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ABDELMALEK SAYAD

3

Para que a mesma s6rie possa expressar a experi6ncia inversa, basta pro-

ceder a uma mudanga de sinai ou, maid diretamente, invocar o vocabulfrio do

avesso cujo papal conhecemos nas prfticas rituais da invers8o (aq/ab); daf vem
o uso de dodo um vocabulfrio de conotag6es mfticas (abode/: a mudanga, a'wag:

a torgao, a inversao, aqu/: inverter etc.) e as invers6es is quais este submetida a

oposigao entre a terra de exflio (e/g/zorba) e a terra natal ("e/g/zorba virou a ter-
ra"; "a terra natal tornou-se e/g/zorba").

dodo o discurso do emigrants se organiza em porno da tripla verdade da
e/g/zorba. Na 16gica tradicional, a verdade da e/g/zorba 6 a de ser associada ao

:pointe", a "escuridao", a distincia e ao isolamento (entre os estranhos, logo a

sua hostilidade e ao seu desprezo); ao exflio; ao terror (aquele que 6 provocado
pda noire e que o faz se perder numa floresta ou numa natureza hostil); a perda
(por perda do sentido de diregao); a infelicidade etc. Na visio idealizada da emi-

gragao, fonts de riqueza e ato decisivo de emancipagao, e/g/zorba, intencional e

violentamente negada em seu significado traditional, tends (sem todavia conse-
guir completamente) a trazer uma outra verdade que a identificaria com a felici-
dade, a luz, a alegria, a seguranga etc. A experi6ncia da realidade da emigragao
vem desmentir a ilusio e restabelecer a e/g/zorbcz em sua verdade original.

Podemos dizer que 6 todd a experi6ncia de vida do emigrants que oscila
sem cessar entry essas duas verdades contradit6rias da e/g/zorba. Por n:io con-

seguir resolver a contradigao em que se encontra encerrado, pois deveria entio
renunciar a emigrar, ele s6 pods mascara-ja.

Percebemos assim como, usando os recursos do aparelho traditional, o
informants produz o proprio modelo do mecanismo segundo o qual se reproduz
a emigragao e no qual a experi6ncia alienada e misti6icada da emigrag:io preen-

che uma fungao essencial. O desconhecimento coletivo da verdade objetiva da
emigragao que todd o grupo se esforga por manger (os emigrantes que selecio-
nam as informag6es que trazem quando passam algum tempo na terra; os anti-

gos emigrantes quc "cncantam" as lembrangas quc guardaram da Franca; os
candidatos a emigragao que projctam sabre a Franca saas aspirag6cs mais ir-

realistas etc.) constituia mediagao necessfria atrav6s da qual se pods exercer a
necessidade econ6mica.

O QUE E UM IMIGRANTE?''':

Uma das caracterfsticas fundamentais do fen6meno da imigragao 6 que, fora

algumas situag6es excepcionais, ele contribui para dissimular a si mesmo sua
pr6pria verdade. Por nio conseguir sempre p6r em conformidade o direito e o
fato, a imigragao condena-se a engendrar uma situagao que parece destiny-ja a
uma dupla contradigao: nio se saba maid se se trata de um estado provis6rio que
se costa de prolongar indefinidamente ou, ao contrfrio, se se trata de um estado

mais duradouro mas que se gosta de viver com um intenso sentimento do provi-
soriedade. Oscilando, segundo as circunstancias, entre o estado provis6rio que a
define de direito e a situagao duradoura que a caracteriza de fato, a situagao do
imigrante se presta, n5o sem alguma ambigiiidade, a uma dupla interpretagao:
ora, homo que para nio confessar a si mesmo a forma quash definitiva que com
freqiiCncia dada vez maior a imigragao reveste, apenas se ]eva em conta na qua-
lidade de imigrante o seu carfter eminentemente provis6rio (de direito); ora, ao
contr£rio, como se fosse precise desmentir a definigao oficial do estado de imi-
grante como estado provis6rio, insists-se com razio na tend6ncia atual que os
imigrantes possuem de se "instalar '' de forma dada vcz mais duradoura em sua
condigao de imigrantes. Por se encontrar dividida entry essay duas representa-
g6es contradit6rias que procura contradizer, judo acontece como se a imigragao

necessitasse, para poder se perpetuar e sc reproduzir, ignorar a si mesma (ou fazer

Este artigo foi publicado em Pelzp/e.s /7zZd//e/'/cznZe/zs, n. 7, abr.-jun. 1979, pp. 3-23
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ABDELMALEK SAYAD O QUE E UM rMFGRANTE?

de conta que se ignora) e ser ignorada enquanto provis6ria e, ao mesmo tempo,
nio se confessar enquanto transplants definitivo. Da mesma forma homo que se

imp6e a todos -- aos imigrantes, 6 claro, mas tamb6m a sociedade que os recebe,

bem como a sociedade da qual prov6m --, essa contradigao fundamental, que
parece ser constitutive da pr6pria condigao do imigrante, imp6e a todos a manu-
tengao da ilus8o coletiva de um estado que ngo 6 nem provis6rio nem permanen

[e, ou, o que df na mesma, de um estado que s6 6 admitido ora como provis6rio
(de direito), com a condigiio de que esse "provis6rio '' possa durar indefinidamen-

te, ora como deHlnitivo (de fato), com a condigao de que esse "definitivo" jamais

deja enunciado como tal. E, se todos os adores envolvidos pda imigragao aca-
bam concordando com elsa ilusao, 6 sem d6vida porque ela permits que coda
um componha com as contradig6es pr6prias a posigao que ocupa, e ipso sem ter
o sentiments de estar infringindo as categorias habituais pdas quads os outros
pensam e se constituem os imigrantes, ou ainda pdas quais CIGS pr6prios se pen '
sam e se constituem. Sao, em primeiro lugar, os primeiros interessados, os pr6-

prios imigrantes que, tendo entrado como que sub-reptfcia e provisorfa/ne/zfe
(como CIGS pensavam) numa sociedade que sentem hostil, precisam convencer a
si mesmos, hs vezes contra as evid6ncias, de que sua condigao 6 efetivamente

provis6ria: ela nio poderia ser aquela antinomia insuportavel (uma situagiio teo-
ricamente provis6ria mas que, de fato, se da objetivamente como praticamente
definitiva) que Ihes mostram sua experi&ncia e seu itinerfrio de imigrantes. Sao,

em seguida, as comunidades de origem (quando nio 6 a sociedade de emigragao

por inteiro) que ningem considerar sous emigrantes como samples ausentes: por
mais longs que deja sua aus6ncia, estes 61timos sio chamados evidentemente
(quando ngo por necessidade) a retomar, id6nticos ao que eram, o lugar que ja-
mais deveriam ter abandonado e que s6 abandonaram provisoriamente. E, por
fim, a sociedade de imigragao que, embora tenha definido para o trabalhador

imigrante um estatuto que o instala na provisoriedade enquanto estrangeiro (de
direito, mesmo se n8o o 6 sempre, ou, se o 6 pouco, de fato) e que, assim, nega-

Ihe dodo direito a uma presenga reconhecida como permanente, ou deja, que exista

de outra forma que nio na modalidade do provis6rio contfnuo e de outra forma

que nio na modalidade de uma presenga apenas tolerada (por mats antiga que
seja essa tolerancia), consents em trat£-lo, ao menos enquanto encontra nisso al-

bum interesse, homo se esse provis6rio pudesse ser definitivo ou pudesse se pro '

longar de maneira indeterminada.

