasta com formularios, sao talvez dez ou doze formularios. A genre entrega dez ou doze formularios a 
um aluno e de fica completamente perdido, e inconcebfvel! Tern coisa demais para !er, eles rem de ler 
l'llpldo, sdecionnr o que interessa, conseguir decifrar. Eles ainda recebem uma folha, ali se diz o rraba
lhn lJUe devc ser leito (a sc!rie etc.) e em cada folha eles tern de pegar alguma coisa, mas isso cria um 
prnhlemn, ns hncs 11!111 dificuldade e os CAP, com tres paginas, ja ficam completamente perdidos, e eu 
nAn Nd d~ nml~ vcm isHn. Existe um prnhlemn de frnnces, pOl'que des tern dificuldade para ler, quando 
lt'rl11 1l111 dlfkukl11de p1m1 c111n1>1-eendr1· e, u p11rtlr dnf, 1160 1nbr11 mnl• 1111,IM". 
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ocorre "sem competencia" (como diz um dos professores), sob o peso das deficiencias 
escolares acumuladas desde o infcio da escolaridade. Portanto, e como se o contexto 
local de desemprego endemico desse aos alunos mais ameac,:ados o direito de reclamar 
uma especie de direito de asilo na institui~ao escolar. Esta se ve cada vez mais incum
bida da tarefa de garantir uma continuac;ao de estudos tranquila, sem encargos nem 
obriga~6es, a alunos cujo objetivo, agora confessado porque se tornou confessavel, e 
adiar o momento de entrar no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, a reas;ao dos alunos dessa turma, no dia seguinte ao conselho 
de classe, e significativa. No patio, na hora de entrar, um pequeno grupo de alunos de 
BEP de usinagem comenta o movimentado conselho da vespera. A notfcia corre e os 
comentarios se espalham rapidamente: apesar de tudo, a "vit6ria" foi dos alunos (um 
deles diz: "Quase foram expulsos, mas no fim acabaram ficando sob contrato"). Ao 
me aproximar do pequeno grupo recomposto da classe de plasturgia, cumprimentei 
o representante por "ter se defendido hem" e ele retrucou, num tom de orgulho: ''A 
gente nao pode aceitar tudo", como se ele e, por meio dele, o conj unto de seus cole
gas tivesse sido vi'.tima de uma agressao dos professores. Seus amigos nao escondem a 
satisfac;ao de ter um representante que soube tira-los do sufoco ("E, ele foi um born 
advogado, o senhor nao acha?"). 

4. Embaixadores do LEP nas empresas 

O estagio em empresas e um elemento importante do curso de bac profissionalizante, 
tanto como experiencia valorizada de um aprendizado do trabalho in loco quanto 
como forma de avalia~ao da trajet6ria escolar dos alunos23• Os alunos fazem estagio 
em empresas todos os anos (dez semanas no primeiro ano e dezesseis no segundo). 0 
diretor de trabalhos tern uma lista de "tutores" e empresas aos quais os alunos podem 
solicitar estagio. A diretoria e os professores do liceu estimulam os alunos a tomarem 
eles mesmos providencias para encontrar um empregador. A demanda por estagios e 
cada vez maior, de modo que se estabeleceu uma concorrencia objetiva entre os alunos 
dos diferentes liceus para "descolar" um estagio. 0 liceu pode perder "vagas" quando 
o comportamento dos ultimos estagiarios criou problemas para a empresa. Uma das 
principais atividades dos diretores de trabalhos dos LEP e percorrer a regiao a procura 
de tutores (assalariados das empresas) para manter ou aumentar sua "participas;ao 
no mercado" de estagios. A cada ano os alunos encontram mais dificuldade para 
conseguir uma vaga, em especial - e quase exclusivamente - os filhos de imigrantes 
magrebinos. No perfodo de estagio, os professores do liceu se deslocam ate a empresa 

23 0 balanc;o do estagio vale 25% da nota final do exame do bac profissionalizante. De acordo com o 
estatuto, a nota do balanc;:o e dada em conjunto pelo professor que orienta o aluno e pelo tutor. Na 
pratica, sao sobretudo os professores que definem a nora, para compensar as boas avaliac;:oes dadas 
pelos tutores, em geral pouco habituados a cal atividade. ''Ainda assim, a nota conjunta cria um 
problema, porque os tutores ficam numa situac;:ao a que nao estao acostumados. ~ 11111110 diflcll dar 
nota a alguem. Entfio, na maioria das vezes a nota quc: c:les prop6em c umn 11011 JtNJm1pordo1111l no 
trnbnlho do nluno. '!em oH ,111e dAo 10, npeHur de o ulum, Her H(i mcJlo. F.111 1,111 •• u11rvr111 lu d11r 
111110• ruln•I, lirnm rn1m1·u1114ldo•", tl11. o i,rnfeunr Jr '1rcnol0Klu em rnh61h:1, 
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para acompanhar o desenvolvimento no local, verificar se o aluno nao esta realizando 
apenas tarefas desqualificadas, como aconteceu algumas vezes. E tambem uma opor
tunidade para os professores testarem as possibilidades de contrata¢o ("Para mim, 
e uma questao de confianc;:a. Pergunto a eles: 'Voces estariam dispostos a pega-lo de 
novo como empregado?'. Ai a resposta e mais nuanc;:ada"). 

O estagio e tambem um dispositivo essencial no conjunto de trocas que se es
tabelecem entre o liceu profissionalizante e as empresas da regiao. De um lado, tal 
institui¢o pode ser indiretamente valorizada pela qualidade de seus alunos, e de certo 
modo reconhecida pela empresa24; de outro, o aluno pode contar com uma contratac;:ao 
como "fixo", caso seu com portamento no trabalho seja julgado de maneira favoravel. 
Os responsaveis do liceu devem manter boas relac;:oes com as empresas que oferecem 
estagios25• 0 conteudo do balanc;:o do estagio relaizado pelo aluno e examinado 
atentamente pelos professores e pelo tutor (assalariado da empresa), que dao entao 
seu imprimatur. As vezes pode acontecer que aconselhem o aluno a suprimir certas 
passagens do balanc;:o, em especial as que dizem respeito a atividades sindicais. 

Um professor conta que certa vez teve de intervir para que um aluno de manuten
c;:ao suprimisse uma passagem de seu balanc;:o de estagio em que havia a c6pia de um 
panfleto sindical da CGT. 0 aluno havia trabalhado numa PME que, pouco depois 
do inicio de seu estagio, passou por um grave conflito social em consequencia de uma 
tentativa da direc;:ao de demitir um representante da CGT. A uniao local desencadeou 
um movimento de greve bastante duro, que repercutiu na imprensa local. Durante 
a greve, o aluno - que trabalhava na oficina - teve contato com militantes sindicais e 
grevistas. Como simpatizou com a causa, fez questao de que constasse em seu balanc;:o 
de escigio um panfleto da CGT escrito na epoca da greve - um pouco por provoca¢o, 
segundo o diretor de trabalhos. 0 tutor convocou o diretor de trabalhos para explicar 
a situa¢o e pedir o afastamento do aluno. 

Assisti a duas sessoes de "balanc;:o de estagio" (prova que existe ja ha alguns anos), 
com tres dias de intervalo. Eram de alunos de ultimo ano de bac profissionalizante, a 
primeira de manutenc;:ao ea segunda de rob6tica - nesta, os professores improvisaram 
uma sessao para o entrevistador26• Como treino oral, os alunos expoem seu balanc;:o de 

H Os professores que fazem o acompanhamento dos estagios procuram colocar os alunos em escigios em 
que as caracteristicas deles se adaptem·as caracteristicas das empresas. Por exemplo, reservam os melhores 
alunos para as empresas "dinamicas" ou para aquelas que aceitam regularmente alunos da escola. 

'' Para prevenir qualquer risco de escorregadela dos alunos, a apresentac;ao do estagio deve ficar no registro 
estritamence "tecnico" e "economico". Os alunos seguem de maneira rigorosa as insrrm;oes que lhes sao 
dadas e apresentam, em ordem, o status juridico da empresa, o montante do capital e do faruramento 
anual, a produc;ao anual, a participac;ao no mercado interno e externo, os setores de venda, o nome 
dos principais fornecedores etc. A empresa e apresentada unicamente a partir de suas caracterfsticas 
cconllmicas e comerciais: os alunos tomam o cuidado de nao se limitar ao mercado frances e abordam 
1ambem o mcrcado mundial. Nao dao nenhuma indicac;ao do balanc;o social; sindicatos e cornices 
de cmprcsa nunca s:io mcncionados. Na maioria das vezes, os alunos apenas copiam a apresentac;ao 
oficlnl dn cmprcsa, a quc podc 8CI' l'cila nos informes aos acionarios. 

'" I >e certn mmlo, os pmlcHnn•• do h1tL' prnliNNl1111nli1.n11te de rnb6tlca qulse1·am clar umn respoKtn 1111 
"time" de prnl·cMNlll'C'N do hie d, 111Mn111rn~·n11, nr1111nl1.1111du rnpld11111,111e 111110 NeN1An 01141111111 h llllf 
IINNINI I.' lltdu fol 1m•p111·11,l1111•r• Ju 11111• Im" l11111rC'Ndn, 11nra CUl1VC'lll'C'I' (I C'llll'C'VlltAdnr llA 111·1,da,l, "" 
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estagio diante de um "juri" composto pelos professores, pois, como explica um pro
fessor de oficina de plasturgia, "e uma boa forma<yio, eles aprendem a fazer relat6rios; 
nas empresas e cada vez mais assim". Alem de uma apresenta<yio geral da empresa, o 
balanc;:o de estagio inclui um relat6rio detalhado do trabalho realizado pelo estagiario: 
o tipo de equipamento em que trabalhou, as tarefas que efetuou e ate as sugest6es que 
fez para a melhoria do trabalho. 

Nos balanc;:os de estagio dos "bacs pro", os professores de oficina tendem a avaliar 
os alunos em func;:ao de sua capacidade de ir alem da esfera estrita das competencias 
tecnicas. Sohre um aluno que se contentou em cumprir corretamente o trabalho, sem 
"ir mais longe", profetizam: "Esse sera um excelente executante, que nunca comara 
iniciativas". Esses alunos, que se mostram tao "fracas" no exame oral, parecem fadados 
a ser apenas "hons executantes". Ora, um "bac pro" deve ser mais do que um "born 
executante", um "born operario" ou mesmo um "born faz-tudo" (express6es que se 
repetem com frequencia durante a avaliac;::io). Ele deve ser capaz de "inovar", "fazer 
estudos", "prever" etc. Se todos os professores concordam que a maioria desses alunos 
dara hons operarios, isto e, trabalhadores competentes no plano manual (ou "hons 
faz-tudo", outra maneira de louvar esse tipo de qualidade), e ao mesmo tempo para 
reconhecer que eles nao conseguirao passar para o "estagio superior" ( o das iniciativas 
e das tarefas de executivo). Censuram certos candidatos por nao ter coragem de "se 
atirar", nao saber tomar a palavra ou argumentar. "Desmontam na primeira bordoa
da'', "n:io respondem a altura'', deploram os professores nos bastidores. De fato, eles 
gostariam que seus alunos de bac profissionalizante tivessem mais recursos (escolares, 
sociais) para poder se afirmar, defender uma posic;:ao ou ate contestar. Ao mesmo 
tempo, avaliam muito mal a provac;:ao que e para os alunos esse tipo de exame oral. 
Chegam a pensar que, se os alunos se comportam dessa maneira, e porque s6 podem 
estar fingindo, e de prop6sito, eles podiam fazer melhor. 

No fim da exposi<yio oral do balanc;:o de estagio dos "bacs pro" de manutenc;::io, o 
juri delibera, estabelece as notas definitivas e comenta o conjunto das apresentac;:6es. 
Um unico aluno fica acima da media; o restante fica abaixo. 0 embarac;:o dos pro
fessores e particularmente visivel quando se trata de atribuir uma nota a exposic;:ao 
dos candidatos, pois as diferenc;:as entre as apresentac;:6es sao minimas: nenhuma se 
destaca, todos os alunos tern as mesmas dificuldades na exposi<yio oral. Mas e preciso 
"dar nota'' as apresentac;:6es para estabelecer uma diferenc;:a entre os alunos; na maioria 
das vezes, os professores "baseiam'' a nota no desempenho apresentado ao longo do 
ano. Para resolver essa dificuldade, um professor prop6e dividir a nota em duas: uma 
para o relat6rio do estagio e outra para a apresentac;:ao oral, de modo a acabar com a 

forma~o, para realc;a.r os status do curse de rob6tica, situado objetivamente na base da hierarquia dos 
bacs profissionalizantes do liceu: os professores fizeram os alunos se apresentar em ordem decrescente 
de nlvel escolar, as apresenta,;:oes foram bastante longas (cerca de 45 minutes), para que apenas os 
"hons" alunos fossem examinados na presen,;:a do entrevistador. Os professores niio tinham o ohjerlvo 
de avaliar o candidate: o ambience era descontraido, a prova niio recebeu not~. nAn hnvla nenhurn 
desejo de pegar o aluno nurna "ai·madilha" - ao contrnilo, des tentnrnrn valnrl•u o 1rnh"ll10 que rNtl' 

renlizou no eud~ln. 
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contradiyao entre hons relat6rios e apresentay6es orais medfocres (um candidato tirou 
2 no oral, mas seu balanyo de estagio foi considerado "serio, hem documentado"). 
Uma apresentayao "correta'' (adjetivo empregado no lugar de "ruim'') alcan~ apenas 
a media. Os professores tentam nao ser muito severos. Uma falha um pouco menos 
acentuada de um candidato permite ao juri aumentar a nota. Durante a deliberayao 
final, cada professor "cata pontos" para evitar uma media muito baixa. Um professor 
diz: "Nao esta muito mal-apresentado no escrito"; outro: "Os grafos estao errados, mas 
pelo menos estao af', ou: ''Apesar de tudo, houve um trabalho" etc. De certo modo, 
a nota da apresentayao do estagio e dada de tras para frente, como se os candidatos 
s6 pudessem ser avaliados de forma relativa, pela (re)considera¢o retrospectiva de 
todos aqueles que se apresentaram antes. 

Para concluir, o presidente da sessao anuncia uma avaliayao global ("Eles sao fra
cos"); o professor de oficina assina embaixo, mas acrescenta a titulo de circunstancia 
atenuante: "Fracos, mas bonzinhos". 0 presidente faz questao de deplorar, mais uma 
vez, as lacunas dos alunos em termos de reflexao: "Tudo que se refere a interpretayao, 
a pesquisa, e exige um esforyo intelectual, eles nao fazem. Eles sao muito bacanas, 
nao criam problemas, mas nao fazem nada''. Vira-se para os colegas para perguntar 
o que podem fazer para remediar essa situayao preocupante. 0 professor de oficina 
nao hesita em apresentar sua solu¢o, que tern o merito de ser simples: "Eu sei como 
resolver isso! Vamos reunir todo mundo e insuflar vida nesses pulm6es!". 

Durante a apresentayao oral de est:igio em rob6tica, os alunos dao aten¢o especial 
aos novos modos de organiza¢o do trabalho'e de gestao da produ¢o (just in time, fluxos 
tensos). As perguntas dos professores tentam fazer os estudantes falar das iniciativas 
que tomaram na empresa ou das "melhorias" (palavra que se repete incessantemente 
no discurso dos professores) que levaram para a empresa, o "ganho de tempo" e/ou o 
"ganho de dinheiro" que estas propiciaram, a "avaliayao" que fizeram dessa ou daquela 
iniciativa etc. A maneira recorrente que tern os professores de insistir nas aquisiy6es 
dos alunos, e ao mesmo tempo de se admirar das falhas ou das lacunas das empresas, 
visa mostrar ao entrevistador que os saberes e os metodos ensinados em oficina no 
liceu profissionalizante podem ser aplicados na empresa, e que os alunos formados 
no liceu sao diretamente "operacionais"27• 

As perguntas dos professores tern o objetivo de estabelecer de maneira precisa o 
processo de fabrica¢o, as tecnicas de produ¢o e o tipo de equipamento utilizado nas 
empresas. Os alunos sao convidados a descrever em detalhes, por meio de croquis e 
esquemas desenhados na lousa, as instalay6es em que trabalharam e a expor os novos 
metodos de fabrica¢o e de organiza¢o do trabalho que nao viram em aula. E uma 
oportunidade para os professores melhorarem o conhecimento que tern das empresas 

i 7 Quando os estagios em empresas foram implantados no bac profissionalizante, os professores do liceu 
tinham rcceio de pnnlr com um handicap, de se mostrarem muito atrasados. Ora, segundo eles, o 
tjllC' acontcccu fol o rnnll'llrlo: "( :om os hacs profissionalizantes, em relac;:ao aos referenciais, a gente 
C'Ntd um pm1c11 • fr,111, il11N r111111·rN"N. No comcc;o dos cstagio~ de bac pro, a gcntc pcnsou: 'Vfio noN 
11111nd11r p11rn •• flttllrfU•I l'IINII vhl11. mm 11ur c11r11 n gentc v11I flc111·i', m11N NC dcu cu11111 de 11uc dcN 
l'NIUYlll11 d11q11,i111 •nn• • ., ••• ,l,i.", 
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e, em troca; poderem se adaptar melhor as exigencias, permanecendo na ponta do que 
lhes parece ser o progresso tecnico e organizacional. Demoram mais com os alunos que 
puderam realizar "estudos" (estudo de panes, estudo de circuitos) ou implantar "ino
vas;6es" durante o estagio. Quando um aluno consegue aplicar no estagio os trabalhos 
praticos realizados no liceu, e submetido a uma saraivada de perguntas afaveis e inte
ressadas ("Voce usou o PAC*?" ou "Que tipo de programa era?" etc.). As perguntas se 
tornam mais desconfiadas quando o aluno exp6e o funcionamento de um procedimento 
inovador do qual os professores acreditavam ter o monop6lio 28• Em compensa<;io, nao 
escondem a deceps;ao quando os alunos se contentaram em fazer simples trabalhos 
de montagem e de execus;ao e nao mostraram iniciativa. E valorizado e estimulado 
o estagiario que procurou sistematicamente par em pratica o que aprendeu no liceu, 
divulgando nas empresas as inovas;6es pedag6gicas de sua institui<;io escolar. 

Essas apresenras;6es orais mostram que o modelo de referenda dos professores 
de rob6tica e explicitamente o modelo japones de gestao de produs;ao. Os objetivos 
ensinados aos alunos sao - tanto no liceu como na fabrica - a redus;ao dos estoques, 
a elevas;ao da taxa de utilizas;ao das maquinas, a melhoria da qualidade das pes;as 
produzidas ("zero defeito") ea atens;ao continua a tudo que possa fazer ganhar tempo 
ou dinheiro. Os elementos valorizados no comportamento dos alunos em estagio sao 
a cooperas;ao, a polivalencia e, sobretudo, o espfrito de iniciativa29• As perguntas dos 
professores nessas apresenta<;:6es orais visam verificar se esses prindpios indissociavel
mente tecnicos e organizacionais ensinados no liceu foram de faro postos em pratica 
durante o estagio na empresa. E o que se observa no exemplo abaixo. 

Christophe [capacete de motociclista na mao, deixado ao lado do estrado, brinco grande 
na orelha], primeiro aluno de bac pro em rob6tica a se apresentar, fez seu estagio numa 
PME da regiao cuji dire~o considera a possibilidade de demitir os operarios nao qua
lificados ja com certo tempo de casa e contratar operarios mais qualificados. Ele explica 
por meias palavras que "mandaram diminuir a produ~ao de prop6sito para conseguir 
o que queriam", isto e, poder justificar a dispensa por motivos economicos. Apresenta 
seu trabalho na ilha de maquinas, explica a linha hierarquica operaria por meio de um 
esquema (operario de fabrica~o, preparador, operador) e o trabalho que realizou ("Eu 
tinha de medir os tempos e por tudo no computador, depois isso ia para o departamento 
de estudos"). Na "retomada'', um dos professores observa que ainda existe um "pequeno 
problema a ser resolvido na empresa, a estocagem": o aluno nao discorda, mas ressalta que 

Sistema de projeto e fabricac,ao assistidos por computador. (N. T.) 

28 Observando no balanc,o de estagio o esquema da pec,a que o aluno fabricou, o professor de tecnologia 
fica impressionado ("Como e uma bela pec,a, poderfamos fazer um estudo de comando digital em 
cima dela"), mas o professor de tornearia se mostra intrigado, quase desconfiado ("E estranhamente 
semelhante a que a gente faz aqui"). 

29 E claro que esse senso de iniciativa e valorizado tambem pelos tucores de escagio, que fazem dele 
um de seus elementos de avaliac,ao, como mostra o relat6rio escrito de um tutor: "Tivemos o prazer 
de receber o sr. Gilbert durance dois meses em nossa empresa. Ele foi particularmcntC' coopcratlvo 
ao particlpar dos trabalhos de oficlna. Dcu mostrn de iniclatlva c rcvelou umn pcrNn1111lldndc multo 
nccsslvel. Suns qunlldndcs l'ivernm lnHuendn Nel'iurn nos reH11l111doH de NC'U 1rnhAlhn .• ~r11 rrlni<'irln I: n 
rcl'lcxu de NCLI trAhnlhn, quc fol IC'v11dn com ANNlduldndC', Seu cn1·d1rr rcNrrvndn d a11,11u 11111~ vlr1uilc 
• 1ml• • HI' lrvn,la ,111 m111a. 1 ... 1 S,11 f'11111rn 1,nr,,·, HH11ur1uln". 



A "desoperartacdo" do ensino projissionalizante 135 

a empresa recuperou rapidamente o atraso em quatro ou cinco anos ("Antes, eles estavam 
bem atras"). 0 que, segundo o mesmo professor, deve ser creditado ao aporte dos alunos 
do liceu profissionalizante ("Depois que colocamos os alunos na empresa, eles progrediram 
muito. Nao se pode negar"). 0 professor de tornearia observa que ele fez a empresa ganhar 
tempo e dinheiro. 0 aluno concorda: "Quando entreguei o relat6rio, eles ficaram muito 
satisfeitos". E o professor conclui, com ares de li<;ao de moral: "Esta vendo, sempre existe 
uma maneira de ganhar dinheiro, sem prejudicar ninguem, sem prejudicar o operario no 
seu trabalho". 0 aluno ficou satisfeito com o escigio ("Foi born"), mas nao pode passar 
pela coordena<;ao, pela gestao da produ<;io. Os professores concordam que para isso seria 
preciso um ano a mais. Entao perguntam ao aluno se ele gostaria de trabalhar na empresa; 
o aluno responde: "Nao e mal, mas e familiar demais. S6 entra quern conhece alguem la 
dentro. Voce tern de conhecer o pessoal, e os que entram, eles fazem um contrato para 
saber o que eles querem. Senao, nao vao muito longe. Normalmente, eu poderia entrar 
automaticamente. Eles me pegariam como BTS em escigio Cipes30• Seria legal com o Cipes, 
ja que foi no estagio que eles ficaram satisfeitos comigo. Conversei com o chefe do pessoal, 
porque la eles tambem oferecem estagios. Foi uma especie de casamento experimental". Os 
professores recomendam que ele pe<;a "preto no branco, porque ele precisa estar seguro" 
(ele traduz: "E, um contrato"). Agora entre eles, um dos professores reconhece, virando-se 
para mim: "E o melhor aluno. Nos lhe mostramos a nata". 

De certo modo, os alunos em estagio sao colocados na posi¢o de embaixadores do 
liceu profissionalizante junto as empresas locais. Sao incitados a valorizar o know-how 
dos professores, a "modernidade" dos saberes e dos metodos ensinados e, com isso, 
recebem a missao de combater os preconceitos alimentados por patroes e executivos 
das empresas contra os liceus profissionalizantes. As perguntas dos professores sobre os 
trabalhos que os alunos realizaram no estagio sao muito reveladoras da ambiguidade 
que existe na rela<;:ao entre as empresas e os professores. Estes ultimos nao conseguem 
nao desconfiar da empresa, de ela ter de certo modo "copiado" o liceu, de ter captado 
em proveito pr6prio o saber do aluno (e dos professores31), assim que percebem que 
a ela aplica um procedimento semelhante ao que eles introduziram recentemente 
em sua institui¢o. lnversamente, as respostas muitas vezes evasivas dos alunos, e a 
relutancia em entregar informac,:oes que eles veem como confidenciais, dao a entender 
que a empresa s6 passa seus "segredos" de fabrica¢o aos elementos de fora em doses 
homeopaticas (mesmo em relac,:ao a ferramentas banais, como o nome de um programa 
de computador, os alunos se sentem presos a uma especie de obriga¢o de discri¢o). 
Todavia, como efeito da crise do emprego operario, a oposi¢o entre a escola ea empresa 
parece se resolver numa complementaridade, as vezes muito pr6xima da simbiose, 
que ocorre ao fim de um processo em que se veem os agentes da institui¢o escolar 

·'11 Organismo de formas:ao concinuada que depende da Peugeot. 
II Esse ponto cambem surgiu no balans:o de estagio de manutern;ao. Durante a "discussao", os professores 

fizernm os alunos vcr quc o trnhalho do tutor, ·e mais genericamente o trabalho em fabrica, nao e tao 
culdnclosn cnmn n ,IC'leM nn lkt"11 prnfissio11alizance, porque o tutor nao tern tempo. Por exemplo, um 
prolcNHnt' de 11rnn111rni,A1111l1. A rrNprilo de dcscnhos e csquemas "malfeitos" ou "mal-acabados": "Se 
" ~C'lllC' nftn ,l,r· n IHl11J1lll, 11111 •111 rlrN 1111r vftn noR dor". ()H prol'i:ssorcs dn l.EP colocam-se sempre 
dn ludo du "vl'rd1J1lr1" rnh11r1 llt·11l1 u, 1111 Nuh,r tenrkn e hem dnhnrudn. 
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transformados nos principais advogados, ou mesmos iniciadores, da aproxima<;:io 
entre a escola e a empresa. Esses agentes, sempre receosos de estarem "atrasados" ou 
de "perder" a moderniza¢o das empresas, e perscrutando com cuidado as mudan<;:as 
tecnicas e organizacionais que ocorrem nas firmas que "se mexem'' ( como diz um deles 
para qualificar as empresas modernas do setor), tentam antecipar as transforma<;:6es 
futuras nas industrias 32• Para preparar os alunos para serem "inovadores", qualidade 
que aumenta suas chances de emprego, eles insistem em tudo aquilo que dentro do 
programa tenha aver com os novos modos de gestao da produ<;:ao (apresentados nos 
manuais de rob6tica). 

5. Situ.afiio ambigu.a dos alunos na empresa 

As turmas de bacs profissionalizantes aparecem assim como vetores da nova cultura 
tecnica. Os alunos estao destinados a ocupar uma especie de escalao intermedi:irio 
entre os contramestres e os operadores, a tornar-se "tecnicos de oficina" que tendem 
a se ver e a se pensar como futuros "assistentes" de tecnicos. Nos est:igios, eles devem 
por em pr:itica ou mesmo ajudar a lan<;:ar novos sistemas de gestao, e as vezes ate a mo
dernizar a gestao de produ¢o das empresas que ainda nao adotaram a gestao moderna 
dos estoques e dos produtos em fabrica¢o (no caso, as PME da regiao). Os estagi:irios 
aprendem nao s6 a falar "tecnicamente", a "guiar" os operadores, mas tambem a nao 
misturar as coisas, a respeitar a divisao do trabalho. Assim, devem procurar saber de 
onde vem tal defeito, tal pane, fazer o acompanhamento da pe<;:a, gerir os fl.uxos, 
impregnar-se do "metodo Kanban"33, otimizar, racionalizar, buscar solu<;:6es, em re
sumo, "interessar-se" pelo trabalho. Mas o "born'' estagi:irio e tambem aquele que 
sabe se manter no registro puramente tecnico, evitando qualquer coisa que tenha 
parentesco com a politica (principalmente a atividade sindical). E ensinado a guiar 
OS operadores34, mas tambem a nfo invadir O terreno de competencia dos tecnicos. 
O estagi:irio aprende assim a respeitar a hierarquia e a se manter em seu lugar dentro 
da empresa. Esse exerdcio muitas vezes e dificil, como mostram as apresenta¢es orais de 
balan<;:o de est:igio: os alunos tern dificuldade para prestar conta de sua experiencia 
de trabalho, em especial quando se trata de detalhar as rela<;:6es de trabalho com os 
oper:irios. Ora, as vezes acontece de a opera<;:ao de racionaliza¢o empreendida pelo 
estagi:irio ocorrer a custa de conflitos com os oper:irios de seu setor de trabalho. Os 
alunos evocam por meias palavras, encabulados, o que chamam de "pegas" com esses 
oper:irios, como mostra o caso abaixo. 

32 Muitos professores se rnantern inforrnados lendo corn atenc;ao a irnprensa local e as nurnerosas pu
blicac;cies especializadas das ernpresas e das federac;:6es de industrias. Alem disso, os contatos regulares 
com os responsaveis pela formac;:ao nas empresas permitem que conhec;:am com muita precisao as 
transformac;oes tecnicas e organizacionais das empresas locais . 

.1.1 Metodo japon~s de gestao de produ~ao por Auxos tensos, em vigor especialmenle 1111 ind11s1rin de 
numm6vds. 

M 'lc1·111n t"111p1~widn 1ic:lu11,ml~NNnl't"N-urlc111nLIOl't'N de eN1~11loe, R pnnlr d11f, dr m1111,lr111111111t 1rn111rnl pc:101 

"l111111N, A1 vrt.eN f!NlrN 1'1hl11111N dl,"'111 "n11el'lfrlm", lnllN do ~ul'l'l~ldnN j1111'11 LIIIP Jl.,.111 "111i,1·111l111·r1", 
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Philippe, cuja aparencia "antenada" destoa dos outros alunos, que "parecem'' mais oper:irios 
(relogio Swatch, cabelos louros curtos, mechas, camiseta "da moda''), fez seu estagio numa 
subcontratada da Peugeot conhecida pelo "dinamismo" e pela capacidade de adapta~ao 
tecnologica. Na epoca do estagio, essa grande PME estava demitindo 67 oper:irios. 0 
estagi:irio foi encarregado de realizar um estudo sobre a racionaliza~ao de um bloco de 
maquinas com o intuito de "otimizar" seu funcionamento. Ele explica que realiwu um 
estudo do tempo de utiliza~o de maquina e do tempo alocado aos operadores. Trabalhando 
continuamente ao lado dos oper:irios, descobriu que trabalhavam intensamente de cinco a 
seis horas durante a jornada de trabalho ("Eles tern de 'suar' de cinco a seis horas, o resto 
do tempo e com eles"). Para diminuir a porosidade do tempo de trabalho oper:irio, ele 
procedeu a uma otimiza~o do tempo de trabalho efetivo (racionaliza~o intensa das jun
~6es de pe~as), estimando que desse modo a empresa teria um ganho de 50% desse tempo. 
Alem disso, ele contribuiu diretamente para a implanta~ao de uma unidade de fabrica~ao 
que permite aumentar a taxa de ocupa~ao das maquinas (que era de apenas 80%). Essas 
duas "inova~6es" foram vistas como resultados muito positivos de seu estagio, tanto pela 
empresa (que propos contrata-lo apos o bac profissionalizante) como pelos professores do 
liceu. As inova~6es organizacionais que o aluno introduziu permitiram a elimina~ao de um 
posto de trabalho no setor em que estagiou. Nenhum dos professores procurou saber mais 
sobre as consequencias sociais dessas "inova~6es", que aparecem como uma "necessidade". 
O proprio aluno ve essa melhoria a partir de uma logica tecnica: aos seus olhos, ela nao 
aumentou a carga de trabalho e a perda de um emprego se justificava do ponto de vista 
da gestao ("Ja que eles estavam demitindo", diz ele para se eximir da responsabilidade). 
Depois da apresenta~ao, que foi essencialmente "tecnica'', um professor lhe diz num tom 
afavel, como que para cumprimenta-lo: "Resumindo, voce fez o papel do departamento de 
estudos!". 0 aluno, quase lisonjeado, responde timidamente: "Pode-se dizer que sim". 

As iniciativas de racionaliza~o de Philippe foram malvistas pelos operarios do 
setor onde ele estagiou. No inicio, teve ate "problemas" com um. Os professores o 
tranquilizam ("Sempre havera riscos"), mas Philippe faz questao de contar a "rusga'' 
que teve com esse operario. 

Philippe - Sabe, sempre que eu chegava na oficina ... [Ele hesita.J Estava la o Nono, ele e 
operador. Tambem e conhecido na oficina como picole ... [risos] Poise, eu era malvisto ... 
[por ele e pelos outros] 

Professor de tornearia [para o aluno, mas tambem para o entrevistador, que esta atras dele] -
Pois el E so mexer um pouco para ganhar tres digitos e ja pensam que a gente e espiao. 

Philippe - Alem do mais, eu estava com o cronometro ... E era obrigado ... 

Professor de tecnologia - 0 cronometro e muito, mas muito malvisto mesmo ... [risos] 

Philippe -Ai meu tutor disse: "Dou todos os meios e tudo mais que precisar para voce me 
dar 'solu~6es"'. Born, depois constatei que as ferramentas que eles usavam tinham muitos 
problemas. [Ele detalha os problemas tecnicos.J 

E significativo que, quando os alunos exp6em as dificuldades de "relacionamento" 
que tiveram com os operarios de seu setor, os professores prestem pouca atern;:ao, 
evitem abordar o assunto ou minimizem a questao. Os conflitos de competencia e 
de poder que sur~em 110 lornl dt' rrahnlho cntrc os alunos (futuros "tecnicos de ofici-
1111") t' ON npm1dorrN 1111rrL'tlll foi.rr pnrte do 11prendi-1.ado do ofkio: podcrlamos di1.cr 
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ate que e. por meio desses microconflitos que o "offcio entra". Tem-se a impressao de 
que os professores do ensino profissionalizante abrayam largamente o ponto de vista 
da legitimidade industrial: como vanguarda "modernista'' do corpo de ensino local, 
tendem a privilegiar, acima de tudo, a melhoria da eficiencia do sistema produtivo 
da regiao, a descoberta de "minas de produtividade" nas oficinas e o crescimento da 
rentabilidade das empresas locais. Portanto, tendem a colocar seus alunos nessa 16gica 
tecnica, em clara oposi~ao com a l6gica oper:iria, isto e, com as formas diversas de 
resistencia implantadas pelos simples operadores no lugar de trabalho. A "cultura 
oper:iria'', no sentido de cultura de oficina e, na melhor das hip6teses, ignorada ou, 
na pior, desqualificada de antemao. Os professores parecem guiados, sobretudo, pela 
vontade de reabilitar o ensino profissionalizante: os alunos sao instruidos ("teorica
mente") na escola e treinados no trabalho, dentro da empresa, para sempre buscar 
ganhos de produtividade, por menores que sejam. 

Contudo, os diversos "incidentes" no trabalho que entremeiam o andamento 
dos estagios certamente constituem uma especie de prova social para os alunos: eles 
se sentem "divididos" entre, de um lado, o desejo de nao entrar em conflito com 
os oper:irios do setor, nao bater de frente com os "antigos" - o que deveria leva-los 
a silenciar ou a nao en:xergar os diferentes "macetes" de trabalho que esses velhos 
oper:irios desenvolveram aos poucos e que os alunos descobrem no decorrer do es
tagio - e, de outro, a necessidade de seguir as diretrizes e obedecer as ordens de seus 
tutores, realizando tarefas que visam contornar ou romper as "resistencias" oper:irias 
no trabalho e comprometem os arranjos estabelecidos de longa data entre os agentes 
de controle e os oper:irios do setor. 

O papel que objetivamente se obrigam os "bacs pro" a desempenhar na empresa, 
em especial o de "espi6es" das praticas oper:irias no trabalho, e particularmente diffcil 
de sustentar. As condi~6es em que realizam o estagio (reestrutura~o da empresa, 
demissao dos oper:irios) podem incita-los a fugir de seu local de trabalho, que e visto 
por eles como um lugar de permanente conflito. Podemos nos perguntar, entao, se o 
ajuste das disposi~6es dos alunos ao perfil dos empregos nas empresas, realizado pelos 
professores, nao tende a se voltar contra os alunos nessa zona de emprego, contribuindo 
para dissuadi-los ainda mais de seguir a via industrial. A posi~ao ambigua dos "bacs 
pro" - entre o controle (ou os tecnicos) e os oper:irios da oficina (dos quais eles falam 
com certo distanciamento, como pessoas abaixo deles) - refor~ os preconceitos ou a 
aversao "instintiva'' que podem ja nutrir em rela~ao ao trabalho na fabrica. 

Tentados como muitos filhos de oper:irios da mesma gera~ao a romper com os 
tra~os mais estigmatizantes da condi~o oper:iria, os alunos de liceus profissionalizan
tes se veem diretamente confrontados - no local de trabalho - com as maneiras de 
ser, fazer e pensar mais escoradas na cultura de resistencia dos operarios ("macetes", 
"guerrinha'' contra os "chefes", cultura antiescola, defesa de um "senso de si mesmo" 
etc.), que de certo modo sao o alter ego de seus pr6prios pais. Portanto, podcmo8 
pensar que a experiencia de trabalho como "estagiario" acelcra o rompimento, que 
eles ja iniciaram de maneira mais ou menos confusn no deccmer de 11111 CH'-'ol11rid11de, 
com rod11 um11 p111·te de1111 her11n~11 operdrht, 1111 ,1u11l 11ind11 c1barram 111 dlvcrN11N ten· 
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tativas gerenciais de racionalizac;:ao do trabalho. A maneira as vezes condescendente 
como os alunos tendem a evocar - quando ousam - as tens6es e os conflitos com os 
operadores da a impressao de que eles passaram para o "outro lado": valendo-se de 
sua nova legitimidade escolar e de seu orgulho de "bacs pro", eles julgam o sistema 
de atitudes operarias de uma posi<;ao bastante pr6xima daquele que "olha de cima'', e 
considera o que ve como um vestigio de um certo "arcaismo". Aplicando quase ao pe 
da letra - isto e, como deve fazer um estagiario - as novas normas da racionalidade 
industrial, querendo ou nao, os alunos nao contribuem para a tentativa de "liquida<;ao" 
da cultura de oposi<;ao no trabalho, pr6pria da gerac;:ao operaria de seus pais? Eles 
sao colocados assim numa posi<;ao estrutural de antagonismo com os operarios do 
setor, fazendo pairar sobre estes ultimas a amea<;a das "melhorias" (tecnicas), que eles 
sabem muito hem que sao sempre sinonimo de intensifica<;ao do trabalho. A distancia 
social entre OS pais operarios e OS filhos, ja ampliada pelos mal-entendidos entre as 
duas gera<;6es por causa do prolongamento da escolaridade, acentua-se pela maneira 
como os "bacs pro" sao de certo modo instrumentalizados pela fabrica. Poderiamos 
dizer que os filhos - alunos estagiarios, cheios de boa vontade escolar e profissional e 
amplamente submetidos a desoperariac;:ao - "matam o pai" operario na oficina. 0 curso 
do bac profissionalizante alternado com estagios em empresas arremata os diferentes 
processos em movimento, dentro e fora da fabrica, que levam ao enfraquecimento 
simbolico dos pais operarios, encorajando assim uma especie de parriddio social no 
centro mesmo do grupo. 

A desmoraliz3fio de um professor do curso de usinagem 

Alain Dubois, professor de tecnologia no liceu Niepce ha pouco mais de vinte anos, 
ex-aluno do liceu tecnico vizinho, de origem operaria, obteve seu diploma de tecni
co de nfvel superior no fim dos anos 1960. Trabalhou alguns anos como tecnico na 
Peugeot, ate ir para o ensino profissionalizante no infcio dos anos 1970. Sempre deu 
aulas para as turmas de mecinica geral do liceu, mas nos ultimas anos tambem se 
formou em novas tecnologias, particularmente em comando digital. Da aulas tanto 
para alunos de BEP como para os "bacs pro" de rob6tica. Nao quis mudar de area: 
permaneceu fiel a voca<;ao de "mecanico". A entrevista foi concedida num momenta 
de sua carreira em que ele se sente seguro de sua competencia profissional e, ao mesmo 
tempo, precocemente envelhecido diante de seus alunos, que ele nao compreende 
mais. Preferiria que a entrevista nao fosse gravada ("Nao gosto de me ouvir", "Nao 
'preparei' nada'', diz quando ve o gravador). Num primeiro momenta, se expressa 
em termos gerais para se ajustar, segundo nos parece, ao que pensa ser as expectativas 
do entrevistador (assuntos de ordem te6rica), portanto hesita em nos contar "casos" 
(quando con ta, dcsculpa-sc antecipadamente por falar de coisas tao superficiais, porque 
acrcdita que nClo pmlem Ncrvlr como analise). Contudo, como o animo nesse sentido, 
de se convence puurn II Jllllll'O ii cvocar o dia a dia no liccu, a contar "hist6rias de 
pml'eNNore1" ,1ut nllll'llfll\ h111l11 l'lll cunt11r cntrc coleg111, m11s que nllo p11recem tcr 
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interesse para os de fora. Os alunos lhe parecem muito diferentes daqueles de vinte 
anos atras (ainda que se negue a idealizar o passado), em todos os sentidos (estudo, 
pontualidade, interesses). Ele tern a impressao de que se abriu um abismo entre eles, 
de que se tornou aos olhos deles um velho "caduco", como ele pr6prio diz. Preciso, 
meticuloso no trabalho, sua competencia profissional e unanimemente reconhecida 
no liceu; ele afirma querer, acima de tudo, compartilhar seu gosto pelo rigor tecnico, 
pelas analises racionais, pelos "esquemas bonitos" - virtudes que nao consegue mais 
cultivar em seus alunos. Isso explica o tom de desilusao e de tristeza com que fala e 
que da sentido a esta entrevista. Consciente de ter pintado um quadro muito sombrio 
do liceu, ele me adverte ao fim da entrevista de que talvez tenha expressado apenas a 
sua pr6pria subjetividade ("Talvez eu tenha sido um pouco pessimista, vejo as coisas 
de um jeito meio negro, seria born compensar com outros"). 

Os garotos que formamos em tornearia e fresagem sao ... [ele nao se atreve a dizer] nao sao 
muito interessantes. E muito dif.fcil. E isso se ve em praticamente todos os nfveis. Entao, 
em primeiro lugar, temos problemas de disciplina, cada vez mais. Isso aumenta de ano para 
ano. E eles tern problemas de compreensao, problemas incriveis! lncriveis! Voce nao imagina 
como! Nern e um problema de escudo ou de falta de estudo propriamente dito, e em geral um 
problema de compreensao dos termos mais simples do frances. Ainda hoje dei dois exerdcios 
simples de tecnologia e varios nao sabiam o que tinham de fazer, porque nao compreenderam 
o que era pedido, eles responderam sem nenhum born senso, porque nao compreenderam o 
enunciado. Simo isso de maneira muito, muito forte. Eles sao extraordinariamente fracos na 
compreensao dos textos mais simples. Entao, nos, quando come<;:amos um assunto "novo", 
primeiro verificamos os conhecimentos, se temos de fazer cilculos, como, por exemplo, o 
cilculo de uma rosca; entao, primeiro temos de verificar se eles sao capazes de fazer uma soma, 
uma subtrayao, uma multiplicayao. Nos verificamos os conhecimentos e percebemos que eles 
nao tern os conhecimentos necessarios, falta alguma coisa. Entao, o problema e: partimos 
do zero de novo ou vamos em frente? Se vamos em frente como se tivessem entendido, ou 
mesmo se tentamos partir do zero, acabamos nao fazendo nada. Torno um exemplo: fazemos 
cones na oficina; ora, para fazer cones, eles precisam primeiro saber o que e conicidade e, 
num dado momento, tern que trabalhar com a inclinayao, com a tangente (a tangente de um 
:1ngulo) e depois ser capazes de descobrir o :lngulo. Por exemplo, a tangente, eles nao viram 
ou nao compreenderam o que e em matematica, cabe a nos explicar; entao, se explicamos, 
perdemos um tempo enorme e isso e tirado do trabalho que temos de fazer. Isso e em ma
tematica, mas existe o mesmo problema em frances e em qualquer outra materia. Eles nao 
tern os conhecimentos fundamentais, praticamente nada como base valida. 

Eno nfvel do comportamento? Agora hd pouco voce falou de disciplina, como isso se traduz? 

Muita gente atrasada. Eles nao se dao conta ... Muita genre que falta por uma coisinha 
ou outra. Agora, a partir do momento que completam 18 anos, eles podem preencher 
a caderneta, se nao me engano. Sinceramente, eles nao se dao conta. Alguns vem a cada 
dois dias ... 

E em relafiiO ao professor, ainda existem formas de desconfianfa ... 

Existem, existem! Por exemplo, os CAP de tornearia, dei aula para eles hoje de manha, c 
extremamente dificil [com tristeza na voz]. Somos obrigados a constantemcnte chamar a 
atern;:ao deles etc. Eles se xingam, fazem bobagem.1em uma enorme dificukfadc.-para manter 
a atenc;:fio, sei que near duas horas t•m au lac duro ... Mas, palavrn de hnnr• ... I Sll~ndo, I Ele• 
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nao tern atem;ao, muito pouca compreensao, muito pouca memoria. [ ... ] 0 que se perdeu 
totalmente foi o gosto, a habilidade do born artesao, o trabalho bem-feito ... Tudo isso 
acabou. Nao vejo mais nada disso ... Por exemplo, tern coisas que sao dificeis de conseguir. 
Ha varias partes numa pec;:a [ele pega uma pec;:a], ha a altura etc. E uma parte que sempre 
se avalia e a apresentac;:ao. Enrao, a pec;:a tern de ser bonita, nao pode ter marcas, ranhuras, 
entende, nenhum arranhao. Portanto, e preciso ter um cuidado especial. E facil conseguir 
isso, mas e preciso cuidado! E extraordinariamente dificil conseguir fazer com que eles 
produzam uma pec;:a bonita, entende! lsto e, que nao tenha rebarbas para nao engripar, 
que nao tenha marcas, ranhuras. Isso e muito, muito dificil. E simplesmente uma questao 
de cuidado, e tambem de atenc;:ao, eu diria ate de respeito pela materia, entende, alguma 
coisa nesse sentido. Eles nao tern isso ... e muito, muito dificil. Quando tenho alguma pec;:a 
bonita, guardo e mostro para eles. "Esta e uma pec;:a que foi feita e esta e a sua. Se voce 
for a uma loja, qual vai comprar, qual vai preferir comprar?" Mas eles nao se dao conta. 
"Nao, isso nao e nada, a pec;:a esta boa." [ ... ] Quando eles tern alguma coisa para fazer, 
nos empurramos, forc;:amos a fazer e eles fazem, mas ... [Ele hesita.] Sem gosto, sem nada, 
entende! Digo a eles: "Se voces arrumarem um trabalho depois, mas nao gostarem do que 
fazem, vao ser infelizes". Mas isso passa completamente batido. Estou "caduco". Entende, 
eles tern essa atitude, o que digo nao tern absolutamente nenhuma importancia. [ ... ] 

Vt7ce nota, no nfvel de habilidade deles, diferenras entre os alunos atuais e os alunos antigos? 
Ou eles stio ttio habilidosos como os outros? 

Noto. Apesar de tudo, os "bacs" sao relativamente habeis. Temos problemas de habilidade 
com os CAP. Tern alguns que nao conseguem ajustar corretamente o paqufmetro na pec;:a, 
e se nao conseguem ajustar corretamente a pec;:a no paqufmetro, elas acabam com uma 
altura maior, entende? Nao parece importante, mas faz toda a diferenc;:a entre uma altura 
adequada e uma altura inadequada. E uma operac;:ao extremamente simples, mas tern alguns 
que tern dificuldade para fazer. Me ocorreu outra coisa boba. Nos usamos um comparador 
[ele explica], e muito preciso, mas muito delicado. Nao faz muito tempo, fiz um garoto 
montar um comparador e, quando montamos, deslizamos a parte, uma bucha como essa, 
ate o furo e depois enfiamos delicadamente um parafuso para fixar. Pois o garoto pegou uma 
pinc;:a para aparafusar o parafuso! Ele nao se deu conta de que estragou meu comparador, 
acabou com ele, porque tern de ir com jeito! Era evidente que nao podia forc;:ar. Isso, de 
fa.to, eu nunca disse, mas era tao evidente, entende! E como jogar um hebe no chao, voce 
nao faz isso, mesmo que nunca tenham lhe dito que nao deve fazer. [ ... ] Enfim, tern um 
monte de pequenos exemplos. Por exemplo, por os documentos em ordem, com 18, 20 
anos, eles nao conseguem. 

E no nivel da ordem? Manter um caderno de texto? 

Praticamente impossfvel! Isso e um problema para os CAP. [ ... ] Temos de dizer a eles o que 
devem trazer, se tern de comprar um caderno, se precisam de um fichario, de qual cor etc. 
Eles perguntam, nao procuram por iniciativa propria. Se deixamos por conta deles, sem 
conrrole, eles perdem tudo, vinte folhas num saco, isso nao e classificar. Por exemplo, eles 
tem uma mala, mas nao levam o caderno na mala. Na maioria das vezes, o caderno fica 
aqui. Eles rem um arm:lrio, cnrao deixam o caderno de tecnologia e tudo mais no armario. 
Os "bacs" dt'ixum u rndt'l'llll, m·m rodos, mas tem "bac" que deixa o caderno no nosso 
arm:\rln, hi 110 fi111d11, F.111t111, t'b nilo l'Sludam cm casa, n:io rrazcm o quc foi pedido, sc 
1l11h11111 dr fit1.rr 11111 l'Nrl'ddo. Sc• 1~111 dr cNll1d.11· n :111ln, nilo podcm, porquc o ,adcmo 
Hwu 1111111. (Ju1111d11 •1111111 ll11 lh•11, 11111" 11rnlmu, l .. ,I E11111fkl1111, ~ muhu dlfkll. Prlrmlro, 
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eles tern de ficar no lugar deles, e s6 isso ja e um problema. Porque a oficina e perigosa, se 
voce abandona a maquina enquanto esta funcionando, pode acontecer alguma coisa, voce 
tern de estar perto do botao de desliga e ficar atento. Conseguir que eles fiquem nas ma
quinas, sem sair dali, e muito, muito diffcil... [Silencio.] Eles tern mentalidade de crians;a 
de maternal, que nao para quieta. Pois eles tern um pouco essa mentalidade. [ ... ] Antes, o 
liceu profissionalizante era um objetivo ... um limite. A gente tern a impressao de que nao 
existem mais tantas possibilidades. Antes, para todo mundo na regiao, tinha Peugeot, ou 
em Sochaux, ou em Audincourt, Beaulieu, Valentigney. Tinha fabricas da Peugeot em toda 
a parte, mas em todas essas grandes empresas o pessoal esta diminuindo. [ ... ] A gente tern 
essa impressao, em todo caso, nao digo que seja valida para todo mundo, mas a gente tern 
a impressao de que a tecnica esta se degradando. Em todas as campanhas a favor do ensino 
profissionalizante, o que se ve e meio coisa de cinema. E verdade, isso nao e uma coisa 
negativa, mas as coisas nao sao tao bonitas ... [Silencio.] 0 nfvel de recrutamento dos alunos 
esta caindo por causa disso. N6s temos de fazer alguma coisa com essas pessoas, mas e 
diffcil. Nao da para nao comparar o atual com o que existia antes. Sempre temos a tendencia 
de ver a idade de ouro no passado, mas a verdade e que, antes, n6s nao nos davamos conta, 
mas existia uma selei;:ao rigorosa. A garotada que continuava ate o bac era muito boa. Mas 
agora, pouco a pouco, estamos aceitando todo mundo ... E quando aceitamos todo mun do, 
temos uma curva de Gauss e podemos colocar o que quisermos nela - o nfvel intelectual 
ou a vontade de estudar -; agora, tudo tern de entrar na curva. 



5 

PAIS DESORIENTADOS 

Na medida em que a orientac,:ao para o LEP se torna o sfmbolo visfvel do fracasso 
escolar e da relegac,:ao social, a opc,:ao pelos estudos longos impos-se aos pais operarios 
como o unico. caminho possfvel para os filhos. "Continuar", "ir cada vez mais longe", 
"ter bagagem" etc. sao express6es sempre ditas com uma mistura de esperanc,:a e de 
temor, e repetidas de maneira insistente nas entrevistas com os pais. Estes ultimos, 
com a entrada dos filhos na competic,:ao escolar, tiveram aos poucos de aprender a 
falar da "escola'', a por essa questao no centro das conversas em famflia, a estabelecer 
um novo sistema de recompensas e punic,:6es, e as vezes a castigar, quando nada disso 
"funcionava''. Em resumo, aprenderam o ofkio de pai de aluno. Basta lembrar a ma
neira como Richard Hoggart 1 define os prindpios da educac,:ao das crianc,:as em meios 
populares - preservar a todo custo a idade de ouro da infancia antes da entrada brutal 
no mundo sem concess6es da fabrica - para imaginar a intensidade da reviravolta 
moral e afetiva que isso representou para essas famflias. 

Os pais operarios entrevistados ou pararam de estudar cedo, ou fizeram estudos 
profissional.izantes curtos (na maioria das vezes um CAP). Para eles, a eliminac,:ao preco
ce do sistema de ensino e a orientac,:ao para os CET parecem fazer parte da ordem das 
coisas: nas entrevistas, para justificar o fato de terem parado precocemente os estudos, 
des dizem que "nao estudavam'', "nao tinham vocac,:ao", "nao tinha interesse", "nao 
foram empurrados". Ora, vinte anos depois, eles descobrem, como pais de alunos 
de escolas de ZEP, um sistema de ensino profundamente mudado, tanto na relac,:ao 
pedag6gica (exigencias dos professores, atitudes dos alunos em sala de aula) como nas 
rcgras de aprovac,:ao para a serie seguinte ou nos criterios de orientac,:ao escolar. Muitos 
parecem desconcertados com a confusao da classificac,:ao escolar, com a opacidade 
do sistema de orie1u,1~::lo e das carreiras, com o enfraquecimento da autoridade do 

I IUdmd I l11j1Jdrt, /,,1 ,·HltH" #H /'""''"" (Pul'IN, Minuit, I 1J701 I. ed. 111141~•"· I 'l~H). 
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professor e com a importac;:ao dos "problemas" do bairro para o recinto escolar. Nas 
entrevistas realizadas, sobretudo, com pais de alunos que moram nos dois conjuntos 
habitacionais da regiao, percebemos que os temas da escola e do bairro estao cons
tantemente imbricados, estreitamente entrelac;:ados - porque, nesses locais de habitat 
em que o sentimento de relegac;:ao social e muito intenso, a escola e objeto de um 
verdadeiro "investimento" das famflias populares. Alias, a escola se tornou um tema 
privilegiado de conversas, de fofocas, que em geral giram em torno da maneira de ser 
dos professores (os que se vestem de maneira descuidada sao desqualificados) e dos 
incidentes que permeiam a vida escolar (brigas entre alunos, conflitos com o diretor 
da escola ou com os professores ... ). 

Para tratar da transformac;:ao da relac;:ao das famflias operarias com a escola no 
quadro do prolongamento da escolaridade, tomamos o partido de apresentar um caso2: 

o de uma famflia operaria que mora no bairro de Hauts-de-Court, onde os tres filhos 
estao sendo escolarizados (os dois mais velhos no ginasio, o mais novo no primario). 
O pai Qacques F.) e operario na fabrica de Sochaux; a mae (Mireille F.) e assistente 
maternal meio perfodo. Essa pesquisa, realizada a partir de duas longas entrevistas 
concedidas com um anode intervalo (em julho de 1992 e julho de 1993), permite 
compreender a estreita imbricac;:ao entre a experiencia profissional dos pais e a relac;:ao 
deles com a escolaridade dos filhos. 

1. A escola hoje 

Jacques, entao com 42 anos, e OE em Sochaux ha quase vinte anos. Filho de ferro
viario, entrou para a Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro (SNCF) em 1974, 
ap6s cursar um BEP de caldeiraria, como condutor de trens numa cidadezinha 
do leste da Franc;:a, onde sua familia havia fixado residencia. Dois anos depois, saiu da 
SNCF para trabalhar como OE em Sochaux (regiao de origem da sua mulher), onde 
trabalhava seu sogro. Embora tenha ocupado diferentes postos de trabalho na fabrica, 
nunca trabalhou na cadeia de produc;:ao. Na epoca da entrevista, foi nomeado para 
um dos numerosos servic;:os de controle de qualidade que se desenvolviam na fabrica. 
Sua mulher, que tern um CAP de culinaria, depois de cuidar dos filhos, retomou, 
ha tres anos, uma atividade profissional de meio perfodo como assistente maternal 
numa escola primaria. Ambos sao representantes de pais de alunos na FCPE Qacques 
no ginasio e Mireille no primario). A farnilia reside desde 1978 num dos conjuntos 
habitacionais da regiao (chamado aqui Hauts-de-Court).1em tres filhos (de 14, 12 e 
10 anos), todos escolarizados nas escolas das redondezas, classificadas como ZEP. Se 
a escolaridade do mais velho (Cedric) sempre transcorreu hem ("Sempre foi bem no 
primario", como diz o pai), nao foi o caso dos dois mais novos, que repetiram ambos 
uma serie no primario - o ultimo a pedido expresso dos pais. 

A primcira versfio foi ohjc10 de um artigo, rcrnpcrado aqui dt• nrnnclrn NC'llNlvrl111rn1r 11111dlfirnda. VC'I' 

S1rph1111C' l\rnud, "I :rrnl,· C'I IC' ')lllll'IIC'r: dC'N pnrrntN OIIVJ'IC'l'N drNnrlC'llt~N°', (.'rlll,,H,, .,,,.,,,,f,, 11. ~ .<,, j~n. 
l'J'M, p. l.\·47. 
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A entrevista e feita num inkio de tarde, no fim do mes de julho de 1992. Nesse 
dia, Jacques trabalhou "de manha" (turno das 5 as 13 horas). Alias, ele parece cansado, 
abatido, com olheiras e o rosto marcado (faz muito calor nas oficinas nessa epoca). 
Sem perspectiva de promo<;ao na fabrica aos 40 anos, ele se "arrepende" de ter vindo 
trabalhar na Peugeot, deter deixado a SNCF3 (estabilidade no emprego, aposenta
doria aos 50 anos ... ). E ele quern me recebe em casa. Esci sozinho: os filhos sairam e 
a mulher, que esta na cozinha, junta-sea n6s pouco depois na sala de jantar. Como 
sabe que a entrevista tratara sobretudo da escolaridade dos filhos, ele pensou no que 
iria dizer, tendo com ele uma pasta em que sao guardados relat6rios manuscritos de 
conselhos de classe e boletins dos alunos com suas medias por materia. Sua mulher, 
depois de servir o cafe, instala-se ao nosso lado e participa de toda a entrevista, com
pletando ou corrigindo as palavras do marido. Sente-se que ela esta tao envolvida 
quanto ele nessa questao. 

No inicio da entrevista, Jacques nao se sente totalmente "a vontade", permitindo-se 
pouco "desenvolver" e preferindo deixar a palavra ao entrevistador, mais "autorizado" 
que ele nessa area. Falar da escola, da escolaridade de seus filhos com um "professor" 
no quadro solene de uma entrevista gravada e sempre uma prova<;ao. Assim, as pergun
tas - sobre as carreiras no ensino medio, os programas, a forma de acompanhamento 
escolar de seus filhos, as expectativas dos professores - poem ambos na defensiva, 
como se refon;assem o sentimento difuso de nao estar a altura. E sobretudo Mireille 
a mais sensivel aos efeitos da legitimidade cultural. Por exemplo, e ela que tenta ao 
longo de toda a entrevista dar sinais de boa vontade cultural, destacando o fato de 
que seus filhos frequentam a biblioteca municipal, estudam musica e "leem muito" 
(o que o marido contesta de imediato). 

A entrevista dura tres horas e sua dura<;ao manifesta a existencia de uma especie de 
"urgencia" em falar sob re essas quest6es de escolaridade 4• Para des e uma chance 
de esclarecer um pouco essas quest6es, conversando com um "especialista'', testando 
com ele suas pr6prias analises acerca da situa<;ao, timidamente avan<;ando ideias ou 
reflex6es que deixam para ele o cuidado de aprovar. Dando-lhes razao na maioria das 
vezes, refor<;o suas frageis convic<;6es. Valendo-se desse apoio, Jacques parece experi
mentar entao certa satisfa<;ao em revelar atitudes do ginasio que, apesar de terem se 
tornado comuns hoje, continuam a escandaliza-lo. Contudo, sua indigna<;ao e tensa 
e contida, quase pudica, mas nunca expansiva: aparece, sobretudo, nos frequentes 
trejeitos de assombro e surpresa, que muito frequentemente substituem as palavras 
que ele nao encontra para descrever seu espanto diante da escola atual. 

I V~·Nt' lll\UI 11 rx1r11Nn11 du 11111dan\·a ocorrida, em vinte anos, na relac;ao entre os setores publico e 
prlvndo. 

l11n111rN 11A11 viii n lflllllll (1••1~1·. l111i p11ri1 NIIII rn1m1l111 com II dt'IHINl·a rnm 11111:1 hora c mdn de ntrnso 
("F.11111,rnl i ,I, llllf IIIUI, Plf ••llfli'), 
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2. ''Aprovafio por tempo de cas~', "aumento de no~' ... 

No infcio da entrevista, Jacques fala ainda sob o efeito da comos;ao provocada pelo que 
viu e ouviu no conselho do terceiro trimestre da classe de seu filho mais velho (entao 
na setima serie). 0 que o impressionou na maneira como o hist6rico dos alunos e 
analisado e que agora "todo mundo passa" (expressao que ele repete num tom desola
do). Aos seus olhos, hoje nao ha mais limites para se continuar os estudos, o trabalho 
na escola nao e mais o criterio determinante para avaliar os alunos. Pior ainda, parece 
que Se da uma especie de bonus ao atraso escoJar, ja que OS alunos com desempenho 
mediocre, porem mais velhos que a media, se beneficiam do que ele chama de "apro
vas;ao por tempo de casa'', de certo modo gras;as a sua capacidade de atormentar. E o 
que dizem certos professores nos bastidores ("E melhor passa-los para o liceu do que 
continuar a aguenta-los no ginasio" ou, mais cruamente: "Que alivio!"). Se Jacques 
insiste desde o inicio da entrevista nesse exemplo, e porque lhe parece sintomatico 
de uma inversao das regras e dos valores na escola.do bairro, alias, estimulada a seu 
ver por certas famflias que nao aceitam o jogo da meritocracia escolar. Ao permitir 
isso, a escola contribui para por em questao os fundamentos essenciais da crens;a na 
instituis;ao: o valor das notas, a justa recompensa pelo trabalho escolar, a punis;ao 
dos comportamentos desviantes. De maneira confusa, Jacques ve como uma ameas;a 
essa perda das normas basicas do universo educacional. Se nao souber se proteger das 
influencias do bairro, a escola corre o risco de nao mais garantir chances iguais de 
sucesso aos alunos de origem popular. 

Jacques - 0 garoto [seu filho mais velho] vai fazer 15 anos e esta indo para a oitava. 0 
outro tambem, esta indo para a sexta e o cac;:ula, para a quinta. Entao, no nfvel do ensino, 
a gente vai ter de rever tudo, em relac,ao ao que ja viu ... [Silencio.] Enfim, eu tambem nao 
fui muito longe, ne! Com meus pais e tudo isso, nao era ... [Ele hesita e em seguida retoma 
o fio de seu pensamento.] Born, fui ate CAP, BEP, e s6! Depois dos 1!:l anos. Mas, agora, 
com eles [os filhos], a escola e: passar de uma serie para outra, porque tern um mundo de 
gente chegando! Eu nao concebo essas coisas assim, mas foi exatamente o que vi no ultimo 
conselho de classe, ha quinze dias, tres semanas ... E o que vi tambem na aprovac,ao para 
a setima. Porque nao da para mandar para a serie de tras [para a setima serie tecnol6gica, 
no LEP "debaixo"] os que querem fazer [ele hesita um pouco, sem certeza da palavra] 
"tecnol6gico". Born, isso e para os que tern alguma dificuldade. Acho que mais adiante [no 
ginasio], todo mundo tern alguma dificuldade. Acho que o meu garoto, o que esta indo 
para a oitava, tern nfvel de sexta, nao mais do que isso ... [com amargura na voz] Born, ele 
nao repetiu, ficou com a media, apesar de tudo. Mas o problema la em cima, na diretoria, 
sao as aprovac;:6es. Tivemos um caso recente... Nao vou dar nomes. Media quatro! Elc 
passou! Os pais ficaram bravos ... [queriam que passasse] Tern de passar! [Silencio.] Com 
media quatro [em tom de incredulidade]! Media geral no ano todo, hein! 

Epassou? 

Jacques - Born, os professores nao queriam, o diretor nao queria, o orientador, por escrito, 
enviou uma carta a academia ... [Silencio.] Mas ele passou, e continua ... Eles passam! Elcs 
passam [num tom de raiva contida]! Tern casos ainda que sao hem cspcdficos, isto e, dcvc 
ter tido uns dois que passaram por causa da idadc, pclo bcn~ffcio d11 IJ1ulc ... por nrnis quc 
tc11ha111 dois, tres, qua no 1111os de atrnso. 1cm uma gnrot11 quc v11l fiur I IJ 1111 JO 11110N c cum 
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certeza vai para a oitava. Acho que isso tambem nao tern l6gica. Born, por causa da grande 
concentrai;:a.o de imigrantes aqui no bairro ... Os pais nao ligam. Quando [os filhos] tern a 
agulha apontada para a "setima passarela", para fazer tecnologia, os pais nao querem, nao 
sabem o que e. Talvez exista ai tambem um problema de comunicai;:a.o. Senao, o que mais ... 
[Com uma voz cansada.] Eu esperava mais do ginasio! Principalmente boa reputai;:a.o, enfim, 
suposta ... Sempre sai algum golpe de mestre! Uacques cita longamente o caso de um aluno.] 
A gente acabou discutindo algum tempo porque avaliou um caso ... Nao sei o nome dele. Ele 
tinha media cinco ... cinco e alguma coisa, nao chegava a seis. Eles [os professores] queriam 
reprova-lo. Agora, o que tinha media quatro, eles queriam passar! [Ele assobia.] E nao foi 
o unico, hein! A gente teve de brigar. Disse: "Por que voces vao passar esse e o outro nao?". 
Na verdade, aquele que ia passar [com media quatro] estava dois anos atrasado e o outro 
nao. E como se o meu garoto, se nao tivesse conseguido media, fosse reprovado ... 

E por isso que voce diz "aprovafdo por tempo de casa"? 

Jacques - Da, da para continuar assim! 0 benef.fcio da idade nao pode continuar! Um 
aluno repete duas ou tres vezes e ai, no conselho: "Sim, esse passa'' ... Eles vao ver s6, de
pois! Ah, se for assim ... Eles nem avaliam o caso e vao logo dizendo: "Que idade ele tern? 
Va, esse passa ... ". 

Na sua opinido, os casos dos alunos sdo estudados realmente a serio? 

Jacques - Sim, a coisa e bem feita, mas tern esses "casos" ... Faz X anos que estou no conselho 
e sao sempre os mesmos nomes que aparecem; as vezes a gente esta la e come<;:a a desenhar! 
Porque tudo que foi dito nos anos anteriores e repetido igualzinho: "O que vamos fazer? 
Born, vamos ter de passa-los". A gente avisa os pais, manda carta pelo correio, mas nao 
tern resposta, e e sempre: "O que vamos fazer?". Entao, eles se emendam um pouco, sao 
aprovados e tudo acaba sempre do mesmo jeito. Teve um que eles conseguiram passar para 
a oitava de inseri;:a.o. Um outro fez o pedido e conseguiu. Mas agora nao quer mais, prefere 
continuar no ginasio. AL Pffi 

Jacques analisa essas mudan~s na escola a partir de sua pr6pria hist6ria escolar e 
familiar - e tambem de uma ordem escolar antiga, sem duvida idealizada retrospec
tivamente como estavel, coerente e segura de seus fundamentos. Os professores eram 
respeitados, as notas eram objetivas; as aprovas;6es tinham justificativa, as reprova
s;6es e as orienta¢es eram aceitas. Evocando a escola do passado, de certo modo ele 
descreve indiretamente os males que atingem a escola de hoje. 0 que o incomoda, 
e as vezes ate o choca, no "sistema'' que ele percebe atraves do prisma da escola do 
bairro, e que ela parece ter desistido de formar "hons" ou "maus" alunos, como se 
tivesse se conformado em nao distinguir nada alem de uma massa mais ou menos 
homogenea de alunos que "passam" e uma minoria de "baderneiros". 0 sentido do 
~xito escolar se perde sea institui<;:io nao classifica e nao hierarquiza mais os alunos, 
sc nao garante mais a funs;ao - essencial aos seus olhos - de inculcar e de reconhecer 
o valor do estudo. No estado antigo do sistema de ensino, que ele conheceu durante 
a sua escolaridade, uma das primeiras funs;6es da institui<;:ao escolar era estabelecer 
dassificai;6es, incontestadas e incontestaveis, aceitas e interiorizadas pelos alunos. Hoje, 
tudo leva Jacques a pensar que a escola produz classificas;6es contestaveis, porque sao 
negodaveis e corrig{veis. 

( :omo ess11s dasslficai;Oes se embaralharam, pais coma Jacques e Mireille perde

l'li\111 um ponl'o de refer~11cl11 cenm1l p11r111e orlenta1· no Nlstc:ma de ensino - poll 16 o 
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conhecimento do valor escolar de seus filhos pode permitir que alimentem aspira«,es 
sociais e educativas mais ou menos ajustadas as "capacidades" de seus filhos5• Ea unica 
chance para eles de nao se enganar. Portanto, eles precisam de um julgamento confiavel 
dos professores. Se a duvida do valor escolar dos filhos se introduz na cabec;:a dos pais, 
e todo o investimento deles na escola que perde sentido. Como ter certeza de que as 
notas sao "justas"? A contraprova e dada de maneira quase experimental na passagem 
para o ensino medio, quando muitos pais se espantam com a forte queda das notas 
dos filhos no primeiro ano. Baseados em certo realismo, os pais operarios suspeitam, 
ou ate acusam, os professores das escolas de ZEP de "aumentar" a nota dos alunos. 
Avaliando os alunos de maneira "laxista" no ginasio, eles estariam desvirtuando o jogo 
da avaliac;:ao e da competic;:ao escolar. Assim, Jacques afirma - certameme exagerando 
a diferenc;:a - que seu filho mais velho, aluno de oitava serie, tern n.fvel de "sexta'', 
comparando-o com o primo, aluno de sexta serie de uma escola rural "tranquila''. 
Se o "aumemo" da nota e um problema que preocupa Jacques e Mireille, e porque 
receiam que, pela instaurac;ao de um sistema de avaliac;:ao pr6prio as escolas de ZEP, 
seus filhos sofram uma relegac;ao escolar precoce6• 

Essa questao do "aumemo" da nota e trazida regularmente pelos pais operarios da 
FCPE aos professores e a diretoria. E seus temores sao continuamente contestados 
por discursos que se pretendem apaziguadores, mas que nao bastam para dissipar as 
suspeitas. 0 que mais os ofende ea maneira insidiosa e dissimulada com que o sistema 
de avaliac;:ao e introduzido. Ao seus olhos, parece que tudo e feito as escondidas, pelas 
costas, por meio de pequenas alterac;:6es. Na entrevista, afl.ora de maneira recorrente 
a mesma magoa, ou seja, o pouco caso que fazem de sua presenc;:a na escola como 
representantes de pais de alunos. Eles tern a impressao de serem mantidos de fora, sem 
o direito de saber o que acontece dentro da escola. Esse afastamento alimenta a suspeita e 
os rumores que nao param de crescer em torno da instituic;ao. 0 que deixa os pais 
operarios como Jacques amargurados e quase violemos e essa especie de hipocrisia do 
que eles chamam de "esquema'', a dissimulac;ao dos "verdadeiros" problemas por parte 
da diretoria, como se estivessem tentando esconder alguma coisa deles, engana-los. 
Por fim, tanto na escola como na fabrica, eles tern a impressao de que estao tentado 
"vender gato por lebre", sempre dizendo as coisas por meias palavras, dirigindo-se a 
eles como se nao fossem pais responsaveis. Alias, pela maneira eufem.fstica como am
bos descrevem os conselhos de classe, percebe-se a humilhac;:ao que sentiram por nao 
terem sido realmente ouvidos, ou apenas pro farma, enfim, por terem tido a impressao 
de que foram tratados a partir "de cima''. Suas palavras parecem desqualificadas de 
antemao, como que sa.fdas de "simples operarios" que teriam emrado por engano ou 
se perdido no terreno reservado aos pedagogos. Vemos aqui o medo de ser v.ftima de 

' Jacques Testaniere j:i constatava isso em suas investiga~iies no infcio dos anos 1970, com os minciros 
do Norte. Jacques diz varias vezes durante a entrevista: "Nao tcnho mais comn conhcc~-los ... os 
profossores e que rem de me d izer". 

" Fol CHNC ffit"Nmn reccln quc nllmc111n11 n rumnr de 11111 "rnh-hnl·" pnrn ON nlunn• dr Srlnr Snl111-))c11IN, 
111m11111du durn111c u fill'IWI! dn• 1m,lru111·r• dr mur~:n,: abril tlr l 1JIJH. 
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palavras de duplo sentido, de ser tapeado pelo discurso da institui¢o, tan to na escola 
como na fabrica. 0 confronto com a administra¢o escolar lhes da a medida de seu 
pouco peso social, o peso dos "dominados", a quern, para poupar, para nao afligir, 
nao se diz toda a verdade. 

Jacques e Mireille, como os outros pais operarios entrevistados, tarnbem criticam os 
professores por nao se atreverem a dizer as coisas "francamente", "sem rodeios". Como 
pais, gostariam simplesmente de "saber", de se "situar", para decidir a escolaridade 
de seus filhos com conhecimento de causa. Ora, eles sao atormentados por fatos que 
lhes parecem nao corresponder a representac;:ao que fazem da ordem escolar: e o caso 
particular dos erros de ortografia, que abundam nos trabalhos dos filhos, e dos poucos 
deveres de casa que os professores passam para os alunos. 

3. Professores enfraquecidos, diretorias "demissionarias" 

No ginasio do bairro, e como se a diretoria tentasse, sobretudo, nao assustar os pais 
para evitar a "debandada" ea opc;:ao por outras escolas (publicas ou particulares) pelos 
mais atentos a educac;:ao de seus filhos. 0 que "martiriza" Jacques ao longo da entrevista 
e a suspeita de que O jogo esta feito, OS dados do exito escolar ja foram lanc;:ados. 
Suspeita que nenhuma "palavra boa" pode desfazer o que esta dado ea qual se junta 
o receio de que mais uma vez estao tentando engana-los, lanc;:ando uma nuvem de 
fumac;:a no interior da escola. E esse tipo de pratica que poe em questao o apego 
dos pais a igualdade de todos diante da instituic;:ao escolar. 

Para ilustrar o que lhe parece uma inversao dos valores do sistema escolar, Jacques 
conta o caso de um professor de matematica ameac;:ado de demissao por um abaixo
-assinado de pais dos alunos que o consideravam muito severo em suas avaliac;:oes - o 
que justarnente ele aprecia ("Ele era born, era duro"7). Rejeitando uma avalia¢o escolar 
que classifica objetivamente os "hons" e os "maus'' alunos nesta ou naquela materia, 
esses pais, segundo Jacques, se recusam a encarar a realidade. Para ele, a perversao do 
sistema parece residir no fato de se dar ouvidos a esses pais, o que isola os professores 
que "selecionam" e reforc;:a o poder de negocia¢o dos "garotos". E, no fim das contas, 
alimenta a ilusao coletiva a que Jacques e Mireille tentam nao ceder: um exito escolar de 
custo e esforc;:o mfnimos. Aliando-se a um professor "resgatado" da antiga escola, Jacques 
tenta fazer com que as regras basicas da educa¢o institucional sejam respeitadas e, ipso 
facto, se afasta dos pais que querem que todos tenham media para passar. 

Jacques - No ano passado, a gente defendeu um professor de matematica porque alguns 
pais de alunos - o grupo da PEEP", para nao citar nomes - queriam que ele fosse demi-

I Elc diz sobrc cssc professor: "Elc ensina, ensina bem", isto e, avalia os alunos estabelecendo uma 
hic:rnrquia ~111rc des: de cnrnrna a fip;ura do i'1ltimo "resistente" dentro da escola. Com ele, os pais 
suhc:111 n 1111r v11lr111 m lilhoN, o q11c pndcm cspc:rnr cldc:s (pol'tanto Jacques pode dizer de seu filho que 
1lro11 Nrl• rm 111~1r111JIII'" q11r rlr r "hom", rn11fir1111111dn com issn sua moral do estudo e da sam;ao 
nr~·rNNJl'I" iln rNliil\11 rm1l11r.,.). 

Jlrilr1·"~·A11 dr 11~l• 1I, 111111111, 1111 ,11111111111\hllm. (N, ')'.) 
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tido. Isso doeu, porque era um professor de matematica born, duro. Ele lecionou quatro 
anos na Africa, OU sei la O que! E fera em matematica, nao da para negar! Dava aula para 
as sextas, setimas e oitavas. Nas sextas, ele dava a mesma coisa que para as setimas, entao 
alguns meninos nao conseguiam acompanhar. Mas a gente viu o resultado, viu que havia 
17 alunos que acompanhavam, que tinham media em matematica, os outros nao. Os pais se 
revoltaram: "Por que os nossos filhos nao tern media?". Foram falar com o professor. Todo 
santo dia, todo santo dia, tinha uma multidao para falar com o professor de matematica. 
Ele dizia: "Tenho seis que acompanham, e o suficiente! Os outros nao estao a fim!". Tinha 
uma pilha desse tamanho de relat6rios na diretoria pedindo a demissao dele. Entao, 
a gente [da FCPE] fez um relat6rio contra e ele foi mantido. Mas agora ele da aula para as 
quintas e para as sextas, uma serie abaixo. E, para se explicar, ele diz simplesmente: "Ensino 
matematica para crian<;:as que estao na sexta serie; quando elas chegam na setima, e aquela 
tranquilidade". Meu garoto esta indo para a setima, ele tinha colegas que vinham estudar 
matematica com ele, aqui em casa, porque ele conseguia acompanhar sem problemas. E 
assim que as coisas acontecem ... [Silencio.] Existem hons professores, mas o papel deles, 
o que eles devem fazer, isso eu nao posso ... [comentar] 

Esse professor de matemdtica era considerado muito severo porque seguia a tabelinha de 
notas dele? 

Jacques-:- Muito severo porque os alunos nao conseguiam acompanhar. Nao conseguiam 
ou nao queriam acompanhar, e sempre a mesma hist6ria! Ele e um cara, era um cara que 
ninguem nunca ia imaginar que era professor! Sempre mal vestido, o cabelo sempre desgre
nhado ... [risos] Ninguem nunca ia pensar. Born, teve algurnas hist6rias com esse professor de 
matematica. Mas, em rela<;:io a evolu<;:io das notas, born, isso era com a garotada. Porque o 
que se ve no ginasio e: no primeiro trimestre, e aquela maravilha, media 8, 8,5; no terceiro 
trimestre, fica nos 5,5, 6; e em geral, a partir da quinta, todas as quintas ate as oitavas, 
todo mundo tern uma queda no terceiro trimestre. Ha um declinio ... Oitava, primeira, 
segunda ... [acompanhando com um'gesto descendente da mao] Entio, eu nao sei se os 
garotos pegam tudo, se aprendem tudo como tern de ser, se os professores ... [Silencio.] 
Acho que tern um pouco de relaxo dos professores tambem. 

Nas reunioes de inicio de ano com o diretor e os professores, voces tern a possibilidade de dizer 
o que pensam? 

Jacques - Ah, o dialogo ... [lmitando o diretor:] "Tudo que eu fa<;:o e seguran<;:a" ... S6 
isso, mais nada! Claro, por causa das brigas e de tudo que vem depois: roubos, facadas, as 
hist6rias classicas em bairros como este ... 

Quer dizer que a escola ndo tern a proterao do bairro, muito pelo contrdrio? Acontece muita 
confasao? 

Jacques - Hum ... Confusao? Mandaram mais seguran<;:a, mas tudo que acontece na cal<;:ada, 
para fora do portao, o diretor nao quer nem saber! Ele nao faz nada. Entao, de vez em 
quando passa uma patrulha, um pobre coitado montado numa mobilete, com um "guarda 
municipal" escrito nela, e logo se manda porque nao tern nada na cabe<,a ... 

Mireille - Nern os professores estao seguros. 

Jacques - Os professores, mesmo dentro da escola, [os bandidos] vao acabar com des! 
[Silencio.] Carro, nao tern mais nenhum. Ea coisa continua, a coisa aumcnta ... Acho quc 
daqui a uns meses, nao sei se e a televisao, a imprcnsa cscrita ou fol11J11 l)llC cnfiu isso na 
cahec;a <lesses garotos, mas ... [Sil~ncio.] Tern tamhem uma que1tlu 1uk11li\~k1111f, porque, 
qunndo npnrcccu hn <lolN, treN meses, 1111 regl4o p11rlllcnsc uu Ii nu Nm1,, 11111 ~11ro10 com 
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uma barra de ferro, sei la por que, numa escola de ensino fundamental ou medio, ja nao 
sei mais, born, dois ou tres dias depois teve uns que quiseram fazer igual, pegaram um 
pedac;:o de pau e queriam bater em todo mundo. Nao ponho todo mundo no mesmo saco, 
franceses, imigrantes ... Mas esta todo mundo misturado, ne! E aquele que quer impor 
respeito. [ ... ] 

Mireille -Acho que, ate a quarca serie, os garotos nao reagem. Eles vao para a escola por
que sao obrigados a ir para a escola, e pronto! Ate a quarta serie. Estudando ou nao. Born, 
tern crian<;as que estudam. Por que? Porque tern acompanhamento; os outros nao estao 
nem ai, eles vao para a escola e so. Quando vao para a quinta, e mais ou menos igual. Ou 
ficam orgulhosos porque estao na quinta e vao hem, ou nao estao nem ai e vao mal. E tern 
aqueles que reagem e dizem: "Agora vou ter de come<;ar a estudar". 

Jacques - E ai que a gente tern de saber o por que. Por que? Por que? [Serio:] Por que 
existe isso? 

Mireille - Essas crian<;as tinham de ser analisadas uma a uma, mas nao da para analisar 
todas ... 

Jacques - Nao so as crian<;as, os pais tambem. Tern alguma coisa ai. Nao vou por todo 
mundo no mesmo saco, mas tern alguns pais franceses que, os filhos estudando ou nao, 
tanto faz para eles. Tern casos assim. Tinha um na turma do Cedric. De manha, o garoto 
ajudava o pai a carregar o caminhao porque ele era feirante. Ele chegava na aula as 8 horas 
morto, o garoto. Depois da escola, ele ia encontrar com o pai para dar uma mao. Aos 12, 
13 anos, o garoto nao conseguia mais acompanhar a escola. "Frances", claro ... Entao, e 
preciso ver se ... Antes de educar as crian<;as, e preciso educar os pais. [ ... ] Meus pais nunca 
acompanharam o que eu fazia, se baseavam na nota final. Se nao fosse boa, bofetada! Se 
fosse boa, ficava por isso mesmo! Hein! Nao tinha meio termo ... Era na base do terror, ne! 
[Risos.] Ah, era! Era com vara. Com os professores era a mesma coisa, eles nao se intimi
davam! Na nossa epoca, ha quinze, vinte anos, se a gente nao andasse direito, apanhava. 
Paf! E nao podia reclamar. 

Mireille acrescenta - Reguada nos dedos. 

Mas os professores ndo sdo mais assim, isso mudou, eles ndo sdo mais tao autoritdrios ... 

Jacques - Se quatro ficam para tras, se ficam por ultimo, e o professor que leva! Porque 
eles chamam a famflia, esperam o professor na saida ... 

Mireille -As vezes sao os irmaos mais velhos, e quando sao os irmaos mais velhos, quando 
a gente ve o tamanho dos bichos ... Nao, obrigado. 

Jacques -Ah, mas agora eles estao tomando cuidado ... Os professores ... Uma puni<;ao na 
hora errada, so isso ja e suficiente para provocar uma briga na saida da escola. 0 garoto [ seu 
filho] diz que as vezes, na saida, para nao acabar no meio da briga, ele da a volta ... 

4. As incertezas da orientafio escolar 

Com n desregulnr.An d11M nnrmns de: comportamento em aula, e da pequena bussola que 
os bolerhu trllnfNtr11I• 1·r1HrNr111mn pnra pais coma Jacques e Mireille, a progressao no 
Nlne11111 e1col11r UL'Cll'fl "l• ~·•M11•" IHI nrnlorla daH vezes, poi· uma sucess~o de escolhns 
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falta de futuro para os "OE de base", acabaram por convence-lo de que, no fim das 
contas, a op<;:ao pelos estudos longos e talvez a menos pior: I 

Eu disse ao meu garoto: "De todo jeito, voce entrando na vida ativa, nao vai poder procurar 
aqui na regiao. Entao, se quiser arranjar trabalho, vai ter de progredir na escola. Porque 
nao vai arranjar nada na cadeia de produc;ao da Peugeot". Ah, disse ainda: "Nao quero 
voce na Peugeot, na cadeia de prodm;ao! Ponto final! Voce nao vai fazer a mesma besteira 
que eu! Porque eu fiz uma grande besteira. Aos 20 anos, eu conduzia trens ... Na boa ... " 
[risos]. [ ... ] De todo jeito, a Peugeot nao vai pegar mais ninguem sem nenhuma bagagem, 
esse tempo acabou! A Peugeot nao faz mais isso, acabou ... Agora, eles pegam no mfnimo 
acima do CAP, BTS, e ponto final! Nao contratam abaixo disso ... 

