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Somos todos grupelhos* 1

Militar eagir. POlleo importam as palavras, 0 que interessa sao
os alos. E facil falar, sobretudo em paises onde as for~as materiais
estao cada vez mais na dependencia das maquinas tecnicas e do desen
volvimento das cieneias.

Derrubar 0 czarismo implicava na a<;ao em massa de dezenas de
milhares de explorados e sua mobiliza<;ao contra a atroz maquina
repressiva da sociedade e do Estado russo, era fazer as massas tomarem
consciencia da sua for~a irresistivel face a fragilidade do inimigo de
classe; fragilidade a ser revelada. a ser demonstrada pela prova de
for~as.

Para n6s, nos paises "ricos", as coisas se passam de outro jeito;
nao etao 6bvio que tenhamos que enfrentar apenas urn tigre de papel.
o inimigo se infiltrou por toda parte, ele secretou uma imensa in
terzona pequeno-burguesa para atenuar 0 quanta for possivel os con·
tornos de classe. A propria classe operaria esta profundamente infil
trada. Nilo apenas por meio dos sindicatos pelegos, dos partidos trai
dores, social-democratas ou revisionistas... Mas infiltrada tambem por
sua participarao material e inconsciente nos sistemas dominantes· do
capitalismo monopolista de estado e do socialismo burocratico. Pri
meiro, participa~ao material em escala planetaria: as classes operarias
dos paises economicamente desenvolvidos estilo implicadas objetiva
mente, mesmo que seja s6 pela diferen~a crescente de niveis de vida
relativos, na explora<;ao internacional dos antigos paises coloniais. De
pois. participa~ilo inconsciente e de tudo quanto e jeito: os trabalha
dores reendossam mais ou menos passivamente os modelos sociais
dominantes, as atitudes e os sistemas de valor mistificadores da bur·
guesia - maldi~ilo do roubo. da pregui~a, da doen~a, etc. Eles repro-

duzem, por conta pr6pria, objetos institucionais alienantes, tais como a
familia conjugal e 0 que ela implica de repressilo intrafamiliar entre os
sexos e as faixas etanas, ou entilo se ligando apatria com seu gostinho
inevitavel de racismo (sem falar do regionalismo ou dos particularismos
de toda especie: profissionais, sindicais, esportivos, etc., e de todas as
outras barrelras imaginanas que silo erguidas artificialmente entre os
trabalhadores. Isto fica bastante claro, por exemplo, na organiz~ilo,

em grande escala, do mercado da competi~iloesportiva).
Desde sua mais tenra idade, e mesmo que seja apenas em fun~ilo

daquilo que elas aprendem a ler no rosto de seus pais, as vitimas do
capitalismo e do "socialismo" burocratico silo corroidas por uma an
gUstia e uma culpabilidade inconscientes que constituem uma das
engrenagens essenciais para 0 bom funcionamento do sistema de auto
sujei~ilo dos individuos aprodu~ilo. 0 !ira e 0 juiz internos silo talvez
mais eficazes do que aqueles dos ministerios do Interior e da lusti~a. A
obten~iIo deste resultado repousa sobre 0 desenvolvimento de um anta
gonismo refor~ado entre um ideal imaginllrio, que inculcamos nos
individuos por sugestilo coletiva, e uma realidade tota/mente outra que
os espera na esquina. A sugestilo audiovisual, os meios de comunic~iIo

de massa, fazem milagresl Obtem-se assfm uma valoriza~ilo fervorosa
de um mundo imaginario maternal e familiar, entrecortado por valores
pretensamente viris, que tendem anega~iIo e ao rebaixamento do sexo
feminino, e ainda por cima aprom~ilo de um ideal de amor mitico,
uma magica do conforto e da saude que mascara uma nega~ilo da
finitude e da morte. No final das contas, todo um sistema de demanda
que perpetua a dependencia inconsciente em rel~ilo ao sistema de
produ~ilo; e a tecnica do interessement. 2

o resultado deste trabalho e a produ~ilo em serie de um individuo
que sera 0 mais despreparado possivel para enfrentar as provas impor
tantes de sua vida. E completamente desarmado que ele enfrentara a
realidade, sozinho, sem recursos, emperrado por toda esta moral e esle
ideal babaca que Ihe foi colado e do qual ele e incapaz de se desfazer.
Ele foi, de certo modo, fragilizado, vulnerabilizado, ele esta prontinho
para se agarrar a todas as merdas institucionais organizadas para 0