Enquanto a expansao econ6mica, grande consumidora de imigragao, preci-

sava dc uma mio-de-obra imigrante permanente e scmpre maid numerosa, judo

concorria para assentar e fazer com que todos dividissem a ilusio coletiva que se

encontra na base da imigragao. Com efelto, emanando de todos os horizontes

politicos e sociais (o patronato em primeiro lugar, os homens no poder, mas tam-
b6m, e por raz6es certamente diferentes daquelas dos principais beneflcifrios da

imigragao, os partidos politicos e os sindicatos de esquerda), s6 se viam entio
e isso durante d6cadas -- proclamag6es e declarag6es que, today, desejavam ser

tranqiiilizadoras; fossem quaid fossem os sentimentos que se pudesse alimentar e
as opini6es que se pudesse Ler em relagao aos imigrantes, nio se parava de afir-

mar que des Cram necessarios, quando n3o indispensaveis, para a economic e at6

mesmo para a demografia francesas. O resultado disso tudo foi que todos acaba-

ram por acreditar que os imigrantes tinham seu lugar duravel, um lugar a mar-
gem e na parte inferior da hierarquia social, 6 verdade, mas um lugar duradouro;

quer, ao reconhecer a utllidade econ6mica e social dos imigrantes, ou seja, as
'vantagens" que CIGS ofereciam para a economia que os utilizava, se queira agra-
decer-lhes (polo menos verbalmente) ou ainda defender sous direitos (os que ja

foram adquiridos ou os que precisam ser conquistados, como, por exemplo, o di-
reito de "continuar como imigrantes"); quer, ao taxa-los de parasitas e ao esti-
mar que nio se dove nada a CIGS, se deplore o "Gusto social" elevado que sua
presenga imp6e a sociedade ', ao mesmo tempo que se gosta de afirmar, nas suas

costas (ou seja, de forma ffcil), as virtudes com as quais se gratiHlca a sociedade
de recepgao e com as quaid se gratifica a si mesmo, dessa forma (virtude das tra-

dig6es po[fticas e sociais que se querem todas humanitfrias, ]iberais, igua]itfrias

etc.). Assim, a garantia da perman6ncia e da continuidade da presenga do imi-
grante 6 partilhada por todos e antes de judo polos pr6prios imigrantes2

l Por cerro, mesmo se continuamos c6ticos em relagao a validade dos resultados e quanto aos efeitos
persuasivos da costumeira contabilidade dos ''custos e vantagens'' comparados da imigragao, s6 po-
demos deixar o cuidado de decidir entry posig6es extremas que, ao se determinarem (ou ao se comba-
terem) umps :ls outras, devem sua "verdade" apenas, diretamente ou por reagan, a pressupostos ideo-
16gicos e nio a argumentos cientfficos: cf. para isso nosso artigo, ''Coats et profits de I'immigration,
les pr6ssupos6s politiques d'un d6bat 6conomique '', .4c/e de /a /ec/ze/-c/ze e/I .safe/zce.t .rocha/es, n. 61

mar. 1986, pp. 79-82
Esta certeza, da qual os imigrantes n5o estavam sempre seguros -- pois, como nunca este adquirida de
uma vez por today, sup6e um trabalho contfnuo de re-garantia --, nico exclui angtistias, medos fantas-
mfticos habitados polo tenor da eventualidade sempre possfvel de uma "expulsao" em massa: "e se

des nos mandassem de volta para casa...; em todo casa, n6s ndo estamos em casa, principalmente
porque n6s (subentendido: os argelinos), n6s escolhemos, n6s fizemos de tudo para n5o estarmos eln
casa, aqui, na Franca... o que voc6 dina de um estrangeiro que viesse a sua casa e se instalasse homo
se estivesse na casa dele..., voc6 sempre pods mandy-lo emboral... n6s nio estamos no nosso pats
Tudo ocorre como se a situagao de hole tivesse como efeito reavivar, mesmo entry os imigrantes mais
'certos'' da perenidade de sua condit:io de imigrantes, e principalmente entry estes, o temor da ''cala-
midade da expulsao '', dando assim razio a percepgao espontanea, instintiva, emocional, irracional, po-
derramos dizer (por oposigiio a anflise "cientffica" que concluia partir de considerag6es econ6micas

2.
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Tendo adquirido elsa certeza, os imigrantes comegaram a tomar o hfbito
de reivindicar, de forma extremada, poderfamos dizer, seu direito a uma exist6n-

cia plena e nio mats apenas sous direitos parciais de trabalhadores imigrantes.
Ao se afastarem dos limited que Ihes haviam sido outorgados, ao ultrapassarem
seu paper de imigrantes, des deixaram, em carta medida, de se parecer com a

definigao que doles se dava. Era mais do que se poderia tolerar para que os imi-
grantes continuassem sendo imigrantes; assam, era necessfrio voltar a uma de-

finigao maid estrita da imigragao e do imigrantc. Etta revisit parece tanto maid

ffcil de operas quanto as circunstfncias atuais (ao menos this homo sio apresen-
tadas), porque nio sio de natureza a encorajar a imigragao e, muito mats, por-

que servem de pretexto, cerro ou errado, para um refluxo dos imigrantes (de
forma desigual segundo sua pertin6ncia nacional e segundo suds caracterrsticas
socials, principalmente as caracterrsticas adquiridas durante a imigragao) ja nio

podem autorizar a s6rie de dissimulag6es que alimentavam a imigragao em tem-
pos normais. Assam, basra que as circunstincias que se encontravam na orlgem
da imigragao (ou seja, as condig6es econ6micas) mudem e, ao mudar, que im-

ponham uma nova avaliagao dos lucros que se pods tirar dos imigrantes, para que
ressurja naturalmente, contra a ilusio coletiva que permitia que a imigragao se
perpetuasse, a primeira definigao do imigrante homo trabalhador provis6rio e da

imigragao como estadia literalmente provis6ria.
Ao mesmo tempo que se faz essa conHissio da provisoriedade -- que todos

concordam em dissimular em tempo normal --, 6 tamb6m a verdade objetiva do

que 6 a imigragao e do que 6 o imigrante (ou um aspecto dessa verdade) que se
desvenda. Elsa verdade 6 a mesma que preside ao balango contfbil que se faz

dos "custos e vantagens comparados" da imigragao; quaid as ''vantagens" de se
recorrer a mio-de-obra imigrante e quaid os "custom" que se pagam pda utiliza-

gao dessa mio-de-obra, "vantagens" e "custos" sendo entendidos, 6 claro, em
todos os sentidos disses termos (e nio apenas no sentido econ6mico)? Mesmo se

ela n5o ababa mais de inventariar as "vanLagens'' e os "custos" que considera --

sem d6vida porque ngo se este sempre de acordo sobre a definigao ou, mais exa-
tamente, sobre as definig6es que devem ser dadas a estes termos' --, elsa t6cmca,

te abordagem para a teoria econ6mica da imigragao. Mas, na contramio desse m6todode pura inves-
tigagao das incidCncias da imigragao (incidencias de lada ordem) e porque dole se afasta, o "modo de

tratar os problemas de migragio em termos complementares ou antit6ticos de custos e vantagens traz
algumas ressalvas, algumas de ordem epistemo16gica, outras de ordem prftica" (cf., entry ou-
tras refetenc\as, N. Scott, Principes d ' Kite attalyse compmative des coats et des avalltages des }ltigtatiolts
de /7zaln-d'oelzv/e, OCDE, semin:ido de Atenas, out. 1966; ''Grandes lignes d'une m6thode pour
I'analyse des coats et des avantages des migrations de main-d'oeuvre '', em .Bu//e/f/t de /'/n.ff//af infer.
naclo/la/ d'grade.s .tocfa/ex, 2 fev. 1967, pp. 55-72; E. J. Mirshan, ''Does Immigration Confer Econo-

mic Benefits on the Host Country?'', em .Eco/to/life /sstze.s in /m/7zig/argon, Institute of Economic Affairs,

1970, pp. 91-122; G. Tapinos, .L'.Eco/to/}zle des /zzfg/curio/n fn/e/'/zar/o/za/es, Presses de la F. N. S. P.,
1 974, 287 pp.; Anicet Le Pors, //n/7zfg/uno/I ef dave/oppe/7ze/i/ Zco/l0/7z/qtze ef .socio/, Paris, Documen-
tation francaise, 1977, 364 pp.)