Uma vez feita a escolha pelo ensino geral, os pais operarios cujos filhos tern desem
penho mediano nao cansam de se perguntar, durante toda a carreira escolar da prole, 
qual sera a orienta<;:ao menos ruim, a carreira menos pior, as solu<;:6es menos desastro
sas. Quais op<;:6es convem escolher no colegial? Nao serao muito dificeis para os seus 
filhos, que ja iam mal no ginasio? Como avaliar as aptid6es dos filhos? Como saber 
em quais se darao melhor? E o que fazer depois do bac? Eles fazem essas perguntas ora 
aos professores, ora aos conselheiros de orienta<;:ao escolar, ora aos CIO*, mas as 
respostas - com frequencia divergentes - nunca os convencem totalmente. A progres
sao no mundo escolar e universitario ocorre as cegas, pelo lento aprendizado de um 
saber empfrico - sob a forma de "truques", "dicas" - sobre as carreiras, a orienta~o, as 
profiss6es. Essas "taticas" improvisadas ano ap6s ano, somadas e conjugadas, acabam 
compondo uma especie de "estrategia". 

Assim, Jacques e Mireille estao constantemente a procura de informa<;:6es so
bre a orienta<;:ao escolar, mas sempre tentam compara-las com o testemunho dos 
vizinhos do bairro ou dos colegas da fabrica para formar uma "opiniao" pr6pria. A 
entrevista mostra que eles observam, analisam e ate dissecam as experiencias escola
res dos garotos mais velhos do bairro que chegaram ao ensino superior (BTS, IUT 
ou mesmo as classes preparat6rias do ensino medio**). 0 que impressiona nessas 
entrevistas com os pais de alunos da FCPE e que, desde o ginasio, eles tern os olhos 
voltados para cima - universidade, BTS, classes preparat6rias -, como indica o fato 
de empregarem varias vezes durante a entrevista os termos de maior prestigio da 
institui<;:ao escolar ("matematica avans:ada'', "preparat6rias", "escola de engenharia''). 
A pon;:ao mais elevada das famflias operarias locais parece dominar melhor o universo 
das institui<;:6es de ensino superior do que do ensino profissionalizante, totalmente 
desqualificado, cujas novas denomina<;:6es, por exemplo, Jacques desconhecia na 
epoca dessa primeira entrevista. 

Apesar dos esfor<;:os para desvendar os segredos do sistema educacional, o conheci
mento de Jacques e de Mireille ainda assim e muito relativo. Alias, durante a entrevista, 
fui frequentemente solicitado a dar conselhos, corrigir as informa<;:6es incorretas sob re 
o sistema escolar ou universitario e as vezes ate decidir a favor de uma posi<;:ao ou de 

Centros de Informa<;ao e Orienta<;ao. (N. T.) 
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outra em caso de desacordo entre o casal. 0 prolongamento dos estudos nao e apenas uma 
necessidade ditada pelas condi<;:6es do mercado de trabalho, mas tende a tornar-se 
uma especie de obriga<;:ao moral. Nao dar aos filhos a chance de continuar os estudos, 
seria, como diz Jacques, "dar uma rasteira neles" e aparecer como pais "antiquados". 
Ele nao gostaria de repetir o velho modelo de educa¢o de seu pai, que se baseava na 
preocupa<;:ao em manter a linhagem de ferroviarios na fam{lia. 

Jacques - Nao quero ... [Ele pensa um pouco.] Born, nao quero voltar vinte ou trinta anos 
atras ... Meu pai me disse: "Voce vai ser isso", disse ao meu outro irmao: "Voce vai ser isso", 
e ao outro: "Voce vai ser isso". Nao, nao quero fazer isso. Eu nao tive escolha, fiz, fui ate 
o fim, nao para fazer a vontade do meu pai, mas para pelo menos ser alguma coisa. Mas 
nao era o que eu queria ser. Nao quero que eles passem por isso tambem. [ ... ] Nao fiz o 
CAP que gostaria de ter feito, queria fazer hotelaria. Meu outro irmao queria fazer nao sei 
O que e acabou como mecanico. 0 outro quis fazer tambem nao sei O que e hoje esta num 
escrit6rio de arquitetura, que tambem nao e o que queria. Meu pai disse: "Voce vai ser 
isso, voce vai ser aquilo". Na nossa casa, esse era o certo, ninguem discutia ... Entao, para 
eles, para os garotos ... [Ele pensa um pouco.] A gente precisa ver como vai estar o emprego 
daqui a um par de anos. Nao posso dizer: "Voce vai arranjar um emprego que de certo", 
mas qua!? Daqui a dez anos, o que vai ser melhor para eles? [Com ceticismo.] 

Mireille acrescenta - E depois, que !eve aonde? 

Jacques - Claro, tern isso tambem, que emprego vai ser melhor para eles? Nao posso dizer 
qua! paga melhor, porque quern trabalha nunca ganha o suficiente, ne! Depois, sao eles 
que escolhem a carreira deles, mas com certeza nao vao ser lenhadores, porque logo, logo 
nao vai ter mais lenha para rachar ... Poise ... [risos] Tern isso tambem ... 

Quando falam do futuro escolar dos filhos, o que impressiona e a serie de con
tradi<;:6es em que se veem envolvidos. Estao sempre receosos de que "eles" (o diretor, 
os professores) queiram for<;:a-los a alguma coisa, impondo uma orienta<;:ao para seus 
filhos, de maneira que a opiniao dos membros da institui¢o escolar e sempre inter
pretada com grande desconfian<;:a. Ao mesmo tempo, eles se recusam a guiar os filhos 
nesse campo, a decidir por eles, por medo de repetir o modelo familiar autoritario. 
Gostariam de poder se entregar a vontade dos filhos, mas estes estao indecisos e pouco 
interessados ("O garoto tambem nao sabe exatamente o que quer fazer. No come<;:o, 
pensou em informatica, depois passou para outra coisa. Nao escolheu uma area, nao 
sabe ... ele ainda nao sabe"). Isso torna as coisas "irresoluveis". 

Falemos justamente de uma dessas "hist6rias de escola'' que, como as hist6rias de 
oficina, ajudam a compreender como se coloca na pratica a questao da orienta<;:ao 
educacional. Na condusao da sexta serie, o conselho de dasse propos a Jacques e 
Mireille passar seu filho mais velho (Cedric) para uma setima serie tecnol6gica, para 
que em seguida ele fizesse um bac profissionalizante. Num primeiro momento, eles 
nao entendem por que a proposta nao e feita primeiro ao estudante: "E estranha a 
atitude dcles, por que perguntam aos pais se eles nao querem? Antes eles tinham de 
perguntar ao g.u·mo se rlr quer ... Partem do prindpio de que ele nao sabe o que e. 
Mandmn o l\lll'Uto p1m1 hi e al o garoto pensa: 'Born, talve:r. cu nan queira isso, talvez 
cu quelr11 Ir 111111• lu11Mc<1
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Desconfiados, procuram se informar com os professores a respeito dessa setima serie 
tecnologica que nao conhecem. Entao descobrem que essa carreira "tecnologica" recebe, 
sobretudo, os alunos que tern dificuldade para seguir o que eles chamam de "caminho 
normal". A proposta da orientas;ao e imediatamente interpretada como uma tentativa 
de barrar o caminho do filho, de priva-lo de uma escolaridade normal. 

Quando propuseram passar seu jilho para uma setima tecnologica, voces ouviram algum professor 
dizer antes que ele apresentava dificuldades? 

Jacques - Nao ... Acho que mandaram um formulario a todas as famflias, enfim, o garoto 
me veio com essa, disse: "Preenche ... ". Eu disse: "Para que? Setima normal, setima tecno
l6gica?". Fiz algumas perguntas ... Born, tecnologia ... Era uma evolm;ao na dire~ao de um 
hac tecnico. Af, acahei primeiro assinalando essa opc;ao ... Depois pensei hem ... Um dia, 
dois dias, tres dias ... [Para ele mesmo:] "Bae tecnol6gico, o que e que se faz com isso? Opa ... 
[com desconfian~]" Pensei: "E depois?". Entao perguntei ao Cedric: "Voce quer fazer [a 
setima tecnol6gica] ?". Af ele me disse: "Quero". Born, sendo assim, fui falar com o diretor, 
perguntei e ele me disse: "Nao, ele pode muito hem continuar [na setima normal]. Nao se 
preocupe com isso, se nao quiser, nao responda e ele segue o ciclo normal ... ". [Silencio.] 
Mas teve mais de um que caiu na esparrela, preencheu o formulario, os hist6ricos foram 
aceitos e os garotos foram para o LEP. [ ... ] 

Mireille - Depois disso, acahou! Mas o que aconteceu e que a gente nao foi informado 
como e que era exatamente ... A gente ainda pensou, tentou se informar ... 

Jacques - Achei estranho eles terem mandado um formulario igual a esse no ano 
passado ... 

Mireille - Talvez seja a maneira deles de mostrar como sao as coisas ... A gente pelo menos 
sahe se os nossos garotos sao capazes de continuar normalmente ou se e preferfvel eles 
passarem para uma carreira mais haixa! E depois, se a gente achasse: "Born, o garoto nao 
vai ser capaz talvez de ir ate o fim ... " Pronto! A gente seria o primeiro a dizer ... Mas quern 
nao pensa nessas coisas e mandado para uma carreira mais haixa. 

Jacques e Mireille tern posis;6es divergentes sobre o custo da continuas;ao dos estu
dos8. Mireille, mais prudente ou "realista", fixa um limite para esse prolongamento da 
escolaridade. E ela quern faz as consideras;6es ors;amentarias, duvida da possibilidade 
de uma bolsa de estudos e preve fins de mes diffceis. Jacques, cujo ponto de vista e 
fundamentalmente orientado pelas transformas;6es que ve na fabrica, nao hesita em 
elevar de maneira consideravel o nivel de aspiras;6es (medido em termos de anos de 
estudos) para seus filhos. Ouvindo-o, temos a impressao de que so estudos muito longos 
podem garantir a promos;ao de seus filhos. Mirar alto lhe parece a {mica maneira de 
livrar seus filhos da condis;ao operaria. 

Ea durafdo dos estudos, ndo e uma coisa que parefa fandamental para voces? 

Jacques - Born, fundamental nao ... 

Mireille - E, sim, acho que e muito tempo. 

Jacques, interrompendo hruscamente - Nao! Nenhum estudo leva tempo demais. A filha 
de uma colega minha tern 28 anos e continua estudando. Esta acima da licenciatura, ndo 

" Nas entrevistas sabre a escolaridadc com os pais opcr~rios, essu questno, C'mhorn l'C'llll'nl, 11111w11 fol 
ahorduda dlrC'tnmentC', como Me fossc Necunddl'in dl1111tc do ohJC'tlvn dr 1:11111l11uu m ,,111iln,. 
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sei hem em que, esta escrevendo uma tese sobre sei la o que em Estrasburgo. Tern ainda 
mais dois anos pela frente, percebe. [Dirigindo-se a mulher:] Nao existe limite no estudo. 
Voce tern de ver se eles acompanham os estudos, esse e o problema .. . 

Mireille contesta timidamente - E se a gente acompanha tambem .. . 

Jacques - Nao, voce pode largar depois! Como e que voce vai acompanhar o curso do 
bac? 

Mireille - Nao e isso! E a questao financeira. Apesar de tudo, eles precisam de ajuda, ne! 

Jacques - Mas sempre tern bolsas e tudo mais para ajudar. A questao e se eles, nos estudos 
deles, querem estudar .. . 

Mireille - lsso e meio ... [Ela hesita.] Vejo, por exemplo, Luc [um vizinho do conjunto 
habitacional], que esta em que? Primeiro ano de matematica avan~da. 0 pai teve de se 
desdobrar no comec;o do ano para alugar um quartinho em Besanc;on e tudo mais. A gente 
tern de se sacrificar muito para conseguir alguma coisa. 

Jacques-Ele passou no bac, no ano passado, quer ser piloto de aviao! [Com admirac;ao:] Ele 
ja tern um objetivo. Piloto, mas nao piloto de teco-teco! Ele quer pilotar avioes grandes. 

Mireille - Sim, mas acontece que, financeiramente, os pais tern de estar ali... 

Jacques, como que para sossega-la e acabar com a discussao - Existem bolsas de estudos. 

Mireille, com exasperac;ao na voz - Mas as bolsas de estudos nao cobrem tudo. 

Jacques - Isso e, mas, antes de mais nada, se o garoto tern alguma coisa na cabe~, ele tern 
de continuar! Voce nao faz um garoto que tern cabec;a boa parar os estudos assim! Mesmo 
que pare e volte depois, e uma questao delicada. Nao e facil interromper um ano ou dois 
e depois voltar ... 

Na verdade, esse pequeno desacordo sobre a durac;:ao e o custo dos estudos mostra 
que 1 embora o rompimento com o modelo de educac;:ao de seus pr6prios pais esteja 
consumado, a questao do modelo substituto ainda se p6e de maneira aguda. Jacques 
e Mireille - cada vez mais - se sentem divididos entre a preservac;:ao de certas caracte
risticas positivas do antigo caminho de preparac;:ao para uma profissao (visar um bac 
profissionalizante) e o atrativo do novo caminho de estudos longos, do qual, alias, eles 
avaliam muito hem o custo financeiro e a incerteza em relac;:ao ao futuro profissional. 
Essas, porem, sao quest6es de medio prazo; o que mais os preocupa - dessa vez, no 
curtissimo prazo - e a "degradac;:ao" do bairro. A entrevista muda de rumo e assume 
um tom mais serio quando o fio dos acontecimentos escolares conduz naturalmente 
a descric;:ao dos "problemas" do bairro. 

5. Posi?o ambfgua em relas;ao as famflias de imigrantes do bairro 

Degradac;:ao, roubos, incidentes e violencias acontecem com regularidade no ginasio. 
E como se nao existisse mais um lugar seguro para as crianc;:as do bairro. Ora, diante 
<lessa viol!ncia, a emiln, aos olhos de Jacques e de Mireille, nao reage ou reage pou
co - em todo o cn10, num·11 o Hulkiente. Sobretudo, ela parece se recusar a enxergar 
os problem111: "Hie• 111l11l111l1.11111", rt'pt'te Jac:gues, ,1ue critlca a ma-fe da instituic;do. 
E1t11, entrlnduilr1uul11-11, 1111 ",m,1111·", LI~ 11 hnp1·e111'10 de nno ciuerer 11bordar de frente 
II que11tl\u c.111 111111mtt11~111 ,l11 urd1111. I'. tende A Jo1ar 11111 co11t11N do• elelto• c.la IJCl'H 
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a responsabilidade de entrar em contato com as familias do bairro cujos filhos estao 
criando problema (os "casos" de que fala a diretoria). Na virulencia com que Jacques 
se recusa a desempenhar o papel de assistente social, existe uma chamada a ordem da 
instituic;:ao escolar, que deve assumir ate o fim sua missao de servic;:o publico. Se a rigor 
Jacques consegue entender a "demissao" de certos pais - que, segundo ele, "nao dao 
mais conta da situac;:ao" -, ele nao consegue admitir a da escola, porque leva progressiva 
e insidiosamente a renuncia diante da "lei do mais forte". 0 risco e que, nesse "sub
-bairro", a instituic;:ao escolar fac;:a funcionar, custe o que custar, um "subginasio", com 
"subqualificac;:oes" e mesmo com "subprofessores", que ameace oferecer uma escolaridade 
"de segunda'' para os "subalunos". lnsistir continuamente na especificidade do bairro, 
como fazem os responsaveis da escola, nao e abdicar de qualquer possibilidade de resistir 
a fatalidade sociol6gica e, de fato, de renunciar a qualquer voluntarismo pedag6gico? 

Ser representante de pais de alunos nesse tipo de escola e uma posic;:ao difkil, que 
coloca Jacques e Mireille numa situac;:ao ambigua. 0 trabalho de representac;:ao dos pais -
assistir aos conselhos de classe, fazer perguntas, prestar conta aos outros pais, conversar 
regularmente com os professores, dar-se com os membros da diretoria - e interpretado 
cada vez mais como uma forma de compromisso com o mundo dos "dominantes" (os 
"professores", o mundo do "eles"), portanto, forc;:osamente, como um distanciamento 
do "n6s", constituido pelos habitantes do conj unto habitacional. Alem disso, a responsa
bilidade como representante de pais de alunos fragiliza a posic;:ao de seus pr6prios filhos 
na escola em relac;:ao aos seus colegas de classe. Como filhos de pais representantes, sao 
sempre suspeitos de poder romper a qualquer momento a lei do silencio imposta pelo 
grupo e despertam a desconfianc;:a de alguns professores, que tern medo de que parte 
da vida clandestina da classe e da escola seja revelada para os de fora. 

ComcYpais de alunos, Jacques e Mireille nao querem instituir-se como mediadores 
culturais ou porta-vozes das familias "desfavorecidas". Se falarem dos "problemas" 
(com frequencia e esse termo generico que se ut;liza para designar, por eufemismo, 
a manutenc;:ao da ordem dentro do pr6prio estabelecimento escolar), correm o risco 
de destruir o fragil equilibrio que eles mesmos e seus filhos estabeleceram na relac;:ao 
com os outros. 

Jacques - No ano passado, o diretor perguntou se a gente conhecia os pais das crian~as 
que sao da turma. Ele queria que a gente tomasse as provid~ncias, fosse conversar com os 
pais e tudo isso ... Mas acontece que n6s nao somos assistentes sociais! [Com raiva:] N6s 
somos apenas pais de alunos! Entao, tentaram passar para a gente esse papel de assistentc 
social . .Uma vez, eu quis me meter ... Saf correndo! Fazer a coisa certa ... Seil 

Foi por causa de que? 
Jacques - Born ... Teve uma hist6ria com o meu garoto na sala de aula, ele levou uma surra 
daquelas e foi ele quern foi punido, apesar de nao ter tido nada a ver com o assunto. Ful 
falar com o ... Como e que chamam isso? Sei la, rela~6es publicas ou qualquer coisa assim ... 
[Dou o nome: "Conselheiro educacional" .] E isso! Conselheiro educacional. Ele convcrsou 
comigo e a{ me disse: "O senhor tern de resolver isso com os pais''. E cu disse: "Mas e 
responsabilidade sua ir falar com os pais". Born, fui hater la em ci1m1, 1111 Jirctoria. 0 falCl 
c lJUC ... lmip;ra11tc, 11cl IN um tom fatallsta. I N4o tern IIC<mln CCll11 ,1,., Pr1url: "Bom, AC e 
11111111. VlllnOI p11rnr por 11,1111, Villi C:NCl'CVCI' plll'II ll I\CI\Jcmlll I l·111r um r,l.1orlo". 



Seu jilho Joi vitima de um erro, houve um incidente ... 

Jacques - Um incidente ... claro ... claro ... [Silencio.] 

Ele brigou com o outro? 
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Jacques - Nao, ele nao respondeu, nao fez nada! Foi ele que apanhou, chegou -aqui choran-
do e tudo! Telefonei para marcar uma hora com o conselheiro educacional ... [Imitando o 
tom da resposta:] ''.Ah, isso nao e conosco, nao estamos sabendo de nada ... do ocorrido". 
Acontece que no dia seguinte o garoto aprontou de novo, so que dessa vez com a profes
sora. Entao eles tiveram de fazer um relatorio e tudo mais! Mas a gente nunca vai saber no 
que deu. Eles realmente minimizam a questao, ou entao, "nao existe nenhum problema" 
[imitando o tom apaziguador]. [ ... ] 

Mireille - Os representantes de classe ... Born, sao o bode expiatorio dos outros. Elas pre
cisam ... [no ginasio, sao meninas] ... Elas precisam prestar muito ateni;ao no que dizem, 
se nao quiserem dor de cabe<;a depois com os colegas ou com as colegas. [ ... ] No primeiro 
ano, o Cedric quis se meter nisso. Quando ele foi para quinta serie, eu nao deixei! Fui eu 
que nao quis ... 

Jacques - E, os garotos sao ofendidos, e repulsivo ... 

Mireille - Quando ele teve problemas com os colegas dentro da escola, eu disse: "Nao 
inventa outra vez, acabou!". [ ... ] Por exemplo, os garotos provocam o professor dentro da 
sala, dizem palavr6es e coisas desse tipo, e imediatamente: "Se voce contar, voce vai ver ... " 
[imitando o tom de amea<;a]. Eles nao podem denunciar! Nao podem denunciar os colegas. 
E os roubos de cadernos, de listas de chamada. [ ... ] Tudo isso comec;:a cedo [com tristeza]. 
Maso problema com os conselhos de classe tambem e que ... [Ela hesita.] Nao quero colocar 
todo mundo no mesmo saco, mas e mais ou menos como na politica. Antes de aparecer 
na televisao, ja poem tudo por escrito. Aqui, a gente nao pode esquecer que os garotos da 
escola fazem primeiro uma reuniao com o diretor, e nos, os pais dos alunos, nao podemos 
participar. Entao, entre eles, os garotos dizem: "Entao, tern essa e essa questao para tratar". 
Voce chega no conselho de classe: ''Alguma pergunta?", e eles nao dizem nada. "Nao ... " 
"Esta tudo certo" [imitando o ar entendido do diretor]. Eles enfiam a gente nessa hist6ria 
porque a gente tambem nao sabe de tudo ... A gente sabe pelos nossos garotos ... 

Jacques - E, mas o garoto tambem nao quer dizer, porque, se eu levar a questao la em cima, 
eles vao saber de onde partiu. Entao, os garotos nao contam ... 

Mireille - As ofensas, sao os garotos que ... 

Jacques - Sao eles que sofrem. 

Seus jilhos stio classificados como garotos cujos pais podem intervir no conselho ... 

Jacques - E exatamente isso! 

Mireille - Desde pequenininhos, ne! Quando fui representante em 1982, no maternal, com 
OS menorzinhos nao tinha problema, eram bebes. No pre tambem nao ... Pre, primeiro, 
segundo ... E a partir da terceira serie que a coisa come<;a a desandar ... 

Jacques - Digamos que alguns professores invocam com a crianc;:a porque os pais estao no 
consclho ou sao representantes de pais de alunos. 

Mireille - Nl\o e nem invocar, porque eles sabem que a gerite sabe o que acontece. Sabe 
pcla bocn doM Klll"llllls, cm primeiro lugar ... E, alem disso, eles sabem muito bem que a 
gcntc vol Id f11lar mm c:lcs c tcm coisa ,1uc: natl sc: diz ... 

Juc:,1uc1 111.:r,11.:111111 Alml11 cxl11c111 i;crtoN tabua. 
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Mireille - Ou seja, apesar de tudo, eles querem proteger o ensino, a escola enquanto ins
titui¢o, enquanto diretor, eles querem proteger a si mesmos. E a gente ... A verdade e que 
a gente nao pode insistir demais, e tambem nao da para acabar com tudo ... 

Para compreender a relac;:ao da escola com os pais opera.dos como Jacques e Mireille, 
que moram num bairro habitado por uma maioria de familias imigrantes, o que im
porta e reconstituir os trac;:os caracteristicos da atitude destes ultimos diante da escola. 
A investigac;:ao estadstica sobre a orientac;:ao escolar na conclusao da oitava serie que 
realizamos em 1991, com 1,2 mil alunos de 14 ginasios da regiao de Montbeliard, 
mostra que os filhos de marroquinos e de argelinos (na maioria OE) sao os mais re
ticentes a orientac;:ao para o ensino profissionalizante, seja qual for seu desempenho 
escolar. Tambem revela que, nessas familias imigrantes, sao mais os filhos do que os 
pais que determinam a orientac;:ao escolar, em geral com a ajuda de irmaos e irmas mais 
velhos. Estes ultimos, por sua experiencia anterior como colegial ou universitirio, el ou 
conscientes da desvantagem que e, hoje, a falta de um certificado escolar, querem acima 
de tudo evitar que os cac;:ulas sofram o que eles mesmos sofreram: a falta de referencias 
escolares, o desconhecimento do "sistema'' e, para os que imigraram nos anos 1960, 
uma orientac;:ao para o CET que parecia 6bvia. Portanto, fazem questao de passar aos 
cac;:ulas informac;:oes escolares estrategicas que aumentem suas chances de ter exito 
na escola (e das quais sentiram falta em seu tempo de estudante). Tendem a utilizar 
todo o arsenal disponivel para se opor a uma orientac;:ao para o CAP ou o BEP e, de 
certo modo, forc;:ar a orientac;:ao para o caminho "normal": recurso contra as decisoes 
do conselho de classe, negociac;:ao com os professores, visita ao diretor. Mesmo que o 
desempenho escolar desses alunos seja objetivamente insuficiente, a familia raramente 
aceita a reprovac;:ao e, sobretudo, a orientac;:ao para o ensino profissionalizante, pois 
acreditam - erroneamente - que isso condena socialmente seus filhos. A orientac;:ao 
para o LEP, que s6 faz aumentar o sentimento de relegac;:ao social, pode ser vista pelas 
familias imigrantes mais desamparadas e fragilizadas como o resultado de uma especie 
de conspirac;:ao dos professores e da diretoria contra elas, ou mesmo como um ato de 
"racismo" do qual novamente sao o alvo. 

No entanto, o papel desempenhado pelos filhos na questao das escolhas escolares 
nao pressupoe uma falta de interesse dos pais imigrantes pela educac;:ao. Ao contrario, 
suas expectativas em relac;:ao a escola sao muito grandes, porem manifestam-se de forma 
diferente, essencialmente na esfera privada, longe da instituic;:ao9• E preciso estar entre 
a familia para captar de maneira justa essa apreensao inquieta dos pais em relac;:ao a 
escola, tal como pode acontecer durante uma conversa com os filhos. 

9 Podemos retomar aqui as observas;oes feitas por Bernard Lahire a respeito, de maneira mais ampla, 
das familias populaces. Contestando o "mito da demissao dos pais'', ele sugere que se trata de umn 
explicas;ao formulada ad hoc pelos professores. Ele se pergunta se os "professores nao pensam a rc
las;ao com as famflias populares com base no modelo ut6pico (ut6pico pelas dist~ncias socials quc 
escamoteia) da rela1,ao dos professores com as familias de classes medias, isto e, com base no modclo 
da troca, da sociabilidade, interpretando assim as atitudes de retra<;fio c 1·ecuo dnN d11NNCN populnreN de 
maneirn 1111ic11mc111c ncgatlv:1, mb a formn da demlsRdo", Bernu1·d Lnhlre, '/i1blM11x J,fi1111Jll,.1 (P11rl1, 
( i11lll11md-Se11II, I ')'J~). p. 271. · 
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Por exemplo, numa entrevista com Zahia, uma aluna de primeiro colegial, na 
residenda de seus pais (um apartamento do conjunto habitadonal de Grandval). 
Ela me apresentou rapidamente a mae, que sumiu em seguida para, segundo ela, nos 
"deixar trabalhar" na sala. Pouco ap6s o inido da entrevista, o pai, OE da fabrica que 
naquele dia tinha trabalhado "de manha" e estava alm0<;:ando quando chegamos, veio 
nos cumprimentar e trocar algumas palavras. Depois que lhe expliquei o objetivo de 
meu trabalho e a natureza da entrevista com sua filha, ele me encorajou vivamente a 
continuar: "Voce fala com os pais. Isso e born! E uma boa ideia!". Pouco depois, ele 
reinterpreta a sua maneira o objetivo da investigaCriio: "Voce defende os direitos dos 
alunos, isso e born! Continue assim!" - como se desse seu apoio e sua cauc;:ao moral ao 
meu trabalho. A intervenCriio do pai, se nao contribuiu para mudar o rumo da entrevis
ta, ao menos serviu para me instituir diante da filha como advogado dos colegiais do 
bairro, em sua maioria filhos de imigrantes. 0 pai me estimula a lanc;:ar luz no sistema 
escolar, visto de maneira vaga por muitos pais imigrantes, e a defender seus filhos 
por eles. Sou aquele que talvez leve sua palavra "mais alto", mais longe, aos "grandes 
responsaveis", ao Estado, e que podera chamar a atenc;:ao para a sua situaCriio. 

De fato, como em sua maioria nao podem tomar como referenda sua pr6pria ex
perienda escolar, os opera.dos imigrantes que moram nos conjuntos habitadonais da 
regiao tern, em relaCriio a escola e a escolarizaCriio de seus filhos, uma atitude diferente 
daquela de seus hom6logos franceses. Poucos OE imigrantes da ofidna 10 puderam 
continuar os estudos alem da escola primaria, e suas mulheres raramente foram alfabe
tizadas. 0 ponto de vista sobre a escola e a orientaCriio escolar da esmagadora maioria 
das familias imigrantes do bairro nao foi moldado por uma tradic;:ao ou orientado por 
uma referenda (positiva ou negativa) extraida de sua hist6ria pessoal ou familiar, ao 
contrario das familias operarias francesas, em que os pais escolarizados no ginasio ou 
no CET nao cansam de comparar a escola de hoje com a de antigamente - a deles -, 
instituida como "modelo" de referenda. Nas familias imigrantes, a continuaCriio dos 
escudos e o unico caminho possivel para escapar da fabrica e tornar-se "alguern''. Esses 
pais imigrantes depositam suas maiores esperanc;:as - as vezes desmesuradas- no sistema 
cscolar, mas nao conseguem avaliar o descompasso que existe entre o desempenho 
nos estudos de seus filhos e o futuro escolar objetivo que se abre para eles. Podemos 
compreender essa forma de irrealismo de parte das famflias imigrantes do bairro se a 
rclacionarmos, de um lado, com o que poderiamos chamar de ausencia de mem6ria 
l'Scolar de sua parte e, de outro, com a ausenda de futuro dos filhos de imigrantes sem 
diploma do bairro, que servem como exemplo contrario para as familias. Portanto, a 
1111ica saida depois do ginasio e O colegial, mesmo que para isso tenham de se opor ao 
veto dos professores ou dos diretores da escola. Como diz o diretor do liceu Curie, que 

111 1'11dcmos constarnr nas entrevistas com os filhos de imigrantes, colegiais, que o exito escolar da rnaioria 
ddes esrnv11 l'or1emc111c llgado ao fato de o pai ou a mac tercm continuado seus estudos, 110 Marrocos 
011 1111 A1·11~1lu, 111~ n 11l1111Nln 011 n i:olegiitl. lsso lhes dava a possihilidade co gosLO de acompanhar de 
pe1·1n 11 e•rnlurldddr 1lt1• filhnN - Neill co11111r que ess11 1ulr11de prolnngavu 11 es1ru1~gla de fccundidadc 
qur ON li-1. u••1rl1111lr· d 1l1ai·,mlt11du u qu1111·11 uu clni:u filhm, 
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observa que sao sobretudo os "imigrantes" que pedem para ir para o ensino geral, "os 
irmaos e as irmas conhecem muitfssimo bem os procedimentos, as artimanhas". 

A luz dessa descri~o - sumaria, sem duvida - das estrategias escolares das fami
lias imigrantes, e compreensivel que Jacques e Mireille, como pais da FCPE, nao "se 
amoldem" a base do bairro, composta majoritariamente de familias imigrantes. Eles 
a "representam" pouco ou mal. Por exemplo, podem acabar se defrontando com essas 
familias, que, ao seu ver, "empurram" os filhos para os estudos longos sem pensar. 
Como representantes, supostamente, do conjunto dos pais de alunos, eles vao em 
larga medida contra a corrente de certas familias imigrantes e se recusam a falar em 
seu nome. Eles tern consciencia de que as atitudes irrealistas na questao da orientas;ao 
destroem pouco a pouco o antigo modelo meritocratico das carreiras escolares a que 
se apegaram. Mas tambem se dao coma de que os diretores das escolas, os professores 
que aliviam o esquema de notas e os representantes de classe, porta-vozes autoprocla
mados de alguns filhos de imigrantes, podem estabelecer alians;as objetivas no sentido 
de garantir a derrota dos defensores de um certo tipo de tradicionalismo escolar. E por 
esse motivo que os "imigrantes" se veem acusados de, em grande parte, ter difi.mdido 
entre as familias do bairro a regra dos estudos longos. Em outras palavras, de ter 
introduzido o cavalo de Troia da "modernidade" escolar no sistema de aspiras;oes dos 
filhos de operarios franceses. 

6. A degradafio do bairro 

Outro interesse do testemunho dado por Jacques e Mireille a respeito do bairro e 
sua fixas;ao-no tempo; eles viram a evolus;ao do bairro desde 1978, data em que se 
instalaram em Hauts-de-Court. Falam aqui' como "veteranos" do bairro, como diz 
Jacques. Conheceram o bairro "antes", isto e, antes de sua transformas;ao em bairro 
de "imigrantes" 11• Os vizinhos, operarios franceses, em geral amigos, foram todos 
embora. Eles ficaram, apesar de tudo. E claro que, num dado momento, pensaram 
em fazer como os amigos: comprar uma casa na zona rural e ir embora. Poderiam ter 
feito isso, talvez, nos anos 1980, mas agora "e tarde demais", diz Jacques, desiludido: 
OS filhos ja estao grandes e O status de "operario Peugeot" nao garante mais a obtens;ao 
de um emprestimo bancario. Jacques e Mireille, porem, continuam apegados ao bairro. 
Sente-se neles certo orgulho de terem resistido a fuga coletiva, permanecido fieis a sua 
hist6ria e conservado certa forma de realismo, rejeitando a "aventura" da compra de 
uma casa individual. Mas nao e menos verdade que, hoje, os "contra-handicaps" que 
poderiam ter morando num bairro popular respeitavel - em especial os modos de 
sociabilidade, as formas de ajuda mutua e de solidariedade, a protes;ao da populas;ao 
entre si - estao desaparecendo aos poucos, a medida que a convivencia entre famflias 
nos "blocos" se torna mais dificil. 

Hoje, os anos de bairro nao bastam mais para protege-los da irascibilidade de certos 
"recem-chegados". Alguns "irmaos mais velhos" defendem de manc:irn implacavel a 

11 NnN Ql1UN I 1'70, QN l'itmlllu l111llll'dl1lrN ilo h,lrru ,r11111 111li10rld 11111 11116¥111, 



Pais desori.entados 161 

honra dos mais novos e as vezes trazem de volta o receio de formas de vingans;a direta 
que pareciam ser coisa do passado. 0 relato que Jacques e Mireille fazem no final da 
entrevista a respeito do dia a dia no bairro e a multiplicidade de casos que desandam 
a contar (os que lhes vinham espontaneamente, mas sente-se que outros do mesmo 
tipo poderiam ser facilmente relembrados) sao reveladores da maneira como pouco a 
pouco foram obrigados a se "esconder", a nao fazer "caso", a nao prestar atens;ao nas 
pequenas provocas;6es, a interferir com delicadeza nas "hist6rias" entre crians;as para 
nao serem imediatamente suspeitos de "racismo". Eles se recolheram em casa a medida 
que as ocasi6es de sair e o modo de sociabilidade tradicional foram desaparecendo. 

O que relatam - sem pdthos - e a maneira como aos poucos se sentem e se veem 
desalojados de seu "lar", desapropriados de seu bairro. Como adultos "franceses", sao 
agora minoria e nao podem mais impor o uso outrora legfrimo do espas;o publico. E 
sobretudo pelo que seus filhos vivem e sofrem que eles sentem que, a sua maneira, 
estao se tornando imigrantes em seu pr6prio bairro ("£ duro para os pais", diz Jacques 
murmurando). Sao os filhos de imigrantes que invadem a partida de bolas de gude, 
misturam-se inocemememe nos almos;os organizados pelas famflias "francesas" no 
gramado entre os "blocos". Seus filhos, ao contra.rio, se veem privados - segundo eles, 
por uma especie de deli to de fades ao comrario, na medida em que sao "loirinhos", 
como diz Jacques - de uma das areas de recreas;ao infantile rechas;ados para a periferia do 
centro recreativo do bairro. 0 espas;o de brincadeiras agora e fechado, as condis;6es 
de admissao privam seus filhos das melhores areas de jogo. Em resumo, a sua maneira, 
as "crians;as imigrantes" imp6em-se morfologicameme. Jacques e Mireille assistem 
resignados e impotentes a sua pr6pria desaproprias;ao e concedem aos "outros" ( termo 
que utilizam com frequencia para se referir aos "imigrantes") a superioridade do 
numero, dando-lhes o uso exclusivo do espas;o, tambem de modo a evitar "hist6rias" 
com as outras familias. 

Jacques coma com uma mistura de reserva e de autoderrisao os "pequenos" inciden
tes do bairro, tambem por medo de falar e de se deixar levar pela violencia, pela magoa 
provocada pela mesquinhez de sua vida no bairro e essa especie de confinamento na 
residencia a que progressivameme sao obrigados. Os casos sobre o cuidado com seus 
hens (bicicletas, dep6sito) ou as saidas dos meninos mostram bem a quantidade de 
energia que tern de investir para fazer seus filhos levarem uma vida "normal". 0 que 
csta em jogo nessas descri¢es, em tom menor, dos mecanismos de exclusao do bairro 
que pesam sobre eles e sua dignidade como moradores - envolvidos em associa¢es 
locais, apesar de tudo - e o sentimento de que, tanto aqui como na escola, sao pessoas 
"largadas" por coma pr6pria, a quern nao se ouve. 

7, A concorrencia no uso do esp~o publico 

A esse prop6sito, como falar da presens;a dos "imigrantes" (palavra que Jacques utiliza 
pouco ou com relutAnd11, scm artigo indefinido e baixando a voz) no bairro? Como 
fol.tr do "problema" HITI Ntr logo suspeito de racismo? Os "imigrantes" estao presentes 
mu e1Hrdlnh111d111n1r,vl•111 (Nlln UtJLteles por melo dos qu11ls Jacques se define, quase 
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sempre de modo negativo, e/ou aos quais se op6e) e sao sempre evocados de maneira 
abstrata, como um grupo compacto, homogeneo e dominante. Quando fala deles, 
Jacques interrompe a narrativa com frequencia, contendo-se para nao falar, como 
que pego numa contradic;ao: de um lado, "os imigrantes" causam problema, embora 
saiba que apenas "algumas" familias imigrantes sao problematicas - mas e como se a 
linguagem comum nao conseguisse mais ir contra os efeitos de assimilac;ao coletiva -
e, de outro, ele e um dos representantes deles no bairro. 

Em sua vida cotidiana, eles sao confrontados com a questao de como marcar 
distancia em relas;ao aos "imigrantes" e, ao mesmo tempo, preservar o futuro de seus 
filhos e tornar a convivencia de todos OS dias viavel12• Existe al um fragil equilibrio 
que deve ser construfdo e reconstrufdo dia a dia, pois corre risco em qualquer inte
ras;ao dentro do espas;o publico. Agora, Jacques tern de provar seu status de "born" 
vizinho: ele age no sentido de reproduzir a situac;ao de aceitas;ao mutua, mas nunca 
esta inteiramente ao abrigo de uma altercas;ao que se degenere, e vive de sobreaviso 
para proteger os fllhos. Podemos nos perguntar se o que Jacques e Mireille cha
mam de "degradas;ao" ao falar do bairro nao e, alem dos incidentes da vida diaria, a 
perda de respeito por certas regras de civilidade e pelo sentimento de pertencer a um 
coletivo no ambito local (o "nos"). Eles sentem particularmente essa perda quando 
observam a sociedade local das crians;as e, sobretudo, a violencia que toma e atinge 
os mais jovens. Ela nao se limita mais ao mundo dos "adolescentes": ha violencia nas 
palavras, nas brincadeiras e nas exclus6es que atingem cada vez mais as crians;as. Eles 
veem em torno deles, por exemplo, o comportamento mais agressivo (em palavras) 
dos pequenos na escola primaria, a "patota do aperf" (alunos das classes de aperfei
s;oamento da escola primaria), composta quase exclusivamente de filhos de imigrantes 
que ja se comportam como potenciais exclufdos, rejeitando os "outros". Eles gostariam 
de minimizar o fenomeno, "e s6 brincadeira de crians;a'', mas sao atormentados por 
uma preocupas;ao surda: ver seus filhos perseguidos e marginalizados por serem 
"francesinhos". E como se a violencia dos adultos - da fabrica e da concorrencia no 
trabalho, que e uma forma de violencia insidiosa, latente, reprimida no interior das 
oficinas - se transportasse diretamente para o bairro, para o espas;o privado, e im· 
pregnasse tanto as relas;6es entre os adultos do bairro como o mundo das crians;as. 
Pela maneira como evocam esses casos que mostram como seus filhos sao "expulsos" 
pelos "outros" a medida que crescem - o cuidado que tomam para nao empregar 
palavras ofensivas ou definitivas, para falar pudicamente da autoexclusao a que sem 
filhos sao obrigados -, sente-se neles certa forma de cansas;o de ter sempre de "com· 
preender", "aceitar". 

Tanto no bairro como na escola, Jacques e Mireille tern a impressao de que n1 
atitudes operarias tradicionais - as atitudes "realistas" - estao "ultrapassadas", silo 
desqualificadas de antemao, embora nao haja nada nas condis;6es sociais de exist!ncht 

12 Essa questao se coloca nos mcsmos tcrmos cntrc as fnmrllns ilnl~rnntcN cujn• filhnN vao hem 1111 c.m:ola, 
c cujos pais "scguram" os filhos. ENs11s fiun{liaH, n p1·11p0Hlto J11• c.111011 H Jl1. C.Jllf t1llo "l111c11rnJ11"1 

suporuun com 11 mc•11111 c.ll!kulc.l11c.lc II prnKl111lc.l11Je cum IIJI fi1111fll111 hnl111·u11lf• "111'11hlomd1ku",, 1111 

L'nn•111111cmc111r a••l111ll11d1111111 dl1L·ur•o unlfkudm mhrr m "lml11m11,.", 
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das classes populaces que pares:a dever ou poder justificar esse abandono, muito pelo 
contrario. Eles se veem isolados, marginalizados, sem poder recorrer a uma entidade 
coletiva, a um "grupo", para ajuda-los a enfrentar essas transforma¢es (na escola e 
no bairro). 0 que o "meio" poe fortemente em questao - objetivamente, poderfa
mos dizer - e a maneira como eles educam os filhos. E como se tivessem perdido 
largamente o apoio do grupo local e se tornado minoria na maneira de fazer respeitar 
certos prindpios basicos da educac;ao (as proibic;oes e as punic;oes, a linguagem e os 
modos). Mas a instituic;ao escolar, um recurso outrora possl'.vel para os pais, nao mais 
os ajuda e, na verdade, nao "educa" mais. 

8. Retorno a escola tradicional 

Em julho de 1993, na segunda entrevista, Jacques parece mais calmo, descansado e, 
sobretudo, menos preocupado. Dessa vez, o tom da entrevista e tranquilo e quase 
descontral'.do. A visao que tern das escolas do bairro tambem e menos catastr6fica. As 
reportagens televisivas sobre as escolas da periferia parisiense fizeram-no relativizar os 
problemas das institui¢es escolares (''Ainda nao chegamos a esse ponto, tern piores ... 
Enfim, aqui a coisa e mais tranquila", diz ele com all'.vio). 0 diretor do ginasio, acusado 
de "inac;ao", agora e reconhecido pelo "pulso firme" e, principalmente, o tema dos imi
grantes esci muito menos presente na conversa. Para explicar essa diferen<;:a de um ano 
para o outro, e preciso levar em conta a mudans:a de trabalho de Jacques na fabrica. Ele 
"subiu": depois de uma formac;ao de um mes e meio, tornou-se "controlador de cadeia de 
produc;ao". Seu trabalho agora e mais interessante; ele ve aspectos do funcionamento 
da fabrica que nao via "da cadeia". A imagem que tern de si mesmo nao e mais a de um 
"lacaio", mas de um assalariado competente (e reconhecido como tal: "Tenho um 'coe
ficiente melhor"', diz orgulhoso), com autonomia no trabalho ("Sou meu pr6prio chefe 
110 trabalho"), que tenta manter um born relacionamento com os operadores. Portanto, 
t•sta numa posic;ao em que tern um pequeno poder sobre os operarios do setor. 

A abertura de seu futuro profissional talvez explique a nova tolerancia que manifesta 
diante de acontecimentos que, alguns meses antes, certamente lhe causariam arrepios. 
I •:le nao fala mais como o operario desqualificado, esgotado e desiludido do ano anterior: 
aquele que, a partir dos 40 anos, contava o tempo ate a aposentadoria e nao parava de se 
prcocupar com a escolaridade e o futuro dos filhos. Dessa vez, ele se sente mais "forte", 
111ais confiante, menos atormentado pela inseguran<;:a economica, de modo que agora 
parcce enxergar a escolaridade dos filhos, nao como uma sucessao de "minidramas" (que 
rstfto sempre pondo em questao o projeto escolar e profissional dos meninos), mas como 
simples fatos, perniciosos sem duvida, masque nao podem desvia-lo do caminho que 
1 rai,:ou para si. Jacques se sente mais autorizado a falar de possibilidades de futuro para 
os Iii hos. Para o mals vclho, quc concluiu a oitava serie, ele ja pensa num futuro dentro 
d11 fitbrica, como operdrlo quulificado ou tecnico, mesmo que tenha de "comes:ar de 
h11ixo", coma cle dli., mn1rn11uuln-se <.:om um bac profissionalizante. E significativo 
qur, dcsdc u prln,"lra trm:1 t!C' 1111l11vr11N, no hall de entrada, JaclJUes ja fale de scu allvio 
.("0 m11IN vt'lho eNtd l'lll'llllllnh11,lo") p11r lt'I' posto o filho no i.:enu·o de 11prcmdit11do 
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industrial da Peugeot, onde fara urn BEP e, em seguida, urn bac profissionalizante13• 

0 "encaminhar" e protege-lo da crescente precariedade do mercado de trabalho e da 
onda de demiss6es que "assola'' a regiao no primeiro semestre de 1993 14, optando pelo 
aprendizado de um oficio na Peugeot. Sua opiniao sobre a orienta<r3.o escolar e o futuro 
profissional oscila em fun~ao da conjuntura econornica e dos "exemplos" dos jovens do 
bairro que ele conhece. Ora, olhando a sua volta, o que ve nesse ano de 1993? Amigos 
operarios demitidos em massa e filhos de vizinhos que parecem estagnados em seus 
cursos superiores. Assim, ele evoca o caso do filho de um vizinho, estudante de Deug 
de matematica, de 22 anos, que nao tern esperan~ de encontrar trabalho com esse 
tipo de diploma e se ve obrigado a continuar os estudos. A experiencia desses vizinhos, 
operarios e moradores de urn conjunto habitacional como ele, que se "sacrificam" para 
garantir escolaridades cada vez mais aleat6rias, s6 faz alimentar o ceticismo de Jacques 
em rela<rio a "corrida ao diploma''. A partir dai, a estrategia escolar menos ruim lhe 
parece a que consiste em ocupar o espa~o (negligenciado) das qualifica<_;:6es operarias de 
alto nfvel. Jacques cita como prova a experiencia de seu sobrinho, que tern urn "bac em 
plasturgia", urn diploma profissional muito procurado hoje em dia pelos empregadores 
("Eles sao muito solicitados"). Mas "encarninhar" optando pelo centro de aprendizado 
tambem e optar deliberadamente pelo setor seletivo do ensino profissionalizante e evitar 
o "sistema publico", que aceita "todo mundo''. 

La no centro de aprendizado, tern menos "bandalheira" [confusao], para falar clararnente, 
ne! Porque as turmas ... Eu vejo nos liceus debaixo ... [liceu profissionalizante] Eu e a mae 
conversarnos, e parece que as coisas nao estao indo muito hem no Niepce atualmente ... 
[Ele assobia.] Estao com problemas, ne [em voz baixa, como se nao devesse espalhar]. 
Teve demiss6es, uma serie de ... [problemas] E depois, ao lado, tern o CET [ele se corrige], 
nao, o LEP, alunos que vao e entrarn para fazer baderna. Pois e, s6 treta ... Nao e muito 
recomendavel. .. 

O paradoxo da situa<r3.o atual e que a Peugeot - cujo arcafsmo na gestao das 
rela~6es sociais o pr6prio Jacques pode avaliar - agora encarna, para ele, a fidelidadc 
a ordem escolar antiga. No centro de aprendizado, os valores do merito, do estudo 
e da sele~ao sao respeitados: as 30 vagas oferecidas atraem mais de 150 car1didatos 
("0 aprendizado e born, seletivo"). Ali, seu filho podera imbuir-se desses valores "a 
moda antiga'' e moldar sua personalidade. A valoriza<_;:ao da precocidade (a idade c 

13 Essa ideia nao foi longamente amadurecida: ocorreu de repente a Jacques, quando leu um quadro de 
avisos na fabrica. Pensou entao: "Por que nao?". Antes, com certeza nao se permitiria pensar ncswa 
hipotese, pois acreditava que o aprendizado de um oficio era so para os filhos dos "puxa-sacos". Com 
o novo trabalho, percebeu que a empresa havia mudado, que confiava mais nas "capacidades" (o que 
a escola nao faz mais, segundo ele), "descoberta" que se deve relacionar com o alargamento de seu hol'I· 
zonte profissional. Poro filho no centro de aprendizado (ainda que por concurso) e um dos ultimo• 
"privilegios" dos operarios da Peugeot: conseguir uma coloca<;ao para os filhos. ("E so para os filhOI 
do pessoal", diz ele com certo orgulho a vizinha, que tambem gostaria de por o filho no ccntro da 
aprendizado - mas este nao e filho de alguem "do pessoal".) 

14 Lembremos que durante esse perfodo de recessao, enquanto os opcrarios da Peugeot cram tcmpo1·•· 
riamente dispensados varios dias por m!s, numcrosos opcrarios das PM E ,low nrreodnrcs, cm c1ped11I 
os rccem-contratados. cram dcmitido11. 
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um criterio importante na sele<;:ao dos candidatos) e do desempenho escolar, assim 
como a aplica<;:ao do par recompensa-puni<;:ao, contribuem para tranquilizar o pai. 0 
retorno ao aprendizado de um oficio, pr6ximo da antiga escola profissionalizante da 
Peugeot, tambem pode ser analisado como um retorno a uma "escola-oficina'', que 
conjuga entrada precoce no trabalho, avalia<;:ao precisa das capacidades e disciplina. 
Essa e uma soluc;:ao que responde a uma das obsess6es de Jacques e Mireille: fazer frente 
a indeterminac;:ao do futuro escolar e profissional dos filhos, que daqui em diante, aos 
seus olhos, sera um luxo reservado aos filhos de "burgues". 

Por tr.is das "op<;:6es" de orienta<;:ao de Jacques, existe a ideia subjacente de que nao 
se "trapaceia'' com o valor escolar dos filhos, que e preciso dizer a verdade a eles e a si 
mesmo. Os pais deveriam ser capazes de reconhecer os limites de seus filhos, como 
ele mesmo, que nao se incomoda de dizer que um filho e ''.ruim" em frances, o outro 
e uma "nulidade" em tecnologia OU O ca<;:ula nao e nenhum "genio". Essa forma de 
moral - moral da "franqueza'', da humildade e da honestidade consigo mesmo - esta 
no prindpio das escolhas de orientac;:ao escolar da familia de Jacques e Mireille. E 
essa moral finalmente que os faz distanciar-se de certas familias do bairro, que nao 
aceitam o jogo escolar e que, quando se trata do futuro de seus "garotos", mentem 
para si mesmas e se dao ares de importancia (educacionalmente) na base da ma-fe. Aos 
olhos de Jacques e de Mireille, para manter certa forma de dignidade no meio em que 
vivem, a questao nao e fugir dos problemas ou manter uma fa.Isa aparencia - menos 
ainda de sonhar com um grande futuro -, mas de resistir ao clima de abandono, 
recusando-se a "fantasiar", respeitando certo "senso dos limites". 

A amplia<;:ao da qualifica<;:ao operaria e a estabiliza<;:ao profissional de Jacques 
permitem que nessa segunda entrevista ele sustente mais facilmente essa posic;:ao e 
tome certa distancia dos diversos tipos de amea<;:a - o enfraquecimento das regras na 
escola e a anomia do bairro - que o atormentavam no ano anterior. Se antes os "imi
grantes" de certo modo encarnavam essa amea<;:a multiforme, e porque simbolizavam 
confusamente a forma extrema de precariedade e de inseguran<;:a na qual ele sentia 
que estava caindo - de maneira lenta e inexoravel. Conseguindo uma posi<;:ao mais 
estavel e promissora na fabrica, Jacques restabeleceu a distancia com a base "inferior" 
do grupo operario. Portanto, permite-se defender melhor atitudes tradicionais, atitudes 
operarias que poderiamos chamar de "realistas", ainda que pare<;:am ultrapassadas, 
desqualificadas de antemao, aos olhos das familias de OE do bairro, que mais do que 
nunca veem na escola o unico caminho de salva<;:ao social para seus filhos. 

A musica, OS pais e O professor 

Mireille - Rom11ln lo filho mais novo, na quarta serie] ficou dois anos sem fazer nada .. . 

Jacque•-Nl11 l·on•r1,111r u~-1111ll,1r ... Nao sabe p6r um numcro na frente do outro. Nao sabe .. . 
En!im, ~ I&'"'' 11111 •11he •r rlr fit·,. dC' prup6slto uu se realmC'nte 111\0 sabe ... F.u m1o 11clm 
qur t'lr •rl11 burro 11 ••H 111111111 ... 
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Mireille :- Eu acho que ele deve achar cansativo, acho que e isso, deve ser muito cansativo 
pensar ... 

Jacques - Em compensa<;io, e o primeiro da turma de primeiro anode solfejo, esta esperando 
o instrumento para o come<;:o do ano letivo, entao ... [num tom de duvida] Ele escolheu 
sax e vai receber agora ... Nisso sim, em musica ele e born, mas na escola ... [suspiro] Eu 
gostaria que fosse born nas duas. 

Poi ele quem quis aprender musica? 

Jacques - Faz dois, tres anos, o professor dele disse: "Olha, voces precisam dar um instru
mento musical para ele". Pensei: "E, pode ser ... ". Pensei com os meus botoes ... E disse: 
"Desde que ele tire notas boas na escola''. 

Mireille - E como nao tirou ... 

Jacques -A gente esperou pelas notas boas um ano ... dois anos ... Ai pensei: "Born, no ano 
passado ele se esfor<;:ou ... ". Disse a ele: "Voce vai poder aprender musica''. Ai ele foi bem 
no primeiro trimestre e depois caiu de novo no segundo. [ ... ] 

Mireille - 0 professor montou um coral na escola faz tres anos e o coral deu muito certo. 
Depois, ele fez pressao em cima da gente para ele entrar ... "Ele canta bem, tern born ouvido, 
e otimo na flauta. Voces podem colocar o garoto em qualquer lugar, mas tern de ser em 
musica''. Entao, a gente tentou neste ano, enfim, em setembro ... Parece que deu certo ... 
Por ele [o professor], o garoto ja estava em musica, e como ele adora ... 

Por que, na opiniao de voces, existem coisas mais essenciais que aprender musica? 

Mireille - Para nos, o essencial e a escola, e depois, o fato de ... Born, a gente nao quis se 
meter muito, mas num determinado momento a gente quase brigou com ele. 

Porque sentiam que ele fazia muita pressdo ... 

Mireille - Era muita historia com a musica e pouca com a escola ... 

Jacques - Era! E depois, ele e um professor, born, ele e assim. Eles safram para esquiar, nao 
me lembro mais quando, no ano passado, um dia inteiro ... Nao deixei o garoto ir porque 
ele tinha tirado zero em tudo, eu disse que ia dar uma puni<;io do meu jeito. "Ele nao vai 
nem hoje nem amanha." Fui ate la [a escola] e proibi o passeio ... [Imitando o professor:] 
"Como nao? E o sistema pedagogico, nos somos obrigados". Entao eu disse: "Nao estou 
vendo relatorio nenhum, nao tern nada na escola, nada de concreto ... Eu sou o pai, tenho 
o direito de fazer o que quero". Oras ... [suspiro] 

Mireille - Ele veio logo dizendo: "Mas nao se deve punir assim ... ". 

Jacques - Comigo e muito simples: "Nao estudou, nao tern solfejo, nao tern musica''. 

Mireille acrescenta - Nao tern coral a noite. 

Jacques - E, ainda por cima, o outro [o professor] veio para cima de mim: "Isso nao c 
motivo ... ". 

Mireille - Ah, ele [Romain] ficou de cara amarrada um born tempo, ne! 

Jacques - Teve ate uma hora que eu disse: "Nao precisa chamar a assistente social! Sou 
eu o responsavel pelo garoto". Ah, porque ele tinha o apoio do professor, da escola, de 
tudo, ne! 
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O irrealismo das aspira~oes escolares dos pais imigrantes 

O testemunho a seguir, de um diretor de liceu da regiao, e extremamente revelador da 
imensa esperan~a depositada na escola e das desilusoes que essa esperan~ descomedida 
sempre acaba produzindo. 

Siios os magrebinos, e os turcos tambem, os que mais rejeitam o LEP. Este ano [1992-
1993], isso me impressionou de maneira ainda mais gritante. Nessas reuni6es ... [com os 
pais] You dar um exemplo de um pai turco que saiu chorando do meu escrit6rio porque 
julgou 11,lal o que eu disse, e eu fiquei muito contrariado com isso. 0 garoto estava no 
primeiro colegial, tinha 2,5 em matem:itica, 3 em ffsica, era alguma coisa dessa ordem, ele 
niio estava numa situac;:iio muito favor:ivel. famos no sentido da reprovac;:ao, mas eu disse 
ao pai que teriamos de pensar. Ele podia ser reprovado, mas o problema niio era esse. Ele 
tinha enfiado na cabec;:a que o filho ia ser medico ou nada. E ai voce niio pode fazer nada, 
quer dizer, voce fica sem argumento, e pude verificar isso v:irias vezes. Siio pais que nao 
tern muito estudo. 0 que impressiona e o dinheiro que eles gastam com aulas particulares. 
Fiquei espantado, descobri isso este ano porque, quando me encontro com eles, eles me 
contam coisas, conversam. Teve um pai que pagou 700 francos em aulas particulares de 
uma disciplina que niio corresponde nem as expectativas nem ao gosto do filho. E ai niio 
d:i para convencer, porque existe a integrac;:iio na sociedade francesa e ela tern de acontecer 
no nfvel mais alto. 

Ao mesmo tempo, o LEP, para eles, ea fdbrica. Ea gente tem a impressdo de que o fracasso dos 
ft/hos triplica o fracasso pessoal... 

Exatamente! E ai, a gente niio fica a vontade. Com o pai turco que saiu chorando, eu niio 
estava a vontade. Born, era o primeiro incidente, mas pensei: "Vamos ter de achar outra 
forma de dialogar". 

Mas ndo existe agressividade por parte dos pais? 

Nao, de maneira geral niio, mas siio casos que estiio mais ligados a questiio da suspensiio. 
Isso e muito malvisto. Tive casos de pais, mas depois entendi que era porque tinha um 
problema de suspensiio no frigir dos ovos. Os oito dias de suspensao siio uma desonra 
para a famflia. Senti e entendi isso h:i alguns anos: foi com dois alunos que tinham se 
esmurrado na sala de aula e ai ... ! Um deles quebrou o nariz. Foi uma hist6ria estapafurdia. 
Nunca conseguimos saber o que aconteceu. Eles entraram no meu escrit6rio empurrados 
por outros dois que os seguravam pelo brac;:o. Eu disse: "Muito bem, quero ver seus pais 
imediatamente". Pude conversar com os pais no dia seguinte. Disse: "Voces viram o que 
aconteceu com seus filhos?". "E, ele quebrou o nariz no basquete." E o outro: "Ele caiu da 
escada''. Born, j:i comec;:a que os garotos nao contaram que tinham brigado. Os pais vieram 
para me agradecer. E ai, um diante do outro, a honra da famflia parecia salva, os filhos saiam 
de manha para a escola para ficar oito horas e eles voltavam para casa as 5h30. 
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A FUGA PARA A FRENTE 

Para a maioria dos filhos de operarios, a entrada no ensino geral significa uma "vit6-
ria'': eles escaparam do ensino profissionalizante e do destino de trabalhador manual 
que decorre da.(, conquistaram o direito da uma esperanc;:a maior de vida escolar. No 
entanto, por coma de sua escolaridade anterior, em geral ca6tica e insegura, eles nao 
se veem como "hons" alunos. Sabem, sem poder confessa-lo, que entraram para o 
ensino medio meio que a forc;:a, aproveitando-se de uma especie de acaso da hist6ria: 
a coincidencia de sua chegada ao ensino medio com a implantac;:ao da politica dos 
"80% no bac". Alias, sente-se que eles se dividem entre o orgulho de ser "colegial" 
(indicac;:ao de uma promoc;:ao coletiva) e a preocupac;:ao secreta com sua capacidade 
de ocupar essa posic;:ao de maneira digna. 

Esses colegiais da "democratizac;:ao"1 diferem em muitos aspectos - origem social, 
trajet6ria escolar, relac;:ao com o futuro, aspirac;:6es profissionais etc. - dos "herdeiros" 
que, tanto no passado como no presente, frequentam as escolas de ensino medio do 
centro da cidade. 

Como esses alunos, progressivamente orientados para os cursos menos nobres do 
ensino medio, sem recursos economicos (o que obriga uma frac;:ao cada vez maior a 
trabalhar meio periodo) e sem o apoio de um capital cultural familiar, enfrentam as 
exigencias do ensino medio? Como se apropriam de um programa de estudos que foi 
pensado para outro publico escolar? Como vivem essa situac;:ao no interior da familia? 
Na segunda parte deste capitulo, veremos que, a medida que prosseguem seus estudos 
aos trancos e barrancos, surgem conflitos ou tens6es entre pais e filhos em torno da 
continuac;:ao do~ estudos. 

S4n t'NNCN eN1ULin111 C'N, mlr111 ~dm 11111·11 oH l'llrsos "rnins" do ensino medio, portanco vulneraveis, o objeco 
dt'NN11 l11vr•ll11•~AII Jllll' ,111 r,vl•111. A ,11r11\·no l(llt' St' d1\ n des nqui nao dcvc ohliterar o fato de que existe 
rn111hi'111 11111• lrM\'Al1 ,I, lllhn• ,I, 11J1NJrh1N 11ur NC'jlUlu uin "'mlnho de NIICt'NNn 1111 cmila. 
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1. Nao sentir que o ensino medio seja seu lugar 

No ensino medio em massa, com um recrutamento social extremamente heterogeneo, 
defrontam-se diferentes maneiras de ser e de agir, diferentes culturas escolares, dife
rentes estilos de vida que se constitufram nos diferentes bairros e escolas de en~ino 
fundamental da regiao2• 

As classes de primeiro colegial, em que se opera a mistura de alunos provenientes de 
ginasios diferentes, sao os locais onde se estabelecem tanto a competis;ao escolar (na 
qual os alunos se engajam de maneira desigual) como as rivalidades simb6licas 
(nas quais estao implicitamente em jogo a definis;ao social de "colegial" ea imposis;ao 
de uma maneira dominante de ser "colegial"). Poderiamos falar aqui de uma luta de 
classes "no dia a dia''. Por exemplo, a distribuis;ao da turma no espas;o Hsico revela a 
interiorizas;ao da hierarquia social e es~lar dos alunos por pane daqueles que vieram do 
"conjunto habitacional". Nas primeiras aulas de primeiro colegial, os novos alunos 
de Grandval se instalam nas ultimas fileiras, de modo "natural" e quase "instintivo", 
como se o lugar estivesse destinado a eles: "atras dos outros", a uma distancia segura 
do professor e ao abrigo do olhar ou julgamento dos estudantes das outras escolas. 
Mais tarde, alguns deles, estimulados por seu born desempenho, tomam coragem e 
se mudam para as primeiras fileiras. Os que largam de mao, ao contrario, passam 
insensivelmente para o fundo da sala. Monia, filha de um OE marroquino da fabrica, 
conta que, no primeiro ano em que cursou o colegial, foi recuando pouco a pouco 
para o fundo da sala, a medida que as notas caiam e ela perdia a autoconfians;a: 
"Quanto mais tempo passava, mas eu ia para o fundo da sala. Depois, aprendi que e 
melhor ficar na frente. Quanto mais na frente, mais a genre tern vontade de falar". 

O modo de falar e outra forma de distanciamento. Para os de Grandval, os "ou
tros", isto e, os alunos das escolas do centro, falam "melhor". Muriel, filha de OE, 
moradora de uma casa individual e aluna de segundo ano de literatura, foi marcada 
pela passagem de uma turma de "latinistas": 

[No ano passado,] na minha classe de primeiro ano, havia muitos que falavam no oral, 
em compara<;:ao com a gente ... [alunos de Grandval] A genre, na verdade, e burro, porque 
nao sabe se expressar tao hem quanto eles. Entao, a gente se sente desvalorizado e pensa: 
"Born, e ridiculo, a gente nunca vai falar assim" ... Porque a gente tern uma expressao ruim, 
comparado com eles ... [Silencio.] Nao sei como dizer ... E ... [Ela hesita.] Eu sin to isso assim. 
Me faz lembrar do meu irmao mais velho [estudante de filosofia]. Ele fala hem. E depois, e 
verdade, eu fico impressionada, porque ele usa frases bonitas, discursos bonitos, comparado 
com a gente. A gente usa palavras ... [Ela hesita.] Palavras simples comparado com eles. [ ... ] 

2 Par rneio de nurnerosas encrevistas corn colegiais, filhos de operarios, estudarnos sua passagem do 
ginasio de Grandval (classificada em ZEP) para o liceu Curie. Essa passagern perrnite capcar, simul· 
tanearnente, urna rnudarn;:a escolar (a passagern da oitava para o primeiro colegial), uma mudani;:a de 
status nao menos importante (de ginasial para colegial) c uma mudani;:a geograficn no caso dos ah11101 
dos "conjuntos" (dos conjuntos habitacionais cncravados para os bairms residencl"IN d11 Nuhprcfelturo). 
Os alunos de Grnndvul chcgnm todos )untoH de tinibus (o "cspcdul", re.ervadn [1Nfll rlrN), hurulhenlON 
e cxubernnLeN, ClllJLIAnlo outrnN Nfto delxndn• pdn• 11111• no pnr111 d" ,m,111 (l"'lllfllll 1·ri·ln10nlnl de 
deN1mlld1, hol)o•, r1~0111r1ul11~CI••· horn dn r,tnrno 1111 ••Ida ... ). 
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No ano passado, o representante de classe, quando falava, as vezes lembrava aquelas pec;:as 
de teatro. Ele era realmente ... [Ela hesita antes de dizer a palavra, depois solta:J Sacal! 

As diferem;:as no modo de se vestir tambem impressionam. Os filhos de operarios 

sao facilmente identificaveis pelo modo "padrao" de se vestir (jeans, pulover ou aga

salho, e tenis), que nao muda do ginasio para o colegial. Suas primeiras impress6es a 

respeito da nova escola giram em torno das "roupas", das "marcas", que simbolizam 

a distancia social entre os alunos. Frederic, filho de operario da fabrica (militante da 

CFDT), coma a lembranc;:a que guardou de sua passagem pelo liceu Curie: 

O contato com os alunos do Curie me ... [Ele se corrige.J Eles me irritavam porque, quando 
voce e de Grandval, voce e ... [Ele hesita.J Isso significa muita coisa ... Nao significa que voce 
e necessariamente da area e necessariamente filho de operario, mas significa que seus pais 
nao ganham milhoes por mes. Voce nao pode comprar roupas supertransadas, entende, e 
tudo assim. No Curie, o que me matou foi o primeiro colegial. Eu nao andava na moda, 
born, eu usava um jeans remendado, camiseta e o cabelo meio comprido. Eu chego la, vejo 
todos aqueles caras com mocassins supertransados e eles me olham com cara de: "Quern 
e aquele ... nao aquele selvagem, mas aquilo la!". Born, as relac;:oes sao assim mesmo, pelo 
menos foi o que me pareceu ... [Ele hesita.] Born, nao necessariamente. "Voce trabalha com 
o que?", na epoca a gente nao trabalhava, entao era: ''.Aonde voce mora?". Na verdade, 
eles comec;:am a marcar voce: "Ele e filho de operario", entende. Born, a coisa era assim 
e eu nao aguentei... Era muito louco ... A gente formou um cla ... nao necessariamente s6 
de caras de Grandval, mas a gente era um cla de caras de bairro meio assim, em que voce 
tern uma identidade porque leva a mesma vida, mora num bloco, e filho de operario. [Ele 
hesita.J E depois, voce fica junto porque tern ... Born, voce nao tern necessariamente o 
mesmo pensamento, mas, sei la, voce fica feliz de ver que tern caras que olham para voce 
de outro jeito que nao seja que sapato voce esta usando ou qual e a marca da sua roupa. 
Isso me marcou muito, principalmente a escola, foi uma epoca intensa por causa disso, 
ne! E depois, em relac;:ao as garotas, foi importante tambem. Ah, mas as garotas eram um 
horror ... Dava nojo, juro, as minas apareciam de manha maquiadas de um jeito, penteadas 
de um jeito, vestidas de um jeito; voltavam de tarde com outro penteado, com outra ma
quiagem, com outra roupa sei la o que. Born, nem sempre era de marca, mas tambem nao 
era Tati, eram, acho, filhas de medicos, filhas de cirurgioes, filhas de sei la o que! Filhas de 
executivos, entao nem vale a pena, porque quando voce sabe o que elas sao [socialmente] 
e ao mesmo tempo ... 

A crftica as roupas "supertransadas" ou "de marca'', da atitude ostentat6ria dos 

filhos de "burgues" ("Eles s6 querem exibir a marca'') por parte dos alunos de Grandval 

c mais uma maneira de advogar em defesa de uma comunidade entre iguais. 0 uni

verso escolar e a sala de aula devem continuar sendo um local de neutralizac;:ao das 

diferenc;:as sociais, uma microssociedade que funcione pela igualdade real e pela pro

moc;:ao coletiva, que nao deveria tolerar o despudor dos riquinhos ea encenac;:ao da 
difereni;:a social herdada (unicamente pelo dinheiro). No contato com os "outros", 

t'sses alunos t!m 11 hnpressao de que lhes falta o desembarac;:o "natural", a capacidade 

de se relaclomtr c CNNII cNpcde de dcsprcndimento que fazem o colegial "d~ verdade". 

Alcm dim>, o ~)UC ON "111111·rn" t' qw1se os desqualifica aos olhos de professores, acos-

11111111duN II uut1·11 111111 d, 1n\l,llrn, c NUil n11111elr11 de pens11r e de Julgar em termos de 
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relas;ao de fors;as, e sobretudo sua violencia, contida e dissimulada, que incessante
mente aflora e as vezes explode, constituindo uma especie de ameas;a permanente 
para a ordem escolar. No fundo deles mesmos, muitos alunos dos conjuntos habi
tacionais sao levados a pensar no decorrer de sua escolaridade que o ensino medio 
nao e lugar para eles. 

2. A distancia em rela?o a cultura escolar 

Os professores, sobretudo nas classes de primeiro ano, ficaram desconcertados com a 
chegada desse novo publico de colegiais que, dizem eles, tern cada vez mais dificuldade 
para tomar notas durante a aula e compreender os enunciados dos problemas, mas 
tambem para se concentrar, permanecer sentados e ouvir durante certo tempo. Uma 
professora de frances, coordenadora do dube de teatro, desenvolveu um exerdcio de 
relaxamento para inicio de aula com essas turmas "agitadas" de primeiro ano: "Sabe, 
mesmo no primeiro ano, e um exerdcio dificil para eles: controlar o nervosismo, se 
mover num universo totalmente silencioso, respeitar uma regra limitadora. Eu preciso 
de uns dois meses para conseguir algum resultado". Os professores que procuram levar 
em coma as particularidades desse novo publico devem constantemente adaptar suas 
praticas pedag6gicas: variar os exerdcios, estabelecer um ritmo de aula diferenciado 
conforme o conteudo, alternar aulas "expositivas" com estudo de textos ou trabalhos 
praticos para ter alguma esperans;a de prender a atens;ao dos alunos ("E preciso saber 
dosar com esses alunos"), aliviar as notas no inicio do ano para dar uma margem de 
progressao aos alunos, para nao "desestimula-los" etc. 

As entrevistas aprofundadas com os "colegiais de conjunto habitacional", orien
tados para carreiras que escolhem em geral a revelia, fizeram rapidamente surgir um 
hiato entre suas disposis;6es escolares e as exigencias dos professores. Tomaremos como 
exemplo privilegiado a distancia em relas;ao a cultura escolar, a relas:a_o que os alunos, 
em particular os meninos, estabelecem com a leitura3• Nessas entrevistas centradas em 
sua escolaridade passada e presente, poucos alunos evocam de maneira espontanea o ato 
de ler, exceto quando mencionam durante a conversa os livros que "o professor manda 
ler". Quando abordo esse tema, ha um constrangimento, as respostas sao mais breves 
e os silencios sao mais longos, o que me coloca de novo na posis;ao do professor que 
testa os conhecimentos e avalia a conformidade com a norma do "clever de ler". Ler 
e necessariamente poder referir-se ao que veem como livros "de verdade": romances, 

3 As investigac;:oes estatisticas sobre a leitura dos franceses mostraram uma forte queda na leitura em vintc 
anos, de 1967 a 1988, em particular enrre os alunos de ensino medio e superior. A queda da leiturn 
dos alunos de ensino medio e superior e constatada em todos os meios sociais, contudo e mais fonc 
entre os que tern pouco ou nenhum lazer, em especial entre os titulares de bac. Ver F. Dumontlc1·, 
F. de Singly e C. Thelot, "La lecture moins attractive qu'il ya vingt ans", Economie et Statistique, 11. 233, 
jun. 1990, p. 73. lnvestigac;:ao mais recente, dirigida por Christian Baudelot e baseada nmna a111ill11 
de coorte (acompanhamento de jovens da setima ao segundo colegial), mostrn de nrnncira multo In· 
teressante que a leitura dos alunos diminui quando enmun para o cnle11l11l (~·0111·111'1'~11d11 mm nutrUN 

investimentos, prop;rama litcnlrio demais nns nulas dt' frnn~·~s t'lc.). Ver ( :l11·l,1l~11 ll11mldot, Mnrlc 
C~1·tlcr c ChrlNtlnt' I >~trt't,, Ht p11ur1,m11/J 111,nt (l'arlA, St'ull, I l)l)H), 
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"classicos". De fato, no ensino medio, em que o nivel de exigencia aumenta ( o programa 
imp6e um canon litera.rio, "o velho frances" etc.), a definic;:ao escolar de "ler" exclui 

suas praticas habituais e gazeteiras de leitor. Para aparecer "hem na fita'' - preocupa<;io 
que raramente os abandona durante a entrevista-, a maioria dos alunos nao se atreve a 

confessar que nao "le" na escola (no sentido da leitura legitima). Reconhecer isso seria 
dar de si mesmo uma definic;:ao contradit6ria com aquela contida no pacto implicito 

da entrevista com um(a) "colegial" e, portanto, revelar a diferen~ que os separa dos 
colegiais "de verdade". A pergunta sobre a leitura reforc;:a a duvida sobre a legitimidade 
de estar na posi<;io de colegial (em especial entre os alunos de literatura) e, mais uma 

ve:z, joga sobre eles a suspeita de "incultura'' que os professores nutrem contra eles ("Eles 
nao leem'', "Eles nao sabem escrever", "Eles sao ignorantes" etc.). 

Ora, muitos leem, nao romances ou livros "para a escola'', como eles dizem, mas 
"revistas jovens", hist6rias em quadrinhos, o jornal local (L'Est Ripublicain), a imprensa 

esportiva (L'Equipe, France-Football..). As filhas de imigrantes entrevistadas gostam 
de ler "romances reais", "coisas vividas". E dessa perspectiva que se pode compreender 

melhor a rejeic;:ao aos comentarios de texto, visto como gratuito ou inutil, por um 
grupo de tres alunas 4 de Grandval. 

Monia - Explicac;:ao de texto e uma coisa muito chata. Explicar vinte linhas ... nao adianta 
nada, nao vale a pena falar mais. Eu nao gosto dos comentarios ... A impressao que a gente 
tern e que estao inventando coisa. Nao sei, as vezes eu tinha a impressao de que o professor 
se colocava no lugar do escritor, ou no lugar do personagem, e pensava por ele. Vai ver nem 
era aquilo que o escritor queria dizer. Era isso que me irritava! Ent:io eu nem ouvia. 

Entre os alunos, o texto e considerado uma "mensagem'' ou um "testemunho", 

que basta a si pr6prio, mas podemos nos perguntar tambem se "comentar" os textos 
niio e entrar ja no jogo das referencias, das crfticas cruzadas, das leituras em segundo 
grau, isto e, de certo modo dessacralizar os autores, colocar-se em pe de igualdade 

mm eles, permitir-se "critica-los" - atitudes que s6 podem se constituir contra um 

!'undo de certitudo sui escolar ou cultural que essas alunas ainda nao possuem. 0 
comenta.rio sobre as obras coloca-as numa posic;:ao de "aprendizes de intelectual" que 

das se recusam a adotar, pois implica uma transposic;:ao clara demais das barreiras 
wciais e culturais. 

Por nao serem estimulados a ler (em especial por meio de textos que falem de 

rna experiencia social) e tambem por nao conseguirem rechac;:ar as multiplas ofertas 
de distrac;:ao dispon.fveis no bairro (sobretudo os "colegas"), as praticas de leitura dos 
colcgiais de Grandval revestem um carater extremamente "instrumental"5. E o caso, 

Monia, Sabrina e Zahia sao alunas de primeiro colegial do liceu Curie. Os pais, marroquinos, sao OE 
IHI fahrica. 

' Jnn1ucs 'lcstnni~rc, t'lll sru cs1mlo sohrc a relac;ao das famflias de mineiros do Norte com a escola, 
j1\ l11sls1h1 llt'NNII lnNll'lllllt'lllnliiu~·no: "0 lt"r ~xito nos cstudos e o meio de enfrentar o fururo, grac;:as a 
pnNNt' de dipl1111111N: o lnlrl'C'NNC' 1lm t'NI 11dos nilo I: intdcctual, c social", Jacques Testaniere, Les enfonts 

,l,s mlll,11x p11pHl"/r,1 ,1 /';,11/,: 1111, 1,M,t!(lll(lr p11p11/,1lrr rst-,llr prmihlr? (Tese de Doutorado, Paris, 
llnlvrnill111I, 1'11rla V N11th111111,, I 1lN I), p. I c, 1. 
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em especial, do anode prepara<;ao para o bac de frances. Mehdi 6, como muitos de 
seus amigos, deixaram para estudar na ultima hora. Na vespera do exame, ele vai a 
biblioteca de Montbeliard para consultar os dicionarios de literatura francesa. Gra<;as 
aos colegas que ja passaram pelo exame oral, ele sabe que alguns examinadores deixam 
a escolha do autor para o candidato. Consciente de suas lacunas e do tamanho de seu 
"impasse", ele decide apostar em Rousseau: 

Era o autor que me interessava porque era diferente dos ourros. Os outros dizem: "A felicidade 
na sociedade e o que e preciso, progresso, e preciso progresso". 0 Rousseau diz exatamente 
o contrario: "A sociedade esta pervertida, o homem" ... A teoria do "born selvagem'', o senhor 
conhece ... En tao, e o que eu disse, eu gosto dele porque ele nao tern as mesmas ideias que 
os outros, na verdade ele quis impor as ideias dele. Porque eu tambem gosto de ter as 
minhas ideias. Quando voce olha hem, os outros pensavam assim, ele pensava assim, mas 
ele nao disse: ''.Ah, puxa, vai ver que sou eu que estou por fora, ja que todo mundo e dife
rente de mim'', ele nao disse isso, ele insistiu nos pensamentos dele ... 

Rousseau teve uma vida interessante, voce leu as Confosoes, a/guns trechos? 

Nunca Ii um livro, nunca Ii um livro na minha vida, alem de O pai Goriot, do Balzac, porque 
fui obrigado ... Nunca Ii um livro na minha vida, nem o Rousseau nem outro autor ... Mas 
eu gosto do Rousseau, tambem gosro do Voltaire, mas nunca Ii... 

Mas, na sua opiniao, o que impede voce de fer. .. 

A preguic;:a, e depois ... [Ele hesita.] Na verdade, nao me interessa muito, sinceramente, nao 
e uma atividade que me da prazer ... [Longo silencio.] 

Mas voce tirou uma nota boa no oral apesar de tudo voce tem sensibilidade literdria ... 

[Interrompendo:] Nao, e muito grosso [ele se refere ao tamanho dos livros], isso me ... isso 
me ... me tira o moral, me desmoraliza ... sinceramente! Ah, nao, eu penso: "Nern vale a 
pena comec;:ar, voce nao vai conseguir". 0 pai Goriot, demorei nao sei quanto tempo [para 
!er], demorei pelo menos uma semana para !er. Uma tarde inteira, eu nao conseguia ... 
Eu tinha, obrigado, de pegar uma hora de manha, uma hora a tarde, uma hora a noire. 
Pedacinho por pedacinho, pouquinho por pouquinho ... Porque, de uma vez, eu nao ia 
conseguir, ficava muito irritado ... Ah! E depois, e chato! Textos pequenos, ainda vai, como 
o Rousseau, mas o resto. [ ... ] 0 Rousseau foi o unico, realmente, de quern eu Ii um livro ... 
Peguei um dicionario, procurei Rousseau e ai cai no texto "Os maleffcios da propriedade". 
Ele usa retorica, eloquencia, tudo isso ... Disse tudo isso ao professor e com certeza ele deve 
ter pensado: ''.Ah, esse cara deve ter conhecimento" ... Mas, no fim das contas, e tudo ... [Ele 
hesita.] E tudo biblioteca ... 

Quando se sentem perdidos na escola, esses alunos nao hesitam em confessar seu 
distanciamento em relas;ao a cultura escolar, ou mesmo em adotar uma atitude de 
desafio diante da injuns;ao institucional do "dever de ler'': "Eu nao leio, nao adianta 
nada, de todo jeito", diz Mehdi. E o caso, mais particularmente, quando chegam ao 
fim de sua trajet6ria no colegial e ja abriram mao de muitas de suas "pretens6es". Sem 
um hist6rico escolar suficiente para poder entrar em IUT ou em BTS, eles sabem que 

1' Fiz va1fas entrevlstas cum de clurunte seus nnos de cole11lnl. Nn medldn "111 ,1111 ,I, "I'"""'''" coma untn 
"figuro" tlpko do b11lrru, p11ww11ndn gr11nd~ p1me do tempo fora d~ ,111•, n• ~11111111111hl111li1• 1111tlgo• (1111 
c1(~. 1t11 l'u11lml, 1111 dd11J,l, 1·11r111n,111, cnnv,ml cu111 ,I, •ohr, 11111n• u1 l1ll11r• n•• 1111rrvl•111•. 
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estao mais ou menos condenados a seguir as carreiras nao seletivas da universidade 
(as carreiras "abertas", como dizem por eufemismo os conselheiros de orientas;ao). 
Tendem entao a assumir inteiramente a distancia em relac;:ao a cultura legftima, como 
se a partir dali nao quisessem mais continuar a fingir. Diante de mim, que acompa
nhei o percurso deles no colegial, alguns acabam dizendo que "nao gostam de ler" e 
"nunca gostaram de ler". A "fachada" de colegial - se nao modelo, ao menos digna -, 
que construfram ao longo do tempo para mim, comec;:a a ruir. Ao mesmo tempo, eles 
se sentem aliviados por nao precisar mais representar o papel antinatural do colegial 
resolutamente envolvido em seus estudos, que com o tempo acabava pesando sobre 
eles. Esse personagem, construfdo para outrem durante os anos de colegial, e distante 
demais de sua verdadeira personalidade social e do que gostam de fazer na vida de 
todos os dias: estar com seu bando de amigos, falar "de tudo e de nada" nas areas 
entre os blocos, jogar futebol no gramado atras dos predios, passear na cidade, ouvir 
musica etc. Embora entrem por algum tempo no jogo escolar que lhes e proposto, aos 
poucos sao levados a se retirar, porque se cansam deter sempre de enfrentar veredictos 
escolares negativos e, sobretudo, porque tern cada vez mais consciencia do carater nao 
recuperavel de seu handicap escolar. Mantendo-se a distancia da cultura legftima da 
escola, eles tentam se proteger, permanecer fieis a uma parte de si mesmos que esta 
estreitamente ligada a uma hist6ria coletiva (a amizade com os "manos do bairro", 
entre eles desempregados e estagiarios), recusando-se a alinhar-se a uma ordem cultural 
que aprendem com o tempo que nao e feita para eles. 