acolher: a escola, a hierarquia, 0 exercito, 0 aprendizado da fidelidade,
da submissilo, da modestia, 0 gosto pelo trabalho, pela familia, pela
patria, pelo sindicato, sem falar no resto... Agora, toda a sua vida
ficara envenenada em maior ou menor grau pela incerteza de sua
condi~ilo em rel~ilo aos processos de produ~ilo, de distribui~ilo e de
consumo, pela preocupa~ilo com seu lugar na sociedade, e 0 de seus
pr6ximos. Tudo passa a ser motivo de grilo: urn novo nascimento, ou
entao "a crian<;a DaO vai mnito bern na escola", ou ainda "os mais
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grandinhos se enchem e aprontam milloucuras"; as doen~as, os casa
mentos, a casa, as ferias, tudo emotivo de aborrecimento ...

Assim, tornon-se inevitavel urn minimo de ascensao nos escal5es
da ph'amide das rela90es de produ9ao. Nao precisa nem fazer urn de
senho ou uma li9ao. Diferentemente dos jovens trabalhadores, os mili
tantes de origem estudantil que vao trabalhar na fabrica estao seguros
de se virar caso sejam despedidos; queiram ou nao, eles nao podem
escapar a potencialidade que os marca de uma inser9ao hierarquica
"que poderia ser bern melhor". A verdade dos trabalhadores e uma
dependencia de fato e quase absoluta em rela9ao a maquina de pro
du.;ao; e0 esmagamento do desejo, com exce~ao de snas formas resi
duais e "normalizadas", 0 desejo bern pensante ou bern militante; OU,

entao, 0 refUgio numa droga ou em outra, se nao for a pira9ao ou 0

suicidio! Quem estabelecera a porcentagem de "acidentes de trabalho"
que, em realidade, DaD eram senao suicidios inconscientes?

o capitalismo pode sempre dar urn jeito nas coisas, retoca-Ias
aqui e ali, mas no conjunto e no essencial tudo vai cada vez pior. Daqui
a 20 anos alguns dentre nos terao 20 anos a mais, mas a humanidade
tera quase duplicado. Se os calculos dos especialistas no assunto se
revelam exatos, a Terra atingira pelo menos 5 bilhOes de habitantes em
1990. Isto deveria colocar no decorrer do processo alguns problemas
suplementares! E como nada nem ninguem esta em condi90es de preyer
ou organizar alguma coisa para acolher estes recem-chegados - a
parte alguns porra-loucas nos organismos intemacionais, que alias DaD
resolveram urn so problema politico importante durante os 2S anos em
que estiveram at instalados -, podemos imaginar que seguramente
acontecera muita coisa nos proximos anos. E de tudo quanto e tipo,
revoluc;Oes, mas tambem, sem sombra de duvida, umas merdas do tipo
fascismo e companhia. E dai 0 que e que se deve fazer? Esperar e
deixar andar? Passar a a9ao? Tudo bern, mas onde, 0 que, como?
Mergulhar com tudo, no que der e vier. Mas nao e tao siInples assim, a
resposta a muitos golpes esta prevista, organizada, calculada pelas
maquinas dos poderes de Estado. Estou convencido de que todas as
varia9()es possiveis de urn outro Maio de 1968 ja foram programadas
em IBM. Talvez nao na Fran9a, porque eles estao fodidos, e ao mesmo
ternpo bern pagos para saber que este tipo de baboseira nao constitui
garantia alguma e que nao se encontrou ainda nada de serio para

,'substituir os exercitos de tiras e de burocratas. Seja 0 que for, ja esta
,mais do que na hora de os revolucionarios reexaminarem seus pro
:gramas, pois ha alguns que come9am a caducar. Ja esta mais do que na
,hora de abandonar todo e qualquer triunfalismo - note-se 0 "falis
'mo" - para se dar conta de que nao so estamos na merda ate 0

pesccw;o, mas que a merda penetra em cada urn de nos mesmos, em I
cada uma de nossas "organiz""Oes". '