/n) Em primeiro lugar, por mats 6[eis que sejam os resultados levantados peso m6todo, n:io se dove

esquecer que fazer mecanicamente um balango dos efeitos da imigragiio (mesmo aqueles ments visi-
veis ou mats dificcis de quantificar, ou aqueles cujo alcance esb maid distance) e reparti-los em "cus-
los" e "beneffcios" (e isle para coda uma das panes em questao: a sociedade e a economic usuh'ias da

m5o-de-obra imigrante, a sociedade de origenl e sua economia, os pr6prios imigrantes) nio passe, em
61tima instincia, da retomada, em termos contfbeis, do inventirio brutal que uma carta teorla econ6-

mica (f. e., a peoria do equilfbrio gerRI) acabou impondo.
2':) A16m disco, a deninigiio que se dii das "vantagens" e dos "cuslos", mesmo se for corrigida, mesmo
se for refinada e atenuada, notadamente com a distingao introduzida entry efeitos quantitativos (ou sega,
estritamenLe econ6micos) e efeitos qualitaLivos (ou seja, grosse/ / indo, ladas as outras implicag6es,

socials, polrticas, culturais etc.) da imigragiio e entre efeitos a curto puzo e efeitos a puzo mats dila-
tado, permanece ainda demasiado absolute: enquanto carla um dos elementos do quadro de conjunta

que a imigragao oferece 6 deHinido como ''vantagem '' ou "Gusto '' de forma imutavel, na verdade todos
des sio objeto de interpretag6es contradit6rias; "beneHcios'' aqui, ''custos'' ali, ou ainda "beneHcios
para uns e ''custos'' para os outros, a impress£io que prevalece 6 a de uma construgao para Hhs polami-
cos: um dos rnelhores exemplos dessa polemics imposta (em razRo das divergancias que a imigragao

suscita) nos 6 fornecido pdas conclus6es radicalmente opostas is quaid chegam, a parter de pontos
sensivelmente id6nticos, os relat6rios conhecidos com o noms de ''''Rapport g6n6ral Anicet Le Pors

(cf. ap. cif.) e "Rapport Fernand kart" (Le Cr/fi/ .f arial de.w fra ai//eur.T dfrangers e/ France, nora de
sfntese. Assemb16ia Nacional, 1 976, 123 pp.) Se Anicet Le Pars, inspetor das finangas, ex-aluno da

ENA (Escola Nacional de Administragio) e principalmente membro influence do partido comunista
frances, ao retomar de seu ponto de vista a problemitica dos "custos e vantagens'' da imigragao, pro-
cede a uma avaliagao do custo social dos imigrantes que contraria as id6ias feitas bem como uma grande

quantidade de tests comumente admitidas e traz assim a prove do carfter relativo da distingao que se
gosta de estabelecer, de uma vez por todas, entry ''vantagens'' e ''custom '', o deputado.F. kart entrega-
se a uma avaliagao sim6trica em todos os pontos, colocando is vezes entre os ''custos'' o que seu rival
tratava coma ''vantagens
#J "CusLos e vantagens" forum eslabelecidos e calculados, antes de maid nada, pda sociedade de imi-

gragao. Mas nio teri amos a tend6ncia de transpor para a sociedade de emigragao nossa problematica
e nossas t6cnicas de avaliagao, e isso sem nos perguntarmos sempre sobre a validade da operas:io e

soba as conseqti6ncias que acarreta? Pecando por excesso de etnocentrismo, totalmente inadequado
quando se grata de apreciar os efeitos maid propriamente socio16gicos ([. e., qua]itativos) da .emigra-

gao, a transposigao descontrolada do m6todo ignora a especificidade da economia das
sociedades de

origem dos emigrantes: se no casa da economic desenvolvida das sociedades de imigrag:io e quash
um postulado afirmar a primazia do cflculo, pols tudo e (idealmente) mensurfvel e calculfvel e, na
verdade judo ou quake judo e medido ou calculado, no casa da economia dos parses subdesenvolvi-

dos (pasta que este 6 a realidade econ6mica da maioria dos parses de emigragao) a primazia syria dada
mats a qualidade, que escape ao cilculo. Coma entio realizar o desaRio que consiste em calcular (f
f. . em avaliar os ''cusLos" e as "vantagens") o que por deninigao se docomo incalculiivell Coma, por

exemplo, medir os efeitos qualilativos do que 6, nesse casa, al{.F?ncaa (ou deja, emigragao)? Coma
apreciar, no mesmo ato e ao mesmo tempo que se avalia a quantidade de dinheiro introduzida com a

ou politicos a permanencia da imigragao e a estabilidade dos imigrantes), que os imigrantes t6m da

precariedade de sua situagao
Mesmo incerto - jf que nunca estaremos seguros de que ele posse ser exaustivo, assam coma nunca
poderemos estar certos da exatidio das avaliag6es a que chega, quando nio da possibilidade de algu-

mas dessas avaliag6es ou da possibilidade de avaliar judo -, o m6todo de anflise que consists em le-
vantar os efeitos da imigragao chegou a excelentes resultados: permitiu, notadamente, identificar um
ntimero crescente de fatores que nio aparecem sempre claramente; ele constitui, assim, uma excelen-

3.
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que 6, em seu princfpio, t:io antiga quando a pr6pria imigragao, praia fungao atri-

bufda aos imigrantes e o significado que se deseja reservar a imigragao: imigra-
gao e imigrantes s6 t6m sentido e razgo de ser se o quadro duplo erigido com o
fim de contabilizar os ''custos" c os "lucros" apresentar um faldo positivo ideal-

mente, a imigragao deveria comportar apenas "vantagens" e, no limite, nenhum
;Gusto". Como maximizar as ''vantagens" (principalmente as vantagens econ6-

micas) da imigragao, reduzindo ao mesmo tempo ao mfnimo o "Gusto '' (notada-
mente o custo social e cultural) que a presenga dos imigrantes imp6e? Etta 6 uma

formulagao que, ao mesmo tempo que condensa em si coda a hist6ria do fen6me-

no da imigragiio, revela a fungao objetiva (ou seja, secreta) da regulamentagao
aplicada aos imigrantes: mudando segundo as circunstancias, segundo as popu-
lag6es rclativas, cssa regulamentagao visa impor a todos a deHinigao constiturda

em fungao das necessidades do momento. Com efeito, n8o pods escapar a nin-
gu6m que, no fundo, 6 uma carta definigao da imigragiio e dos imigrantes que

emigragfio (o que 6 habitualmente percebido coma uma "vantagem" para a sociedade que recede esse
dinheiro), os efeitos que a generalizagao do uso da moeda podem ter a lingo puzo sabre a economic
camponesa traditional? Na verdade, 6 o proprio estatuto da economic (no sentido em que a entende-
mos num sistema econ6mico desenvolvido) que se encontra em questao
4nJ Pods-se kinda iazer outta critics a esse m6todo. Sends concebido e comprovado apenas do panto
de vista da economia a servigo da qual os imigrantes se colocam, ele opera, implfcita e is vezes expli-
citamente, homo se as "vantagens" de uma das dual panes (a sociedade de imigragfio ou a sociedade
de emigrag:io) correspondessem necessariamente aos "custom" sofridos pda outra parte: assim, s6 se-
riam ''beneffcios'' trazidos polos imigrantes aqueles que fossem pagos com um ''custo '' qualquer por

sua sociedade de origem (assim o par "vantagem"/"Gusto" constitufdo coho o seguinte: por um lado,
a ''vantagem '' que representa uma milo-de-obra imigrante na idade adulta e, do outro, em contraparti-
da, o "Gusto" da criagiio, homo se diz, com que o pals de origein dove arcar) e, inversamente, ndo exists