3. A dificuldade para escrever 

A pouca pratica de leitura, a ortografia, em geral, deficiente e o distanciamento do 
mundo das letras geram nesses alunos muita dificuldade para escrever, em todas as 
materias, mas particularmente em frances. Eles sao limitados por seu vocabulario, 
bloqueados pelo cara a cara solitario com a folha em branco. Muitos duvidam de si 
mesmos ao escrever, a imagem de reles "escrevinhador" que lhes e devolvida pela 
correc;:ao dos professores os paralisa ("Tern sempre um monte de vermelho nos meus 
trabalhos", diz um deles). A deficiencia na escrita e vista como uma fatalidade com a 
qual devem conviver, sem conseguir imaginar que podem remedia-la sozinhos. Estao 
acostumados a "viver com isso", e sempre esperam compensar as notas ruins do escrito 
com o oral. Mehmet, filho de pai imigrante turco (OE na fabrica), titular de um bac B 
obtido aos 20 anos e estudante de primeiro ano de faculdade na epoca da entrevista, 
fala de sua passagem pelo ensino medio, em especial de suas dificuldades em dissertas;ao 
e, de forma mais geral, em frances: 

No terceiro B, a ultima nota que tirei foi 4,5 ... Era sempre em torno de 4,5. Mas foi la [no 
tcrceiro colegialJ quc comccci a aprcndcr mais ou mcnos a fazer disserta<;6es, porque 
no comec,:11, t.111111 1111 se~undo como no primeiro, nao era assiin ... [num tom um tanto 
exasper11duJ Eu nnu ~·nnNe~uia fazer uma disserta<;ao, nunca soube ... Os professores me 
dlzhm,: "Vue.:~ 1n·C'dN11 ,IC' unrn l111roduc,:l\o, de: um piano, voce precisa de um piano, e depois 
um 11e11<'idu ... 11'.1• 1111111 •r lrmhrn1· d11N fr11NeN eluttllN, I Voce tern de dcsenvolver o piano ... ". 
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Eles so diziam isso! Davam os pianos, mas eu nao entendia. Foi o professor de economia 
do terceiro ano que mostrou para a gente como tinha de fazer ... Porque ele, nao sei, acho 
que o que ele fazia me interessou ... Me interessou e tudo ... E depois, alem disso, para passar, 
economia tinha peso 4. Pensei: "Born, se eu ficar com 2,5 ou 3, acabou! Vou precisar de 
nao sei quantos pontos, so com isso!". Entao, eu relia os trabalhos do meu colega, porque 
ele era born, o colega com quern eu andava, ele tirava sempre 6, 6,5, uma coisa assim. Eu 
relia o treco e tentava fazer a mesma coisa. Olhava e depois, com isso, born, tentava fazer 
a mesma coisa. No ultimo trabalho que a gente fez, tentei fazer a mesma coisa e tirei 4,5. 
Fiz a mesma coisa no bac e tirei 5 ... 

A gente ve que aprender e uma tecnica. E antes desse professor de economia do terceiro ano, voce 
achava que os professores de frances, por exemplo, ndo ensinavam voce a fazer? 

Talvez nao me ensinassem ou talvez ... [Ele se corrige:] Porque eu ... [Ele hesita.] Para ser 
franco, eu nao sou muito born em frances ... Sou ... [Ele hesita.] 0 jeito como escrevo nao 
e o jeito como ensinam; escrevo como falo, mas quando a gente escreve, precisa mais ... 
[Ele pensa um pouco.] Precisa mais vocabulario, mais tecnica ... Mas o meu problema e 
que escrevo como falo! E uma coisa assim ... [Risos.] 

Ai, em frances, os professores faziam sempre a mesma observardo: "Preste atenrao no estilo ... " 

E! Era isso mesmo ... ! [feliz por ser compreendido] Era sempre "estilo, estilo, estilo"! Era o 
tempo todo isso ... [sorrindo] "Estilo!" ... [ com um ar pensativo] Era o tempo todo "estilo" ... 
Em todos os meus trabalhos, fosse em historia, fosse em tudo, era sempre "estilo"! 

E ninguem, em nenhum momento da sua escolaridade, disse para voce como melhorar o seu 
estilo? 

Nao, so diziam: "Nao, o estilo nao esta born, o estilo nao esta born ... ". E eu pensava: 
"Born ... " [sorrisinho]. Nern entendia o que queria dizer estilo ... [Pensando:] Born, estilo 
e o meu jeito de escrever ... E ... [Ele ainda procura o que quer dizer estilo.] Na verdade, 
nao me dizia nada ... [Silencio.] Mas eu ia levando, ia um pouco melhor em matematica, 
achava que podia me recuperar assim ... 

Ao contrario da escrita, com a qual mantem uma relac;ao dificil, ou mesmo dolorosa, 
os alunos (garotos) se sentem mais a vontade no oral, mais afim com a experiencia 
de grupo (o bando de amigos, os jogos de palavras, os desafios orais, a valorizac;:ao da 
virtuosidade nesse campo 7). Sabri, aluno de terceiro B - que se tornou um "born" 
aluno depois do primeiro -, explica bem esse contraste: 

Agora, no terceiro ano, eu falo muito, seja em historia-geografia, em ingles ... Gosto de 
falar, o oral me ajuda muito, me ajuda na escrita. No oral, a professora esta sempre ali para 
me ajudar. E tenho mais facilidade do que na escrita para usar o que a gente viu, figuras de 
estilo e tudo mais. Quando estou escrevendo, procuro as frases que a gente estudou e nem 
sempre me lembro. [ ... J Em todas as minhas dissertai,:6es, eles [os professores] dizem que 
tenho ideias, mas o problema e a expressao, tenho mais dificuldade, uso sempre as mesmas 
palavras. Mas quando estou falando, eu me expresso bem ... Nao sei porque acontece isso, 
consigo me lembrar bem de todas as palavras no oral, mas na escrita ... 

Ver l>nvid l.cpot111·c, <.rirur ,Ir hllf1llr11r (1>111'1N, Odllr Jurnh, I ')1)7). 
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4. Uma improvis3fio escolar 

Para reduzir a distancia entre as exigencias objetivas da instituic;:ao e seus recursos esco
lares e culturais, esses alunos estabelecem ao longo de sua trajet6ria colegial diferentes 
tecnicas para "dar conta'' em sala de aula. Destacaremos aqui aquelas que revelam certa 
forma de instrumentalizac;:ao escolar8, em especial nas disciplinas literarias, em que a 
falta de capital cultural e particularmente prejudicial. Em frances, por nao terem lido 
as obras, os alunos em geral decoram as respostas corrigidas para em seguida recita-las 
no dia do exame oral. Em sua entrevista, Gundur, filho de um OE turco da fabrica, 
e que acaba de obter um bac A2, explica longamente sua tecnica de estudo para a 
prova de frances do bac. Como nunca leu um romance e sente que tern um enorme 
handicap, ele decora as respostas do professor de frances. Nao procurou aprofundar o 
conhecimento da biografia dos autores. ("Nao sei nenhuma data, isso e besteira! Nao 
vale a pena saber data. Nao interessa quando o autor morreu, quando nasceu! 0 que 
interessa e o que ele escreveu.") Na verdade, Gundur e seu colega Moussa seguiram 
a risca o conselho do professor de frances, da maneira como o reinterpretaram: ao 
comentar um texto, mais vale explicar "a forma'' do que "o conteudo": 

Me concentrei nisso o ano todo. Alias, o professor chamava a gente de "tecnico". A gente 
falava sempre da forma, como ele [o autor] fazia, ope metrico, a gente contava as sflabas, "e 
um verso alexandrino, aqui tern uma rima'', e tudo mais!A gente falava mais disso. Entao, a 
gente meio que se especialiwu e virou born naquilo, em comentario de texto. Na aula, cada 
vez que alguem tinha um problema, vinha perguntar para a gente, enquanto a gente ... [risinho 
de cumplicidade] Sempre me deu vontade de rir, que achassem que eu era born naquilo, em 
comentario de texto. Dizia: "Eu nao sei, fa<;o assim, normalmente nao sou ... [ele quer dizer 
diferente] Nao sou melhor do que voces!". Me pediam conselhos e eu falava, dava conselhos, 
e eles achavam que eram superconselhos! [risos] [No dia do exame oral do bac de frances, 
"cai" Candido, que ele nao havia lido, mas diante da examinadora ele recita integralmente as 
respostas do livro de seu professor.] Na verdade, como estudei duro para as aulas, eu peguei 
tudo nas aulas, s6 precisava ler, lia uma frase do texto e vinha tudo, como se o livro estivesse 
na rninha frente. E depois, era simples, vinha sozinho. Ate a questao do resumo, eu tinha lido 
alguma coisa em casa, um pouco antes de ir para a prova, mas Ii na u.ltima hora. Na prova, 
pensei: "Merda, como era mesmo?". E ai respondi meio por acaso, mas na verdade nao foi 
por acaso, lembrei do que a gente tinha visto na aula. Foi legal, consegui ficar com 7,5. 

Vemos hem aqui a que ponto a apropriac;:ao puramente mecanica de tecnicas 
de trabalho escolar - o que poderiamos chamar de "hipercorre~ao escolar" - pode 
constituir um recurso fundamental para os alunos. Recurso que, do ponto de vista 
dos professores que interiorizaram todos os c6digos da cultura das letras, so pode ser 
visto como desviante ("Esses alunos estudam ... mas bestamente"). 

Mase talvez em filosofia que a distancia entre as exigencias da disciplina (o jogo 
com a cultura escolar, o "brilhante" 9 etc.) e as disposi~6es escolares desses alunos seja 

" Essas tecnicas de trabalho escolar nao sao em si caracteristicas dos alunos oriundos das classes populares. 
'J:1111hc111 cxiste muirn "dt'mrcha" nas classes preparat6rias, que ocorre, porem, contra um fundo de 
fomilinridude mm 11 rnhurn rsmlar. A difcrenc;a est.Ina maneira de vestir essa instrumentalizac;ao. 

'' Vr1· I .1111IN Pinto, /." pl,i/11111J1h/11/1111., lt.r dt1m.1 lmnlmtlrs (l'nris, I :1 for111a11.111, 1 ')8')). 
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mais patente. Para os alunos (numerosos) que se veem a revelia no curso chamado 
"literario'\ as primeiras aulas do ano sao um choque. Alem do carisma do "professor 
de filosofia", descobrem um universo intelectual totalmente abstrato e gratuito (a 
pr6pria imagem do "pensamento") e sentem ao mesmo tempo uma grande dificuldade 
de compreensao (do vocabulario tecnico, do raciodnio, dos "temas filos6ficos"). Isso da 
origem a um sentimento profundo de impotencia intelectual ("Nao saco nada em 
filosofia" e uma frase que se repete com frequencia nas entrevistas). Alguns alunos 
confessam que gostariam de ter tido uma especie de ano propedeutico de filosofia no 
segundo colegial, para poder enfrenta-la melhor no terceiro. 

A prepara<;:ao de uma disserta<;:ao de filosofia e rica em ensinamentos sobre as 
modalidades concretas do trabalho escolar desses alunos. Na biblioteca municipal, 
os alunos de Grandval procuram informa<;:6es as cegas, consultando primeiro dicio
narios ou enciclopedias com a esperan<;:a secreta de encontrar na Encyclopaedia 
universalis, por exemplo, o assunto ja tratado. Em seguida, tiram c6pia de numerosos 
textos - o estoque de fotoc6pias parece constituir por si s6 uma mina de massa 
cinzenta - e, apoiando-se nos conselhos basicos do professor (fazer um plano, uma 
"introdu<;:ao", "introduzir os conceitos") e pegando algumas ideias das aulas e dos 
dicionarios, tentam a todo custo redigir uma disserta<;:ao. Nadia, aluna de terceiro 
A2, explica como faz um trabalho de filosofia: 

Born, nesse caso, o tema era: "Existe sentido em falar de comportamento inumano no 
homem?". De cara eu ja tiYe de consultar o dicionario, saber o que queria dizer "inumano", 
"comportamento", enfim, a filosofia! E depois, como eles dizem, definir os conceitos na 
introdU<;ii.o e depois, como sempre que a gente faz uma disserta1rii.o, pegar as ideias dos 
autores que ela deu em aula. Minha professora me dizia: "Leia", e eu pensaya: "Nao You ler 
nii.o, porque assim pego automaticarnente as ideias dela. Se eu ler, YOU ser necessariamente 
infl.uenciada". [ ... ] Af., peguei o dicionario, um dicionario de filosofia, peguei o Yocabulario, 
ne! Tinha uma c6pia na Universalis. 0 tftulo era "humanidade e animalidade", encontrei 
o que queria ali, mas o que eles diziam era muito amplo. Enfim, eles aprofundam demais, 
mas eu olhei, peguei umas frases, enfim, o que estaYa sublinhado, o que entendi. Porque 
nii.o entendi tudo que estaYa escrito, entao ... [Silencio.] E Yerdade, filosofia nii.o e fa.di. 
Enfim, a gente se interessa pelo que entende, mas pelo que nii.o ... [Longo silencio.] 

Um dos problemas do ensino de filosofia e que essa disciplina sup6e a ado<;:ao de 
certa forma de intelectualismo que, no universo local, e de pronto tachada de preten
siosa. No bairro, em particular para os garotos, ser rotulado de "intelectual" e correr 
o risco de se isolar dos outros, de querer se distinguir dando mostra de um "orgulho" 
mal situado em rela<;:ao aos amigos relegados aos segmentos desvalorizados do sistema 
escolar. A passagem para o ensino medio assemelha-se muitas vezes a uma hist6ria de 
identifica<;:ao impossivel com um universo distante demais. Portanto, e dificil para os 
queen tram para os cursos literarios (bac Lou mesmo ES) aderir a ideia de uma cultura 
desinteressada, porque sabem muito bem que esse prazer de esteta os colocara numa 
situa<;:ao ambigua em rela<;:ao a opiniao geral pr6pria de seu grupo local. 
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5. Os macetes para dar conta 

As tecnicas de trabalho escolar ilicitas no ensino medio sao raramente declaradas em 
situa~ao oficial de entrevista, som~nte sao evocadas depois de estabelecida uma relac;:ao 
de confian~ com o entrevistador. No "colegial em massa'', a distancia entre as exigen
cias e o desempenho escolar dos alunos traduz-se mecanicamente pelo desenvolvimento 
da trapa~ nas atividades vigiadas10• Para os alunos "largados" educacionalmente e 
pouco a pouco desestimulados, essa e com frequencia a unica maneira de preencher 
uma serie de lacunas anteriores e garantir a passagem que os conserva na condi~ao 
de colegiais. Todos os anos, os conselheiros educacionais descobrem novos "truques" 
inventados pelos alunos - alguns se revelam verdadeiros virtuoses no assunto. Na 
epoca da investiga~ao no liceu Curie, alguns alunos de terceiro D estavam traficando 
"colas", comprando e vendendo (20 francos a "cola''). 

Por exemplo, dez dias depois de obter seu bac B, em junho de 1992, Mehdi des
fiava uma a uma as boas notas que tirou naquele ano em hist6ria e em Hnguas. Tres 
meses depois, quandoja estava na faculdade, converso com ele sobre seu ultimo ano 
de colegial, em especial sobre os aspectos clandestinos da vida em sala de aula, que 
dessa vez ele evoca com uma especie de jubilo: 

E claro que existe cola [no colegial]! 56 sei que colei no bad [Risos.J No bac, com um 
cara ... Tinha um cara bem atras de mim, eu me lembro que foi em matematica. Pus a folha 
de lado, porque, sinceramente, a gente nao fica muito separado. Ele pos a folha dele de 
lado e depois olhava assim, mas tinha uma garota do meu lado que virou a folha dela assim 
[na dire~o dele] e eu estava assim [na dim;:ao dela] e via tudo. Eu colava, sem drama. [Em 
seguida, ele descreve em detalhe a tecnica que desenvolveu e utilirou durante todo o ano.J 
Na minha cola, eu colocava as aulas, os exerdcios, tudo! Tudo ... Em hist6ria, tudo ... 
Se nao, quando era algum teste, a gente fazia os exerdcios num rascunho e passava para o 
vizinho. As vezes, a gente simplesmente passava a folha de prova para o vizinho. [ ... ] 
O professor nao via nada. Born, de vez em quando, ele via; de vez em quando, tinha um 
que era pego, ai era zero na cabe~! Zero, claro! Eles nao dao mole no Curie! Ah, nao 
mesmo! Era zero. 

WJce ndo ficava com medo? 

Nao, nao ficava com medo porque s6 colava na certeza. Olhava e s6 colava na certeza. 
Quando via que o professor estava plantado na mesa dele, corrigindo alguma coisa, ai eu 
colava. Mesmo com o rascunho, ele nao via nada. A gente escrevia o rascunho rapido. 
[ ... ] De qualquer maneira, eu colava em quase todas as materias. Menos em lfnguas e em 
economia. Nao colava em economia porque gostava. Colava em hist6ria-geografia, e co
lava adoidado, porque tern muita coisa em hist6ria-geografia! E muita coisa mesmo em 
hist6ria-geografia! Tinha ate algumas vezes que a gente fazia ... A gente pegava as folhas dos 
professores, as folhas de teste nos armarios, nos armarios reservados na sala dos professores. 
Se a gente abria o armario e tinha alguma folha de teste, a gente pegava uma, tirava c6pia e 
depois devolvia. As vezes, a gente punha aquele neg6cio por baixo, aquilo que copia tudo 
[papel-carbono]. lsso mesmo, papel-carbono. Quando era em grupo. Me lembro que 
teve uma p,nrot11 no segundo ano, uma amiga minha, a genre tinha um teste de ciencias 
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naturais •.. A gente nao estava nem al porque nao tinha mais essa materia no terceiro ano, 
mas ela precisava de um pontirtho porque estava no limite ... [para passar] Entao, ela tinha 
realmente de ser muito boa no terceiro trimestre. Eu pus papel-carbono por baixo do teste 
e fiz tudo, passei a c6pia para ela e depois, no fim das comas, ela nem pensou, pegou o 
carbono e colou tudinho. Mas os professores nao viram nada. 

E os outros alunos ndo diziam nada, ou todo mundo fazia igual? Nao tinha nenhum que 
"dedurava"? 

Nao, os que nao colam nao estao nem al. Eu sabia que tinha umas garotas super-inteligentes 
na minha sala, e elas me diziam: "Pode olhar, pode pegar a minha prova, tanto faz, desde 
que voce nao me encha o saco. S6 nao fala comigo enquanto eu estiver escrevendo. You 
fazer duas folhas duplas, voce pega a primeira e eu fico com a segunda, tanto faz. Se olhar 
enquanto escrevo, tan to faz ... ". Foi a Sandra que me disse isso. Ja contei isso, ela vai para 
a faculdade de direito. E uma garota de quern eu gosto muito, ne! Realmente, essa garota 
tern cora~o. E super-inteligente e superlegal, ainda por cima. Nao e uma garota para 
brincadeira nao ... 

Assim, a "cola" insere-se num contexto ao mesmo tempo escolar e social. De um 
lado, o nivel fraco dessa turma de terceiro ano ( um teryo dos alunos repetiram o ano) 
e a homogeneidade do comportamento escolar criam as condiyoes do entendimento 
entre os alunos e os unem na mesma adversidade (contra os professores, a escola etc.). 
Com a chegada maciya de alunos oriundos das classes populaces, menos seguros 
educacionalmente, talvez o que caracterize melhor essas turmas de cursos de refilgio do 
ensino medio seja a importayao para o sistema escolar das atitudes e dos valores 
do bairro (como o senso da solidariedade e da ajuda mutua). Sendo que estas sao 
opostas ao sistema de valores tradicionais do colegial (ascetismo escolar, culto da 
precocidade e do sucesso, concorrencia escolar e estfmulo ao individualismo). 

6. Uma contesta?o difusa das normas escolares 

Numa escola de ensino medio democratizada como o liceu Curie, e significativo que 
nao haja contestayao aberta da ordem escolar. Como diz o diretor: "Nao temos pro
blemas de disciplina aqui". 0 conselheiro educacional esclarece depois: ''.A.qui, os filhos 
de operarios estudam ... Ainda existe respeito pelo professor". Por exemplo, os alunos 
nao dao apelidos aos professores, ou s6 raramente. De fato, as formas regulares de 
contestayao, transgressao ou inversao simb6lica da ordem social parecem ter sido 
extintas com a chegada do novo publico colegial. Por exemplo, a festa da terya-feira 
gorda desapareceu da escola em 1990. 

Em compensa¢o, formas dissimuladas de contestayao existem e vao do "retrai
mento" em classe a deser¢o (ausencias numerosas e repetidas as aulas), passando pela 
"freagem" escolar (produyao de ruido de fundo para impedir o progresso coletivo e 
limitar o crescimento da distancia entre os alunos, atitude ostensivamente hostil a qual
quer saber ea qualquer curso). Essas formas de resistencia a ordem escolar raramente 
resultam na organizayao de algazarras ritualizadas. Apesar de seus dissabores escolares, 
esses alunos ainda ttm certo rcspcit'o pcl.1 i11sritui9fo, hcsitando cm contcst.i-ln aber· 
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tamente. Sao movidos antes a dirigir a violencia contra si proprios, de certo modo, 
punindo-se pelo abandono ("Desisti", dizem aos colegas quando param os estudos), 
pelo atraso e pelas ausencias frequentes que comprometem seu futuro escolar. Alias, 
nos ultimos dez anos, o ensino medio viu desaparecer os "lideres" estudantis e toda 
a for<ra organizada de contestayao politica Quventudes Comunistas Revolucionarias, 
Jovens Comunistas). A coletividade colegial esta desunida, dividida por conflitos de 
carater social. A heterogeneidade escolar e social dos alunos do ensino geral impede 
o surgimento de verdadeiros "representantes", com os quais os alunos poderiam se 
reconhecer, ao contrario do que ocorre nos liceus profissionalizantes, em que a fords
sima homogeneidade social e o sentimento de pertencer a uma mesma comunidade 
de destinos permitiram o surgimento de porta-vozes legitimos do grupo durante as 
greves dos colegiais em 1990 e 1994. 

E sobretudo nas classes de ultimo ano que muitos <lesses alunos tomam consciencia 
do imenso abismo que separa suas disposi¢es das exigencias dos professores. A dificuldade 
ou a impossibilidade de reduzir esse abismo da a medida de todo o tempo perdido e 
pode transformar-se num violento ressentimento contra a "cultura'', o saber e aqueles 
que o representam. "Eles" (os "politicos", a Educayao nacional, os diretores e, num grau 
menor de responsabilidade, os professores) hem que tentaram entreabrir as portas do 
ensino medio a esses alunos, mas esqueceram-se de lhes dar o manual que os faria 
apropriar-se dos saberes dispens~dos. Portanto, nao causa surpresa que, levados pela 
mare, carregados pelas ondas, eles divaguem por ai, perdidos num universo que raramente 
faz sentido para eles, quando nao lhes aviva a consciencia de sua "inferioridade" (escolar, 
social, pessoal ... ). Os mais desamparados se veem presos na armadilha, sao obrigados a 
"continuar" contra a vontade num curso que lhes parece cada vez mais abstrato e inutil. 
Alguns abandonam (na verdade, os mais atrasados11), outrosvao as aulas, mas nao tomam 
notas ("Estao sempre com a caneta no ar", dizem os professores), manifestando osten
sivamente o tedio, e outros se empenham muito pouco, "jogam com a media", mini
mizam OS esfon;:os, porque sabem por experiencia propria que uma media 4 OU 4,5 
sera "arredondada'' para 5 no conselho de classe de fim de ano ou no exame do bac. 
Diante <lesses alunos, que Bourdieu e Champagne chamaram de "excluidos de dentro" 12, 

os pais se sentem preocupados e ao mesmo tempo desarmados. 

7. Conflitos de gera_s:oes 

Os pais operarios, "surpresos" com a vagabundagem escolar no colegial, veem-se con
frontados com os filhos que, nesse periodo de suas vidas, experimentam uma juventude 
que imita aspectos da adolescencia burguesa. A passagem para o ensino medio cria, e 

11 A estadstica quc rcgistrn mclhor esse lento processo de distanciamento da ordem escolar ea do absen
tdsmo: abse111ds1110 acinko quando se passa do segundo para o cerceiro ano (os alunos com mais de 
18 1111m pmlem "l'l'<'N<'llllll' des mcsmos as justificativas) e nos cursos desvalorizados (bac G, B e A); 
.ibsr111dN11111 rNpmddl1111111111ulo sr d:I uma "provinha" que amea~a punir a falta de escudo dos alunos. 

II l'lrnr l\oul'lllr11 I' l'lrn, I :1i~111j1111111r, "I .rs rxd11s de l'ln1frieur", rm Picl'l'c Bourdicu (org.), L,1 misere 
,111 1111111,I, (1'~1·1•, 1'1,ull, I IJIJ.i), 11'.il. h1·11N.: A m1,,rl,ul11 mune/11, 'i, ed., l'rtropollH, Vo1.eN, 200.t I 
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as vezes aviva, o conflito entre o ethos operario dos pais e o ethos colegial dos filhos. A 
participac;:ao na cultura adolescente, a descoberta no colegial da ilegitimidade de certo 
mimero de praticas populares e a ad0<,ao (sob forte limitas;ao ors;amentaria) de um 
estilo de vida colegial acarretam um certo distanciamento do meio de origem. 

A senhora S., 42 anos, mora no conj unto habitacional de Hauts-de-Court, bairro 
onde e caseira de uma residencia particular. Oriunda de uma fami'.lia de mineiros 
poloneses do norte da Frans;a, assim como o marido, manteve de sua origem opera
ria uma espontaneidade e uma sensibilidade no trato que fizeram dela uma caseira 
estimada e respeitada, que nao hesita em resolver os problemas cara a cara ou repreender 
os "arabezinhos" quando "fazem besteira". Seu marido, que tern o "diploma" do 
ensino fundamental e um CAP de contabilidade, veio trabalhar na Peugeot no 
fim dos anos 1970 como "funcionario". Eles tern dois filhos: o mais velho, de 21 
anos, e estudante de segundo anode IUT 13 e o mais novo, Anthony, de 16 anos e 
meio, e aluno de primeiro colegial S [cienti'.fico]. A entrevista foi realizada durante 
o feriado de Finados de 1992, num apartamento de Hauts-de-Court, na presens;a 
do filho colegial, Anthony, convocado pela mae a participar. Este, enfiado no sofa, 
emburrado, nao tenta disfarc;:ar o mau humor; presta-se de ma vontade ao jogo da 
entrevista, manifestando abertamente sua irritac;:ao com as perguntas, que lhe 
parecem sem interesse. A exasperas;ao cresce a medida que a entrevista se prolonga -
com certeza nao imaginou que a entrevista duraria mais de duas horas. No momento 
de se despedir, ele se "esquece" de se levantar para me dizer ate logo, atraindo a furia 
da mae constrangida pela falta de educac;:ao do filho (''.Anthony, voce podia pelo 
menos se levantar! Nao e possi'.vel!"). Por si s6, a situas;ao de entrevista ja mereceria 
ser longamente relatada por mostrar tao hem os desafios dessas entrevistas em torno 
da escola. A distribuis;ao de papeis entre mae e filho e, sobretudo, os microconflitos 
que nao cansam de emergir entre eles - ecos abafados de outros mais abertos que se 
manifestam entre quatro paredes - permitem uma experiencia de investigac;:ao que, 
em alguns momentos, oferece uma especie de "precipitado" sociologicamente puro 
das relac;:oes entre pais e filhos colegiais no meio popular. 

Durante toda a entrevista, a senhora S. tenta estabelecer uma alians;a comigo: 
solicitando minha aprovac;:ao, buscando em minhas palavras a confirmac;:ao do ponto 
de vista que ela formou sobre a escola, de modo a enfraquecer a posic;:ao contraria, 
sustentada pelo filho. Para ela, e uma questao de fazer uma autoridade externa decidir 
os pequenos conflitos que os opoem (por exemplo, a escolha do alemao como segunda 
lingua, imposta pela mae). Ela aproveita a ocasiao da conversa com o "professor" - de
signado como tal ao filho - para restaurar uma autoridade estatutaria comprometida. 
Tambem espera que o entrevistador consiga sugerir perspectivas de futuro profissional 
ao filho. Um conflito latente os op6e durante toda a entrevista. A mae pressiona o 
filho a definir um rumo escolar e profissional, porque "os pais tern de se sacrificar, 
sabe, o senhor nem acredita como! Nao e barato estudar". Na verdade, ela se dirlge 
ao filho, que age como se o assunto nao lhc disscssc rcspcito. 

11 Ele rrpeilu II prlmrlm r II ler,rlm C do ~11111111"1 r •r limnnu mm um h11~· l>, 
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Assim, a entrevista e um momento em que ela pode lembrar ao filho - dessa vez 
com a cauc;:ao do soci6logo - os imperativos da continua<;:ao dos estudos. A senhora 
S., que de in.fcio pendia para os estudos profissionalizantes (curtos), acabou aderindo 
aos estudos longos, nao sem cautela. Poi esse cuidado que levou os pais a escolher o 
IUT para o filho mais velho, contrariando a sua vontade. ("Nao era um garoto que 
pudesse frequentar uma faculdade. Digamos que nao levava o estudo a serio. Ele 
precisava de uma escola que tivesse um acompanhamento. Na faculdade, ele talvez 
nem entrasse na aula.") 

Durante toda a entrevista, Anthony permanece desconfiado e na defensiva. Ap6s 
repetir o primeiro colegial para garantir a aprovac;:ao para o segundo S, Anthony perce
be, dois meses depois do in.fcio do ano letivo, que esta atrasado em rela<;:ao aos outros 
alunos. Sua posi<;:ao de estudante com dificuldade explica o fato de, num primeiro 
momento, Anthony tentar nao dar chance ao entrevistador, preferindo nao exprimir 
opini6es ou se refugiando prudentemente na opiniao da mae, que nao hesita em 
responder por ele. Ele confessa que e "pessimo" em matematica. Diante do silencio 
que se segue, a mae pergunta num tom firme, para nao deixar duvida: "Como assim? 
Voce pode dizer a nota, Anthony!". Ele obedece docilmente, num tom de menino 
"pego no pulo": "Deve ter sido 2,5, mais ou menos, e depois, em fisica, 4,25". Existe 
nessa preocupa<;:ao de faze-lo confessar suas notas verdadeiras uma chamada a ordem 
no que se refere a atitude que se deve ter no ensino medio: nao mentir, nao escon
der as notas ruins, nao "trapacear" nas provas. A senhora S. sabe muito hem que os 
alunos de cursos cientificos entram numa competic;:ao escolar as vezes feroz, e que ja 
come<;:am a pegar as "manhas", a esconder as notas, a mentir por omissao. Ela lembra 
ao filho que, em familia, eles podem e devem contar tudo uns aos outros: nada do 
que acontece na escola e segredo ou vergonhoso. Tambem e significativo que, logo 
depois desse pedido de esclarecimento, a mae tente tranquiliza-lo, evite dramatizar e 
tente lhe dar um empurraozinho ("0 trimestre ainda nao acabou, ele ainda pode se 
recuperar"). N esse estagio da escolaridade dos filhos, e sobretudo essa missao de apoio 
morale afetivo que os pais de meio popular estabelecem para si. Durante a entrevista, 
sempre que pode, a mae tenta valorizar Anthony em compara<;:ao com o irmao (que 
e cinco anos mais velho ea mae diz que era mais "esperto" que ele). A sua maneira, 
tenta estimula-lo, passar-lhe autoconfian<;:a. Destaca seu temperamento "belicoso" 
("Ele nao e igual ao irmao, nunca faria uma prova sem estudar"), no fato de ser serio 
e organizado ("Voce sempre faz os seus trabalhos muito antes, nao deixa para a ultima 
hora. Ele sempre faz os trabalhos com antecedencia, se organiza''). 

Sentindo-se duplamente observado nessa entrevista (pela mae e pelo "soci6logo"), 
Anthony tenta preservar, acima de tudo, o que poderiamos chamar de intimidade 
escolar (suas atitudes em sala de aula, seus colegas). Toma o cuidado de nao revelar 
aspectos clandestinos da vida na escola que possam aumentar a desconfian<;:a da mae. 
Em sua presen<;:a, prefere se manter evasivo e el.fptico. Insensivelmente, ao questiona-lo, 
reproduzhnos u11111 Nltuni;llo de cxame que o confronta com suas insuficiencias de aluno 
de 5egundo S (11pc'lN dolN meMC:N de aula, ele descobre que nao esta a altura: "Existe um 
11bl11110", rcrnnh,r.·, 111111trj11mrntr). 



184 Retomo d condi{;do operaria 

Quando perguntado sobre seus proprios estudos, Anthony "abaixa a cabe~"· E 
nao e por acaso que somente no final da entrevista ele se oponha diretamente a mae 
em rela<;io ao ensino profissionalizante e aos alunos de LEP, que ele considera uns 
"idiotas" - como diz a mae num tom revoltado. Ea chance de introduzir a discussao 
sobre o liceu profissionalizante e a relas;ao com os alunos do LEP: 

E voce, no primeiro colegial, ndo pensa em ir para um LEPi' 

Anthony- Nao [como um grito de revolta]! 

Senhora S., prontamente - Nao tern nada de vergonhoso em ir para o LEP! Voce fala 
como se fosse uma vergonha! 

Anthony, defendendo-se - E sim ... Nao tenho a minima vontade de entrar la... 

E o que faz voce tao decidido nesse sentido? 

Anthony, depois de um curto silencio - Born, e que eu sei quern vai para la e nao me 
interessa conviver com esse pessoal. 

Porque eram eles que "bagunfavam" na aula? 

Anthony, para se livrar da pergunta - E, e ... 

Senhora S. - 0 LEP, diz logo ... [Silencio, em seguida ela hesita.] Porque, para ele, o LEP 
e igual a.Adapei [institui(j'.ao que acolhe crian(j:aS com problemas mentais] [dito com uma 
especie de raiva contida]. 

Anthony, protestando timidamente -Ah nao! Nao exagera! Mas todo mundo que escl no 
LEP foi quern nao fez nada na sexta serie, ta! 

Senhora S. - Mas as vezes eles tambem "se destacam" e, apesar de tudo, conseguem apren
der um oficio ... 

Anthony, num tom cetico - E ... 
Senhora S. - 0 que tambem acontece com a orienta(j:ao ... 0 senhor nao acha que, apesar 
de tudo, era melhor antigamente: um certificado de estudos e o aprendizado de um oficio ... ? 
Hoje, todo mundo vai para a quinta serie, mas nem todo mundo tern capacidade para ir para a 
quinta serie. E depois, todo mundo vai para o colegial. Antes, so os melhores iam para 
o colegial, quer dizer, para o ginasio ... E isso que esta errado ... 

Poi isso que a senhora viu na sua escolaridade? 

Senhora S. -A minha gerai;ao sim ... Eram os cinco melhores, eu acho, que continuavam 
depois da quarta serie... Os cincos melhores ou os seis primeiros, nao me lembro mais 
como era. Os pais eram chamados, eu me lembro que a minha mae foi chamada por cau
sa da minha irma, e foi assim que ela foi para o ginasio. A minha mae talvez nao tivesse 
pensado em mandar a minha irma para o ginasio, foi o professor que viu que ela tinha 
capacidade para estudar, que empurrou: "Ela tern de ir". Acho que a minha mae nem 
tinha pensado nisso. 

A senhora S. come~ a falar com certo prazer de sua escolaridade, de seu certificado 
de estudos e em seguida do CAP de costura obtido numa escola particular ("Porque 
nao tinha outra''); eram estudos para "ter um oficio". Ela gostaria deter feito enfcrma
ria, mas o pai, cetico, dissuadiu-a diante de suas notas ("Ele tinha medo que cu nllo 
conseguisse, porque eu era uma aluna mediana"). Volta entfo a deNv1111111~e111 de te1· 
iniciado O primario sem saber falar direito U frnnc~s. ji\ lJllt' re ... II 11111lt'1'111il 111111111 t'NCOIII 
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polonesa ("0 senhor sabe, era o patronato, tinha a igreja, o patronato ... Nern queira 
saber! Catecismo em polones, escola em polones e tudo"). 0 que a diferencia de sua 
irma cas:ula (28 meses mais nova), que depois se tornou professora (de primario e em 
seguida de ginasio, em frances, hist6ria e geografia), e que ela fez O maternal numa 
escola francesa e teve um excelente curso preparat6rio. Ela se lembra de sua profes
sora na epoca, cujo nome logo lhe vem a mem6ria, e mais particularmente de seu 
comportamento autoritario (a regua de madeira e a persistencia em faze-la aprender 
o alfabeto) e do medo ("Eu tinha pavor de ir para a escola e, e verdade, aquilo me 
perturbava''). 

Seu filho ndo sabe de nada disso? 

Senhora S. - Nao, nao, ele nao conhece essa hist6ria. Ele ca<;:oa de mim, diz o tempo todo: 
"La vem voce com o seu CAP!" [risos] ... 

Mas isso e um testemunho historico (virando-me para o fitho, que responde com uma careta 
deduvida). 

Senhora S. - Os "52" [faixa de idade de 1952] foram os ultimos a fazer o CEP" ... Era 
obrigat6rio ... 

Dizem que era um exame dificiL.. 

Senhora S. - E claro! Tinha ate o neg6cio de esportes e tudo ... Agora, e brincadeira de 
crianc;:a! [ risos] 

E depois, a senhora tirou o seu CAP? 

Senhora S. - Tirei o meu CAP de costura, escrito e pratico ... E depois, arrumei traba
lho em 68, 69. Com todas aquelas manifesta<;:oes que teve. Mas eu me divertia, porque 
assim a gente nao era obrigado a ir para a escola. [ ... ] Trabalhei quatro anos em Lille ... 
Retocadora. Vendedora retocadora. [ ... ] Nas lojas de roupa e confee<,iio ... Nunca trabalhei 
em f.ibrica ... 

E em relafdO a orientafdo escolar, algu,ma vez pemaram: "LEP nem pemar': em relafdo ao que 
. seu marido conta da fiibrica, ou "meus filhos nunca vdo fazer um trabatho manual"? 

Senhora S. - Nao, nao, a gente nunca pensou assim ... Porque, se eles nao tivessem capaci
dade para continuar os estudos, eu teria colocado os dois para aprender um offcio, ne! Ah 
nao! Nunca pensamos: "Nunca isso, nunca aquilo"! Eles [os professores] sempre disseram 
que eles tinham capacidade para continuar os estudos, entao sempre fizemos de tudo para 
eles continuarem. Mas se nao tivessem capacidade, teriam ido para um LEP e tudo mais, 
ne! De qualquer maneira, eles tern um CAP e um diploma pela frente, e depois o bac 
profissionalizante, e, nesse nfvel, tern os que se destacam. Nao, a gente nao e contra nao! 
Em todo caso, vai faltar operario, ne! Ja esta faltando! Sapateiro, tudo, ne! [O filho ri das 
palavras da mae.J 6 puxa vida! [para o filho]. 

E voce, que tem o ponto de vista do aluno, trabalhar na fiibrica ... 

Senhora S., interrompendo - Nao entendo por que voce acha isso do LEP. .. Porque e 
verdadc, niio? '!cm casos de pessoas com problemas que vao para o LEP, as vezes o senhor 
v! [virando·•e p1m1 mim], a um passo da Adapei... Tern alguns assim, e isso que voce ve 
[p,ua o filhnll 



186 Retomo a condq;ao operaria 

Anthoriy- Nao, eu s6 nao gosto [nurn tom enfastiado]. Nao tinha nada para mim la ... 
[Silencio.] 

Senhora S. - Talvez urn dia voce precise de um encanador na sua casa! 

Anthony - Mas nao e assim que a gente tern de ver as coisas ... Sena.a, a gente tinha de 
saber todas as profiss6es. 

Senhora S. - Voce tern de serum born faz-tudo ... 

Voce nao faz pequenos consertos? 

Senhora S. - Faz sim! Ele sabe pintar ... Pinta, estofa, da uma mao ... Topa qualquer coisa. 
[Explico longamente o interesse das perguntas: compreender o crescente desinteresse pelo 
LEP, a importancia da percepc;:ao dos outros etc.] 

Voce talvez perceba os que vtio para o LEP como diferentes de voce. Eles tem interesses diferentes 
dos seus, ntio? Voce se sente diferente deles? 

Anthony- E, e ... Pode ser [incomodado]. 

Senhora S., num tom indignado - Mas nem por isso voce acha que eles sao uns idiotas! 

Anthony, com um ar falsamente desolado - E, acho ... 

Senhora S., extremamente surpresa -Acha, ainda assim! 

Anthony, para se justificar - Voce precisava conversar com urna dessas pessoas ... Na verdade, 
elas nao conseguem manter urna conversa ... Quando abrem a boca, e s6 besteira! A impressao 
que a gente tern e que elas inventam! Para tentar acompanhar a conversa ... 

8. A vergonha social 

A entrevista mostra dois pontos de vista irredutivelmente opostos e irreconciliaveis. A 
mae desafia o filho, forc;:a-o a dizer o que ate entao ele apenas havia deixado suben
tendido a respeito dos alunos de LEP, porque se "martiriza" com sua atitude: ela 
gostaria de acreditar que as palavras de menosprew e quase de insulto com que ele se 
refere aos alunos dos liceus profissionalizantes sao apenas uma maneira de falar, que nao 
correspondem ao que ele pensa de verdade. Entretanto, ao ouvir o filho, ela teme que ele 
se tome um desses "esnobentos" 14 que desprezam os alunos de LEP e tudo que tenha 
a ver com o trabalho manual. Ao mesmo tempo, procura protege-lo dele mesmo e 
reintegra-lo no drculo familiar, exaltando suas qualidades. ''Anthony tambem faz 
pequenos consertos", "ele topa qualquer coisa'', o que significa que ele nao se deixou 
engolir totalmente pelo sistema escolar, que a distancia entre eles nao e tao grande 
como suas palavras dao a emender a primeira vista. 

Em alguns momentos, o filho aproveita a ocasiao dada pela entrevista para se 
distanciar da mae, para demarcar seu territ6rio escolar diante dela. Sabendo que, apesar 
de tudo, e um "eleito" da escola por ter conseguido chegar a um segundo S, ele nao 
cansa de tentar se destacar dos alunos dos liceus profissionalizantes. Num primeiro 
momento, ele vai "devagar", repetindo as categorias de julgamento da escola (os alunos 

M F.ssc co tc:rmn quc: c:la c:mprc:ga para sc: rc:fc:rir ans filhos de: "hu1·gu!1" du t'Nmlu, 11ur NO ve1tem ruup111 
tic: "murcA", .. 
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orientados para o LEP sao os alunos que foram mal no ginasio). Mas a mae, ex-aluna 
de CAP, ao falar dos atuais alunos de LEP, fala tambem de si mesma, da a eles uma 
chance de sair da situac;:ao em que se encontram (de "se destacar", como diz ela) e nao 
os prende ao status do mau aluno. E por isso que reage prontamente contra a maneira 
como o filho rotula os indiv.i'.duos. A postura dele se assemelha demais ao olhar "de cima'', 
de menosprezo, com que se olha para as classes populares. Num segundo momenta, 
Anthony assume sua "ingratidao" ate as ultimas consequencias e atreve-se finalmente 
a desafiar a autoridade moral da mae. 0 que o exaspera e essa defesa saudosista do 
aprendizado de um of.i'.cio (sapateiro, encanador), embora ele tenha escolhido outro 
caminho. 0 filho segue a risca a ordem da mae, diz a "sua" verdade, ou seja, que 
considera os alunos de LEP uns "idiotas". Lans;a publicamente contra ela uma afronta 
moral. Entretanto, o essencial nessa serie de trocas de palavras entre mae e filho e o 
momenta em que a mae decide esclarecer a questao, por em pratos limpos, desatar o 
116. Com certeza, eles ja discutiram isso inumeras vezes, ela ja deve te-lo repreendido 
por seus "julgamentos", que para ela sao julgamentos de classe, t.i'.picos de um transfuga 
recente, de um filho de operario "influenciado" pela escola, que de certo modo passou 
para o lado inimigo. 

Em alguns momentos, quando a mae fala, sente-se que o filho fica incomodado, 
olha para o alto ou se defende com um sorriso ironico. Alias, o contraste entre a maneira 
de um e outro falar e surpreendente: ela fala de maneira espontanea, viva, bastante 
alto, sem se preocupar particularmente em construir frases bonitas, e emprega o que 
podedamos chamar de "falar popular", enquanto ele fala de maneira mais calma e 
comedida, as vezes utilizando expressoes e palavras que traem a passagem pelo ensino 
gcral ("conviver" ... ), como um aluno que se expressa de maneira "reflexiva''. E 6bvio que 
a senhora S. sente a distancia que se abre entre ela e o filho e desconfia fortemente 
que a escola tern responsabilidade nisso, em especial pelo contato com garotos que 
da chama de "esnobentozinhos", num tom violento. Ao mesmo tempo, ela quer ser 
rcspeitada, quer assumir sua herans;a e aquilo que ela e socialmente sem nenhuma 
Vl'rgonha. Isso a leva sempre a reagir prontamente as palavras do filho ("6 puxa vida!") 
t• a po-lo em seu lugar, lembrando o respeito da ordem familiar e da hierarquia das 
idades (por exemplo, quando ele critica um de seus professores porque tern 50 anos). 
I •:la gostaria de acreditar que o filho nao esta tao corrompido (moralmente), que o mal 
niio e tao profundo e que ele diz palavras inconsequentes. Teme que ele se transforme 
1111ma especie de "monstro social" que, contaminado pelo incha~o de suas aspira~oes 
t'scolares, desqualifique a hist6ria dos pais. Embora tenham estado sempre atentos 
1l cscolaridade dos filhos, a continuas;ao da escola se voltou contra eles: o filho joga 
os vclhos diplomas dos pais na cara deles, porque se ilude com o anacronismo que 
rnnsiste em !er os diplomas de antigamente pela bitola dos diplomas de hoje. 

Ncssc momenta da entrevista, duas hist6rias sociais, duas gera~oes representadas 
pclns pessoas da mae e do filho, se enfrentam. Pelo relato detalhado de seus estudos 
prlmdrlos, a m5.e ten ta mostrar o peso do contexto (hist6rico e social), o estreito ca-
111111110 permitido aos filhos dessas famllias operarias do Norte, a pouca ambi~ao que 
oN p11IN dcp0Nltnv111n nos filhos. A entrevista com o soci6logo lhe da a oportunidade 
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de mostrar ao filho aquilo que a "construiu" socialmente, aquilo que em grande parte 
explica o que ela e hoje (uma "caseira'' reduzida em geral a fazer a limpeza domestica) 
e a diferenc;a de condic;:ao em relac;:ao a irma mais nova, que se tornou professora ("A 
verdade e que ela foi favorecida'', diz com alguma amargura na voz). Enfim, ela conta 
ao filho "toda'' a sua hist6ria, talvez pela primeira vez de forma tao detalhada. Ele, 
com sua atitude indiferente e seu "ar de superioridade", reage como um colegial de sua 
geras:a_o, que se converteu aos estudos longos e interioriwu a desvalorizac;:ao dos estu
dos profissionalizantes. Acusando indiretamente de ignorantes as pessoas que fazem 
(ou fizeram) estudos profissionalizantes, do alto de sua nova posic;:ao de colegial, o 
filho dilapida na presenc;:a da mae e sem nenhuma cerimonia uma parte essencial da 
heranc;:a familiar. 

Durante toda a entrevista, Anthony se contem para nao soltar seu "fel" e mostrar 
seu rancor. No entanto, pelos olhares, em geral, sombrios que lanc;a contra a mae, 
sente-se uma raiva reprimida que com certeza tern aver com uma especie de vergonha 
de si mesmo: a vergonha de ser um "falso aluno de ciendfico" que tern serias duvidas 
sobre sua capacidade de continuar nessa carreira, mas que apesar de tudo deve finglr 
que joga o jogo do aluno de S (inteligente, estudioso, combativo). A vergonha, que 
ele nao consegue esconder de mim, tern aver tambem com os modos diretos da mle, 
seus gostos, sua franqueza. No fim da entrevista, com o gravador desligado, relembro 
com ela seu passado no Norte. Feliz por rememorar as hist6rias da familia, a imigra~Ao 
polonesa e suas tradic;:oes {o idioma, as canc;:oes ea musica polonesa), ela vai buscar 
no fundo do arm:irio da sala velhos LPs de canc;:oes polonesas. 0 filho, "antenado" 
musicalmente {toca violao, gosta de rock dos anos 1970), reclama num tom e11trt 
serio e brincalhao: "Ah, nao! Nao mostra isso! E s6 velharia!". A mae ri, mas gostarll 
de passar para ele essa parte da mem6ria familiar. Na verdade, Anthony expressa um 
ponto de vista de colegial aculturado em ruptura com seu meio social de origem, cont 
seus antigos colegas de bairro, a quern critica por sua "ignorancia'', por sua m11111lr1 
de "bancar os hons". 

Na escola, onde os filhos de executivos sao relativamente numerosos, ele nlo gn•tll 
de falar de seu bairro ( um "bairro de :irabes", diz de modo seco) nem do fato de a mlt 
ser caseira ("Tudo quanto e :irabe conhece a minha mae", diz de, lamentando II viii 
bilidade comprometedora da mae, as vezes obrigada a fazer limpeza nos arredom du 
centro comercial). A escola e um local de competic;:ao social onde ele nao pode jnpr II 

jogo. Ea mae que insiste v:irias vezes com ele para que diga que em Doncourt (mut11 
esta localizada a escola) s6 tern "esnobe". Anthony e obrigado a reconhecer ("It, um• 
escola de esnobentos"). Para a mae, o termo expressa essencialmente 11 prem'Ullll\,all 
de se destacar pelo dinheiro, pela ostentac;:ao de uma situac;:ao financelra ("n j1h11 ~' 
se vestir e esnobe"). Para ele, e a chance de faz~-la reconhecer que ele go~t"rh1 J1 11Att 
ter de confessar sua pobreza na escola. 

Senhora S., num tom agressivo - Mas voce nno conta lJLIC ~ 11 n111 mAr: tJUf fH., IHtt 
camisas ... 
Anthony- Nno, n!lo tem pnr que dl1.er ... 

Se11hor11 S. - l'nl• devl"I I Sllem:lu, l.'1111NI 1·11n11l111rnto, I NAo l.'UNlll nllllid Sc'l II pr,~11 Jo tft 1~11 
Vm:t di, .... M .. eolr nAn v•I dl1.C'r, 1111rtJII" 11111111 dr '"r • tnlfl.'I "l.1u:m1," .. , lrl11nl 
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Anthony - Nao, eu n:io ligo para isso ... Desde que eu goste ... 

Senhora S. - Ah, born! Pelo menos isso ... 

Essa entrevista exemplar - pela violencia surda das relas;oes entre mae e filho meio 
engrandecido pelo curso cientffico - mostra hem como pais e filhos de meios populaces 
se veem pegos muito a contragosto na cilada da continuas;ao dos estudos. No inkio; 
os pais "empurram" os filhos, ainda que o prolongamento da escolaridade nunca te
nha sido evidente para eles, e, no fim, veem-se diante de "criaturas" que, sob muitos 
aspectos, escapam de seu controle. 0 que mais impressiona no caso de Anthony e sua 
violenta rejeis:a_o a ser "herdado por uma herans:a" ["herite par l'heritage"]: herans:a 
profissional (o CAP, o ofkio manual), cultural (o mundo operario do Norte), mas 
tambem residencial 15• 

9. Moral operaria e moral escolar 

Enquanto na fabrica OS pais e/ OU as ma.es sao submetidos a intensificas:ao do trabalho, 
ao estresse e a vulnerabilidade cada vez maiores, os filhos - colegiais que se iniciam 
com mais ou menos segurans:a e entusiasmo nos estudos longos - tomam certa liberdade 
t•m relas;ao as exigencias escolares: muitos dos que se orientam a sua revelia para as 
rnrreiras relegadas do ensino medio mais "enganam" do que estudam de verdade, 
mas ao mesmo tempo se beneficiam plenamente das vantagens estatutarias ligadas a 
rnndis;ao de "colegial". Como os pais podem "compreender" os filhos? Como podem 
rnio ficar intrigados, chocados, pela diferens:a entre o que viveram como operarios 
(1k-sdc os 16 ou 18 anos, quando comei;:aram a "dar duro'') e o doce farniente que 
hojc, cm geral, parece constituir a vida de colegial? A escolaridade no ensino medio 
~ lllll "misterio" dificilmente penetravel quando nao se tern a chave para interpreta-lo. 
I lo mcsmo modo, que atitude adotar em relas;ao a fraude escolar (que, como vimos, 
1r11dt• a se desenvolver nos cursos desvalorizados do ensino medio)? Mesmo que, e 
I hll'o, os pais deem importancia as notas, estas devem ser obtidas de modo legal. 
( :1111111do, diante da nova moral da concorrencia entre colegiais, em que todos os 
111rlos sao validos para nao ser "rebaixado" ao ni'.vel dos alunos de LEP, a moral popular 
p111rn• hrutalmente sem valor. De que adianta a honestidade num universo em que 
-.\ 111111:1111 as "notas", o "desempenho"? 

( :rrlo ethos popular feito de "orgulho" e "honestidade" foi invalidado. Nesse ter
ll'llll, ~ ~randc a incompreensao entre as duas geras;6es, sobretudo entre os filhos e as 
111Ar•, qur sao as guardias da antiga moral. 0 endurecimento da competis;ao escolar 
l'llllll'lh11I pnra a dcsvalorizai;:ao dos valores dos pais ("pobres, mas honestos") pelos 
tm\pl'loN lill10s, quc "no contato" com os filhos das classes medias e altas percebem, 
•• Yl't,r-. 11 nccessidadc da trapai;:a para continuar na corrida. Na entrevista coletiva 

11 l\lt111 1111 llm do e11ll'evl1111, ele dlz trl' "11vcrNAu" 110 ball'm c gos morndorcs, apcsar de a mac scr uma 
"ll•111l ,1111hrl'ld11 r r11hn11dd, lJ1111ml1111e~·u 1111c prcdNe de l]UC Nt' co11N1hul essu 11ve1·si\o, clc l111l11c 
1111 "hm1lh11" (il11 l\11lhu111ur p~Hd M ,·•ilM vl111r 1nl11111n1) "1111 "0111hlrn1r", 111"N nAo cun1e11ur rxpll,·111· 
.... o,rdu vl11'1rnl mn, 1,1l1vr11. 
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com as ma.es de fami'.lia da FCPE, fomos levados a falar por alguns momentos sobre 
a fraude em sala de aula, sobre os alunos que colam (o "coleiro", no linguajar local). 
Uma mae relativiza ("Isso sempre existiu"), outra joga a culpa nos professores, que 
deveriam vigiar melhor os alunos durante as atividades. Todas reconhecem, no en
tanto, que essa tatica nao traz vantagens no exame do bac ("No dia do bac, o menor 
deslize e voce e punido"), embora o risco nem sempre seja dissuasivo ("Tern quern 
cole mesmo assim"). Nesse momento, a senhora H. conta como conversou com seus 
filhos sobre essa questao: 

Senhora H. - Sabe, eu sempre recomendei a eles, sempre disse: "Prefiro um zero do que 
um dez roubado de alguem". Sempre disse isso a eles. Nao digo que nunca colaram. Eles 
sao iguais aos outros, mas sempre fui muito exigente nisso. E honestidade, e principal
mente isso ... 

Isso remete ao que a senhora disse agora hd pouco sobre o que podia passar para os seus jilhos ... 
A senhora tambem tem valores para passar? 

Senhora F. - Ah, sim! Claro. A honestidade. Tern coisa que a gente pode passar e tern um 
monte de conhecimentos que a gente nao tern. Mas o trabalho, a honestidade, a reticl.ao, 
nao mentir ... 

Senhora H., cuja voz e coberta pela voz das outras -Alias, eles criticam a gente por isso. 

Senhora J ., sorrindo - No mundo de hoje, nao sei se a honestidade ajuda muito ... 

[A senhora H:} Ea senhora acha que, agora que cresceram, eles criticam voces por causa 
disso? 

Senhora H. -Ah, sim! "Voce e dos anos 50" [risos das outras duas]. 0 senhor veja [riso 
geral], sempre me ensinaram assim, que "roubar uma nota e roubar". "Nao veio do seu 
esfors;o", eu digo a eles. "E depois, voce vai ficar perdido no pr6ximo trabalho, fica perdido, 
nao aprende, nao ganha nada com isso". Eles precisam ter uma educas;ao de base, depois, 
se nao quiserem mais ... [ouvir] 

A senhora diz a eles para estudar de maneira regular. A senhora tenta controlar os estudos deles, 
por exemplo, no Jim de semana .. . 

Senhora H. - Tento, tento sim ... [Silencio.] 

E mais diflcil nessa idade? 

Senhora H. - E, e mais dificil porque ele fica no quarto ... [Silencio.] 

Senhora F. - Eu disse que a minha filha estuda, mas ela fica no quarto, entao eu nao sei 
mais. Porque, quando vou ver o que ela esta fazendo, ela diz [imitando a voz estridente]: 
"Voce esta me perturbando!" [risos]. 

Senhora H. - Se nao fez nada e nao estudou, voce nunca vai saber ... 

Se durante a entrevista essas ma.es de fami'.lia, todas mulheres de operarios da fabrica, 
expoem longa e sistematicamente a lista de queixas que tern contra o sistema escolar 
atual, e porque, aos seus olhos, ele poe objetivamente em questao os elementos cons
titutivos do ethos das classes populares, aqueles mesmos que elas tern a incumbencia 
de transmitir para as novas gerai;:6es e que fazem a respeitabilidade dos operarios: a 
valorizai;:ao do trabalho, do esfori;:o, o gosto pela atividade e pelo trabalho bem-feito, 
o respeito pelos iguais, a ajuda mt1tua, o aprendizado de melos lc:gltlmoH p11ra "se de
fender". ~ por esse motlvo ,1ue os pals oper~rloN p11rece111 cun1tllnt1111"111" ohrl11adoN 
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a travar combates de retaguarda (repisando a velha arenga de aluno dos anos 1950) 
contra os pr6prios filhos, acostumados a obedecer a outros prindpios na escola. As 
transformas;6es desta (direito aos estudos longos e prolongados) ea moderniza¢o dos 
metodos pedag6gicos (uma mistura de desprendimento e de jogo com a institui¢o 
no genero pos-1968) imp6em um modelo etico e social de comportamento que nem 
sempre se adapta a situas;ao dos filhos. 

10. Colegiais em ruptura com sua herans:a 

Ascendendo ao ensino geral, os filhos tern a impressao de que transpuseram uma 
barreira. 0 prestfgio inerente ao status de colegial coloca-os em condi¢o de negociar 
acordos com os pais ou mesmo de contestar certas formas de autoridade paterna. A 
intensificas;ao da competi¢o escolar e o alargamento do horizonte social no colegial 
levam os filhos a adotar, pouco a pouco, um sistema de atitudes e de condutas sociais 
que os faz distanciar-se ou romper com a cultura operaria dos pais. A evoca¢o da 
escolaridade dos filhos sempre leva (de forma mais ou menos marcada) a compara¢o 
da escola de antigamente com a de hoje e, portanto, a confronta¢o (implicita) dos 
pontos de vista das geras;6es sobre as transformas;6es dessa instituis;ao. Embora as ge
ras;6es se caracterizem por estratificas;6es diferentes de experiencias sociais (em especial 
de "primeiras experiencias, que sao decisivas para a percep¢o do mundo social), a 
discrepancia entre as experiencias escolares da gera¢o dos pais operarios e as dos filhos 
oferece uma especie de caso experimental para o estudo dos mal-entendidos entre 
geras;6es no meio operario. Alem do fenomeno da continua¢o dos estudos mensu
ravel estatisticamente, passa-se outra cena, dessa vez no interior da familia: a cena do 
confronto mais ou menos aberto das culturas de classe. As multiplas incompreens6es 
entre pais e filhos, reflexo da distancia escolar, social e cultural dessas duas geras;6es, 
revelam bem as ambiguidades inerentes ao fenomeno do prolongamento dos estudos 
em meios populares. 

O principal objeto de mal-entendido entre pais e filhos e o valor dos estudos e dos 
diplomas dos pais. Os filhos julgam o passado escolar dos pais a partir da hierarquia 
atual de diplomas e da regra de prolongamento dos estudos. 0 estado presente do 
campo escolar e a tabela de valores escolares desvalorizam o CAP da gera¢o anterior, 
assimilando-o ao CAP ou ao BEP da geras;ao atual. 0 olhar retrospectivo anula a 
hierarquia das carreiras do antigo regime escolar: os filhos ignoram as diferencias;6es 
pertinentes dos nfveis de estudo de seus pais (a posse ou nao do certificado de estu
dos, e mais ainda do CAP, que na maioria das vezes levavam a uma "profissao" ou a 
um posto de operario qualificado). Apenas o valor de face do diploma "diz" alguma 
.coisa as novas geras;6es, que sao vftimas nao de uma ilusao sobre o valor dos diplomas 
profissionais do passado, mas, ao contrario, de uma especie de hiper-realismo que 
i.:ertamente os faz exagerar a desvaloriza¢o dos diplomas profissionais de hoje. 

Ncsses anos de crise, criou-se pouco a pouco uma ilusao em torno do valor do 
diploma. E essa ilusao que leva os pais a subestimar seu pr6prio diploma tecnico, a 
11v11llli-lo a partir ape11111 de NC'U vnlor atual, efetivamente muito diminufdo. Hoje, a des-
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valorizac;ao acelerada do CAP e, por extensao, do BEP desqualifica retrospectivamente 
o CAP de antigamente, o CAP dos pais, que, no entanto, podia levar a um emprego 
de oped.rio qualificado. Ora, as entrevistas com os pais - eles mesmos titulares de um 
CAP ou de um BEP - mostram que, apesar de nao endossarem completamente essa 
visao reconstrufda a posteriori do CAP de antigamente, eles nao ousam valer-se dele 
diante dos filhos. 0 fato de se recusarem a defender o valor de seus dtulos escolares, 
isto e, seu valor social, explica-se no contexto de desvalorizac;ao da historia pessoal 
desses pais e da historia coletiva do grupo operario. Logo, em geral os pais operarios 
estao prontos a aceitar o veredicto escolar a respeito de seu CAP e assim deixar impor-se 
uma visao anacronica de sua historia. Poderfamos dizer esquematicamente que, a 
medida que os filhos "progridem" na escola, os pais "regridem", passando do status 
de "fracassados" relativos na epoca de sua propria escolaridade para o de "fracassados" 
absolutos nos dias atuais. 

O olhar dos filhos - em particular dos que chegaram ao colegial - sobre os es
tudos dos pais operarios nao e muito diferente da visao dos responsaveis da fabrica 
de diferentes nfveis (diretores executivos, tecnicos, "chefes" ... ) sobre seus operarios 
("ignaros", "inconversfveis" etc.). Os pais operarios vivem e sofrem a desqualificac;ao 
do valor de sua forc;a de trabalho e de seus diplomas tanto na fabrica e no mercado 
de trabalho como, see que se pode dizer assim, "em casa", onde a contestac;ao vem dos 
proprios filhos. E claro que nem todos os pais se rendem incondicionalmente; muitos 
gostariam de poder explicar aos filhos que apenas o contexto mudou, que e difkil, 
se nao falacioso, comparar duas epocas diametralmente opostas. Teriam de recorrer 
a historia para dar sentido e coerencia a sua propria trajetoria escolar e profissional, 
para reinseri-la num quadro s6cio-hist6rico e relaciona-la, por exemplo, com a historia 
das fabricas e do mercado de trabalho, a historia das relac;oes entre pais e filhos, a 
historia do recorte das idades sociais (todas estreitamente entrelac;adas). Mas como, 
e com que legitimidade, eles podem transmitir essa memoria familiar e operaria 16? 
Como fazer os filhos sentirem a pouca margem de manobra que eles tinham quando 
eram adolescentes (o proprio termo e anacronico), a forc;a da pressao familiar e social 
para trabalhar "cedo" (a hierarquia de valores era muito diferente), a vontade de se 
emancipar em relac;ao aos proprios pais (eles tinham de "obedecer", "calar a boca'' ou 
"ir embora"), com os quais a distancia era hem maior do que e hoje? 

O apego a uma tradic;ao escolar desusada, em particular a emblemas ultrapas
sados da antiga ordem escolar (a mala e o livro), envelhece os pais operarios aos 
olhos dos filhos. Eles guardam da passagem pela escola primaria e pelo ginasio de 
suas infancias O apego a forma tradicional da relac;ao pedagogica e ao equipamento 
simbolico do "aluno". Ora, valores como o respeito pelos professores e pelo saber, 
materializado no livro e na mala, perderam-se, foram carregados por uma especie 
de dissoluc;ao das regras basicas da ordem escolar. Procurando impor os antigoa 

16 A mem6ria das lutas operarias - a mem6ria da greve, dos co11Aito1, d111 mnnllc11n~rirN, d11N "hrlKA•" 
sindicais - e transmitida com mAi8 fodlldude; )ii II me1116rl11 e1col11r , 1·11m11 1111r 1lr1111rnlllkud11 por 
onteclpn~Au, co1110 11111u lllt"ll16rh1 1111e I 1r111111·r mrlu h11IIKIIII, 
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habitos e regras, as maes de famflia dos meios populaces se veem infalivelmente 
repelidas ao passado, ao "arcaico" ("De cara, a gente mostra que tern 50 anos", diz 
a mae que tenta impor o uso da mala ao filho). Elas nao conseguem imaginar que a 
escola possa ser desviada dos objetivos que consideram essenciais (a transmissao do 
saber, o aprendizado da disciplina, a neutraliza¢o das diferern;:as sociais) e se deixe 
impregnar por consideras;oes que lhes parecem futeis, como, por exemplo, a moda 
(roupas, mochilas ... ). A transformas;ao da relas;ao com a escola, simbolizada por esses 
"gadgets" [aparatos], parece atentar contra essa especie de culto que as maes militantes 
do "ensino laico" lhe consagram. A sua maneira, elas tentam resistir a ideologia do 
"leve" e do "tranquilo", procurando preservar alguns aspectos da tradi<;:ao escolar 
dos quais nao abrem mao. 

Senhora F. -Acho que os garotos nao conhecem mais, talvez, o metodo correto de estudar, 
acho que tern um metodo errado de estudar, e estou me referindo a base. Quando dizem 
que no nfvel do primario as crian<;:as nao precisam fazer li<;io de casa, que as crian<;:as nao 
devem estudar, que e so seguir naturalmenre, e mais isso e mais aquilo ... e com muito custo 
que ... Pois e, acho isso muito serio. Quando a genre nao ajuda as crian<;:as a ir alem, elas 
nao adquirem o habito de estudar! Elas nao adquirem o habito de se esfor<;:ar! Elas so fazem 
o mfnimo. E faz dez anos que esses garotos so fazem o mfnimo, e e por isso que agora a 
genre tern tanta reprova<;:ao, eles conrinuam fazendo o mfnimo! Eles passam, mas fazendo 
o mfnimo ... Eles nao adquirem desde pequenos a preocupa<;:ao de estudar, de fazer a li<;:ao 
bem-feita e tudo mais. E isso vem tambem da educa<;:ao nacional ... 

Senhora H. -Antes, os professores ficavam em cima ... 

Senhora J. -· No primario, eles tern li<;:ao, vejo pela minha filha, olha ... [num tom de 
admira<;io J 

Senhora F. - Normal, a professora dela e dos anos 50! [Risos.J E por isso que quando dizem 
que nao se deve ajudar na li<;io ... [suspiro que significa "tenho minhas duvidas"J A genre 
ajuda os filhos. Enquanto eles estao no primario, a genre ainda tern essa chance ... Mas 
quando voce ve aquelas famflias de imigrantes, la de cima, eles nao podem ajudar, entao, 
se a genre nao fizer alguma coisa por eles, quern vai fazer? Esta todo mundo largado! E 
depois e aquele desastre. [ ... ] [Antes, o primario] era mais rfgido e tudo ... 

SenhoraJ. -Nao deixar sair para o recreio, as reguadas nos dedos ... Sevoce faz isso hoje, os 
pais dao queixa, mas de vez em quando nao faria mal nenhum. De todo jeito, no ginasio, 
os garotos estao acostumados a nao fazer nada. [Curto silencio.J Talvez seja culpa nossa 
tambem, os garotos tern muito mais apoio hoje. Quer dizer, antes, o professor dizia uma 
coisa, a genre nem discutia: se ele disse, e porque e verdade. Agora, tern sempre a versao da 
crian<;:a. A gente leva em conra a versao da crian<;:a, mas a crian<;:a diz o que hem entende. 
Com o reconhecimento do direto das crian<;:as e tudo mais ... 

Senhora F. - Isso nao e born, nao e nada born. Eu preferia como era antigamente ... Eles 
[os professores] puxavam o nosso cabelo, dofa, as reguadas nos dedos ... Mas pelo menos 
funcionava ... 

Scnhora H. - Mas os professores mudaram porque ... Eu volto a ideia de que antigamenre 
scr professor era uma vocac;:ao, eles nao se incomodavam de ficar ate as 6 horas com um 
gnroto, sc de nan tivcssc cumprido a dctenc;:ao. Agora, vai procurar um professor as 4h30! Voce 
nllo cncontrnl IHso acabou, voce nl\o cncontral Elcs vllo cmbora, horario e horiirio. 
Voe~ pndr vlr h 1 h~O. 1U1tt'N cl1111ul11, 1111 horn do recrelo ... 11111• 1,unc11 depnl1 clo hnrirlo clc: 
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aula. _Tern um ou dois, c;omo a professora Fraissange. Lucie [sua filha] esta com ela, e nao 
e raro que ela fique ate as 6 horas. 

Senhora G. -A professora Briffault tambem era boa, ela ligava: "Vern falar comigo, estamos 
com um problema". 

Senhora J. - Com os professores m:ais novos, horario e horario. E horario de escrit6rio. 
Voce nao pode ir falar com eles as 4h30. Se voce esta com algum problema, voce tern de vir 
na hora do recreio, e o melhor horario, e eles dizem isso. No come<;o do ano, no primeiro 
dia de aula, eles fazem a gente entrar nas salas, explicam como eles trabalham, e mais isso 
e mais aquilo, e se tiver algum problema, voce vem a lh20 ou na hora do recreio, porque 
as 1 lh30 OU as 4h30: "Veja, nos tambem temos famflia'', a jornada acabou. Alem do mais, 
os professores novos fazem muita atividade extraescolar. A professora da minha filha ainda 
e do metodo antigo ... Aprendizado s6lido, duro. E o que acontece e que isso choca, porque e a 
unica que ainda faz isso ... Antes dela, nao tinha esse rigor e, depois, tambem nao vai ter ... 
Ela e a unica no contexto. Antes, eram todos assim. [Pouco depois, a conversa gira em 
torno do livro como suporte pedag6gico.] 

Senhora F. -Apesar de tudo, o livro da um suporte! 0 garoto pode procurar ali, se esci atras 
de alguma coisa. As fotoc6pias sao boas, mas nao muito. Porque o livro e um suporte, faz 
a crian<;a pensar em ir procurar num livro. Eu nao concordo com essas fotoc6pias ... 

Senhora H. - E depois, as folhas acabam saindo de ordem ... 

E sobre esses problemas pedagogicos, livros ou fotocopias, voces chegaram a falar com os 
professores? 

Senhora F. - Em pedagogia, voces, pais, nao dao palpite. E trabalho deles. Voces nao 
entendem nada de pedagogia. De cara, hein! 

Senhora J. - E, nao se meta ... 

Senhora F. - A gente ja teve de enfiar a viola no saco mais de uma vez! [Eu rio da expres
sao.] Ah, e! E, e verdade! A pedagogia nao e da nossa conta, alias, esta nos livros. Os pais 
nao podem interferir. S6 no fim do ano, talvez, na hora de escolher o manual, mas, senao, 
nunca ... Mas, em rela<;io as fotoc6pias, eu sou contra! Porque eles perdem ... 

Senhora J. - Eles trabalham cada vez mais com isso, ate no primario. S6 trabalham 
assim ... 

Senhora H. - A gente nao conhecia isso ... 

Senhora F. - 0 livro ... [Ela procura a palavra adequada.] 0 livro e sagrado, faz parte do ... 
Sei la... Em todo caso, para mim, escola sem livro nao e escola! A gente pode tocar, folhear, 
revirar, pegar ... Ja as folhas, as folhas ... [Exaltada:] As folhas nao sao nada! 

Senhora H. - Briguei durante anos para ele levar uma mala, mas ele queria a mochila, 
aquela coisa mole. Eu era contra, mas nao consegui. .. 

Senhora J. - Amassa os livros ... 

Senhora H. - Era o que eu dizia a ele, mas ele respondia: "Todo mundo tern". Entao, tlve 
de ... Teve tanta hist6ria por causa dessa mala, tanta hist6ria! Nossa! Quanta hist6ria, mcu 
Deus! Porque, no come<;o do ano, eu comprava uma mochila como aquelas de antigamentc, 
de couro ... Nao de couro exatamente ... Tres semanas depois, eu ia au porao, via a mala c 
pensava: "Mas como e que ele esta indo para a escola, entao?". Ele pegL1v11 ... 

Senhora F. - Um bomal! 
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Senhora H., lembrando do que disse ao filho - "Entao me dissesse que estava mais ... " 

Senhora J. - Mais na onda ... 

Senhora H. - E isso que reprovo nele, esconder para ... Nao gosto desse tipo de atitude ... 

Enquanto os "miraculados da escola" (as raras crian<;:as das classes populaces 
que passaram pelos obstaculos da sele<;:ao escolar nos anos 1950 e 1960) tiravam 
da escola armas culturais e certa forma de seguran<;:a social (que permitia objetivar 
a distancia que se criava em relas:ao aos pais), muitos colegiais da "democratiza<;:ao" 
se mantem a distancia da cultura escolar e continuam seus estudos aos trancos e 
barrancos ("A gente seguiu a onda", dizem alguns quando chegam a faculdade). 
Nesse caso, o distanciamento em rela<;:ao aos pais ocorre pelo mal-entendido e em 
geral pela ma-fe, especialmente porque nao se justifica mais pela exemplaridade da 
carreira escolar dos filhos. 0 "retorno relacional" dos filhos para com os pais e aqui 
se nao inexistente, ao menos muito limitado. De um lado, os pais fazem "sacrificios" 
financeiros e morais, e arriscam uma aposta alta e perigosa na escola. De outro, o 
prazo para o "retorno do investimento educacional" - para falarmos como os eco
nomistas - estendeu-se sensivelmente e a escola passou a ensinar "coisas erradas" aos 
filhos - rela<;:ao com o tempo e com o dinheiro, o modo de ver as "pessoas simples". 
Ao que parece, a escola e vista exclusivamente como um local de acultura<;:ao ao 
modo de vida do adolescente burgues, uma acultura<;:ao que para muitos se reduz 
a uma aspira<;:ao fantasiosa. A distancia social e afetiva entre pais e filhos nao tern 
como contrapartida obrigat6ria a seguran<;:a de um destino escolar e social melhor. 
Portanto, esse modo de escolariza<;:ao tern um custo duplo. 0 prolongamento dos 
estudos dos filhos faz com que os pais se tornem ainda mais "velhos": velhos por 
sua falta de cultura e por sua maneira de agir e de sentir, e velhos por nao poderem 
deixar nada como heran<;:a aos filhos. 

Tabela 1. Evolu~ao da d.ivisao dos alunos de segundo ano das tres escolas de ensino geral e polivalente 
(l 982-1983/1991-1992) 

1982 1985 1989 1992 
2°A 16,5 17,l 13,7 13,5 
2°B 13,5 16,3 20,3 20,9 
2° S 38,9 39,3 39,3 42,9 
2•G 21,6 20,2 20,4 16,9 
Total 100 100 100 100 
Total de alunos 871 888 1252 1310 

'labela 2. Divisao dos alunos de segundo ano por curso, segundo sua origern social (1993-1994) 
Executivos Prof. int. Empregados Operarios 

26,4 26,2 6,7 30,2 
13,7 23,l 11,l 40,2 
12,5 18,l 8,1 44,8 
4,4 10,3 10,3 59,3 

l" ndnpt. 4,l) 4,9 14,8 44,3 
'li11al 16.~ 20,3 8,8 40,6 
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Tabela 3. Divisao dos alunos de terceiro ano por curso, segundo sua origem social (1993-94) 

Executivos Prof. int. Empregados Operarios 

3°A 19,0 20,0 4,5 50,0 

3°B 8,2 19,9 10,5 43,4 
3•c 32,0 21,2 8,3 26,1 
3•0 17,2 28,8 9,4 35,6 
3•G 5,7 17,6 6,4 49,3 
Total 15,8 21,8 8,0 40,7 

Tabela 4. Divisao dos alunos de segundo ano por idade, segundo sua origem social 

emo/o Noano Um ano de atraso Dois anos de atraso Total 

Comerciantes 59,3 28,8 11,9 100 
Executivos 73,5 21,5 5,0 100 

Pro£ int. 68,5 21,7 9,8 100 

Empregados 53,6 31,4 15,0 100 
Operarios 47,3 33,3 19,5 100 
Aposentados 37,1 33,3 29,5 100 
Total 55,1 29,3 15,7 100 

Tabela 5. Divisao dos alunos de terceiro ano segundo seu atraso escolar e seu curso 

emo/o Noano 1 ano 2anos 3anos Total 

3•A 40,5 30,5 18,0 11,0 100 

3°B 31,3 36,3 24,2 8,2 100 
3•c 67,2 22,4 9,1 1,2 100 
3•D 41,3 32,5 15,6 10,6 100 
3•G 8,4 20,3 33,8 37,5 100 
Total 36,6 28,3 20,6 14,5 100 

Tabela 6. Evolup.o da taxa de aprova~o no bac dos alunos do liceu Curie (1982-1983/1991-1992) 

1982 1985 1989 1992 
bacA 85,8 73,7 79,8 67,6 
bacB 89,7 69,5 67,1 62,5 
bacC 86,9 75,9 77,8 85,5 
bacD 77,4 84,l 73,8 67,8 
bacG 76 48,4 69,8 59,l 
Total 

Uceu Curie: uma "boa'' escola confrontada com a democratizafaO 

O liceu Curie, o antigo "born" colegio da regiao, teve de dar conta de um grande 
afluxo de alunos oriundos, em sua maioria, do ginasio de Grandval, classificado em 
ZEP. 0 diretor - de 1981 a 1992, e extremamente hostil a "democratizayao" a march11 
foryada - queria acima de tudo preservar a reputayao de "seu" col~gio: de um lado, 
com o auxflio dos professores de ciencias, mantendo a seletlvld1u.lr d"M d11sses de 
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"cientifico"17; de outro, orientando a revelia os alunos do primeiro ano para as classes 
de "nao ciendfico". Os alunos com desempenho fraco ou mediocre eram "orienta
dos" - podemos empregar aqui o termo que serve para definir a passagem para o ensino 
profissionalizante - para as classes de A e de B, em que a resistencia dos professores a 
democratiza<,io do ensino e ao "baixo nivel" parecia menor. A evolu<,io da distribuiyao 
entre os cursos mostra que: de um lado, o curso A foi destronado, se e que se pode 
dizer assim, pelo curso B (de 1981 para 1994, o total de alunos passou de 24,7% para 
13,9% e de 14% para 25%, respectivamente), e, de outro, os cursos Se G conserva
ram suas respectivas parcelas. A analise das taxas de feminiza<,io dos cursos mostra 
no perfodo uma masculiniza<,io pronunciada no curso S (a parcela feminina cai de 
54,1 % para 38,8%) e menor no curso B. A desvalorizayao do curso B do liceu Curie 
pode ser notada nao s6 pelo forte crescimento da proporyao de alunos com atraso, 
mas tambem pelo fato de ser "evitado" pelos alunos oriundos de familias de quadros 
superiores18 ••• 0 curso B, que era muito born nos anos 1980 (a taxa de aprova<,io no 
bac era pr6xima da taxa do terceiro ano C e largamente superior a taxa do terceiro 
ano D, que na epoca era o elo fraco do liceu), serviu tanto de peneira quanto de 
amortecedor ao avanyo dos "novos colegiais". 0 liceu Curie teve uma queda sensivel 
em suas taxas de aprovayao no bac (de 83,1 % em 1982-1983 para 69,3% em 1991-
1992), em especial nos cursos que receberam a maior parte dos "novos colegiais" (B 
e D), enquanto o curso C continuou apresentando hons resultados. 

II Somente 20% dos alunos de terceiro ano C sao filhos de opecirios; contra um terc,o no liceu Du 
Rocher. Somente 11 % dos filhos de operarios do liceu Curie estao no terceiro ano C, contra 21 % em 
A, 24% em B e 20,2% em G. No total, 34,6% deles estao nos curses cientfficos, contra 48,2% no 
nu tro I iceu classico. 

'" A proporc;fo dos filhos de quadros superiores no segundo ano em cada um dos curses e um indicador 
pC'1·1lne111e dn hierarquia dn• tnrrd1·nN: ,1111111to menor essa parcela, rnais baixo na hic:ra1·,1uia das cal'l'c:iras 
111tAu 01 cur•u• e111 que1tlo (~m,111 n,1111, em ordem dc:tre1tc:11te: S, A, I\ c: C.). 
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17 de mars;o de 1994: esse dia de manifestas;ao nacional contra o contrato de insers;ao 
profissional1 retine alunos de ensino medio e organizas;oes sindicais e poli'.ticas que 
apoiam o movimento. Em Montbeliard, 2 mil alunos de ensino medio da regiao 
ocuparam as ruas durante boa parte do dia, bloquearam a rodovia pela manha e 
invadiram a estas;ao de trem a tarde. Os sindicatos da fabrica (CGT, CFDT e FO*), 
juntos novamente como na greve de 1989, tambem se mobilizaram para denunciar o 
"Smic .. jovem''. A particularidade local e que as manifestas;oes ocorreram separadas2: 

enquanto a manifestas;ao dos alunos de ensino medio se desfazia num extremo da 
cidade, a dos operarios se iniciava no outro. A "coordenas;ao colegial" recusou cate
goricamente as propostas de as;ao conjunta dos representantes operarios da fabrica. 
Os alunos de ensino medio da regiao, em sua maioria de origem popular\ recusaram 
a mao estendida pelos velhos operarios. Nesse dia, o rompimento entre a geras;ao dos 
operarios e a geras;ao dos alunos de ensino medio se consumou simbolicamente. 

Em nfvel nacional, a semana de 7 a 11 de mars;o foi a segunda semana de agitas;ao 
de alunos de ensino medio e superior. Para o dia nacional de manifestas;ao ( 10 de 
mars;o), OS alunos de ensino medio de Montbeliard nao chamaram a manifestas;ao 

Para combater o desemprego dos jovens, o governo Balladur criou, no infcio de 1994, no quadro da 
lei quinquenal para o emprego, o comrato de inserc,ao profissional, que permitia aos empregadores 
contratar jovens desempregados, inclusive os que tinham bac mais dois anos de escudos superiores, 
por um salario correspondente a 80% do salario mfnimo. Os estudantes de ensino medio e superior 
(sobretudo os de JUT e BTS) se mobilizaram e ganharam o apoio das grandes organiza<;:oes sindicais, 
que criticaram o "Smic jovem". 

For<;:a Operaria. (N. T.) 

" Salario Mlnimo lntcrprofissional de Crescimento. (N. T.) 

Nits outrllll mnnileNrn~llcH nc.:mridas na Fran<;:a, os sindicatos se manifestaram com os colegiais, apesar 
de tcrcm RCt1Uid11 "' rdN drlrN """ p11Nsc.-atas. 

N1111uclc dlM, nAo li1rn111 11,111 m "h1111N°' 11h111os ncm os filhos dos cxccutivos da fi\hrica (tcndcncialmcntc 
l'l'Nlllldl'll11dm ,lu 111P1lhl11• 1111 I :IP) qur Nr 1111111llt'Nllll'111n, nmH "" l'ilhnH d11N d11NNt'N populnrcN rde11ndm 
bN rnl'l'rh·u 111'1111• 1111111·-., 11, 111l,11i1tl• 1r111l11rnh11rndm de quc lill1t11111N nn ~n11huln 11111,rlm, 
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de forma coordenada. A mobilizac;ao foi improvisada 4• Foram os alunos dos liceus 
profissionalizantes, e nao os alunos do ensino geral, que iniciaram o movimento, como 
sempre fizeram desde 1990. Nao se preparou nada nos LEP: nem panfletos, nem pala
vras de ordem, nem assembleias gerais. Havia simplesmente grupinhos de alunos que 
"queriam fazer alguma coisa''; um professor os aconselhou: escrever cartazes e compor 
canc;:6es. Essa primeira manifestac;ao espontanea de colegiais, sem representantes e sem 
trajeto submetido as autoridades policiais, provocou alguns "excessos" (uma vidrac;a 
quebrada, uma loja da rua exclusiva para pedestres danificada, cerca de trinta camisas 
da marca Lacoste roubadas ... ). No dia seguinte, enquanto as escolas de ensino geral 
voltavam a normalidade, os liceus profissionalizantes continuavam agitados: os alunos 
queriam dar continuidade ao movimento. Os alunos do LEP mais "duro" da regiao 
tentaram entrar no liceu Curie e cometeram alguns roubos e depredac;:6es. Foi depois 
desse incidente que o movimento colegial tomou forma: criou-se uma "coordenac;ao 
colegial independente", em parte sob a egide da diretoria do liceu Curie 5• Em nenhum 
momento, esses representantes colegiais (a maioria garotos) procurou aproximar-se 
dos sindicatos para preparar o dia "da unidade", em 17 de marc;o. Os sindicalistas que 
tentaram uma proximidade esbarraram no indeferimento de alguns desses colegiais. 
Militantes da CGT da fabrica entraram em contato por telefone com os representantes 
colegiais. Na segunda-feira antes da grande manifestac;ao da quinta-feira, um repre
sentante de oficina da CGT apresentou-se sem avisar no patio de sua antiga escola 
para falar com os representantes. A visita provocou rebulic;o; ele foi. "mal recebido", 
coma o diretor do colegio da ZUP'. "Os alunos entenderam mal a presenc;a dele na 
escola, nao gostaram, ficaram com a impressao de que queriam usa-los; alem do mais, 
ele foi embora no exato momento em que comec;ou a voar armario e os garotos nao 
viram aquilo com bons olhos, ficaram com a impressao que ele se mandou na hora 
em que a coisa esquentou". Houve ai uma profunda incompreensao entre gerac;:6es. 0 
militante da CGT da fabrica que voltou muito seguro de si a sua antiga escola, talvez 
com a lembranc;a "pos-1968" da reaproximac;ao dos operarios com os estudantes, nao 
avaliou a que ponto os alunos do ensino medio haviam mudado nesse meio tempo. 