A luta de classes nao passa mais simplesmente por urn fronn
delimitado entre os proletarios e os burgueses, facilmente detectavel I
nas cidades enos vilarejos; eia esta iguaimente inscrita atraves de
nume.rosos estigmas na pele e na vida dos exploredos, pelas rnarcas del
autorldade, de posi9ao, de nivel de vida; e preciso decifr,,--la a partir do
vocabulario de uns e de outros, seu jeito de falar, a marca de seus
carros, a moda de suas roupas, etc. Nao tern fim! A luta de classe
contarninou, como urn virus, a atitude do professor com seus alunos, a
dos pais com suas crianc;as, a do medico com seus doentes; ela ganhou
o interior de cada urn de nos com seu eu, com 0 ideal de status que
acreditamos ter de adotar para nos mesmos. Ja esta mais do que na
hora de se organizar em todos os niveis para encarar esta luta de c1asse
generalizada. Ja e hora de elaborar uma estrategia para cada urn destes
niveis, pois eles se condicionam mutuamente. De que serviria, por
exemplo, propor as massas urn programa de revolucionariz""ao anti
autoritaria contra os chefinhos e companhia limit.ada, se os proprios
militantes continuam sendo portadores de virus burocraticos superati
vas, se eles se comportarn com os militantes dos outros grupos, no
interior de seu proprio grupo, com seus proximos ou cada urn consigo
mesmo, como perfeitos canalhas, perfeltos carolas? De que serve afir
mar a legitimidade das aspira90es das massas se 0 desejo e negado em
todo lugar onde tenta vir a tona na realidade cotidiana? Os fins poli
ticos sao pessoas desencarnadas. Eles acham que se pode e se deve
poupar as preocupa95es neste dominio para mobilizar toda a sua ener
gia em objetivos politicos gerais. Estao muito enganados! Pois na
ausencia de desejo a energia se autoconsome sob a forma de sintoma,
de inibi9ao e de angUstia. E pelo tempo que ja estao nessa, ja podiam
ter se dado conta destas coisas por si mesmos!

A introdu~ao de uma energia suscetivel de modificar as rela90es
de for9a nao cai do ceu, ela nao nasce espontaneamente do programa
justo, ou da pura cientificidade da teoria. Ela e determinada pela
transforma~~o de uma energia biologica - a libido - em objetivos de
I~ta social. E facil reduzir tu~o as famosas contradi90es principais.
E demasiadamente abstrato. E ate mesmo urn meio de defesa, urn
tr090 que ajuda a desenvolver phantasias J de grupo, estruturas de
desconhecirnento, urn troc;o de burocratas; se entrincheirar sempre atras
de alguma coisa que esta sempre atras, sempre em outro lugar, sempre'
mais importante e nunca ao a1cance da interven9ao imediata dos inte
ressados; e 0 principio da "causa justa", que serve para te obrigar a
engolir todas as mesquinharias, as miseras pcrversOes burocraticas, 0
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prazerzinho que se tern em te impor - upela boa causa" - caras que
. te enchem 0 saco, em fo!>'ar tua barra para a~iles puramente sacri·
'. ficiais e simb6licas, para as quais ninguem esta nem ai, a com~ar

.. pelas pr6prias massas. Trata-se de uma forma de satisf~ao sexual
desviada de seus objetivos habituais. Este genero de perversao nao leria
a menor importancia se incidiss., em outros objetos que nao revolu~ao

- e olha que nao faltam objetos! 0 que e chato e que estes mono
maniacos da dir~ao revolucionana conseguem, com a cumplicidade
inconsciente da "base", enterrar 0 investimento mllitante em impasses
particularistas. :Ii meu grupo, e minha tendencia, e meu jomal, a gente
e quem tem razao, a gente tem a linha da gente, a gente se faz
exislir se contrapondo as outras linhas, a gente constitui para si uma
pequena identidade coletiva encarnada em seu lider local... A gente
nao se enchia tanto em Maio de 68! Entim, tudoocorreu mais ou
menos bern ate 0 momento em que os Uporta-vozes" disto ou daquilo
conseguiram voltar a tona. Como se a voz precisasse de portador. Ela se
porta bem sozinha e numa velocidade louca no seio das massas, quando
ela e verdadeira. 0 trabalho dos revolucionarios nao e ser portador de
voz, mandar dizer as coisas, transportar, transferir modelos e imagens;
seu trabalho e dizer a verdade la onde eles estao, nem mais nem menos,
sem lirar nem p8r, sem trapacear. Como reconhecer este trabalho da
verdade? :Ii simples, tem um ~o infallvel: esta havendo verdade
revolucionaria, quando as coisas nao te enchem 0 saco, quando voce
fica a tim de participar, quando voce nao tem medo, quando voce
recupera sua for9a, quando voce se sente disposto a ir fundo, acont~a
o que acontecer, correndo ate 0 risco de morte. A verdade, a vimos