'custo '' imput:ivel ao fato de se usar uma mio-de-obra imigrante que n5o corresponda, para os parses
de emigragao, a alguma ''vantagem '' econ6mica e social. Esse forma absolute de transpor a deninig:io

absoluta do ''custo '' e da ''vantagem '', doravante constituidos como solidfrios um do outro e igualmente
solidfrios de amboy os sistemas econ6micos (o de imigragao e o de emigragiio), impede de perceber
que o que pods ser considerado como uma ''vantagem '' hoje, ou seja, num momento dado da hist6ria
da imigrag:io num faso e da emigragao no outro (ou kinda num dado moments do estado de uma ou
outra dessas sociedades e do estado das relag6es de forma que se instalam entry das por ocasi3o da
relagao migrat6ria), pode revelar-se homo "custo" amanhi; da mesma forma, o que era (ou ainda 6)
Gusto" pode (ou poderf) tornar-se "vantagem". Assim, para amboy os parceiros, mas de forma mais

fundamental para o pdfs de emigragao, bastaria uma mudanga de perspectives ou uma mudanga polf-

[ica (notadamente em termos de desenvo]vimento) para que se tornem "custom" ou prob]emas objeti-
vos o que, antes, em circunstincias particulares, era definido coma ''vantagens''. No funds, o que nunca
6 explicitado 6 que a definigio de ''vantagem '' e de ''custo '' 6 negociada; ela reflete o estado de uma
relagao de forges: dada parte trabalha para convencer seu parceiro de que ele encontra no fen6meno

migrat6rio uma ''vantagem" maior ou, pelo menos, uma soma de ''vantagens'' que compensa ampla-
mente o inconveniente que results para ele; vantagens sempre renovadas para colocar em benefrcio
do outro. Trabalhar, por um lada, para maximizar as vantagens que se atribuia seu parceiro e, por outro,

para mascarar suas pr6prias vantagens ou minimiz:i-las: 6 desse trabalho de imposigao que resulta a
definig:io do que se entende, a coda vez, por "vantagens" e "custos'

este em questao atrav6s do trabalho ao mesmo tempo juridico direitos que de-
vem ser reconhecidos ao imigrante, pesto que ele vai residir e trabalhar na
Franca (direitos de nacionalidade) -, politico - acordos de mao-de-obra, conven

g6es bilaterais conclufdas com os parses de emigragao (ao definir sempre de for-
ma diferente as condig6es de entrada, de estadia e de trabalho na Franca, esses
contratos desembocam em estatutos diferentes que apenas consagram, em puma,

as diferengas que existem ou as variag6es que surgem nas relag6es de forma entry

a Franca e os parses de origem) e social - ag6es diversas que contribuem, to-
day, para uma melhor adaptagao da populagfio imigrante -, empreendido sobre
as pessoas dos imigrantes. Sem d6vida por causa da distfncia que se tornou
insuportavel, apesar do trabalho assam efetuado, entre, por um lado, a concepgfio
que se tem de costume (ou que os empregadores notadamente adotam) da imi-
gragao ou seja, como tendo uma fungao exclusivamente econ6mica e t6cnica
e, por outro lado, a realidade presents da imigragao (que, polo "custo social" e,
de forma acess6ria, cultural dada vez maior que ela imp6e, contradiz asta con

cepgao), nunca talvez a contradigao pr6pria a imigragao ou ao que se pods cha-
mar de politica de imigragfio esteve tio evidente quanto nests pert odo conhecido
pda arise econ6mica, pelo desemprego e por dificuldades de toda sorte. Ao Hln-

50 51



r

ABDELMALEK SALAD
0 QUE E UM IMIGRANTE?

gir que a estamos descobrindo somente hoje, estamos jogando sobre essa contra-
digao para orientar a imigragao no melhor sentido para os interesses, matenais e
simb61icos, que atribufmos a n6s mesmos: 6 ela que inspira as palavras que sio

ditas hoje em dia sobre os imigrantes ou a prop6sito dos imigrantes'; 6 ela que
serve de pretexto para as praticas cotidianas em relagao aos imigrantes', bem

como para as decis6es administrativas tomadas com relagao a eles6; 6 ela que

serve de justinicativa para os textos legislativos que regem a presenga dos imi-

circunstfncias atuais, suscitando entre n6s o sentimento de que 6 preciso se ''solidarizar'' entry si, s6

podem tornar mais agudo o racismo, a hostilidade gerd para com o estrangeiro, para com o imigrante
que 6 apresentado coma um concorrente), que se percebe melhor a denlnig:io implfcita que doles foi
forjada, bem como a deninigao da fungfio que Ihes 6 atriburda. Para o trabalho, conforms proclama um
impresario da Lorena, "o papal doles 6 o de serum sacrificados". "Sacrificados" quando sio ativos (sua
qualidade de imigrantes prejudica sua promogio, sua formagao, quando nio sua remuneragao); "sa-
crificados", principalmente, quando sio desempregados (seu "sacriffcio", se 6 que poderia esconjurar
o meds dos franceses, chegando entgo ipr6pria negag5o de sua exist6ncia). "Em parte, n6s os contra-
[amos para isso. Em faso de crime, CIGS contam ments do que os nacionais"(£e 4/o/zde, 14 dez. 1971)
Esta 6, sem dtivida, a raz3o que havia permitido nio s6 que se submetesse a limitagao o trabalho do
imigrante (natureza e zona de atividade autorizadas) come tamb6m, em casa de crime, que se tomasse
como pretexto a incerteza que pesa sobre sua estadia para licencif-lo ou fazer com que seja licencia-
do. Desempregado no meio de tantos outros, o imigrante desempregado 6 diferente dos outros desem-
pregados (estes, franceses), porque ningu6m deixa, a sua volta, de fazer com que ele sinta que "n8o
tem mais lugar'', que ''estlia mais'', que ''ele 6 aquele de quem n:io se precisa mais mas que ainda estli
af '; coda um de sous atos, dada uma de suas iniciativas junta a Ag6ncia Nacional polo Emprego (a
ANPE), lugar onde se objetiva plenamente a verdade da condigio de trabalhador imigrante, desperta

nile uma esp6cie de sentimento de culpa, o sentimento que ele tem de sua inconveni&ncia social, da
ilegitimidade de sua presenga. Na vida cotidiana, as exig&ncias que se t6m em relax:io a ele sio perce-

bidas por ele, nZio sem motivo, homo tantas provag6es humilhantes que revelam a desconfianga em
relagao a ele; marc£i-lo como um suspeito, a seus olhos, asta 6 a fung:io objetiva das verificag6es de
documentos maltiplas (que nico s5o sempre verificag6es policiais), das desagradaveis exig6ncias bu-

rocrfiticas is quais este submetido: ele tem a obrigagao, muitas vezes de forma intempestiva e, nas
circunstincias atuais, nio desprovidas de cerro excesso de zell e de manifestag6es de mau-humor, de
mostrar constantemente sous documentos, de apresentar, para cada um de sous mfnimos gestos, em