4 Como atividade social que exige mobilizac;ao de recursos e de um capital simb6lico coletivo "ja exis
tente", a manifestac;:ao levanta a questao da invenc;ao local de um know-how "manifestante". Ela mostra 
indiretamente, por seu desenrolar improvisado, que os "novos colegiais" nao sao politizados como seus 
predecessores, que a tradic;:ao da politizac;iio colegial contra a ordem estabelecida foi interrompida com 
sua chegada. 

5 A infraestrutura (sala de reuni6es, fax, copiadora) foi posta a disposic;ao do coletivo colegial. Os reprc
sentantes das escolas de ensino geral tiveram papel preponderante na coordenac;ao do movimento, Jii 
que os alunos do LEP mais reivindicativo se recusaram a entrar no jogo da conciliac;:ao. Os membros 
dessa coordenac;:ao - dois representantes por escola - eram todos representantes de classe ou de csta
belecimento escolar, e a maioria fazia parte do Comite de Ac;:ao da Vida Colegial, em nlvel academico. 
Suas func;:oes na instituic;ao escolar os designaram como representantes "naturais" do movimcnto nn 
escola. Portanto, esses "llderes" nao tiraram sua legitimidade de filiac;6cs pollticns ou slndicais c sempre 
insistiram na independencia do movimento. Essa caractcrlstica dos rcprc1c1111111tC'N, IJUC' Nc1·viu como 
uma garantia de niio politizac;fio do movhncnto, foi dc:stacndn por dcN pri'l1nl11N pn1·11 NC' co1111·1111ur G 

qualqucr nproximur,:do com ns m·g11nl1.m;6C'N NindkulN nu C'HtuduntlN, 

Zn1111 dr lJrl,nnlH~An PrlUl'hdrln, (N, 'I:) 
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No dia da manifestac;:ao, no momenta em que os colegiais acabavam de se mani
festar e se dispersavam pela cidade, os operarios da fabrica se reuniam na frente da 
estac;:ao de trem e assumiam o comando. A cena e espantosa: os "jovens" voltavam para 
casa com suas faixas enroladas e cruzavam nas calc;:adas com os "velhos" que haviam 
acabado de sair das oficinas (conseguiram "licenc;:a para sair'', alguns ainda de azul e 
outros de verde-limao) para, por sua vez, manifestar solidariedade com a juventude 
"explorada'' (eram talvez quinhentos ou seiscentos operarios). A manifestac;:ao dos 
sindicatos operarios deu a "estranha'' impressao de reunir os mesmo operarios de 1989, 
s6 que cinco anos depois, precocemente envelhecidos, coma se estivessem numa "foto 
de epoca''. Poucos jovens operarios estavam presentes, todos alinhados a FO (usavam 
o broche espetado no blusao), mas iam e vinham entre os grupos da FO e da CGT. 
Via-se ali, ao vivo, uma gerac;:ao operaria que envelheceu na fabrica e, por dever mo
ral, representou pela enesima vez a cena da mobilizac;:ao operaria e da manifestac;:ao 
no calc;:adao. Naquele dia, os operarios da fabrica pareceram isolados, sem nenhuma 
forc;:a que os substituisse. A "juventude" - pela qual aqueles "velhos" operarios se 
manifestavam - os manteve ostensivamente a distancia, coma se os abandonasse a 
pr6pria sorte. Os "velhos" quiseram mostrar sua solidariedade ate o fim. Para nada. 
Dai a aura de tristeza que envolveu a manifestac;:ao. Naquele dia, uma gerac;:ao operaria 
se descobriu 6rfa de sucessores, de luto pela esperanc;:a, com a sensac;:ao de que tinha 
sido "largada'' pela juventude. Como se, coma operarios, estivessem condenados a 
cair no esquecimento da hist6ria, a encarnar o passado definitivamente. 

Os membros da coordenac;:iio colegial nao quiseram se envolver com "os sindicatos", 
coma diziam. Ao contrario, tentaram marcar distancia publica e fisicamente. Desfilar 
ao lado dos sindicatos operarios seria entrar na "poHtica'' - da qual tinham uma especie 
de horror instintivo - em pe de igualdade com eles. Os "eleitos" - politicos, repre
sentantes operarios (esses "sindicalistas que nao conseguem entrar em acordo nem 
entre eles") - provocavam a mesma rejeic;:ao. A "politica'' era considerada uma defesa 
de direitos conquistados por gerac;:oes que lhes pareciam "instaladas". 0 termo que 
empregavam de maneira indiferenciada - "os sindicatos" - remetia a "conflitos", 
"hist6rias", "enroscos" (para retomar um dos termos utilizados por eles). A evocac;:ao 
dos sindicatos pelos "representantes" colegiais nunca estava relacionada a tradic;:ao 
operaria, a mem6ria das lutas e dos combates. Podemos nos perguntar se, alem da 
critica ao "politico", no sentido largo do termo, niio havia tambem, na atitude dos 
colegiais, uma relutancia quase que inconsciente de se colocar ao lado dos "macacoes de 
trabalho", dos "sem-diploma''. Desfilar ao lado dos operarios seria correr o risco 
de comparar-se a eles, de anular a pequena diferenc;:a que, por toda a sua trajet6ria 
escolar, eles se esforc;:aram pacientemente para construir e fortalecer. De certo modo, 
os "sindicatos" - ainda que fosse apenas pela exposic;:iio dos rostos dos manifestantes 
(cansados e envelhecidos antes do tempo) e das vozes (graves e fortes)-representavam 
flsica e moralmente uma realidade do mundo do trabalho que a experiencia colegial 
renegou largamente. 

A manifestac;:ao sindical operou coma que o retorno do recalcado operario nesses 
rnlc~lnls scmia,ulturadoa pdn ordcm cscolar: fez a maioria deles tomar consci~ncia 
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de que, querendo ou nao, a condic;:ao operaria e um dos horiwntes possiveis para eles. 
Naquele momento, havia uma diferen<;a enorme entre os operarios envelhecidos e os 
colegiais com um futuro potencialmente aberto (a carreira estudantil abria os brac;:os 
para eles). Contudo, para aqueles colegiais que se encontravam no fio da navalha, a 
recusa violenta e ostentat6ria de qualquer intimidade com sindicatos e operarios ex
primia outra coisa: a negac;:ao de sua fuga para a escola e de um futuro indeterminado 
e ja preocupante. Ora, parece que, para manter essa esperanc;:a, era preciso haver um 
rompimento forte e publico com o mundo dos operarios - era a forma dos colegiais 
convencerem de que haviam passado de maneira irreversivel (assim esperavam) para 
"o outro lado". lsto e, para o lado do ensino medio e dos estudos, portanto para o 
lado da condic;:ao social de "estudante" 6• 

Assim, a separac;:ao temporal entre as duas manifestac;:6es {colegial e operaria) 
lembra uma "nao passagem" de bastao simb6lica entre as duas gerac;:6es, uma rejeic;:ao 
da heranc;:a por parte dos herdeiros. Naquele dia, os colegiais trac;:aram um limite, 
uma fronteira social e simb6lica entre os dois grupos, como se quisessem romper de uma 
vez por todas, e em publico, com um passado que os impedia de decolar (na escola). 
Ao mesmo tempo, pareciam querer conjurar o medo {coletivo) de nao conseguir levar 
esse rompimento ate o fim. Esse ato de separac;:ao da parte dos alunos de ensino medio 
da regiao foi ainda mais marcante porque os interesses comuns, que podiam unir a 
luta dos colegiais a luta dos operarios, eram "evidentes", em especial se levarmos em 
conta a situac;:ao do emprego no nivel local. 0 slogan "pais dispensados, filhos mal 
pagos", que foi ouvido varias vezes em outras manifestac;:6es e foi retomado em seguida 
em nivel nacional por manifestantes e politicos de esquerda {Michel Rocard e Robert 
Hue), expressava bem a base de um interesse comum entre as gerac;:6es. Ora, em 
Sochaux-Montbeliard, o paradoxo e que a tematica da solidariedade entre gerac;:6es 
nao foi retomada nem uma unica vez pelo movimento colegial, muito embora o 
problema das condic;:6es da reproduc;:ao do grupo operario se colocasse ali de maneira 
aguda. Avalia-se bem por esse exemplo a profundidade da crise da "politizac;:ao operaria'' 
no nivel local ( e nacional): a politizac;:ao no trabalho, nas oficinas, nao se propaga - ou 
nao se propaga mais - para fora dos muros da fabrica. As instancias de socializac;:ao 
politica dos jovens que existiam antes Quventude Operaria Crista, Ac;:ao Cat6lica 
Operaria, as alas jovens da CGT e da CFDT) nao se renovaram de fato. A democra
tizac;:ao do ensino medio nao viu surgir temas de politizac;:ao que levassem adiante o 
movimento precedente, e contribuiu de maneira nao negligenciavel para aquilo que 
podemos chamar de "despolitizac;:ao" dos alunos. 

Nesse dia em particular, os alunos de ensino medio se distanciaram nao s6 dos 
sindicatos, mas tambem dos "arruaceiros" (os jovens dos conjunros habitacionais, os 
desempregados). 0 que estava no centro das preocupac;:6es da coordenac;:ao era passar 

6 Se fizeram questao de reafirmar ostensivamente o sentimento de pertencer no rnundo ,Ins colcglnls, no 
universo "estudantil", e tam6ern porque o olhar lan~ado sob re elcs, corno culelllniN, em cNpcdal pelo 
corpo dos professores de colegial, os fnzla sent11· que nllo ernm culeglol1 "de v,rd"~lr". Nrue Nrntldu, 
nfto e pm· 11cnso que o culi!glu rn11IN p1·eNentc 1111111·cvc tenh11 Nidu n rnl611l11 dM i'.lll', 11 ,111111111 rnl611lu 
de tunu c;, cnm 1111111 "lutmN de orl11rm 1m1111lo1·. 
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uma imagem "respeitavel" do movimento colegial. 0 desafio da manifesta~ao era 
construir simbolicamente um grupo - o "grupo dos colegiais" - que, pela representa<,io 
polfrica que deu de si mesmo naquele dia, estabeleceu a fronteira que os separava dos 
outros grupos jovens: de um lado, excluindo os que nao podiam legitimamente pre
tender fazer parte dele (os desempregados, os jovens estagiarios que batalhavam, isto 
e, o conjunto dos "arruaceiros'' em potencial); de outro, segurando as redeas dos alunos dos 
liceus profissionalizantes (cuja parcela mais turbulenta era temida e mantida longe 
da coordena<,io porque ameas;ava manchar o movimento), que faziam parte do "grupo'' de 
maneira estatutaria, gra~as unicamente ao alcance semantico do termo "colegial". 
A organiza~ao dessa manifesta<,io separada pareceu uma encena<,io de unidade cuja 
fun~ao era mascarar a enorme diversidade de caracterfsticas sociais dos alunos de 
ensino medio e negar a provavel diferencia<,io de seu destino escolar e profissional. A 
manifesta<,io daquele dia contribuiu para a constru<;io e para a crens;a na fic<,io social do 
grupo dos colegiais como grupo "real" e ao mesmo tempo como "comunidade 
de destinos", a de futuros estudantes universitarios a caminho da ascensao social. Foi 
uma forma de afirma<,io de um grupo "fragilizado", porque atormentado pelas con
tradi~6es da escolariza~ao em massa. 





TERCEIRA PARTE 

A DESESTRUTURA<;AO DO GRUPO OPERA.RIO 
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AS CONTRADI~6ES DE UM 
JOVEM MONITOR 

Sebastien, 27 anos, e monitor na RC2. Titular de um bac G3, entrou para a fabrica 
como temporario em junho de 1990, trabalhou alguns meses na cadeia de prodw;:ao 
na ofi.cina de acabamento (RCO) e depois, em 1992, foi para a RC2 como monitor. 
Como tal com diploma, acumula em sua pessoa um conjunto de propriedades que 
fazem dele um personagem-chave para a compreensao das praticas de trabalho e das 
formas de comando nas novas ofi.cinas modernizadas. A analise desse "caso" permite 
de fato penetrar no cerne dos problemas da transformac;:ao das ofi.cinas nos anos 1988-
1992. Quando eu (Michel Pialoux) me encontrei com ele (numa sexta-feira a noite, 
no fi.m de setembro de 1993), ele havia chegado a um tal estado de exasperac;:ao que 
avisou ao contramestre e ao chefe de ofi.cina, dois dias antes, que estava desistindo 
do posto de monitor e queria voltar a trabalhar "na linha'' [de produc;:ao]. Declarou-se 
absolutamente decidido a deixar o mais rapido possi'.vel uma fabrica na qual sua vida 
parecia ter se tornado "impossi'.vel" - e, de fato, ele saiu alguns meses depois. Foi 
por intermedio de sua irma, Dorothee, 22 anos, que tern um contrato de emprego 
solidario (CES*) com uma biblioteca de Montbeliard, que entrei em contato com ele. 
Ela havia me falado de seu irmao, "que trabalhava na RC2" e estava "tao desgostoso" 
com o trabalho de monitor que havia decidido sair da fabrica. 

Refletindo ao longo de todos esses anos sobre as transforma<;:6es nas ofi.cinas de 
acabamento e roupagem de carca<;:a, de certo modo eu havia "pre-construi'.do" o modelo 
do personagem do monitor com bac, a encarna<;:ao das novas contradi<;:6es da ofi.cina, 

'I rorn-Rc de um controto de h11cr~An prnfissional para pcssoas com dificuldadc cm cncontrar cmprcgo; 
cMMRM pcMMooN MAo co111rn111cln1 1mr 1,111110 llmlmdo por 6rg4os publlcos c rcccbcm de 6'5% o I 00% do 
,~ldrln mlnlmo. (N. 'l'.l 
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mas foi somente naquele momento que o encontrei em came e osso, por assim dizer1• 

Eu sabia que esse tipo de personagem existia, mas nao achava que pudesse encontra-lo, 
de certo modo, no estado de ideal encarnado. Ainda tinha em mente, no momento 
em que o entrevistei, o eco das palavras de numerosos operarios da RCI e da RC2 
sobre os monitores e a ambiguidade da relac;:ao que estabelecem com eles, vistos tanto 
como "puxa-sacos" quanto como pessoas "de quern nao se guarda raiva''. 

A analise do caso de Sebastien e extremamente importante por diversas raz6es .. 
Ela da a possibilidade de refletir sobre a reordena<_;:ao das identidades operarias, sobre 
sua recomposi<_;:ao continua e ca6tica, sobre o choque entre identidades constitufdas 
em momentos e em condi<;:6es diferentes. Nesse sentido, a questao da relac;:ao entre 
as gera<_;:6es operarias parece fundamental. Na hist6ria e na situac;:ao de Sebastien 
condensa-se de modo particularmente violento a questao do "choque" num mesmo 
local entre individuos que podem ser designados como "operarios", masque o sao 
de maneira tao radicalmente diferente que podemos nos perguntar se o termo ainda 
faz sentido. . 

1. Vergonha de ser OE, odio da fabrica 

O pai de Sebastien trabalhou como OE na fabrica de fundic;:ao de Sochaux durante 
mais de trinta anos: trabalho durissimo, que arruinava a saude dos operarios. Hoje, 
doente - com um cancer que nao foi reconhecido como doen<_;:a de trabalho e com 
problemas cardfacos -, esta pre-aposentado. Sebastien pouco o ve. Os pais sao divor
ciados. A mae e faxineira e trabalha como auxiliar de limpeza numa escola da comuna. 
Sebastien se casou um ano antes. Hoje esta separado e em processo de div6rcio. Como 
a irma, mora no apartamento da mae, num "bloco" de um "conjunto" em B., uma 
vila operaria pr6xima da fabrica. A maioria dos apartamentos vizinhos sao ocupados 
por famflias de trabalhadores imigrantes (marroquinos e turcos). 

De aparencia bastante fragil, Sebastien parece muito nervoso. Olhos fundos, 
olheiras quase pretas (ele me diz que nao consegue dormir ha varias noites), ele parece 
tenso e, ao ouvi-lo falar, logo entendo por que. Os encontros marcados com ele por 
intermedio da irma dias antes haviam sido desmarcados. Estava claro que, mesmo tendo 
aceitado a ideia sugerida pela irma de fazer uma entrevista comigo - um "professor de 
Paris" -, Sebastien nao estava com muita vontade de me ver. Disse claramente: "De 
manha, a ideia de falar da fabrica com alguem como voce nao me desagradava, mas 
a tarde, depois do trabalho, nao, realmente, eu nao ia aguentar ... ". Acabei for<;:ando 
um pouco a situac;:ao, indo ao apartamento dele (na verdade, da mae) na companhia 
da irma, por volta das 18 horas, numa hora em que sabiamos que tfnhamos grande 
chance de encontra-lo. Acertei em cheio: naquele momento, ele estava disposto a 
conversar sobre ele, sobre a fabrica ... E conversamos ate as 21h30, sentados em volta 

1 Alias, podemos acrescentar'que, apesar de em coda pesquisa de campo existir uma gramlc parcela de 
tentativa e erro, de iniciativas fracassadas etc., sen ti mos ccrta satisfo~ao qunndo de 1·c11rn1r rnrnntrnmoN 
"cncarnada" a figura cujos tnu;os nu cpurn nos cons1rnfmos idcnlmcntc, c dlMlllr dN 1111111 dr rcpcnlc 
IC'lllOH II HC'l1"1l~An de l)lle m'111r C'lll NI ON prlndpnlN IIN(!t'l°IIIH de 11111 rn11ju11111 ,1, ~·11111111111\0C'N, 



As contrad(coes de um.jovem monitor 209 

de uma mesa. Tive a sensac;:ao de que por ele ficariamos conversando ate tarde da 
noire. No inicio, a mae e a irma estiveram presentes por alguns minutos e, para sua 
alegria, ouviram o comec;:o da entrevista. Logo em seguida, porem, deixaram a sala. 
Voltaram no fim da entrevista. 

Sebastien entrou rapidamente no jogo da entrevista e me disse que tinha sido um 
prazer para ele. Convencido de que ia sair da f.ibrica em poucos dias, tinha muita von
tade - como nao cansou de repetir - de deixar um testemunho "no calor da ac;:ao", dizer 
o que considerava ser a sua verdade. Alias, combinamos nos encontrar para falar da 
evoluc;:ao de sua posic;:ao na oficina. Como combinado, voltei dois dias depois na com
panhia de Christian Corouge para filmar seu "testemunho". Pedi a ele que retomasse o 
relato, falasse mais uma vez de sua oficina, de sua experiencia de trabalho. Nos o filmamos 
por mais de duas horas. 0 segundo relato, no movimento e no tom geral, e muito 
parecido com aquele que transcrevemos abaixo, mas distingue-se pela enfase, dada de 
maneira diferente em varios momentos. A presenc;:a de Christian e a natureza das per
guntas que ele fez levaram o relato a seguir novos rumos: voltamos a falar da relac;:ao 
com os velhos, da politica e da sindicalizac;:ao. Depois disso, estive com Sebastien varias 
vezes antes de ele sair definitivamente da f.ibrica, em abril de 1994. 

Na epoca dessa primeira entrevista, considerava que ja havia mais ou menos con
cluido minha investigac;:ao (iniciada em 1989) sobre a modernizac;:ao das oficinas de 
acabamento, agora oficinas de Roupagem de Carcac;:a. Grac;:as as entrevistas com algu
mas dezenas de operarios, agentes de controle e tecnicos, e pela analise de numerosos 
documentos, agora conhec;:o a hist6ria das mudanc;:as corridas nas oficinas RC 1 e RC2 
em grandes linhas e em detalhes. Depois de fazer varias entrevistas "de balanc;:o" em 
julho de 1993 com "velhos" operarios e militantes tarimbados de diferentes sindica
tos, tive a chance de finalmente fazer uma entrevista com um monitor em condic;:oes 
adequadas. Pensei primeiramente em fazer uma "entrevista de verificac;:ao", que nao 
acrescentaria muito em termos factuais, mas poderia permitir um aprofundamento 
da questao da identidade dessas categorias que hoje, de certo modo, sao obrigadas a 
entrar no jogo da promoc;:ao profissional. Como vimos, o monitor e um personagem-chave 
no espac;:o dessas novas oficinas, ele esta na intersecc;:ao dos problemas de comando, 
das mudanc;:as na organizac;:ao do trabalho e das modalidades a partir das quais as 
identidades profissionais estao se (re)construindo. 

Para compreender o sentido dessa entrevista 2, e indispensavel situa-la precisa
mente no tempo, isto e, na hist6ria das oficinas. Como vimos, a ocupac;:ao da RC2 
terminou na primavera de 1992. Isso significa que Sebastien esteve bastante tempo 
ao !ado dos "velhos" da RCO (antigo acabamento), e que sua relac;:ao com eles, com 
o envelhecimento deles, acabou por se complicar. lmaginamos que se ele tivesse ido 
antes para a RCl, por exemplo, em 1990, de certo modo ele teria sido "sugado", 
"aspirado" por outra "subcultura'': a dos "condutores de instalac;:ao", dos tecnicos, que 
rinha outra relac;:ao com o corpo, com o mundo. Na verdade, ele se viu obrigado a 

F.11N11 r111rrvlNl11111r p11rr1 l111n11 l111rl'rNN11111r p111'1111c 1i11hn tudo pnrn sc:1· diferc:ntc daquelas quc havia feito ate 
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trabalhar durante quase dois anos ao lado dos operarios de acabamento mais velhos, 
mais "cansados". Portanto, nao nos surpreende que, com o tempo, a distancia entre 
eles tenha aumentado. 

Quando chegou a RC2, no infcio de 1992, foi exatamente no momento em que a 
hierarquia dava a emender por mil e uma indicac;:6es que havia desistido de converter 
a massa de "velhos" a modernidade, ao contrario do que Se dispos a fazer tres OU quatro 
anos antes. Em compensac;:ao, iria exigir cada vez mais deles, aumentar o ritmo e so
brecarregar os postos de trabalho. Foi com essa situac;:ao que Sebastien se viu confron
tado, foi ela que ele teve de vivenciar e administrar. Foi precisamente a epoca em que 
o controle disse (de maneira impHcita): "Desistimos de impor nossa ideia de grupo a 
voces, vamos dar livre curso ao funcionamento dos grupos informais, perturbar o 
menos possfvel, vamos ser mais tolerantes, voces podem imitar gritos de animais, podem 
beber anisete como hem entenderem, vamos aceitar o velho jogo de esconder entre os 
agentes de comrole e os operarios, mas voces vao pagar por isso no nfvel do trabalho, 
porque vao ter de entrar num l6gica de retorno ao taylorismo muito dura". Foi a epoca 
tam.hem em que houve, correlativamente, uma mudanc;:a no papel do monitor. De 
1989 a 1991, o monitor ainda era um instrutor, um animador, um dinamizador, o 
fermento que deveria fazer a massa crescer, a pessoa que deveria ensinar aos outros a 
l6gica da disponibilidade e da polivalencia. A partir de 1991-1992, e na medida em 
que se para de exigir disponibilidade dos OE, tende-se a jogar tudo nas costas do 
monitor, a exigir que apague todos os incendios. Espera-se tudo dele, que de coma de 
tudo, que fac;:a o papel tanto do bombeiro como do tapa-buraco. E o que resume 
Sebastien quando diz que o estao "deixando louco". 

2. A sensa?O deter caido numa armadilha 

Assim que Sebastien comec;:a a falar, fico surpreso com a violencia de suas palavras, 
com a emoc;:ao que o domina, com a maneira como fala do desejo de sair da fabrica, 
ou melhor, da impossibilidade de continuar por mais tempo. Ee essa violencia mesma 
que me imeressa. Obviamente, ela me parece dirigida contra a direc;:ao, vinculada a 
uma profunda decepc;:ao no que se refere as esperanc;:as que ele havia alimentado; rnas 
tam.hem me parece dirigida de certo modo contra ele mesmo, ligada a uma interro
gac;:ao sobre seu valor social, sobre aquilo em que ele esta se transformando, sobre seu 
medo. A reflexao que faz sobre o funcionamento da fabrica parece a mesma que faz 
sobre o mundo fora da fabrica, sobre o valor que da a si mesmo, sobre a representa· 
c;:ao que os outros fazem dele e sobre a representac;:ao que ele pr6prio construiu de si 
mesmo. E tudo isso com uma violencia que nao encontrei nos meses anteriores entre 
os operarios relativamente velhos que entrevistei. 

Tive varias vezes a sensac;:ao de que a angustia, o sentimento de ter cafdo numa 
"armadilha'', as vezes a violencia, ou em todo caso afetos muito fortes, ameac;:avam 
engoli-lo. Apesar de, num primeiro momento, Sebastien ter controlado hem a vazfo 
das palavras e o ritmo das frases, pareceu que muito rapidamente foi tornado pela 
emoc;:ao, pela agitac;:ao, pelo sentimento de estar diante do insuportavcl quc havla 
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marcado os dias anteriores. Evidentemente ele se dirigia a mim, nao podia me abs
trair (de ve:z em quando eu o estimulava com alguma pergunta); mas, com excec;:ao 
de mim, ele dava a impressao de que havia retomado uma especie de dialogo com ele 
mesmo sobre temas que nao cansou de remoer nos dias anteriores. E sua voz quase 
falhava quando retomava certas quest6es, como a miseria dos "velhos" da cadeia de 
produc;:ao ( o desgaste, a inumanidade de sua condic;:ao, a maneira como imitavam 
gritos de animais) ea recusa vinda do fundo do corac;:ao de se tornar igual a eles. 0 
que mais me impressionou foram as multiplas mudanc;:as de tom (que se perderam na 
transcric;:ao), a maneira como em certos momentos sua voz subia, descia e depois quase 
sumia, assim como a maneira como associava a referenda de sua pr6pria situac;:ao a 
dos "outros", revelando com isso que se sentia absolutamente diferente e ao mesmo 
tempo muito pr6:ximo deles ... 

Agora, com o distanciamento, tambem me parece impressionante que a entrevista 
nao tenha tornado a forma de um questionamento. De imediato, supus que Sebastien 
tinha alguma coisa importante para me dizer e que teria de deixa-lo falar e "seguir 
sua inclinac;:ao". Supus que falaria da oficina em termos que os outros opera.dos nao 
falariam. Fiz pouquissimas perguntas e, sobretudo, perguntas factuais. De certo 
modo, deixei-me guiar por seu desejo de falar sobre certos temas, entendi que nao 
poderia questiona-lo sobre pontos que seriam dolorosos demais para ele mencionar. 
Ou melhor, esperava que ele falasse deles por iniciativa pr6pria, diretamente ou por 
vias tortuosas. 0 que se ve no centro de seu testemunho e obviamente a questao da 
"dureza'' do trabalho para ele e para os outros, mas tambem a questao de sua ambi
guidade social, seu mal-estar na fabrica e, de modo mais generico, os caminhos que 
estavam se abrindo para ele seguir sua vida. 

Parece que a situac;:ao (o fato de Sebastien estar disposto a sair da fabrica, de nao 
ter mais nada a perder ... ) permitiu fazer certas criticas, evocar certos pontos sobre os 
quais a maioria dos operarios, fossem eles quais fossem, se recusaria a falar - especial
mente os que dizem respeito a questao da negligencia no trabalho, do "dane-se" e da quase 
sabotagem. E como se, sentindo-se incessantemente em questao nos dias anteriores, 
amerce de broncas e humilhac;:6es, Sebastien nao receasse mais falar dessas negligencias 
como uma pratica macic;:a com que se defrontou a cada momento de sua vida no 
trabalho. Ora, quern trabalha na oficina nunca se predisp6e a tratar desses assuntos: nem 
"operarios de base", nem representantes de oficina, nem agentes de controle, 
nem "auditores" tern interesse em se manifestar sobre isso. Ja Sebastien tern uma 
motivac;:ao simb6lica para evocar essas quest6es durante a conversa que tenho com 
ele, na medida em que quer prestar coma da exasperac;:ao que esta sentindo. Ficamos 
tentados a dizer que s6 um monitor exasperado poderia dar informac;:6es precisas sobre 
essa questao. 

A forma do discurso de Sebastien (tanto a tematica como o modo de expressao ... ) 
parece largamente detcrminada pela ideia que ele faz de mim, da minha pessoa, do 
meu papcl e do• nm1N l111erc:sses. Ele me ve como um professor universitario parisiense, 
amigo de ChrlNllirn, llll«' ,·,111hece certos aspectos da evolw;ao da fabrica. Alem disso, 
HOU 1moch1Jo J, hn,Jh1111 11 rNIC i1lthno, quc ndo pude delxar de menclonar quando 
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apresentei a mim e ao meu projeto, logo que nos conhecemos. Essa ideia de mim, ele a 
construiu tambem nas conversas com a irma, que ja tinha lhe explicado varias vezes 
o sentido da minha iniciativa e o interesse que tinha em encontra-lo. Parece que ele 
esperava ser perguntado sobre certos temas, como as mudanc;:as na oficina, pressentia 
que abordariamos essa questao, sabia tambem que eu estava a par de sua intenc;:ao de 
sair da fabrica, que gostaria de falar sobre isso e tambem sobre sua experiencia como 
monitor na oficina, sobre sua rela¢o com os chefes. Ele provavelmente se preparou 
para falar sobre muitos pontos, esperava fazer um discurso de denuncia sobre a fabrica 
e os diretores. 0 que me impressionou, porem, foi a maneira como agarrou a oportu
nidade de falar sobre ele tambem, sobre "seus" problemas, de nao deixar somente as 
minhas perguntas se imporem. Ao mesmo tempo, e como se temesse por antecipa¢o 
que eu abordasse certos temas que pudessem ser "delicados" e arriscassem coloci-lo 
em situa¢o de vulnerabilidade e fraqueza; vi logo que ele os abordaria com cautela, 
depois de ter me "sondado". 

Dois temas se mostram particularmente delicados: de um lado, seu pr6prio "puxa
-saquismo", sua "submissao" a empresa, a questao do jogo que fez, a maneira como 
tentou garantir sua promoc;:ao na oficina; de outro, a rela¢o com os "velhos" OE da 
oficina, em especial com os militantes e os representantes, com os quais ele sabe que 
tenho afinidades. Esse, sem duvida, e o ponto mais sensivel, em que de certo modo se 
enquadra o problema de sua rela¢o com o mundo. Sao as desavenc;:as com os "velhos", 
a maneira como e visto por eles e como ele pr6prio os ve, sua recusa em identificar-se 
com eles. Ele pode falar comigo sobre o que os velhos o fizeram sofrer, sobre a ma
neira como o "puseram na linha''? Provavelmente nao ... Ele procurou construir uma 
imagem valorizada de si mesmo; ora, abordar essa questao seria expor-se, mostrar-se 
em seus aspectos mais frageis. 

Tive a sensac;:ao de que, nessas condic;:6es, apesar de se dispor a abordar certos temas 
( ele sabia, por exemplo, que poderiamos concordar numa condenac;:ao da fabrica ... ), ele 
deixou passar um born tempo ate me falar dos "atritos", das "dificuldades" com os velhos 
e, sobretudo, da forma precisa que essas dificuldades tomaram. 0 que se encontra aqui 
e todo o problema de sua rela¢o com outra gera¢o, com uma gera¢o com a qual 
acredita que sou politica e emocionalmente solidario. Do mesmo modo, eu desconhecia 
ate que ponto ele seria capaz de me confessar a "vergonha'' que sentia por se considerar 
um OE, tema que vi logo que estava no centro de seu problema existencial. 

Vi, portanto, que era preciso insistir na "apresentac;:ao" que ele tentou fazer de 
si mesmo desde o inicio. Seria necessario tambem emender melhor por que ele nao 
quis se encontrar comigo depois deter concordado com a ideia de uma entrevista. 
Cansac;:o, esgotamento? Sero duvida, mas nao so. Tive a impressao de que foi atrafdo 
pela ideia de "trabalhar" com um "intelectual"; mas ele sabia que estava condenado a 
um equilibrio dificilmente sustentavel, sobretudo porque me apresentei desde o in(cio 
coma amigo de um militante. Seria exagero falar de "medo", mas ele pressentia que 
poderiamos tocar em temas em'barac;:osos, perigosos. Pressentia que teria se ndo de se 
justificar, ao menos de se defender. Sua irma havia dito a ele que o fate> de querer Hair 
da fabrica interessava ao "professor". E pare,e que lsNo o e11tlmulou h1telei:1~1"linente 
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e ao mesmo tempo o deixou preocupado. Muitas passagens da entrevista se explicam 
pela percep<;io que ele tern a meu respeito: um "professor" capaz de compreender 
certas coisas que outros nao compreenderiam. 

E claro que nada disso tira o interesse da descriyao que ele faz das dificuldades da 
gestao da mao de obra na oficina. Contudo, e preciso seguir a dinamica da entrevista 
em suas sinuosidades e em sua complexidade, levar em conta, por exemplo, o fato de 
que a mae e a irma estavam presentes no inicio, voltaram no final e encaminharam a 
conversa para temas que nao foram escolhidos por acaso. Apesar do nitido prazer que 
sente em conversar comigo, e mesmo da confianya que demonstra ter em mim depois 
de meia hora de entrevista, tive a sensa<;io de que havia pontos dolorosos demais, sobre 
os quais ele nao poderia falar. Embora tenha aceitado falar longamente sob re as rela¢es 
conflituosas com a hierarquia, senti que estava bastante relutante em falar dos "pegas" 
que ocorriam com os OE de sua equipe (agora chamados de "montadores"). 

Na verdade, tenho raz6es para acreditar que esses "montadores", muito mais velhos 
que ele, o fizeram "penar" e que, entre os motivos para sua saida, a relayao dificil com 
eles pesou muito mais do que ele diz. No fundo, ele nao entende os OE, nao pode e 
nao quer mais entende-los. Sebastien ve de maneira muito negativa a extrema dificuldade 
<lesses "velhos" para se "adaptar" a situa<;io das novas oficinas, ou melhor, para rene
gociar sua identidade corporal (e, para alem dela, toda a sua identidade profissional), 
para se adaptar, por exemplo, as novas "areas de descanso", ao tratamento informal dos 
chef es, para admitir as novas exigencias em materia de disponibilidade, tudo aquilo que 
para ele, ao contrario, parece bastante "natural". 0 que ele literalmente nao consegue 
"entender" e o significado que a saida da antiga oficina tern para a maioria deles, a 
ruptura que representa com os monitores, com os habitos (no sentido mais forte do 
termo) que apaziguavam, integravam e de certo modo protegiam, contribuindo para 
dar uma forma de coesao a esses OE. Portanto, se ele fala pouco da transferencia das 
oficinas, dos problemas que ocorreram nessa ocasiao, nao e s6 porque ele se recusa a se 
submeter a uma problematica que impus a ele de fora, como fiquei tentado a acreditar 
por um momento; mas e tambem porque, aos seus olhos, essa questao nao tern nem o 
mesmo sentido nem a mesma imporcincia que tern para a grande maioria dos operarios. 
Para ele, a ida para a RC2 nao e vista com inquieta<;io, como um fato traumatico, mas 
como uma esperanya - que, alias, se frustrou rapidamente. 

3. Trajetoria escolar e disposis;oes sociais 

Pilho de oped.do, mas sem nenhum conhecimento das praticas das oficinas, foi de
signado quase de imediato, logo depois de sua contrata<;io como temporario e de alguns 
meses de oficina, para funy6es de "comando" e, ao mesmo tempo, de "treinamento" 3 

de velhos operarios com 40 anos ou mais. Ap6s ter se envolvido a fundo nas funy6es 
que lhe foram dadas, ter trabalhado algumas vezes ate quatorze ou quinze horas por 

I t,, prcdHo Nuhlinhnr o lino de quc 11e111 1mlnN <>N mnniwrcs desNa oficina apresentam esse perfil, alguns 
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dia, ter se "arrebentado" pela fabrica, como diz, ter se apresentado como voluntario 
durante tres meses para o trabalho sujo e baixo (aceitou varias vezes substituir os 
operarios da oficina que entraram em greve), Sebastien julgou, "de repente", (na ver
dade, depois de um longo trabalho com ele mesmo) que a situayao era absolutamente 
insuportavel. Nao aguentaria "continuar" na oficina uma semana ou nem um dia a 
mais como monitor. Acha que foi "enrolado", e sua decep~ao parece ter um carater 
duplo: de um lado, estima que foi enganado em rela¢o a sua esperan~ de ascensao 
profissional, entende que o futuro se fechou para ele, sente que foi ludibriado; de outro, 
SUa decepyao e inseparavel da consciencia vaga de que OS operarios da cadeia de pro
du¢o -velhos ou envelhecendo - estao numa situa¢o "impossfvel", num sofrimento 
do qual de certo modo ele se compadece e ao mesmo tempo tenta se distanciar. Uma 
parte de seu "drama'' se deve ao fato de se ver como semelhante e, ao mesmo tempo, 
como completamente diferente dos OE. 

Com um bac G, Sebastien pertence a uma gera¢o ludibriada. Encarna os pro
blemas dessa gerayao, a quern se fez acreditar que poderia escapar da fabrica e agora e 
obrigada a voltar com o cora¢o despedayado. Esta entre esses filhos de operarios que 
conseguiram evitar o LEP e o ensino profissionalizante - para o qual normalmente 
se encaminhariam em outros tempos -, porque o desempenho que tiveram na escola 
permitiu que tentassem a sorte no ensino geral e, sobretudo, porque os pais quiseram 
poupa-los da dureza que eles mesmos viveram e ainda vivem. Ora, mesmo com um 
bac, Sebastien se viu "reabsorvido" pela fabrica, que estava pr6xima demais para que 
pudesse realmente romper com ela. "Passou" por ela e acabou voltando, depois de ter 
acalentado o sonho de se inscrever na universidade de Besanyon. E s6 se afastara da 
fabrica a custa de um rompimento extremamente penoso. Alias, talvez seja obrigado a 
voltar para ela com um enorme ressentimento. Todo o seu discurso sobre a fabrica 
e marcado e estruturado por essa hist6ria. A percepyao que ele tern da fabrica e indis
sociavel da compreensao do que e seu habitus e do que foi sua trajet6ria. 0 problema 
essencial que ve no trabalho e sua capacidade para ser realmente "chefe": chefe numa 
oficina onde os velhos operarios ainda sao uma presenya maciya. 

No fundo, para ser bem-sucedido, Sebastien precisaria ter os trayos "duros" do 
operario. Ele e chamado a trabalhar num universo que, apesar das aparencias e de certas 
mudanyas reais, perdeu muito pouco da antiga rudeza, um universo em que a violencia 
continua presente e a concorrencia entre operarios cresceu e endureceu. Na verdade, a 
passagem pelo sistema escolar de certo modo fragilizou os filhos de operarios nao qua
lificados, como Sebastien. Eles parecem ter perdido uma especie de seguran~ de classc, 
ainda que tenham ganho outra coisa: uma abertura para o mundo, uma curiosidadc, 
uma sensibilidade que tende a afasta-los de sua cultura familiar original. 

A partir do caso de Sebastien, compreende-se que o que acontece na oficina esti 
intimamente ligado ao que ocorre na cabe~ e no corpo dos atores sociais4. Em oucras 
palavras, nao se pode analisar as disfuny6es e as contradiy6es que ocorrem na oficina 

4 A amilise vale para ele, mas os prindpios podem ser aplicados por c:x1e1uAo n tndn• m Cl\ll l'ON "NL1h11rn· 
pos" de assaloriados dcssa oliclna. 
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se, ao examinar a questao mais de perto, nao se tiver compreendido que as disposis;6es 
dos assalariados se constroem em grande parte fora da fabrica. Sebastien talvez fosse um 
monitor "ruim", na medida em que nao tinha as caracteristicas exigidas ou, em todo 
caso, nao as que os diretores atribufam a certa categoria de titulares de bac em 1989. 
Em certo sentido, ele talvez tenha sido "corresponsavel" pelo fracasso da reorganiza<;io 
da oficina. E possfvel que nao tenha jogado o jogo que os diretores queriam ou que, 
apos uma avalias;ao que se revelou falsa, acreditaram que ele jogaria. De fato, esta 
claro que por volta de 1988-1989 a dires;ao da fabrica acreditou que seria necessario 
e realista injetar um pouco de "inteligencia" nas oficinas, rearranjar o processo de 
trabalho daqueles que, ate entao, eram tratados como simples executantes. A ideia 
podia funcionar com certos "jovens" vindos de fora da regiao, por exemplo. Com um 
assalariado construfdo socialmente como Sebastien, porem, ela tinha muito menos 
chances de dar certo, ou melhor, para que desse certo, outras condis;6es teriam de ser 
satisfeitas. Todo o seu passado reprimido (a dura infancia operaria, o pai violento que 
voltava esgotado para casa) voltou a tona e contribuiu para nao deixa-lo se comportar 
como a hierarquia queria que se comportasse. 

A sua maneira, Sebastien pareceu me dizer o que os economistas e os sociologos 
do trabalho, especialistas reconhecidos nesse tipo problema, nunca chegam a formu
lar, porque nao levam em coma certos elementos fundamentais para a compreensao 
desses problemas. Na verdade, e em grande parte, esses "problemas" se constroem 
fora da fabrica, na medida em que tern a ver com a representas;ao que os atores so
ciais sao levados a fazer de si mesmos; com a questao de sua identidade, construfda 
ao longo do tempo e por meio da relas;ao com os outros; e com a questao das formas 
de domina<;io que pesam sobre des, como, por exemplo, a vergonha (ou o orgulho) 
social que sentem. No caso de Sebastien, ve-se claramente que "por pouco" nao houve 
um reajuste de identidade - aquele que leva a transformar necessidade em virtude. 
"Normalmente", Sebastien poderia ou deveria ter se tornado agente de controle ou 
"pequeno" tecnico dedicado a fabrica. Por que esse ajuste que deveria ter ocorrido 
nao ocorreu? Essa pergunta se insere num conjunto de contradis;6es que tern a ver, 
indissociavelmente, com os espas;os social e econ6mico 5• 

4. "Prefiro morrer nao fazendo nada a morrer na Peugeot'' 

Nas paginas a seguir reproduzimos algumas passagens da entrevista com Sebastien. 

Em que momento voce entrou para a fdbrica? 

Born, fui contratado no fim de 1990, mas antes eu ja tinha trabalhado seis meses como 
temporario. Sai do Exercito em junho de 1990 ... Arranjei um estagio remunerado na 
Peugeot ... Fui, porque nao queria ficar todo esse tempo ... Estava meio impaciente porque 
queria postos que me interessassem ... [Falamos brevemente da escola que frequentou, das 
tres repetencias no terceiro colegial e do bac G3 que obteve ... ] 

' Ism rc:mc:tc: tambem 1t maneira como Sebastien luta contra uma heranc;:a que o oprime ea dupla 
lltnlt-nr;Ao lJUC: resulrn clisso. Ver Pierre Bourdieu, "Les contradictions de !'heritage", em la misere du 
mnnd, (Pnrlft, Scull, 1993). [Ed. hrAN.: A mlslrla do mundo, '5. ed., Petr6polls, Vozcs, 2003.] 
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E logo depois do bac? 

Exercito! Entrei para o Exercito. Prestei o bac em junho de 1989 [tenta se lembrar das 
datas]. Voltei do Exercito s6 para prestar o bac ... Depois, era ou uma faculdade, porque eu 
nao tinha hist6rico, nfvel, para fazer um BTS ou um OUT ... Mas depois que vi como era 
na faculdade ... Todos os meus amigos ... Se tivesse ido para a faculdade ... Nao teria feito 
nada ... Ou entao era come~ a trabalhar. 

WJce hesitou? 

E ... hesitei... E depois [num tom neutro, com a intens;ao de ser ironico], como eu era 
muito inteligente, repeti algumas vezes... [A irma e a mae caem na gargalhada; risada 
geral.] Quer dizer, eu ja estava com alguma idade ... Depois ... Queria continuar ganhando 
a minha vida. 

Entdo niio hesitou muito tempo? 

Nao, me candidatei a um emprego de bedel numa escola de ensino medio, aqui perto de 
casa ... Fui aceito ... Mas depois as coisas aconteceram muito rapido. Ou eu ia trabalhar na 
Peugeot, porque foi o primeiro emprego que me apareceu, mesmo como temporario, e eu 
queria ganhar meu dinheiro, ou ia ser bedel na escola. E ia para a faculdade, ne ... 

E se tivesse ido para a faculdade, o que tinha vontade de fazer? 

[Baixando a voz, como se estivesse meio encabulado:] Sociologia ... [Todo mundo cai na 
gargalhada de novo.] Ou psicologia ... [Risos.] Born [gesto cansado], nao, eu queria ganhar 
a minha vida, ganhar dinheiro. Entao, na fabrica, eu fazia regulagem de capo, problemas 
de ventilac;:ao ... [Baixando a voz:] Eu nao entendia nada do servic;:o, ne! [ ... ] 

WJce nunca trabalhou numa mdquina? 

Nao, nao ... Bae G e tecnico de vendas ... e e bem tranquilo [risos]. Se a gente olha para o 
trabalho que fac;:o atualmente na Peugeot, nao tern nada a ver com o meu bac! Nada aver! 
Entao, cheguei la e fiquei completamente perdido, ne! 

"Eles latiam ... Pensei: '.Aonde e que fui me meter?"' 

E que impressiio teve da fabrica? 

Poise ... [Silencio.] Isso me fez pensar muito, me fez fazer uma serie de perguntas ... [Silencio.] 
E, eu estava, como dizer? Num outro mundo ... Eu, que nunca tinha visto nada ... Ja co
mec;:a que, la dentto, um jovem que da de cara com gente ... Faz 25 ou 30 anos [num tom 
de ligeira aversao] que eles fazem o mesmo servic;:o ... que colocam a mesma pec;:a ... Eles 
trabalham como robos, e insano. [Ele mantem o mesmo tom, meio de repulsa, para falar 
dos operarios.] Entao, isso me chocou ... Porque, como dizer? A reac;:ao deles ... eles fazem o 
trabalho deles como robos ... E depois, ficam ... [ele procura a palavra] nao "abobalhados", 
mas ... na minha opiniao, "abobalhados" ... [tom de grande cansac;:o] Eles latem ... Eu me 
lembro que no comec;:o, quando entrei, eles imitavam animais de fazenda ... Eles latiam, urn 
fazia a galinha, outro fazia o galo ... Era o dia inteiro assim ... Eu tambem comecei a ficar 
abobalhado ... Pensei: ''.Aonde e que fui me meter?". Era um extravasamento ... E depois, 
ainda hoje ... Ainda tern os que comec;:am a gritar de repente ... Acho que c uma energln 
que eles querem gastar.,. num espac;:o de tempo muito curto ... para se livrar de: todo a,1uelc: 
estresse, daquele trabalho ... desgastante, eu acho ... Desgastante, duro, cansativo ... ISil~ndo, I 
E verdade que as vezes e muito duro! Ad,o ,1uc: c isso. E dc:pois, tc:m vc:zc:s qw: nte cu tc:nho 
vmitadc: de: fa:r.c:r lgu11l ... P..N vc:1.c:N cu nc:m me: dou 1,;011111 ... l111lu ,1u11lquc:r hc:Ntclr"'" rlo ... 
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com coisas que nem valem a pena ... mas sinto vontade de rir ... Tenho de me controlar, as 
vezes ... Porque, senao, fica imposs{vel... 

Enervoso? 

E, e nervoso ... Precisam extravasar. Entao, as vezes, come~ a gritar ... alto, ate parece ... 
Viram uns ... Mas [com aversao] e para se soltar, se livrar de todo o estresse, do cansac;:o, e 
depois ... [Cito algumas "figuras" da oficina que ele nao conhece em sua maioria.] 

Tern muitos que estao esgotados ... Quando olho para eles assim ... E depois, ja comec;:a 
que ... quando eu era pequeno, meu pai trabalhava na Peugeot ... trabalhou durante 25 anos 
na fundic;:ao ... E eu via quando ele safa ... [Silencio.] Quando eu era adolescente ... quando 
safa com amigos, a genre voltava da balada as 4 horas da manha, eu via os emibus e ficava 
mal ... A gente via o pessoal chegando ... de onibus ... de bicicleta tambem ... Eu pensava: 
"Olhala, coitados" ... sao uns coitados ... eusou um ... [erguendo acabec;:a, aumentando um 
pouco o tom de voz.] Entao, eu nao tenho mesmo vontade, nao quero mais ... [hesitando] 
ser como eles ... Esta na cara ... no rosto deles, na maneira de ser, mas agora que faz tres 
anos que estou na cadeia de produc;:ao ... Born, eu entendo, eu entendo ... E realmente uma 
escravidao ... Dizem que a escravidao foi abolida, mas eu nao acho ... Nao da ... a carga de 
trabalho ... o ganho de produtividade ... a qualidade ... "Voces tern de ser os melhores, os 
primeiros", ne! 

Mas voce estd na Roupagem de Carcafa, uma oficina ultramoderna, apresentada como modelo, 
onde se levam as pessoas para visitar. .. 

E, eu trabalho na RC2. A RC2 e melhor que a RCl, eles nao fizeram as mesmas besteiras 
que na RCl, mas ainda nao e ... Nao sei quantos bilhoes foram investidos la, 6 ou 8 bilh6es, 
nao sei... Mas eles deixaram um monte de coisas de lado. [ ... ] Mas o cumulo e o ritmo, a 
carga de trabalho! Af e insano! Eu, no comec;:o, quando entrei... A genre passava pelas linhas, 
via os caras trabalhando, eles pegavam uma pec;:a ... A genre via os caras andando devagar 
em volta do carro ... depois punham a garra ... passavam um cabo pela carcac;:a ... Af, voce 
pensa: "E tranquilo, e facil, o cara faz o servic;:o sossegado". 56 que ele passa aqueles cabos 
oito horas por dia, durante meses, anos ... Ele passa um cabo em dois segundos, enquanto 
voce leva quinze minutos. E incdvel! Uma garra ou uma coisa que parece simples de montar 
num carro, a genre acha que e rapido ... E depois, tern todos os movimentos inuteis que a 
genre faz quando comec;:a ... [ele fala com veemencia, como se quisesse me convencer] No 
comec;:o, a genre nao consegue entrar no ritmo ... 

Que operafdo exatamente voce fazia? 

Tinha a regulagem de capo ... a chapatesta do capo ... a grade do ar ... Eu atava todos os 
cabos do lado direito. Tambem fazia o pedal do acelerador ... Que mais? Durante meus seis 
meses como temporario, fiquei no mesmo posto ... Onde tambem fiquei um born tempo, 
varios meses, foi na montagem dos para-choques dianteiros, no 205 ... E depois ... Mas a{ 

passei para monitor ... Porque o que eu queria ... Cheguei la com o meu bac G3, nao achei 
que fosse ser o gerente da fabrica, mas achava que ia ter um trabalho interessante ... mais 
na minha area ... Tenho conhecimento de tratamento de textos ... E depois, sempre me 
prometeram ... "E, voce nao vai ficar muito tempo, voce vai ver ... " Faz tres anos que estou 
la! Faz tres anos que estou na cadeia de produc;:ao! Entao eu briguei... briguei mesmo para 
conseguir essc lugar de monitor que estava querendo ... Eu nao disse que queria ser moni
tor. S6 dim:: "Quero mudar" ... Achava que, apesar de tudo, tinha capacidade para fazer 
11lgu111~ i.:11l1n 11111IN lntcrcssante, entao fui obrigado a ir ate o chefe do pessoal, sem passar 
r,clo i.:nntr1m,•1rr ... Mcu co11tr11mestrc pnssava o tempo todo, mas nunca achava tempo 
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para telefonar ... Entio fui falar com o chefe do pessoal ... Born, af ele me disse: "Born, e 
isso ... Tern isso, tern aquilo ... Voce pode fazer isso ... " Eles nao tinham uma solus;ao, de 
verdade, para o meu problema. Quer dizer, eles nunca foram capazes de me dizer: "Voce 
pode fazer isso, voce pode fazer aquilo" ... 

Nunca propuseram a voce uma formardo na fdbrica, por exemplo, para ser condutor de 
instalardo, Cl? 

Nao posso mais ser Cl! Passei nos testes ... Psicologia C, ou sei la como eles chamam isso ... 
para poder ser CI, e depois ... Born, a partir do resultado, eu tive ... "Sim, muito bem ... voce 
foi muito bem nos testes ... mas postos de CI, born [com uma especie de raiva], s6 daqui a 
quatro anos!" Tambem fiz testes para ser AET, agente de estudo de tempos, e a unica area 
que me permitiria ser Etam, que me permitiria ter um trabalho ... um trabalho um pouco 
[ele procura a palavra] "digno", um pouco ... Born, fui bem nos testes, mas eles pegaram 
os melhores entre os que fizeram os testes ... Foi a (mica coisa positiva que me propuseram 
desde que entrei para a Peugeot. Fora isso .. . 

E depois, num dado momento, propuseram que virasse monitor? 

E, mas virei monitor antes de fazer os testes para AET, entao eu ja era monitor. Eles me 
disseram: "Born, e isso, voce vai ser monitor em tal lugar". Eu estava na linha 205, 205-405, 
onde eles faziam principalmente 205, passei para uma linha onde s6 faziam 405. E depois 
405 MI 16, 405 US, enfim, tudo modelos que eu nao conhecia, e me colocaram la. Nessa 
epoca, eu ainda estava no antigo acabamento ... Comecei como monitor la, mas por pouco 
tempo, muito pouco tempo, a oficina ja estava no fim! Born, meu futuro chefe me disse: 
"Born, e isso, voce vai pegar o seu caderninho e vai anotar todas as opera~6es de todos os 
montadores" [num tom de indignas;ao contida]. Foi assim que fiquei sabendo. 

"Hoje, ter um bac e nada, e zero" 

Pegava as 4 horas da manha, as vezes, e depois, a noite, telefonava para a minha mae ... Para 
pedir para ir me buscar de carro, as 11 horas ... Em vez de sair as 9h30, safa as 11 horas, 
meia-noite. E depois, a recompensa, qual era? Pois e, nao tinha. Esperei tres anos, me de
diquei a fundo, ate ... Quando olho hoje, quando sair, porque estou numa fase [assobio], 
quer dizer, [com violencia] na Peugeot eu nao fico mais, nao quero mais ficar, nao quero 
mais nem ouvir falar. Entao, agora, estou come~ando a dizer o que tenho vontade de dizer, 
a abrir o bico, a brigar mais, a dizer o que penso, ne! [Silencio, depois num tom quase de 
provoca~o:] Mas substituf os caras do outro turno que cruzaram os bra~os, que quiseram 
fazer manifesta~o e ate me perguntaram se eu queria ir tambem. Mas eu disse sim para o 
chefe de oficina ... Por que? Porque realmente esperava e me dedicava a fundo para conseguir 
alguma coisa mais concreta ... Nao queria ficar na Peugeot, nao queria ficar 25 anos na cadeia 
de produ~ao da Peugeot [com violencia]. Nao quero, nao quero, e triste dizer isso, mas 
nao quero ... Para mim, nao e nem questao de orgulho ou de notoriedade ou de ... Porque, 
no fim, vou me orgulhar do que ... Hein? Hoje, ter um bac e nada, e zero, a gente nao faz 
mais nada com um bac. Mas, enfim ... Achava que podia fazer alguma coisa ... 

E, pode serum trampolim ... 

E, eu pensava: "Nossa'' ... Entao, eu substitufa aqueles caras que punham para fora odes· 
contentamento deles e eles [a hierarquia] me diziam: "Voce pode vir? Voce vem?". E eu 
dizia que sim, o tempo todo ... Sim, sempre sim, sempre fiz de tudo, Iii. o nulximo, parn 
mim, quer dizer, porque cu pensava: "Um dia, bem, um dia dcH vOu 11111 ~lb,rr: 'Vm:~ cum 
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born elemento ... Acho que voce pode fazer uma coisa diferente do que voce esci fazendo 
agora ... "'. Nada, nada, nada, absolutamente nada! Nada! 

E loucura da parte de/es ... 

Entao, para mim, acabou ... [Silencio.J Entao, agora, cheguei a um ponto que disse ao meu 
contramestre: "Nao quero mais ser monitor. Nao vou fazer o meu trabalho, nao vou me 
mexer ... Mas corro como um louco, como um louco. Eu corro como um louco, e isso! 
Nao sei se e o fato de ser jovem e os antigos se aproveitarem disso, porque ... Nao sei, eu 
acho que sim ... Tern os espertos, tern sempre os que ... Ah! "Ele nao conta para o chefe ... ", 
"Ele faz o servis;o", "~le nao conta ... " 

Tern os que tentam se aproveitar. .. 

[Sem agressividade:J E, e isso. Porque, entre os monitores, quando acontece um problema, 
tern os que vao direto contar para o chefe ou para o contramestre, e depois, pronto, vem 
o outro, berra com todo mundo ... Nao e igual, no fim. Mas estou cheio de correr, cheio 
de fazer o meu servis;o, mais os outros, mais o dos outros ... Apesar de saber que o servis;o 
deles e duro ... [com uma especie de perda de esperans:a] prefiro ficar no posto. Hoje, fico 
no posto o dia inteiro, podia escolher, podia continuar como monitor ou ficar no posto. 
Quern devia ficar no posto era um antigo monitor ... Um antigo, ainda por cima ... Estava 
no posto antes de ontem, atrapalhou o cara que vem depois dele ... Fez corpo mole, ne! Ou 
entao nao se empenhou: Pensei: "A gente nao pode se dedicar a fundo, a fundo, porque, 
se a gente se dedica a fundo, a gente acaba se matando" ... Mas ele nao se esforc;ou, ne! Ai. 
ele irritou todo mun do, e o outro, o que trabalha depois dele, "deixou passar". Mas eu nao 
queria fazer o trabalho dele etc. Entao, eu "subi" o outro que nao queria saber de nada, 
devolvi as pes;as nao montadas do que vem antes. No fim, disse.ao chefe: "Hoje, eu fico 
no posto e ele fica como monitor ... ". Pelo menos eu sabia o que tinha de montar: tenho 
tantas pes:as para montar em ta! carro, tantas pes;as para montar em ta! outro ... Pode ser 
mais duro, mais dificil, porque, quando a gente nao esta acostumado, sofre mesmo, mas 
faz o que tern de fazer, cumpre as oito horas e [bate palmas] acabou! Acabou! Quando fico 
no posto, escuto o telefone tocar o tempo todo: "Esta faltando isso, esci faltando aquilo, 
vai para cl, vai para la ... " Porque tern dias ... E uma catastrofe! Tern dias que e uma catas
trofe! Ah, nao digo que nao tive dias tranquilos ... Mas tambem nao vou mentir, tive dias 
realmente tranquilos, em que tudo correu as mil maravilhas ... 

"Eles me fizeram ver que eu nao devia pensar, porque no fim eu desestabilizava o 
" . grupo 

Nao tern um monte de historias sobre rddios que incomodam a/guns e agradam a outros ... ? 

Ah, tern! Born, quern tern cidio leva o radio e liga. Entao, tern os que sintonizam na NRJ, tern 
os que sintonizam na Nostalgie, outros na Fun Radio, outros em sei la o que. E depois, 
tern um que e mais potente do que o outro, tern um que nao consegue ouvir, tern os que 
gostam, tern os que nao gostam ... 

lsso gera tensdo ... 

E, 11ao e ... Mas gera tensao ... Claro, muitos dos velhos talvez nao suportem musica ... Mas 
cu posso dizer que sou a favor ... tambem sou jovem, gosto ... Para mim, e uma sorte ter 
111i'.1slca! Porquc, scnao, do jcito como as coisas acontecem na oficina, se nao tern musica .. . 
J1I rnmc:c;a lJUC n!\o tcm convcrsa cntrc os earns, porc1uc des nao tfm tempo para conversar .. . 
F.lc:N l1'11h11lh111n, ndo rem tc:mpo p11r11 cmwc:rM11r. Antes, 110 1111tlgo acnb111nc:nto, clcN ficnv1un 
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muito perto uns dos outros, conversavam, iam mais devagar ... Tinha mais convivencia ... 
tinha mais ... Agora isso acabou, acabou! Entao, se nao tern o radio, born, nem preciso dizer! 
No fim mesmo, e uma sorte ter isso ... Eu meio que entendo ... Entendo que as vezes eles 
berrem ... No fim, prefiro um cara que berra, como um [do meu setor] que de repente faz 
"o ia ia!" [solta uma especie de grito gutural muito alto], mas tern de berrar ... Da primeira 
vez, quando ouvi, fiquei assustado, achei que tinha acontecido alguma coisa grave, um 
neg6cio serio, entende? Mas nao, ele ... [ele solta um suspiro profundo] Ele esvazia tudo, 
ne, tudo que esta na cabec;:a dele, toda a aversao, porque eles sentem aversao, ne! Todo ... 
"cansac;:o", de uma vez s6, bum, explode, e muita coisa ... 

Sao pessoas de que idade, mais ou menos, no setor onde voce e monitor? 

No meu setor e muito variado. Tern muitos jovens e, quando digo "jovens", e ate 35, 40 
anos. Depois tern os ... um pouco mais velhos ... Tinha um ate, nao sei o que aconteceu 
com ele, tinha 60 anos ou mais, era um turco que tinha vindo ... Para poder trabalhar, ele 
tinha de ser de tal ano, devia ter tal idade, senao nao era contratado ... Ele mentiu. Agora, 
o coitado vai trabalhar todo encurvado ... [Longo silencio. Retoma em voz muito baixa.] 
Entao, eu penso: "You ter de trabalhar ate os 70 anos para me aposentar, para ter uma 
aposentadoria pequena, 70 anos de cadeia de produc;:ao, enfim, ate os 70 anos na cadeia 
para poder me aposentar! Porque comecei com ... nao ... com 24 anos. Entao, penso: 
"Nao, nao quero, nao quero isso". Mas por que essa decisao, essa vontade de sair? Porque 
eu penso que, com 27 anos, se eu nao der esse passo ... se nao fizer a ... se nao to mar uma 
decisao agora, vou passar o resto da vida la, e eu nao quero isso. Quando olho para eles, 
nao, eu fico muito ... E ... e ... Nao, e demais, e lamentavel... Nao quero ser infeliz ... E eu 
sou infeliz, sou infeliz. Sou infeliz ... 

Em todo caso, o trabalho e ao mesmo tempo ... 

Mas eu sou mais infeliz la [ele da um tapa na cabec;:a], enfim, tanto intelectualmente, na 
minha cabec;:a, quanto fisicamente. Porque, fisicamente, ainda sou jovem, ainda posso 
aguentar o tranco. Nao tenho 60 anos, quando a gente comec;:a ... quando o cansac;:o comec;:a 
a pesar mais. Sou jovem, ainda posso ... me mexer! Mas eu nao aguento mais, fico me 
perguntando, me dizendo: como? Por que? Por que todas essas coisas, tudo isso que estou 
contando? Penso nisso o dia todo, o tempo todo, penso sem parar. Eu queria tentar en
tender! S6 sei que meu contramestre me fez ver que eu nao devia ... que eu nao tentasse 
emender, justamente! Nao, e verdade! Nao se deve ... Entende, nao se pode pensar na 
Peugeot. Se voce esta na Peugeot, voce nao pode pensar! E verdade! Voce nao pode pensar, 
eles me fizeram ver que eu nao devia pensar, porque no fim eu desestabilizava o grupo ... 
[com ironia] E aparentemente foi o que aconteceu ... 

Porque algumas vezes ... voce faz os outros sentirem que voce ndo ... 

E, algumas vezes eu digo para os meus montadores: "Estou cheio", digo a eles: "E, voces 
e que estao certos". As vezes, eu digo isso ... E depois, digo: "E, nao me interessa, vou deixar 
passar". Quando nao aguento e porque nao aguento, e ai ate o meu chefe nao aguenta. 
Nao aguento acompanhar. Os montadores tern dificuldade! Eu tenho dificuldade. Se eles nao 
acompanham, como e que voce quer que eu acompanhe tambem? Porque se tern um que 
nao acompanha ... Mas se sao doze que nao acompanham! Eu, sozinho, nao posso acom
panhar pelos outros! Entao, meu chefe de equipe me disse: "Ok, v11moR Nulwituir voe~". 
Porque aparentemente a culpa era minha ... Nao sei fazer o "com11ncln", 11no Nd ... Porque 
o "comando" e ... Me chamaram, me disseram que o com111ulu 1r11 ~11f,1·r111r, rrn ... Ou 
11 gente s11be condu:r.lr, H11he fo:r.er nu nlu Rabe. Ap11rentemr11t1. au Mio .. 11 Sr, 1111r11 rle1, n 
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comando e assim, do jeito que eles fazem, born, entao eles nao vao muito longe ... Porque, 
nao sei, as empresas estao apelando cada vez mais para soci6logos, psic6logos ... para tentar 
emender. Mas la na Peugeot, eu vejo, eles nao fazem isso. Por que? [ ... ] 

Wice nunca participou de um circulo de qualidade? 

Nunca! Eles diziam: "Os monitores vao todos para os drculos de qualidade, vai ser obri
gat6rio para todos os monitores". Eu nunca fui, nunca! Tern monitores que fazem, sei la, 
60 quilometros, que vem de Lure ou de Vesoul, ou sei la de onde ... Quando eles vem de 
onibus, nao querem ficar nem duas horas a mais, mas vao voltar como? E depois, para 
que? Mas eu nunca me envolvi em drculos de qualidade, nem sei por que, ja que eles 
me elogiavam. E, tenho a impressao de que era realmente o estudo [ele assume um tom 
aplicado] dos problemas ... como na escola, ne! Era como se voce passasse para um outro 
mundo, do ... do montador idiota para o intelectual que reflete sobre um ... 

Era a imagem que eles queriam passar das novas oficinas ... 

Mas entre a pratica ea teoria tinha um abismo, era completamente ... [procurando a palavra] 
diferente, e isso, era completamente diferente. 

Entdo, eles realmente ndo deram a voce nenhuma esperanfa de formafdo, nem nos ultimas meses, 
quando voce disse que ndo queria mais ser monitor e tudo mais, eles ndo abriram nenhuma 
outra perspectiva? 

Nao. Falei com o chefe do pessoal, com o meu contramestre, eles me disseram [ destacando as 
palavras:] "Nao, nao tern futuro para voce aqui". Nao tern! Eu nao tenho futuro na Peugeot, 
eles me disseram. 0 meu chefe de equipe me deu o enderes:o de um emprego fora de la. 
Porque estou me candidatando em tudo que e lugar. Tenho ate uma entrevista amanha. Na 
primeira oportunidade, eu saio. De todo jeito, disse que preferia ... E triste dizer isso, porque 
tern tanta gente querendo um emprego ... Mas eu prefiro ficar sem fazer nada. Prefiro morrer 
nao fazendo nada a morrer na Peugeot. E triste dizer isso, mas nao da! Eu nao aceito! Tern 
gente que aceita! Prova disso e que tern os que estao bem, que fazem o trabalho deles, e tern ate 
os que nao querem m~dar, eles nao querem mudar de posto! Durante anos, conheci genre la 
que dizia: "Faz vinte anos que aquele la encaixa argolas". Faz vinte anos que martela daquele 
jeito e esta feliz! Ele gosta daquilo! E nao quer mudar! Mas eu nao aceito! Nao aceito nada 
nessa profissao, nada! Nao aceito nada! Nao aceito! E mais forte do que eu ... Nao entendo. 
Nao entendo que seja. .. E uma miseria, para mim, e uma miseria ... Nao aceito. Nao aceito que 
as pessoas sofram desse jeito e que ... E por esse salario, porque, sei la, apesar de tudo ... Born, 
eu nao sabia o que fazer no comec;:o, todo mundo costuma exibir o primeiro salario ... 
Nao digo que fiquei... Eu nao queria esconder, nao sei, achava que tinha deter mais ... [ele 
quer dizer "comedimento", "compostura"] Mas nao, todo mundo exibe o salario ... 

E voce relutou? 

E, e. Porque, no fim, eu achava que o meu salario nao era da conta de ninguem. Apesar de 
que todo mundo sabe quanto ganha um montador na Peugeot que esta comec;:ando. Entao, 
eu achava que nem valia a pena esconder. Mas nao ia dizer que ganhava 8 mil francos, ne? 
Entao, eu relutei um pouco no comec;:o ... Mas depois a gente conversou e vi que tern um 
cara la, com 23 anos de casa, que ganha 6.131 francos. Posso dizer que quern trabalha sua 
a camisa. Mas ele e representante da CGT, nao sei se e por isso ... se isso conta ou nao ... a 
gente fica se perguntando ... [Ele hesita em tocar no assunto, espera minha reac;:ao.] Entao ... 
Mas, essc representante, em compensac;:ao, esta certo, agora eu entendo, ele nunca esta 
la. Quer di1.cr, de sai cm comissao, faz ... Mas ele se esforc;:a de verdade, cuida de ... dos 
11prr1frluN, doH problcmas c tudo mais ... 
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Ele procura ... 

E todo mundo que quer se sindicalizar me diz que ... [lnterrompendo-se:] Nao sou sindi
calizado. Justamente, para chegar onde cheguei, pensava: "Nao vou me sindicalizar, nao 
vou tomar o partido desse ou daquele''. Porque, quando isso acontece, puxam voce para 
todos os lados. Ah, e, e para o Siap, o sindicato dos representantes da Peugeot, e para a 
CGT tambem, e para tudo ... E eu tenho a minha visao pr6pria sobre essas coisas, quer dizer, 
todo mundo tern a sua visao sobre a vida e sobre as coisas que acontecem. Nao quero 
dizer a mim mesmo ... me apresentar em tal lugar e depois, sei la, ter de ... Como eu disse 
aos outros, eu teria de argumentar e, depois, saber por que me meti naquilo. Ou eu me 
metia e ia fundo ou nem valia pena ... Nao sei, eu precisaria saber argumentar e depois saber 
expor, ne! Entao, eu nao quis me rotular, pelo fato de esperar nunca me colocar a favor 
de um sindicato, ficar de um lado ou de outro, de sei la o que, eu tinha medo que isso me 
prejudicasse na minha carreira. Porque fiz tudo "isso" [referindo-se a fun~ao de monitor; 
ele come~ a falar de maneira solene], fiz tudo isso com a esperan~a e esperando ter um 
trabalho, uma recompensa, ou seja, sair da cadeia de produ~ao - porque, para mim, aquilo 
e inaceitavel - e fazer um trabalho interessante. Quer dizer ... [suspiro], mas ... [suspiro] 
Tanta coisa para nada! Para nada! Depois de tres anos, se eu fizer um balan~o, vou dizer 
que perdi tres anos, porque tenho um salario, mas ... 

E o saldrio de monitor em relafiio ao de montador e 300 ou 400 francos a mais? 

E ... Mas eu estou pouco me lixando para isso, faz tres anos que estou la, recebo brutos 
6. 700 francos, 6. 730 francos ... Em fevereiro do ano passado, por quatorze horas de trabalho 
efetivo, deu s6 5.000 ou 5.200. Todo mundo ficou feliz! Agora nao vamos mais ter a ajuda 
da Peugeot, depois <las tres cinquenta ... Depois de cinquenta e uma horas trabalhadas no 
ano, a gente nao tern mais direito a ela ... [alusao a maneira como sao pagas as dispensas 
remuneradas] Entao, ate mar~o, a gente nao vai receber nada, ou quase nada. Born, como 
eu moro com a minha mae, nao tenho muita ... Da hem, ne! Mas se voce tern casa e tudo 
mais, se voce tern uma coisa ou outra [assobio]. E depois, vou lhe dizer que os caras, quando 
saem, estao cansados ... cansados ... Cansados, esgotados. Esgotados mesmo! Nao quero 
sair esgotado desse jeito. Nao tenho medo de trabalho. Trabalho nao me assusta, mas s6 
trabalhar, s6 trabalhar! Nao quero viver correndo, o tempo todo atento, ser ... Porque sao 
oito horas pesadas! E os AET, os do estudo de tempos, sabem disso. Eles vem cronometrar 
e ... Os ganhos de produtividade estao nos movimentos inuteis que a gente faz. Entao, eles 
observam, por exemplo ... Eles me explicaram ... Voce pega o martelo ... voce tern de mar
telar uma pe~a, por exemplo, ou sei la o que, qualquer coisa. Born, voce pega o martelo, 
voce larga o martelo, voce ... Sei la o que voce faz, mas pega de novo o martelo e depois ... 
Born, eles cronometram tudo isso, observam todos os movimentos inuteis, veem quanto 
tempo da, born, tudo isso e tempo perdido, que voce nao usou para fazer a sua montagem 
ou o seu servi~o, e tempo que voce podia usar para fazer outro trabalho. En tao, voce pode 
trabalhar mais.-Eles me disseram que la, naAET, para os gerentes, o operario tern de ... ele 
tern de conseguir fazer o servi~o em sete horas e setenta minutos. Mas, quando chega 
de noite, ele tern de estar cansado! E, sim! Eles me disseram isso ... Depois de oito horas 
e dez minutos, o cara nao pode estar ... [longo assobio] ser capaz de ... vai, vai, vai! 0 cara 
tern de cumprir o trabalho e ficar ... nao digo "morto" ... mas tern de ficar ... "quase morto", 
Eles tern de cumprir o trabalho deles e ficar "cansados". Antes de mais nada, o objetivo 
das sete horas e setenta minutos e essc, e fi11.cr os earns m1balharcm 11111111, ~ o c1ue eleN 
qucrcm, c isso quc clc8 qucrcm ... 
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"E triste dizer isso, tern tanta gente querendo um emprego, mas, juro para voce, eu 

nao quero esse emprego" 

Mas, justamente, o interessante e que, quando eles implantaram essas novas oficinas, eles disseram 
que iam fazer o contrdrio, que iam acabar com a logica taylorista das cronometragens, da divisiio 
do trabalho etc. "~mos recompensar o trabalho ... "Essas oficinas foram citadas como exemplo 
em toda --a Franfa, em 1989 ... Mas quando a gente ve o que aconteceu em tres anos, e uma 
organi:r,a,riio pior do que a anterior. .. 

Pois e! Pois e! E a escravidao moderna, e a escravidao moderna. E, e a escravidao moderna, 
e tern genre la, na RC2, que esta disposto a ... [ele baixa a voz] tern os que pedem para se 
machucar, que quase dizem: "Vai, bate o capo na minha mao!". Ou que no fim de semana 
tern vontade de ... Teve um que me disse nao faz muito tempo: "Ah, eu enfiava a serra eletrica 
para me machucar e nao ter mais de trabalhar" ... Mas as pessoas estao ... estao quase todas 
nessa situa<;io, born, e o que elas me dizem, nao sei se fariam, mas estao muito insatisfeitas. 
Teve um que me disse nao faz muito tempo: "Ah, juro para voce", ele disse, "Ah, eu juro 
para voce, ate na penitenciaria o pessoal fica mais satisfeito, tern televisao, tern tudo, tern 
o que comer, mas a gente, aqui, a genre pena para" ... E no fim e verdade, se voce pensar 
bem, e triste dizer isso, tern tanta genre querendo um emprego ... mas, juro para voce, nao 
quero esse emprego. E por isso que, assim que vier o pr6ximo piano de demissao, eu me 
mando. Eu me dei um limite, porque estou com 27 anos, nao posso esperar mais dez anos, 
ne! Senao, estou ferrado, estou ferrado, e se e para fazer a minha vida la dentro, prefiro ficar 
desempregado! E triste dizer, mas ... Acho que, com o meu bac ... espero ... acho que tenho 
mais chance de arrumar outro trabalho do que outra pessoa. Mas e por isso que acho que 
posso me permitir falar um pouco dessas coisas, entre aspas, porque ninguem esta a salvo 
de ... Sei que nunca vou ... [baixando a voz] Nao, eu nao quero trabalhar, nao, eu nao quero 
mais trabalhar ... Pergunta para a minha mae, para a minha famflia, eu nao paro de falar 
nisso, nao paro, estou ficando deprimido ... E a noire, de domingo para segunda, quando 
estou "de manha", olho a cada meia hora para o relogio, nao durmo ... E e igual com todo 
mundo, nao e so comigo, e com todo mundo. 

Muitos dizem isso ... 

[ ... ] So que agora eu estou numa fase em que tenho vontade de fazer tudo ao contrario. 
Eu, que substitufa o pessoal que cruzava os bras;os, pois e, agora eu digo abertamente, hem 
alto: "Eu vou ser o primeiro", se eles cruzarem os bras;os ou fizerem greve, eu vou ser o 
primeiro a pegar a bandeira, a gritar, a dizer o que tenho para dizer! Cheguei a esse ponto! 
S6 Deus sabe como dei o maximo de mim, achava que era a melhor coisa que eu podia 
fazer para melhorar de situas;ao, e faz tres anos que estou fazendo isso ... 

Numa fdbrica que e a maior da Franfa, devia existir possibilidades de carreira, de organizar 
umpouco ... 

Palavra de honra, nada, zero, nao tenho nenhuma contrapartida, tenho a impressao de que 
nos so mos ... Alias, nao e uma impressao, nos somos pe6es, eles estao pouco se lixando para 
a gente, pouco se lixando mesmo, e verdade, nao querem nem saber, nem saber. Mas eu me 
divirto, eu me divirto quando eles falam, me da vontade de rir, me da vontade de rir ... 

Mas os contramestres ficam um pouco no meio do fogo cruzado, tambem ... 

((, os contramestres ficam no meio do fogo cruzado. Assim como eu fico entre os meus 
montadorc:s c: o meu chefe, e o contramestre, born, o contramestre fica entre a oficina, 
11 llnh11 de: montagcm c o chc:fo de grupo ou sc:i la quc:rn ... Al, o chc:fc: de: grupo diz: "Ei, 
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escuta aqui, a qualidade ficou abaixo do objetivo, assim nao da". Entao, eles passam para 
o chefe de equipe, ou entio, nessa hora, por exemplo, o que acontece e que estou numa 
fase em que radicaliw. [ ... ] 

"Eles deram o pretexto de que eu nao sabia comandar ... 0 comando, e tudo mais, e 
diferente, nao fui feito para isso, nao estou a altura" 

E obrigafdo dele ... 

E, entio eu normalmente devia ... Um born monitor, mesmo nao estando all, tern de ver ... No 
geral, e assim, o monitor tern de estar sempre ali, a linha nao pode parar ... Entao, eu devia 
estar ali... mesmo nao estando. Eu devia estar ali, mas fui trocar um bocal a sessenta metros 
dali, num espac;:o de preparac;:ao, nao vi que alinha do outro cara parou, ou que ele fez parar. 
Nao, isso eles nao querem saber, e assim, eles tern sempre razao, eles estio sempre certos. 
Um dia, por exemplo, a fibra do assento ... ea fibra que vore cola no encosto do carro antes 
de mandar para a guarnic;:ao, enfim, tern uma parte de madeira e papelao e outra mecilica ... 
Entao, um dia chegou uma reclamac;:ao que a fibra nao estava colando, born, ou era a cola 
ou era o cara que nao estava fazendo direito o servic;:o dele. Teve chiadeira, o contramestre 
veio para cima de mim ... Born, eu disse: "Escuta, e isso" ... Expliquei e disse: "Vamos falar 
com o montador", e o montador: "Olha, eu colo desse jeito, eu fac;:o assim". ''.Ah, mas voce 
nao pode colar na ferragem, nao segura, tern de colar no papelao." ''.Ah, e?" Af ele disse: 
"Mas eu colo um pouco em tudo, eu colo" ... "E, mas ... " Resumindo, uma discussao sem 
fim ... 0 montador comec;:ou a colar no papelao. Tres semanas depois, reclamac;:ao! Assim 
nao da, assim nao cl.a! Entao, o contramestre volta e me diz: ''.Assim nao da, vamos ter de 
rever isso, continua a mesma coisa, que bagunc;:a e essa, voce tern de ficar em cima dos seus 
carros, do seu pessoal". Eu disse: "Escuta, eu nao sei, mas se nao tern cola suficiente, se nao 
segura, nao segura mesmo". 0 trajeto entre ele colar a fibra e ela chegar no fim da linha ( eu 
fico no infcio da linha, onde tern os cabos, bem no infcio da linha) ... Enfim, uma coisinha 
que nao cola direito, logo depois descola ... Mesmo com os outros montadores, e s6 um cara 
entrar no carro para fazer uma operac;:ao que a pec;:a cai ... e ele nao tern tempo para brincar 
de colar de novo. "Mas assim nao da, assim nao da." Entao eu disse: "Escuta, eu nao sei, 
porque ela cola bem em cima do papelao". "Ah, mas nao e no papelao que tern de colar, 
e na ferragem." "Quern foi que disse isso?", "Meu chefe". Eu disse: "Meu contramestre" . 
. 0 chefe foi falar com o meu contramestre e disse a ele: "Poise, o Sebastien disse que voce 
disse que tinha de colar no papelao e que agora tern de colar na ferragem''. "Nao, nao, foi 
ele que disse!" Enfim, eu estava errado, s6 Deus sabe como eu guardo essas coisas, se ele me 
diz para colar no papelao e eu colo, depois nao da certo e eu sou o primeiro a levar bronca, 
voce acha que eu nao vou prestar atenc;:ao para depois tentar fazer o melhor possfvel? Nao 
da para acreditar ... Por af vore ve o ambience ruim, e depois e ... 

O Jato de voce ter um bac e os contramestres ndo, isso atrapalha? 

Sei que o primeiro contramestre que tive tinha um CAP de marceneiro, o que tenho agora 
nao e grande coisa, nem sei se tern algum diploma, e depois, ne, eles sempre elogiaram 
o meu bac, o fato de eu ter um bac, mas no fim das contas nao estou nem um pouco 
interessado nos elogios deles, nao tenho nada contra, mas ... Por mais que digam que sou 
o mais bonito, o melhor, o mais educado, o mais legal, nao me interessa ... 

Efes ndo ironizam, quando dizem que voce ndo estd a altura do servifo, mesmo com um bad 

Ah, sim, com certeza, mas, de qualquer maneira, o fato de: cu dizc:r ,1uc nAu ,1uc:m mals ser 
monitor ... Me irrltav11, eu nAo 11guc:nt11v11 m1l11 ... M111 elc:1 dlN1c:r111n.: "Ltd v1r,l11de, cm todn 
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caso, o grupo niio funciona mais'', eles deram o pretexto de que eu niio sabia, que eu niio 
estava a altura, que niio fui feito para ser monitor. 0 comando, e tudo mais, e diferente, 
eu niio fui feito para isso, niio esrou a alrura. Entiio eu disse: "Se niio sou competente, 
coloca outro no meu lugar". Se eu niio sou competente, muda, coloca outro. S6 que o 
(J.Ue aconteceu e que hoje, no primmo -dia qlH: g outre la me substituiu, ele fez "quinze 
pontos" de demerito, porque tentou ajudar alguem, mas as pe<;as que ele montou, ele 
montou tudo errado. Eu dei uma risadinha de lado, fiquei contente. Mas, alem disso, eu 
quero ficar hem com o pessoal ... 

voce tem a impressao de que deixam voce de fora? 

Nunca me zanguei com ninguem, nunca disse: "Esse e um imbecil, aquele e isso, aquele 
outro e aquilo". Sempre me coloquei no n{vel deles, sempre, mesmo daquele que niio sabia 
falar muito direito frances. Tern alguns arabes la, born, as vezes eu ate falava em arabe com 
eles, algumas palavrinhas para ser mais simpatico, para mostrar que sou ... Veja, eu estou 
na regiiio [alusiio ao "conjunto" onde ele moral, niio da para fazer diferente, entiio a gente 
sabe ser um pouco ... 

Nao existe tensao na linha entre os drabes e ... 

Existe, existe ... Mas eu, pessoalmente, com os arabes ou com os estrangeiros em geral, eu 
niio tenho problemas. De qualquer maneira, faz 27 anos que moro em B., sempre morei 
aqui com eles, sei como e, me dou hem com eles e, depois, eles niio me incomodam, quer 
dizer, e natural, a genre vive assim ... Mas tern uns que ... E, meu contramestre ... Ah, e um 
tal de "esses arabes imundos" e "mete rudo num barco e que exploda'', enquanto isso os 
arabes imundos trabalham, niio exigem absolutamente nada e siio deixados nos postos 
deles ate morrer. 

Sao caras jd de idade, que em geral tem vinte anos de cadeia de produfao nas costas ... 

E. Eu acho que esses caras, por rudo que siio, tern de ser respeitados. Tern realmente de ser 
respeitados ... Eu me revolto quando olho para eles. Fico revoltado, sempre fiquei... desde 
pequeno. Eu via meu pai, e nem posso dizer que a genre conversava sobre o trabalho dele, 
ele me contava uma coisa ou outra ... Ainda que ha vinte anos fosse diferente do que e 
hoje. As vezes ele dizia que fazia 80 graus no veriio nos fornos ou niio sei la onde. Eu via 
esse pessoal sair, quando eles safam da fabrica ... 

"E agora que eu quero viver, tenho a sorte deter um bac [ ... ]. Os outros estao condenados, 

sabem disso e ainda dizem: 'Estamos condenados"' 

voce e O mais velho? 

E, e sempre disse ao meu pai: "Nunca vou trabalhar na Peugeot". Nunca, nunca, nunca. Eno 
dia em que entrei para a Peugeot, born, meu pai niio demorou muito para me dizer: "Pois 
e, esta vendo, voce esta hem contente de estar na Peugeot por enquanto". Quando entrei, 
fiquei contente porter conseguido um emprego e um salario. Eu queria o dinheiro, e rive, 
mas a que prei;:o! E agora niio quero mais esse dinheiro! Todo mundo tern uma decepi;:iio 
na vida, sei que com 27 anos ... Como disse o chefe de pessoal: "Nao sei para onde estamos 
indo, mas estamos indo reto", e eu disse: "E, estamos indo reto", mas eu niio vou reto, 
porlJUe 11!\o 1111ero me acabar ate os 70 anos para me aposentar e depois fazer o que? Tern 
Nentldn !Nm? I( 1lt·pois, que vida c cssa? E agora quc cu quero viver. Tambem niio digo que 
tJllt'l'n 1111rn1·, hunrnr o espcrto e nao fo1.er nada, ou entao sci IL. Nao existc: limitc e elcs 
N11hr111 ,llu11 ~1111111 pCII' l.'111111: ou ~ 11 lnhrlrn, nu voe~ t'Nt1\ cnndcnndo 11 pcnnr, 11ucr dlicr ... 
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Ao desemprego, ne ... 