- _atuando em Maio de 68; todo mundo a entendia de cara. A verdade
nao e a teoria nem a organiza~ao.:Ii depois dela ter surgido que a teoria
e· a organiza~ao rem de se virar com ela. Elas sempre acabam se
situando e recuperando as coisas, mesmo· que para isso tenham de
deforma-la e menlir. A autocritica cabe a teoria e a organiza~ao e
nunca ao desejo.

o que esta em questao agora, eo trabalho da verdade e do desejo
por toda parte onde pinte encan~ao, inibi9ao e sufoco. Os grupelhos
de fato e de direito, as comunas, os bandos, tudo que pinta no esquer
dismo tem de levar um trabalho analltico sobre si mesmo tanto quanta
um trabalho politico fora. Senao eles correm sempre 0 risco de sucum
bir naquela especie de mania de hegemonia, mania de grandeza que
faz com que alguns sonhem alto e bom som em reconstituir 0 "partido
de Maurice Thorez" ou 0 de Denin, de Stalin ou de Trotsky, tao chatos
e por fora quanta seus Cristos ou de Gaulles, ou qualquer um desses
caras que nunca acabam de morrer.

Cada qual com seu congressinho anual, seu mini-Comite Central,
seu super-bir8 politico, seu secretariado e seu secretano-ge(ne)ral e
sellS mi1itant~s de carreira com seu aboDo por tempo de servi~o, e, na
versao trotsklsta, tudo isso duplicado na escala intemacional (con.
gressos mundiais, comite executivo intemacional, s~ao intemacional,
etc.).

Por que os grupelhos, ao inves de se comerem entre si, nao se
multiplicam ao infinito? Cada um com seu grupelhol Em cada fabrica,
cada rna, cada escola. Enfim, 0 reino das comissiles de basel Mas
grupelhos. q~e. aceitassem ser 0 que sao, la onde sao. E, se possivel,
uma multipltcldade de grupelhos que substituiriam as institui~iles da
burguesia; a familia, a escola, 0 sindicato, 0 clube esportivo, etc.
Grupelhos que nao temessem, alem de seus objetivos de luta revolu
ciona-ria, se organizarem para a sobrevivencia material e moral de cada
um de seus membros e de todos os fodidos que os rodeiam.

~h, entao trata-se de anarquia! Nada de coordena~ao, nada de
central1Z~ao, nada de estado-maior... Ao contrario! Tomem 0 movi-·
mento Weathermen nos Estados Unidos: eles estllo organizados em
tribos, em gangues, etc., mas isto nao os impede de se coordenar e
muitissimo bern.

o que e que muda se a questao da coordena~ao, ao inves de se
colocar para individuo, se coloca para grupos de base, famllias artifi
ciais, comunas? .. 0 individuo tal como foi moldado pela maquina
social dominante e demasiado fragi!, demasiado exposto as sugestiles
de toda especie: droga, medo, familia, etc. Num grupo de base,
pode·se esperar recuperar urn minimo de identidade coletiva, mas sem
me~alomania, com urn sistema de controle ao alcance da mao; assim, 0

.desejo em questao podera talvez fazer valer sua palavra, ou estara
talvez mais em condi~iles de respeitar seus compromissos mllitantes. :Ii
precise antes de mais nada acabar com 0 respeito pela vida privada: e 0

come~o e 0 fim da alien~ao social. Um grupo analltico, uma unidade
de subversao desejante nao tem mais vida privada: ele esta ao mesmo
tempo voltado para dentro e para fora, para sua contingencia, sua fini.
tude e para seus objetivos de luta. 0 movimento revolucionilrio deve
portanto construir para si uma nova forma de subjetividade que nao
mais repouse sobre 0 individuo e a familia conjugal. A subversao dos
modelos abstratos secretados pelo capitalismo, e que continuam cau
cionados ate agora, pela maioria dos te6ricos, e urn pre-requisito
absoluto para 0 reinvestimento pelas massas de luta revolucionaria.