qualquer circunst3ncia e na frente de todos (n5o s6 para a policia), a prove de sua identidade (docu-
ments de identidade), da regularidade de sua presenga (tftulo de estadia), de seu domicflio (recibo de

aluguel), de seu trabalho (hollerith), de sua renda (comprovantes que podein ser at6 a exibigiio de re-

cibos pessoais). Um imigrante: "E incrivel coho esse sociedade lem connianga. As folhas de pagamento,
s6 isso; em todd lugar em que voc& se apresenta, s6 Ihe pedem isso! O que voc& 6 aqua? Voc: 6 s6
uina folha de pagamenLO por m&s. Coma se tivessein modo de que vocC comesse o pao de]es[...] Coin

a genre, os imigrantes, isso chega muito ]onge: 6 logo a suspeita, nio 6 o regu]amento [...]; com a gents,
6 preciso provar que a gents ganha o nosso dinheiro, sem isso voc6 este roubando, voc6 est£i mendi-
gando, 6 a mesma coisa, voc6 vira suspeito [...] Um imigranle 6 feith para trabalhar, voc6 tem que provar

que esb trabalhando; se voc& nio traba]ha, entio pra que voc6 serve? [...] No correio, para mandir
seu dinheiro [...], no seguro socia] [...], vocC precise provar que ganhou o seu dinheiro, que vocC tra-
ba[ha, que nio roubou [...]. A[6 para morrer, quando voc& nRo morreu no trabalho, voc& precise pro-
var que trabalhou; de outro jeito voc& nico pods moller [...]
Essas decis6es concorrem para um mesmo resultado: provocar, de uma forma ou de outra, de forma

resignada ou de forma imposta, a partida dos imigrantes: "auxilio para o retorno" (sob a forma do
milh8o Stor61u"); "auxilio para as partidas voluntirias" (prenlio de 50 mil frances) dos [rabalhado-

res da siderurgia (Usinor-Longwy) mas que, no casa dos imigrantes trabalhadores siderargicos. estii
subinetido a condigao de acumular-se chill este outro auxrlio, o "auxilio para o retorno", e de ser libe-
rado segundo o mesmo procedimento dente 61timo ("auxilio para o retomo" que ababa, alias. de ser
invalidado polo Conselho de Estado, mas que continua sends efetivado); "formagao para o retorno
outro modo de se livrar, sem grandes prejufzos, dos imigrantes desempregados convencendo-se de que
estamos quites de qualquer obrigagao para com des e at6 mesmo, fazendo isso, de estar prestando um
grande servigo e ajudando os sous parses de origem; restrig6es ao reagrupamento familiar e tentagao

4. Na situag5o atual, podemos dizer que nio exists discurso sobre o desemprego que nio deja ao
mesmo

tempo um discurso sobre os imigrantes, ou melhor, sabre a relagao de causa-efeito que, is vezes, 6
apenas sugerida, mas que, outras vezes, 6 explicitamente aHirmada, entry a imigragao e o desemprego.
Num pats que conte com dois milh6es de trabalhadores imigrantes, o problema do desemprego nio

deveria se colocar", (J. Chirac). As vezes, 6 para indignar-se e escandalizar-se; e, quando se tinge o

espanto e a incompreensao, 6 apenas para suspeitar melhor que os imigrantes sio nocivos ao . .!.. .!

interesse

nacional (e isso com a cumplicidade de sous "amigos", dentre os quaid aparecem, mesclados, primei-
ro os militantes, os sindicalistas e os intelectuais de esquerda, os homens de igreja e, depois, os pa-

tr6es, bem como os politicos ou os homens no poder que s5o considerados como "favoriveis'' aos imi-
grantes): "Os imigrantes tomam o trabalho dos franceses..., logo, roubam o pao dos franceses"; "tra-
ta-sc de substituir com a mio-de-okra nacional (subentendidos os desempregados) a dos imigrantes"(R

Barre), "a preocupagiio do governs frances f diminuir o ntimero de trabalhadores imigrantes na Fran-
ca" (L. Sto16ru, 28 set. 1 978), ou ainda "ndo vale a pena canter de gala no exterior quando nico somos
capazes de qatar o lixo em nosso proprio pats" (L. Stor61u); "As regimes que recebem muitos imignin-
[es n5o devem esperar auxflio do governs" (ministry da Indtistria) etc. As vezes, grata-se, ao contrf-
rio, de esforgar-se (sinceramente ou apenas pda circunstancia) de tranqiiilizar os imigranLes: "0 imi-

grante nio 6 uma pessoa que se deporta.-., 6 um homem que vem para nosso pats com uma esperanga,
a de participar da vida econ6mica de um pals que 6 a terra do trabalho, a terra da liberdade..." (P DiJoud
nos I)a.w.aer.w de /'dc/an, 14jan. 1975); "0 pals nio deve explorer os trabalhadores imigrantes, e sim
dar-lhes os ]-nesmos direitos e as mesmas oportunidades que d:i aos trabalhadores franceses, e muitas

vezes mats..." (P. Dijoud, apresentagao de seu programs de 25 medidas em 1974), ou ainda: "N8o se-

ria correto querer se livrar da mio-de-okra imigrante que trabalha para n6s ha muitos anon sob o pre-
texts de que sentimos dificuldades de emprego" (L. Stor61u, Z.e Figarri, 1 1 de setembro de 1975); "Os
trabalhadores imigrantes podem atravessar a crime conosco, homo n6s" (L. Stor€1u, na televisao, 8 nov.

1 977), "a fraternidade francesa estende-se aos Lrabalhadores imigrantes que contribuem para nossa

i#!Hw=U=mE.ii;!KUBii:izlKP:
casos, sega qual for o discurso, o resultado 6 o mesmo: de um lado, os imigrantes, ou seja, trabalhado-
res estrangeiros ou estrangeiros em trabalho, pois o imigrante s6 pods ser concebido indissociavelmente
ligado ao trabalho (um imigrante desempregado nio cxiste, coma dina R. Desnos); do.outro Indo, os
deseinpregados ftanceses, ou melhor, franceses no desemprego. Mesmo se essa aproximagao, a qual
se da um aspects de escindalo completo (escandalo intelectual, social, moral e pol(tice),,6 na. verdade
questiongvel (intelectualmenle), inexata (socialmente), injusta (moralmente), .mesquinha (pohticamen
[e), ela basra para langar o descr6dito sobre os imigrantes; pasta para produzir e impor na opimao

WJblica a equagao simplista e falaciosa: IPnfgrafdri = desemprego, contraverdade que [em coma efeito
t sponsfveis peta desemprego dos franceses e, fazendo com que se tomem bo-

des expia[6rios, apresentar sua partida coma a solugao mais ripida para.as dificuldades do emprego:

Num pai.s em que ha mais de um milhio de desempregados e dais milh6es de imigrantes ativos, a
solugao 6 simples: mandem-nos de volta para casa ''. . . . .. ....-... ,
Ainda 6 no dia-a-dia, nas prgticas cotidianas (por exemplo, nas verificag6es de documentos feitas nas

mas ou por ocasiio de todas as dilig6ncias adminislrativas, nas relagaes com a ANPE -- Ag6ncia Na-
cional para o Emprego --, que sempre sio relag6es de crisp, pois explicitam a contradigao entry a qua
lidade de imigrante e a situagiio de inativo etc.), na atitude gerd adotada para com os imigrantes (as

6.