E, ao desemprego. Entao, para wn cara como eu, ainda da, ainda nao e tarde para mudar 
e encontrar um trabalho ... Tenho a so rte de ter esse bac que me da algwna notoriedade, 
um pouco mais do que os outros ... Os outros, ao contrario, estao condenados, eles sabem 
disso e ainda dizem: "Estamos condenados". E depois, vao impor a eles series de trabalho 
cada vez mais duras, coitados, eles vao ser obrigados a trabalhar de joelhos, de joelhos! E, 
sim, de joelhos! E eles sabem disso ... 

Mas a ideia de se sindicalizar, de brigar dentro da fdbrica, voce nao leva fl nela? 

Pff! Nao sei. Pff! Nao levo muita fe, nao sei. Se bem\ue nao posso dizer que conhe<;o bem 
esse ... Estou longe de tudo isso, tenho a impressao de estar, nao a margem, mas ... Porque 
eles me ... Todos me chamaram. Tinha alguns que me interessavam, outros nao .. . 

A verdade e que os jovens hoje ... 

Eu, no come<;o, enfim, sei la, os jovens estao cada vez mais ... Enfim, os jovens que trabalham 
la, como eu, nao sao sindicalizados. E depois, nem tern vontade ... Voce nao e capaz nem 
de ter uma conversa com o seu chefe de pessoal, para falar, entao! E falar do que, para que? 
Eu brigaria na Peugeot se soubesse que estou condenado a ficar na Peugeot, se soubesse 
que estou na Peugeot para o resto da vida, ai sim. Suponhamos que eu fique na Peugeot, 
que nao arrwne trabalho fora, e a minha unica solu<;io, ai sim, ai eu acho que come<;aria 
a brigar, porque me matei tres anos e durante tres anos nao tive nenhuma contrapartida, 
isso me consome! Isso me mata! Entao, com certeza. [ ... ] 

"Ele me disse: 'Daqui a dez anos voce ainda vai estar aqui e vai estar igual a gente"' 

Se eu nao arranjar emprego, vou me mandar assim mesmo, porque nao quero ficar igual 
a eles. Eles sao doentes da cabe<;a! Eu vejo, sao uns pobres coitados, esses caras sao uns 
pobres coitados, so pela maneira de se vestir, pelo rosto deles, pelo ... Quer que eu resuma? 
A gente chega na segunda-feira, por exemplo, no turno da manha, as 5 horas: "Oi, tudo 
bem?". "Pff! Para uma segunda ... " No meio da manha: "E ai, tudo bem?". "E, daqui a 
pouco e o lanche." Chega o lanche: "Tudo bem?". "E, o lanche foi born." Depois: "Tudo 
bem?". "E, daqui a pouco ea manuten<;ao" e logo depois: "E, daqui a pouco ea segunda 
manuten<;io". E depois: "Tudo bem?". ''.Ah, 1 hora, ah, 1 hora" e quando da 1 hora, born ... 
Quando a gente se. ve ... porque a gente ve constantemente essas pessoas ... "Entao, tudo 
bem?" ''Agora esta." Ee todo dia assim, e quando chega a quinta: "Tudo bem?". ''.Amanhll 
vai ficar melhor." E quando chega a sexta: "Tudo bem?". A noite, ou ao meio-dia, ou a 
1 hora, quando a jornada acaba, como ja e quase fim de semana: "Tudo bem". E depois: 
"Tudo bem?". ''.Ah, tudo bem, e fim de semana." E assim. 

Voces nunca conversam ... 

Um pouco, mas· nao sao conversas como essa com voce, existe ... Ja come<;a que eles nao 
entendem frances, voce ja tern dificuldade para ... 

Sim, mas os militantes da CGT, da CFDT, voce ndo ve esse pessoal? 

Vejo, tern uns que eu vejo, a gente conversa wn pouco ... Tern wn representante da CGT q ue 
e do meu grupo e sai com frequencia, e ele que eu substituo, alias, hoje mesmo ... Con verso 
um pouco com ele, ele me conta um pouco, mas ele ... Nao sei, nao sao conversas ... Nllo 
critico o que ele faz, mas o que ... Digamos que nao e uma conversa ... Quer dizer, a gentc 
nao fala da economia do pais [risos], do Fundo Monetario lntern11do1111I ou do problem11 
da ... [de prncura a palavra] E muito "conccntrada", muito ... J' i "1l111e1l1.1uli1" .. , 



As contradi(:oes de umjovem monttor 227 

Viice quer dizer que nao e uma conversa de verdade? Sao caras que tern 40 ou 45 anos e existe 
um abismo entre eles e voce ... 

Quando falam comigo, born ... Nunca vou esquecer ... Quando comecei, eu ainda era 
temporario, depois no fim me contrataram, teve um que ... Estava conversando um pouco 
com ele e ai eu disse: ''.Ah, e, mas eles vao me transferir daqui, eu tenho um bac ... ". Eu 
estava orgulhoso dq meu bac, estava orgulhoso do meu bac e disse: "E, vao me transferir, 
vou fazer isso, vou fazer aquilo", porque a direc,ao tinha me dito: "Vamos fazer isso, voce 
vai ter isso, voce vai ter aquilo". E ele me disse: "Daqui a dez anos voce ainda vai estar aqui 
e vai estar igual a gente". Agora eu penso, ja faz tres anos, nao posso esperar mais dez, faz 
tres anos e continuo na mesma ... 

Mas naquele momento aquilo machucou voce? 

Me machucou muito, pensei comigo: "Que hist6ria e essa? Ele pensa que sou idiota ou o 
que? Tenho vontade de fazer outra coisa, quero fazer outra coisa, tenho possibilidade de 
fazer outra coisa, quern ele pensa que eu sou? Nao sou um ... ". Nao estou falando mal deles, 
tenho o maior respeito por eles, porque, quando comecei era ... Pensei: "Que bobagem e 
essa? Ele e idiota ou o que? Nao e porque ele tern vinte anos de cadeia de produc,ao que 
vou ficar vinte anos na cadeia de produc,ao". Mas eles me fizerrup. ver, o chefe do pessoal 
me fez ver que eu nao tinha nenhum futuro, e ele me disse: "Nao sei para onde estamos 
indo, mas estamos indo reto". E eu disse: "E, ta born, legal". 

"Tenho ojeriza do que fac,o" 

Tenho 27 anos, nao, para mim a vida nao e isso, estou infeliz e nao quero continuar infeliz 
assim. Talvez eu continue infeliz de qualquer jeito, talvez, porque a verdade e que quern 
nao tern dinheiro, nao tein trabalho e infeliz. Mas nao acho que ... Enfim, ea minha opiniao ... 
Tern gente que talvez nao seja tao infeliz assim, apesar de tudo, porque se matar ... Nao, 
voce se da conta? Nao, e ... Para quern nao aceita fazer uma coisa que ... fazer uma coisa que a 
gente nao aceita e muito duro, e muito duro ... 

A gente perde o rumo ... 

Eu fac,o uma coisa que nao aceito de jeito nenhum, que detesto, que ... tenho ojeriza ... 
isso me ... E simples, isso me ... Como disse antes, as vezes, quando tern uma parada, quer 
dizer pelo menos ... E insano, e insano. As vezes tenho vontade de chorar. Mas eu tenho 
27 anos e penso: "Voce nao vai chorar por causa disso, por causa deles ... " Tenho vontade 
de chorar, ah, tenho, tenho vontade de chorar ... 

Isso jd aconteceu na fdbrica? 

De chorar? Acho que sim, no comec,o, quando fui falar com o chefe de pessoal, quando 
expliquei tudo, e, acho que chorei, me parece ... 

Mas voce viu os outros, mesmo os caras mais velhos, suponho que ... 

Chorar? Nao, nunca vi ninguem chorar, mas ... Nunca vi ninguem chorar ... Nao tern lagrima 
no rosto deles, mas ficam com cara de quern ... Quando falo com os que estao assim, eles 
ficam com cara de choro, voce ve pela cara ... As vezes eles me olham, me olham e acham 
que sou o salvador, porque vou ajudar no posto, mas nao posso fazer mais do que isso. 
Quando eles me veem, ate parece que e o Messias que esta chegando, mas ... Nao, e uma 
miseria para mim, e uma miseria para eles ... sinceramente. [ ... ] 

[Sebastien pergunta sobre os artigos que pretendo escrever e o modo como vou tratar do 
•cu "c11Nn11

, I ( ;oNtaria de ler, depnls, tudo isso que voce esta fazendo, gostaria muito. Born, 
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eu nao leio muito, nao Ii mais desde que sai da escola, mas gostaria muito ... Alem do mais, 
e uma coisa que me diz respeito ... De qualquer maneira, s6 eu posso resolver o problema, 
eu e que tenho de tomar uma decisao. Estou com 27 anos, talvez fas:a uma besteira, ja fiz 
muitas na vida, em todo caso, mas essa besteira eu nao vou deixar passar, ou seja, sair da 
Peugeot. Com ou sem emprego. 

Existe a ''dificuldade" do trabalho, mas existe tambem essa situarao em que voce estd, deter de 
exercer uma autoridade sobre o pessoal.. 

O que ja nao e do meu temperamento, nao fui feito para emender, nao tenho perfil para 
ser chefe, nao estou ali para dizer: "Voce faz isso, voce faz aquilo e voce fecha o bico''. Nao, 
eu vejo o cara e digo: "Born, vou dar uma mao ... E, eu sei que e duro". Mas os caras me 
dizem: ''.Assim nao da, assim nao cla'', e eu respondo: "Eu sei". Digo: "Eu sei, mas nao de
pende de mim, se dependesse, todo mundo estaria com a vida feita e, depois, a gente tra
balharia normalmente, nao seria escravo desse jeito ... ". Digo a eles: "Eu sei, mas nao posso 
fazer nada, tento fazer meu servis:o da melhor maneira possfvel, tento desafogar um pouco 
todo mundo, tento ... ". Enquanto fui monitor, tentei estar ... E, tentei ficar o mais 
perto possfvel deles, quer dizer, eu ficava dividido entre o meu contramestre, que queria 
me puxar para o !ado do chefe de oficina e da Peugeot, e depois, do outro lado, eu via ... 
a miseria, ne ... Entao, eu aceitei, aceitei mesmo, ficar do lado da Peugeot e passar o diabo 
o dia inteiro, mas por causa do meu ... Como dizer? Por causa das minhas horas extras e 
tudo mais, durante tres anos, fui puxa-saco, e verdade. Mas agora acabou, porque no pr6ximo 
piano de demissao, eu me mando. You ver no que da a minha entrevista amanha, se o cara 
me disser: "Ficamos com voce, amanha ou depois voce esta contratado", eu saio no mesmo 
dia, mesmo com 2 mil francos a menos, mesmo com menos do que o salario mfnimo, ou 
sei la o que ... Prefiro fazer um servis:o pequeno por um salario pequeno, viver, mesmo que 
tiver um pedas:o de pao para comer e um par de sapatos novos a cada dez anos, vou ficar 
mais do que satisfeito, porque nao aguento mais trabalhar na Peugeot. Nao, tern gente que 
ri, que diz que sou um id.iota, tern gente que ri... Penso um pouco no meu pai, porque ele 
acha que, se eu nao river trabalho, eu vou me ferrar, vou ser ... um nada, ne ... Nao, a vida 
para mim nao e isso, nao e ter um emprego, um carro, um ... Nao e _s6 isso, quer dizer, nao 
e s6 0 lado material ... nao e s6 isso, eu sei que e importante, mas nao e s6 isso. [ ... ] 

De qualquer maneira, e impossfvel arranjar alguma coisa pior do que na Peugeot, na cadeia de 
produ<;:ao. Meus amigos me dizem: "Voce tern 27 anos, mas cai fora, procura por ai, pro
cura qualquer coisa, pior nao vai ser!". Para mim, esse trabalho esta no nfvel mais baixo da 
sociedade, e verdade. Antes, era a vergonha ... [virando-se para a mae] Minha mae, quando 
a gente era pequeno, dizia: "Seu pai trabalha na cadeia de produ<,3.0, que vergonha!", era 
uma vergonha trabalhar na cadeia de produ<,3.0 ... Agora, isso diminuiu um pouco, porque 
agora ter um trabalho ja e uma sorte, seja na cadeia de produ<,3.0 ou nao ... Mas, para mim, 
apesar de tudo, e o nfvel mais baixo da sociedade [ ... ]. 

5. }ovens e velhos: desprezo cruzado 

A entrevista com Sebastien chama a aten~o para o fato de que, com o tempo e como 
consequencia de numerosos mecanismos, criou-se uma enorme distancia entre 01 

universos intelectuais dos "velhos" e dos "jovens". E preciso tentar en tender como 
essa distancia (cultural, social e intelectual) formou-se e abriu-se enu·e as duas gern· 
~6es: no interior das oficinas, na escola, nn rcla~4o com a autorldade, com o corpo e 
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tambem com a polfrica. As duas gerac:;6es nao se op6em apenas em termos de ideias, 
crenc:;as e valores, mas tambem se enfrentam num sistema de relac:;6es de poder e na 
representac:;ao que fazem de seu pr6prio valor social ... 

Assim, Sebastien encontra-se numa situac:;ao ambigua: nascido e criado numa 
familia de operarios, ele sabe que seu unico trunfo social e o bac, mesmo sendo um 
bac desvalorizado. Sempre sonhou escapar da Peugeot, mas compreendeu, ao mesmo 
tempo, que sua unica esperanc:;a para "melhorar de situac:;ao" era apelar para a fabrica. 0 
que Sebastien nao diz, nao pode dizer e apenas da a entender indiretamente, e que, as 
relac:;6es de trabalho sendo o que sao nas oficinas, os velhos OE tern prioridade sobre o 
monitor e pesam muito sobre sua ac:;ao, reduzindo desse modo e cada vez mais, a medida 
que o tempo passa, sua margem de manobra. Podemos nos perguntar, por exemplo, se 
o recurso sistematico de Sebastien ao adjetivo "lamentavel" para caracterizar o estado 
de espfrito dos velhos montadores nao e uma referencia a uma relac:;ao de forc:;as que 
ele nao consegue controlar, na qual esta preso e sobre a qual hesita em falar ... 

Os velhos operarios, com frequencia, imp6em duras sanc:;6es simb6licas aos jo
vens monitores. Eu nao poderia excluir o fato de que tenha ocorrido conflitos entre 
Sebastien e os velhos, conflitos que o marcaram duramente e sobre os quais evidente
mente ele nao pode me falar numa primeira entrevista, ainda mais sabendo da minha 
proximidade com alguns dos velhos operarios. Parece-me sobretudo que a atitude de 
Sebastien, tao preocupado em marcar distancia <lesses velhos operarios, em mostrar 
que nao e e nunca sera do mundo deles, provocou da parte destes uma desconfianc:;a 
misturada com agressividade e ressentimento. 

O que Sebastien afirma diante de mim 6 e sua recusa a entrar no universo inte
lectual dos operarios da oficina, e a vontade, varias vezes reafirmada, de se manter a 
distancia deles, dos rituais pr6prios da gerac:;ao antiga. E como se, apesar da distancia 
que o separa <lesses trabalhadores, ele visse neles a encarnac:;ao da ameac:;a que pesa 
sobre ele, daquilo com que quer, justamente, romper. Pior do que isso, como que para 
justificar sua atitude, ele procura impor, de maneira muito "natural", uma imagem 
extremamente negativa dos velhos operarios: ouvindo-o, parece que estes estao fada
dos a uma especie de vida vegetativa. 0 que Sebastien tambem nao quer emender e 
a forma complexa que podem assumir os rituais de consumo de bebidas alco6licas 
ou de transgressao, ou ainda as formas "arcaicas" de compromisso que se estabelecem 
entre os agentes de controle de baixo e os operarios. De maneira mais ampla, ele nao 
consegue entrar na 16gica de resistencia passiva que os velhos operarios desenvolvem 
sob multiplas formas. E com dificuldade que ele compreende a ambiguidade dos 
comportamentos, a covardia que podem manifestar em diversas ocasi6es, a maneira 
como alguns procuram "participar" etc. Assim, ele oscila entre uma condenac:;ao mo
ralizadora praticamente sem apelac:;ao e uma especie de compaixao pelo desgaste dos 
velhos, pelo medo deles diante do mundo. 

'' Dols dias dcpois, clc diril R mcsma coisa com uma especie de ingenuidade desconcertante diante de 
11lgu6111 rn1110 Chri11ia11 C :111·01111~, rnja idcntidadc sc construiu como a de um opcrario e quc continua 
a 11r11.-r rnmn i•I ~untr• tuJn r 111Jo1. 
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Na verdade, Sebastien nunca tentou entrar num dinamica de compreensao do que 
ocorre realmente dentro das oficinas. Depois de ter trabalhado tres anos nas ofi.cinas, 
ele foi "naturalmente" levado a repetir a maioria das vis6es globais e estereotipadas 
dos tecnicos e dos executivos da fabrica. E como se os "jovens", os BTS, os "bac pro" 
ou os ex-temporarios, marcados pelo medo, nao conseguissem se colocar no lugar 
dos outros. Porque sao desvalorizados ou estao a caminho de serem desvalorizados, 
ou porque representam uma ameac;:a para ele, o fato e que Sebastien esta enfronhado 
demais em seus pr6prios problemas para poder operar esse distanciamento. Ele nao 
consegue compreender o significado das atitudes de autoderrisao, de gozac;:ao, de 
aversao, de humor negro e acido, tao caracteristicas do grupo dos velhos operarios e 
que Durand, a sua maneira, mostrou tao bem7 (ver a expressao "bancar o louco para 
nao enlouquecer"). Os "novos" sao incapazes de compreender, por exemplo, as atitudes 
trocistas de certos OE em relac;:ao as ideias politicas - e pelas quais se expressa o que 
poderiamos chamar de amor frustrado. Ja Sebastien parece decididamente apolitico, 
desprovido de qualquer confi.anc;:a nas formas politicas instituidas. 

Por outro lado, devemos levar em conta o modo como os velhos operarios da f.ibrica 
veem jovens como Sebastien e refletir sobre o significado da gozac;:ao quando fi.cam 
sabendo de hist6rias de jovens que quiseram "subir" entrando no jogo da empresa 
e acabaram caindo na armadilha. Quando Christian ouve a meu pedido a primeira 
entrevista gravada com Sebastien, ele manifesta varias vezes sua "irritac;:ao" com o 
monitor e ao mesmo tempo um interesse apaixonado pelo que ele conta, pelo relato 
de suas rixas com o controle da ofi.cina. Sinto que ele reage, de certo modo, como se 
estivesse com seus colegas de trabalho e em certos momentos se contivesse para nao 
deixar transparecer toda a sua amargura contra o puxa-saco; ao mesmo tempo, na 
minha presenc;:a, ele nao ousa ir longe demais e se esforc;:a para entrar numa 16gica de 
"compreensao" de todas as situac;:6es da oficina. 

No fundo (e Christian percebeu isso de maneira confusa8), Sebastien nao tern 
nenhuma das caracteristicas do born companheiro, no sentido tradicional (um "cole
ga'', em oposic;:ao ao puxa-saco). 0 jogo das oposic;:6es, do modo de categorizac;:ao que 
bem ou mal havia funcionado ate entao, acha-se profundamente desestabilizado aqui: 
Christian sente que Sebastien passou para o outro lado e que os diplomas escolares 
que possui o impedem de vivenciar como "operario'' na f.ibrica. 0 que esta envolvido 
nessa relutancia que nao chega a encontrar palavras para se expressar? E ao mesmo 

7 0 livro de Marcel Durand, Grain de sable SQUS le capQt, citado anteriormente, mostra de certo modo 
como nwnerosas praticas de oficina - as mesmas que Sebastien evoca com uma especie de compaixllo 
ou repulsa - tern um sentido sQcial. A sua maneira, Durand traz a tona esse sentido social, mas aindo 
assim, grQSSQ mQdo, ele apresenta essas atitudes de uma maneira que as valoriza, que as marca com 
um sinal positivo. E essa 16gica que Sebastien e radicalmente incapaz de compreender, sobretudo estn 
mistura de atitudes: hostilidade contra o trabalho na f:ibrica e submissao de fato as ordens do controlc, 
pormedo. 

8 Precisariamos analisar com mais cuidado a situac;:ao de Christian Corouge: estando em min ha comp11· 
nhia, de sabe que deve "comprecndei-'' c comprccncle. Muitns vczcs, porc!m, A llAllll'l't.11 ll'VII n melhnr 
c clC' voltn II renKlr mmo um OE di' h11Hc q111111do ouvC' o dlHclll'Hn do innnltnr, 
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tempo certa relac;:ao com o corpo, certa relac;:ao com a sociabilidade e certa relac;:ao 
com a polfrica - estando todas essas tres coisas profundamente interligadas. 

Fundamentalmente, todos os OE sentem que o conjunto das "qualidades" das 
quais acreditam dispor - inclusive a "boa vontade" que alguns demonstram em relac;:ao 
a fabrica e que poderia ter parentesco com certa forma de puxa-saquismo - acha-se 
profundamente desvalorizaclo. E diante disso, mesmo que compreendam as dificuldades em 
que se encontram certos jovens, mesmo que se compadec;:am de algumas de suas formas 
de a.flic;:ao (em que reconhecem o que seus pr6prios filhos sentem), nao conseguem 
se impedir de manifesta.r desconfianc;:a., hostilidade e, as vezes, ra.iva em relac;:ao a eles. 
E evidente que o mal-entendido - mas trata-se aqui apenas de um mal-entendido? -
torna-se a.inda ma.is forte quando aquele que enca.rna a "desvaloriza.c;:ao" e enca.rregado 
num determinado momento de lhes da.r ordens ou conselhos 9• 

Muitos dos velhos OE tern a sensac;:ao de esta.rem presos a seus postos de trabalho e 
de terem sido ludibriados em relac;:ao a espera.nc;:a que tinham de escapa.r da condic;:ao de 
operario por meio de um esforc;:o coletivo. Sao numerosos os que se tornam como que 
exilados internos, fecha.ndo-se numa microcultura feita de autodepreciac;:ao, autoderrisao e 
raiva de si mesmo. Na maioria das veres, contudo, esse mal-esta.r se traduz num retraimento 
(no alcoolismo, por exemplo), na impossibilidade de fala.r, numa violencia. transportada 
em geral para o interior da famflia. Na falta de recursos externos - em especial os que 
durante muito tempo foram proporcionados pelo grupo da oficina (quando ainda era 
uni do), pelo sindicato e as vezes pelo pa.rtido politico no nivel de certa representac;:ao que 
podiam fazer de si mesmos, permitindo que lutassem contra esse sentimento acentuado 
de ilegitimidade -, muitos se torna.ram cada vez ma.is isolados e infelizes10• 

9 Por exemplo, se Christian Corouge ca<;oa maliciosamente quando me ouve falar de Sebastien, e por
que esta convicto de que Sebastien nao e (ou nao e mais) um operario. No fundo, Corouge reserva 
sua compaixao para os operarios "de verdade", aos que ele mesmo designa como operarios ou que 
designam a si mesmos como tais. Se ele cas;oa e sobretudo porque se ofende com o olhar que Sebastien 
lans;a sobre esses velhos operarios que ainda sao "colegas", e porque, embora afirme compreende-lo 
(mais uma vez, por causa da minha presens;a), no fundo ele nao aceita essa maneira de agir e de se 
expressar; ele nao pode se impedir, embora !he desagrade, de ve-lo como uma especie de nao operario, 
e ao mesmo tempo como um operario puxa-saco. 

10 Daf cerras tentativas para conseguir assumir no registro do humor negro uma identidade social pro
fundamente desvalorizada. Alguns, como, por exemplo, M. Durand, por meio da escrita, conseguem 
isso de uma maneira que ainda e digna, que ainda permite salvar a honra. E preciso evocar aqui essa 
especie de temura com que muitos dos velhos operarios falam de Durand e afirmam se reconhecer nele, 
ainda que alguns achem que ele "exagera um pouquinho". 0 que agrada sao seus gestos de derrisao 
e de provocas;ao. Se de certo modo aceitam se reconhecer nele, e porque sabem que ele e produto de 
uma historia pela qua! eles mesmos passaram, produto de experiencias fortes que eles mesmos vive
ram. E porquc sao submissos, e s6 podem se submeter, que gostam da maneira como ele se revolta e 
ridiculariza o mumlo dos d1t'fes. De certo modo, a fortissima desilusao politica que atingiu em cheio 
a vdhu t'Hpc1·,111\'U npcnlrla rnndcnou os OE, que nao se conformavam com as novas formas assumidas 
pc:ln dnmln"\'nn pu11·n1rnl, ,1 pmc.:ur.ir rcf(1gio no humor negro, no riso acido etc., que parecem ter 
Ht' 1nrnu1ln 0011'U\m ilr ~pnni", (:, rn111prccns{vd quc essas atitudcs de cas;oar choquem, sobretudo os 
Jnvcn• l)llf 11~0~1 ~Ill p,111 rn•l1111 111~dl11. (:. dnrn <JIIC, pnr 1rds ,lo humor 11c11ro, e preciso reconhecer 
"u11111\•1lu, 11 M11fl'l111•11111., .. ltiho1lr11 r111rrv~ ~·nm hmrm rue nt'J dr 11ulxl\cN cntrd.u;adns c dcsviiMc 
11,lr II 111~1• 1•11hl1t Jlll .. f~•I, 
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E preciso insistir aqui no tema do desprezo cruzado, da extrema sensibilidade ao 
desprezo que eles sofrem ou projetam contra os outros 11• Podemos evocar mais uma vez 
a violenta hostilidade dos OE contra os BTS, ea maneira como se manifesta. Existe uma 
verdadeira dificuldade para falar desse sofrimento (dos OE), para encontrar, ao mesmo 
tempo, palavras para expressa-lo e porta-vozes para manifesta-lo, isto e, "simboliza-lo". 
Ele e vivido na esfera privada, na intimidade do grupo. Em geral, e a gozac;:ao ou a 
interjeic;:ao que o supre. & chances de se queixar do que sentem confusamente como 
uma agressao sao limitadas. 0 que mais impressiona e que as queixas nao podem mais 
se manifestar no registro politico. Uma especie de raiva que nao consegue se expressar 
afl.ora e faz pensar naquela que muitos operarios franceses sentem em relac;:ao aos "imi
grantes" e as formas de censura que pesam sobre ela. Essa hosttlidade nao esta ligada 
apenas ao que acontece na oficina, as "dificuldades" que sentem objetivamente, por 
exemplo, para "subir" na hierarquia da empresa; ela esta ligada a quase impossibilidade 
de encontrar pontos de referenda, ao medo do futuro, ao sentimento de que as espe
rans;as que alimentavam para eles ou para os filhos se frustraram. 

6. Impressionar pelo ffsico, impor-se pela palavra 

Fundamentalmente, a relac;:ao com a politica nas oficinas de OE passa pelo corpo 12• 

A solidariedade se constr6i nas praticas cotidianas de trabalho que envolvem pro
fundamente o corpo. Os velhos operarios, na grande maioria de origem rural, foram 
moldados pela forma de trabalho que sofreram (25 anos de taylorismo geraram certa 
vergonha de si pr6prios e, ao mesmo tempo, certa valorizas;ao de sua fors;a Hsica): ela 
induziu a certa lentidao ou peso. Eles sao o que poderfamos chamar de gera<;ao "rija'', 
cuja personalidade social se construiu na fabrica por meio de um certo tipo de esfor
<;o Hsico e numa l6gica de confronto com os chefes. A partir do fim dos anos 1980, 
esses OE foram confrontados com a obriga<;ao de renegociar nas novas oficinas as 
antigas posturas corporais constitufdas de longa data na velha oficina de acabamento. 
A maioria dessas atitudes, que antes era evidente, foi posta em questao. E eles nao 
puderam encontrar em lugar nenhum os recursos que seriam indispensaveis para ter 
sucesso nessa reconversao (ou mesmo para empreende-la). 

Com o tempo, a politizac;:ao - ou certo tipo de politizac;:ao -, com tudo que im
plicava de relas;ao espedfica com o corpo, acabou surgindo para a maioria dos OE 
como um recurso identitario fundamental. Estava intimamente ligada a cren<;a de 
que o "grupo" dos operarios constitufa uma fors;a social decisiva, porque dispunha 

u A atitude em relac;ao aos "imigrantes" na fabrica, ao mesmo tempo pr6ximos e distantes, nao e tflo 
diferente. 0 controle dos afetos e cada vez mais dificil, os operarios nao tern mais (ou cada vez menos) 
maneiras de dominar esses afetos. Durante muito tempo, a politica foi uma maneira de controla-los e 
domina-los. Ora, as crern;as polfticas rufram. Poderfamos analisar simultaneamente o desenvolvimento 
de certas crenc;as religiosas (seitas) ea abertura para acusac;:6es de "bruxaria", como cm r.:l•rtas socicdadeH 
urbanas africanas em via de se dcsorganizar. 

'' Ver Michel Pialoux, "Alr.:ool ct politlqur: la 111mlcrniN1ttlon d'1111 a1rlit'r dt' r.:11l'l'llUfl'lr 1l1111N l,·N unnc!cN 
l'lHO". <,'mr.rf.r. n. 7. l'llJ.\. . 
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justamente da "fors;a de trabalho". A palavra "fors;a'' possufa uma serie de conotas;oes 
valorizadoras: o trabalho trazia em si um conjunto de possibilidades; essa fors;a de 
trabalho podia ser mostrada, exibida nas passeatas, nas manifestas;oes etc. Sabemos 
o quanto esses esquemas estao ligados a formas de teorizas;ao marxistas 13• Para com
preender a maneira como a desconfians;a entre geras;oes pode se construir no pr6prio 
decorrer dos processos de trabalho, seria preciso retomar a questao do dispendio do 
corpo no esfors;o de trabalho, e tambem a questao da implicas;ao do corpo nos rituais 
de sociabilidade: na oficina, no cafe, em fami'.lia etc. Poderfamos evocar as reuni6es 
no sindicato, a maneira como a cerveja, o anisete e o ui'.sque sao dispostos nas mesas. 
Depois do trabalho, eles recuperam o folego bebendo al.cool (como naquelas reuni6es 
que muitos representantes de oficina chamam de "missa'', reuni6es em que esses 
operarios se apresentam com uma postura conseguinte ao modo como trabalharam 
durante o dia, como se despenderam fisicamente). Na confrontas;ao com os "jovens", 
os "velhos" OE "sentem" que alguma coisa esta se desfazendo hoje na relas;ao que 
tinham com seus corpos, na maneira como durante muito tempo puderam valorizar 
esses corpos. 

Ja os jovens pertencem a uma gera<;:1io formada pela e na escola, a quern essa insti
tui<;:1io deu certo numero de desejos e aspiras;oes, a quern algumas vezes conferiu um 
ti'.tulo, um diploma, a quern sobretudo deu uma aparencia fisica diferente, uma maneira 
de ser diferente, um timbre de voz diferente, novas maneiras de se expressar e de se 
comportar, que tendem a ser vistas como "afetadas", "pretensiosas" etc. Muitos desses 
jovens sao designados, muito rapidamente e sem nenhuma preparas;ao, a funs;oes de 
anima<;:1io e enquadramento que parecem particularmente delicadas; veem-se isolados 
no meio dos "velhos". E flagrante a "oposis;ao" (que percebi tambem em campo, em 
especial ao longo das entrevistas) entre a estatura fisica da maioria dos representantes 
OE (a altura, o peso, a propensao a "berrar" 14, a maneira como se dirigem aos outros) 
e a fragilidade de muitos "jovens", que, depois de passar pelo ensino medio, em que 
mais ou menos fracassaram, se reconhecem pela maneira de falar, pela aparencia in
telectual (tipo de roupa, formato dos 6culos etc.). Um ex-temporario que se tornou 
representante no fim dos anos 1990 explica: "Para virar representante, percebi logo que 
tinha de largar os 6culos e usar lentes ... Os 6culos nao pegavam hem com os 'velhos"'. 

13 Durante rnuito tempo, a vulgata rnarxista - que era corno a base de referenda cornurn a rnuitos dos 
setores operarios - exaltou o operario. Durante anos, a ternatica do homem forte que brande o rnartelo 
guardou urn sentido em fabricas corno a de Sochaux ... Pode-se direr que durante decadas existiu urna 
especie de afinidade entre certos esquernas dessa vulgata rnarxista e a rnaneira corno rnuitos desses 
operarios de origern rural, duros no trabalho, viviarn sua rela~ corn o rnundo. Terfarnos de prosseguir 
essa analise retornando os ternas da virilidade operaria, da autoconfian~ e da arrogancia rnasculina. 

14 Vindos em geral do carnpo (inclusive os irnigrantes), as vezes brutos, do tipo que transpira forc;:a f1Sica 
e fala rnuito alto, eles ciao urna irnpressao de forc;:a "contida'. E nesse tipo de representante que a 
grande maioria dos OE se reconhece. Ao longo das entrevistas corn os velhos OE, percebi de rnaneira 
vagn llllC des sc111c111 profundarnente que urn elernento essencial de sua forc;:a social, que urn dos raros 
recurNnN de qur ;iinda podiam dispor - sua forc;:a ffsica - esta se desvalorizando, tanto porque estao 
cnvclh"1·r111ln ll~ll 11 ,. sodalmente, e o grupo niio se renovou, corno tambem porque, nas pr6prias 
ofk:ht••1 II 1l11111l1111~no 1fr11k11 es1a numcntando, co peso do capital intdectual crescc a cada dia. 
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Por seu .olhar pouco seguro, em geral meio esquivo, os jovens dao a sensac;:ao de nao 
estarem exatamente no lugar deles. Em seus esquemas corporais, em suas maneiras 
de ser (eles se recusam a beber com os outros, a se associar aos rituais), eles sao uma 
especie de negac;:ao viva do que sao os OE. 

Poderiamos dizer que quase todos os jovens da fabrica - tecnicos, BTS, jovens 
engenheiros, funcionarios(as), como tambem a maioria dos jovens operarios - entram 
em parte por iniciativa pr6pria nesse modelo "meritocratico" com tudo aquilo que 
ele exige de mudanc;:a em termos de rela~ao com o corpo, com a sociabilidade etc. 
Com isso, eles permanecem no modelo de concorrencia difundido pela escola e mais 
precisamente pelo ensino medio. Poderiamos falar tambem de uma especie de "cum
plicidade" ou de "afinidade" objetiva entre as praticas da empresa, que tenta implantar 
seu novo modelo de gestao da mao de obra, e o movimento geral da sociedade francesa, 
incentivado e ao mesmo tempo criado pela escola, que hoje valoriza tao fortemente a 
postura descontrai'.da, o corpo flexi'.vel, essas atitudes "jovens" que parecem ter parceria 
com a modernidade. 
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A CRISE DA MILITANCIA OPERA.RIA 

Falar em "crise" da militancia operaria significa, em primeiro lugar, que o grupo 
dos militantes da fiibrica nao se reproduz mais, nao consegue mais produzir "velhos" 
militantes como fazia antes regularmente. "Nao existem substitutos", constatam 
preocupados e amargurados os militantes da CGT e da CFDT, que veem as sec;:6es 
sindicais da fabrica envelhecer de maneira inexoravel. No entanto, essas poucas 
considerac;:6es sociodemograficas podem passar uma imagem enganadora do que e 
realmente a influencia dos militantes na empresa. A manutenc;:ao do voto majoricirio 
na CGT dentro das novas oficinas de carroceria desde o inicio dos anos 1990 mostra 
que uma parte importante dos operadores continua a confiar nos representantes 
para defende-los, para impedir que a Peugeot "va longe demais" na intensificac;:ao 
do trabalho, na "flexibilizac;:ao", na distribuic;:ao aleat6ria dos bonus, na "perseguic;:ao 
aos doentes", em resumo, na "explorac;:ao". Se existe "crise", e mais estruturalmente 
na relac;:ao entre os representantes e a "base", no sistema de expectativa e recompensa 
que durante muito tempo funcionou nas oficinas de OE. Para compreender essa 
"crise", e preciso refletir sobre a maneira como o grupo de militantes contribuiu para 
a existencia do grupo operario. 0 que fazia com que a coisa "funcionasse"? Por que 
houve um rompimento nos anos 1980? Por que e como a relac;:ao dos operarios com 
a esperanc;:a, com a crenc;:a, com a politica mudou nesse perfodo? Por uma abordagem 
que visa captar no tempo e de maneira concreta o enraizamento social das praticas 
militantes e politicas, tentaremos compreender a maneira como a relac;:ao com o politico 
c com a militancia se formou, como valores e crenc;:as se arraigaram nos militantes. E 
por esse desvio que se pode mostrar como o recuo sindical se efetuou, como praticas 
deixaram de ser eficazes, como valores e crenc;:as se desfizeram pouco a pouco, em 
suma, como uma instituic;:ao cujo funcionamento parecia 6bvio entrou "em crise". 
l )e foto, essa hlstoria, vivida coletivamente, continua a "martirizar" os operarios, a 
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estruturar e orientar suas as;6es; ela deixou marcas que sao indissociaveis da identidade 
social operaria e militante 1• 

1. A especificidade da milithcia dos OE 

A politizas;ao operaria nas oficinas de OE, como a que se formou nos anos 1970, en
contra sua especificidade numa relas;ao com a poli'.tica construfda com base na defesa 
de interesses imediatos (salario, tempo de trabalho, bonus, promos;ao etc.) e em torno de 
um sistema de formas de solidariedade pratica constitu{do ao longo do tempo, por 
meio de lutas. Observando atentamente as relas;6es que se estabelecem na oficina entre 
o representante e sua "base", entre aquele e o controle, ve-se como se constroem juntas a 
resistencia individual e a resistencia coletiva: em que circunstancias, por exemplo, os 
operarios recorrem a um representante para ter respaldo, em que contextos preferem 
apelar para o agente de controle, em que condis;6es a iniciativa e bem-sucedida ou 
nao. Para alem da cultura de solidariedade, poderfamos falar de um "sistema politico" 
pr6prio da oficina, baseado em "equil{brios", que teve coerencia durante muito tempo 
e no interior do qual o representante ocupava um lugar eminente. 0 desafio dessas 
lutas e a dignidade, ou mais exatamente, a maneira de se defender contra a queda -
sempre poss{vel e presente na cabes;a- na indignidade. 

A particularidade dessa politizas;ao operaria reside exatamente em seu enraizamento 
no trabalho. Nas oficinas, falar do trabalho e falar de polfrica, nao no sentido de ter 
uma opiniao poli'.tica, mas fazer referenda as "brigas", a relas;ao com OS "chef es", aos 
incidentes, as indignas;6es, as humilhas;6es. Portanto, e sempre evocar mais ou menos 
formas de solidariedade e de oposis;ao a um inimigo. Em outras palavras, eles nao 
aderem globalmente a "ideias" sobre a classe operaria, sobre a maneira de resolver 
esse ou aquele problema poHtico, mas pronunciam-se, acima de tudo, a respeito de 
realidades concretas que experimentam em relas;ao a indiv{duos espedficos. 0 "estilo", 
os "valores" que certos militantes prop6em acabam marcando a consciencia do grupo, 
impregnando a mentalidade dos membros do grupo. Assim, essa forma espedfica 
de politizas;ao, elemento central da cultura de oficina, contribuiu para, literalmente, 
formar um grupo, o que vivenciou as lutas, a fragilidade das conquistas e a lembrans;a 
do que foi obtido. Nos anos 1970 e no inkio dos anos 1980, a relativa coesao do 
grupo de OE estava ligada a existencia de uma as;ao poHtica persistente e renovada, 
a certo modo de presens;a dos representantes e dos militantes no centro dos coletivos 
de trabalho, tal como estes se constit~em numa organizas;ao taylorista. 

1 Para que a analise fosse cornpleta, evidentemente seria necessario fazer um esforc;:o para escabelecer a 
ligac;:ao en ere a longa hisc6ria nacional do movimenco operario ea hisc6ria local do sindicalismo operario. 
Na impossibilidade de faze-lo aqui, pode-se confiar na comparac;:ao com outros cstudos monogr:l.ficos 
sobre outros grupos operarios localizados. As investigac;:6es aprofundadas clc Jcan-No~I Rrt iC'l'l' (sobrc os 
operarios de Lanescer, comuna de residencia dos openlrios do arsenal do Lol'lr111), dr l lllvlrr Sd1wal'lz 
(sobrc os operarios do Norte) e de Florence Weber (sob re os opcr:lrlos dr Mu111h"rd), dr llrl'luml Pudnl 
e Jean-Paul Molinari (sobrc os opcrdl'los L'Ulllllllis111s), d4o pls111s iC'L'lll111n111111·11111111111· r,_r I l'llhulhu de 
l.'n111pnni,:An, nlmlu ,1110 1111 ourn,iul rnn• l11vo,1l11n1rllH 1111rrm 1111 lnkln dn11111111 I IJ1lll. 
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E claro que a especificidade da militancia dos OE esta ligada a particularidade 
sociocultural desse grupo. A maioria possui poucos recursos sociais em que se apoiar. 
Diante da domina<;:ao cultural e simb6lica que sofrem, alguns se inclinam a reagir pela 
violencia. Uma violencia que na maioria das vezes esta adormecida, oculta, mas pode 
explodir em certas circunstancias, como nas greves ( quando se ve que e "gente que de
sembesta, quevai em cima'', como diz um desses representantes OE). 0 representante 
e aquele que, acima de tudo, se defronta com a angustia dos "pequenos", que nunca 
entenderam direito (o contracheque, a forma como sao contadas as horas que 
trabalharam etc.), que nao conseguem ler ou preencher os formularios etc. Ele deve 
saber ouvir, compreender, tranquilizar, encontrar solu<;:6es, ainda que essas hist6rias 
"complicadas" que ele deve "destrinchar" o desconcerte, irrite e em geral desmoralize, 
porque ve nelas a submissao de alguns desses operarios a domina<;io dos patr6es. A 
for<;:a do sindicato depende da qualidade da rela<;:ao que os militantes mantem .com 
os operarios de seu setor de trabalho, aqueles com quern eles convivem diariamente 
nas equipes. E pela maneira como ele constr6i a rela<;io de for<;:as com o chefe de 
oficina, com o contramestre 2 ou com o chefe de equipe, pela capacidade de chamar 
os colegas para a a<;io no momento decisivo que a reputa<;:ao social do militante se 
constr6i. 0 que faz seu carisma e o estilo de trabalho que ele pratica continuamente, 
por exemplo: a maneira como "agride" um agente de controle, mas tambem a maneira 
como chega a um acordo com ele, a maneira como elogia um e provoca outro. E, por 
fim, a maneira como seu modo de ser se afina com os valores do grupo. 

A qualidade da rela<;:ao que os militantes mantem com os operarios de base (sua 
"dedica<;:ao" ou o que e tematizado como tal) vem tanto do fato de serem reconhecidos 
irrestritamente como operarios, quanto de sua capacidade de fazer prevalecer certo 
tipo de valores e praticas na oficina (valores que, em larga medida, sao "viris"). Mas 
e preciso ver que, na maioria das vezes, o militante nao imp6e seus pr6prios valores: 
ele apenas retoma os do grupo, depurando e estilizando-os para transforma-los em 
ferramenta poHtica. 0 ideal de militante nessas oficinas, como ouvimos em geral, e 
(era) que ele seja a alma do grupo, tao pr6ximo dos OE que consiga expressar a tota
lidade de suas aspira<;:6es. Poder.famos dizer ate que a fantasia desse tipo de militante 
e dissolver-se no grupo, anular-se como porta-voz, de certo modo estar sempre sob o 
controle do grupo, rejeitando assim a l6gica social inserida no processo da delega<;:ao. 
Dai o privilegio concedido aos "momentos de fusao", de comunhao, durante os quais 
se pode entrever um mundo mais justo e mais solidario. 

Essa rela<;:ao entre os militantes e a base s6 pode durar e se estabilizar gra<;:as a uma 
afinidade (profundamente social) que se constr6i entre eles e fornece as condi¢es 
estruturais de reprodu<;io da rela<;:ao de confian<;:a. No entanto, e preciso insistir desde 
ja na dificuldade da tarefa dos militantes. Diante da dire<;io, eles estao na primeira 
fila, sao regularmente estigmatizados e _exposto as san<;:6es. Contudo, possuem uma 

i NnM vdlrnH ulidnas de carroceria, os agentes de controle (ao menos os chefes de equipe e os contra
rneNlrH) nan rn111111s "inimigos", porque ainda eram percebidos como membros do grupo, ainda que, 
por nUll'O IM1ln, 11n11 11 liiNNem inmlmente. Existia ao menos uma relac;:ao de cumplicidade que podia 
NC" HIMh,I"'''' 111111 l1i1Nr 111111111 humulnKht de h11hitus e tambem em certas aticudes eticas. 
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grande fors;a de resistencia, nao cansam de se respaldar, ajudar, apoiar. Diante dos 
outros operarios, por sua trajet6ria social "anormal" - como em geral sao um pouco 
mais diplomados que os outros, tern um BEPC* ou um CAP, poderiam terse tornado 
operarios profissionais, mas enredaram-se no jogo da "luta'' na oficina -, encontram-se 
num situas;ao de descompasso em relac;ao ao seu grupo de pertens;a, exprimindo 
ainda mais exemplarmente a difkil condis;ao de seu grupo porque sentem o pr6prio 
infortunio cultural de forma mais dolorosa3• 

No fundo, a militancia dos OE pode ser compreendida como derivada de uma 
conjuns;ao de duas ordens de fatores. De um lado, a proximidade social permite aos 
porta-vozes do grupo falar de maneira digna e fiel (com as palavras, os humores e a 
violencia do grupo ... ). De outro, algumas condi¢es materiais favorecem o surgimento de 
uma cultura de oficina que insere o trabalho militante em certas formas: regulas;ao 
das multiplas pequenas trocas e favores entre os operarios, negociac;ao de arranjos e 
compromissos com o controle para autorizar certas transgress6es (por exemplo, o 
consumo de bebidas alco6licas4), envolvimento nos ritos que facilitam a sociabilidade 
de oficina e, em especial, tudo que diz respeito ao uso dos intervalos, dos tempos de 
parada e, mais particularmente, da hora do lanche. Esses momentos sao capitais na 
vida da oficina, porque sao carregados de sentido social: o grupo se remodela e se 
recria em torno do compartilhar da comida, da bebida e do cigarro, numa especie de 
fraternidade cuja brevidade e apreciada com conhecimento de causa. 

Naqueles tempos aureos da vida de oficina, a vida "de verdade", a que nao e limi
tada, de certo modo recuperava-se os direitos, longe da disciplina da fabrica. Somos 
tentados a dizer que e precisamente nesses momentos em que pipocavam as brincadei
ras, em que todo o universo domestico voltava a cena, que ocorria o trabalho essencial 
do militante. Podemos dar como exemplo as refeis;oes de sexta-feira feitas nas mesas da 
oficina, uma operas;ao de "desvio" do uso das bancadas de trabalho vista como tal: 
os operarios comiam ali mesmo, e os agentes de controle tinham seus habitos longe 
dali. 0 fato de comer nas mesas da oficina era vivido como uma especie de revanche 
jocosa contra a ordem da f.ibrica (eles "rangavam" e cuspiam em cima). Christian 
Corouge exprime muito hem o sentimento de que essas refeis;6es feitas nas mesas da 
fabrica tinham alguma coisa de singular, eram uma especie de transgressao e davam 
a cada um dos participantes o sentimento de pertencer a uma comunidade, a uma 
fraternidade recuperada, reconquistada. Era nesses momentos que se estabeleciam os 
las;os que lhe permitiam desempenhar melhor seu papel, ver-se indissociavelmente 
ligado ao grupo, portanto ser eficaz, porque en tao podia se apresentar como a expressao 
da "comunidade" da oficina. 

Diploma de estudos do primeiro ciclo, obtido na conclusiio do primeiro ano do ensino medio. (N. T.) 

3 Para compreender a dificil relac;ao do militante de cadeia de prodw;:iio com o grupo quc clc ao mesmo 
tempo representa, exalta e detesta, remetemos ao trabalho realizado com Christian Corougc e publicado 
em Actes de la recherche en sciences sociales em 1984 e 1985. 

4 Aqui, remetemos o lcitor a analiscs ja public11d11s. Michel Pinloux, "Chronk1ue1 Peugeot", "Alcool ct 
politiquc: le militnntisme ouvrier dan1 le• Atelie1·1 de corroHCric", "CriH du 1y11dlcnli1me ct cllgnhd 
ouvri~rc" (cn1rcvi1t1 com Plore1,ce Weber), /Jolit/Jt, n. 14, 2. 1ri111. I IJIJ I. 
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Assim, o trabalho militante contribuiu para marcar socialmente o espac;:o d.a oficina, 
facilitando ou legitimando o trabalho (inconsciente) de apropria<;:ao pelos membros 
do grupo desse espa<;:o estranho e hostil que e a cadeia de produ¢o. Em certos casos, 
tinha-se a impressao de assistir a uma especie de revanche em que cada um retomava 
uma parte do papel social deixado na entrada da fabrica: os pequenos consertos, o 
trabalho secundario, o mundo domestico, a politica, o esporte, os filhos, a familia, a 
comida, o al.cool etc., irrompiam na oficina. 

Portanto, o prestfgio, o poder ou a autoridade moral de um militante, sua "in
fluencia'' nesse tipo de oficina, devem-se muito menos a qualidade OU a inteligencia de 
suas interven<;:6es em termos de estrategia, ao seu "realismo", a maneira como retoma 
palavras de ordem vindas de cima, do que a sua capacidade de exprimir os valores 
do grupo; pelas brincadeiras, pela "tira<;:ao de sarro", ele deve ser capaz de passar uma 
imagem do grupo que lhe seja fiel e o valorize. 0 prestfgio do militante expressa-se 
tam.hem em sua arte de imaginar condutas que nem sempre sao explicitadas como 
bravatas ou desafios5, mas sao vistas desse modo, assim como na arte de sentir o 
estado da rela<;:ao de for<;:as com o controle (saber ate onde pode ir) para obter essas 
"pequenas vit6rias morais" que fazem muito pelo refor<;:o de seu capital de simpatia 
e de admira¢o diante dos operarios da oficina. 

Em 1990, na RCI, os operarios redigiram uma peti<;:ao para pedir a demissao 
de um profissional que estava provocando a perda de bonus 6• Mathieu, um "velho" 
representante da CGT, OE, coma como, numa situa¢o semelhante, prevaleceram 
os amigos reflexos. 

Teve outro caso: era um deficiente ffsico que tinha restric;:6es medicas e que mandaram 
para a RC 1. Mas o cara nao conseguia acompanhar. Ele produzia muito defeito, penalizava 
os caras da equipe, exatamente como no outro caso. E os caras comec;:aram a chiar. Entao, 
eu e um colega representante, a gente foi la e conversou com os caras. Eles queriam suspender 
o trabalho para fazer a pessoa em questao sair, porque ela perturbava o "born andamento" 
deles. Mas a gente conseguiu inverter a coisa. A gente disse: "O que vores vao fazer? A 
culpa nao e dele, coitado, e O posto dele na linha, ele precisa sair da linha, ir para um posto onde 
vai poder se virar ... ". E disse para o chefe: "Escuta, se voce nao arranjar outro posto para 
ele, a gente suspende o trabalho!". A gente inverteu tudo. A gente explicou hem, disse: 
"Olha, isso e um neg6cio mais ... ". [Ele procura a palavra adequada, mas nao encontra; ele 
quer dizer: solidario, fraterno ... ] "Voces nao se dao conta do que estao fazendo? E muito 
serio. Se cada vez que tiver um cara com problemas, os colegas comec;:arem a dizer: 'Born, 
esse af tern de cair fora!', aonde e que a gente vai parar, hein? Ai o patrao nao vai ter mais 
do que reclamar, vores vao fazer o trabalho do jeito que ele quer!" No novo grupo tambem 
e assim, quer dizer, se esta todo mundo no mesmo barco e tern uma laranja podre no cesto, 
os caras vao fazer o outro entender que ali nao e lugar para ele e vao botar para fora. Mas 

' Ver a invenc,ao de slogans e palavras que vao direto na mosca, como o termo "engravatados" para 
designar os pequenos supervisores da fabrica, que garantem a manutenc,ao da ordem nas cadeias de 
produi;:Ao durnnte as passeatas dos grevistas dentro das oficinas. 

'' Ve1· o rtlQtll ("ho pm Michel Pialoux em "Le desarroi du delegue", em Pierre Bourdieu (org.), La 
mlllrt ,Ii, mo11,I, (l'QrlN, Scull, 1993), p. 413-32. [Ed. bras.: A miseria do mundo, 5. ed., Petr6polis, 

Yn•••· ion,. I 



240 Retomo a condi{:do operaria 

a gente inverteu a coisa, e funcionou! Eles disseram: "Vamos falar com o chefe. Eles tern 
de tirar ~e cara, a linha nao e lugar para ele. Ele tern restris;6es medicas, elas nao estao sendo 
respeitadas. Ele nao consegue manter o posto, a culpa nao e dele, voce vai ter de arranjar 
um posto fora, senao ele vai parar a equipe". Born, ele disse: "Esta certo, vamos ar
ranjar outro posto". Esses foram os dois casos em que a gente teve de intervir. No outro 
caso, a gente teve mais dificuldade ... [risos] Eram uns caras que estavam muito mais ... 
que estavam muito mais pr6ximos de nos [os sindicatos], que eram sindicalizados, masque 
reagiram com hostilidade contra essa pessoa. Ai a gente teve dificuldade. 

E como Joi resolvido? 

Born, o cara acabou se integrando, e depois, born, a coisa se acalmou. A gente soltou um 
panfleto que dizia que aquilo era entrar no jogo da dim;:ao, que realmente tinha consequen
cias serias. [ ... ] A dim;:ao, do jeito como ela concebeu o grupo e tudo mais, ela nao queria 
mais interferir ... Ela deixava a iniciativa para o pessoal do grupo, de fazer a coisa andar 
do jeito deles. Isso incluia a exclusao dos colegas que nao eram capazes de acompanhar. 
A gente teve a sorte de conseguir reagir a tempo. Porque a gente nao sabia aonde ia parar 
aquilo tudo ... Mas com certeza eles vao insistir, eles nao dizem, mas nunca reconhecem 
uma derrota. Mas digamos que hoje eles nao tern meios para conseguir isso. [ ... ] 

Wices tem a impresstio de que, tomando essas iniciativas, voces podem conseguir alguma coisa, 
que ntio vtio sair derrotados a cada vez? 

Nao, em geral a gente ganha. [Hesitando um pouco.] A gente e criticado no sindicato ... 
Enfim, a hierarquia do sindicato sempre critica a gente, os militantes do acabamento, por 
nao fazer grande coisa. Mas a gente faz muita coisa. Mas sao coisinhas de nada que mesmo 
assim tern um certo valor para o pessoal, em cima das condi<;:6es de trabalho, em cima de 
um monte de coisa. E af, onde a gente intervem, a gente ganha. Mas a desgra<;:a e que a 
gente nao faz muito panfleto! A gente nao divulga. 

2. 0 representante de ofi.cina e sua "base" 

Foi num contexto espedfico - em Sochaux, onde havia uma organizac;:ao taylorista 
rigida, uma busca constante de produtividade, a presenc;:a de um controle "duro'', 
um campo sindical estreitamente ligado ao campo politico, um conjunto de crenc;:as 
"fortes" que se perpetuavam - que os militantes, por toda a estrutura da oficina, 
foram chamados a tornar-se personagens centrais da vida social: pessoas "dedicadas" 
aos colegas, "ap6stolos" que estavam prontos a se sacrificar por eles, pela causa (havia 
ali uma forma de sacraliza<rio do coletivo operario). Em torno dessas figuras semi
carismaticas cristalizaram-se uma resistencia e uma vida social intensas. Em muitas 
oficinas, os representantes da CGT ou da CFDT foram figuras "complementares", que 
possuiam qualidades, particularidades aparentemente contradit6rias, mas que eram 
igualmente esperadas pelos operarios. Contra o fundo de um discurso materialista 
("Nossos salarios!", "Grana!"), podiam desenvolver-se formas de a<rio baseadas num 
"jogo" de valores e de crenc;:as complexas que davam espac;:o para formas multiplas de 
engajamento (na fabrica e fora dela). 

Analisemos mais em detalhe como se estabeleceu o sistema de trocas, materiais e 
simb61icas, entre os representantes e os operarios nessas olicinn1 de Cm. 
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Os militantes, que se "sacrificavam'' pelos "colegas", recebiam em contrapartida 
reconhecimento e certa autoestima, que em parte eles devolviam aos "outros". Em 
troca, estes ultimos deviam mostrar-se a altura da grandeza moral de seus mandatarios. 
O acordo entre as duas partes s6 era possivel contra um fundo nao de semelhan<;:a, 
mas de homologia de habitus adquiridos na infancia e na adolescencia. Em outras 
palavras, certo numero de experiencias fundamentais garantiam a possibilidade de se 
comunicar, de sentir uma perten<;:a comum. De certo modo, cada um devia garantir 
aos outros certa imagem de si mesmo e tambem a afirma<;:ao de que o grupo, o coletivo, 
era um "valor" que devia ser respeitado, que a preserva<;:ao da autoestima dependia 
da preserva<;:ao dos valores do grupo. Existia ali uma forma de equilibrio instavel: era 
preciso que cada um se mostrasse a altura da ideia que o outro fazia dele. Indiretamente, 
existia tambem a possibilidade de uma "exacerba¢o" do sistema, contra um -fundo 
de busca de dignidade, de defesa da honra social operaria. 0 que estava em jogo era 
o pr6prio mecanismo que, segundo a analise feita por Bernard Pudal, permitiu o 
desabrochar e o desenvolvimento do stalinismo e das elites stalinistas - contra um 
fundo de humilha¢o 7• 

Por mais instavel que fosse, esse sistema, essa ordem garantia "vantagens" para as duas 
partes. Para os OE de base, garantia servi<;:os, assistencia nos confrontos com os chefes, 
na defesa de seus "direitos", de seus salarios, de suas condi¢es de trabalho 8• Garantia 
tambem uma imagem e um orgulho que se baseavam no sentimento de pertencer a 
um grupo-o dos "carroceiros", dos "operarios Peugeot", elementos de uma entidade 
mais vasta: "a classe operaria'' -, tudo isso sendo inseparavel de uma esperan<;:a politica 
"vaga''. A ideia de emancipa¢o e de promo¢o da classe ficaria para mais tarde. 

Para os representantes, a militancia garantia "pequenas" vantagens: sair por alguns 
instantes da cadeia de produ<;:ao, poder ir as reuni6es, escapar de certas formas de 
intimida<;:ao praticadas pelos chef es etc. Ele participava de uma especie de subcultura -
a subcultura militante -, que poderia ser a condi<;:ao de acesso para a "alta cultura'', 
por intermedio das atividades do comite de empresa (biblioteca, clube de fotografia, 
exposi<;:6es etc.) e das casas de cultura. Muitos viviam uma vida nova, sentiam-se 
engajados num outro mundo. A militancia podia ser o ponto de partida para uma 
especie de "aventura intelectual". 

Os grandes momentos da hist6ria do grupo, os que fornecem as referencias e pelos 
quais os operarios se definem, foram evidentemente os momentos de luta e de greve (as 

7 Ver Bernard Puclal, Prendre parti: pour une sodologie historique du PCF (Paris, Presses de la FNSP, 
1989). 

" Os colegas do representante (de seu "grupo imediato" de trabalho, mas tarnbem os que ele conbece 
pessoalmente ... ) esperarn muito dele. Ele se envolve num crabalho multiforme, em geral descrito como 
trabalho de assistencia social ou de informac;ao (esclarecer quest6es pequenas, preencher formularios). 
As vezes acontece de ele negociar com os chefes, mas na maioria das vezes efetua tarefas ingracas no clia 
a dia - que acredita serem indispensaveis para o sucesso de qualquer trabalho poHtico. Dado o nfvel 
de conhecimcntos tecnicos de que disp6e no infcio, ele deve "cultivar-se", tornar-se mais "eficaz"; em 
1,1m1I fo1. qucstfo de assumir responsabilidades em varios nfveis, participar de diferences grupos de 
1r11b11lhu nu w111INs(1cs (todo o sistcma lcgislativo o incita a isso ... ). 
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greves de 1981 e de 1989 deixararn lembranc;:as indeleveis). Eles fortalecem a ideia de 
que e por um movimento coletivo que se realizam os "avanc;:os" sociais, mas tarnbem 
transformam - ao menos por um momento - a imagem que os membros do grupo 
fazem de si mesmos no nivel individual, provocando uma especie de intensificac;:ao 
macic;:a das trocas, mudando o regime das "paix6es" que existe no interior do grupo. 
E tarnbem por essas trocas (de representac;:6es, de afetos ... ) que as figuras carismati
cas se constroem, que a "influencia'' de alguns se imp6e. Contudo, esse sistema de 
favores e contrafavores, de "trocas simb6licas", que era o alicerce da relac;:ao entre os 
representantes de oficina e "sua'' base, alterou-se pouco a pouco ao longo dos anos 
1980. Por intervenc;:ao dos arranjos e dos compromissos, a possibilidade de construir 
essa autoestima se deteriorou. Em certa medida, porem, essa desestruturac;:ao do "sis
tema'' politico da oficina estava em estado latente naquilo que poderiarnos charnar 
de contradic;:6es estruturais do representante. 

Para poder garantir a defesa dos outros OE, e preciso que o militante seja diferente 
deles, que aceite se separar momentaneamente das pessoas de "seu" grupo". Na verda
de, e preciso que participe das atividades externas ao grupo, por exemplo: formar-se, 
pelo menos, num quadro sindical ou politico, aprender a falar em publico, a veneer 
o medo, a timidez, e apoiar-se em estruturas externas, nas que sao fornecidas pelo 
movimento operario organizado (a instancia que legitima sua atividade de defesa 
dos outros). 0 risco que ele corre - e que ele descobrira aos poucos - consiste em se 
afastar dos membros do grupo, com os quais, ao mesmo tempo, pode acontecer de 
ele se identificar de um modo espedfico, quase mitico, em razao da "incompreen
sao" dos "outros" (os executivos, "os de fora da empresa'', as vezes alguns OE), em razao 
da "realidade" da condic;:ao operaria, em particular a que vivem os trabalhadores da 
cadeia de produc;:ao. 

O saber que ele acumula e o dominio da palavra que adquire fazem dele um 
transfuga potencial, alguem que pode querer "subir" ou fugir da fabrica. Os outros 
sabem ou pressentem isso, portanto o militante pode ser suspeito de trair ou de um 
dia querer trair o grupo. Dai as formas multiplas como os "outros", os OE de "base", 
charnarn a ordem. Para nao dar chance a essa suspeita, ele deve fazer mais do que 
esperarn dele: tornar-se plenarnente militante, envolver-se totalmente na nova func;:ao, 
estar sempre disponivel para os outros. 

O representante funciona sob um duplo olhar e valendo-se de uma dupla fide
lidade: a dos "colegas" da oficina e a dos colegas do grupo militante, com os quais e 
levado cada vez mais a se identificar. Isso pode explicar a frequencia entre os velhos 
militantes de discursos do tipo: ''A CFDT [ ou a CGT] me deu tudo, me trouxe tudo", 
e o sentimento crescente de uma divida com elas. Para apaziguar as tens6es que exis
tem neles, que habitarn sua pessoa social, esses sindicalistas realizam, em geral, uma 
especie de "inversao simb6lica'', que visa mostrar que ainda continuarn do lado dos 
"proletarios", riao pactuarn com os "chef es" ou com os "puxa-sacos". E uma l6gica 
temivel, que desgasta, que pode se autossustentar, mas tambem pode se desregular a 
partir do momento em que a duvida se insinua. E os caminhos pelos qunis a duvida 
se insinua sao multiplos. 



A crise da militdncia operaria 243 

3. 0 representante pego na contramao pelas transformaf6es da oficina 

A posis;ao do representante de oficina pode reproduzir-se enquanto os militantes 
estiverem seguros de certa representas;ao de si mesmos (fortalecidos pela alians;a com 
certos partidos ou certos grupos sociais); enquanto subsistir certo tipo de crens;a, como 
a conviq:ao de que, agindo como agem, estao participando de um projeto mais amplo; e 
enquanto existir, no nivel local, certa forma de organizas;ao do trabalho, um tipo de 
relas;ao "violenta'', que quase necessariamente chama para o conflito. Em Sochaux, o 
desenvolvimento (e as vezes a exacerbas;ao) dessa 16gica militante em sua forma antiga 
foi possivel ate a metade dos anos 1980, mas a partir dai o "mecanismo" de reproduc;ao 
emperrou: os antigos militantes nao acreditavam mais, ou em todo caso nao "como 
antes", e se perguntavam se deviam e como deviam continuar. Nao surgiram (pode
riamos dizer que nao se apresentaram) novas figuras no "mercado" da militancia. 0 
militante de plantao podia tentar resolver essas dificuldades por meio de compromissos 
provis6rios e dificilmente confessaveis, ou por uma fuga para a frente. 

Num primeiro momento, devemos insistir nos efeitos das transformas;6es do tra
balho operario. No quadro da antiga ordem taylorista, as condis;6es de trabalho eram 
objeto de mu.ltiplas lutas em que o representante provava seu valor. Ele devia mostrar 
sua capacidade de resistencia nao so verbalmente ou no registro da provocas;ao - l6gica 
de inversao simb6lica em que alguns se revelam verdadeiros virtuoses -, mas tambem 
por uma contestas;ao codificada e argumentada "de dentro". Reportando-se a analise 
marxista da exploras;ao ~ "cercando" no pr6prio local de trabalho os mecanismos de 
extorsao da mais-valia (os mile um "truques" da dires;ao para amealhar tempo nas 
cadeias de produc;ao ... ), os representantes haviam conquistado uma capacidade de 
negociac;ao informal que tambem fazia seu poder simb6lico e fors;ava o respeito dos 
outros OE. 0 local de trabalho era um terreno que estava quase inteiramente investido 
politicamente e em que as pr6prias palavras funcionavam num registro "politico", num 
registro de denuncia permanente, poderiamos dizer. A politizas;ao dos OE apoiava-se 
nesse motor de "tomada de consciencia de classe" que era a "explorac;ao" no trabalho, 
nas mu.ltiplas formas que ela revestia, em sua brutalidade. Os militantes tambem 
eram sustentados nessa empresa pela possibilidade de opor-se de maneira violenta as 
figuras emblematicas que representavam fisicamente a ordem taylorista: os agentes 
de controle de baixo, os cronometristas, o departamento de metodos, aqueles que os 
operarios chamavam de "gales". Esses personagens detestados davam corpo a animo
sidade dos OE e atraiam o fogo cruzado dos militantes. Eles encarnavam um inimigo 
comum, concreto, hem identificado: os que buscavam aprender os macetes dos OE, 
intensificavam o ritmo de trabalho para aumentar a produtividade em proveito do 
"patrao" e estavam ali "para colocar voce contra a parede". 

Ora, essas figuras ja nao estavam tao presentes nas oficinas, o estilo de comando ha
via mudado, era exercido por pessoas menos ataciveis de frente (como os "BTS"). 

O leitmotiv dos militantes nesses ultimos anos - "Nao tern mais sociabilidade", 
"Nao tern mais ambiente" - traduz em larga medida a perda do poder de as;ao que 
eles tinham antigamente. Antes, os militantes OE podiam levar uma contestac;ao 
RrKUITTClltlldll llt~ os chefes, movidos pela preocupa<;:lio de tornar o trabalho dos OE 
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um pouco mais inteligente e recusar a "ordem das coisas" dentro das oficinas, porque 
estavam convencidos de que "valiam mais do que aquilo"9• Esse "trabalho" era vivido 
pelos militantes como uma formidavel abertura de horiwnte, como uma conquista 
sobre si mesmo, uma maneira tortuosa de ter acesso a cultura. Para alguns, era tambem 
a unica forma de "se segurar" como OE. Esse "saber pratico" era sobretudo um "saber 
de luta'', luta que devia dificultar a vida dos "chefes" e que, a sua maneira, passava uma 
imagem positiva do grupo de colegas, combativa e ao mesmo tempo "construtiva''. 
Esses "velhos" OE militantes, formados ao longo dos anos 1960 e 1970, forjaram suas 
pr6prias categorias de pensamento por meio da "luta''. Portanto, tendiam a interpre
tar as transformac;:6es em andamento nas oficinas a partir dessa cultura politica. Nao 
transigiam com a ordem da fabrica, sempre exigiram satisfac;:6es. Eram, ao mesmo 
tempo, herdeiros de uma hist6ria coletiva (em especial das lutas durissimas do 
p6s-1968 e dos anos 1970) e vitimas dela. 

Ora, a generalizac;:ao dos fluxos tensos e a presen<,a macic;:a da eletronica tiveram 
como consequencia tirar das maos dos militantes os meios de "desafiar" os chefes no 
trabalho e, portanto, de coloca-los em questao. Era grande o risco de o militante acabar 
se tornando um "chiador no fundo da fossa'', como diz um OE entrevistado. Apenas 
os militantes que abandonaram o grupo dos OE podem dizer isso abertamente; os 
outros - os que ficaram - nao podem confessa-lo, ou o formulam de maneira muito 
eufemizada. 

O que estava em jogo nao era apenas a imagem deles como militantes, mas era 
tambem o fundamento material sobre o qual ela se apoiava: o saber pratico, o conhe
cimento da empresa, essa especie de pequeno capital nativo especifico ao mundo da 
fabrica. Eles teriam de reconhecer que estavam tao "largados" quanto os outros no 
que dizia respeito as trap.sformac;:6es do trabalho 10, o que objetivamente os aproximava 
dos OE de base. Era mais comodo para eles insistir em mudanc;:as, ao mesmo tempo, 
mais eloquentes e mais controlaveis porque faziam sentido dentro de uma hist6ria 
(a reviravolta da vida coletiva nas oficinas, a "pressao" do grupo sobre os indivfduos, 
a exigencia de disponibilidade, a perda dos pequenos espac;:os de liberdade etc.) e 
permitiam recuperar o registro da denuncia. 

Um obstaculo a mais no trabalho dos representantes foi a dificuldade cada vez 
maior que sentiam para resolver as lutas de concorrencia (entre operarios), na medida 
em que foram formados e treinados pela antiga l6gica do grupo para, nas lutas fron
tais, opor-se a "hierarquia''. Era suficiente ter a capacidade de mobilizar atras deles 

9 Nao podemos esquecer que esses militantes, que as vezes possuem bons CAP (obtidos nos am>N 
1960), poderiam terse transformado em bons profissionais. Alguns, que tern ate nfveis de primelrn 
ou segundo colegial e pararam os estudos sem grande remorso para "entrar para a empresa", "sabinm" 
o que estavam fazendo: havia vantagens bem tanglveis (born salario, garantia de emprego) c, em certn 
medida, a "escolha'' de uma filiac;ao operaria, a aceita1,ao de uma heran1,a. 

10 Nas entrevistas com os militantes OE, na maioria das vezes as mudnni;ns llgadns II l11fo1·111atl1.n<;Ao dn 
produ1,ao sao evocadas incidentalmcntc, "de banda". As palnvrus "nuvuN" Ju j!CNt4u prmh11lv11 (~nmu 
"cadcncia111c1110") nan silo cxplidtndns, mmu sc nnu pudcNNClll NCI' 11hjcto dr 1111rn 11111·0111·i11\·A11 prNNtrnl 
011 cnlc1ivn, c pcrlcm·cNNcm 11c~·cNNllrl11111cmc 110 m11mlu dnN r111,1r11hrlruN 1111 du. "l\'l'S". 



A crise da militancia operaria 245 

as pessoas da equipe. Diante da logica atual de enfrentamento, os representantes nao 
podem (ou nao sabem como) opor-se - porque sao paralisados pdos esquemas que 
continuam a estruturar suas cabe~ -, senao dando uma especie de li~ao moral dvica 
em nome da "classe" - o que nao ousam fazer realmente - que evidentemente nao 
"atinge" os jovens, as maiores vftimas da concorrencia. 

A partir dai, a atividade essencial do representante consistia em manter - contra 
todas as manobras da dire~ao e com o que poderi'.amos chamar de "cumplicidade" 
de certos membros do grupo - a antiga moral: a ajuda mutua e a solidariedade, a 
honra do grupo, sua capacidade de resistencia, sua dignidade ostentada, sua vontade 
obstinada de nao se rebaixar diante do patrao, de nao dar chance aos julgamentos 
ferinos dos executivos a respeito dos OE. Para os militantes que restam, trata-se de 
tentar manter a todo custo - quase sozinhos e de maneira um tanto desesperada - a 
unidade do grupo contra todas as for~s centri'.fugas (objetivas e subjetivas) que os 
dispersam, dissolvem ou partem em pequenas individualidades. No entanto, se perdem 
a confian~ em si mesmos, des perdem a confian~ nos outros. Pouco a pouco, muitos 
descobrem que o trabalho sindical faz cada vez menos sentido, a partir do momento em 
que faltam perspectivas poli'.ticas no sentido amplo do termo. Eles "se descobrem" entao 
no papd de "assistentes sociais"11, termo negativo que remete a tarefas profundamente 
desvalorizadas. Essa tomada de consciencia ocorreu justamente no momento em que 
a hierarquia da fabrica entendeu que podia e devia tirar proveito dessa fragilidade. 
Muitos militantes viviam o trabalho de OE como a contrapartida obrigatoria de um 
trabalho propriamente politico que "dignificava'' sua existencia e no qual podiam 
investir. Afastaram-se dde a medida que a a~ao sindical se desvalorizou. 

E evidente que e preciso insistir na diversidade das situa~6es, porem e particular
mente interessante refl.etir sobre o caso dos militantes situados na base mais inferior 
da institui¢o sindical, porque parecem mais proximos dos outros operarios. Alguns se 
esfor~aram para manter a antiga moral do grupo. E em geral conseguiram, por menos 
que a conjuntura se prestasse a tanto (a greve de outubro de 1989). 

4. 0 embaralhar d.as antigas clivagens 

"[Hoje] nao existe mais confian~a entre os operarios." Essa e uma das primeiras coi
sas que os vdhos militantes ou operarios dizem nas entrevistas. Aos seus olhos, essa 
"confian~a'' existia nos tempos em que os cortes no interior do grupo de trabalho eram 
claros. De fato, durante muito tempo, era nftida a distin~ao entre os "peugeotistas" e 
os "antipeugeotistas". Havia entre des uma gama de atitudes complexas, numerosos 
operarios que se determinavam uns em rda~ao com o polo Peugeot, outros em rda¢o 
com o polo sindical. Havia tambem um sistema de divis6es inequi'.vocas: OE e OP, 
agentes de controle e operarios. Na metade dos anos 1990, o conjunto desse "sistema'' 

II Trabalho que eles ja realizavam com mais ou menos relutancia e indisposic;:ao (em todo caso, como 
rnntrapartida obrigat6ria e incomoda do trabalho propriamente politico que sua ac;:ao implicava). 
No1cmos cambem que esse trabalho tcndc cada vez mais a scr assumido pelos monitores ... 
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tende a se embaralhar. Nao e mais poss.fvel para o observador de fora cindir em dois 
ou tres grandes blocos a populac;:ao dos assalariados com base em criterios politicos ou 
parapol.fticos. As antigas referencias se fendem. Entre os que mais ou menos fazem 
parte do grupo dos "colegas" em seu setor de trabalho, ou que, ao menos, nao sao 
considerados "puxa-sacos" ou "Siap" (ligados ao sindicato da casa, "vendidos para a 
empresa'', no linguajar militante), alguns entram no jogo da empresa, mas pedem 
aos representantes de oficina (com os quais em geral mantem o v.fnculo) para, a sua 
maneira, salvar a honra do grupo e tambem a deles. 

Poder.famos dizer que todo mundo se tornou "meio puxa-saco" nas novas oficinas. 
Contudo, a necessidade de se proteger contra uma ordem economica que, mesmo 
sendo estranha e indecifravel, exerce uma enorme pressao sobre eles (e sobre sua vida 
particular) incita a tolerancia com os "puxa-sacos". Muitos tern a sensac;:ao de que as 
antigas formas de resistencia se tornaram inuteis, nao evitam a obrigac;:ao de se adaptar 
a modernizac;:ao a qualquer custo. Os puxa-sacos tradicionais podiam se exibir como 
tais, haviam escolhido seu campo e, de certo modo, assumiam sua escolha. Os OE 
que entraram no jogo da dires:ao nos ultimos anos (passaram a monitores, aceitaram 
uma promoc;:ao, "puxaram o saco" para conseguir bonus) fazem isso dissimulando, 
com vergonha, com uma especie de ma-fe, em geral em detrimento dos mais fracos 
(por exemplo, os imigrantes), tirando desforras "mesquinhas" contra os outros. Se 
agem assim, e sobretudo pelo medo, pelo desejo de conservar seu lugar. Em alguns, 
pode-se ver tambem a vontade de "se renovar" moralmente, individualmente, de se 
tornar mais "construtivo" (como dizem os jovens temporarios com outras palavras), de 
querer acreditar que podem se nao escapar da condis:ao de OE, ao menos vive-la 
de outro modo, por exemplo, rejeitando o ambiente de "imund.fcie", violencia e luta, 
e aspirando a formas de participas:ao e de cooperas:ao. 

Mas ao contrario dos "puxa-sacos" de antigamente, que combatiam de maneira 
clara e dura a CGT ea CFDT, os OE que entram no sistema nao tern ideologia para 
eles. Por isso, e dif.fcil estigmatizar suas as:6es como praticas "indignas" - em nome 
de que moral? -, ainda mais que, diante das novas exigencias economicas e das obri
ga¢es que pesam sobre a fabrica, a antiga moral sindical as vezes parece "arcaica'' ate 
para os pr6prios militantes. 

O antigo grupo de trabalho estruturava-se em torno dos "colegas", de certos valores, 
e sobretudo contra os chefes e os puxa-sacos. Era uma especie de comunidade auto
noma em sua maneira de resolver os problemas com os chefes; os representantes, em 
especial, conheciam hem a arte de envolve-los ou "compromete-los". Ora, nas novas 
oficinas, particularmente na primeira fase da transferencia para a RCI 12, o "grupo" se 
dividiu. A moral do grupo nao consegue mais se impor e, assim, gras:as ao trabalho 
dos "informantes", o grupo torna-se "transparente" para os chefes. Falta o informal, o 

12 Nos primordios da RCl, era significativo que nao houvesse luta aberta, protcstos publicos, mas apenas 
resmungos surdos, pessoas que praguejavam pelos cantos, amaldic,oavam a "cmprcsa", xingavam de 
maneira isolada, como se cssas "insatisfac,6cs", cssas <lores nlio pudesscm 1c 1omar ou 1c crlat111lzar. 
As insatisfac,6cs c os sofrimcntos da vlda no tmbalho te11dlam II cxprc111r-ae 1om1111f 1111 re14l1tro da 
"quclx11", p111111ndo delc1 uma lmaacm de "vencldo1", de "ch11r6111". 
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implfcito, o confidencial, que unia os operarios. 0 grupo nao oferece mais prote<;ao 
coletiva, todos se sentem sob o olhar e a amea<;a dos outros. No entanto, essa trans
forma<;ao nao ocorreu com pessoas novas: foram os pr6prios operarios que de certo 
modo "viraram as costas", aqueles mesmos que entraram em greve e compartilharam 
os momentos aureos, aqueles em quern os militantes tinham "confian<;a''. Velhos 
militantes se sentem traidos por outros velhos, por "sujeitos" que envelheceram com 
eles no trabalho, em geral "antigos grevistas", nao por "puxa-sacos". Os militantes 
tern a impressao de que um mundo ruiu, perdeu seus valores, suas referencias, virou 
de pernas para o ar. 0 espetaculo do grupo desunido e o simbolo de uma derrota em 
ato, da falencia de certa moral. 

5. 0 desgaste dos militantes 

Nessas condi<;:6es, como se admirar de ver tan to cansa<;o e desanimo entre os militantes 
e os representantes de oficina? Muitos sao tomados pelo sentimento de nao poder mais 
participar de urila coisa "grande", que va alem do universo "estreito" em que vivem, 
que permita a identifica<;:io com os outros. Sente-se entre os militantes tambem uma 
especie de decep<;ao muito profunda: nos ultimos dez anos, com ajuda do contexto 
economico e politico, a dire<;ao chegoti a controlar quase que inteiramente a dinamica 
da vida social, e todos se acomodaram na passividade, na "resigna<;ao". Ora, eram 
essas cren<;as que davam sentido a vida, faziam com que todos continuassem firmes 
e aguentassem as humilha<;:6es da fabrica e dos chef es. Uma vez que desapareceram, o 
que restou na vida da fabrica para poder se "agarrar"? Nada, a nao ser a esperan<;a de 
uma pre-aposentadoria ou a consciencia amarga de ver o grupo "diminuir" (e as vezes 
"se diminuir"). Nesse contexto de desestabiliza<;:io coletiva e desmoraliza<;:io individual, 
varios militantes buscam de maneira mais ou menos discreta uma saida honrosa: uma 
forma¢o 13 ou um trabalho longe dali. No momento em que toda a sua hist6ria os leva a 
pensar coletivamente, isto e, em termos de emancipa<;:io·comum, muitos come<;am 
a pensar em si mesmos, em seu futuro pessoal, quase ao mesmo tempo (como que 
por um movimento de "contagio"). Se, por exemplo, a saida dos militantes para fazer 
uma forma<;ao ocorre com peso na consciencia e ma-fe, e porque a ideia de que estao 
traindo o grupo "martiriza'' os que se comprometeram a representa-lo, a "servi-lo". A 
essa altura de suas hist6rias individuais 14, eles nao podem fazer outra coisa a nao ser 
tentar "melhorar de situa<;:io", mesmo correndo o risco de trair os "colegas". 

13 Mas que pr~o deveriam pagar por entrar num caminho em que corriarn o risco de nao ganhar grande 
coisa e se decepcionar terrivelmente? Teriarn de pagar com a renuncia ao grupo de colegas e a tudo 
que ate entao havia dado sentido a sua vida? Em geral, os representantes parecem ter uma enorme 
dificuldade para se exprimir sobre essas quest6es de formac;ao. Nada disso e da ordem do contavel, do 
dizfvel... Eles soltarn algumas observac;:oes como apartes. Por que? E que e muito diffcil confrontar, 
encarar "isso" de frente, porque esta misturado a coisas dolorosas demais. & relac;:oes entre o individual 
e o coletivo, o sistema das escolhas, forarn pensados ate entao de maneira muito espedfica. E todo 
cssc sistcma quc de repente se encontra privado de sentido. 

11 Evld1mtcmcntc 1erla prcciso situar cada uma dessas proposic;6es genericas no quadro. de estudos apro
fu11d1dn1 • r1111rllo d1111 trajct6rias profissionais c socials dos militantes. 
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A fuga dos representantes, que se acelerou ap6s a euforia que sucedeu a greve de 
1989, alimenta suspeitas e ressentimentos contra porta-vozes tradicionais do grupo. 
Com a saida de varios militantes para seguir uma formayao fora da fabrica (sabe-se 
que nao retornarao), os OE que ficam, e estao "condenados" a permanecer na cadeia 
de produ<;:io, descobrem que nao formam mais uma comunidade de destinos. Essas 
saidas dos representantes reforyam a suspeita de que muitos destes se aproveitaram 
dessa posi<;:io para preparar melhor o futuro, escapar da cadeia de produ<;:io e, por 
ultimo, da fabrica. A pr6pria crise da militancia operaria alimenta o fim da cren~ na 
atividade militante como devo<;:io desinteressada e agrava essa especie de ressentimento 
que os OE de base nao podem deixar de sentir pelos representantes e que, em retorno, 
fortalece a convicyao de certos militantes de que e hora de partir. 

As qualidades que outrora formavam o "born" militante - a capacidade de tomar 
a palavra, a aptidao para trabalhar com casos, a especializayao num campo de ayao 
sindical, a aquisiyao de um pequeno capital social e intelectual ligado a atividade 
militante - podem ser percebidas a partir dai como ameayas que visam indiretamente 
os OE, condenados a ficar porque nao possuem esses trunfos. Os que supostamente 
deveriam defende-los aparecem entao como os que podem escapar da injustiya 
suprema que e ter qe continuar na cadeia de produyao pelo resto da vida, sem espe
ranya de melhorar sua situayao. A fuga dos militantes faz com que os OE avaliem 
de maneira concreta a distancia que os separa. Retrospectivamente, faz tambem com 
que compreendam a "ilusao" da fusao entre os militantes e o grupo, trazendo a luz 
diferenyas sociais no pr6prio interior do grupo operario local (diferenyas de idade, de 
nivel cultural, de capacidade para se virar ... ). A saida dos militantes para seguir uma 
forma<;:io faz com que tomem brutalmente consciencia de sua pr6pria impotencia, 
assim como refor~ a convic<;:io de que nao tern outra alternativa para se proteger a nao 
ser procurar uma "saida" dentro da pr6pria empresa, legitimando assim as atitudes de 
desapego em rela<;:io aos antigos valores defendidos e agravando a perda de confianya 
em relayao aos representantes. 