Por enquanto, e de pouca utilidade tra~ar pianos sobre 0 que
deveria ser a sociedade de amanhll, a produ~ao, 0 Estado ou nao, 0

Partido ou nao, a famllia ou nao, quando na verdade nao h8 ninguem
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para servir de suporte a enuncia9ao de alguma eoisa a respeito. Os
enunciados continuarao a flutuar no vazio, indecisos, enquanto agentes
coletivos de enunciQ(;iio nao forem capazes de explorar as coisas na
realidade, enquanto nao dispusermos de nenhum meio de reeuo em
rela9ao a ideologia dominante que nos gruda na pele, que fala de si
mesma em nos mesmos, que, apesar da gente, nos leva para as piores
besteiras, as piores repetic;oes e tende a fazer com que sejamos sempre
derrotados nos mesmos eaminhos jll trilhados.

NOTAS

(1) N. do Trad.: No original, gro:lpuscule. Corresponde ao "grupelho" no Brasil,
nome dado aos grupos de dissidencia do partido comunista, cia decade. de 60 - anar
quistas, trotskistas, guevaristas, maoistas -. q,oca da desestaJin~!o que 0 PCF
parece ter ignorado. 0 terrno grupelho traz em si um sentido pejorativo, pais desde a
perspectiva do PC. perspectiva adotada na epoca pelos pr6prios esquerdistas UDS contra
os outros, ser minoritario era ser fa~Ao insignificante, marginal, acometida pela "doen~

c;a infanti1 do comunismo", justificativa suficiente para sua excluslo como medida sani~

tiria, visao alias cornpartilhada pela direita: em junho de 68, de Gaulle, ja no controle da
situa~lo, atraves de seu ministro do Interior, proibiu a existencia desses grupelhos,
baseando-se numa lei da Frente Popular contra as milicias fascistas armadas e parami·
litares.

Ora, 0 autor retoma aqui a pr6pria ideia de grupelho como afinn~lo de uma
posi~lopolitica. "Somas todos grupelhos": a subjetividade e sempre de gropo; e sempre
ums multiplicidade singular que fala e age, mesmo que seja numa pessoa 56. 0 que
define um grupelho nao eser pequeno ou uma parte, mas sim ser uma dimensio de toda
experiment~ao social, sua singularidade, seu devir, e neste devir que a luta se gene~

! raliza, "Saude infantil" do politico, que se contrapre aten~Dcia a generalizar a luta em
tOrDO de uma represen~io totalizadora, sua "doen~a senil". Desta perspectiva tama~

nho nia e documento, e um pequeno gropo tambem pode ser acometido de "doe~a

senil" ,
A DOlrAo de grupeLi.o pode ser associada ao conceito que Guattari forjou na de

cada de 60, de "gropo sujeito", contraposto a "gropo sujeitado" (ct. nota 7 de "A
TransversaHdade"), a ideia de "agenciamento coletivo de enuDci~Ao" e. na decada de
70, ao conceito de "molecular", contraposto a "molar".

(2) N. do Trad.: 0 interessement, pedra de toque da doutrina social do gaul~

lismo, designa uma modalidade de participa.;io dos operarios nos lucros da empresa,
atraves de uma remucer~ioque se acrescenta ao salano fazendo com que 0 trabalhador
se "interesse" pela produtividade eta empresa. Esta doutrina, considerada mistificadora
pela esquerda franeesa, foi par ela amplamente denunciada.

(3) N. do Trad.: No original alemlo Phantasic, traduzido em frances por fan~
tasrne, Na traduc;io de Freud para 0 portugues (edil;io da Standard), optou-se por "fan
tasia", de at:ordo com as traduc(')es inglesa (fantasy ouphantasy, 0 primeiro consciente

l

e 0 se~ndo inconsciente, segundo proposta de Susan Isaacs) e espanhola (fantasia).
Pref~mos adorar 0 termo ,"phantasia", sugerido na tradu~io para 0 portugues dos
Escntos de Lacan (Perspectha, SP, 1978), que preserva 0 arcaismo do termo frances
fantasme (d. nota 14 dosEscritos).