5
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granted (sua entrada e sua estadiay. Se a fungao de judo ipso, dos fatos homo dos
discursos, aparece como uma lcmbranga para os imigrantes de sua condigao de
trabalhadores apenas tolerados e tolerados a tftulo provis6rio, o objetivo visado 6
o de poder amir sobre a realidade social (ou deja, a imigragao) at6 submet6-la a
definigao que dela se da: como impor a deHinigao maid pr6xima do modelo ideal
trpico do imigrante e da imigragao9

Qual serf ent:io essa deHinigao? Afinal, o que 6 um imigrante? Um imigran-

[e 6 essencialmente uma forma de traba]ho, e uma forma de traba]ho provis6ria,
temporaria, em trfnsito. Em virtude desse princfpio, um trabalhador imigrante
(sendo que trabalhador e imigrante sao, nests cano, quash um pleonasmo), mes-

mo se nance para a vida (e para a imigragao) na imigragao, mesmo se 6 chama-
do a trabalhar (homo imigrante) durante toda a sua vida no pars, mesmo se este

destinado a morrer (na imigragao), coma imigrante, continua sendo um traba-
Ihador definido e tratado como provis6rio, ou seja, revogavel a qualquer momen-

to. A estadia autorizada ao imigrante esb inteiramente sujeita ao trabalho, 6ni-
ca raz8o de ser que Ihe 6 reconhecida: ser homo imigrante, primeiro, mas tamb6m

homo homem -- sua qualidade de homem estando subordinada a sua condigao de

imigrante. Foio trabalho que fez "nascer '' o imigrante, que o fez existir; 6 ele,
quando termina, que faz "morrer '' o imigrante, que decreta sua negagao ou que

o empurra para o nio-ser. E esse trabalho, que condiciona coda a exist6ncia do
imigrante, nio 6 qualquer trabalho, nio se encontra em qualquer lugar; ele 6 o
trabalho que o "mercado dc trabalho para imigrantes" Ihe atribuie no lugar em

que Ihe & atribufdo: trabalhos para imigrantes que requerem, pois, imigrantes;
imigrantes para trabalhos que se tornam, dessa forma, trabalhos para imigran-
tes. Como o trabalho (definido para imigrantes) 6 a pr6pria justificativa
do imigrante, essa justificativa, ou deja, em 61tima instancia, o pr6prio imigran-
te, desaparece no momento em que desaparece o trabalho que os cria a amboy.
Entende-se ent8o a dificuldade, que n8o 6 apenas t6cnica, que se tem em definir

o desemprego no caso do imigrante (at6 quando? durante quanto tempo?), a di-
ficuldade que se tem cm pensar a conjungao do imigrante e do desemprego: ser
imigrante e desemprcgado 6 um paradoxo. E sem chegar a dizer que essa situa-
gao 6 propriamente impensavel, ela nio deixa de ser sentida como um escindalo

para a ments, em primeiro lugar, mesmo que de um panto de vista puramente
intelectual; a dificuldade este, aqui, em conciliar objetos inconcilifveis: desem-
pregado e imigrante ou, o que da no mesmo, o nio-trabalho com o que s6 se
concebe e s6 exists polo trabalho.

Afinal, um imigrante s6 tem razgo de ser no modo do provis6rio e com a
condigao de que se conforms ao que se espera deli; ele s6 este aquie s6 tem

sua razio de ser polo trabalho e no trabalho; porque se precisa dole, enquanto

se precisa dole, para aquilo que se precisa dole e if onde se precisa dole.
lsso nio 6 tudo. Se a realidade da imigragao & algo muito antigo, o problems

social que ela constitui, que 6 relativamente independcnte dessa realidade feno-
m:nina, ou deja, nio 6 necessariamente deHlnido pda populagao que concerns ([.

e., o conjunto de pessoas que devem apresentar os tragos especrficos do imigran-

te), 6 relativamente recente; e tem subs condig6es sociais de possibilidade '. A pes-

de "proibir o trabalho" para as novak pessoas que chegam (esposas, filhos) ou de levi-los a aceitar o
fate de serum "proibidos de trabalhar" (a suspensao do reagrupamento familiar foi anulada polo Con-
selho de Estado); vigilfincia extrema da continuidade de estadia do imigrante e controle rigoroso das
dates de viagem com o Him de detectar qualquer aus6ncia da Franca que exceda a duragao normal dos
prazos autorizados; nao-renovagao ou renovagao conditional dos tftulos de estadia (as condig6es para
a renovagao s5o mais draconianas do que as condig6es exigidas quando do estabelecimento do pri-
meiro tftulo de estadia: assim, aconteceu que se pedisse aos imigrantes argelinos ou a alguns doles que
apresentassem os holleriths de tr6s antes consecutivos, quando em 1969 era, para os imigrantes arge-
linos, a data de registro no seguro social que dava fe dos tr6s anos de resid&ncia exigidos para ter di-

reito a um certificado de resid&ncia vflido por dez ands) etc.; judo isso sem falar evidentemente das
expuls6es, das recusas que, na maioria das vezes, t6m como pretexto motivos insigniHicantes.
Trata-se dos rmiltiplos projetos da loin. 922 que trazem modificag6es da Ordenag:io de 2 de novembro
de 1945 relative is condig6es de entrada e de estadia dos estrangeiros na Franca. Alguns disses prole-
tos, que visam legalizar as pr:incas arbitr£irias mais correntes que controlam a ''entrada de estrangeiros
(na verdade dos imigrantes) em tenit6rio frances" e que regulam as condig6es segundo as quads CIGS
podem permanecer e trabalhar na Franca, t&m peso menos o m6rito de ser claros. Ao submeterem a
entrada na Franca a um regime discriminat6rio, posto que ''a entrada em territ6rio frances pods ser ve-
tada por outros motivos a16m da aus6ncia de documentos e vistos exigidos pdas conveng6es interna-
cionais" (segue-se exposigiio de motives), o projeto de lei conhecido com o name de seu promotor, o
ministro do Interior Christian Bonnet (sob o govemo de Raymond Barre) divide doravante o mundi
em duas panes: um mundo geogrfnica e demogranicamente minoritfrio mas majoritiirio em todos os

outros aspectos (econ6mico, politico, militar, e cientifico etc.); esse mundi corresponde g/us.rn modo
aos parses industrializados que tamb6m sio parses de imigragao, 6nico digno de produzir turistas pois,
Ifi, as conveng6es internacionais (aquelas que ligam os parses da Comunidade Econ6mica Europ6ia, por
exemplo) vetariam que a lei proibisse "a entrada em tenit6rio frances por um motive outro a16m daque
les exigidos pdas conveng6es intemacionais'' -- podemos duvidar que se exija de um norte-americano
ou de um canadense, de um belga ou de um alemao, de um australiano ou mesmo de um japon6s que

des justifiquem, por exemplo, ''meios de exist&ncia sunlcientes'', coma se faz com qualquer pessoa
oriunda de um pars subdesenvolvido, principalmente se esse pdfs fornecer emigrantes --; outro mundo,
este minoritfirio em tudo (embora sega majorit:trio geografica e demograficamente), "indigno", por
motivos que nio s&o apenas econ6micos - CIGS sio socials, politicos, culturais, todos acumulados na
percepgao que se tem do estrangeiro do Terceiro Mundo (CIGS fazem esse percepgiio) --, de produzir
turistas, capaz somente de dar emigrantes; assim, imports para a lei discriminar os verdadeiros turistas

dos falsos turistas e, entry estes tiltimos, os imigrantes virtuais contra os quais 6 preciso ter garantias.
Estas disposig6es policiais e muitas outras mais tandem a reaHirmar a subordinagao da situagao do imi-
grante a deHjnigiio que se dli dole e irepresentagao que se faz de sua condit:io.