A maioria dos militantes tenta responder as demandas contradit6rias dos opera
rios de base com os meios de que disp6e, dia a dia. Alguns se retiram de mansinho, 
pe ante pe, fingindo acreditar que arras deles vem outros dispostos a pegar O bastao, 
nao querendo se explicar muito sob re essa "saida'', em meio ao mal-estar e a ma-fe. 
Outros se agarram as formas antigas de militancia, tentam a todo custo ainda faze-las 
funcionar. Os que resistem melhor sao os militantes solteiros ou mais velhos (cujos 
filhos ja se "ajeitaram" na vida), que investiram pesado na fabrica e tern a preservar 
um capital simb6lico conquistado a duras penas. Ainda existe uma "demanda'' por 
parte dos operarios para que alguns continuem a ocupar posiy6es militantes na ofi
cina, a assumir sua defesa da maneira tradicional - o que e perfeitamente compativel 
com a suspeita cada vez maior que alimentam contra eles. Como a "oferta" de mili
tantes potenciais diminuiu consideravelmente (o "viveiro minguou", dizcm muitos 
militantes, em especial o da Juventude Operaria Crista para a CFDT c o dos Jovens 
Comunistas para o PC), o "sistema" ainda repousa sobre os vdho" mlll11111tt'N OE, os 
que se mant!m firmes e resistem, rodcados de rcspcito c i1dm1t de qu11kturl' •1tNpt'lt11 de 
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arrivismo, e continuarao ate a pre-aposentadoria, admirados, carregados nas nuvens, 
mas dos quais todos dizem que ninguem, salvo por milagre, vira substituir. Foi em 
referenda a eles, ao prestfgio de que desfrutam, que os operarios votaram a favor da 
CGT nas elei<;:6es para representante de oficina, como sfmbolo de uma dignidade a 
moda antiga que todos sabem muito bem que o grupo em seu conjunto nao pode 
mais ser o emissario15• 

Muitos desses militantes tern o sentimento de que sao (e devem permanecer) fieis a 
si mesmos e podem viver essa fidelidade no pequeno grupo de colegas, que nao parece 
mais tao fechado como era antes. Tern a impressao de que nao podem ceder - moral
mente - diante da Peugeot, mas recebem cada vez menos as gratifica<;:6es a que teriam 
direito no sistema antigo. Alem disso, em geral sao confrontados com problemas de 
famflia muito duros. Muitos entram numa l6gica de defesa da honra social: o impor
tante para eles e nao perder a dignidade diante dos colegas ou da empresa. Ora, eles 
constatam que continuar como representante aumenta os riscos, que s6 traz dor de 
cabe<;:a no nivel individual e que eles toleram cada vez menos o que admitiam quando 
ainda podiam cogitar a melhoria de um destino coletivo. Percebem que sempre estarao 
fora da lei na fabrica, definitiva e redibitoriamente barrados, impedidos de "subir". 

Contudo, a analise do desengajamento militante e da crise dos valores militantes 
nao pode se ater unicamente ao universo da fabrica. Deve levar em conta os aconteci
mentos nacionais ou internacionais. Ora, quais sao os fatos marcantes da conjuntura 
sociopolitica do fim dos anos 1980 e inicio dos anos 1990? A queda do Muro de 
Bedim em 1989 ea derrocada do comunismo no Leste europeu. Esses acontecimentos 
tiveram forte repercussao na consciencia dos operarios, ainda que os militantes tenham 
uma enorme dificuldade para falar sob re isso16• 0 militante, mesmo que esteja ha anos 
engajado na a<;:io politico-sindical, sente-se atingido pelas criticas disparadas contra a 
utopia socialista e pela maneira como degenerou num regime tiranico. Chega a nao 
ousar pronunciar certas palavras, a sentir-se despossuido de uma parte de sua hist6ria 
que, no entanto, foi central para ele, na medida em que estava ligada a um trabalho 
de autorreabilita<;:io pelo ingresso na militancia. Esse trabalho de (re)constru<;:io de si 
mesmo cambaleia e nao encontra mais os pontos de ancoragem, as referencias externas 
ao mundo dos operarios (em especial as intelectuais) que o apoiaram durante tanto 
tempo. E isso numa conjuntura em que o que ele ve ao redor dele na fabrica (paupe
riza<;:io moral, sentimento de queda inexoravel) nao invalida os esquemas criticos 
que ele p6e em pratica para pensar sua condi<;:ao e a de seus camaradas, muito pelo 
contrario. Ele nao consegue se convencer de que esta errado. Nesse sentido, e impres
sionante que o sofrimento dos velhos militantes da CFDT (de sensibilidade socialista 
e crista) pare<;:a em geral mais agudo, ou em todo caso se expresse com palavras mais 

" Em Snd11111~. u vuto na C:Gr era mais facil porque os la,;:os com o PC pareciam inuito frouxos, desde 
a dNAn rllll'r l'rli1rn111dlll'l'S l' ortodoxos. 

1" F.ltN l~ldlll ~,i,1111• pm 111rl11• p11l11vrns, 11ua11do sao colocados numa rela,;:ao com o in,terlocutor que se 
11NNll11fll111 A l·•ld\A111I~ 11111liil~111 l,1. Vrr II r111rrvista rnm 11111 opedrio comunisra, em Michel Pialoux, 
"I" Ylfll 1111v1l•1 ti 1-111111v,II, 11•l11r", rm Plrnr llmmllru (m1,1.), /.,, misert' du m,mde, ci1., p. 331-48. 
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pungentes, que o sofrimento dos militantes da CGT, como se estes ultimas tivessem 
recursos suficientes em sua hist6ria para distanciar-se - por um cinismo impregnado 
de humor negro - de um passado que as vezes tentam dizer que acabou, mas do qual, 
evidentemente, nao conseguem se desligar. 

Por toda a sua hist6ria, e tambem pelo que veem todos os dias na fabrica17, os 
militantes OE encontram uma dificuldade espedfica para romper com os esquemas 
que durante muito tempo os ajudaram a pensar e aver o mundo, portanto a vive-lo. 
Nao conseguem passar de uma visa.a de mundo dominada pelo enfrentamento e pela 
luta para uma visa.a mais padfica, que permita entrever interesses comuns entre a 
empresa e os assalariados. Essa e a razao por que aparecem, sobretudo para os assala
riados mais jovens da fabrica, como pessoas "bitoladas", "bloqueadas" ou "fanaticas", 
que repetem sempre a mesma cantilena. Essa dificuldade para operar uma especie 
de reconversao intelectual tambem esta intimamente ligada a quase impossibilidade 
em que se encontram .de operar a mais infima reconversao social. Ao contrario dos 
porta-vozes instru.idos do grupo operario (antigos executivos, tecnicos ou mesmos 
"profissionais"), que disp6em de certo capital cultural e as vezes posam de intelecruais -
por exemplo, os que atingiram os n.iveis centrais dos aparelhos sindicais -, esses mi
litantes OE parecem muito mal preparados para construir uma nova identidade para 
si mesmos, o que poderfamos chamar de identidade de "recuo", que permitiria que 
ainda fizessem "boa figura". No fundo, eles sao o bobo da hist6ria: pagaram o pres;o 
mais alto e nao souberam nem "tirar o time de campo" nem romper com certo tipo 
de crens;a, como os outros - mais "espertos". Sobraram poucos campos de atividade 
em que podem investir suas antigas qualidades, com exces;ao do trabalho social (no 
sentido amplo do termo) e certas as;6es de comunicac;:ao e educac;:ao popular (alguns 
tentaram entrar nessa area). A maioria acaba se retraindo na familia, local de uma 
especie de solidarizas;ao deslocada, e transferindo para os filhos uma esperans;a que nao 
podem mais depositar na "promoc;:ao coletiva'' (como ainda se dizia nos anos 1970) 
de um grupo - o dos operarios - a caminho de se desagregar. 

6. A hostilidade dos jovens contra o sindicato 

Hoje, o que hoje mais preocupa e desmoraliza os militantes da CGT e da CFDT e o 
envelhecimento das ses;6es sindicais e a ausencia de "substitutos" jovens. Embora nos 
ultimas anos a chegada de jovens representantes (25-30 anos) na carroceria 18 tenha 
provocado um leve estremecimento na CGT, o fosso que separa os velhos e os jovens 
operarios em relas;ao ao sindicalismo e a politica nao se fechou. Na epoca de nossa 
investigas;ao, ficamos impressionados com essa oposis;ao nas entrevistas que fizemos 

17 Como aquele operario de apenas cinquenta anos que, na nossa primeira estadia, cm main de 1988, 
desabou no seu posto de trabalho, fulminado por uma parada cardfaca. 

'" Eram todos amigos rcmporarios, contratados como "fixos" no in!cio dos nnnN I ')I)() 1111r, drpul.~ dr cntrnr 
110 jo110 d.t cmprcs:1, sc drcrpdo1111r11111 ("1.cvnrnm n 11c111r no pnpn"), An ud,rh• A ( :1 ff, ,1h,11uln1111r11111 
111111il1uc1· Jll'l'NjlCL'tlvn dr "rnhlr" r li1.N11111 n dlHdl em,llrn dr pc1·1111111tt1r llllltlll lh11pl~-uprrndurcN, 
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com os jovens temporarios 19, vindos do norte e do oeste da Fran<;a nos anos 1987 
a 1990. Entrevistamos muitos que haviam acabado de cumprir seu contrato com a 
Peugeot. Estavam entao "no aguardo" de um emprego estavel, de uma residencia 
pr6pria, de uma situa¢o conjugal fixa, de um futuro simplesmente. Embora fossem 
"biologicamente" jovens (entre 25 e 30 anos), na verdade eram "velhos" temporarios. 
Entre a saida da escola e o contrato com a Peugeot, passaram-se sete ou oito anos 
durante os quais tiveram fases de esperan<;a e fases de desemprego, mais ou menos 
longas, as vezes de um ano inteiro, em que perdiam qualquer esperam;a. A partir dai, 
aprenderam a desconfiar dos estagios "de araque" (TUC, CES, SIVP' etc.) pelos quais 
passaram. Na idade deles, os anos con tam em do bro: cada novo fracasso e vivido mais 
dolorosamente do que b anterior, o custo moral do recomes;o e cada vez mais elevado 
e a soma de esfors;os e de energia para comes;ar de novo e cada vez maior. Sente-se 
que sao atormentados pelo medo de "cair" e, como dizem, de "acabar na mao das 
assistentes sociais". 

No relato de alguns a respeito do trabalho em Socha~, a fabrica aparece como 
um porto seguro; o contrato de temporario e uma ocasiao unica que se oferece a eles 
para provar alguma coisa e desmentir em ato os preconceitos e os r6tulos que recebem 
quando entram para a fabrica ("Os temporarios nao estao nem ai''). No trabalho, dao 
prova de coragem, tenacidade e abnega¢o. Nao compreendem a freagem, a sabotagem, 
as formas de resistencia latentes na empresa. 0 que descobrem na fabrica, nas linhas 
de montagem, os deixam indignados: velhos OE que "resmungam'' o tempo todo, 
que "bebern'', que se divertem fazendo "guerrinha'' contra os "chefes", ou pior ainda, que 
sabotam o trabalho. Esse tipo de atitude, o que restou da cultura de oficina dos anos 
1970, lhes parece um l~o para "privilegiados". Nunca lhes viria a cabe<;a opor-se aos 
"chefes", a quern respeitam - em especial porque "resolvem" seus problemas com a 
hierarquia e esta os ajuda, "dando cobertura" na agenda de emprego temporario. 0 
"chefe" e aquele que avalia a maneira como eles realizam o trabalho e, assim, exerce 
uma especie de poder de contrata¢o sobre eles. No trabalho, o perigo nao vem dos 
"chef es", mas dos "velhos" OE, que os repreendem ou azucrinam para faze-los entrar 
no jogo deles. Quanto aos representantes, eles nao os veem ("Eles nao se interessam 
pelos temporarios, a gente nao fica''), de modo que sao percebidos como defensores 
dos "velhos", que estao bem "instalados" e impedem os jovens de entrar. 

Ao contrario de seus "antecessores"20 (os OE de 35 a 45 anos), com quern tra
balham lado a lado nas cadeias de produs;ao, os temporarios ja experimentaram sua 

19 Ver Stephane Beaud, "Le reve de l'interimaire", em Pierre Bourdieu (org.), La misere du monde, cit., 
p. 349-65. 

Respectivamente, Trabalho de Utilidade Publica, Contrato de Emprego Solidario e Escigio de lnserc;:ao 
na Vida Profissional: sao escigios de meio periodo em associa¢es e 6rgaos publicos, com durac;:ao 
maxima de um ano; os estagiarios recebem, em geral, meio salario mfnimo. (N. T.) 

in Urn doM lntc-rc-sscs de realizar um trabalho comparativo entre os velhos OE e os jovens em situac;:ao 
precdrln, rn111n N<" foi. aqui, e poder objetivar o grupo dos velhos OE por meio do olhar dos jovens 
op,r,rln• (tin-"prrnll'lns", sohretudo) c vice-versa. Pode-se fazer surgir a lucidez ea cegueira cruzadas 
dn• dnl• "!il'll(lm", rl11M pr<'iprhtN CUl!Mtltutlvns de c:1dn um dcsscs "grupos". Poderfamos dizer que, de 
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impotencia soci.al. Est:io numa situas;:io de "fraqueza estrutural" que se deve tanto a 
marca negativa imputada pelo sistema escolar quanto a sua incapacidade de pensar o 
que quer que seja a respeito da estrutura social. Por exemplo, eles nao sabem como 
designar sua "exclus:io". Em sua maneira de apresentar seu percurso, e significativo 
que hesitem constantemente entre o registro da denuncia e o da racionalizas:ao. Ainda que 
as vezes fiquem tentados a se deixar levar por um discurso violento e imprecativo 
contra os "patr6es", sente-se que eles n:io conseguem levar ate o fim a linguagem de 
enfrentamento de classe. Voltam sempre a um discurso mais moderado e mais moral, 
como se tivessem sempre de se preocupar em atrair as boas gras;as do "empregador" 
(termo que empregam com mais frequencia do que "patr:io"). A utilizas;:io recorren
te do vocabulirio juridico, que remete diretamente a diversidade de contratos de 
trabalho que tiveram nos ultimos anos, e a maneira privilegiada que tern para dar 
conta de sua "exclus:io" e assim eufemiza-la. Eles s:io gente de "pequenos contratos", 
estao acostumados a "conviver com isso". Por exemplo, para falar do termino de um 
contrato, eles nunca dizem que foram "despedidos" ou "mandados embora" de uma 
empresa, mas que pararam de trabalhar "ao fim do contrato". A experiencia de pre
cariedade e a situas:ao pr6pria do temporario - os empregadores no sentido juridico 
sao as agendas e n:io as empresas que os utilizam - contribuem para produzir uma 
especie de "impunidade patronal" e uma convers:io fors;ada ao realismo economico: 
os patr6es sao eximidos enquanto "empregadores" potenciais, e os "exploradores" (a 
palavra tambem e Utilizada) sao OS "outros", as agendas de emprego temporario e as 
vezes o Estado, que n:io "intervem". 

Eles n:io s:io "operarios" de fato, porque sua socializas;:io operiria foi superficial 
e est:io quase sempre sob a ameaya de cair na assistencia social. Sozinhos e isolados 
diante de "inimigos" dispersos (as agendas de emprego temporirio, os abrigos etc.), 
eles se consomem em combates individuais perdidos de antem:io. Uma das caracteris
ticas de sua condis;:io e o estreitamento de seu horizonte, o encerramento na vida do 
dia a dia, provocado por seu status de "n:io pessoa social" (de "n:io adulto" tambem): 
sem emprego estavel, portanto sem residencia pr6pria e sem possibilidade de obter 
emprestimos (para comprar um carro ou uma moto, por exemplo), dai certa forma 
de dessocializas;ao. Eles est:io a margem, a parte, nessa especie de "no man's land'' para 
semiexcluidos que sao os abrigos para trabalhadores. E impressionante o contraste com 
os abrigos para jovens trabalhadores dos anos 1960 e 1970, politizados, abertos para 
a vida e para a cultura, em que se tinha um aprendizado sobre a revolta e a politica, 
ao passo que hoje a revolta que existe contra o dirigente e a revolta de individuos 
isolados, que leva a combates solitirios, sem apoio coletivo. 

Outra diferens;a fundamental entre os "velhos" e os "jovens" vem da maneira de 
pensar sua condis:ao, de colo~-la em palavras, de tematiza-la. A militancia operiria criou 
instrumentos de luta que se rotinizaram, os militantes serviam-se deles "naturalmente" 

certo modo, os jovens em situa~ao precaria dizem a vcrdadc sobre os velhos, ou mai~ exatamente, a 
vcrdade que os velhos nao podcm dizer, ou seja, que a obsessfio quc vivem , 11 nd111Au e o lJUe e1td 
associado a ela, a obscssdo du dcgrAllAr;Ao (11 rde1o111r;Ao Hodnl, o iilcool, n 11cirda ~I• 1·r1ld~11d11 1u6prlu, 
u ~ellb111nl, n mcdu du fu1mu ... 
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e hoje se servem do sindicato como estrutura objetivada das lutas passadas; eles criaram 
tecnicas ao longo do tempo para se proteger das marcas de indignidade na fabrica, para 
construir uma resistencia coletiva a ordem da fabrica. Os jovens em situa<;ao preciria, 
diretamente confrontados com a dominac;:ao economica, nao disp6em de ferramentas 
simb6licas que lhes permitam pensar-se como grupo ou como classe. Nao possuem 
palavras coletivas a disposi<;ao para exprimir sua afli<;ao. Esta claro, por exemplo, que 
nao podem se reconhecer no vocabulario sindical, que aos seus ouvidos soa como um 
vocabulario esoterico, reservado aos ricos, aos "bem colocados". Estao sem porta-vozes 
e uma das formas assumidas por seu sofrimento social - fora da violencia da dominac;:ao 
economica - e a ausencia de representac;:ao na cena publica. Deduzem que nao Sao 
considerados dignos de serem representados no espa<;o publico e isso justifica aos seus 
olhos a escolha que fizeram pela autoexclusao de tudo que tenha a ver com "poli'.tica'' 
(participa<;ao nas diferentes elei<;6es, vida sindical ou associativa ... )21• 

Ve-se bem que, diante dos temporarios, o trabalho de politizac;:ao dos representantes 
nao pode mais se apoiar nas pequenas humilha<;6es e frustra<;6es da vida de fabrica, ja 
que estas nao Sao percebidas como taiS (de preferencia Sao postas entre parenteses OU 

negadas). 0 representante e talvez aquele que justamente vem lembra-los do que sao 
obrigados a aceitar. Sua postura tradicional, a da denuncia, nao se ajusta mais as dis
posi<;6es submissas desses jovens (precisemos: quando nao estao estaveis no emprego). 
E como se nao falassem de uma mesma honra social: de um lado, os established ( os 
"velhos OE") defendem a honra social historicamente constituida de um grupo que 
lutou para tentar preservar "conquistas" materiais e simb6licas pelas quais pagaram 
caro; de outro, jovens temporarios cuja dignidade social passa, em primeiro lugar, 
pelo fim da sucessao de "bicos", que os esgota fisica e moralmente. Portanto, nao e 
"brigando" na fabrica que eles pretendem se defender. 

Enquanto seus antecessores eram ao mesmo tempo formados como operarios e 
politizados, os "jovens em situac;:ao preciria'' estao bloqueados num estagio de expres
sao "pre-poli'.tica" e "pre-operaria"' a margem dos partidos, das palavras de ordem, 
condenados a revolta individual, a vociferas:ao desarmada, aos gritos para extravasar. 
Estao reduzidos - tanto entre eles como diante do entrevistador - a fanfarronice de 
protesto. Enquanto os velhos OE disp6em em geral do registro da autoderrisao ou 
do humor negro, que sao uma especie de recurso simb6lico e de capacidade de con
seguir rir de si mesmo, os temporarios sao socialmente fracos demais para lan<;ar mao 
dessa arma. Resta-lhes apenas a violencia verbal, que aflora constantemente durante 
as entrevistas e que, quando estao "no limite", eles as vezes nao conseguem controlar. 
Privados tanto de trabalho como de meios simb6licos para lutar, sao levados por essa 
despossessao dobrada a desenvolver uma oposi<;ao multiforme a todos que, para eles, 
tiveram tempo (os "velhos", os "politicos" ... ) e ao Estado, que nao os ajuda. 

Ao contrario dos OE que entraram para a fabrica nos anos 1960 e 1970 e foram 
marcados pelo modelo do operario profissional, que eles tinham bem diante dos olhos 

11 1'11r,to 11111 ,1ur 111.111~ N~ dl1. n,1ul a rcspcito dos "tcmporarios" vale para a maioria dos jovens opera-
1'1111. 
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(as grandes figuras da fabrica), OS jovens em situac,:ao precaria tern diante deles uma 
gerac,:ao de OE desmoralizada, que parece estar deixando como {mica heranc,:a essa 
"cultura de oposic,:ao", que para eles e infrutffera. Eles gostariam, acima de tudo, de 
provar seu valor no trabalho, de passar uma imagem deles pr6prios que fosse dife
rente da que e dada pelas instancias de classificac,:ao pelas quais passaram (a escola em 
primeiro lugar, mas tambem as instituic,:6es de formac,:ao e de gestao de desemprego). 
A essa altura de sua trajet6ria "profissional", a empresa parece ser a unica instituic,:ao 
capaz de lhes restituir algum credito social. A diferenc,:a e grande em relac,:ao aos OE dos 
anos 1960 e 1970, que tinham ainda a possibilidade de "largar" a fabrica a qualquer 
momento. E se ficavam, podiam tirar certo orgulho do fato de ser operario da Peugeot 
ou, pela luta sindical, de realizar um trabalho de autorreabilitac,:ao. 

Pela experiencia dos "jovens em situac,:ao precaria'' hoje, podemos ver melhor o 
que a atitude "combativa'' dos OE na fabrica deve nao s6 ao pleno emprego, mas 
tambem as disposic,:6es contestat6rias (que tambem foram chamadas de "humor 
anti-institucional") desenvolvidas, num primeiro momento, na escola (nos CET ou 
nas escolas profissionalizantes22) e conservadas, num segundo momento, pelos primeiros 
anos de socializac,:ao operaria no interior das grandes oficinas de OE. Fundamentalmente, 
o que desapareceu com a "cultura antiescola'' ( destruida de certo modo pela continuac,:ao 
generalizada no ensino geral) foi o gosto pelo desafio e pelo espfrito de bravata, 
a sensibilidade a humilhac,:ao e uma especie de mola contestat6ria que podia soltar-se 
ao menor movimento de "injustic,:a''. Podemos ve-la bem na maneira como, por exemplo, 
para evocar as possiveis sanc,:6es por faltar ao trabalho, um desses temporarios emprega 
um vocabulario do tipo escolar ("levar um puxao de orelha'', "tomar uma bronca'', 
"levar um sabao", express6es que emprega como um aluno que ainda receia ser pego 
em erro). Como se as advertencias no trabalho fossem o prolongamento, em outro 
dominio, das punic,:6es escolares e, sobretudo, como se nao existisse nenhuma possi
bilidade de resistir a essas ameac,:as, que parecem ser veredictos inapelaveis. Vemos a 
que ponto o fechamento do horizonte profissional, da vida no dia a dia, contra um 
fundo de consciencia cada vez mais viva do custo moral do fracasso escolar diante 
das respostas sofridas na busca por emprego, produz uma especie de "assimilac,:ao" das 
hierarquias sociais e do sistema de sanc,:6es na sociedade. Em consequencia, uma 
das principais molas de ingresso na militancia para muitos OE, a saber, a "frustrac,:ao 
escolar" de pessoas inseridas precocemente no trabalho, parece ter poucas chances de 
funcionar com esses jovens em situac,:ao precaria, que sao "frustrados do trabalho". 

Para "cavar seu lugar", um dos (raros) recursos que tern ea disposic,:ao para entrar 
na "modernidade", tornando-se operadores eficientes, disponiveis, serios, cooperativos 
etc. E desse modo que esperam apropriar-se do trabalho, torna-lo vivivel e aceitavel. Em 
resumo, ser operario de uma maneira diferente, sem o estado de espfrito "resmungao", 
"chiador" de seus antecessores. Alias, em geral, os militantes dizem a respeito dos raros 

22 Na fabrica, elas tinham ocasiao de desenvolver-se plenamence de maneirn difcrenciada, scgundo 
as origens gcograficas c sociais, por cxemplo: para os opcral'ios urb11nn•, u nilturn opcnirin fnrnlllnr 
1rn11Hform11vn-Nc fodlrnentc em culrnrn nntlem,ln e, pnrn nH fillrn1 d, ~·nmponrNrH, em goNtn prl11 
l11de11e11df11~IA r hmrn1· 11 1r1· n111111ml11du pelON d1efo• de h11IM1111~111111, 
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jovens contratados que: "Eles entram na 16gica da empresa'', no sentido de que: "Eles 
fazem o jogo do patrao". Se tomamos o ponto de vista desses jovens, podemos nos 
perguntar se muitos nao estao simplesmente tentando pertencer a uma comunidade. 
Isso explica o fa.to de, num primeiro momento, eles se contentarem com as relac;:6es 
"legais" no trabalho (aceitam hem o tratamento informal 23 e nao reclamam da proxi
midade social imposta pela hierarquia, muito pelo contrario). Tem-se a impressao de 
que o essencial para eles e nao serem limitados a uma posic;:ao de OE que lhes parece 
"operaria demais", "dominada demais". Eles encontram uma soluc;:ao temporaria 
para isso no jogo com as ambiguidades estatutarias do "operador", que permite que, 
uma vez dentro da empresa, nao se considerem inteira ou exclusivamente operarios. 
Os jovens se apressam em adotar as novas denominac;:6es da fabrica (operador, linha, 
grupo ... ) e aderir a tematica da qualidade, coisa que os velhos operarios pr6ximos dos 
militantes se recusam a fazer, quase por prindpio. 0 trabalho simb6lico de eufemizar 
a condic;:ao operaria (imposic;:ao de um ritmo de trabalho, peso das relac;:6es hierarqui
cas, posic;:ao de dependencia e de subordinac;:ao, dominac;:ao no trabalho etc.) parece 
particularmente conforme as aspirac;:6es dos jovens operarios, que se servem dele para 
tomar distancia da atribuic;:ao de identidade como "operario Peugeot", com o unico 
inconveniente de terem de se prevalecer dessa identidade fora da fabrica, em outras 
cenas sociais, para obter uma ou outra vantagem (alojamento, comite de empresa, 
reduc;:6es do comite etc.). 

A oposic;:ao entre os "velhos" e os "jovens" operarios repousa, sem duvida, sobre 
modos diferentes de inserc;:ao profissional, diretamente ligados as transformac;:oes ocor
ridas no mercado de trabalho nos ultimos vinte anos, mas repousam tambem sobre 
uma grande diferenc;:a em seus modos de politizac;:ao. Nenhum prindpio transversal 
e unificador como a luta contra o patrao ou o capitalismo alia esses indivfduos; ao 
contrario, o que atravessa o grupo operario sao microconflitos. A questao que se coloca 
entao e a da formac;:ao de grupos de interesse, por exemplo: com quern eles vao se 
solidarizar? 0 que ainda existe de comum entre os velhos OE e os jovens e talvez um 
conjunto de atitudes de base relativamente pr6ximas (do campo do "infrapolftico"), 
um fundo de revolta comum e partilhado que se alimenta de uma mesma experiencia 
de humilhac;:ao. Mas essas experiencias comuns - e af reside o problema - parecem 
nao poder mais conduzir a uma unificac;:ao dos interesses. 

Oma parte dos temporarios - mais particularmente os oriundos da regiao de 
Sochaux, que prefeririam nao ser contratados da Peugeot - estabeleceu uma forma 
de distanciamento em relac;:ao ao modelo operario tradicional que se deve distinguir da 
atitude do "jovem operario cooperativo". Por suas atitudes - trabalhavam com um 
walkman, sem macacao, de camiseta, taciturnos, as vezes se recusavam ostensiva
mente a se comunicar com os colegas, atrasavam-se com frequencia no turno da 
manha etc. - ou pela maneira como denegriam o trabalho ea vida de fabrica, os 

" l't"IIN"lllm, r111 rr 11111ros, num aluno de segundo ano de bac profissionalizante que, ao evocar seu 
rNldjllll d, 11111 111~-111111111 rl11)11't"NH, disse do patrflo: "A gentc se tratava por voce, chamava o patrao de 
l"l'1Jllt1 ... 11.,.N 11111i111 lr11"I". 
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tempor;irios deram aos "velhos" OE a impressao de que nao respeitavam os c6digos 
sociais estabelecidos de longa data nas oficinas. Comportavam-se como "operarios 
de passagem''. Sua relas;ao com o trabalho, feita de desprendimento e certa forma de 
"dane-se", estava em total oposis;ao com a imagem de operario tal como havia sido 
construida pelo movimento operario frances, aquele que em certa medida os militantes 
encarnavam: a imagem do produtor, do criador de "valor", imbuido da nobreza do 
trabalho operario, dos valores de solidariedade e de "calor humano" de classe, coisas 
que faziam com que se pudesse lutar pore em nome dessa abstras;ao que era a "classe 
operaria''. 0 que os velhos militantes percebiam desses "operarios de passagem'' - essa 
especie de frivolidade na conduta de alguns - parecia antinomico, quase ofensivo 
a "postura'' e a "dignidade" da classe operaria - construidas com tempo e paciencia 
pela luta sindical e politica precisamente contra as representas;oes dominantes e des
denhosas das classes trabalhadoras. 0 "jovem em situas;ao precaria'' surgiu aos olhos 
desses velhos OE militantes como alguem que nao podia ser considerado realniente 
"operario", na medida em que a palavra implica fundamentalmente a ideia de luta, 
hist6ria, com bate e esperans;a politica ( de um futuro radiante). Para eles, esses jovens 
nunca seriam militantes. Sua irrups;ao nas oficinas fez com que os OE tomassem 
brutalmente consciencia de que havia se aberto uma distancia cultural irreversivel 
entre as gera¢es operarias. Esse questionamento de identidade foi ainda mais doloroso 
porque vinha do pr6prio "interior" da condis;ao operaria, de seus pr6prios filhos. Os 
"velhos", e em especial os militantes, sentiram entao que nao poderiam transmitir 
nada de seu saber ou de sua experiencia "politica'': o fio das geras;oes operarias na 
fabrica havia se rompido. 

Mas e preciso voltar ao modo de construs;ao dessas geras;oes. A consciencia par
ticularmente viva da necessidade atual de diplomas "superiores" (medidos pratica
mente em termos de duras;ao dos estudos acima do bac) teve como efeito objetivo, 
e quase retrospectivo, fazei: com que os OE que entraram para a fabrica sem diplo
ma - "sem nada'' - passassem por pessoas que "deram sorte", beneficiaram-se de um 
efeito de geras;ao e, de certo modo, nao deveriam ter muito do que se queixar. Com 
o endurecimento da competiyao escolar ea desqualificas;ao das formas;oes profissionais 
curtas (CAP, BEP), os jovens pouco ou nao diplomados tenderam a conceber as 
avessas a gerayao dos OE da fabrica (que em muitos sentidos ea gerayao de seus pais) 
como uma geras;ao despreocupada, se nao "feliz", unicamente na medida em que 
nao teve dificuldade para conseguir emprego. Essa visao a posteriori da geras;ao dos 
pais isola um momento de tudo aquilo que foi sua trajet6ria profissional (a insers;ao 
no mercado de trabalho) e abstrai o sistema de limitas;oes em que essas pessoas es
tavam inseridas (por exemplo, como conta Gerard, OE de origem rural, os filhos 
de camponeses fugiam do trabalho na terra para ter acesso aos bens e as diversoes da 
"sociedade de consumo"). 

Ao longo <lesses ultimos quinze anos, o que se perdeu foi a pr6pria ideia de um 
progresso coletivo do grupo operario. Com ela, desapareceu a esperans;a polltica de 
uma mudans;a radical das relas;oes sociais corn base nurn modelo do tipo sodallsra. 
A aflis;ao espedfica dos rnilitantes opcr.lrios reside: rnlvc:r. na cxtrc:nrn difo . .:uldadC" ,1ue 
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sentem para pensar sua condis;ao ea de seu grupo em termos "politicos", como lhes 
ensinou a hist6ria do movimento opera.do frances. Hoje, cada um acaba definindo 
por si pr6prio "suas" maneiras de defender "sua'' dignidade - dignidade, alias, pela 
qual nao lutam com menos veemencia, mas da qual se resignam a admitir que nao vai 
necessariamente concordar com a dos outros. Essa e uma situas;ao que, em geral, deixa 
as pessoas desamparadas, porque mexe com sua autoestima, com a representas;ao que 
fazem de seu valor no mundo social, com o sentimento de sua identidade - aquela 
que de certa maneira era "garantida'' pela militancia. 

OE, m.ilitantes da CGT, barrados na carreira 

Alguns OE escolheram o caminho do escalao, "vestiram a camisa'' e tornaram-se agentes 
de controle, chefes de oficina e ate executivos. Os que estavam inseridos numa tradis;ao 
operaria militante ou foram politizados na fabrica (ou na escola profissionalizante) se 
tornaram militantes sindicais da CGT ou da CFDT. Os "profissionais" dominavam 
as ses;oes sindicais da fabrica: eram eleitos para comite de empresa, comite de higiene 
e segurans;a, negociavam com os executivos. A maioria assumia responsabilidades po
Hticas em nivel local, no Partido Comunista Frances, no caso dos militantes da CGT, 
e no Partido Socialista Unificado ou no Partido Socialista, no caso dos militantes da 
CFDT. Algumas grandes figuras militantes safram desse meio dos profissionais da 
fabrica, seus nomes eram sempre evocados com respeito e admiras;ao e marcaram a 
mem6ria dos operarios da fabrica, como coma um OE. 

Henri - E depois, nesse meio tempo, foram tomadas medidas dentro da f.ibrica que 
mudaram isso; para ser P2, voce tinha de ser nomeado pela hierarquia, e como eu ja era 
militante, born, para os militantes a porta estava fechada, eles enrolavam o mais que podiam, 
tentavam desanimar as pessoas o mais que podiam ... de modo que ... 

Na epoca, isso parecia evidente ... 

Henri - E, mas sempre existiu dificuldade para os militantes na Peugeot, nao era um feno
meno novo, era ... Mas, ai, o fato de precisar ser nomeado pela hierarquia era uma dificuldade 
a mais, porque ate entao as coisas corriam relativamente bem, por prindpio, tradic;:6es ... 
Enfim, a gente tinha a nota do teste para Pl e com ela podia se candidatar ao teste para 
P2; a gente fazia o teste para P2, ficava como P2 algum tempo, mas era assim. Mas, ai, a 
complicac;:ao era justamente a nomeac;:ao da hierarquia ... Entao, os anos se passaram e eu 
nao podia me candidatar ao teste para P2, porque a hierarquia nao me nomeava. E a no
meac;:ao era P2/1, eu acho [ ... ]. Voce precisava ser nomeado P2 e em seguida fazer o teste 
para P3, entao fiquei bloqueado um born tempo, nao consigo me lembrar ... Entao, remei 
um born tempo ate ser nomeado para P2 pela hierarquia, em 1982 ... Foi com a lei Auroux, 
digamos que cles ficaram meio preocupados ... Af, finalmente, fui nomeado P2, mas ainda 
tinha uma obstruc;:ao da parte da minha hierarquia para eu fazer o teste para P3 e, contra 
isS<1, a gcnte nao pode fazer muita coisa porque, no fim das comas, e uma apreciac;:ao 
suhjctiva, c a argumentac;:ao contra isso e: eu fac;:o o meu trabalho, quero poder prestar o 
tcMlt', mas ... 
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As lutas em tomo do comite de empresa como enfrentamento de duas 
represen~oes do grupo operario 

Nos anos 1980, a CGT e em parte a CFDT concebiam o comite de empresa (CE) 
como um brai;:o armado institucional do sindicato. Caixa de ressonancia das palavras 
de ordem sindicais (ver a enfase em seu papel de contestar os diferentes aspectos da 
politica patronal), devia defender com vigor certa concepi;:ao da gestao das atividades 
sociais e culturais, exprimindo o ponto de vista da cultura "dada'' aos operarios e 
favorecendo a solidariedade entre assalariados. Tratava-se mais fundamentalmente de 
construir nas instituii;:oes do CE uma contracultura local capaz de resistir a influencia 
da Peugeot e fornecer quadros "operarios" de socializa<;::i.o as famflias operarias da regiao, 
em especial aos filhos (o que esta, por exemplo, no centro da argumenta<;::i.o contra o 
fechamento das colonias de ferias). E preciso levar em coma tambem que esse modelo 
cultural, representado igualmente pela gestao cegetista do CE, entrava em sinergia com 
a cultura desse sindicato por meio das formas de a<;::i.o militante nas oficinas. Havia 
uma divisao da ai;:ao sindical dentro e fora da fabrica com aquilo que chamavam de 
"Cidade" (que agrupava uma biblioteca grande, salas de reuniao etc.). A CGT ea 
CFDT perderam o CE nas eleii;:oes de 1984. 0 novo CE, dirigido por uma aliani;:a 
entre FO, CFTC, Siap e CGC, inverteu o curso das coisas e tendeu a "privatizar" as 
atividades oferecidas. Nesse sentido, a luta contra essa privatizai;:ao institufda pelo CE 
peugeotista foi uma verdadeira luta polfrica: uma crfrica a iniciativa individualista da 
nova gestao do CE. Eles denunciaram a dissolu<;::i.o das antigas praticas que produziam 
e reproduziam o coletivo e a polfrica que punha entre parenteses a vida conflituosa da 
empresa. De certo modo, essa politica contribuiu para destituir a fabrica de "realidade", 
operando assim uma especie de desvio do CE, que se concebia na mem6ria militante 
como uma propriedade dos assalariados com um papel de contrapoder mfnimo diante 
da "Peugeot". Encontramos implicitamente af uma concepi;:ao totalizadora do CE 
como instrumenco de politizai;:ao do social e da cultura, mas tambem do domestico 
e do privado que se opoe diametralmente a concep<;::i.o consumista da aliani;:a encre 
FO e CFTC de privatizai;:ao do social e do cultural, constituindo-se com isso uma 
modalidade essencial do trabalho de despolitiza<;::i.o conduzido pela direi;:ao da Peugeot 
e por seus aliados. 

As "questoes" pessoais na fabrica 

Um militante da CGT denuncia aqui a maneira como os agentes de controle misturam 
vida profissional e vida familiar. 

Nao acho que existam realmente "conselheiros de oficina''. Com a gente, em geral, sdo 
os agentes de controle que fazem uma entrevista. E se por acaso sentem que alguem cstd 
com algum problema, eles convocam o cara: "Nao sei, a gente esci disposto a conversar com 
voce, se esta com problemas de familia ou de dinheiro, emprestimo e tudo ... A ge11tc cstd 
disposto a ajudar, mas voce nao pode [em voz baixa] 'largar' a gc11tc ilMNlm ... St' ficar doc11tc, 
avisa a gc11tc quc est.I docntcl". Elcs comci;:am a jogar com Lt vlda fa111lll11r dcpols, ficAm 
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falando com ele ... Depois, tern outra pessoa que vem e diz: "Olha, o senhor Y veio falar 
com a gente, disse que a mulher dele esta querendo se divorciar ... ". E eles dizem: "E, o 
fulano falou com a gente. A gente conseguiu resolver o problema dele, foi ate la falar com 
eles". Eles dao exemplos precisos e em geral e alguma coisa fntima ... entre os caras, e eles 
dizem: "Voce veja, por exemplo, o problema do senhor Y ... ". 

E uma maneira de envolver as pessoas ... 

E ... porque, alem do mais, nao da ... Eles nao estao na pele deles ... Quando acontece um 
problema serio e tudo ... entao eles dizem: "E, falaram com a gente sobre esses problemas ... 
A gente sabe que voce esta de licens:a-saude, so que voce esta com um problema ... mas a 
gente esta disposto a ajudar ... ". Entao o cara consegue fazer um esfor~ no sentido de, mes
mo estando doente, vir trabalhar ... Conheci um cara que estava em processo de div6rcio e 
tudo, eles chamaram o sujeito e depois disso ele nao faltou mais, enquanto antes ele faltava 
muito. Fui falar com ele e af ele me disse: "Eles nao resolveram o meu problema ... mas me 
deram apoio moral". E disse tambem: ''A CGT nao me deu esse apoio ... ". Ainda por cima, 
ficou bravo com a CGT! Eu disse a ele: "Voce nao disse nada para a gente ... e depois, sao 
problemas pessoais, a gente nao quer ... ", e ele: "E, e, mas nao tern jeito ... nao pode ter medo ... 
tern de entrar nas quest6es pessoais ... ". Entao [a citica da dire¢o] tern retorno. 

O desafio das horas de delegafio para um militante de cadeia de 
produ?o 

Patrick, 35 anos, foi de 1981 a 1990 representante da cadeia de produ<;io na oficina 
de acabarnento. Deixou a fun<;io ha um ano. Ainda filiado a CGT, aceitou constar 
da lista de representantes de seu setor coma suplente. 

Eu, agora, ainda sou suplente, mas a gente nao tern mais as horas [de delega¢o], mais 
nada. 

Mas o Jato de os representantes terem horas de delegardo ndo provoca ciume? 

Born, digamos que a gente passa um born tempo em campo, ne! Os caras veem a gente ... 
[na cadeia de produs;ao] Eles sabem que a gente tern essas horas para eles e tudo ... Mas 
nao entendem que a gente tenha quinze horas [de delegas:ao], acham que a gente fica 
num escrit6rio ... Mas como em geral a gente esta em campo, a gente explica que tern isso 
e isso [para fazer], perde uma hora, tern mais aquilo, perde outra hora ... Em geral a gente 
ultrapassa as horas [de delega¢o], ne! Eles [os caras da cadeia de produ¢o] acham que 
a gente tern o tanto de horas que quiser, nao entendem que a gente tern quinze horas e 
so ... [Silencio.] E sao dos amigos. Ainda agora tern gente que diz: ''Ah, voce nao e mais 
representante, nao vai mais poder vadiar" e tudo mais ... Coisas desse tipo ... Born, o cara, 
o representante, perde um salario por ano ... E quando chegam as eleis:6es ou quando tern 
urna briguinha ou alguma coisa assim, a gente ultrapassa logo as horas ... E igual quando 
tern caras que chamam a gente por isso ou por aquilo ... Tinha meses que eu pegava 20, 
25 horas, dependendo! 

Eal o seu ,-heft descontava as horas? 

Ah, sim ... Born, tinha uns dois ou tres que me diziam: "Born, vou por uma hora a me
llON ••• ". A gente ultrnpassava uma hora, como chegou a acontecer comigo (alias, preciso 
"d1111· " CLll'ILI) ... Uma vez, a genie ultrapassou uma hora em mars;o, meia hora em abril, 
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eles marcaram tudo e depois "passaram a mao" num t'.mico mes, em julho, justo antes das 
ferias. E a1 me levaram duzentos, trezentos paus ... Eles pegaram todos os meses, aqueles 
mesesinhos em que eu ultrapassava meia hora, uma hora no maxi.mo. 

Mas eu tenho a impressdo de que os caras acham que o representante usa essas horas para vadiar, 
como voce disse. 

E sempre igual, os caras que trabalham onde tern um representante da CFTC, Siap ou coisa 
parecida [sindicatos da casa], os caras que ficam ali o dia inteiro, eles nao fazem nada. Ai eles 
veem realmente ... Os caras da CFTC, da FO, nunca estao la... Entao, os caras [da cadeia 
de produ<;iio] veem isso. A gente nao pode dizer que eles sao bobos, eles nao sao burros ... 
[Silencio, em seguida ele retoma outra ideia.J Era igual, antigamente, a gente distribufa 
panfletos, ne! E eles [os chefes] punham a gente contra a parede: "Voce nao tern licen<;a, 
nao tern direito [de panfletar]", mas os outros [representantes da CFTC, Siap] faziam o 
que queriam. Eu acho que eles pararam um pouco por causa disso. 

E agora, nessa historia de panfleto, eles ndo pegam mais nope? 

Nao ... Na RCl, eles deixam distribuir desde que nao fique jogado no chao, que a gente 
nao debc:e em qualquer lugar ... Eles dizem: "Voces podem deixar na area de descanso". 
Mas, em compensa<;ao, um representante como o Hamid nao consegue sair sem licen<;a ... 
Ah, ele nao tern muita moral. Ha um ano [pouco depois da greve de 1989], todo mundo 
estava com a moral la em cima, o conflito tinha acabado ... Em um ano, caiu! [Falamos 
das ultimas elei<;6es de representantes de oficina em que a CGT obteve 60% dos votos na 
RC 1. J Quando cheguei no sindicato naquela noite, logo depois teve um que veio para cima 
de mime disse: "E onde tern peao que da merda". Quer dizer, os caras da LO ... Ele s6 via 
isso ... E, porque no turno A, no turno B, o pessoal vota junto ... Mas eu disse a ele: "No 
chassi, tern peao, mas no acabamento tambem tern ... ". Mas eles dizem que foram eles que 
fizeram a gente perder ... Pode ser que o turno A tenha votado mal, ou o turno B, a gente 
nao pode saber, ne ... E sempre essa guerrinha ... [num tom irritado] 

E entre os refarmadores e os ortodoxos [do PCFJ, ainda existe tensdo? 

E, existe ... mas eu nao sou mais ... nao cuido muito dessa parte ... Born, foi um pouco isso 
que me chateou ... Sei que no come<;o tinha muita tensao ... Era terrivel ver essas coisas, se 
tinha uma reuniao, acabava em gritaria ... Tinha vezes ate que voava cadeira no sindicato 
e tudo ... Eu nao vi, mas teve ... Born, teve uma vez que voou uma cadeira, mas os caras 
nunca ficaram sabendo, era uma coisa entre a gente ... Born, a gente nao dava mais dinheiro 
para o sindicato ... 

A 3f3.0 do representante de oficina 

Patrick- [Hoje] o representante pode agir, mas nao sozinho ... s6 se tern gente atras dele. 
Faz duas semanas, mandei chamar o representante porque a gente estava em quatro e eles 
tinham eliminado um posto, entao a coisa nao andava. Depois, eles colocaram um cara a 
mais, mas ele nao fazia a mesma serie que a gente, estava em forma<;iio, tinha vindo para 
aprender. [ ... ] Mas a gente chama cada vez mais o representante para fazer trabalho de assis
tente social. 0 cara vai falar com ele: "Estao faltando mil pratas no meu contracheque!" ... 
Ele vai ate o escrit6rio e foi o cara que pisou na bola: ele nao informou as faltas no traba
lho ... Sao sempre coisas assim, no fim das comas ... Ou entao o cara volta de liccn<;a-sa1hlc 
e informa as faltas pal'a o chefe de equipc, llllando dcvi.1 informar par11 11 Previdenda ... 
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Ou entao dois ou tres meses depois: "Esta faltando isso, est:i faltando aquilo". Born, as 
discuss6es em torno da qualidade ainda d:i para defender: caras que sao punidos porque 
se esqueceram de fazer tal coisa e levam uma advertencia, isso.nao e normal! Mas essas 
coisas de contracheque ... E depois, os cil'.imes: "O outro tern quatro bonus por escolha, 
eu nao tenho nenhum ... ". A gente nao pode brigar por essas coisas. Voce vai dizer para o 
chefe: "Voce deu cinco bonus por escolha para fulano neste ano e nenhum para sicrano?". 
O chefe vai chamar fulano e dizer: "Voce nao vai ter mais bonus por escolha, a culpa e 
do sicrano, que reclamou''. Eu acho que o bonus tinha de ser dividido, ponto. [ ... ] Fiquei 
sem bonus por escolha e num (mico ano recebi rres: recebi dois naquele famoso dia em 
que saiu um artigo no jornal que dizia que quern nunca tinha recebido bonus por escolha 
ia receber ... [risos]. Oulho de 1992.] 

"Da desgosto militar ... a gente esta no limite do derrotismo" 

Mathieu -Ah, nao e f:icil militar, sabe ... A gente tambem nao est:i num ambiente muito ... 
Na semana [do turno] da manha, eu vejo, sabe ... De manha, a gente est:i no limite do der
rotismo ... Nao tern mais vontade ... Como todo o clima que existe em volta ... [Silencio.] As 
vezes nem tenho vontade de pegar as licen~ de delegac;ao para ir nesse ou naquele lugar ... 
porque ... nao tenho vontade ... A gente est:i desmoralizado, nao sente que os caras chamam 
a gente ... Andei conversando ultimamente com Richard, Pierrot e Hamid [representantes 
da CGT da RC] e e geral, nao e uma fase boa, a gente nao sabe o que fazer ... D:i desgosto 
militar ... As pessoas nao dizem coisa com coisa ... E isso, e aquilo ... [Mudando bruscamente 
e olhando direto em nossos olhos, faz uma pergunta direta:] "Mas voces, no nivel pessoal, 
voces nao analisaram os resultados das eleic;6es dos CE?". Oulho de 1993.] 

"O suprassumo da delega~o" 

Trecho da entrevista com Jerome, jovem operario, representante da CGT, 30 anos. 

Mas no nivel dos oper:irios, a gente ve que a coisa vai de mal a pior ... mesmo fora a radi
calizac;ao da vida no trabalho, o cotidiano na cadeia de produc;ao, e um "dane-se" total ... 
Um exemplo: ainda na semana passada, a gente distribuiu o Metallo [jornal da CGT] 
especial sob re seguro social; ali a gente explicava a maquinac;ao que faz com que nao sejam 
os altos sal:irios que financiem as pens6es ... Quando a gente distribuiu para os porteiros, 
eles entenderam, berraram, a gente sentiu que eles ficaram revoltados, mas depois ... [re
fletindo] eles vivem praticamente o momento. Entao, o interessante seria, sea gente quer 
fazer alguma coisa, juntar cinquenta pessoas que se "irritam'' no mesmo momento, ao 
mesmo tempo. Isso nao e f:icil. Eles vivem o momento. A gente viu isso ainda na semana 
passada, eles [a direc;ao] quiseram fazer uma velhacaria com o comec;o das ferias, quer dizer, 
queriam compensar no s:ibado o ultimo dia na fiac;ao. A fiac;ao e uma oficina trazida de 
Bart onde tern principalmente mulheres. Entao, a gente foi l:i, conversou um pouco com 
clas parn s.tbcr o que achavam. Elas discordavam, e claro, a gente via isso, mas quando a 
~C:11lt' 11rr11u111011: "Se ainda assirn eles irnpuserem a compensac;ao, o que voces vao fazer?". 
"1\11111, 111" 11r11tr vai vcr". So. Acl10 que tern cada vez mais situac;6es em que as pessoas 
dl1~urd1u11, 1110 11no Nnbrm u quc far.er. 
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Em parte porque tern a sensafdo de que ndo existem mais perspectivas, possibilidades reais de 
mudanfa ... 

Teve uma coisa que achei muito interessante na epoca das elei<;6es legislativas. Born, ga
nhou a esquerda, Jospin, as 35 horas sem perda de salario etc. Af eu conversei um pouco 
sobre polftica com uns caras para ver como eles estavam reagindo. Eles estavam bastante 
felizes, no fundo, por Jospin ter ganhado, porque assim era melhor, nao iam precisar se 
mexer, iam ter as horas, isto e, eles atingiram, eu acho, o supra-sumo da delega<;ao, do 
sistema delegat6rio. Agora, nao existe mais necessidade de representante sindical, a gente 
vai diretamente no governo. "Eles vao ajudar a gente." E isso e uma coisa que a gente ve 
o tempo codo hoje, que corresponde justamente ao individualismo, isto e, eu nao vou eu 
mesmo, eu mando os representantes. Tern gente ate que manda outro operario, sindica
lizado ou nao, para falar com o representante de oficina para nao entrar diretamente em 
contato com ele. [Risos.] 

A reda~o dos panfletos 

Como voces redigem os panjletos, conforme o humor de cada um? 

Um responsavel da CGT, OE - Depende ... 56 sei que fa<;o muitos ... Agora, pus Yvette 
para fazer um, e ela esta me tirando do serio, porque ja faz uns dias que estou dizendo para 
ela fazer, e acho que ela e que tern de fazer porque ela e secretaria do CHS e conhece melhor 
do que eu o setor, encao e ela que tern de fazer ... E depois, ela tern os colegas de setor que 
sencem a questao na pele ... Acho que e melhor deixar eles fazerem porque eles analisam a 
questao como sencem. [ ... ] Eu sou mais ... isto e, quando e um panfleto geral, eu tenho 
de ficar mais no estilo, nao diria austero, porque nao gosto, mas quando e um panfleto de 
setor, se preferir, eu gosto de trabalhar com ironia, muita ironia, entende, e posso dizer 
que, em prindpio, eles ficam mordidos ... Posso dizer que nao tern nada pior que a ironia 
para atingir alguem ... Me lembro de um panfleto: "Os AS no festival de Avoriaz", ali 
eu escrevi: "Salarios: 2 mil leguas submarinas" etc., depois dizia umas palavras e os caras, eu 
vi, eles se torciam de canto rir, e dois meses depois ainda pediam os panfletos. A gente tern 
de reconhecer que nem sempre consegue o resultado esperado, mas o objetivo do panfleto 
e ser lido, nao e? Entao! 

"Quando toda essa gente de brio for embora. •• " 

Gilles, OE, antigo responsavel da CGT, nos da uma entrevista no momento em que 
decide deixar a fabrica para seguir uma formac;:ao (julho de 1992). 

Em geral, os melhores militantes que existem nas oficinas sao justamente antigos sindica· 
lizados ou nao sindicalizados, mas que estao impregnados de um certo numero de ideias, 
prindpios [imitando um tom firme e seguro de militante]: "As coisas devem ser ditas como 
sao, e nao de outro modo". E, em geral, esses antigos concam na vida da oficina, mesmo 
que nao sejam for<;osamente os mais dinamicos no nfvel da luta, mas na vida cotidiana 
e tudo mais, eles passam um certo numero de ... You dar um exemplo: 1111 111i11ha ofici11a, 11 

gente sempre parou ns J 2h4"i [e Ila<> as 13 horas, horario "lep;a("], pe~IIYII II Nllrnla, ia pal"lt 
o vestidrlo etc. E 111 11 gente 111T11Nt11v11 todo mundo. S4o m~todn1 J, tl~Ao, dr reNi1t~m:i11 
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muito limitados, que nem sao percebidos assim, mas que, hoje principalmente, vao total
mente contra os objetivos da dire¢o. E isso conta nas oficinas. Quando toda essa gente 
de brio for embora, a gera¢o que ficar nao vai ser uma gera¢o impregnada de certa luta 
sindical ... Mesmo o pessoal de 30, 40 anos, e uma gera¢o que le muito menos, que e capaz 
de grandes revoltas, mas nao tern essa tranquilidade cotidiana que faz a gente ser capaz de 
se opor dia a dia, modestamente ... As vezes parece assim, mas isso permite formar um 
corpo ... [Silencio.] Isso, daqui a algum tempo, a gente nao vai ter mais. 





9 

ENFRAQUECIMENTO DO GRUPO 
OPERARIO E TENS6ES RACISTAS 

Ao longo de nossas numerosas estadias em campo desde a metade dos anos 1980, n6s 
acumulamos, de maneira esparsa, um material rico e ao mesmo tempo discorde sobre 
aquesta.o das rela¢es entre "franceses'' e "imigrantes"1, nao s6 nas oficinas (ver capitulo 3), 
mas tambem fora delas. No inicio, a questao do voto operario a favor da Fiente 
Nacional 2, menos ainda que a do "racismo operario", nao era para n6s um objeto de 

E por comodiclade de expressao que empregamos essas duas palavras. Por "irnigrantes" deve-se emender 
evidentemente os grupos que sao "visualizados" no espa~o local como estrangeiros, independentemente 
de sua nacionaliclade (o que explica as aspas). Na boca dos operarios locais, e em particular dos que 
moram em bairros onde sao levados a conviver com a popula~o estrangeira residente, a expressao "os 
imigrantes" remete aos "magrebinos" (argelinos e marroquinos) e aos turcos. Esse grupo e socialmente 
heterogeneo (por exemplo, os argelinos formam uma imigra~ao antiga, datada dos anos 1950 a 1960, 
apesar de terse renovado constantemente), mas seus diferentes elementos tern em comum o fato de 
compartilhar do mesmo estranhamento por parte dos "aut6ctones" em fun~ao de sua aparencia fisica 
(a fades, a cor da pele, as roupas tradicionais usadas pelos "velhos") e de seus habitos culturais (em 
primeiro lugar a religiao, mas tambem os habitos alimentares, a divisao sexual dos papeis, a maneira de 
educar os filhos etc.). Essa denomina~o exclui os imigrantes de imigra~o antiga, como os espanh6is e 
os italianos, assim como os de imigra~o recente, como os portugueses e os iugoslavos. Esses imigrantes 
"europeus" nao serao os ultimos a to mar distancia dos "arabes" ou dos "turcos", de acordo com uma lei 
bastante conhecicla dos historiadores da imigra~ao. Portanto, no grupo dos operarios locais, podemos 
distinguir, de um !ado, o grupo dos "estabelecidos", no sentido de established (oper.irios franceses, mas 
tambem operarios de imigra~o europeia, como espanh6is, portugueses e mesmo iugoslavos, que em 
geral construiram suas casas, educaram seus filhos, instalaram-se na regiao etc.) e, de outro, o grupos 
dos outsiders vindos para a Fran~a, que compreende os imigrantes dos anos 1970 (marroquinos e 
turcos). Os argelinos instalados de longa data na regiao sao vistos tanto como "ex-colonizados" quanto 
coma "vencc:dores" da guerra de independencia. Ao longo dos ultimos anos, com o recrudescimento 
Ju iHl11miH1110 1m Ira c: na Argelia, a suspeita de trazer a amea~ islamita para terras francesas pesa cada 
vc1. molN Nnbrc des. 

N" ,1,1\·Au prrNldr11rh1I de 11)95, a Frcnte Nacional, com Jean-Marie Le Pen como candidato, foi o 
11"r1i~lu 1111llllrn fr"lll~N lJUC' uhtcvc 11 11111iur propnr~fto de votos opcrarios (30%). 
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pesquisa em si. Mas a partir de 1993-1994, como o tema estava cada ve:z mais presente 
em campo e aparecia com frequencia nas entrevistas (com os operarios, mas tambem 
com os professores e os assistentes sociais), n6s nao podiamos ignora-lo e nao levar 
em conta sua importancia em relas;ao ao nosso objeto de pesquisa. Ao mesmo tempo, 
as interpretas;6es propostas por numerosos cientistas politicos a respeito do enraiza
mento da Frente Nacional nos meios populares 3 nao correspondiam, de todo, com 
nossas observa<j>es. Embora esse voto, sem duvida nenhuma, tenha uma forte dimensao 
de protesto, nao podemos desconhecer o fundo estrutural contra o qual se destacam 
as relas;6es entre operarios franceses e operarios imigrantes hoje, isto e, o contexto de 
"vulnerabilidade de massa" (para retomar a expressao de Robert Castel), que foi descrito 
em grande parte nos capitulos anteriores: a deteriora<;:iio das condis;6es sociais de 
existencia (nivel de vida, insegurans;a, angustia em rela<;:iio ao futuro), a concorrencia 
no trabalho, a diminuis;ao das esperans;as de promos;ao (para o pai e para os filhos), 
a ideia fixa da desqualificas;ao social, a esperans;a e a deceps;ao ligadas a continuas;ao 
dos estudos. E levando em conta esse pano de fundo que se pode compreender a 
atra<;:iio pelas tematicas da Frente Nacional nos meios populares, e em especial pela 
da "preferencia nacional". 

Um fato chamou particularmente nossa atens;ao no inkio dos anos 1990: a coin
cidencia entre o fato de a CGT ter subido posis;6es nas novas oficinas de montagem 
(60% dos votos na RCI) e o aumento regular de votos a favor da Frente Nacional 
nas cidades operarias da regiao (entre 20% e 25% de votos nas elei<j>es presidencial 
e municipal de 19954). E claro que nao podemos deduzir dessa coincidencia uma 
identidade entre os operarios que votaram na CGT nas eleis;6es profissionais da fabrica 
e aqueles que votaram na Frente Nacional nas eleis;6es legislativas ou presidenciais. 
Contudo, podemos legitimamente supor que certo numero deles votaram na Frente 
Nacional e isso nos instigou a aprofundar a compara<;:iio das relas;6es entre "franceses" 
e "imigrantes" no interior da fabrica e no espa<;:o social fora dela. 

Uma de nossas hip6teses para explicar essa assimetria dos votos nesses dois espas;os 
sociais e que a cristalizas;ao racista nos meios populares ocorre menos em relas;ao ao 
comportamento dos pais imigrantes na fabrica do que em relas;ao ao dos filhos fora 
dela. Em outras palavras, o que restou de destino compartilhado e de lembran<;:as 
comuns ( trabalho, lutas, "brincadeiras") entre velhos operarios na fabrica ainda forma 
um escudo protetor contra a "contaminas;ao" das ideias racistas. No entanto, fora 
da fabrica, esses mecanismos nao existem, ou nao existem mais, e assim dao espas;o 
ao crescimento da espiral racista de uma parte do grupo operario - "estabelecido", 

3 Por mais instrutivas que sejarn em termos de geografia eieitoral, as analises dos "cientistas politicos" 
envolvem em geral conceitos frouxos e discutiveis ("populismo", "lepenismo de esquerda'', "anomia 
urbana" ... ), que n:io permitem dar conta verdadeirarnente da complexidade das atitudes politicas desse 
tipo de eleitor. 

• Em especial, nos quatro grandes conjuntos habitacionais ocupados por operarios espccializados, em Slid 

maioria de farnflias imigrantes (magrebinas ou turcas), ou nos bairros ondc cxls1c uma prnximldndc 
espacial entre as famflias operarias francesas quc vivcm cm casas c ns liun{liA• lml11ru111rs 11uc mornm 
nos apartamcntos dos conjuntos habit11clon11lw. 
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mas a caminho da desqualificas:ao - contra jovens oriundos da imigra¢o, vfrimas de 
desemprego e de diversas formas de estigmatiza¢o. 

Nas empresas, os velhos "franceses" sentem-se ao mesmo tempo distantes e pr6xi
mos dos imigrantes (os militantes referem-se a des como "velhos colegas imigrantes"), 
que tambem tern 25 anos de fabrica. Sentem-se "explorados" como des. Mesmo que as 
rela<;:6es entre franceses e imigrantes sejam tensas em alguns momentos (por exemplo, 
na epoca da guerra do Golfo ou durante as fases de terrorismo islamico na Frans:a), 
ainda existe certa solidariedade que se recria em funs;ao da hostilidade contra a Peugeot 
e da absoluta desconfians:a em relas:ao aos "chef es". Alem disso, na fabrica de Sochaux, 
esses imigrantes - em sua maioria cansados e envelhecidos precocemente - nao sao 
percebidos como concorrentes no mercado interno de trabalho: de um lado, porque 
foram pouco a pouco eliminados da fabrica (sobraram menos de 10%); de outro, 
porque quase sempre sao colocados em postos "duros". Se ficam a distancia e nao 
fazem proselitismo religioso (como aqueles que os operarios franceses chamam de 
"barbudos"), nao sao considerados uma ameas:a real. 

Nas entrevistas ou observas:6es, os discursos que se referem de forma explicita 
aos "imigrantes" (ver boxe "Questao de metodo") na maioria das vezes concernem 
aos filhos: o termo "imigrantezinhos" serve em geral para designar os filhos de arabes. 
Alias, em geral por receio de serem suspeitos de "racismo" quando enveredam nesse 
campo para denunciar a ma conduta de certos jovens, os entrevistados tomam o 
cuidado de distinguir os pais - que "deram duro'' - dos filhos, acusados, sobretudo, de 
"vadiagem" e de falta de respeito. Esse discurso dos velhos operarios sobre os "jovens 
imigrantes" tambem exprime os temores que surgiram com a concorrencia entre 
jovens pouco ou nao diplomados no mercado externo de trabalho 5• Mase princi
palmente fora da fabrica, nos conjuntos habitacionais e no espas:o publico, como 
vamos ver, que as distancias entre "franceses" e "imigrantes" se revelam, que as 16gicas 
de desvalorizas:ao material redobram as deprecia<;:6es simb6licas. 

1. Um 14 de Julho entre opera.rios profissionais 

Evocaremos aqui uma das cenas mais "duras" que presenciamos ao longo desses anos em 
campo, e durante a qual, de maneira complexa, surgiu a questao dos imigrantes. 

Estavamos em 13 de julho de 1989 na regiao de Montbeliard. As comemora<;:6es 
do 14 de Julho estavam sendo preparadas por toda a parte (era o ano do bicentenario da 
Revolus:ao Francesa). Passamos a tarde com Daniel Z., filho de um operario da f.ibrica. 
Conhedamos o pai de Daniel havia alguns anos: ele era OE em Sochaux, mas nao na 
cadeia de produ¢o; de origem camponesa, nao exercia atividade sindical, mas tinha 
carteirinha da CFDT havia muito tempo. Ele trabalhava "a margem", cuidando de 

' Nesse cnso, IIN sensihilidades sao exacerbadas. Ainda que na fabrica de Sochaux os filhos de a.rabes ou 
clc l\11'"1• •rl"m 111111hc111 "filhos do pcssoal", os ourros devem vir antes deles. A presenc;a de filhos de 
lmljll'"lllrN 1111 lurnl dr 1rah:1lho c pcrccbida pelos pais franceses como um favorecimento aos "imi
jll'lllllft, 111111 p111v,1 (1111 slnnl) de 1111rn espcdt' de discri111ina1rao positiva nao dita que privilegiaria os 
"l111l1r11111••" ,111 ,lrll'l111r11111 duN rilhnN de "lhrn<.:cNCN°', 
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um enorme jardim aonde ia todos os dias. Alem da satisfa<;ao de jardinar, que vinha 
de sua origem camponesa, ele nao fazia misterio da economia que aquilo represemava: 
"A gente tinha filhos para alimentar". Sua mulher, que era faxineira, tinha uma per
sonalidade forte, energica e eficaz: trazia todo mundo na linha. Ela militava em varias 
associas;6es, entre elas a de pais de alunos. Os quatro filhos foram hons alunos no 
ensino secundario e na universidade. Daniel, o mais velho, na epoca aluno de classe 
preparatoria provincial, pretendia fazer literatura em Paris. Portanto, tratava-se de 
uma familia de OE que, sob muitos aspectos, distinguia-se claramente das outras e 
podia ser aceita pelos OP. A familia morava num loteamento formado havia cerca de dez 
anos e ocupado por operarios (na maioria qualificados), agentes de controle e alguns 
funcionarios da fabrica. A maioria das familias era de antigos residentes de conjuntos 
habitacionais que haviam se mudado dos predios nos anos 1980, quando a presen<;a 
das grandes familias de imigrantes se tornou cada vez mais "invasiva''. 

Passamos a tarde conversando com Daniel a respeito de seu trabalho e de seus 
estudos, depois jantamos com ele e falamos descompromissadamente sabre seus anos 
de colegio, Montbeliard e arredores. Ele tinha horror desse mundo operario, que 
descreveu como "pequeno", "tacanho", "mesquinho" (termo quevoltavacom frequen
cia a sua boca), fechado em suas rivalidades; seu sonho era escapar daquilo. Sonhava, 
sobretudo, com Paris, com a cidade grande, amplamente aberta, um mundo que lhe 
parecia muito distante da "estreiteza'' das pessoas da regiao. Haviamos sido convidados 
a comer a sobremesa e a tomar o cafe na casa dos pais. Eles estavam agradecidos por 
cuidarmos de seu filho. Daniel nao nos acompanhou, como se nao quisesse "assistir" 
aquilo, nos ver com os pais. Eram 22 horas. A familia, que havia convidado varios 
vizinhos, colocou algumas mesas na garagem, no subsolo da casa, por isso o clima era 
muito diferente daquele que poderia reinar numa sala de jantar ou de estar. Desde as 
19 horas, estavam fazendo a "festa'' na garagem: aperitivos, bebidas, vinho do Jura; 
as ferias estavam se aproximando e soprava um vento de liberdade. Tres ou quatro familias 
de vizinhos estavam presentes, entre elas a dos G., ao todo umas doze pessoas. 0 meio 
social era homogeneo. Tambem estava preseme Henri H., de cerca de 50 anos, chefe 
de equipe da fabrica, acompanhado da mulher. Politicamente, o meio era claramente a 
esquerda: varios haviam militado no Partido Comunista e no Partido Socialista. 

Quando entramos na garagem, fez-se imediatamente silencio, depois fomos 
saudados com brincadeiras ruidosas: "Chegaram os parisienses!". Foram amaveis, 
mas deram enfase seja ao fato de sermos duplamente estranhos (a regiao e·ao meio 
operario), seja a idade e ao status que nos separavam. 0 mais velho de nos (Michel 
Pialoux) foi chamado a noite toda de "mestre" (em respeito ao seu status de "professor 
doutor"), e o mais novo (Stephane Beaud), por·seu status de "assistente", foi apelidado 
de "contramestre" por Guy, um vizinho da familia, operario qualificado da fabrica. 
Ele empregou a expressao "mestre e contramestre" a noite toda, fazendo os outro8 
(amigos dele) rirem a nossa custa. 

Os convidados estavam na sobremesa e ja haviam bebido o suficiente -havia variaa 
garrafas vazias sobre as mesas. Estavam esperando pornos. Os pais de Daniel havlam 
avisado que vidamos; n6s serfamos a "sensa«;l\o" da noire: profe11orcN 1111lvcrsltarlo11, 
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parisienses, metidos com os OE "la de cima'' da cidade e vistos, de certo modo, como 
bastante pr6ximos dos imigrantes do bairro Grandval. Clima animado, regado a alcool 
(o dia havia sido muito quente, havia um ambiente de festa, roj6es estouravam do 
lado de fora). Pornos convidados entao a nos sentar ea comer um pedac;:o de bolo. 
Conhedamos a maioria dos que estavam la. Muitos estavam mais ou menos a par 
de nossa investigac;:ao na regiao. Sabiam quern era Christian Corouge e, a partir do 
que os pais de Daniel haviam explicado, faziam uma ideia de nossa iniciativa. Em 
compensac;:ao, nao conhedamos Guy. Como teve um papel importante nessa noite, 
vamos apresenta-lo mais longamente. 

Operario qualificado, Guy estava na casa dos cinquenta e era entao do Partido 
Comunista. Havia lutado na guerra da Argelia e tinha uma especie de hostilidade 
visceral contra os arabes: pertencia aquela gerac;:ao da guerra que nunca conseguiu 
esquecer. Nao "suportava'' o fato de nos interessarmos pelos OE, em geral, e pelos 
imigrantes, em particular. Ao mesmo tempo, nao gostava do nosso trabalho e nos 
fez emender que tambem nao "gostava'' de n6s. Sob o efeito da bebida, entregou-se 
logo as suas paix6es e revelou seus pensamentos sobres n6s e os arabes. Naquela noi
te, "explorou'' a situac;:ao, a conjuntura - vespera do 14 de Julho de 1989, dima de 
brincadeira- e nosso "interesse" pelos operarios. Fez brincadeiras que nao poderiamos 
censurar sem passar por ranzinzas, por pessoas que nao sabem "viver" ou "rir". Ao longo 
de toda a noite, fez "provocac;:6es" contra os imigrantes, assim como tambem contra 
as mulheres, os professores e os "intelectuais". 0 contexto era singular: ele sabia que 
estavamos encurralados, nao podiamos ir embora, passar uma lic;:ao de moral, protestar 
ou desrespeitar as leis da hospitalidade. Nao tinha sido ele quern tinha convidado, 
por isso estava em vantagem. 

Foi no momento em que comec;:amos a comer que, de repente, ele tirou do bolso 
do blusao uma granada militar - uma bela granada dos anos 1960 -, fingiu desarma-la, 
girou-a sobre a cabec;:a e berrou: "Fora, seus ratos! Vai explodir, vao embora!". E jogou-a 
debaixo do mesa, na nossa direc;:ao. Todo mundo ergueu as pernas, levantou-se, gritou, 
olhou para os outros com cara de: "Dessa vez ele exagerou". Guy sentou-se, rindo as 
gargalhadas da brincadeira que havia feito. As mulheres vieram se desculpar por ele: 
"E o showzinho dele, nao fiquem zangados, ele bebeu um pouco ... E uma mania, 
ele sempre faz isso quando tern gente ... " [ subentenda-se gente importante]. Entendemos 
logo que o que ele queria evocar era a "limpeza''. Seu gesto remetia a guerra da Argelia: 
em nossa honra, se e que podemos dizer assim, ele simulou que arremessava uma 
granada numa [vila]. Quern participou da guerra da Argelia em geral relata casos 
assim: os soldados cercavam as aldeias e, se desconfiavam que havia Jellouzes' no local, 
jogavam uma ou duas granadas. 

Quando a comoc;:ao diminuiu, e depois de todos ja terem rido o suficiente da 
traquinagem, eu (Michel Pialoux) fui me sentar a mesa de Guye comecei a conversar 
com ele. Entendi que nao poderia evitar essa conversa. Nao falar de seu gesto, nao 
retoma-lo, seria ignora-lo, dar uma indicac;:ao de desprero que Guy poderia levar a 

C :11111l,~1,111t1 ii~ 1'1·r111r dr l ,lhrrrn1,Ao Nndnnnl, pnrtldo polftko criado cm 1954. (N. T.) 
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mal. Alias, os outros convidados, que gostariam de esquecer o incidente, teriam pre
ferido que eu nao iniciasse essa conversa. Emao, comecei a falar com Guy: fabrica, 
mudanc;:as no trabalho, sindicato, politica. E claro que ele me fazia perguntas sobre o 
que eu estava fazendo, o que tinha visto. Duas ou tres pessoas entraram na conversa, 
entre elas duas mulheres: a dele e a do agente de controle. No inicio, vieram as frases 
aduladoras, do tipo: "Voce sabe mais do que eu", "Voce conhece a hist6ria melhor do 
que eu", mas, como a conversa se estendeu, pude rapidamente distinguir o essencial: 
"Na verdade, voce viu O mesmo tipo de gente para a sua investigac;:ao, OS que estao 
sempre se queixando. E sempre <lesses mesmos caras que se fala, nunca dos outros". 
De certo modo, ele tentou nos dizer que n6s, os "intelectuais", somos atraidos por 
esse "tipo de gente" e nao queremos enxergar que pessoas como ele tambem estavam 
condenadas a uma vida mediocre, que nao mereciam, porque haviam conhecido ou
tro tipo de vida antes, porque "estavam predestinados a um destino melhor". Com o 
passar dos minutos, tudo isso comec;:ou a ser dito de maneira cada vez menos gentil, 
cada vez mais agressiva. Ele reprovava a minha camaradagem com Christian Corouge, 
mas nao ousava dizer isso na minha cara. 

Varios temas se entrelac;:aram. Os imigrantes: "S6 tern para eles! Nao se fala nos 
outros! Eles invadiram a gente e ninguem diz nada. Vieram para trabalhar como 
serventes, ja e muito poderem ficar. Que deixem a gente em paz! Os OE, no fim, nao 
sao tao coitados assim! Mas dos OP (como ele), que foram abandonados, que foram 
passados para tras pelos tecnicos, deles ninguem fala. Sem duvida, a Peugeot explora 
OS operarios, mas nao e tao ruim quanto dizem". Para ele, nos dramatizamos, pintamos 
um quadro escuro. E verdade que as coisas estao piorando no trabalho, mas, mesmo 
assim, o verdadeiro problema e a queda continua dos salarios, a falta de perspectivas. 
Em resumo, de roldao fui metralhado, subjugado. E, para complicar a situac;:ao, ele 
multiplicou as provocac;:oes contras as mulheres, na frente da pr6pria esposa, que nao 
dizia nada ( ou protestava timidamente quando ele ia longe demais), enquanto a esposa 
do chefe de equipe e as outras protestavam, "brigavam" com ele. Nao guardei uma 
lembranc;:a realmente precisa dessa troca de palavras, ditas num ambiente bastante 
particular. Mas entendi logo que era a n6s que se destinavam, que era a n6s, os "inte
lectuais" que estavam fazendo uma investigac;:ao sobre os "operarios", que ele queria 
provocar. Seu discurso se apoiava num argumento que voltava constantemente: "Voces, 
os 'imelectuais', que acham que podem falar dos operarios, voces se deixam iludir, 
tomam tudo ao pe da letra, se deixam levar pela emoc;:ao e nao veem o que acontece 
realmente. Mas n6s nao estamos dispostos a nos deixar engambelar pelos arabes, pelos 
OE piolhentos de Grandval. Quanto a Corouge ('seu colega', como ele diz), ele ad
mitia que havia dois ou tres OE frequenciveis, assim como meia duzia de imigrantes 
'legais', quando muito. Mas o problema nao e esse. 0 problema e que ninguem fala 
de 'n6s', os que realmente sao merecedores, os 'verdadeiros' operarios". 

Fiquei surpreso com o modo como uma tematica cegetista/comunista - que ex
pressa hostilidade contra a fabrica, contra os patr6es - acaba se articulando com uma 
tematica de 6dio ou menosprezo pelos imigrantcs. Tentei faze-lo volrnr ,10 scu ato: o 
arremesso du gmnnda. Que sentldo querln dill' ~qullo? Pui prudanta, Hit' Nt' l't'L:11Nou 111c: 
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explicar em essencia, respondeu dando risada ("Voce so precisa adivinhar"). Procurou 
olhares cumplices a sua volta, sem encontrar, alias. "Rato", "cabra", "negralhada" nao 
sao palavras que se assumem, mas quando se esta entre amigos ... Certamente pesou na 
fama que dnhamos de nos preocupar de preferencia por OE- imigrantes, portanto -, 
dos que moravam na parte alta da comuna, em Grandval. Alem disso, entre os filhos de 
operarios, nos nos interessamos por um (Daniel) que demonstrava por todo o seu 
comportamento que nao suportava a vulgaridade do bairro, das oficinas, da fabrica. 
Por tudo isso, os convidados sentiram confusamente que estavam sendo questionados, 
eles e sua maneira de ser, e isso aumentava o menosprezo de que tambem se sentiam 
vftimas na fabrica. Esses velhos OP, que em outros tempos teriam posto um freio a 
essa escalada de ideologias racistas, ao envelhecer desenvolveram com a poHtica urila 
rela<;ao dnica, estimulada pelos acontecimentos dos ultimos dez anos. 

Guy pertencia aquela velha gera¢o de OP comunistas que tinha entre 50 e 60 anos 
e estava em pre-aposentadoria ou prestes a se aposentar. Muitc:is lutaram na guerra da 
Argelia entre 1954 e 1962. Na f:ibrica, tiveram a possibilidade de "subir", mas tinham 
afinidades com o controle de baixo e com os militantes. Na epoca, pareciam desiludidos, 
muito poucos ainda eram militantes ativos; com a derrocada do comunismo, sofreram 
uma grande desilusao polfrica e tendiam a adotar um tom sarcastico, a nao esconder 
mais o desprezo que sentiam pelos OE e pelos imigrantes. Na f:ibrica, ainda votavam 
na CGT, mais por fidelidade, porem, do que por convic¢o. Viram o mundo deles ruir. 
Se, por um !ado, faziam reflex6es contra a direita - em especial porque detestavam a 
Peugeot e tudo que ela simbolizava -, por outro, tambem podiam fazer comentarios 
claramente racistas. Entretanto, na frente dos "intelectuais", eles controlaram o discurso 
e, em prindpio, nao dei:xaram transparecer esse !ado deles mesmos. 

Veremos que essa atitude dos OP difere dados OE que tern contato com fam{lias 
imigrantes nos conjuntos habitacionais. A proximidade espacial vai de par com a 
concorrencia pelo uso dos equipamentos coletivos do espa<;o urbano (escola, material 
cultural ou esportivo, escadas e entrada do predio). Gostarfamos em particular de 
insistir nos conflitos em torno da escola e da educa¢o das crian<;as. 

2. OE contra imigrantes 

Nos principais bairros formados pelos conjuntos habitacionais da regiao, a maioria 
dos conflitos entre "franceses" e "imigrantes" ocorre em torno da maneira de educar 
as crian<;as e os adolescentes6• Em primeiro lugar, a crftica mais frequente diz respeito 

6 Para compreender as tens6es existentes entre as famflias instaladas de longa data no bairro ( tan to 
francesas coma de imigra~o antiga) e as recem-chegados (familias de imigrantes que chegaram no 
fim dos anos 1970 e nos anos 1980), e preciso levar em considera~o, de um !ado, a concentra~o de 
famflias de imigra,;:iio recente (marroquinos e turcos) nos bairros classificados em DSB (Desenvolvi
memo Sodnl dos Bairros) e, de outro, a fordssima sobrerrepresenta~o de filhos de imigrantes entre 
os JnvcnN ilr mrnns dr 20 a nos. Esses dois fatores, conjugados com a sobrerrepresenta~o de jovens 
de lll'lll~lll h11l111·~111r r111rr ,1 populai;llo de desempregados nesses bairros, concorrem para garantir a 
lill'lt Yl1lhlliil-1I, ,Im "l111l11,r11111d' no cspa<;o p{1blico e concentrar as conHitos no modo de educa~o 
du• Hlh111 1111 11111·111111111r1•111,111n rm dmc. 
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ao numero de filhos dos imigrantes: eles tern "demais", nao aprenderam a "parar"7• 

Negando-se a concentrar o investimento educacional em uma descendencia restrita, 
eles comprometem o futuro dos filhos. A acusas;ao de descuido alimenta-se tambem da 
suspeita - cada vez maior a medida que aumenta a crise do emprego - de um desvio 
dos fundos publicos em detrimento dos "franceses". Essas praticas de natalidade sao 
o que mais choca a sensibilidade dos opera.dos franceses, em sua maioria convertidos ao 
malthusianismo 8• Nao faltam casos em que os entrevistados citam, com espanto, familias 
magrebinas em que a diferens;a de idade entre os conjuges e enorme (o marido tern 
50 ou 60 anos e a mulher tern menos de 30) e o crescimento da fam.i'.lia parece nao 
ter limites. Em uma de nossas ultimas estadas em campo Qulho de 1997), ouvimos 
o caso de um marroquino de cerca de 55 anos citado como exemplo da "irrespon
sabilidade" de certos imigrantes: ele ja era pai de uma fam.i'.lia numerosa, sofria de 
um cancer incuravel e tinha feito outro filho na mulher: "Uma hora a gente tern de 
parar!", diz, ultrajado, o operario (frances) entrevistado. 

Em segundo lugar, as fam.i'.lias grandes, pela liberdade dada aos filhos, pela ausencia 
de uma ·"vigilancia'' estrita, pela falta de rigor dos horarios, encarnam o modo antigo de 
educas;ao popular, com o qual uma parte crescente de familias populaces francesas queria 
romper para maximizar as chances de promos;ao dos filhos. Os filhos de imigrantes sao 
acusados de "vagabundear" ate tarde da noite, de fazer barulho, de "responder" para 
os adultos, de serem "mal-alimentados", "malvestidos" e de parecerem "mendigos". 
Grande parte dos mexericos gira em torno do "dinheiro": importa menos o n.i'.vel de 
renda dos "imigrantes" - os baixos salarios dos pais sao compensados pelos benef.i'.cios 
sociais (os "auxilios", que estao no centro das conversas e da rivalidade entre franceses e 
imigrantes) - do que a distribui9ao dos gastos e as prioridades or9amentarias expressas 
por ela. Os pais imigrantes que continuam mais ligados ao pa.i'.s de origem (em especial 
os marroquinos e os turcos) tern um comportamento de economia fors;ada para poder 
financiar os retornos, caros e frequentes, a terra natal, o que os leva a restringir sistema· 
ticamente os gastos com os filhos. As despesas com educas;ao sao tratadas como custos 
flutuantes, que variam conforme as prioridades do momento, enquanto os gastos ligados 
ao pa.i'.s de origem e a manutens;ao da sociabilidade na fam.i'.lia expandida - vistos como 
acess6rios pelos nao imigrantes - sao custos fixos. Esse comportamento de consumo 
e o inverso do comportamento dos operarios franceses e estrangeiros da regiao, que 
poem os gastos "com'' os filhos em primeiro plano. 

As conversas em torno dos "imigrantes" evocam de maneira recorrente a destina9ao 
do dinheiro publico: uma parte do dinheiro "deles" e dinheiro "nosso", resultado da 
redistribui9ao. Esse e o argumento que as fam.i'.lias francesas dao para justificar o "di
reito" de olhar e comentar as escolhas ors;amentarias dessas familias imigrantes. Essas 

7 Sob muitos aspectos, essa critica e comparavel a que as classes medias faziam das classes populare11 

nos anos 1945 a 1965, de "parecerem coelhos". 