7

8 Coma todos os "problemas sociais", o da imigragao n:io poderia ser deHinido por alguma natureza que
Ihe fosse pr6pria. Herbert Blumer demonstrou como varia segundo as 6pocas e os lugares aquilo que
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quisa sobre a imigragao, esse outro objeto aparentemente natural e totalmente evi-

dence, nio poderia ignorar que ela 6 tamb6m e antes de maid nada uma pesquisa
sobre a constituigao da imigragao homo problema social; af esb todd a dificulda-

de da construgao do objeto de pesquisa em sociologia. Por muito tempo quash
exclusiva das ci6ncias jurfdicas em ladas as suas formas (notadamente no campo
universitlirio, onde os primeiros trabalhos de pesquisa e as primeiras tests sobre a

imigragao sio trabalhos de juristas e tesco de direito), depois da demogrania, deja
ela proveniente de dem6grafos propriamente ditos ou de historiadores (demogra-

fia hist6rica), ou, com maior freqii&ncia, de ge6grafos -- ci6ncia do espago e ci6n-
cia da populagao, a geografia e a demografia estio ligadas no estudo da imigra-
gEio, porquanto asta consiste no deslocamento de populag6es por sodas as formas

de espago socialmente qualificadas (o espago econ6mico, espago politico no du-

plo sentido de espago nacional e de espago da nacionalidade e do espago geo-
polrtico, espago cultural sobretudo em suas dimens6es simbolicamente mais "im-

portantes", o espago lingiirstico e o espago religioso eLC.) --, a imigragao acabou,
sob a influ6ncia de diversos fatores, por se constituir como "problema social '' an-

tes de se tornar objeto da sociologia. Maid do que qualquer outro objeto social,
nio exists outro discurso sobre o imigrante e a imigragao que nio seja um discur-
so f/7zpoiro; mais do que ipso, 6 at6 mesmo lada a problematica da ci6ncia social

da imigragao que 6 uma problemzitica imposta '. E uma das formal dessa imposi-

gao 6 perceber o imigrante, defini-lo, pensa-lo ou, maid simplesmente, sempre
fa[ar de[e como dc um prob]ema social. Essa re]agao entry um grupo social e uma

s6rie de problemas socials (os imigrantes e o emprego ou os imigrantes e o de-
semprego, os imigrantes e a habitagao, os imigrantes e a formagao, os imigrantes

ou os filhos de imigrantes e a escola, os imigrantes e o direito de voto, os imigran-

[es c sua integragao, os imigrantes e a volta para sua terra e, para coroar, os imi-
grantes e a velhice, ou os velhos imigrantesl etc.) constituio rndice maid clara de

que a problematica da pesquisa, tal como 6 encomendada e tal como 6 conduzida,
encontra-se em conformidade e em continuidade direta com a percepgao social

que se tem da imigragao e do imigrante. Objeto sobre o qual pesam numerosas
"representag6es coletivas", a imigragao submete-se a essay representag6es que,
homo sabemos, "uma vez constitufdas tornam-se realidades parcialmente aut6no-

mas"'o, com uma efici&ncia tanto maior quando essas mesmas representag6es cor-

respondem a transformag6es objetivas, sendo que estas condicionam o surgimen-
to daquelas e determinam, da mesma forma, seu conte6do.

No fundo, 6 de todo o entendimento que demos de nossa ordem social e po-
Iftica, 6 de todas as categorias de nosso entendimento politico (e nio s6 politico)

que se trata nas "percepg6es coletivas" que se encontram no princrpio da defini-
gao dada do imigrante e do discurso que atualiza essa definigao. Qual 6 essa
definigao? S6 se aceita abandonar o universo familiar (universo social, econ6-
mico, politico, cultural ou moral, quando nio mental etc.), ao qual se pertence
'naturalmente '' ou do qual se 6 "natural", para usar uma linguagem pr6xima da

linguagem jurfdico-polftica da naturalizagao (ou, melhor dizendo, da "naturali-
dade"); s6 se aceita emigrar e, come uma coisa lava a outra, s6 se aceita viver
em terra estrangeira num pars estrangeiro (i. e., imigrar), com a condigao de se

convencer de que ipso nio paisa de uma provagao, passageira por definigao, uma

provagao que comporta em si mesma sua pr6pria resolugao. Correlativamente,
s6 se aceita que haha imigragao e que haha imigrantes, ou seja, s6 se aceita entrar

num universo do qual ngo se 6 "natural '' naturalmente com as reservas das mes-

mas condig6es. ladas estas especificag6es pdas quais se define e se identifica o

imigrante encontram seu princrpio gerador, sua coma e sua efici6ncia, bem come
sua justificagao 61tima, no estatuto politico que 6 pr6prio do imigrante enquanto
ele ngo 6 apenas um a/6ge/zo mas, maid do que isso, um "nio-nacional" que, a

este tftulo, s6 pods estar exclurdo do campo politico. Polrtica e polidez, e sem
d6vida mais a polidez do que a polftica, exigem semelhante /ze&zfra/fdade, que 6

tamb6m chamada de "obrigagao de ser rcservado": a forma de polidcz que o
estrangeiro dove adotar e que ele se sense na obrigagao de adotar -- e, no limits,
cle s6 devs adotar essa polidez porque se sante obrigado a adolf-la --, constitui
uma dessas malfcias sociais (ou malrcias do social) pdas quaid s8o impostor

se constitui como ''problemas socials'': determinado ''problema social '' s6 pode aparecer muito tempo
ap6s o surgimento do fen6meno que estii designando e, muitas vezes, desaparecer homo tal, embora o
fen6meno subsista; assim, por exemplo, a pobreza, que s6 se constituiu como grave ''problema social ''
nos Estados Unidos durante os anos 1930, ou ainda o racismo, que s6 vai se tornar problema social a
partir de 1960 (cf. H. Blumer, "Social Problems as Collective Behavior", Social PrrJble/7zi, XVlll, n.
3, Winter 1 97 1 , pp. 298-306); e, da mesma forma, poderfamos acrescentar a "infancia", a "adolesc6n

cia" ou os "Jovens", a "velhice", as "mulheres" etc. (para lembrar apenas as categorias mais evidences
porque mais pr6ximas do bio16gico e, aparentemente, mais naturais). Para todos eases problemas de
construgao do objeto em sociologia, cf. P. Bourdieu, J. C. Chamboredon e J. C. Passeron, Z,e .IVZ/fer

de .roclalrlgtie, Paris-La Hays, Mouton-Bordas, 1968, e P. Champagne, R6mi Lenoir, D. Merlin e L.
Pinto, //2fz'iczrfo/z a /a p/zlr/qfze soc'io/o.g/pele, Paris, Dunod, 1989, 238 pp.
A. Sayad, ''Tendances et courants des publications en sciences sociales sur I'immigration en France

depuis 1960", em CEI/'/enf Soc]r//ogy, vo1. 32, n. 3, inverno 1984, t. 2, pp. 219-25] (ver notadamente
pp. 237-251); cf. tamb6m "Santa et 6quilibre social chez les immigr6s", em P.ryc'/?r)logic nzZdfcale,
1981, 13, 1 1, pp. 1747-1773 (ver notadamente p. 1748); e "Coats et pronlts de I'immigration, les pr6-
suppos6s politiques d'un d6bat 6conomique '', .Acre.t de /a /ec/]e/c/ze e/z .sole/ices soc/a/ei, n. 61, mar.
1986, PP. 79-82.

9.