8 Esquecem-se talvez com muita facilidadc do custo do con1rolc d:1 naialidade cm 1ern1os de perd11 du 
calor do lar (o quc e muitu hem descrlto pnr Hoggan no cnso tins fo111rlh1N populnrcN lnglcNIIN) e do fim 
dn "prole<;ftn lmedl11111" de ,111e liil11 Rnher1 Cu11el, l11U e, u •e1uo de 11Jml• 1m\nrn, de 1nlldurlt'dNdl.', 
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escolhas sao sutilmente identificadas e dissecadas pelos "vizinhos" que usam a mesma es
cada ou moram no mesmo "bloco" e conhecem em detalhe os prindpais componentes 
do modo de vida de cada um. Assim, os gastos dos imigrantes considerados inuteis 
ou de ostenta<;:io, segundo a norma de consumo "francesa" - o consumo das famflias 
operarias serve de referenda local-, sao sempre fortemente criticados 9 como expressao 
de praticas arcaicas ("Eles nao estao mais na terra deles; depois de tanto tempo aqui, 
eles podiam fazer um esfon;o"). Num dia, fica-se sabendo que tal imigrante de tal 
"bloco", pai de famflia numerosa, comprou um J7 (furgao da Peugeot) e, no outro, 
que comprou uma quantidade enorme de presentes para levar para a sua terra, ou que 
alguem pediu um mes de licern;:a "nao remunerada'' para ficar dois meses em seu pafs. 
Todos esses gastos seriam feitos em detrimento do investimento na educa¢o. Como 
se diz em geral: "Enquanto isso, as crianc;:as apertam o dnto", "Voce nunca ve um 
filho de imigrante com uma biddeta, vai tudo para a compra do carro para a volta'' 
etc. Esses arbftrios orc;:amentarios levam a um sistema: ainda segundo esses mesmos 
comentarios, os gastos dos "imigrantes" ocorrem sistematicamente em detrimento dos 
filhos e em proveito do pafs de origem, e, se seguirmos a 16gica do radodnio implfdto 
dos operarios locais, em prejufzo do pafs de acolhida, se nao "contra'' ele. Nesse sentido, 
eles sao alimento constante para a cronica dos "mexericos" do bairro. 0 "du.me" 
esta no centro desse processo. No cerne dos pequenos atos de acusa<;:io feitos pelos 
"vizinhos" contra esse tipo de imigrante, encontramos a ideia de que eles sacrificam 
o bem-estar e o futuro dos filhos em nome da pr6pria vaidade de imigrante, porque 
querem aparentar que subiram na vida quando retornam a terra natal. Procedendo 
desse modo, eles nao agem como "hons pais", preocupados com os filhos. Por isso, sao 
objeto de uma condena¢o moral inapelavel por parte dos operarios franceses (assim 
como de outros imigrantes que se adaptaram a norma oddental), que os acusam de 
hipotecar o futuro dos filhos. 

A presenc;:a das famflias imigrantes 10 e de seus filhos nos conjuntos habitadonais -
o peso que tern nas escolas de ensino fundamental em ZEP, a forte visibilidade das 
crianc;:as no espac;:o publico (nos arredores dos blocos, nos cafes, nas feiras, nos supermer
cados, nas prac;:as etc.) - evoca o amigo modo de educa¢o popular e lembra as famflias 
francesas (que tentaram se afastar desse antigo modo de educac;:ao) aquilo com que 
romperam para garantir a promoc;:ao escolar e profissional de seus filhos. 0 "investi
mento" escolar supoe, alem de um certo numero de condic;:oes materiais de esrudo (por 

9 Assim como elas, alias, sao criticadas por outros operarios franceses. Essa atitude nao visa especificamente 
as famllias imigrantes. Ela e uma das molas do ethos economico e da moral das classes populaces. 

10 As famllias imigrantes que moram nesses conjuntos habitacionais sao familias particularmente gran
des (em geral mais de seis filhos), cuja descendencia se espalha ao longo do tempo. Os filhos ficam 
em casa ate bem depois de terem saido da escola (em geral ate um casamento tardio). Os meninos 
mais velhos sao, normalmente, desempregados ou "estagiarios" (e, nesse caso, tendem mais ainda a 
dcscmpcnhnr n papcl de "guardioes da rradic,ao", em especial a dos papeis sexuais), e os mais novos 
brl11c11111 t'1t1hnlxn dn C"m1d11 (sen "tc:rrit6rio"). Alem da divisao tradicional dos papeis, que ordena que 
ON 1t1C'lll111u C'Volunm li1r11 dc L'IIHII, ns "adolcscentes" do ginasio ou do colegial nao podem ficar em casa 
pnn1u, nan 1t111 HIIN~n 11111·11 clcN (cm gcrnl dividcm o quarto com um ou varios irmaos), ou como 
l'rC''IUfl1lfl11flll• 111,.1-111 nu fllll'rVIMtnN, "1c111 muil'U barulho". 
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exemplo, tranquilidade e espas;o para estudar), o isolamento do grupo familiar em si 
mesmo e O corte com O exterior. Essas sao condis;6es favoraveis a construs;ao de um 
interesse familiar pelo exi.to escolar dos filhos. Nas fam{lias imigrantes que chegaram 
mais recentemente a Frans;a e comes;aram mais tarde seu ciclo de assimilac;:ao11 (as 
famflias sao grandes, a divisao dos papeis entre o casal ainda e tradicional), o modo 
de educar os filhos caracteriza-se por uma forte diferencias;ao do status entre meninas 
e meninos, e por uma maior liberdade dada a estes ultimos 12• 

Esse modo de educas;ao faz surgir, por contraste, o rigorismo de que hoje dao 
mostra certas fam{lias populaces, tan to francesas como estrangeiras 13• A observas;ao 
regular que fazem estas ultimas das praticas educacionais das famflias grandes do 
bairro, e a identificas;ao do que aos seus olhos virou "ma educas;ao" fazem com que 
elas avaliem melhor o custo moral e psicologico desse esfors;o para adotar um novo 
modelo de educac;:ao: efetuar uma vigilancia constante, lutar contra a facilidade e o 
descaso, ensinar a respeitar interdis;6es que eles mesmos nunca tiveram, sem ter certeza 
nenhuma de que essa nova atitude educativa levara a vantagens diretamente percepci
veis. A negligencia educacional dos "outros" sempre pode ricochetear (os filhos podem 
"se deixar influenciar") e anular a soma de esfors;os e privas;6es que eles se impuseram 
para nao reproduzir os esquemas educacionais transmitidos por seus proprios pais. Por 
se tratarem de fenomenos profundamente interiorizados - o que chamamos de ethos 
de classe -, as tomadas de posis;ao em relas;ao a educas;ao dos filhos sempre ganham 
um carater eminentemente reativo. Como podem aceitar que o "laxismo" dos outros 
ponha em questao a disciplina que tentam impor a si mesmos e aos seus filhos? 

11 E o caso, em especial, das familias marroquinas e turcas, que na maioria continuam presas a um sistema 
"tradicional" de obrigac;:6es ligado a emigrac;:ao. Ainda que a obrigac;:ao de enviar dinheiro diminua aos 
poucos (a casa de "la" ja foi construlda), como foi mencionado, os retornos ao pals de origem sao caros 
e frequentes, ocasionando um aumento de despesas em razao da viagem, da revisao ou da compra do 
carro e dos numerosos presentes para a familia. Ao mesmo tempo, os encargos com a educac;:ao na 
Franc;:a aumentam regularmente, a medida que os filhos crescem e dao continuidade aos seus estudos. 
No entanto, o orc;:amento da maioria das familias imigrantes da regiao - mais as marroquinas e turcas 
que as argelinas, cuja instalac;:ao na Franc;:a e mais antiga-continua organizado por esse sistema de gastos 
"prioritarios" direcionados para o pals de origem - embora saibamos muito bem que devemos evitar 
uma visao homogeneizadora dessas familias. De faro, esses "imigrances" hesitam entre a fidelidade ao 
pals de origem e a "integrac;:ao" no pals de acolhida, e essa hesitac;:ao varia fortemente de acordo com 
a conjuntura economica e politica. As sucessivas investidas do voco em Le Pen, sua onipresenc;:a na 
mldia e os acontecimentos internacionais, como a guerra do Golfo, contra um fundo de preocupac;:ao 
com o emprego na fabrica, fragilizam terrivelmente os imigrantes e desencorajam qualquer veleidade 
de enraizamento, as vezes tendo o efeico de reforc;:ar o apego a cultura de origem. Ao inverso, as fuses de 
calma politica e/ou de retomada economica afirmam a convicc;:ao de que vao "ficar", na regiao e na 
Franc;:a, e precisam, antes de mais nada, garantir o futuro dos filhos. 

12 Em relac;:ao aos "jovens desempregados", "estagiarios" e os que estao mais distances na corrida escolar (os 
menos presos em casa em razao das obrigac;:oes escolares}, tempo livre e falca de dinheiro se conjugam 
para faze-los passar grande parte do tempo no espac;:o publico, de livre acesso, gratuito (ou barato): 
prac;:as, centros comerciais, calc;:adao da cidade "grande", biblioceca municipal, onibus etc., de modo 
que "s6 se veem eles" no bairro e na cidade. 

'·' Essas famflias de imigrantcs sac invis(vcis no bairro por causa do foco negativo llWI "fa111(1i11s limigrantcsJ 
,om problcmns". 
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Podemos dar como exemplo a partilha das bolsas de estudos entre pais e filhos, 
que ilustra o modo como os filhos de imigrantes contribuem para definir as.normas 
de conduta dentro da classe de idade e, com isso, exercem uma pressao vista em certas 
fami'.lias operarias francesas como uma intromissao. Em uma dessas familias francesas 
de Grandval (em que entao somente o pai exercia uma atividade profissional), os pais 
recebiam as bolsas de estudos das duas filhas colegiais ( uma no segundo G e outra em 
BEP) e as juntavam a renda habitual da casa. As filhas se beneficiam indiretamente, 
em especial sob a forma de compra de roupas: a filha pedia dinheiro a mae para 
comprar este ou aquele objeto e a mae em geral dava ("A gente nao priva de nada'', 
"Quando ela pede, ela compra o que quer''). Ora, na maioria das fami'.lias imigrantes 
do bairro, a "bolsa'' e recebida diretamente pelo aluno (quando e maior de idade) e 
usada como mesada, em especial para comprar as pr6prias roupas. A filha, que na 
epoca cursava o segundo colegial, descobriu esse prindpio de distribuic;:ao conversando 
com um amigo do bairro, aluno da mesma escola que ela; como o prindpio lhe con
vinha, ela exigiu o mesmo tratamento dos pais, como um direito. Eles ficaram escan
dalizados com a ideia de que a filha pudesse suspeitar que estivessem "se aproveitando" 
de sua bolsa de estudos; recusaram-se a qualquer negociac;:ao com aquilo que lhes 
parecia uma questao de prindpio. 0 pai reprovava com veemencia esse tipo de com
portamento, que, segundo ele, autorizava para a filha a ideia de que os filhos de 
imigrantes tinham mais vantagens que ela e levava a ilusao de uma autonomia maior, 
quando na verdade essas crianc;:as sofriam mais restric;:6es que as dele. Ele viu com 
irritac;:ao que esse raciodnio domestico de "imigrantes", em que entra toda a relac;:ao 
tradicional com os filhos e com o dinheiro (reinterpretada em func;:ao da possibilidade 
de ajuda social "francesa''), funcionava como um modelo para a filha. Ela, em busca de 
emancipac;:ao dos pais, fingia desconhecer o sistema de limitac;:6es que constitui a 
contrapartida obrigat6ria desse raciodnio (nao viajar nas ferias e outras formas de 
privac;:6es materiais, menos investimento na educac;:ao etc.). 

Esse tipo de pratica e, em geral, uma fonte de recriminac;:6es as fami'.lias imigrantes 
(que vivem "nas costas" dos filhos), porque torna mais complicada a tarefa dos pais 
apegados a certos aspectos da educac;:ao "operaria'' tradicional (grosso modo, a que re
ceberem de seus pais). A convivencia no mesmo bairro, que ocorre, sobretudo, nos 
"contatos mistos" entre os filhos (na escola, na rua, na area dos blocos), imp6e 
sub-repticiamente normas que a maioria dos pais operarios franceses nao podem 
seguir, a menos que modifiquem a divisao de gastos, as praticas de consumo (e os 
prindpios de prioridade orc;:amentaria subentendidos), e aceitem, principalmente, 
uma mudanc;:a nas relac;:6es entre gerac;:6es dentro da fami'.lia; em resumo, sejam obri
gados a alinhar-se aos "imigrantes" e a adotar suas normas economicas e eticas. 

3, Os "jovens imigrantes" como grupo contrastante 

Para extrair a drnmada questao da "imigrac;:ao" de seus pressupostos culturalistas, e 
prc:ciso trni.c:r p111·,1 o <.:cntro da analise o problema do emprego. Nas novas fabricas, 
em c:Mpc:,11111111 llllC' fornm implanrndas nos tiltimos seis ou sete anos em conexao com 
o dc:1e11volvlm,11111 lll·dc:rndo dns novas formas de subcontratac;:ao, a admissao de 
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filhos de imigrantes, seja de nacionalidade francesa ou estrangeira, e cada vez mais 
dificil. Eles sao aceitos somente com muita relutancia. Para que isso ocorra, e preciso 
que alguem (um irmao, um pai) seja seu fiador dentro da fabrica. A superabun
dancia de candidatos para um posto e tamanha que uma negativa nunca pode ser 
imputada de racista. Alias, em geral, a empresa se protege da acusac;:ao contratando 
alguns portugueses ou um magrebino. E evidente que quanto menos diplomas tiver 
o postulante, maior a probabilidade de ser descartado do emprego, e, ate pouco 
tempo, era raro que um jovem cujo nome soasse magrebino fosse contratado. Alguns 
patr6es admitem isso abertamente. Como vimos, o problema tambem se coloca na 
escola, no momento de obter estagios para os alunos do ensino profissionalizante. 
Os encarregados de conseguir estagio nas pequenas empresas de mecanica ou plas
turgia falam de uma degradac;:ao regular da situac;:ao: muitos patr6es que antes acei
tavam filhos de "magrebinos" hoje os recusam. Os alunos "franceses" sao os primeiros 
a conseguir estagio; os que ficam sem sao alunos cujos nomes sao arabes ou turcos: 
"Veja a lista dos alunos de 'bac pro"', diz um professor de LEP, "os que tern nome ... 
[arabe] Poise, eles nao sao aceitos, ninguem quer esses alunos". Desgostoso, outro 
professor coma: "Eles [os empregadores] querem 'boa apresentac;:ao', mas na verdade 
isso quer dizer 'nao arabe"'. Alguns professores chegam a se deslocar pessoalmente 
para tentar veneer a resistencia dos patr6es ou dos "diretores de estagio", para atestar 
a qualidade do candidato ("ele tern ambic;:ao", "ele e boa gente, eu garanto"). 
Poderiamos dizer que se trata de urna resistencia passiva a contratac;:ao dos filhos de 
arabes que parece perfeitamente legal e ninguem pode contestar. Alias, na maioria 
das vezes os patr6es se agarram a oposic;:ao que os assalariados franceses manifestariam 
(dizem que ja tern problemas suficientes com seus assalariados franceses para acres
centar mais um) e as vezes ainda se atribuem o papel de defensores dos "imigrantes" 
contra a ma vontade dos "franceses". 

Essa discriminac;:ao na contratac;:ao que atinge os jovens de origem imigrante 
(em born portugues, OS que tern nome OU aspecto arabe OU turco), dificil de medir 
e estabelecer14, obriga os menos diplomados a apelar para as instituic;:6es publicas de 
emprego (ANPE, centro de apoio ao emprego) a fim de conseguir um "estagio", isto 
e, um status social com uma pequena renda (2 mil francos). Os obstaculos a con
tratac;:ao dos filhos de imigrantes levam naturalmente a sua sobrerrepresentac;:ao na 
ANPE ou no centro de apoio ao emprego; eles se apresentam em grupos de dois ou 
tres para negociar ou as vezes exigir estagio15• Relegados a esses locais que acolhem 
essencialmente os perdedores da corrida ao emprego, eles as vezes se fazem notar pela 
ironia desiludida e pela violencia verbal. Quanto mais cresce sua visibilidade nessas 
instituic;:6es, mais se difunde a acusac;:ao de que "s6 tern para os arabes". Os conselhei-

14 Nas fichas enviadas aos recrutadores ha indicay6es codificadas, como "1 ", FN (frances de nascimento) 
ou AVB (azul, vermelho e branco), que significam que negros e arabes sao indesejaveis para aqueles 
postos de trabalho. 

" Ver Stephane fleaud, "Stn~e ou form1111on1 I .eN enjcux d'un 11111le111e11du: nntH ,1hn1111rnphh111cN Nur 
une mlulun lm:al de l'c111plnl", 'Jr,111r1ll ,1 Hmplol, n. 67, IIJl)(i, 
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ros do centro de apoio "brigam" para que eles sejam aceitos nos estagios e ganhem 
confiarn;:a novamente 16; esses esforc;:os podem ser interpretados como uma forma de 
preferencia pelos "imigrantes". 

O cam po de possibilidades tern se restringido consideravelmente para esses "jovens 
imigrantes" 17• Excluidos de forma duradoura do mercado de trabalho pouco qualificado, 
alguns saem da regiao (algumas moc;:as vao trabalhar na Suic;:a na area de restaurantes 
e hotelaria, e os rapazes aproveitam a colheita de frutas e as vindimas no Sul ou vao 
trabalhar em Oyonnax) ou sonham em abrir uma empresa. Outros "vadiam'', as veres 
comec;:am a viver de pequenos expedientes. A falta dramatica de futuro aviva de maneira 
consideravel o ressentimento desses jovens e explica a radicalizac;:ao de seu comportamen
to numa especie de espiral incontrolavel: a violencia sofrida permanentemente ( violencia 
economica, violencia da pobreza material, violencia do "racismo") transforma-se em 
violencia reorientada, as vezes contra eles mesmos, mas em geral contra os "outros", 
contra os "franceses" fadados ao opr6brio publico. Diante do "racismo" difuso que visa 
os "arabes", a resposta segue a l6gica do troco: estigmatizados como "arabes", chegam 
ao ponto de glorificar sua "arabidade". Ap6s a morte de Khaled Kelkal, vimos surgir 
varios "Viva o isla" nas paredes dos predios condenados; nos ultimos dois anos, alguns 
encostos de bancos de onibus que levam aos "conjuntos" foram cobertos de slogans 
vingativos ("Viva a Argelia'', "Foda-se a Franc;:a'' ... ). 

No espac;:o local, esses "jovens imigrantes" formam a "minoria dos piores" de que 
fala Elias, a qual todos os outros filhos de imigrantes sao cada vez mais assimilados. 
Sao percebidos como uma ameac;:a para as fam{lias respeitaveis do bairro (tanto fran
cesas como estrangeiras) e seus filhos: ameac;:a fisica (extorsao, brigas nas escolas, pegas 

16 No jornal local, os filhos de imigrantes sao amplamente majoritarios nas fotos de grupo de estagiarios 
(contratos de emprego solidario com as municipalidades de esquerda). 

17 Para retomar a expressao de Gerard Noiriel, "os jovens imigrantes nao existem". Mesmo se restringir
mos a analise ao grupo dos jovens de origem arabe, a investigac;:ao etnogcifica mostra que ele e com
posto de diferentes subgrupos. Se nos limitarmos aos garotos, os que estao entre os mais diplomados -
e viram as portas das profiss6es de classe media se fecharem pouco a pouco por causa de seu nome ou 
da cor de sua pele - tendem a redescobrir suas "origens", sua "cultura" por meio da mu.ska (rai), da 
danc;:a e dos livros (isla modernizado). Alguns se voltam para a religiao e se convertem. Os menos 
diplomados, os que mais se sentem num beco sem saida, eternos estagiarios e desempregados de 
longa durac;:ao, acabam se autoexcluindo e demonstram sua raiva de diversas formas: provocando os 
"franceses", ofendendo gratuitamente, pichando as fachadas dos conjuntos habitacionais murados 
("Abaixo Israel"). Postos a margem da sociedade francesa, eles se sentem em comunhao com os deser
dados do mundo muc;:ulmano, oprimidos pelo Ocidente como eles. Nao dizem "capitalista" porque 
a linguagem de classe e profimdamente estranha a eles; tendem sobretudo a ver as coisas de maneira 
etnica e em termos de relac;:6es NortNul. Por exemplo, a guerra do Golfo foi uma grande lic;:ao para 
os jovens imigrantes dos conjuntos habitacionais, uma lic;:ao de polftica para a maioria deles: uma 
humilhac;:ao que os feriu e magoou profimdamente. Convenceram-se da covardia do Ocidente e da 
forc;:a todo-pmlemsa do dinheiro. Como essa guerra, "eles" (os norte-americanos, os europeus, os 
"br.rncm", nN po1~11das rnloniais ou neocoloniais) queriam humilhar mais"uma vez os arabes, faze-los 
njndhnr·Nr, lrvd-lnN" 1·cmlcr-Ne. 0 apoio das autoridades francesas - tanto politicos quanto professo
l'H - • l1lld •1111 SM1ldn111 Nc'l lt>1, rdi1r~ar o 6dio desses jovens contra o pafs de acolhida de seus pais e o 
rt111r1111 • 11111 "•r•hl•11111" 1·111u11•11ldn mmu mopln Hocial (muitos falam um arabe dialetal e nao domi
lldnt 11 •r•l,. lli,r•1·lul, 
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debaixo das escadas, provocas;6es diversas aos "rumes"* etc.) e, sobretudo, ameas;a 
social (papel de. "baderneiros" nas classes ou, ainda mais grave, ingresso duradouro 
de alguns no mercado das drogas). Por representarem um modelo possivel de iden
tificas;ao para as crians;as - em especial os "traficantes", que ainda jovens ganham 
dinheiro "facil" e "andam de BMW' sem nunca ter trabalhado -, ameas;am essas 
crians;as e suas familias com o pior dos riscos, o que consiste em arruinar a estrategia 
de ascensao por meio da escola, destruindo os sonhos de promos;ao social acalentados 
pelos pais. Por isso, eles sao um ponto de fixac,:ao, estao no centro das conversas. Os 
mexericos locais alimentam-se diariamente dos gestos e das as;6es dos membros mais 
turbulentos dessa minoria: pequenos furtos, comercio de droga, "roubo" ou atos 
ilicitos maiores. A imprensa local presta comas regularmente desse ritual dos "casos 
locais" e e sempre abundantemente comentada pela populas;ao: os nomes (arabes) 
dos auto res dos fatos do dia sao citados, a delinquencia dos "estrangeiros", isto e, dos 
filhos de estrangeiros, nao e um mito, e born nao contesta-la, s6 quern nao vive esse 
fenomeno dia a dia pode Se permitir minimiza-la OU nega-la (''A gente ve isso todo 
dia", "E triste, mas nao se pode dizer o contrario" etc.). Essa pequena delinquencia 
alimenta continuamente o semimento de exasperas;ao dos moradores dos bairros em 
relas;ao aos "jovens imigrantes", que em funs;ao de um certo numero de parametros 
pode transformar-se em manifestas;6es de racismo comum. 

O onibus que liga o conjunto habitacional de Grandval ao centro de Montbeliard 
e um observat6rio instrutivo das relas;6es entre geras;6es no bairro. Enquanto micro
cosmo social que condensa num espas;o restrito o modo predominante das relas;6es 
sociais no bairro, ele mostra o conflito de vizinhans;a e de valores que op6e esque
maticamente os "jovens" e os "velhos" (aqui, "jovens de origem imigrante" e "velhos 
franceses" das classes populares), em especial na concorrencia do uso dessa forma de 
espas;o publico. No ponto da pras;a comercial, os jovens do bairro em geral brigam e 
acotovelam-se para entrar primeiro, para passar na frente dos outros 18• Uma vez no 
onibus, os garotos se dirigem para o fundo, na maioria das vezes correndo e fazendo 
barulho. Ficam atras, de certo modo em territ6rio reservado para eles, em grupos de 
dois ou tres. Sentados ligeiramente mais alto que os outros passageiros, dominam a 
cena, falam em voz alta, gesticulam, colocam ostensivamente os pes sobre os encos
tos, encarregam-se de "animar o ambiente". Do fundo, vem com frequencia ruidos 
diversos, wmbarias, comentarios sobre este ou aquele morador de Grandval que 
entra no onibus. Entre eles, arreliam uns aos outros, fazem piadas e se exibem sem 
parar, ocupando teatralmente o espas;o que eles transformam em palco. Quando o 
nivel sonoro aumenta de repente ou insultos e palavras particularmente inadequadas 
sao pronunciadas, os passageiros da frente se viram na dires;ao dos "baderneiros" para 
mostrar com o olhar sua desaprovac,:ao. De fato, pouquissimos protestam abertamente, 

Forma como os arabes se referem aos criscaos e, de modo mais geral, aos europeus. (N. T.) 

18 Entre muitos desses jovens, ha uma busca ansiosa - febril ate - de ocupm;fto do csp.u;o p11hlico: elcN 
prccisam scr os primeiros a ocurar o cspm;o 11her10, A exihir-se de ,·nrrn peln ckfodc, 11 t'Nlndunnr 1111 
frc111c do cc1111·i1 cumcrch,I e delxur u 111utnr ll11udu, mm 11 11111•ic11 "11 1mln" ttc, 
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o motorista do onibus, acostumado com essas cenas, fingi que nao ouve. Parece que 
todo mundo se resignou a esse tipo de comportamento e acabou se acomodando. 

Os alunos das escolas de ensino geral ficam no meio do onibus, na posii;:ao de 
intermediarios entre os "velhos" e os "jovens do fundao" (os "engrac;:adinhos"). Os 
aposentados, as pessoas de meia idade, enfim, os adultos "franceses" instalam-se ra
pidamente na frente, escolhem os primeiros lugares; sempre manifestam certo receio 
ou repugnancia quando tern de sentar mais para o fundo; as mulheres francesas 
sentam-se agilmente em seus lugares, evitando aventurar-se muito no fundo. lnstalam-se 
ligeiramente encolhidas, como se quisessem parecer menores, poem a bolsa sobre os 
joelhos e seguram-na firmemente. Uma vez instaladas, evit;un olhar para tras, olham 
fixo para a rua ou procuram entabular conversa com as vizinhas que, como elas, vao 
a cidade fazer compras. AB ma.es de fami'.lias imigrantes, em geral vestidas de maneira 
tradicional, com longas djelabas de cores vivas, na maioria das vezes pegam o onibus 
com mais duas ou tres, instalam-se na frente ta,nbem, mas um pouco atras das mu
lheres "francesas", com as quais em geral nao trocam cumprimentos. Falam na lingua 
delas, em voz alta. Os adultos, e mais exatamente os pais, evitam naturalmente o 
grupo "do fundao". Uma barreira invisivel separa o espac;:o interior do onibus, onde 
dois universos parecem conviver sem se conhecer. Do lado dos "velhos", predominam 
o temor e o retraimento, o silencio ou o discurso em voz baixa, dando a impressao 
de quererem parecer menores; do lado dos "jovens", a bravata, o discurso transbor
dante, a visibilidade no espac;:o e em geral um ar de provocai;:ao que pode redundar 
(raramente) em agressao. 

AB cenas no onibus permitem captar ao vivo, atraves dos usos "naturais" do espac;:o, 
as posturas corporais de uns e de outros, o jogo dos olhares, as praticas de esquiva dos 
velhos em resposta a estrategia de instalai;:ao "agressiva'' dos jovens, a tensao perma
nente que existe entre o grupo dos antigos moradores do bairro (os establishedvindos 
das regioes rurais circunvizinhas ou dos paises de imigrai;:ao antiga, como Espanha 
e Portugal) e o dos "recem-chegados", sobretudo famflias imigrantes magrebinas ou 
turcas (o grupo dos outsiders). Essa tensao nem sempre consegue se exprimir pela 
palavra, mas e muito sensfvel nas expressoes e nos olhares reprovadores, nos gestos 
de exasperac;:ao ou irritac;:ao, no medo visfvel em diferentes movimentos de recuo, 
nas marcas minusculas de desconfianc;:a diante dos "filhos de imigrantes" 19• Podemos 
constatar tambem a degradac;:ao no decorrer dos anos: algumas barras metalicas dos 
assentos foram arrancadas e, por cansac;:o, nao foram substituidas; os bancos, que antes 
eram limpos, estao cada vez mais sujos. 0 nivel de provocac;:ao dos "jovens do fundao" 
e elevado: alguns fumam "baseados" ostensivamente, na frente de todo mundo, mas 
isso nao parece chocar mais ninguem; falam cada vez mais alto, como que para se 
apropriar do onibus. A violencia que se praticava contra os objetos desloca-se para as 
pessoas: uma senhora do bairro foi agredida recentemente por jovens; isso provocou 
uma grande comoc;:ao em Grandval, mais um limite foi ultrapassado ... 

1 • HunN It 11\ h I pl n• ru1N pr 1'11\'l\c-s rn 111 rn os i m igra ntcs nao encontram estruturas associativas ou pessoas que 
lh~N 1lfflll l111·11rn f n• C'Npl'C'NNC"III rnlc-1ivmncmc. So podcm ser ditas em modo privado, em conversas 
,In vhlM ~·1111111•11•, 111111 vl,.lnl111N 1111r C'NIBn 1111 mcHmn h,1rrn nu com tcrcciros estranhos ao hairro. 
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4. A respeitabilidade operaria, a verdadeira questao das tensoes racistas 

Em seus trabalhos sobre a politizas:ao operaria, Olivier Schwartz define a militancia 
como uma "recusa a autoexclusao operaria'', como uma forma de contra-acultura~ao 
por parte daqueles que nao tiveram acesso a cultura escolar: 

Tendencialmente, a politiza~o operaria significa em primeiro lugar a estima reconquistada 
por sua pr6pria capacidade de julgar, isto e, o questionamento dessa certeza de indignidade 
que se enrairou tao profundamente na imagem que os membros das classes populaces 
fazem de si mesmos.20 

Ora, ao longo dos ultimos quinze anos, aqueles mesmos que deveriam represemar 
os operarios come~aram a olha-los com uma mistura de compaixao e de resignas:ao 
consternada (''.Apertem o cinto", ''.Aguardem em silencio o fim do tunel" 21). Podemos 
nos perguntar sea adesao a Freme Nacional de um numero crescente de operarios nao 
sairia ganhando se fosse interpretada como uma forma amarga de protesto, ou mesmo 
desesperada, contra o "moralismo de esquerda''. Para a maioria desses operarios atraidos 
pelas "ideias" da Freme Nacional- em geral temporariameme -, nao se trata de uma 
posi~ao ideologica firme. Ao comrario, esse alinhamemo ocorre cada vez mais com 
duvida e peso na consciencia, com um raciodnio que poderfamos formulae da seguime 
maneira: ja que "nos" (os operarios) somos tao "estupidos", "arcaicos" e "inconversi
veis'', e ja que "voces" (os dirigemes, os "socialistas") nao cansam de nos dizer ou de 
nos fazer sentir que nao entendemos nada de nada, que somos "burros", que nossos 
filhos nao sao "instruidos", "abertos", "nos nao vamos continuar deixando que voces 
nos enganem impunemente, vamos mostrar a voces o que somos capazes de fazer, 
vamos afirmar de outro modo o que a nossa unica for~ - a for~ do numero - faz, 
votando em Le Pen ou amea~ando constantemente votar nele"22• E "botando medo 
neles" que "nos", os operarios, finalmente poderemos ser levados a serio. 

Parece-nos importante insistir no aspecto eminemememe "reativo" do voto em 
Le Pen: existe ai uma forma visceral de manifestar o odio social que invade cada vez 
mais OS operarios; e tambem uma forma - amarga e pouco gloriosa, sem duvida - de 
se vingar da maneira como se semiram (mal)tratados ao longo dos ultimos anos. 

20 Ver Olivier Schwartz, "Sur le rapport des ouvriers du Nord a la politique: materiauxJacunaires", Politix, 
n. 13, I. trim. 1991, p. 81. 

21 Uma frac;ao das "elites" (em especial na CFDT e no PS), em parce oriunda do mundo oped.rio, 
converteu-se ao realismo: militantes conhecidos da CFDT ou da CGT transformaram-se em con
sultores "sociais". Por seu rapido progresso social e politico nos anos 1970, bom nfunero de eleitos 
socialistas de origem operaria ou da pequena burguesia desligou-se pouco a pouco do "povo". Eles sc 
trancaram na torre de suas prefeituras, receando cada ve:z. mais ir aos bairros populaces, tornando-sc 
como surdos aos protestos de sua antiga base operaria, procurando desesperadamence substitutos nos 
bairros formados por conjuntos habitacionais. Com a proximidade das eleic;6es, "atrairam" filhos de 
imigrantes (universitarios ou trabalhadores sociais) nesses bairros a fim de captar um pretenso "voto 
etnico", de certo modo instrumentalizando esses jovens, que na maioria das vezes haviam se afascado 
para sempre, por "desgosco", ou haviam passado para a RPR [Reuniiio pcla Republica], que, ao con
trario, exibia claramente suas ambic;6es ... 

22 Devemos lembrar cambem que, por outro lado, a malorin ndo 1em iluN()eN II reNpeim do personngcm 
Le Pen e de seu particlo, mas aprcch1m suu mnnelrn frnncn de foli11· e 1u11 "11rtr" dr dl1.er n lJUC pensn II 
toclo1 cNNcN "11oclcruNnN" (de dlreliu m1 dr e1querda) lJtu.i 111e11n•111·e1.11111 RN dau,1 11111,11l11re1. 
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O que esta em jogo no voto a favor da Frente Nacional e exatamente a respeita
hilidade de pessoas que trahalharam duro uma vida inteira para adquirir uma casa, 
educar hem os filhos, construir uma reputas;ao etc. Essa respeitahilidade, que pode 
parecer irris6ria para os que estao distantes dos meios populares, os operarios podem 
perde-la hrutalmente. De diversas maneiras: pelo desemprego que atinge o casal; 
pela desqualifica<;:ao de seu local de habitat (como os que, vinte ou trinta anos atras, 
construfram suas casas num lugar que hoje esta ameas:ado pela pauperiza¢o social 
ou compraram um apartamento em conjuntos hahitacionais que estao "a deriva''); 
mas tamhem pela contestas;ao difusa de seu sistema de valores, seja o localismo, seja a 
autoctonia, desqualificados em proveito do cosmopolitismo ou da "mestis;agem'', ou 
ainda pelo questionamento da divisao sexual do trahalho 23• Ora, essa respeitahilidade 
operaria, que foi conquistada e conservada gras;as ao trahalho polf tico das geras;oes 
passadas e presentes, ao capital polftico e simh6lico acumulado (dos representantes 
na fahrica, dos eleitos "de esquerda'' locais e nacionais), nao e tao hem defendida hoje 
em dia e parece fortemente ameas:ada. 

E quando se trata de uma "decep<;:ao" com a esquerda nesses meios populares, e 
necessario examinar em detalhe de que e feita essa decep¢o. E claro que a esquerda 
nao manteve suas promessas, porem, acima de tudo, seus eleitos comes;aram pouco 
a pouco a evitar ir fisicamente ao encontro das classes populares 24. Muitos operarios 
tiveram a impressao de que os representantes de esquerda estavam interessados em 
causas mais nohres ou "humanistas" (a cultura, a luta contra a pohreza ou contra o 
racismo ... ), enquanto as "classes populares" sofriam hem dehaixo de seus olhos, see 
que podemos dizer assim. 

O que alimenta, por exemplo, a exaspera¢o dos operarios franceses que moram 
nas vilas operarias da regiao e o contraste entre o discurso dos polf ticos sohre a imigra
¢0 - a suspensao da imigra¢o legal ea luta prioritaria contra a imigra¢o clandestina - e 
a realidade local. De sua parte, os moradores dos hairros formados pelos conjuntos 

23 0 que, em croca, suscica reas:oes muico violencas de operarios homens que parecem atingidos em uma 
das dimensoes essenciais de sua identidade social, em seu "senso de classe". Enconcramos um born 
exemplo nessa especie de aversao encre os milicances inseridos na velha cradis:ao operaria a personagem 
de Nicole Nocac, secretaria-geral da CFDT. Se nas manifescas:oes de dezembro de 1995 ela conseguiu 
reunir canto 6dio encre os manifescances (como se sabe, ela foi rudemence atacada e ofendida como 
mulher pelos operarios greviscas), e porque ela corporifica em sua pessoa social-mulher, ex-professora, 
distance do mundo operario por suas origens sociais (filha de agricultores da Lorraine) - urna pane 
das ''fobias" sociais ligadas a uma velha herans:a operaria: o 6dio aqueles que "vivem dando lis:ao", aos 
"professores", a codos esses decencores de um pequeno capital cultural que tendem espontaneamente a 
dar lis:oes de moral nos operarios. Escreicamence associado a isso, exisce um apego muico vivo a escrica 
divisao sexual do crabalho e ao que poderiamos chamar de "ancifeminismo". 

24 Um exemplo cipico dessa incompreensao cada vez maior entre a "esquerda' e uma parte do mundo 
oped.rio ea indicas:ao disparacada de hierarcas socialiscas (parisienses) em terras operarias que durance 
muico tempo se supos territ6rio conquistado; eles sao acusados pelos operarios locais de estarem muito 
pouco presentc na rcgifio: quancas vezes durance nossas escadas em campo, em Sochaux, encre 1985 e 
I 99'i, nao ouvimoN prn1rs1os dos opcrarios (para quem nao passam nada na fabrica, a quern pedem 
'Jiit' cs1cja111 Nc:111p1·r "dlNp1111lv,•is" ,·1c.) contra o abscntdsmo <la dcputada indicada do PS (Hugucttc 
li11ud111rdc1111), lllll', ~ p~l'lr, p11lilk,1v11 llvruN ... INNO {: 111na rnisu l)llt' {: sc111id:1 rnmo um silml de mc
llONl'l'<"f,11, 11111" h1h• J, 11111•i1lfl~\AII 111l11ilm doN 11lijllll"1drloN. 
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habitacionais tern a impressao de que novos imigrantes continuam chegando ("Eles 
chegam o tempo todo", "Nao acredito que pararam com a imigra~o"), como mostra 
o fato - sinal indiscutfvel aos seus olhos - de que as escolas estao abrindo novas turmas 
de "primo-chegados" 25• Esses novos imigrantes, que chegam na maioria das vezes no 
ambito do reagrupamento familiar, sao suspeitos de terem recorrido a outras vias (ilegais 
ou paralegais), em especial ao casamento com franceses(as) de origem imigrante 26• 

O abismo entre os discursos e a realidade da a esses operarios franceses a prova da 
mentira oficial, doutamente orquestrada pelo "Estado" e pelos politicos, que nao se 
atrevem a dizer a verdade sobre a imigra~o. Essa mentira consegue, mais uma vez, 
"ludibriar" os trabalhadores. Se essa nova imigra~o e recebida com desconfian<;:a, nao e 
necessariamente por um reflexo "racista", mas porque, aos olhos dos moradores desses 
bairros, ela s6 vai agravar os problemas estruturais que se veem na escola e no bairro. 
Se efetivamente o mecanismo da imigra~o e ligado "de mansinho" e rega sempre 
os mesmos bairros, e compreensivel que o discurso sobre a "integra~o" suscite uma 
hostilidade cada vez maior. E em reas;ao as promessas nao mantidas e aos discursos 
moralizadores das "elites" que se desenvolve essa especie de cinismo operario contra os 
valores universalistas e republicanos defendidos pelos "intelectuais" (no sentido usual), 
que sao acusados de esquecer ou negar as formas mais concretas da concorrencia social 
com que os operarios - os "pequenos" - sao confrontados no dia a dia. 

5. 0 igualitarismo operario e a "preferencia nacional" 

Jerome, de cerca de 30 anos, trabalha na RC 1 e e representante de oficina da CGT ha 
mais ou menos um ano. Faz parte da nova onda de jovens militantes cegetistas - cerca 
de dez - e esta profundamente envolvido na luta contra a Frente Nacional. Numa 
entrevista realizada em julho de 1997, voltamos a questao do racismo na fabrica: 

25 lsto e, filhos vindos do pais de origem no ambito do reagrupamento familiar. Acomece de criam;:as 
de 14 a 15 anos serem inscritas em turmas de quinta serie sem falar absolutamente nada de frances. A 
manutem;:ao dessas turmas de primo-chegados nas escolas de ensino fundamental e a prova irrefutavel 
de que o fluxo de imigrac;:ao nao se esgotou. 

26 A suspensao da imigra<;:ao legal ea pressao crescente de emigrac;:ao no Marrocos e naArgelia (especial
mente depois do desencadeamento da "guerra.civil") contribufram para o desenvolvimento de estrategias 
complexas para chamar as fam£lias a partir das brechas do direto dos estrangeiros. Na medida em 
que e cada vei mais diffcil obter atestados de residencia e as possibilidades de emigrar para a Franc;:a 
se reduziram dramaticamente, o casamento de membros mais ou menos pr6ximos da familia com 
um(a) "imigrante" aparentado que tenha documentos &anceses surge como um dos ulcimos meios para 
instalar-se legalmeme no pais. E preciso relacionar essa estrategia a situac;:ao crescente de exclusao dos 
filhos de imigrantes na Franc;:a: as garotas que fracassaram na escola encontram uma saida no "casamento 
tradicional" (elas oferecem um asilo na Franc;:a aos candidatos a emigrac;:ao e obtem o status honroso 
de mulher casada), enquanto os garotos, desempregados ou estagiarios, honram a famllia procurando 
uma "mulher na aldeia" (como eles dizem) e recuperam, dentm de uma l6gica de compcnsm;lln, u1m1 
posic;:ao de dominac;:ao masculina de (JllC poclem sc valcr na vldu domestlcn. No qundrn dt' um hnlrrn 
em que o mexerico tem um lmportuntc pupel dt' vdrnlo de lnfill'lnui;no I.' dr nndllNr, t'NNIIN dlfcmllt'N 
t'Ht1·11t~11li1N 11rnh11111 Nt'lll)n rnnhrdduN 1111 finnmrntr dlurrndn•. Noum dlli-rrnlrN l11fi1rn111111rN 1111 lnrnl 
,nn•r11u,111 r111rmlrr rm drtnlh, n 1"11m 1lnu m11l11q11rl11 fi11111ll11 nijnN flllui. ,n1rnrn11111ru11 lc'111k11. 
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[Os franceses] acham absolutamente normal que um operario frances tenha mais pontos de 
qualificas;ao que eles, isso e uma coisa, uma reas:ao que a gente ve sempre que tern problema 
nos pagamentos. De vez em quando, n6s [os representantes] vamos a area de descanso 
e mostramos de prop6sito uma folha de pagamento. Com isso, a gente tenta recompor a 
solidariedade. 56 quando o Mohamed, digo isso como exemplo, fica com 190 pontos [na 
tabela de dassificas;ao] e o Christophe fica com 180 pontos, e que o Christophe comes;a 
a chiar. Mesmo que ele [Mohamed] fas:a o mesmo servis;o que eu e tenha sido contratado 
ao mesmo tempo que eu, se por uma razao qualquer ele receber mais do que eu, tern 
um monte de gente que vai chiar porque um arabe recebeu mais do que eles - alem do 
mais, o sistema de promos:ao na Peugeot e tao irracional que qualquer um pode subir 
de qualquer jeito ... 

O problema, talvez, e que hoje ele vai chiar abertamente, enquanto numa outra epoca existia 
uma forma de censura em cima dele ... 

Exatamente ... E depois, tern o perfodo do ramada. E o perfodo mais terdvel nesse sentido. 
Ai, as brincadeiras sao pesadas: religiao, came de porco ... Por esses dias [meados de julho 
de 1997] comes:am as ferias postergadas - "licens;a nao remunerada'' e o nome -, entao, em 
cada setor tern sempre um ou dois operarios que comes:am a chiar: "Eles [os arabes] tern 
direito de tirar folga, mas eu, se pedisse, nao ia ter!" [ ... ] Acho que existe uma radicalizas;ao 
em praticamente tudo. E para voltar ao racismo [de que falamos alguns minutos antes], 
existe uma radicalizas:ao que eu mesmo vi. Porque durante dois anos parei de trabalhar na 
cadeia de produs;ao e fui trabalhar num setorzinho antigo, que se manteve praticamente 
nas mesmas condis;oes dos anos 1960. Nao tinha mais chefe, a gente praticamente se au
togeria no nosso cantinho de fabrica ... Entao, quando voltei para a oficina [para a cadeia 
de produs;ao], ainda por cima com um mandato de representante que me permitia ir falar 
com os caras nos postos deles, a coisa ficou realmente patente. Uma radicalizas;ao pavorosa 
em todos os nfveis! Nao sei mais com quern eu estava conversando ... porque existe uma 
nos:ao que nunca vi numa investigas:ao. E a nos;ao, eu diria, de sabotagem indireta. Quer 
dizer, um cara, quando cansa de chiar ou de se queixar porque ninguem vem substituf-lo 
[na cadeia de produs;ao], ele produz tres defeitos e passa para a frente! Isso quer dizer que 
os caras realmente sabotam o servis;o deles ... Querem fumar um cigarrinho ... Pronto, tres 
defeitos! Eles marcam ... vao fumar um cigarro ... Nao existe mais "chamada'' do monitor. 
E isso, eu acho, e uma posis:ao bastante radical .. . 

E ao mesmo tempo ndo existe uma logica de solidariedade com os que estao com problemas ... 

Exatamente! Seja com o operario abaixo deles ou com o monitor ... Com o chefe, e com
preensfvel, mas, tanto com o operario abaixo deles quanto com o monitor, eles nao estao 
nem af. Cada um com a sua merda! E, isso, a gente ve mais ainda agora que eles [a dires:ao] 
estao fazendo todo um discurso para dizer que o monitor deve ser avisado quando tern um 
carro que chega de fora com um defeito qualquer. Por mais que a gente explique: "Cuidado, 
se tern um defeito, voce mesmo coloca o cabo daquele !ado, por exemplo, porque o operario 
que esta do outro !ado nao vai ter tempo de fazer isso" etc ... nao, eles chamam o monitor! 
Estao de saco cheio! E esse tipo de coisa que arruina completamente o dima e faz que de 
fato nao exista mais solidariedade. Se a gente tirar uma media, acho que hoje, por operario, 
o maximo de relas;oes de amizade nao deve ultrapassar a equipe [uns dez operarios], quando 
muito ... Os ,aras nao se conhecem mais. E s6 ver nos emibus, antes eu conhecia fulano 
pcm1111: ru ru1wrrs:w.1 com de no 6nibus. Agora, acabou! Antes, os operarios da Peugeot 
•r rnnhrd11111, "" vlNh11v11m. Agora, ninguem mais conhece ninguem! [ ... ] 
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Hamid me falou tambem dd exasperafdo dos .franceses com a ideia de aumento do bonus de 
inicio de ano letivo, que vai beneficiar principalmente os imigrantes, porque eles tern familias 
grand.es ... 

Isso, entao, e terrfvel! Tudo que tern a ver com o numero de filhos! Faz um.ano, quando 
virei representante e comecei a passar as reivindicas;oes para o CE, percebi isso. "Sou AQF 
e tenho um filho, ele tern quatro, cinco, seis, sete ... " A gente cai sempre no mesmo debate ... 
aqui no civil, entre aspas - varnos militarizar um pouco a Peugeot [risos]. Em todos os 
nfveis da Peugeot, seja por causa dos ingressos de cinema ... Como tambem distribuo 
os ingressos do CE- olha a que ponto eu cheguei [risos] -, conhes;o um pouco a situas;ao 
das pessoas. Entao, sei que fulano [imigrante] tern tantos moleques, que esses moleques 
vao ao cinema, entao dou um talao. Mas quando vou falar com um trabalhador frances 
que so tern um filho, ele sempre da um jeito de reclarnar, porque nao dei o suficiente. Com 
o tempo, acaba ficando bastante irritante ... 

Essa questdo e central: nos somos a favor dd igualdade, mas e essa igualdade que e rompidd em 
favor dos imigrantes, a quem se dd um tratamento privilegiado ... 

E. Para eles, existe uma nos;ao de "subcidadao", de "sub-homem", de "sub-humano", de 
nao sei mais o que. Eles nao podem ser como nos. Nos temos direitos que eles nao podem 
ter. [ ... ] Para voltar a ideia de preferencia nacional, a gente se da conta de que a argu
mentas;ao da Frente Nacional invadiu a fabrica a uma velocidade espantosa; mesmo o 
exemplo justarnente do bonus de infcio de ano, ele esta mais ou menos calcado no sistema 
do auxflio-farnflia. Toda vez que alguem pega um bonus ou uma coisa qualquer que leva 
em conta o numero de filhos ... toda vez eu me pergunto se grande parte dos operarios 
nao repete a argumentas;ao, imbecil como ela so, do Le Pen: e preciso suprimir aquilo que 
favorece particularmente os imigrantes. [ ... ] A gente ve que a "lepenizas;ao" das mentes ja 
comes;ou ... Dias atras, uma operaria que conhes;o ha dois anos ... sem qualificas;ao ... por 
volta dos quarenta, mas "moderna'' ... que vive em concubinato, tern um filho etc ... pode-se 
dizer que e uma mulher moderna, mas de esquerda ... A genre frequentemente entra em 
pequenos debates nos dez minutos de intervalo que deixarn para a gente ... Ela me veio 
com uma reflexao que me fez bastante ma!. A gente estava falando sobre as eleis;oes de 
maio-junho e ela disse clararnente: "De todo jeito, nao votei pelos estrangeiros, votei pelos 
franceses". E af eu entendi que ela votou na Frente Nacional. Ela nao disse, mas queria que 
eu entendesse. Foi a primeira vez na minha vida, ali, que vi o esquerdo-lepenista medio. 
E uma mulher! Que com certeza vota na CGT nas elei¢es para representante de oficina, 
participou recentemente de greves, o que e bastante raro atualmente. "Nao voto pelo 
estrangeiro, voto pelo frances." 

A hostilidade dos operarios por tudo aquilo que possa assemelhar-se a uma discri
minac;ao positiva em relac;ao aos imigrantes remete, na verdade, ao medo que os tortura 
de serem precipitados numa degradac;ao social insuportavel para eles, que vinte anos 
atras pensavam em "subir" (tornar-se operario profissional, passar a contramestre, ter 
uma casa pr6pria, melhorar o destino de seus filhos). Diante desse agravamento da 
concorrencia social e dos crescentes esforc,:os exigidos para simplesmente "se manter", 
muitos operarios adotam diferentes estrategias - residencial: sair dos conjuntos habi
tacionais, comprar uma casa; escolar: evitar os estabelecimentos "ruins", cscolhcr os 
que sao frequentados pelos filhos das classes medias ou alms. Essas cstrntc~ias podem 
sc voltar c1111rr11 eles - sl\o ohrlgados n endlvldaMe f·i.irtementc, 11 "prlv1tMe" - e rnntrA 
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os filhos - se ficarem para tras na escola, com o tempo desanimam. Esses possiveis 
fracassos agravam sua decepc;:ao e os levam a dirigir seu ressentimento contra os "imi
grantes". Convem analisar o conj unto dos processos que conduzem opecirios nao 
inteiramente hostis aos "imigrantes" 27 a transforma-los em bodes expiat6rios. Nao 
saberiamos insistir o suficiente no descompasso entre o discurso oficial a respeito da 
modernizac;:ao ao longo dos anos 1980 e o que os operarios sentem intimamente: 
a ameas;a que pesa sobre des, o medo da invasao. Os estrangeiros corporificam uma 
ameas;a multiforme feita de medo diante do futuro, medo de ser abandonado, de ser 
ignorado pela sociedade. Nesse sentimento difuso entra a consciencia de estar exposto 
a multiplas pequenas injustic;:as - o modo como as pessoas cac;:oam da maneira de ser 
operaria, o sofrimento que sentem por estarem confinados num universo de mesqui
nharias e de baixezas por falta de dinheiro -, de modo que muitos OE acabam fi:xando 
sua atenc;:ao em quest6es que podem parecer irris6rias (os presentinhos da fabrica, os 
ingressos de cinema para os filhos que "beneficiam" mais os imigrantes porque sao mais 
numerosos ... ). Essa sensibilidade aos temas da igualdade, da injusti<;:a, das preteric;:6es, 
ate pouco tempo atras era levada em conta e defendida pela oferta politica tradicional da 
esquerda francesa. Mais que a expressao de um racismo operario, pode-se considerar o 
voto opecirio na Frente Nacional uma ultima tentativa de diferenciac;:ao e de reivindicac;:ao 
do direito a existencia num contexto de desqualificac;:ao estrutural do grupo opecirio. 

Questiio de metodo: os "intdectuais" e o "racismo operario" 

Como falar hoje da relac;:ao entre operarios franceses e imigrantes com um minimo 
de distanciamento e de rigor cientifico, sem anatematizar certas categorias ou mini
mizar o problema? Na medida em que esse tema, objeto de paix6es sectarias, "cai" de 
certo modo na armadilha das facilidades da descric;:ao sumaria e da denuncia morali
zadora, convem em primeiro lugar evocar os impasses mais comuns da pesquisa sobre 
o "racismo" em meio popular. Focando a atenc;:ao em palavras e express6es ouvidas 
"em campo" e no mesmo instante rotuladas de "racistas", esquece-se tudo que essas 
palavras devem ao seu contexto preciso de enunciac;:ao e abstraem-se as condic;:6es 
materiais de existencia dos entrevistados, a hist6ria dos locais e dos grupos sociais ou 
profissionais. Aquilo que poderiamos chamar de "vies intelectualista'' faz com que, 
na maioria das vezes, haja uma sobreinterpretac;:ao dos fatos e queira-se analisar frases, 
palavras ou express6es sem nenhuma referenda a um contexto preciso. E necessario 
ter em mente, em especial, que certos discursos extremamente violentos a respeito 
dos imigrantes (pais, mas sobretudo filhos), que uma vez reproduzidos sao motivo de 
indignac;:ao, sao feitos em geral diante de pessoas consideradas "intelectuais", isto e, 
postas do lado daqueles que sao protegidos por seu capital cultural. Diante delas, toda 

i1 A 11111lmia dos operarios abertamente racistas au dispostos a vocar na Frente Nacional (au que ja 
vorn1·"111) 1,·111 o s,·mimcnto de estar renegando alguma coisa, de estar em ruptura total com o que a 
em,lu 111,., 111111 o disl'mso polftico tradicional; uma especie de vergonha, coma se tivessem o desejo 
1l, 111·ny111 ~I -rill I hr1411r 11 ,1i1.l'i' dl' m11ro modo quc nao seja dessa maneira desesperada. 
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uma gama de atitudes torna-se possivel: desde a submissao (o que nao impede que 
pensem mal delas .. :) ate a provocac;:ao que OS leva a "exagerar". Como falar diante de 
pessoas - de "intelectuais" - que nao podem avaliar o medo deles diante do futuro, 
que tern sempre uma visao moralizadora e, apesar de pensarem em termos de relac;:6es 
de forc;:as, consideram que os imigrantes, por defini¢o, sao sempre os "fracos", en
quanto boa parte dos operarios franceses sentem intensamente sua desvalorizac;:ao 
material e simb6lica? Como nao recear que a minima palavra um pouco mais forte 
ou a minima atitude decorrente daquilo que os antrop6logos chamam de "relac;:ao de 
brincadeira'' nao seja imediatamente interpretada como prova irrefucivel de "racismo", 
atestada pelas palavras empregadas, e acarrete uma condenac;:ao social e cultural ("pro
letarios bitolados e racistas")? 

A observac;:ao prolongada dos locais e dos homens, num meio de trabalho ou num 
espac;:o de residencia, permite ouvir palavras e ver atitudes que tendem a ser censu
radas na presern;:a de um "estranho", mais ainda quando este e percebido como um 
"intelectual". No que concerne ao "racismo", as condic;:6es da coleta dos dados sao 
determinantes: devem estar em primeiro plano para guiar e conter a interpreta¢o. 
Nao ha nada mais inutil (e falso) do que proclamar e denunciar a existencia de um 
grupo homogeneo constituido de "racistas". Na analise dos discursos feitos sob re os 
imigrantes, e preciso que a rela¢o entre entrevistador e entrevistado esteja no centro 
da analise. Todo discurso "racista'' deve ser cuidadosamente decifrado. Deve ser vin
culado tanto a uma hist6ria - a de um bairro, de um conjunto habitacional, de um 
grupo profissional - como a hist6ria pessoal daquele que o faz. Lembrar os efeitos do 
contexto nao e minimizar ou atenuar o alcance desse discurso. Essas palavras podem 
ferir, alias, e o que tentam fazer. Mas e preciso avaliar a dimensao provocadora de 
certas palavras ou gestos, que ganham sentido dentro de um contexto preciso. 

De que fundamentalmente essas atitudes ciao testemunho? De uma aversao contra os 
imigrantes, mas tambem de uma hostilidade contra os "intelectua1s", que "despencam" 

de repente no meio dos operarios e nao s6 se metem2em enhum constrangimento em 
seus assuntos, como tambem estao sempre inclinados as perestimar a desgrac;:a dos imi
grantes, ao passo que ignoram tudo da complexidade relac;:6es sociais, no trabalho e 
fora dele, nos meios populaces. Podemos comparar es a atitude desconfiada e desafiadora 
diante dos "pesquisadores" movidos por uma boa vontade antirracista a "velha'' atitude dos 
operarios profissionais "stalinistas" dos 1960 e 1970, que nao queriam ver os "intelectuais" 
metidos no que acontecia nas f.ibricas, mas aceitavam seu apoio - de longe. Estariamos 
aqui diante de uma forma degradada dessa atitude, que encontramos ainda em muitos 
dos velhos "profissionais" sob forma menos virulenta. Portanto, e preciso dar aten¢o 
especial ao fa.to de as acusac;:6es de "racismo", sempre moralizadoras, funcionarem como 
injurias sociais que encerram essas pessoas em essencias sociais redutoras. Por exemplo, 
as campanhas "contra o racismo" parisienses e com ampla cobertura midiatica (como as 
do SOS Racismo, com fraca ancoragem local) irritaram numerosos operarios - e isso e 
incontestavel. A hostilidade dos operarios a essa politica de "jogadas midiaticas" nao e em 
absoluto um sinal ou uma prova de "racismo": eles simplesmente t!m 11 imprcssao de que 
scus pr6prios problem a.~. suas proprias dificuldadcs de vida sdo 1.:011Nldcr11ll11N ntNos pc1tlidos 
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e os "imigrantes" (sobretudo os filhos de imigrantes) aparecem como as unicas "vitimas". 
Encontramos aqui urn terna fundamental do estrago causado ao igualitarismo operario. 
Florence Weber observou cenas de concorrencia entre operarios &anceses e imigrantes no 
campo borgonhes, onde estudou o "trabalho secundario" dos operarios de metalu.rgica 
na metade dos anos 1980, em especial por causa da atribuic;ao dos jardins publicos pelo 
prefeito, entao comunista, de urna cidadezinha de Cote-d'Or. Ela analisa da seguinte 
maneira o sentido da expressao "eu sou racista'' dita por urna operaria para ela: 

Os discursos racistas enunciados por operarios politicamente a esquerda, quando da atri
buic.ao dos jardins, decorrem em parte de uma rea~ao ao antirracismo militante exibido 
pela autoridade comunista local. Para encontrar uma saida aceitavel, a situac.ao objetiva de 
concorrencia no grupo de interconhecimento deve ser regulada por um igualitarismo rigoroso 
(esse e o sentido do sorteio). Ora, o antirracismo do prefeito suscita o receio de distor<;(>es, 
secretas ou imaginarias, a essa regra igualitaria. Ademais, o carater provocador da frase "eu 
sou racista" a faz assemelhar-se a um "eu sou pobre" ou a um "eu sou uma besta'': as pessoas 
assumem para si a tara de que sao suspeitas, endossam a injuria com a provocac.ao. 28 

''As vezes eu me pego sendo racista, e verdade" 

As palavras transcritas aqui e recolhidas em 1994 de urn operario da fabrica de Sochaux 
em seu domidlio -Andre, OE, militante comunista, origem italiana, 46 anos, pai de 
quatro filhos, morador de uma casa pequena num lotearnento de uma vila operaria 
perto da fabrica onde ele trab;tlha - mostrarn hem a complex:idade das relas;oes hoje 
entre franceses e imigrantes nas classes populares - talvez melhor do que nurnerosas 
analises academicas a respeito do voto operario a favor da Frente Nacional. 

[ ... ] Na CGT, eu dizia frequentemente: "Cuidado, pessoal, e melhor ter cuidado". Ainda 
ou~o o que a minha mae dizia sobre a escalada do fascismo na Europa, com Mussolini, 
porque as pessoas, em vez de se revoltar contra quern provoca a crise, preferem jogar a culpa 
num bode expiat6rio. Hoje e contra os magrebinos, amanha vai ser contra quern ... 

Mas em B. teve perto de 20% de votos no Le Pen. 

Nao tenho as estatfsticas, mas posso apostar que boa parte do eleitorado comunista votou 
no Le Pen, porque tern muita gente que foi para o Partido Comunista por revolta, nao 
por ideologia. Essas pessoas nao entraram para o partido por ideologia, foi por revolta. E 
quando e por revolta, e fa.ell fazer as pessoas mudarem de opiniao, porque muitas acham 
que estao brincando com elas ... 

Na fdbrica, hd pessoas que tem um discurso claramente racista e que niio teriam, por exemplo, 
dez anos atrds? 

Tern, nao <la para negar. Tern. Mas mais do que antes? Talvez em relac.ao ao trabalho, ao 
desemprego. Eles vao dizer: "Em vez de pagar para esse pessoal pelaAssedic", a gente devia 

'" Ver Florence Weber, "Des intellectuels de gauche face au racisme populaire", Critiques sociales, n. 2, 
11· 2'i, 
A•mdd~ft11 Jl"r,1 11 Emprego na lnduscria e no Comercio, criada em 1958 para garantir aos desempre
l&Mll111 llllld ilulrnb.u~·nn rnmplementar ao auxflio pago pelo Estado. (N. T.) 
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mandar todo mundo de volta para a terra deles". Mas digamos que nao e muito difundido. 
A gente trabalha junto, rala junto. Mas, por outro lado, acho que, mesmo assim, tern cada 
vez mais gente que fica zangada porque a gente defende esse pessoal ... Nao e violento, mas 
mesmo assim eu sinto que nao e do mesmo jeito que era dez anos atras. Antes, tinha as 
brincadeiras, era "devagar com o camelo", coisas assim ... Agora e mais centrado na polftica, 
no contexto atual. Antes, nao ia muito longe ... Antes, se pensavam, nem sempre diziam. 
Agora, eles dizem. 

Mas ja que estamos falando dos imigrantes, quern fala em direitos tambem fala em deveres, 
e a questao da integra(,ao ... Pessoalmente, se eu estivesse em outro pafs, nao ia tentar im
por aos outros a minha cultura e a minha maneira de viver, ia tentar viver com eles. Acho 
que existe uma resistencia ... [dos imigrantes] Tern muitos que resistem ... os turcos, por 
exemplo ... Mas as coisas tambem sao feitas de proposito para dar destaque. Por exemplo, 
a feira da primavera em Audincourt, todo ano. Na foto do jornal, todos os anos, so tern 
magrebino. Para os caras que compram o jornal, isso refor~ a ideia de que os magrebinos 
estao por toda a parte. A rea¢o dos caras e: "Voce vai na feira, so da eles". Eu digo que 
o jornalista, se nao e racista, mesmo assim sabe o que esta fazendo. E e igual nos artigos: 
em vez de dizer Mohammed de tal, eles dizem "residente marroquino" ou "frances de 
origem magrebina". 0 que isso tudo quer dizer? Tern gente que diz que tern de "mandar 
de vol ta'', eu digo: "Mas muitos foram mandados de volta com o contrato ONI* e isso 
nao so nao gerou empregos como o comercio da regiao ainda sofreu ... ". Quando a gente 
usa argumentos desse tipo, se nao convence, pelo menos faz pensar. 

[Alguns minutos depois, ele acrescenta:] As vezes eu me pego sendo racista, e verdade ... 
Depois me arrependo. E engra(,ado, porque X me deu o disco de Gilles Servat, "Je ne 
hurlerai pas avec les loups", que fala de um combate em que ora se perde, ora se ganha. 
E um pouco o que acontece comigo ... Vou dar um exemplo. Aqui, no loteamento, tern 
famflias magrebinas: meus garotos brincam fora e as vezes acontece de eles brigarem; nessas 
coisas de garotos, eu nao me meto. So que varias vezes, quando sao os meus que dao uns 
tapas nos outros, os pais vem na minha casa.~Selfosse um garoto de 14 anos e um de 7 que 
tivessem safdo no bra(,O, seria normal, mas qu do sao garotos da mesma idade que brigam 
entre eles, a genre nao chama a polfcia! So q e eles batem na nossa porta para se queixar 
e brigar, e isso provoca sentimentos racistas m mim. Os filhos deles podem fazer tudo, e 
normal! Mas quando sao os nossos, nao! Eu fui da comissao de imigrantes no CE quando 
ela ainda existia, justamente para defender os interesses, as diferen(,a5 deles, e quando vejo 
que eles vem quase me tratando de racista, isso me doi. Penso: "Por que voce briga pOI" 
eles?". Nao espalho isso aos quatro ventos, nao esta escrito na minha testa que eu aceito 
as diferen(,a5. 0 essencial e que nao me encham o saco. Eles podem viver como quiserem, 
isso nao me incomoda nem um pouco, o essencial e que nao venham me encher o saco. 
E que deixem meus filhos sossegados, que nao levem meus filhos para o mau caminho, 
porque isso vai rapido ... 

Secretaria Nacional de lmigrai;fio, cri.1da cm I 'J4'i parn rcgulari1.ar ;1 cntrnda de mfo de ohrn 1111 
Frnni;a; so aquclcs l)LIC ti11ha111,onu·111n de 1rnhnlhu pmlinm c1111·111· t' pcrmnnc,cr no pn!N pm pcr!odm 
pre-dc1crn1l1111dnN. (N. 'J:) 
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Nos "bairros", pais de sobreaviso 

Jacques - Esta virando um bairro ... [ele para antes de dizer a palavra] em outras palavras, 
esta ficando "arriscado". Voce passa a noite, born, se tern um grupo de jovens, nao olha 
para eles. Mesmo conhecendo um no grupo, voce vai levar. 

Levaro que? 

Jacques - Uma surra. Eles vem em quatro para cima de voce e se divertem ... 

Mireille - Porque voce olhou torto para eles! Para eles, isso e olhar torto ... 

Jacques -Ah, sim [em voz baixa], isso esta acontecendo aqui agora. Teve um tempo em 
que eles come<;:avam com 20, 22 anos ... Ai iam trabalhar com os horticultores do Midi, 
pela Avenir [ uma associac,ao]. Agora, eles come<;:am com 16, 14, 12, e a idade diminui cada 
vez mais. Tern uns ate com 10, 12 anos, que formam bandos e nao param ... ! [Silencio.] 
E na cidade, em Barcourt, esta cada vez pior tambem. Tern extorsao ... De que jeito? Eles 
roubam as bolsas das senhoras de idade e tudo. A gente nao via isso cinco anos atras, nao 
via, nem aqui no bairro. Aparentemente, no nfvel do ginasio, meu filho nunca me disse 
que tinha extorsao, mas ja andei desconfiado. [ ... ] 

UJces estiio protegidos, entre aspas, porque estiio nas associafoes, participam das atividades, mas 
deve ter familias que devem desenvolver uma especie de psicose ... 

Jacques - Ah, sim, tern famflias que se preocupam por qualquer coisinha, est.lo sempre 
atras. 

Mireille - Sei que Karine, la debaixo, por causa da menina dela, que todo dia brigava com 
as outras crian<;:as, teve uma crise de nervos. Ela veio falar comigo e tudo, depois comes:ou a 
chorar. "Quero ir embora, nao aguento mais." Porque a menina, todo santo dia, voltava 
para casa chorando. Eu disse a ela, palavra de honra: "O que voce tern de fazer? Ir falar 
com o diretor!". Ela me disse: "Eles nao est.lo interessados; eu vou ate la, digo a eles e nao 
e por causa disso que dois dias depois a minha menina nao vai passar por tudo de novo. 
Mesmo que vigiem os garotos, eles vao acabar brigando, vai come<;:ar tudo de novo e, se 
nao for na escola, vai ser na rua". Ai ela teve uma crise de nervos, nao aguentava mais. E, 
tern casos assim. 

Jacques - E af, para nao ficar psic6tico, eu nao fico pendurado na janela. Mas quando vejo 
o meu garoto indo para um canto, eu chamo. Fa<;:o: "Psiu!". Fico com a sensas:ao de que 
vai acontecer alguma coisa com ele. Born, tern os provocadores, nao e [facil]. Tive uma 
discuss.lo recentemente com um estrangeiro ... Pff! Ele chamou a polfcia! [ ... ] Ele e jovem, 
mas e meio louco, estava se metendo com meninos de 2 anos, 3 anos, eu resmunguei da 
janela, quis bancar o zeloso. Born, ele chamou a polfcia porque assustei os meninos ... 
[Silencio.] E isso ... [num tom desolado] "Vai amea<;:ar os seus filhos." A gente conversou e 
af o policial foi embora. E um bairro assim ... [Silencio.] E por isso que agora, quando vejo 
o garoto saindo, eu vejo para onde esta indo, o que esta fazendo. E por isso que e raro eles 
safrem a noite ... Born, agora est.lo de ferias, podem ficar vendo teve, mas nao saem. 

Mas podem sair enquanto estd claro ... 

Jacques - Olha ... ! [Cetico.] 

Mireille - AN vr:1.cs, ate as 9h30 ... quando voce esta no servi<;:o e eles ficam aqui na frente. 
Exl1tr111 11lg1111111N ,ondi<;:6es. E se por azar eu nao vejo onde eles est.lo, eu dess:o e eles 
1m1r1111. 
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Jacques - Isso gera conflito ... E eles sabem disso, ne! Em todo o peda~o, e triste dizer isso, 
mas eles sao os 6.nicos tres franceses desse peda~o. Os outros todos sao imigrantes, entao 
sai de baixo! Eles caem em cima deles. Ai, como eu me conhe~o, sei que vou me meter. 
En tao, eu evito essas coisas, chamo e digo: "Nao foi nada, vem para dentro ... ". 

Um filho de imigrantes que procura seu lugar na Frans;a 

Malik tern 24 anos, seu pai e OE numa fabrica de tecidos. Mais velho de uma fami
lia de seis filhos moradora de Grandval, fez faculdade de economia. A entrevista foi 
realizada em julho de 1990, num momento em que estava desempregado havia dez 
meses e come~va-a perder a esperan~ de algum dia conseguir emprego. 

voce tern nacionalidade francesa? 

Nao, argelina. Born, eu fiz o pedido de naturaliza~o, mas estou esperando ... Faz um ano e 
meio, agora. Ainda vou ter de esperar um pouco, seis meses, um ano, no max.imo. Entao, 
por esse !ado, vou ter de conviver com isso. Fora isso, o servi~o militar ... sou convocado 
todos os anos a me apresentar no consulado, na Argelia. 

VtJce vai prestar na Argelia? 

[Suspirando.] Nern sei mais. Nern sei mais porque ... Born, fico me perguntando se o meu 
Jugar e aqui OU la, na verdade. 

Ah e, voce tem duvidas em relarao a isso? 

Ah, tenho! Mas na verdade ... Como estou vendo todas as portas se fechando, fico me per
guntado se o meu lugar e aqui. Entende o que eu quero dizer? De tanto bater em portas 
que depois se fecham, voce acaba achando depois de um tempo ... [Silencio.] 

VtJce veio com que idade para cd? 

Puxa! Com que idade? [Ele pensa.] Cinco an1. Cinco ou seis anos. Cinco ou seis anos. 

Entdo, o seu lugar deveria ser aqui ... 

E o que eu penso. Me sinto hem na Fran~, orque na verdade e o meu pais. E o mcu 
pais. Mas ... nem por isso ... de qualquer man ira, eu nao me desliguei das minhas rafzcs, 
elas sempre estiveram muito fortes dentro de mim. Mas, se quer saber, quanto mais cu 
avan~o, mais eu me pergunto se existe realmente uma polftica de inser~o, se existe alguma 
coisa desse tipo. Porque o arabe, na verdade, todo mundo gosta dele enquanto ele fica na 
fabriquinha dele, enquanto esci varrendo, ai todo mundo gosta dele, fazem tudo para ... Mas 
no dia em que voce tenta subir um pouco, voce se da conta de que, na verdade, existe uma 
tremenda barreira. Uma tremenda barreira! E insano, ne! E insano, insano, insano ... 

Porque a.final voce tem um diploma de nivel superior. A priori, ndo existe nenhum 
problema ... 

E, e isso que ... Mas voce nao ve esse problema enquanto esta na faculdade. Voce nao ve, voe~ 
ve depois. Voce ve quando come~a a ser chamado para as entrevistas, voce ve ... [Silendo. J 

Voce ve nas recusas diarias, na verdade. Recusas diarias ... Born, SC voce SC candidata II 

um posto no servi~o publico, nem vale a pena espc:rar alguma coisa dal. Voce tem to<lo 
o servi~o publico, todos os concursos ... Nao vale a pc:na prcstnr concurso; entan sobrn o 
setor privado. No sctor privado, as vagas sl\o 1·nr11H ... E, ,Mm do 111ulH, vou lhc dl1.cr, clc1 
torccm o n11rl1. p11rn tudo que ~ enderec,:o ... (Ju11ndo voi:~ 11111r11 num h11lrm rnmo cur: ... 
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[conjunto habitacional] Vi isso muito claro ... [Falamos de sua procura por emprego, da 
ANPE, da APEC'.] Quando voce descola uma entrevista, e porque a pessoa ficou interes
sada em voce. Mas depois, na sequencia, eu nao sei o que acontece. Porque, born, a logica 
diz que, em cada dez entrevistas, voce descola um emprego. Nao tern misterio nenhum 
ai... Entao, quando voce faz dez, trinta, umas trinta entrevistas, voce pensa [estalando os 
dedos]: "Tern alguma coisa errada por tras disso". E verdade que, nas primeiras entrevistas, 
voce mete um pouco os pes pelas maos, tropes;a, avans:a passo a passo ... Mas, depois de 
um tempo, voce adquire uma certa experiencia ... Entao, o problema nao esta af. Eu nao 
sei onde esta o problema. Queria muito saber ... Isso me martiriza! Me martiriza mesmo, 
eu queria muito saber o que e que pega quando fas;o uma entrevista com alguem, fico me 
perguntando onde estou errando, queria muito saber. Mas o problema e que eles nunca 
dizem o que acontece, o que esta certo, o que esta errado. Isso permitiria ver, se corrigir, 
se tern alguma coisa que esci pegando, tentar se corrigir. Mas ... [suspiro] a unica resposta 
que dao, sabe, ea classica carta: "Lamentamos informar ... " blablabla... 

WJce nunca tentou telefonar? 

Ja, ja. Mas eles dizem: "Olha, nos achamos que o seu perfil nao era muito proximo, encon
tramos um perfil melhor". E essa a resposta. E quando voce tenta saber um pouco mais: 
"Nao estou com muito tempo, telefona outra hora''. Na verdade, eles mandam a gente 
passear ... "Ja temos alguem, nao tente entender ... " 

Na sua opinido, o Jato de nao ter nacionalidade .francesa prejudica voce? 

Ah, sim. Nao, nesse sentido, esta muito claro ... claro como o dia, ne ... Ninguem diz, mas 
a gente ve, sente. [Com mais fors;a.] Quando voce faz trinta entrevistas e nao consegue 
descolar um emprego, e porque tern alguma coisa errada por tras! Born ... se eles selecionam 
o seu CV, e porque ficaram interessados em voce. Entao, ja e um grande avans;o ... quando 
voce consegue descolar uma entrevista. Quando voce esta na entrevista, voce ve que se 
garante, esta garantido, esta seguro de si, nao tern mais problema, mas depois, quando 
voce recebe a carta, voce pensa: "Nossa ... o que foi que pode ter pegado?" ... Voce pensa, 
repensa e cai no problema da origem ... Quando fui fazer uma entrevista numa companhia 
de seguros em Paris - esta vendo, isso e para voce ver que eu estava disposto a me mexer, 
e me mexi -, fiquei ali conversando com o cara e tudo ... E, no fim, quando disse que nao 
tinha nacionalidade francesa ... ''.Ah, mas voce nao sabe que nos somos um orgao semipu
blico e nao sei mais o que...?" A prova que o problema esta af e que eu tinha um contrato 
de duras;ao determinada com essa companhia de seguros ... [em Belfort] [sorrindo] e com 
eles, la em Paris, eu nao podia ... Era a mesma empresa, era a mesma empresa. Por que eles 
aqui me aceitaram e eles la nao? Problema de cabes;a, ou passa ou nao passa. 

Mas mesmo dizendo que, por exemplo, que voce estd a caminho de se naturalizar? 

Ah, mas eu disse isso. Eu disse isso, falei, foi a primeira coisa que falei. Eu disse: "Born, 
tenho nacionalidade argelina no momento, mas entrei com o processo de naturalizas;ao". 
"Sim, claro, mas, entenda, nos estamos procurando alguem que possa comes;ar imedia
tamente ... " Nao insisti, porque estava de cabes;a quente. Olha so, voce paga a viagem ate 
Paris, e um gasto a mais ... chega la, esta completamente exausto ... e, ainda por cima, tern 
de ouvir uma idiotice dessas ... Ai fiquei de cabes;a quente, nem insisti. Nao, nem insisti... 
Ao contrdrlo, t•stava mais disposto a mandar pastar do que outra coisa qualquer ... Para 
vm:e VC'I', 1 ... I 
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Pode-se dizer que, no seu caso, a procura por um emprego provocou, em troca, um questionamento 
sobre a sua identidade ... Argelino? Frances? 

Ah, sim, exatamente. Exatamente. Porque esse problema niio existia antes. Eu era argelino, 
ponto final ... 

Voce era argelino vivendo na Franra ... 

Era, e ponto final. Eu gostava daqui, me sentia bem na Franc;a, niio me preocupava com 
isso ... Foi depois desse neg6cio ... Born, na verdade foi um choque ... Levantou a questiio, 
siio as duas cadeiras, o problema das duas cadeiras, o problema da balanc;a, de que lado 
vai pender ... Meu lugar e aqui, e la? Depois, no fim [sorrindo], quando converso com os 
meus amigos, a gente diz que, na verdade, talvez fosse melhor ir para a Lua. Nao ia mais 
ter enchec;ao de saco.:. 



CONCLUSAO 

OS OPERARIOS APOS A CLASSE OPERARIA 

Desvaloriza~ao do trabalho opecirio, enfraquecimento da resistencia coletiva, enfren
tamento das gera~6es na fabrica e nas farnilias, crise da militancia sindical e politica, 
escalada das tens6es racistas contra um fundo de desemprego em massa e de vulne
rabilidade crescente: certo "grupo operario" sobreviveu, o dos operarios da industria, 
organizados sindicalmente e constituidos politicarnente, herdeiros de certo modo da 
"gera<;io singular"1 que se construiu nas lutas sociais de 1936 e no imediato p6s-guerra. 
Sem querer ceder aqui a ilusao retrospectiva e largamente anacronica de uma idade de 
ouro operaria- a condi<;io opeciria sempre foi uma condi<;io sofrida, sujeita a necessidade -, 
nem por isso e menos verdade que os opecirios dos tempos da "classe opeciria'' dispu
nham de um capital politico acumulado (os partidos "operarios", os sindicatos), de um 
conjunto de recursos culturais (associa~6es que se referiam sem nenhuma vergonha a 
palavra "operario") e simb61icos (o orgulho de ser operario, o sentimento de pertencer a 
"classe"), que permitiam defender coletivamente o grupo, inclusive os "conservadores", 
e assim limitar a influencia da domina<;io economica e cultural. 

Fora da fabrica, tambem existia o que podemos chamar de "sociedade operaria'', 
que permitia aos seus membros viver no interior de um grupo que dava prote<;io e 
seguran~a, em que desabrochava uma cultura espedfica cujos tra~os se aproximavam 
dos descritos por Richard Hoggart2, a prop6sito dos operarios ingleses dos anos 
1950: oposi<;io entre o mundo dos outros ("des") e o "nos" comunitario, liberdade 
concedida aos filhos, realismo escolar e divisao tradicional dos papeis entre o casal. 
Nesse mundo integrado, diversas instancias de socializa<;io ( drculos laicos, Juventude 
Comunista OU Juventude Operaria Crista, colonias de ferias, atividades culturais e 
de lazer nos comites de empresa) enquadravam a juventude nas zonas urbanas e con-

1 (ii!md Noll'ld, /.r.111uvriers dans la societefrancaise (Paris, Seuil, 1986, col. Points), cap. 4. 

I IUd1•rJ 11111111,m, /.11 l'ulturt! du pauvl't! (Paris, Minuit, 1970). 
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tribufam para a tr;msmissao dos mesmos valores. Esse longo perfodo durante o qual 
a existencia da classe operaria parecia algo 6bvio, hoje, parece ter acabado. A "classe 
operaria'' enquanto tal estilhas;ou-se sob o impacto de diferentes for<;:as centrifugas: 
desindustrializas;ao da Fran<;:a, perda de seus basti6es tradicionais ( o Norte, a Lorraine, 
o Loire, a Renault-Billancourt), informatiza<;:io da produ<;:io e queda da demanda 
por trabalho nao qualificado, divisao geografica do espa<;:o operario, diferencia<;:ao 
sexual do grupo, decHnio continuo e acelerado do Partido Comunista Frances, perda 
da esperans;a coletiva e diminui<;:io correlativa do sentimento de perten<;:a a classe, 
sem esquecer o desinteresse, agora not6rio, dos intelectuais por tudo aquilo que diz 
respeito ao mundo operario. 

Os operarios tendem assim a transformar-se num grupo "objeto", progressiva
mente despossuido de seus instrumentos de luta 3 e inspirando ora menosprezo, ora 
compaixao. As fors;as que os unem agora sao negativas: o envelhecimento, o medo do 
desemprego e da desqualificas;ao social. As velhas "atitudes poHticas" foram desqua
lificadas, assim como a linguagem poHtica que chama para a "classe". Hoje, muitos 
operarios se distanciam dos modos antigos e de certas formas de sociabilidade que 
sentem como arcaicas, e esfors;am-se para destacar-se do que parece "operario'' de
mais. A reivindicas;ao difusa para nao serem excluidos de praticas e atividades sociais 
antes reservadas as outras classes corresponde, em especial, a profunda exigencia de 
igualdade que anima um numero crescente deles. Essa influencia cada vez maior 
do modelo meritocratico e menos uma prova de seu aburguesamento do que a ex
pressao de sua recusa em retomar por coma pr6pria uma identidade social puramente 
operaria - construida desde muito, mas desvalorizada - para impor uma imagem mais 
positiva de si mesmos. 

Se a constata<;:ao desse estilhas;amento da classe operaria tern nuances de pesar e 
de nostalgia, nao e porque obriga a por luto pela "classe operaria'' - alias, e preciso 
dizer que sua elevas;ao a categoria de mito, inclusive por certos soci6logos, foi durante 
muito tempo um obstaculo de peso a compreensao sociol6gica das transformas;oes 
que afetavam o mundo operario -, mas porque mostra que a perenidade da cultura 
operaria encontra-se fortemente ameas;ada. Ora, e essa cultura antiga, profundamente 
politizada, construida por meio de lutas, que permitia conservar e afirmar um minimo 
de autoestima. 

1. A nova condi5ao operaria 

Apesar do desmoronamento da classe, o mundo operario nao desapareceu. Contudo, 
como constatamos, a condi<;::io operaria mudou profundamente nesses ultimos vinte 
anos: perdeu parte de seu assento no mundo industrial e desenvolveu-se, sobretudo, 
no setor terciario, em virtude da proletariza<;:ao dos funcionarios(as) (o caso ''t{pico 
ideal" aqui sao os caixas). 

J Yero conjunto clas teorizai;6cs de Pierre Bourdicu sohre as classc-s populnrc-s, c-m espc-dnl "1.n puyNnn· 
ncrlc, unc d11HHe oh)el ", Arm dt /,1 rtl'hrrr·l1t m sl'imm S111'i11/,s, n. 17 -1 H, I 1J7H. 
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Se tomarmos o caso da industria, veremos que ha alguns anos vem se instalando 
uma nova divisao do trabalho ligada a terceirizac;:ao das atividades de baixo valor 
agregado e a generalizac;:ao dos fluxos tensos. De um lado, as grandes fabricas trans
formaram-se em pontos de agrupamento do trabalho de concepc;:ao, de concentra<;io 
de massa cinzenta, que emprega assalariados de nivel escolar elevado e com forte 
potencial e, ao mesmo tempo, conserva um nucleo importante de operarios. De 
outro, pequenas unidades de produc;:ao que fabricam componentes e sao povoadas 
por trabalhadores jovens, que recebem salario minimo, em geral sao diplomados, 
mas estao expostos a uma forte precariedade (contratos temporarios ou de durac;:ao 
determinada). 0 ''just in time" e um modo de organiza<;io da produc;:ao economica
mente eficaz, talvez:-masnumanamente muito custoso, na medida em que gera uma 
tensao permanente: entre quern manda e subcontratado, entre chefe e operario e, 
pot ti.rti; entte osproprfos.operarios, sobre OS quais recai uma parte das contradic;:6es 
nao resolvidas do sistema de produc;:ao. 

Nessa nova configurac;:ao industrial, a amalgama social (gerac;:6es, qualificac;:6es), 
caracteristica da grande fabrica fordista, tende a desaparecer em proveito de uma 
homogeneizac;:ao social e profissional dos assalariados. Nessas unidades de produc;:ao 
cada vez mais especializadas, a ruptura entre gerac;:6es se acelera e a triagem seletiva 
permite, de um lado, afastar os operarios "nao empregaveis" ou "incomodos" (por 
exemplo, os que ainda se atrevem a falar de sindicato) e, de outro, manter apenas os 
que, acredita-se, sao susceptiveis de curvar-se as novas exigencias. Assim, os novos 
criterios adotados para contratar os jovens operarios sao a "competencia'', a "adap
tabilidade", a "reatividade" e o "potencial". Por tras do jargao desse novo modo de 
gestao, que se baseia largamente numa l6gica de flexibilidade, o que se encontra sao 
julgamentos de ordem tecnica e social4• 

Nossa investigac;:ao em campo, que desde 1996 se concentrou no caso das novas 
pequenas empresas instaladas nas imediac;:6es do centro de Sochaux (os "fornecedores" 
da industria de autom6veis), revela uma forte degrada<;io das condic;:6es de trabalho 
nessas fabricas: recurso macic;:o ao trabalho precario (temporario e de durac;:ao deter
minada), sele<;io quase que exclusiva de jovens, em geral com bac e contratados para 
ocupar os postos de "operador", horarios extremamente variaveis, imposi<;io de ritmos 
de trabalho intensos, individualizac;:ao desmedida e marginalizac;:ao sindical. 0 salario 
minimo e o unico horizonte salarial possivel; a pr6pria ideia de progressao salarial e 
de carreira operaria parece excluida, ou mesmo inconcebivel. A enorme concorrencia 
entre jovens para ocupar esses empregos basta para manter uma forte pressao salarial. 
Esse modo de organizac;:ao do trabalho 5, na ausencia de um contrapoder, intensifica 
as lutas de concorrencia e obstrui a construc;:ao das formas de solidariedade. A socia
bilidade operaria e impossivel nesses universos profissionais atomizados, em que tudo 

4 Vr:1· o rnnju111u dos 1rabalhos de Gabrielle Balazs e Jean-Pierre Faguer sabre a Hewlett-Packard, em 
rNprd11I "I :i'v11lu111io11"', Actrs rle !tt recherche en sciences sociales, n. 114, set. 1996. 

V,n· dN IIIVfNI l1,111~0rN dr A rrnr:llr: ( ;urgr:u c Rene Mathieu sabre os subcontratados da industria de 
dllllllllflY,11, 
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parece organizado para que os operadores nao se encontrem (intervalos curtos, horarios 
de trabalho que mudam de um dia para o outro) e nao se falem (os operadores sao 
muito absorvidos por "sua' produc;:ao) . .Alem disso, essa precariedade institucionali
zada - a rotatividade da mao de obra e muito elevada - compromete qualquer forma 
de enraizamento na fabrica e impede a transmissao da cultura de trabalho: e assim 
que, nas raras empresas onde os representantes sindicais atuam, o trabalho politico 
dia a dia tornou-se extremamente diffcil; em consequencia, o desanimo toma conta 
dos(as) militantes. 

Dois grupos operarios convivem nas oficinas dessas pequenas empresas. Os primei
ros, operarios com bac que frequentaram algum tempo o ensino superior, vivem dia 
a dia sua condic;:ao de trabalhador naquilo que ela tern de mais limitadora no plano 
fi:sico e intelectual, de frustrante do ponto de vista das relac;:6es sociais. lmbu.fdos por 
um tempo na cultura estudantil, agora eles tern de participar de discuss6es de oficina 
que no dia a dia lhes dao a medida de sua relegac;:ao num universo social com o qual 
quiseram romper por meio da escola. Consideram sua condic;:ao de operario provis6ria, 
um primeiro emprego de inserc;:ao que lhes permite - "ate la", como dizem - atenuar 
o choque do confronto com o mercado de trabalho. Essa maneira de se negar a se 
projetar num futuro "operario" e a distancia cultural que os separa dos outros opera
dores os privam do sentimento de pertencer a uma comunidade de destinos. 0 que 
impressiona neles e a recusa a se queixar, a tendencia a aceitar esse trabalho como um 
acaso feliz. 0 segundo grupo e composto de operarios pouco ou nao diplomados que, 
apesar do handicap escolar, conseguiram cavar seu lugar na fabrica, resistindo a concor
rencia dos mais diplomados. Eles sao mais frageis socialmente e em geral moram em 
conjuntos habitacionais. Numerosas nessa categoria, as mulheres em geral sustentam 
sozinhas os filhos. A empresa "pega' essas mulheres por esse lado, porque elas nao 
podem se dar ao luxo de serem demitidas. As pequenas empresas conhecem cada vez 
melhor a situac;:ao pessoal dos operarios, oficialmente por raz6es de disponibilidade 
de trabalho. Na verdade, a direc;:ao tende a usar essa situac;:ao de fragilidade social para 
impor, sem nenhuma vergonha, condic;:6es de trabalho deploraveis. Os jovens operarios 
qualificados da regiao nao se iludem: os que escolheram positivamente o contrato 
temporario falam desses empregos como "servic;:o de cao", que nao aceitariam nem 
por todo o dinheiro do mundo. 

Ao termino dessa evocac;:ao certamente sumaria, podemos nos perguntar sobre a 
racionalidade e a viabilidade desse modo de gestao da mao de obra. De tanto ir cada 
vez mais e mais longe, de tanto "espremer a laranja', os processos de flexibilizac;:ao 
e de precarizac;:ao nao correm o risco de se revelar contraproducentes? Podemos nos 
perguntar se uma das fragilidades estruturais do novo capitalismo frances nao sera 
constitu.fda pelo fortissimo enfraquecimento do status operario nas empresas, que 
nos parece contradit6rio com as novas exigencias de qualidade dos produtos e dos 
componentes. Se olharmos para a.Alemanha, perceberemos que o sistema industrial (o 
famoso "modelo renano"), por mais que se diga o contrario, continua apoiado numa 
forte profissionalizac;:ao operaria na fabrica e num grande reconhecimento social do 
status operario na sociedade. E, no fundo, sc a nova quest4o opc:rnrla volta ~ orclem 
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do dia na Frarn;:a, e precisamente por causa das consequencias sociais e industriais 
dessa precarizas;ao do status operario 6• 

2. A obliter~ da questio operaria 

O paradoxo da situas;ao atual deve-se finalmente ao fato de que a questao operaria, 
nos fatos, esta mais do que colocada, ao passo que, no espas;o politico, ela e ocultada 
ou mesmo negada. A medida que a "crise" se aprofundou e a taxa de desemprego 
aumentou, novos recortes do mundo social se impuseram. E o caso, por exemplo, 
das categorizas;6es em termos de oposis;ao entre "incluidos" e "excluidos" (ou in/ 
out) e entre franceses e imigrantes, que aos poucos encobriram a questao operaria e 
acabaram por dissolve-la. 

Como consequencia do surgimento da problematica da exclusao, OS operarios 
viram-se colocados do lado dos in, dos que tern emprego (dos "privilegiados" e dos 
"direitos adquiridos", nao hesitarao em dizer os adeptos da vulgata neoliberal). Se 
bem que no centro desse processo de fragmentas:a_o social, a questao operaria viu-se 
relegada a categoria de problema secundario ou anexo. Tradus:a_o no campo cientifico: 
as sociologias da exclusao e da imigras;ao suplantaram pouco a pouco a sociologia do 
mundo operario, que se reduziu gradualmente (a evolus:a_o e ainda mais acentuada 
entre os historiadores franceses). Consequencia pratica e ideol6gica: no espas;o publico, 
tornou-se impr6prio e quase um tabu referir-se aos problemas do mundo operario, 
mesmo na esquerda. Tres casos sao testemunhas disso: a lei das 35 horas, o papel dado 
a inspes;ao do trabalho e a questao do salario operario. 

35 horas. 0 desconhecimento da realidade operaria atual poderia ser exemplificado 
pela implantas;ao do programa de 35 horas. E como se os operarios tivessem a priori 
de estar convencidos do interesse de dividir seu trabalho, como se tivessem de se 
conformar em ver suas condis;6es de trabalho se degradar mais ainda sob o impacto 
da aplicas;ao da lei das 35 horas, quando na verdade, durante anos, a esperans;a dos 
militantes se agarrou a perspectiva de diminuir o tempo de trabalho. Na Peugeot, o 
acordo de 1999 preve a incorporas:a_o do tempo de intervalo (25 minutos por dia) 
ao tempo de trabalho efetivo, o pagamento do trabalho aos sabados nao como hora 
extra (como era antigamente) etc. A maioria dos operarios da fabrica ve isso como 
um retrocesso, e os militantes da CGT, como uma maneira disfars;ada de rever 
as conquistas obtidas pela luta dos "antigos (as greves de 1961 e de 1964 permitiram a 
incorporas:a_o dos intervalos ao tempo de trabalho). Os operarios teriam assim de se 
conformar em ver a questao material como acess6ria, como se tivessem de desistir de 
obter uma melhoria em seus ganhos. Em nome da divisao do trabalho, eles parecem 
condenados a ter de se manter na linha de flutuas;ao, sob ameas;a permanente de cair 
do I ado dos novos working poor e dos que vivem de salario minimo. 

• V,r 11• 11·•h•ll111• d11 I.Ml111n11orln de Hconnmia e Sociologia do Trabalho dos anos 1970 a 1980 e, hoje, 
n• d, My1·l-111 ( :-11111l11m I l11herne1, Ludc '£i11111uy c ~ric Verdier. 
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lnspefdO do trabalho. Todas as investigas;6es estatisticas mostram que os acidentes 
de trabalho aumentaram e as condis;6es de trabalho se degradaram. Ao mesmo tempo, 
os fiscais de trabalho sao em numero tao insuficiente na Frans;a que nao conseguem 
cumprir seu oficio com eficiencia. Por exemplo, no departamento de Doubs, ha apenas 
dois fiscais de trabalho, um dos quais - auxiliado por um controlador e uma secreci
ria que trabalha meio perfodo - e responsavel pelo conjunto da zona de emprego de 
Sochaux-Montbeliard (35 mil assalariados). Alem disso, Martine Aubry, ministra do 
Trabalho e dos Assuntos Sociais, exige dos fiscais de trabalho respeito estrito a obri
gas;ao de sigilo, como se quisessem silencia-los e diminuir seu poder de controle Qa 
fortemente reduzido). 0 fato de os poderes publicos nunca terem cogitado aumentar 
o numero de fiscais de trabalho desde 1981 e nunca ter havido um debate publico a 
respeito dessa questao parece altamente significativo. 

Saldrio: last but not least. A estagnas;ao dos salarios dos opera.dos e a diminuis;ao 
dos salarios de contratas;ao sao fenomenos muito malvistos. As famflias tern um 
sent!. ento muito agudo de pauperizas;ao material e de desatrelamento dos grupos 
sod s mais pr6ximos (as classes medias baixas e os funcionarios de escrit6rio, cuja 
luta m dezembro de 1995 ficou longe de ser unanimidade entre os operarios do setor 
priva o). A multiplicas;ao dos salarios baixos ea subida do desemprego produziram 
uma dientela cativa nas lojas de desconto: bem adaptadas a uma freguesia popular 
a caminho da proletarizas;ao, elas proliferam nas regi6es operarias (como as lojas de 
comida barata). 

3. Qual sera O futuro da militancia operaria? 

Como dissemos, os operarios hoje estao isolados, fragmentados, em geral privados 
de meios de defesa coletiva. Estao condenados a derrota e a invisibilidade por causa 
disso? A herans;a operaria, feita de lutas e de resistencias (grandes e pequenas), ainda 
tern alguma chance de ser passada adiante? 0 que restara da moral de dasse, esse 
suporte identitario que dava armas aos operarios para enfrentar o menosprezo que os 
grupos sociais mais favorecidos sempre lhes votaram? Que futuro tera uma cultura 
operaria privada de sua dimensao politica? A ultima frase do livro de Georges Navel, 
ex-operario que se tornou escritor, diz: "Existe uma tristeza operaria que s6 passa com 
a participas;ao politica''7• Essas quest6es ultrapassam o quadro do mundo operario e 
interrogam o modo de recomposis;ao da sociedade francesa como um todo, tamanha 
foi a imporclncia do papel do movimento operario, por sua combatividade passada e 
pelas conquistas sociais que arrancaram das classes dominantes, na constituis;ao e na 
consolidas;ao de uma "sociedade salarial" que se estendeu a maioria da populas;ao ativa. 
E s6 pensar na aquisis:a_o e na consolidas:a_o dos direitos sociais: direito do trabalho, 
Previdencia Social, direitos sindicais. 

A questao que se coloca aqui e a do futuro da militancia operaria. As oposis;6es 
que permeavam o grupo (qualificado-nao qualificado, homens-mulhcrcs, franceses-

I C ;~org~N N11vd, 'lrr11,,1ux (P11l'IN, C :11llh11111·d, 11)71J, col. l1ullu1 I. rd. I')~~). I'• I 0. 
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imigrantes, velhos-jovens) erarn mascaradas pelo trabalho de unifica¢o conduzido 
pelos militantes. A representa<;:ao que faziarn do mundo (fossem filiados a CGT ou a 
CFDT, marxistas ou cristaos ... ) estava fundarnentalmente ligada a sua fe num aumento 
progressivo de poder de um grupo unido e solidario. E e somente em referenda a essa 
tradi<;ao que se pode compreender a extrema dificuldade que sentem os militantes 
operarios para se converter as novas formas de luta. 

Por exemplo, sea CGT se uniu a luta dos "ilegais" desde a ocupa¢o da igreja de 
Saint-Bernard, foi sob fordssimas resistencias da base, que achava que, recusando-se a 
considerar essa luta prioritaria, estava agindo conforme a tradifdo. Do mesmo modo, 
os "velhos" militantes, atingidos no mais profundo de suas cren~ pela queda do Muro 
de Bedim e pela ruina da escatologia comunista, podem ficar tentados a se retrair no 
Partido Comunista Frances. Nao foi o caso daquele operario comunista entrevistado 
pelo prograrna Vingte heures [vinte horas] num campo de bocha, ap6s as elei<;6es 
europeias de junho de 1999, que para justificar sua oposis:ao a linha reformadora de 
Robert Hue declarou: ''A foice e o martelo sao a nossa bandeira ... A gente nao vai 
desistir assim da nossa bandeira''. Evidentemente e compreensivel que essa retras:ao 
no passado afugente os jovens operarios, cada vez mais alheios a essas referencias que, 
em comparas:ao com o que vivem, lhes parecem bizantinismo. Apesar de muitos se 
recusarem a submeter-se as novas exigencias das empresas, nem por isso estao dispostos 
a adotar o antigo vocabulario operario e a reivindicar a tradi<;ao. 0 sucesso do Partido 
Verde entre os jovens e testemunha disso. 

Como modernizar essas antigas maneiras de pensar e de agir? Evitando em primeiro 
lugar um duplo escolho: o primeiro consiste em negar as possibilidades de entendi
mento que existem entre as gera<;6es; o segundo, em abra<;ar a "modernidade" sem 
reserva critica - sem compreender, por exemplo, que o sindicalismo nao ganhara um 
novo vigor se continuar isolado e acantonado na defesa de seus interesses tradicio
nais, se nao agir com eficacia no nivel da zona de emprego, se nao conseguir levar em 
consideras:ao as transforma<;6es do sistema de ensino (a eleva¢o do nivel de estudo 
dos jovens ea evolus:ao de suas aspiras:6es) e os abandonados a pr6pria sorte do novo 
modelo produtivo, em especial os jovens imigrantes desempregados. 

De fato, desse ponto de vista, a questao do modo de politizas:ao dos jovens imi
grantes nos parece central. Ora, de tan to olhar para os imigrantes como uma entidade 
a parte, acabarnos esquecendo que, nas regi6es operarias onde as empresas apelararn 
maci<;arnente para os trabalhadores estrangeiros, a questao da reprodus:ao da classe 
operaria, por raz6es morfol6gicas, esta estreitarnente ligada a questao do devenir dos 
filhos de imigrantes. Historicamente, os numerosos estrangeiros (poloneses, italianos, 
espanh6is, argelinos) recrutados pelo patronato da indu.stria francesa nas fases de forte 
expansao economica do seculo xx integrararn-se por intermedio do trabalho, sem 
duvida, mas tarnbem pela luta sindical e politica. Born numero de filhos de imigrantes 
(siderurgicos italianos do leste da Fran<;a, mineiros poloneses do Norte) tornararn-se 
verdadeiras figuras militantes, sindicalistas da CGT e/ou eleitos locais do PCF. Hoje, 
sao os filhos de imigrantes - pouco ou nao diplomados, vitimas de certas formas 
insidiosas de discriminas:ao na hora da contratac;:ao - os mais atingidos pelo desem-
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prego. Dai o hiato ~ntre os velhos militantes operarios e essa frac;:ao dos filhos da classe 
operaria que mora nos conjuntos habitacionais e e descendente, em geral, de pais 
imigrantes, muito embora as disposic;:6es desses jovens, socializados no bairro, os 
predisponham a contestac;:ao ea mobilizac;:ao politica. E, o que e mais pernicioso ainda, 
desde o infcio dos anos 1990 (a guerra do Golfo provocou uma ruptura fundamental 
nas relac;:6es entre franceses e imigrantes oriundos do mundo arabe), uma parte cres
cente de filhos de imigrantes sente-se rechac;:ada para o universo cultural de seus pais 
e frequentemente levada a adotar formas ostensivas de apego ao seu pafs de origem - o 
que podemos chamar de encenac;:ao de um "arabismo" simb6lico - ou efetuar um 
certo retorno ao "religioso", percebido como ultimo recurso pelos filhos "perdidos" 
dos conjuntos habitacionais (ver o caso tragicamente exemplar de Khaled Kelkal, filho de 
operario da regiao de Lyon). Por todas essas raz6es, abriu-se um fosso entre os "fran
ceses" e uma frac;:ao dos filhos de imigrantes que nao deseja viver a vida de "arabes 
superexplorados" que tiveram seus pais. 

Um dos paradoxos da situac;:ao atual e que, em consequencia do enfraquecimen
to do movimento sindical, sao os membros das classes superiores ( em especial os 
professores, os artistas e os pesquisadores) que reivindicam certos valores antigos do 
mundo operario (como o internacionalismo, o igualitarismo ea solidariedade) e cada 
vez menos os filhos dos operarios. 

E por isso que uma das tarefas principais de um movimento operario que queira 
se manter fiel a sua hist6ria e, ao mesmo tempo, impulsionar o curso das coisas seria 
reatar os lac;:os entre as gerac;:6es, estreitar as relac;:6es nos universos sociais (funciona
rios, tecnicos, profissionais da cultura) pr6ximos do mundo operario e tirar lic;:oes das 
outras formas de luta que se desenvolvem longe das oficinas. 



ANEXO 1 

OS DESAFIOS DO METODO DE INVESTIGA~AO: 

O TRABALHO DE CAMPO 

Nao relataremos aqui os detalhes do desenrolar da investigac;:ao nem os diversos ca
minhos que tomou, porem insistiremos em sua dura<;:ao. Come<;:ou em 1983, quando 
Michel Pialoux iniciou um trabalho por entrevistas com um OE da fiibrica de Sochaux: 
Christian Corouge, militante ceget1sta e representante numa oficina da fabrica de 
carroceria 1• 0 objeto desse trabalho biografico consistia em estudar as formas parti
culares que a militancia assumia numa oficina de OE. De certo modo, tal pesquisa 
abriu os caminhos que a reflexao tomaria em seguida. A investiga<;:ao prosseguiu em 
diversas dire<;:6es: mudan<;:as do trabalho operario na fabrica de carroceria, atitudes 
dos operarios e dos militantes sindicais diante da modernizac;:ao. A partir de 1988, 
teve ini'.cio a colaborac;:ao com Stephane Beaud, realizada na esfera de um contrato 
de pesquisa com a Mipe (Missao lnterministerial de Pesquisa e Experimenta<;:ao do 
Ministerio do Trabalho2). Depois de tres anos de trabalho em comum sobre os operarios 
da fabrica e o mercado de trabalho, nossas pesquisas tornaram-se autonomas, de certa 
maneira. Um prosseguiu sua investiga<;:ao sobre as transforma<;:6es da fabrica de\ 
carroceria com diferentes categorias de operarios e o outro aprofundou a investigac;:ao 
sobre o sistema de formac;:ao inicial e as trajet6rias escolares dos filhos de operarios. 

1 Michel Pialoux conheceu esse militante por intermedio do cineasta Bruno Muel, que fez alguns filmes 
em Sochaux entre 1969 e 1973 e com quern Christian Corouge manteve contato. Na epoca, ele estava 
nurna situa<,io de enorme aili<,io sob diferentes aspectos: tinha a sensa~ao de estar sendo perseguido 
pela "dire<,io" da fabrica, estava com problemas familiares e sentia-se nurna situa~ao ambfgua diante 
da maioria de seus camaradas militantes. 0 volumoso trabalho realizado em comum, afinal, tomou 
a forma de urna montagem de entrevistas, guiada por um fio te6rico. Essa investiga<,io resultou nas 
seguintes publicac;oes: "Chroniques Peugeot", Actes de la recherche en sciences sociales, n. 52-53, 54, 57, 
60, 1984 e 1985; e Le militantisme ouvrier. .. , relat6rio para o Cornissariado geral do Plano, 1985. 

2 Essc contrato resultou num rclat6rio de pesquisa: Stephane Beaud e Michel Pialoux, Ouvriers de Sochaux: 
l'aff,1/b/issement d'un grupe. Hantist dt l'txdu.ion tt rlvt dt formation, abr. 1993, 2 vol. 
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Contudo, ao longo dessa investigac;:ao a dois, nos nos preocupamos em estabelecer 
sistematicamente a relac;:iio entre as transformac;:6es ocorridas dentro e fora da fabrica 
(em especial as transformac;:6es no campo escolar local). 

1. Uma investiga?o em diferentes dimens6es do espas:o social 

Um trabalho do tipo monografico, como o nosso, parece-nos constituir um quadro de 
p_esquisa apropriado na medida em que oferece uma especie de lente de aumento das 
evoluc;:6es que as estatisticas nacionais ou regionais niio diio a perceber tao claramente, 
tornando possivel assim a construc;:iio de esquemas de explicac;:iio que fazem aparecer 
mais nitidamente as l6gicas sociais emaranhadas na complexa rede das mais diferen
ciadas wnas de emprego. Tambem permite captar, quase em estado de epura, os trac;:os 
pertinentes do funcionamento do mercado de trabalho (uma regiiio monoindustrial 
e uma empresa localmente muito dominante, como a fabrica de Sochaux) e inserir 
as transformac;:6es identificaveis durante certo lapso de tempo na hist6ria da fabrica, 
do grupo operario e da zona de emprego. Um trabalho do tipo monografico ajuda a 
captar em suas interdependencias as mediac;:6es sociais pelas quais entram em relac;:iio 
as empresas locais e o sistema de formac;:ao. 

Portanto, tivemos incessantemente a preocupac;:iio de ligar entre elas as diferentes 
dimens6es do espac;:o social. A pesquisa de campo, em particular porter sido realizada 
a dois, permite estudar num mesmo espac;:o-tempo processos sociais habitualmente 
separados pela especializac;:iio dos objetos da sociologia (sociologia do trabalho, da 
escola, do habitat, do consumo etc.). Com isso, ela forc;:a o soci6logo a estabelecer 
a relac;:iio entre esses diferentes dominios, e um convite permanente a comparac;:iio e 
ao raciodnio em termos de relac;:6es sociais (entre grupos e subgrupos) e opera assim 
como que um instrumento de vigilancia que alerta contra a tentac;:iio permanente 
de reificac;:ao dos grupos sociais. Situando os pesquisadores em diversas cenas sociais da 
vida cotidiana das classes populaces - o domidlio das familias operarias entrevistadas 
ou locais do espac;:o publico como os supermercados, a prac;:a do conj unto habitacional 
(onde residimos), as ruas comerciais de Montbeliard etc. - e da vida militante - o 
espac;:o sindical da CGT na fabrica, as reuni6es do comite de greve em 1989 no recinto 
da fabrica, a festa anual do Lion Rouge, as partidas de futebol organizadas pela CGT, 
o processo Fallot no Tribunal de Justic;:a etc. -, a pesquisa de campo ajuda a ver e a 
compreender que, por tras do operario produtivo ou do militante (o "trabalhador" 
aclamado pelos discursos de emancipac;:iio politica operaria), existe tambem o pai de 
familia, o cidadao, o responsavel pela associac;:ao, o torcedor de futebol, o consumidor. 
Pelas multiplas facetas de um mesmo personagem social que ela deixa entrever, em 
momentos e em contextos sempre diferentes, a pratica do "campo" regular, se niio 
intensa, facilita o rompimento com a visiio monolitica dos mundos sociais e, no caso 
em questao, do mundo operario. 

Poi essa postura de pesquisa que ofereceu meios para refletirmos sobre o processo 
de estruturac;:iio-desestruturac;:ao do grupo opcrnrio quc observmn<>N Jurnntc lJUinze 
anos, grac;:as em cspeditl ~ consl'll'uli;do JnH l'l'lljC't<'>rlns operdrhu (trlljC'l<'>rlnN c:'Nl:olnres, 
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profissionais, residenciais, polfricas). Foi essa postura tambem que nos levou a~omar 
alguma disclncia c4_temiti.~ c,la "e_?Cclusao", hoje predo~inante. Grayas a uma presen~ 
longa em cam po, a numerosas entrevistas realizadas ao longo _de quinze anos com 
os membros das dif~tentes gerag'.>es operarias locais, n6s procuramos, no frabalho 
de reconstituic;:ao dos. dados de can:ipo, fazer com que se sentisse o peso da hist6ria 
coletiva (hist6ria social das familias, do grupo e da militancia operaria, mas tambem a 
hist6ria da empresa e do sistema escolar), que continua a incidir fortemente do ponto 
de vista material e da consciencia dos individuos 3• 

2. A duras;ao como recurso de investigas:ao 4 

O trabalho de investigayao esforyou-se por captar no tempo esses diferentes feno
menos e, em especial, por medir as temporalidades pr6prias de cada um dos setores 
estudados: da fabrica (que deve ser diferenciada segundo os setores), do sistema de 
formayao inicial (ensino profissionalizante e ensino geral), das instituiyoes de gestao 
social, mas tambem dos agentes sociais e das familias. Situando no centro de nossa 
reflexao a questao das defasagens temporais entre series de eventos mais ou menos 
interdependences, procuramos ir alem da visao objetivista e compreender a maneira 
como experiencias sociais subjetivas, vividas em diferentes campos da vida social, 
podem quadruplicar as transformayoes objetivas do mercado de trabalho local ou 
do sistema de educac;:ao nacional, cristalizando-se num certo tipo de atitude social e 
contribuindo para mudar as aspiray6es dos individuos. 

A inseryao da investigayao no tempo, assim como o trabalho a dois, permitiu variar 
os pontos de vista sobre um mesmo objeto. Por exemplo, no inicio da investigac;:ao 
sobre a formac;:ao, conhecemos os entrevistados grayas a diferentes redes que eram 
codas mais ou menos pr6ximas do nM~~al de militantes OE. Q_s operarios en
tt:evistados tinham1 !1.~ maiori~, enct,k)5 e 50 anos) pertenciam a uma tpesma gerac;:ao 
operaria e militante, ~uito marcada pelaTiite~sidade das lutas dos anos f9jo~ ainda 
que se diferenciassem por suas origens sociais e geograficas. 0 que mais impressionava 
era a semelhan~ dos pontos de vista coletados entao: esses "velhos" OE penavam 
para manter o ritmo de trabalho, praguejavam pelos cantos contra as novidades 
organizacionais e empurravam os filhos em direc;:ao a uma fuga da fabrica. Surgiam 
constantemente nos discursos deles uma especie de amargura, o sentimento de terem 
sido ludibriados, a magoa pela perda de status e pela falta de considerayao. Porque era 
partilhada pelos outros membros da familia, tivemos uma enorme dificuldade para sair 
dessa representayao da fabrica como polo repulsivo: canto os conjuges, que durance as 

3 E o caso, em especial, do paternalismo. A Peugeot imprimiu sua marca na paisagem industrial, geo
grafica (as vilas operarias construfdas entre as duas guerras ou ap6s 1945, as antigas Ravi, isto e, as 
mercearias Peugeot, as mansoes das diferentes gera,;:oes da dinastia patronal) eintelectual dos operarios 
locais. Durante muito tempo, o paternalismo protegeu e fez esses operarios viverem. 

4 Sohre esse tema, ver Olivier Schwartz, 'Tempirisme irreductible", em Nels Anderson, Le hobo: socio
logie du sam-abri (Paris, Nathan, 1993), p. 265-308; e Stephane Beaud e Florence Weber, Guide de 
l'enqutte de terrain (Paris, La Decouverte, 1997). 
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entrevistas vinham. com frequencia confirmar as palavras do entrevistado com um ou 
outro caso, como as crian(?S ou os adolescentes, que reivindicavam a recusa a serem 
"escravos" e o 6dio pela fabrica ("Nao sei por que, mas aqui todo mundo tern alguma 
coisa contra a Peugeot", diz um dos alunos de ensino medio). 

As entrevistas aprofundadas com OE menos politizados que os militantes, e sobretudo 
com jovens temporarios de fora da regiao, permitiram relativizar a visao da fabrica 
que esses "amigos" nos davam. E foi cruzando sistematicamente essas entrevistas que 
pudemos enriquecer nosso ponto de vista. Para os jovens temporarios que conheceram 
o "aperto", a grande fabrica aparecia como um local de trabalho desejavel. Desse modo, 
safamos de uma visao "interna'' e politizada da fabrica, isto e, constitufda a partir 
de sua hist6ria (hist6ria das oficinas, dos "chefes", dos militantes, dos confrontos) e 
habitada por uma mem6ria coletiva poHtica, tecida no decorrer do tempo. Mem6ria 
essa que pesa fortemente sobre a reinterpretac;:ao dos eventos contemporaneos e tende 
de forma quase natural a opor uma idade de ouro (da juventude, das lutas, do salario 
acima da media, do orgulho dos operarios Peugeot, em resumo, da fors;a do grupo) 
aos tempos atuais, pensados unicamente em termos de degradac;:ao. 

Outra vantagem da duras;ao da investigac;:ao: ela opera como que um comparatismo 
em ato, permite captar as evolus;oes no tempo, acompanhar trajet6rias individuais e 
certa trajet6ria coletiva. 0 passar do tempo faz o papel de variavel de controle dos 
dados coletados em campo. As entrevistas tomam verdadeiramente sentido no interior 
da cronologia dos acontecimentos da investigas;ao. A duras;ao ajuda a romper com 
pares de oposii;:6es que, apesar de as vezes terem valor heurfstico (esciveis/instaveis), 
impedem que se compreenda que os mesmos indivfduos estao sempre "divididos" entre 
varios polos. A observas;ao de trajet6rias profissionais ao longo de quatro anos permite 
ver, por exemplo, como certos operarios se envolvem numa formas;ao, desistem dela 
e afundam pouco a pouco ou, ao contrario, conseguem se restabelecer socialmente. 
Isso permite aplicar uma serie de variaveis (oriundas do trabalho de campo) e provar 
seu valor expli~tivo. 

Essa maneira de "trabalhar em campo" nao pressup6e a existencia de um grupo 
operario homogeneo OU a referenda a Uffi operario abstrato, mas, ao COntrario, convida 
continuamente a reportar-se a hist6ria, a levar em consideras;ao de maneira imediata e 
deliberada a morfologia de um grupo, seus diversos componentes, seu ordenamento 
( que muda sem parar no decorrer da hist6ria). Somente o acompanhamento no tempo 
das trajet6rias individuais de membros dos diferentes subgrupos (operarios especiali
zados, operarios qualificados, chefes de equipe e contramestres; homens e mulheres, 
franceses e imigrantes ... ) oferece meios para estudar a maneira como as identidades 
coletivas se desconstroem e se reconstroem em contextos que mudam rapidamente. A 
investigas;ao de longa durac;:ao faz surgir pouco a pouco tempos diferentes na evoluc;:ao 
dos indivfduos, das famflias, dos grupos profissionais, das instituic;:6es. Essas diferen
'?S de tempo produzem descompassos e reajustes de identidade que, com o tempo, 
ocorrem com cada vez mais dificuldade, geram contradii;:6es, sofrimentos e aflic;:6es. 
Nesse sentido, a investiga<;:ao sobre a transfer!ncia dos operarios do acabamento para 
a nova oficina de Roupagem de Carc11~11 fol exempl11r: moatrou ,1ue, 1e 1tN reurganlza-
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i;:6es tecnicas e hierarquicas se desenvolvem em ritmo muito rapido sob o imperativo 
dos ganhos de produtividade, as mudani;:as nas estruturas do grupo operario ou nas 
estruturas de personalidade evoluem de maneira muito mais lenta. 

3. Militantes operarios e operarios "comuns" 

Ao longo desses anos de investigai;:ao, nos estivemos regularmente presentes em 
campo (em especial nos meses de julho e setembro de cada ano). Fizemos numerosas 
entrevistas, realizamos diferentes tipos de observayao (observai;:ao participativa no 
liceu profissionalizante e no centro de apoio ao emprego, observai;:ao nao participa
tiva no bairro onde residimos, no grupo de militantes, nas famflias operarias etc.) 
e mantivemos regularmente, cada um por si, um diario de campo. Na maioria das 
vezes, nos nos hospedamos na casa de Christian Corouge (ele morou de 1983 a 
1992 num apartamento do conjunto habitacional e, a partir de 1992, numa casa), 
em quern nos apoiamos consideravelmente para realizar a investigai;:ao. Grai;:as a ele 
e a ;ua esposa, conhecemos em condii;:6es muito diversas numerosos operarios que 
trabalhavam em diferentes setores da fabrica e em pequenas empresas dos arredores. 
Partindo do nudeo dos militantes OE da fabrica (CGT e CFDT), nos nos afastamos 
pouco a pouco para conhecer operarios e assalariados que nao estivessem inseridos 
numa tradii;:ao militante. Tratava-se nao de distanciar-se dos militantes - alias, ao 
longo de toda a investiga<;io (e ainda hoje) mantivemos relai;:6es estreitas com eles, 
relai;:6es agora mais de pesquisador e informante ou "aliado"5 -, mas de poder coletar 
pontos de vista sobre a fabrica e o mundo operario que haviam se constitufdo de modo 
diferente. Assim, realizamos uma serie de entrevistas com o que podemos chamar 
de "operarios comuns", tanto homens como mulheres que nao sao nem porta-vozes 
nem representantes, mas falam por si mesmos. Nos os conhecemos como vizinhos, 
"conhecidos de conhecidos" (na fabrica, no bairro, nessa ou naquela associai;:ao) e 
em geral de improviso, apenas por forya de nossa presenya regular em campo (por 
"contatos" em festas locais, reuni6es, partidas de futebol etc.). Essas entrevistas, de tom 
muito diferente daqueles feitas com os militantes, tern o interesse de entremostrar a 
existencia de outra cultura operaria, muito distante daquela encarnada pelas frai;:6es 
sindicalizadas e politizadas das fortalezas operarias6• 

Revendo-os regularmente no campo, enviando-lhes textos que haviarnos escrito e sobre os quais 
pedfamos sua "reac;ao". 

Retomarnos aqui as observac;:6es de Jean-Noel Retiere: "A busca por uma comodidade de investiga<;ao, 
que logicamente, mesmo de maneira inconsciente, pode incitar a opc;ao por carnpos habitados pelo 
numero e apontados pela reputa<;ao, nao basta para explicar essas escolhas. De fato, parece-nos bem 
mais determinante a representac;:ao que durante muito tempo os soci6logos fizerarn do operario, im
pcns,\vd c inencontravel, exceto como encarnac;:ao da classe mobilizada: a partir dai, onde encontra-lo 
n ndo scr ncsscs locais consagrados da produc;:ao e da residencia propicios a mitificac;:ao que forarn a 
mlnt"l'll\'411, n rnnstrnc;:iio naval, a siderurgia ... e os far6is mencionados? Nao resta duvida de que as 
pc•~111IN11N lrltns ncsscs cnmpos induziram a maneira como a cultura operaria era percebida. 0 alto 
KfNll 11, l11N1i111d111mll1.11~dn q11c o 1v11pn aprcscntava a( nao devia levar necessariamente o pesquisador 
• hl,1111111111111111t"l'drl11 Nllh 111111lli1r111r do 1rnhallrndor foncmcntc intcgrado em seu universo profis-
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Na maioria da,s vezes, interrogamos esses oper:irios em suas casas, em seu local de 
residencia, sem focar a questao do trabalho. Falavamos tanto da escola como da poHtica 
ou do bairro, tentando ver, sobretudo, como esses diferentes temas se combinavam 
entre si, como "apareciam" em certos momentos, de determinada maneira, e como, 
em outros, nao chegavam a ser expressos. Alem da observac;:ao variada e regular das 
pessoas e dos lugares (meio familiar, diversos espac;:os publicos nos bairros formados 
pelos conjuntos habitacionais, espac;:os sindicais, cerimonias, festas e, em alguns mo
mentos, nas oficinas da fabrica, como, por exemplo, durance a greve de 1989 e em 
visitas a fabrica), a tecnica privilegiada, tanto na investigac;:ao sobre a fabrica como 
na enquete sobre a escola, foi a das entrevistas repetidas (durance anos) com diversas 
pessoas, prestando atenc;:ao nos desvios, nas variac;:6es, nos deslizes, no "jogo" entre o 
que e dito num primeiro momento e o que e dito depois. A repetic;:ao das entrevistas 
com uma mesma pessoa permite compreender, em especial, de que modo, com o 
tempo, os indivfduos ajustam e adaptam sua estrategia a novas situac;:6es ou a novas 
conjunturas, por exemplo: como se conformam ou tentam lutar, esboc;:am "golpes" 
em materia de promoc;:ao ou desistem dela. E tambem como indivfduos podem ou 
nao fy.lar a respeito, "dissimulam", ou se escondem de si mesmos, e num desvio de 
conversa acabam "confessando", fazendo confidencias. Por exemplo, a dificuldade para 
falar de uma busca de promoc;:ao na fabrica, da conquista de uma posic;:ao de chefe ou 
monitor, a hesitac;:ao em inscrever-se ou nao na lista de representantes de oficina etc. 
Foi em torno em geral dessas variac;:6es, dessas hesitac;:6es, dessas tens6es, que tentamos 
organizar o trabalho de reflexao. 

4. 0 sentido das entrevistas 

O risco inerente a todo trabalho sociol6gico realizado, principalmente, por meio de 
entrevistas e num perfodo limitado no tempo e congelar as atitudes e os comportamen
tos, "sobreinterpretar", nao dando atenc;:ao suficiente ao contexto dos discursos feitos 
naquele momento pelos entrevistados. A forc;:a (heudstica) da entrevista etnografica 
reside na possibilidade de uma imersao longa do pesquisador no meio pesquisado. 
Nesse tipo de trabalho, a repetic;:ao das entrevistas com as mesmas pessoas e uma especie 
de substituto de uma presenc;:a longa em campo (materialmente impossfvel): a com
parac;:ao de entrevistas efetuadas em momentos diferentes do tempo permite corrigir e 
relativizar interpretac;:6es fundadas numa unica entrevista aprofundada e fazer surgir a 
ac;:ao do tempo, a influencia da "conjuntura'' (nacional e local). Na maioria das vezes, 
as entrevistas que realizamos estavam atreladas a uma observac;:ao atenta do que estava 
acontecendo durance a entrevista e em torno dela. Demos muita atenc;:ao a situac;:ao 
da investigac;:ao, isto e, as relac;:6es de forc;:as (ou de troca) que se estabelecem entre o 
pesquisador e os membros do grupo que ele pesquisa. As entrevistas nao aparecem -

sional ou ainda sob o uniforme do militante sindical ou do homem de partido?", Jean-Noel Rcti~rr, 
"Regards sur la sociahilite en tcrritoirc ouvricr", Crthim du GRHIS, Soclnbllltr rt 1'11/turr ourJr/fr,,s, 
Unlvc1·NidndC' de Roucn, 11. 7. 11)1)7, 
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ou nao aparecem somente - como a ilustra<;:io de um modelo te6rico previamente 
construido, mas antes sao um instrumento essencial de investigac;:ao, uma ferramenta 
de constru<;:io de hip6teses sempre em transformac;:ao, como uma especie de trampo
lim para a reflexao. A reflexao sobre as identidades remete incessantemente a reflexao 
sobre as estruturas sociais e a maneira como estas se transformam com o tempo. Pois 
o que nos interessa e, em outras palavras, a liga<;:io entre o "subjetivo", que se capta 
hem nas entrevistas, e o "objetivo", tal como se pode circunscrever pelo estudo de uma 
documentac;:ao estadstica, por documentos escritos. E o jogo tambem entre o que pode 
ser dito em certo momento num certo "contexto" e que nao pode ser dito em outro, 
mas talvez o seja mais tarde, num "contexto" diferente 7• Portanto, a an:ilise da forma 
e do conteudo de uma entrevista nao pode ser separada do conhecimento da hist6ria 
do grupo considerado e de uma reflexao mais ampla sobre seu modo de existencia. 
O recurso as entrevistas obriga a apreender junto a rela<;:io com o trabalho, com a 
forma<;:io, com a politica, com o futuro, e nao a delimitar os diferentes campos da 
existencia. Parece capital, por exemplo, cruzar varias entrevistas reportando-se a um 
mesmo processo e pesquisar documentos mais objetivos reportando-se a esse processo. 
Ao mesmo tempo, entrevistar de novo as mesmas pessoas e buscar romper com a ideia 
de que se deve "arrancar" a verdade das pessoas entrevistadas. 

5. Trabalho e alem-trabalho 

Desde o inicio do trabalho que realizamos em Sochaux, n6s adotamos uma perspec
tiva que nao era a da empresa, a de seus problemas e "necessidades", ao contrario do 
que fazem muitos economistas e soci6logos, mas sim de um "grupo" social, do grupo 
operario, da desconstruc;:ao-reconstruc;:ao das identidades coletivas e individuais dos 
membros do grupo. Devemos insistir no fato de que nosso trabalho nao teve ligac;:ao 
com a empresa ou com a dire<;:io da Peugeot. Nao solicitamos nenhuma autorizac;:ao 
para entrar nas oficinas. Isso parecia impossivel nos anos 1980, dadas as circunstancias 
(o trabalho anterior com Christian Corouge havia sido publicado e havia circulado 
na empresa) e tambem a tradi<;:io da Peugeot de se fechar para os pesquisadores ("si
gilo", proibi<;:io muito mais clara em relac;:ao as ciencias sociais). Mas usamos muito 
a rede sindical que haviamos formado ao longo do tempo, o que nos permitiu ter 
acesso a abundante literatura que circulava na empresa e nas oficinas: de um lado, 
os jornais da empresa (em especial o journal d1nformation Peugeot e os documentos 
divulgados pelo controle) e, de outro, os panfletos sindicais (CGT, CFDT, mas tam
bem FO, CTC, Siap), gerais ou "setoriais" (panfletos distribuidos unicamente num 
setor). Grac;:as a militantes sindicais, membros do comite de empresa, tivemos acesso 
as atas das reunioes bimestrais do comite. Essas atas, taquigrafadas e integralmente 
retranscritas, sao documentos riquissimos para captar a atmosfera das relac;:oes sociais 
na empresa. Vemos opor-se ai a palavra administrativa a palavra militante, ficamos sa-

l't dUl'll ll'lt' t'Nsn forma de reffetir implica tambem que o pesquisador fale do modo como ele pr6prio 
tAIJ l111plln11lo 1111 t'llll't'ViNta, nn vida do grupo operario. 
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bendo como, para os militantes, os desafios se hierarquizam etc. Ainda que no trabalho 
de reconstituis;ao dos dados de campo n6s tenhamos privilegiado as entrevistas com 
os operarios, estas foram conduzidas em estreita relac;ao com a serie de informas;6es 
evocadas nessa documentas;ao. 

Portanto, nao efetuamos observas;6es no local de trabalho, mas pudemos conhecer 
as oficinas em nossas numerosas visitas a empresa (organizadas todos os dias no centro 
industrial de Sochaux) e durante a greve de 1989, quando os militantes sindicais nos 
colocaram dentro da fabrica8• No ambito da pesquisa sobre o trabalho na fabrica, 
procedemos por meio, sobretudo, de entrevistas que realizamos fora dela, na maioria 
das vezes na residencia dos entrevistados (operarios, mas tambem agentes de controle 
e executivos). Uma das especificidades das entrevistas .com os operarios da fabrica 
deve-se ao fato de que nao foram conduzidas numa perspectiva estrita de sociologia do 
trabalho, uma vez que as perguntas nunca se restringiram ao que acontecia no mundo 
da oficina. Ao contrario, tentamos de imediato estender as perguntas aos problemas 
relacionados ao futuro individual e familiar, ao emprego, a escola, a formas:ao, a vida 
familiar, enfim, a esfera do "alem-trabalho". No pr6prio transcorrer da entrevista, os 
entrevistados passavam insensivelmente de um tema para outro (quando nao havia 
controle, vigilancia ou censura9), vinculavam os problemas da vida ao trabalho na 
fabrica, a maneira como vivem suas vidas em casa, fora da fabrica, em familia, ao modo 
como se sentem "presos" nas redes de sociabilidade, como foram escolarizados, como 
viveram ou ainda vao viver. Assim, aquilo de que falavamos quando abordavamos 
a questao do trabalho era tambem, e indissociavelmente, a questao da relac;ao deles 
com o futuro. 

Paradoxalmente, parece que encontramos mais violencia e pdthos no discurso dos 
operarios contactados no ambito da pesquisa do Ministerio do Trabalho 10 que no dos 
sindicalizados acionados pela rede militante. Os operarios pr6ximos dessa rede e em 
geral sindicalizados nao sao os que se exaltam com mais violencia contra a fabrica, 
em todo caso, nao numa primeira entrevista. Esse "paradoxo", no fundo, explica-se 
com facilidade. ·os operarios contactados pela rede militante pressup6em que os pes
quisadores conhecem certo numero de coisas a respeito da fabrica, a l6gica de conj unto 
que regula seu funcionamento e sua evolus;ao, o desenvolvimento de seus grandes 
"problemas", tal como definidos e recortados comumente - automac;ao, produtividade, 
espas;o para o sindicalismo, relas;6es de fors;as dentro da fabrica. Por isso, muitos em 

8 Ver o relato de observa<yao que fizernos em Stephane Beaud e Michel Pialoux, "Permanents et tern
poraires", em Pierre Bourdieu (org.), La misere du monde (Paris, Seuil, 1993), p. 317-29. [Ed. bras.: 
A miseria do mundo, 5. ed., Petr6polis, Vozes, 2003.] 

9 Como acontece corn certos sujeitos entrevistados (tecnicos, agentes de controle), que conhecem 
profissionalrnente, de certo rnodo, a necessidade de separar bern a questao das condis:oes de trabalho 
da questao relativa as outras esferas da vida. 

10 No arnbito da investiga<;ao sobre as p6s-condis:6es de trabalho, encrevistarnos pessoas que, um ano 
antes, haviam respondido a um longo questionario do lnstitulo Nacional de ENllltfNtka c Em1do1 
Econ6micos sobre as condis:oes de trabalho. Quanclo o primciro ques1lo11drln fol puwwudo, dcN 11l'.ch11r11111 
Ncr c111reviNU1dnw 11uv11111c111c nu Amhltn de umu c111rcvlN111 11prnl·i111dudu. 
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geral s6 falam sobre certo numero de pontos por alusao, atribuindo conhecimentos ao 
entrevistador que nem sempre este tern, pressupondo entre entrevistado e entrevistador 
uma especie de conivencia de ordem poli'.tica ( que habitualmente nao e desmentida ... ). 
Conhecendo mais ou menos nosso status de professores universitarios e sabendo que 
trabalhamos ja ha um born tempo em Sochaux, eles se veem levados, na verdade, a 
evitar os discursos genericos demais e quase a desconfiar deles. Ainda que empreguem 
certos estere6tipos, seu discurso nao e "vazio". Remete a realidades vividas por todos: 
empobrecimento, cansa<;:o, medo, sentimento de humilha<;:ao. Retoma uma tematica 
conduzida e articulada nose pelos panfletos (que em Sochaux, devemos insistir, nao 
e vivida como uma tematica imposta "de cima''). Existe nesses operarios pr6ximos 
do polo militante uma relutancia em abordar outros temas alem daqueles evocados 
pelos panfletos, em especial os que poderiam contribuir para quebrar a imagem de 
um grupo relativamente solidario ("ciume", "quest6es pessoais", "desaven~" ou ainda 
"rivalidades") e amea~ passar a imagem pouco digna de um grupo esfacelado por 
l6gicas de concorrencia ativadas pela dire¢o; ou de um grupo pego numa l6gica de 
rebaixamento social (alcool, formas diversas de miseria). Alias, sao perfeitamente com
preensfveis as raz6es que, no nfvel existencial ou identitario, impelem os sindicalizados 
a, de certo modo, negar-se a concentrar sua aten¢o nessas quest6es. Portanto, e preciso 
muito tempo ate que se suspendam certas censuras sobre esses temas. Embora sejam 
pr6digos em "casos", em especial os que poem os agentes de controle (os "chefes") em 
questao, muitos falam de suas condi<;:6es de trabalho com precisao, mas, como por 
pudor, hesitam em se lan<;:ar num discurso violentamente denunciador, que sentem 
que pode ricochetear e atingi-los, a eles ou ao grupo "deles". 

Ja os operarios contactados no ambito da pesquisa sobre as p6s-condi<;:6es de 
trabalho, depois de desfazerem certas preocupa<;:6es iniciais e se certificarem de que 
o pesquisador (nesse caso, Michel Pialoux) nao era um agente da empresa, falam da 
fabrica e das rela<;:6es de poder dentro dela, em geral, com uma brutalidade e uma 
violencia que surpreendem, e que, apesar de nao termos encorajado, tambem nao 
tentamos comer. E como se a situa<;:ao de entrevista deixasse a porta aberta para uma 
16gica de denuncia das praticas da fabrica que remete a um sentimento de degrada¢o 
multiforme (mas sempre presente) ea expressao de um sofrimento relativo ao presente 
(embora contido) e de uma preocupa<;:ao relativa ao futuro. Num primeiro momento, 
essa denuncia parece ser feita mais no registro etico do que no registro diretamente 
poli'.tico. Em geral, tem-se a impressao de que a pessoa entrevistada se dirige, antes 
de mais nada, ao senso moral do interlocutor (nesse caso, o pesquisador), quando 
denuncia a facilidade com que a empresa desrespeita regras "elementares" de justi<;:a as 
quais o pessoal estava acostumado, recusa-se a manter as promessas que fez e pratica 
uma polfrica "arbitraria'', de "favoritismo": as escolhas que parecem "racionais" numa 
16gica administrativa sao fatalmente percebidas, aqui "embaixo", como "arbitrarias". 

O que tambem impressiona e que as discuss6es com os mHitantes sindicais do sexo 
masculino quase nunca ocorreram num quadro de discuss6es em famflia. Na maioria 
das vezes, quando a esposa estava presente, ela permanecia calada ou participava com 
comentarios soltos meio ao acaso na conversa. Na investiga<;:ao sobre as p6s-condi<;:6es 
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de trabalho, a situa<;:ao quase sempre era diferente. 0 encontro envolvia, geralmente, 
outros membros da famflia e, em primeiro lugar, o conjuge. Muitas entrevistas, ini
ciadas por volta das 15 horas (por causa do turno de 2x8), prosseguiam ate as 18 ou 
18h30 na presern;:a de outros membros da familia, e em geral depois que o gravador 
havia sido desligado ... E, de fato, era toda a situa<;:ao do grupo familiar que estava 
envolvida na questao: sua hist6ria, seu passado, suas dificuldades atuais, mas tambem 
suas perspectivas de futuro. 

Enquanto os militantes operarios excluem "casos" e "hist6rias" pessoais, e prudente
mente deixam de lado "hist6rias" de rela<;:oes conflituosas entre assalariados de mesmo 
nfvel - disputas por postos de trabalho ou promo<;:oes mais ou menos perdidas -, nas 
entrevistas para a pesquisa do Ministerio do Trabalho esses casos e hist6rias apare
cem bastante rapido e de maneira quase "natural". Basta que o pesquisador estimule 
o interlocutor com perguntas que manifestem interesse por certo tipo de "detalhe", 
demonstre por sua atitude e por seus gestos que nao ve essas "historinhas" como 
mexericos sem importancia, mas, ao contrario, como casos significativos. Portanto, e 
evidente que, numa investiga<;:io desse tipo, o problema do "lugar" do pesquisador, da 
posi<;:io objetiva (como tambem subjetiva) que ele torria, da defini<;:ao que seus inter
locutores fazem dele, da percep<;:ao que tern de seu papel, de seu poder, e central. Dai 
vem, por exemplo, a importancia da carta de apresenta<;:io (na qual ele se define mais 
como representante da administra<;:io publica ou mais como professor universitario, 
mas em ambos os casos como agente do Estado ... ). 

6. 0 trabalho sobre a escola 

Para estudar a rela<;:ao das famflias operarias com a escola, n6s procedemos essencial
mente por entrevistas aprofundadas, as vezes repetidas, com pais operarios 11• Em sua 
maioria, os pais trabalhavam na fabrica de Sochaux. As famflias residiam nos dois 
principais bairros formados por conjuntos habitacionais (Grandval e Hauts-de-Court). 
Havia nessas entrevistas uma forte recorrencia de temas: as dificuldades do acompa
nhamento escolar, o embaralhamento das classifica<;:oes escolares, certa perplexidade 
em rela<;:ao ao funcionamento das escolas, uma visao muito crftica do trabalho dos 
professores, o medo do futuro etc. Foi por essa razao que nos pareceu importante 
enfatizar duas entrevistas na analise, realizadas com um ano de intervalo, com aque
les que chamamos de Jacques e Mireille (capftulo 5). A riqueza ea pertinencia das 
questoes que essas entrevistas suscitaram nos incitaram a interpreta-las de forma 
aprofundada. Alias, elas serviram de fio condutor na reflexao sobre as rela<;:oes entre a 
escola e o bairro. Utilizamos tambem uma longa entrevista com tres ma.es de alunos, 
representantes da FCPE, igualmente muito rica para a investiga<;:ao. Reproduzimos 

11 Paralelamente a investiga<;ao por entrevistas e observac;oes, nos realizamos em 1992 uma investigac;lio 
por questionario com 1,2 mil alunos de 15 escolas de ensino fundamental da regillo de Montbeliard. 
Dirigia-se a alunos de oitava serie no mo men to em que estavam saindo do gind,lo. '1i·"111v11, cm cspeclnl, 
dos descjos e das aspirm,6es desscs alunos (duis tcr~us ddcs cram lilhnN de n1,r1·d1·lm) rm rdn~ftu 1101 

CNtlldnN, 
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apenas certos excertos dessas entrevistas, embora apenas o todo permita apreender 
com mais exatidao (em especial pela maneira constrangida, embarac;:ada, eliptica de 
falar dessas quest6es) a visa.a complexa e contradit6ria que os pais tern da escola e do 
futuro de seus filhos. 

Os pais entrevistados sao os que aceitam entrar no jogo da investigac;:ao12 e, mais 
exatamente, ousam enfrentar as perguntas do entrevistador e se sujeitam a prova 
de uma entrevista sabre um assunto que, como tudo que diz respeito diretamente 
a escolaridade dos filhos e indiretamente a deles, coloca-os na desconfortavel po
sic;:ao de "dominados". E preciso ter um mi'.nimo de recursos sociais e simb6licos 
para colaborar com a investigac;:ao; consequentemente, todos os pais operarios que 
entrevistamos pertencem aquela frac;:ao de pais mais envolvidos com a escolaridade 
dos filhos, portanto mais aptos a dizer algo sabre esse tema 13: eles militam de perto 
ou de longe na associac;:ao dos pais de alunos (a FCPE) e formam grupos de inter
conhecimento no nivel do bairro ou da cidade. Assim, as outras familias do bairro 
encontram-se fora do campo da pesquisa etnografica. Pode-se supor legitimamente 
que os resultados obtidos com esses entrevistados - mais diplomados que os outros 
(em especial no caso das ma.es), mais informados sabre a situac;:ao escolar, em contato 
mais direto com o mundo do ensino, mais por dentro das carreiras e das estrategias 
escolares etc. - valem a fortiori para as outras familias operarias. A aflic;:ao e a incerteza 
diante do futuro, o sentimento de impotencia diante das novas exigencias escolares 
crescem a medida que aumenta a distancia das familias populares em relac;:ao a cultura 
escolar. No decorrer da investigac;:ao e das estadas em campo, vimos que a situac;:ao 
de observac;:ao era o meio mais adequado para captar de perto as praticas escolares e 
compreender a relac;:ao das familias populares com a escola. Todavia, o trabalho indireto 
de observac;:ao parece dificil de reconstituir. Alojando-se varias vezes com uma mesma 
familia, compartilha-se de parte de sua vida cotidiana, situac;:ao que permite observar 
naturalmente as praticas comuns (alimentares, culturais, corporais). Algumas podem 
ser descritas e analisadas com facilidade; em compensac;:ao, as que dizem respeito a 
questao da educac;:ao dos filhos, e em especial a escola, parecem mais "particulares". 
Descreve-las acarretaria tornar publicas praticas que levam a penetrar amplamente na 
intimidade social da familia e revelam atitudes "instintivas", herdadas diretamente dos 
pais ou dos av6s e profundamente enraizadas num "habitus" familiar transmitido a 
varias gerac;:6es. Essas praticas educacionais e culturais observadas no nucleo familiar 

12 A investigac;:ao estadstica evita o principal vies de qualquer investigac;:ao etnografica sobre a relac;:ao 
das farnilias populares corn a escola, e concerne apenas a urna populac;:ao reduzida e forternente 
pre-selecionada. Ver a riqufasirna investigac;:ao do lnstituto Nacional de Estadstica e Estudos Eco
nomicos dirigida por F. Heran, "Efforts educatifs des families", Resultats INSEE, set. 1994; ou, rnais 
dis1an1c no tempo, a investigac;:ao realizada por F. Bonvin e J.-C. Chamboredon sobre os processos de 
dlf'11N:lo rnl111ral, Tr,msmission culture/le et utilisation des instances de diffusion culturelle (Centro 
ilr Sodolo~la Jo:11mpda, mimeografado, 1973). 

11 1'~1-l111l1v,1111,·~ 111111hr111 s~ ,·nvolvcm rnm a cscolaridade dos filhos, mas o contato com o entrevistador 
1'~1~111r111r 11·-111!,1 1111111N r111rrvlsJa ~rav,1da. pm causa do obstaculo da lingua ou, mais precisamente, 
1l1111111,11"1111l111r11w prnv11rnilo prlo 1.l11111!11l11 lnNr~urn d11 li·,111ces. 
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sao aquelas mesm~ a partir das quais o soci6logo, depois de atravessar as pbrtas do 
domidlio de seus anfitri6es, pode avaliar em seu trabalho de investiga'r3.0 a distancia 
e a inadequas;ao em relas;ao aos valores do sistema escolar, aos preceitos aplicados nas 
familias que possuem um forte capital cultural. De um lado, a observa'r3.0 - limitada 
no tempo - permite entrever a profundidade social das tecnicas de educa'r3.o. De 
outro, e particularmente dificil nesse caso passar da observa'r3.0 para o diagn6stico 
ou aconselhamento. De faro, por seu trabalho de observas;ao, o pesquisador e levado 
a avaliar rapidamente os provaveis "custos" (posteriores) dessa educa'r3.o sobre o su
cesso escolar dos filhos, mas nao pode passar para os pais os frutos desse trabalho. 0 
esfors;o de objetiva'r3.0 e de restituis;ao do soci6logo chega ai ao seu limite: descrever 
praticas educacionais e culturais da esfera privada permite desvendar os aspectos da 
existencia social mais ocultos na identidade de classe (uma identidade e um "senso 
de classe" que se formaram ao longo de varias geras;oes, no cruzamento da hist6ria 
familiar com a hist6ria sociopolitica e nacional do grupo operario). Observa-se ai 
o que certamente existe de mais "transmitido", mais "adquirido" na personalidade 
social (pensamentos automaticos, reflexos sociais, atitudes "instintivas"), transmitidos 
naturalmente aos filhos. 
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QUADRO CRONOLOGICO 

Cronologia para o estudo das transformac;:oes do grupo operario 

na regiao de Sochaux-Montbeliard (1880-1994) 



Hist6ria do grupo Peugeot e 
da fabrica de Sochaux 

1880°1920 

1913-1920: criacao das primeiras 
fabricas (fundicao) em Sochaux 

1920-1930 

1927: ampliacao da area industrial de 
Sochaux. 
lntroducao do taylorismo (sob 
estfmulo do engenheiro Mattern). 

1945-1960 

Reconstrucao rapida da fabrica 
de Sochaux ap6s a guerra (10 mil 
assalariados). 
Proporcao elevada de OP. 
Lancamento do modelo 203 e em seguida 
do 403 (polftica do "modelo unico"). 
A Peugeot responde par 16,5% a 
18,5% do mercado nacional de carros 
de categoria intermediaria. 

Hist6ria do grupo openlrio na regi5o 
de Montbeliard (total do pessoal, 
composl!,iiO, modo de vlda) 

TradiQ5es industriais muito antigas na 
regiao de Montbeliard (seculos XVIII 
e XIX): Japy, Peugeot (influencia do 
protestantismo luterano). 
Operarios altamente qualiticados: 
mec§nica, relojoaria ... Operarios 
camponeses. 

Forte imigracao: italianos e espanh6is, 
mas tambem poloneses e ucranianos. 
QualificaQiio, politizacao. 

Crescimento rapido da populaQiio 
operaria a partir de 1955. A populacao 
do distrito dobra entre 1954 e 1979 (de 
70 mil para 140 mil). 
1959: criacao do distrito urbano da 
regiao de Montbeliard (25 comunas). 

Hlst6ria das translorma!,ties do modo 
de gerlr a miio de obra 
(evolu!,iies tecnlcas na fabrica) 

Organizacao tayloriana. Altos salarios. 
Agentes de controle numerosos. Disciplina 
rfgida. 

Hist6ria do movimento operario 
na regiiio de Montbeliard 

Ap6s a guerra e a resistencia, poder 
da CGT dominado por OP e tecnicos. 
Desenvolvimento rapido do Partido 
Comunista nos anos 1950, com a 
conquista de varias municipalidades. 

Hlst6ria do ensino e do 
campo escolar local 

1874: fundacao do ginasio 
municipal Cuvier. 



Hist6ria do grupo Peugeot e 
da "brica de Sochaux 

llNDS 60 

1966: lancamento do modelo 204. 
Fabricacao simultiinea de dois 
modelos. 
A Peugeot aumenta sua participacao 
no mercado europeu e mundial. 

1968-1973 

1971: construcao da fabrica de 
Mulhouse e rapido desenvolvimento 
(logo atinge 15 mil operarios). 
Aparece como muito "moderna", 
automatizada. Crescimento rapido, 
demanda muito alta, os modelos 
Peugeot que se diversificam fazem 
sucesso. As exportagoes crescem. 

Hist6ria do grupo operario na regilio 
de Montbeliard (total do pessoal, 
composi9io, modo de vlda) 

Crescimento rapido do numero de OE, 
em geral oriundos dos departamentos 
rurais do leste (Vosges, Doubs, Haute-
Saane). Grande proporcao de operarios 
camponeses. Os salarios sao 20% a 30% 
mais elevados que nas fabricas vizinhas. 
Desenvolvimento de um conjunto 
habitacional de qualidade "medfocre" 
(entre 1949 e 1976: 17 mil habitacoes 
construfdas). 

Crescimento rapido do numero de 
operarios: de 26 mil em 1968 para 36 
mil em 1973. 
Entre 1968 e 1974: 10 mil habitacoes 
construfdas na regiao de Montbeliard. 
Contratacao macica de imigrantes: 
argelinos, em seguida iugoslavos, 
portugueses e, por fim, marroquinos 
e turcos (sobretudo a partir de 1974). 
A populacao imigrante na regiao de 
Montbeliard e de cerca de 20%. 
Os salarios da Peugeot continuam mais 
elevados que os praticados na regiao. 
1973: nao renovagao dos contratbs 
temporarios dos iugoslavos. 

Hlst6ria das transforma9iies do modo 
de gerir a mlio de obra 
(evolu9i!es IAcnlcas na fabrica) 

Papel capital da escola profissionalizante da 
Peugeot, que forma a maior parte dos OP e 
dos tecnicos. 
Lojas Ravi. 
lnstituicoes "paternalistas". 
Ate a metade dos anos 1960, a Peugeot 
busca estabelecer um consenso com os 
sindicatos, sobretudo com a CGT (elo entre 
os avancos da empresa ea melhoria da 
situacao dos operarios). 

A direcao fica desorientada com a violencia 
do movimento de maio de 1968. Depois 
de maio de 1968, "retracao repressiva": a 
diregao procura neutralizar e curto-circuitar 
os sindicatos. 
Os quadros superiores sao antigos oficiais. 
Administragao repressiva. 
Combate sistematico aos sindicatos 
"revolucionarios" e apoio aos sindicatos 
"participativos", sobretudo nos setores de OE. 
A organizacao do trabalho e hipertayloriana, 
o poder dos chefes de equipe redobra. 
Preocupagao: romper os coletivos 
de trabalho, espalhar os operarios 
"combalivos" ... 
Os imigrantes devem alojar-se juntos. sao 
dispersados nas cadeias de produgao. 
Recurso intenso ao trabalho temporario. 
80% dos operarios fazem horas extras. 

Hist6rla do movimento operario 
na regiio de Montb61lard 

1962: guerra da Argelia; tensao na 
CGT e na CFDT. 
Fundacao e desenvolvimento do 
Partido Socialista Unificado. 
1964: desconfessionalizacao da 
CFDT. 
1965: graves dos OE. 
Desacordo entre OE e OP (deixaria 
muitas e vivas lembrancas). 

Maio de 1968: a fabrica demora a 
entrar no movimento, mas sera uma 
das ultimas a retomar as atividades. 
Conflitos muito violentos, dois 
mortos. Os jovens participam 
macigamente. Clima de grande 
tensao, confrontos frequentes e 
violentos, sobretudo nas oficinas de 
OE (carroceria e estampagem). 
1969: greve dos condutores de 
trens, acarreta o lockout de 20 mil 
assalariados. 
Surgimento da CFT: "milfcias 
patronais" ("Nicenses"). 
Confrontos CGT esquerdistas. 
Desenvolvimento da luta operaria. 
1972: crise da CFDT (cisao). 

Hist6ria do ensino e do 
campo escolar local 

1970: fechamento da escola 
profissionalizante da Peugeot 
e desenvolvimento dos centros 
de formagao tecnol6gica, em 
especial no setor de meciinica 
(sobretudo CAP). 



Hlstorla do grupo Peugeot e 
da labrica de Sochaux 

1974-1978 

1974: primeiro choque do petr61eo, 
a produgao da industria francesa de 
autom6veis sofre uma forte queda 
(-4,5% em 1974 e-10% em 1975). 
1975: lancamento do modelo 604 em 
Sochaux. 
1976: a Peugeot "absorve" a Citroen. 
1977: lancamento do modelo 305. 
1978: absorcao da Talbot. A fabrica 
de Sochaux torna-se um entre outros 
centros. 0 centro de Mulhouse continua 
a crescer. Clima social muito calmo. 

1979 

O numero de operarios em 
Sochaux atinge seu maxima (42 mil 
assalariados). O centro de Mulhouse 
continua a crescer: implantagao de 
novas tecnologias. 

1980 

1980-1982: anos muito diffceis. A 
produgao recua 30%. A Peugeot 
perde parcelas grandes de mercado 
na Europa e na Franca. Acabamento 
ruim, pouca confiabilidade ... 
Forte endividamento. Situacao 
catastr6fica. 

Hlstorla do grupo operario na regiiio 
de Montb611ard (total do pessoal, 
composi~iio, modo de vida) 

197 4: contratacao suspensa em 
Sochaux, o pessoal cai em cerca de 
mil. Nao ha demissoes, mas reducao de 
horarios. 

Primeira convencao FNE (seguida de 
duas outras em 1981 e 1984), alingindo 
o pessoal com mais de 55 anos. 
Safda maciga de imigrantes. 

Historia das translorma~iies do modo 
de gerir a mao de obra 
(evolu~iies tecnicas na ltibrica) 

lmplantacao de equipes de pesquisa para 
a melhoria das condicoes de trabalho; sao 
!armadas por operarios nao sindicalizados e 
um chefe de equipe, sob controle dos chefes 
de oficina. 

A diregao "explora" novas sistemas de 
gestao das relacoes sociais, primeiro 
nas oficinas de estampagem e em 
seguida nas oficinas de mecanica. 
1980: a Peugeot batiza 1980 de o ano da 
"qualidade." 

Historia do movimento operario 
na regiao de Montbeliard 

1975: em consequencia dos 
escandalos provocados pela 
Confederacao Francesa do Trabalho 
(labricas de Bart, de Saint-Etienne), 
a direcao vira a casaca e ap6ia a FO 
ea CFTC, que obtem um terco dos 
votos nas eleicoes para representante 
de oficina. No conjunto da fabrica, a 
CFDT obtem cerca de 20% dos votos 
ea CGT, 45%. 

1980-1984: diminuigao progressiva 
do peso dos setores (ferramentaria, 
mecanica) onde estao concentrados 
os OE. As maquinas nao sao 
renovadas. 0 total de operarios 
diminui. 

Historia do ensino e do 
campo escolar local 

1980-1985: segrega(iiio 
crescente do publico girasial 
Exemplo: a abertura de um 
ginasio num bairro residencial 
de Valenligney traduz-se pela 
concentracao de filhos de 
operarios na escola do con;n:> 
habitacional. 



Historia do grupo Peugeot e 
da fabrica de Sochaux 

1982 

Safda de Jean-Paul Parayne e 
chegada de Jacques Calve! (ex-
chefe de gabinete de Valery Giscard 
d'Estaing) .. 

1983 

Violentos conflitos em Poissy e 
Aulnay. lnicia-se uma recuperacao. 

1984 

Sucesso do nova modelo 205 
fabricado em Mulhouse. Apela 
macigo as novas tecnologias, 
primeiro na lanternagem. 

Historia do grupo operario na regilio 
de Montb611ard (total do pessoal, 
composlljlio, modo de vida) 

Desenvolvimento do trabalho precario, 
do trabalho de utilidade coletiva. 

Hlstoria das transforma1;iies do modo 
de gerir a mlio de obra 
(evolu1;iies tecnlcas na fabrica) 

lmplantagao de "grupos de melhoria da 
qualidade" e de "equipes de produtividade". 
Tematica da gestao participativa, 
generalizacao de um nova vocabulario: 
cadeia/linha, equipe/m6dulo, OE/operador. 
A direcao transforma as equipes de 
produtividade em cfrculos de qualidade. 

Acorda salarial de 1983: individualizagao 
dos salarios (a qualificacao nao esta mais 
ligada ao pasta). 0 acordo tambem da uma 
"minicarreira" aos OE. Desenvolvimento da 
gestao participativa, primeiro na estampagem 
e em seguida na carroceria. 

A diregao inventaria as habilidades 
da casa, as "macetes", analisa-os 
e compra-os, oferecendo bonus: 
"Uma parte da inteligencia deve 
ser devolvida aos pastas de 
trabalho". Simultaneamente, apelo a 
"cronometristas" vindos da Talbot, da 
Citroen e de consultorias estrangeiras 
com o intuito de retomar as gamas e 
rever as tempos. 

Hlstoria do movlmento operario 
na regilio de Montbellard 

Eleigoes para o comirn de empresa, a 
CFDT alia-se a FO ea CFTC. 

As diregoes da CGT e da CFDT 
forcam a entrada dos militantes 
e dos sindicalizados em grupos 
de expressao (lei Auroux). Pouco 
entusiasmo, sobretudo entre as 
OE. Desmoralizacao dos militantes; 
dessindicalizacao, sindicatos em 
situacao ambfgua. 

O comirn de empresa passa para as 
maos de uma coalizao entre CGC, FO, 
CFTC e CSL-Siap. 

Historia do enslno e do 
campo escolar local 

Novembro: abertura do centro 
de apoio ao emprego, sob 
estfmulo da municipalidade 
socialista (equipe permanenle "i 
esquerda"). 

Primeiro Salao de offcios e 
formacoes de Montbeliard 
(alunos de oitava serie do 
distrito urbano de Montbelianf)_ 
1981-1985: as dais liceus 
de ensino profissionalizante 
continuam a formar alunos 
de CAP de mecanica geral 
(ajustadores, fresadores. 
soldadores, cortadores). que 
comegam a nao encontrar 
mais trabalho quando saem 
da escola. Classificagao dos 
principais bairros de habital,a(l 
social em ZEP. 



Hlst6ria do grupo Peugeot-a 
da fabrica de Sochaux 

1985-1986 

LanGamento do modelo 305. Decisao 
de modern izar o centro de Sochaux. 
Sao fabricados 1,8 mil vefculos por 
dia. 0 grupo Peugeot ambiciona 
tornar-se a maior fabrica europeia de 
autom6veis. 

1987-88 

Melhoria contfnua da situaGao do 
grupo: 8,9 bilhiles de beneffcios em 
1988. Calve! torna-se uma vedete 
midiatica. A metamorfose do centro 
Peugeot-Sochaux continua: Sochaux 
do ano 2000 deve basear-se numa 
nova maneira de produzir (fluxos 
tensos, flexibilidade). 
AceleraGao do pagamento das dfvidas 
do grupo. 

Hist6ria do grupo openlrio na regUio 
de Montbeliard (total do pessoal, 
compos1v110, modo de vlda) 

27 mil assalariados na Peugeot. 
1986: convenGaO entre a Peugeot e a 
Secretaria Nacional de lmigraGao: safda 
de 1,6 mil assalariados. CriaGao de um 
PLH (Programa Local de HabitaGao). 
A Peugeot vende suas lojas Ravi. 

Subida rapida da inadimplencia 
(em 1986, mais de 3 mil famflias 
endividadas). Em alguns bairros, a 
taxa de imigrantes atinge 50% a 60% 
da populavao (45% em Bethoncourt). 
Em 1987, 23 mil assalariados. 
Surgimento de novas categorias de 
tecnicos contratados para trabalhar nas 
novas instalaGiles. Outubro de 1987: 
lanGamento do modelo 405 em Sochaux 
(primeiro carro concebido e produzido 
em Sochaux em dez anos). Grande 
show: 20 mil assalariados da rabrica 
estavam presentes. 
O nfvel dos salarios continua muito 
baixo: 2% de aumento geral em 1988. 
Os sindicatos estimam a defasagem dos 
salarios em relaGao ao custo de vida em 
cerca de 20%, desde 1979. 
A situaGiio dos OE decai no mesmo ritmo 
que a dos OP. AceleraGao do ritmo de 
trabalho, envelhecimento, fadiga, trabalho 
aos sabados ... 
Endividamento de numerosas famflias, 
em especial das que se aventuraram na 
compra de uma casa. 

Historia das transforma;oes do modo 
de gerlr a mllo de obra 
(evolu;iies tecnicas na labrica) 

A Peugeot patrocina a convenGao nacional 
sabre a qualidade: de 357 projetos de 
pilsteres enviados em nfvel nacional, 142 sao 
do grupo Peugeot. Retomada muito fraca da 
contrataGao em 1986. 

Desenvolvimento dos cfrculos de qualidade 
e relativo sucesso destes. Enfase na 
qualidade tecnica: "defeito zero". Retomada 
da contrataGao no centro Peugeot-Sochaux: 
de junho de 1987 a junho de 1988, 1, 1 mil 
pessoas sao contratadas, das quais 630 
operarios, em geral, com B~P (as vezes CAP 
ou bac profissionalizante). E implantada uma 
formaGiio na fabrica (chamada de terceiro 
tipo), centrada acima de tudo na preparaGao 
para as novas tecnologias. 0 pessoal da 
fabrica, se quer entrar na corrida, deve 
fazer um "esforGO individual consideravel" 
("desafio cultural"). 
Cfrculos de qualidade cada vez mais 
numerosos (150 na carroceria). Sao 
dirigidos por agentes de controle reciclados 
(em geral sindicalizados da CGC ou da FO). 
Os representantes sindicais tandem a ser 
isolados ou marginalizados. Dos chafes 
de equipe e dos monitores, exigem-se 
qualidades de animadores. 

Hist6rla do movimento operario 
na regiiio de Montbeliard 

Crise na CFDT. ContestaGao da linha 
Maire. Safda de velhos militantes ... 
MarGO de 1988: avanGo da CGT nas 
eleiviles para representante de oficina. 
Ligeiro recuo da CFDT. 0 comite 
de empresa da CGT e quase todo 
composto de OE. 
Dezembro de 1988: nas eleiGiles para 
o comite de empresa, a coalizao CGT-
CFDT espera ganhar. A Peugeot joga 
todo o seu peso a favor da alianGa 
entre CGC, FO, CFTC e Siap, que 
ganha por pouco. 
DesmoralizaGiiO dos militantes. 
Muitos continuam a resistir "sem 
acreditar" realmente. Muitos 
militantes tern a sens~Gao de que 
a "Peugeot ganhou". E quase 
impossfvel para os sindicatos recrutar 
jovens. 

Hist6rla do ensino e do 
campo escolar local 

1985-1990: orida de 
democratizaGao das escolas 
de ensino media da regiao. 
A!luencia de alunos no 
primeiro ano, o liceu tocnico 
nao consegue receita. Clise CE 
recrutamento nos LEP. 

1986: primeiro acordo CE 
convenio entre a PetlglD e o 
Ministerio da Educa,,;ao. 
1987: criaGiio do ta: CE rlixlica 
no LEP Niepce. 
Ginasios de ZEP c3til .ez 
mais frequentalos smeE 
por alunos que 11Di111 Ef!! 

conjuntos habilil:imiis tums 
de oitava serie ~ 
unicameote pa film 12 
imigrantes CE~ 



Hist6rla do grupo Peugeot e 
da labrica de Sochaux 

1989 

Junho: infcio de operagao das novas 
oficinas - pintura-verniz (turnos de 
3x8) e roupagem de carcaca (turnos 
de 2x8; 1, 1 mil assalariados em 
dezembro). 
Setembro: greve em Mui house e em 
seguida em Sochaux. Lancamento 
dos modelos XM e 605. Fusao da 
AOP e da Cycles Peugeot para a 
criagao de uma nova sociedade, a 
Ecia. 

1990 

Hlst6ria do grupo openlrio na regllio 
de Montbellard (total do pessoal, 
composl!;liO, modo de vlda) 

Uma parte do pessoal das novas 
oficinas e selecionada fora das 
antigas oficinas. Desses assalariados 
selecionados, exige-se uma especie de 
disponibilidade total. Desenvolvimento 
de novos modelos de trabalho em 
grupo. A linha hierarquica e reduzida. 
Os operarios nao qual ificados 
representam 40,5% dos candidatos 
a emprego (contra 22% na Franca). 
Desemprego feminino particularmente 
alto (10% dos assalariados da fabrica 
sao mulheres). 

Setembro: fim dos temporarios, os 
problemas sao resolvidos com a 
nomeacao de operarios de outros 
setores para as cadeias de producao 
(transfer~ncias contrnuas). 

Hist6ria das translorma!iiies do modo 
de gerlr a mlo de obra 
(evolu!iiies tecnlcas na flibrica) 

Desenvolvimento rapido dos contratos 
temporarios: 1,3 mil temporarios em junho, 
colocados em sua quase total idade nos 
setores de fabricacao. 
Greve: os OE da carroceria participam 
macigamente. 

lnverno de 1989-1990: a transferijncia da 
antiga oficina de acabamento para a nova 
(RC1) ocorre em condigoes dilfceis (as 
equipes antigas sao dispersadas e novos 
"grupos" sao formados). 
A diregao tenta converter os OE aos novos 
valores do grupo (estagio em Morvillars). 
Paralelamente: bonus, individualizacao dos 
salarios. 

Hist6ria do movimento operlirio 
na regilio de Montbeliard 

O Partido Socialista perde a prefeitura 
de Montbeliard para L. Souvet, ex-gerente 
de pessoal em Sochaux. Seus 
assessores sao executivos da Peugeot. 
A greve de setembro de 1989 resulta 
num aumento importante dos salarios 
dos menos qualificados. 0 grupo 
militante (OE) e, em menor medida, 
o grupo operario ganham moral. 0 
numero de sindicalizados da CGT 
cresce um terco (600); em 1992, volta 
ao nfvel de antes de julho de 1989 
(400). A CGT aumenta e conserva seu 
publico nas novas oficinas (60). Lenta 
queda da CFDT. 

Desestabilizagao da antiga cultura polltica 
da oficina. Dificuldade dos dirigentes 
sindicais para definir uma estrategia 
coerente diante das iniciativas da 
diregao; diliculdade dos representantes 
de base para tomar posigao diante das 
iniciativas do controle, daf as posicoes 
pragmaticas: limitar as invasoes no 
dia a dia ... 0 trabalho de politizagao e 
de unificagao, que bem ou mal havia 
funcionado ate entao, e cada vez mais 
diffcil. Divisao intensa das forcas pollticas 
"de esquerda". Claro aumento de votos 
a favor da Frente Nacional nas diversas 
eleigoes, mas ausijncia de expressao 
publica na tabrica. Aumento do voto 
ecol6gico. A esquerda perde a maioria de 
seus bastioes. 

Hist6ria do enslno e do 
campo escolar local 

Criagao do bac 
profissionalizante de 
manutengao (LEP Niepce). 

Criacao da universidade tecnica 
de Seven ans ( entre Belfort e 
Montbeliard). 



Hlst6rla do grupo Peugeot e 
da fabrica de Sochaux 

1991 

Querela entre Aubry e Calve! sabre 
o custo das pre-aposentadorias e o 
deslino reservado aos assalariados 
mais velhos e cansados. 

1992 

Rapido avanco da Renault, que lanca 
novas modelos. A Peugeot perde 
espaco no mercado trances e ganha 
no estrangeiro. Os lucros obtidos 
pelos dais grupos franceses estao 
entre os mais elevados do mundo. A 
Peugeot nao tern modelos realmente 
inovadores. 0 objetivo de ganhar 
12% de produlividade ao ano e 
mantido. 

Hlst6rla do grupo operarlo na regilio 
de Montbeliard (total do pessoal, 
composiGIIO, modo de vlda) 

O gerente de recursos humanos declara: 
"As novas tecnologias sao apenas 
uma parte da modernizacao; nosso 
desafio: fazer nossos assalariados 
compreenderem que para sobreviver e 
preciso trabalhar de outro modd'. 
Varias subcontratantes se instalam 
no distrito, por exemplo: Foggiani, 
fabricante de pecas plaslicas. A 
partir do fim de 1990, nova aumento 
do desemprego dos jovens e do 
desemprego de longa duracao. 

Crescimento forte do desemprego 
feminino. Degradacao das condicoes de 
vida nos "conjuntos": endividamento, 
delinquencia, roubos frequentes as lojas 
dos centros comerciais, fechamento do 
supermercado num dos maiores bairros 
formados por conjuntos habitacionais. 

Historia das transformaG5es do modo 
de gerir a mllo de obra 
(evoluG6es tecnlcas na fabrlca) 

Peso cada vez maior dos tecnicos na fabrica 
e envelhecimento ffsico, social e moral 
dos OE e dos OP. No entanto, problemas 
na qualidade dos carros: os controles e os 
retoques sao reintroduzidos. 

Durante o inverno ea primavera, no 
momenta da transferencia para a RC2, a 
direcao desiste de impor sua concepcao de 
"grupo". Os pianos sociais sao manlidos. o 
da primavera de 1992 preve pela primeira 
vez desde a fundacao da fabrica "demissoes 
a seco". A perspectiva de uma fabrica com 
15 mil assalariados ressurge. O medo esta 
sempre presente. 

Hist6ria do movimento operiirio 
na regllio de Montbeliard 

Os operarios oscilam 
incessantemente entre duas tentacoes: 
entrar no jogo do comprometimento 
nos novas "grupos" ou se retrair 
nos modos anti gos de defesa 
operaria e de sol idarizacao com os 
representantes. 

Historia do ensino e do 
campo escolar local 

Criacao de um CFAI (Centro 
de Formacao de Aprendizes 
lndustriais) ligado a Peugeot. 
Criacao da licenca para 
formacoes individualizadas. 

Criacao da nova oficina de 
plasturgia no liceu Niepce. 
Aceleracao do movimento 
de polivalencia dos liceus. 
O Ministerio da EduC3\.3) 
incenliva as meninas a escohr 
empregos industriais. 0 
ensino tecnico e fortemente 
desvalorizado. Declfnio dos 
resultados nos bacs A e B. em 
especial no liceu Curie. Allena 
de um lnstituto Univelsimo 
de Tecnologia e cons1nJ,.3J de 
alojamentos para esludirEs m 
Montbeliard. 



Hlst6ria do grupo Peugeot e 
da flibrica de Sochaux 

1993 

Primavera: inauguracao da fabrica da 
Peugeot Savel-Nord (automatizacao 
menor, selecao exclusiva de jovens 
operarios a partir dos arquivos da 
Anpe). 

1994 

Hist6ria do grupo operario na regilio 
de Montbeliard (total do passoal, 
composl!;IO, modo de vida) 

Sao criados alguns empregos no 
setor terciario, mas as unicas e pouco 
numerosas empresas industriais criadas 
sao subcontratantes da Peugeot. 

E cada vez mais diffcil para os jovens do 
centro de apoio ao emprego encontrar 
estagio ("Estamos na rabeira"). 

Hlst6ria das transforma!;iles do modo 
de gerlr a mlio de obra 
(avolu!;iles tecnicas na flibrica) 

A fabrica torna-se uma especie de polo 
repulsivo, para o qual os jovens nem 
cog itam entrar. 

Apoio dos sindicatos operarios (CGT, CFDT, 
FO) a greve contra o contrato de insercao 
profissional. Mao estendida aos estudantes 
de ensino medio, que a recusam. 

Hist6ria do movlmento opanirlo 
na ragilo de Montbeliard 

Junho: o time profissional do Futebol 
Clube Sochaux cai para a segunda 
divisao. 

Hist6rla do ansino e do 
campo escolar local 

Criacao de uma sucursal 
universitaria (Unguas 
Estrangeiras Aplicadas) em 
Montbeliard. Deterioracao 
continua dos ginasios de LEP. 
"Estamos decaindo lentamente·. 
diz um diretor. 

Marco: manifestacoes dos 
estudantes de ensino media 
contra o contrato de insercao 
profissional, organizadas pelos 
estudantes de bac A e B. A 
coordenacao dos estudantes se 
recusa a se manifestar ao lado 
dos operarios. 
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