10. Cf. E. Durkheim, "Les representations individuelles et les representations collectives" (1924), em
Socio/OX?fe e/ p/7f/asap/2fe, Paris, PUF, 1 973
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imperativos politicos e consegue-se a submissgo a essen imperativosl '. Sem que

se perceba perfeitamente a arbitrariedade (no sentido 16gico) que exists em opor

nacional" e ''nio-nacional" e em reduzir sodas as discriminag6es de fato a etta
oposigiio (de direito) fundamental ':, a distingao legal, ou sega, refletida, pensada

e confessa, que se opera assam no plano politico de modo totalmente decisivo
constitui como que a justificativa suprema de sodas as outras disting6es. Com
efeito, porque today essas disting6es s5o suscetfveis de serem apresentadas homo

derivadas da primeira, das se encontram assim fundadas na razio (frente a ra-
dio em si, posco que dela recebem sua explicagao, mas igualmente frente a ra-
zio polftica, social, econ6mica e, mais ainda, utica); nio sendo o imigrante um
elemento nacional, ipso justiHlca a economia de exig6ncias que se tem para com

ele em materia de igualdade de tratamento frcnte a lGiC na prftica'3.
O ideal" teria fido que, assim deflnido, o imigrante fosse uma pura mf-

quina, um sistema integrado de alavancas, mas, nests faso homo em qualquer
outro, ''uma vez que o homem n8o 6 um puro espirito" -- sabemos disso ha mui-
to tempo e uma vez que o imigrante n8o 6 puramente mecfinico, 6 forgoso
conceder-the um minimo. Assim, homo trabalhador, 6 preciso que seja alojado,
mas entio o pior dos alojamentos (que ele consegue sozinho) 6 amplamente su-
ficiente; como doente, 6 preclso que deja tratado (isso por ele mesmo, e talvez

muito maid para a seguranga dos "outros"), mas que deja da forma maid rfpida
e maid ccon6mica, sem tamar semprc o tempo e o cuidado que uma situagao
particular requer, principalmente no caso de doengas mentais (que, em sua maio-

ria, sio de origem socio16gica ou ao menos comportam uma importance dimen-

sio socio16gica); o mais das vezes casado e pai de famrlia, n3o syria possfvel

proibi-]o de frazer para junto de si, dentro de certos ]imites e sob certas condi-

g6es, sua mulher e seus filhos nero se poderia nem mesmo impedi-lo indefini-
damente de faze-1o, principalmente quando manifesta tal desejo --; tends aceito

que ele viva em famflia na Franca, nio se poderia, sem cair em contradigao ou
sem incorrer na ameaga de ser machado de racismo e de discriminagao not6rias,

privy-lo das vantagens (ao menos das principals vantagens) que Ihe dio sua qua-
lidade de trabalhador e de pai. Enquanto trabalhador, assegurar-the ao menos
teoricamente -- a igualdade de salirio (salfrio direto e salfrio indireto) com re

lagao ao operario frances constitui, sem d6vida, a melhor forma de proteger este
61timo contra a ameaga que uma mio-de-obra imigrante demasiado barata cons-

titui(ou constitufay '; enquanto pai, ngo se poderia, por exemplo, privar sous fi-
Ihos de educagao escolar e de formagao profissional (ao menos at6 os 16 anon,

o que 6 uma obrigagao da lei), mas a 16gica do sistema de ensino e de formagao
reduz essa escolaridade e esse aprendizado ao estritamente necessfrio (o mfni-

mo de tempo, o Gusto menos alto e a certeza de reproduzir assim in /oco a forma
de trabalho que sous pais haviam trazido ao emigrar). Porque muitos foram cha-

mados, porque foram acantonados nos mesmos setores profissionais, no mesmo

habitat, nos mesmos espagos sociais, nio se poderia honestamente, ao menos
enquanto a "ordem publica" estiver a salvo (a ordem polrtica, social, moral, mas
tamb6m a ordem externa, a ordem est6tica, aquela que o panorama de uma pre '

senga demasiadamenLe grande de imigrantes disparatados vida turvar), impedi-
los de se agrupar e de se entregar a um mfnimo de praticas que Ihes sio pr6prias;

praticas estas quc dio um testemunho de sua "culture" ou is quaid sua cultura 6
facilmente reduzida.

Ainda podemos nos perguntar, sobre cada um dos pontos enunciados, se
este mfnimo -- na verdade indispensavel para a sobreviv6ncia do imigrante -- e

concedido ao imigrante por ele mesmo ou entio para manter limps a consci6n-
cia da sociedade que deli se utiliza; se este mfnimo Ihe 6 concedido polo homem

que ele continua sends (embora diminufdo, mutilado, alienado) ou, ao contrf-

1 1

12

Extorquir o essential sob a apar&ncia de exigir apenas o acess6rio ou o insigniHicante, impor o respei-
to pdas formalidades para obter todas as formas de respeito constitutivas da submissio a ordem esta-
belecida, as concess6es da po/fdez s6 t&m prego porque dario a luz concess6es polfticas; para todas
as relag6es entre ''polrtica'' e ''polidez '', cf. P. Bourdieu, .E.sqaf.s.se d'zz/ie rhZorfe de /cz p/arfque, Paris,
Librairie Droz, 1972, pp. 189-199.
Para uma anlilise mais rigorosa do princfpio de di-visio constitutivo da ordem social ou ainda do prin-
cfpio de constituigao dos grupos institurdos (I. e., opostos aos grupos praticos) na base de "proprieda-
des comuns [...], de tragos ou de experi8ncias que pareciam incompar£iveis enquanto faltava o princi-

pio de pertinancia proprio a constituf-las como indices do pertencimento a uma mesma classy '', cf. P.
Bourdieu, ''D6crire et prescrire, note sur les conditions de possibility et les limites de I'efHicacit6
politique", Ac/es de /a lec-/zerche epz .rife/zc'e.t .vocfa/ex, n. 38, maio 1981, pp. 69-7 1
A discriminag:io de direito (entry nacional e n:io-nacional) pede reforgo is discriminag6es de faso (ou
deja, is desigualdades sociais, econ6micas, culturais) e, em troca, estas encontram uma justificativa e
atribuem a si mesmas uma legitimidade na discriminag:io de direito: asta 16gica circular, segundo a
qual as situag6es de cato e de direito se sustentam mutuamente, encontra-se no princfpio de todas as
segregag6es (escravid:io, apa//held, colonizagiio, iinigragao etc) e de today as dominag6es (o escravo,

o negro, o colonizado, o imigrante, a mulher etc.) geradoras de racismo, a igualdade de direito sends
recusada usando-se homo pretexto as desigualdades de cato, e a igualdade de fate, por sua vez, toma-
se impossrvel devido idesigualdade de direito.

1 4. A divisdo atual do trabalho, mesmo (ou principalmente) manual, entry a mio-de-obra nacional e a m8o-

de-obm imigrante, ao acarrelar a autonomizagio do mercado dos ernpregos executados polos imigrantes

(e, correlativamente, a impossibilidade ou, ao menos. a exlrema di6iculdade que exists, mesmo em epoch

de desemprega. ein substituir por trabalhadores nacionais os trabalhadores imigrantes), talvez tenha
tornado caduco o problema da concorr6ncia, bem como todas as querelas de rivalidade, mas nio po-

deria fazer esquecer uma das caracter(sticas fundalnentais da imigragao, caracteHstica 6bvia na ori-
gem e contudo mats camuflada hoje. que 6 a de ser intrinsecamente (I. e., de direito se ndo 6 mats de
fate) uma arms entry as maas do patronato, uma arms que serve para fazer press5o sobre a classy tra
balhadora nacional.

13
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rio, se s6 Ihe 6 concedido para permitir a sociedade ser (ou parecer) coerente
consigo mesma, com seus princfpios morais de organizagao que sio sempre, em

todos os campos, princfpios de justiga, de igualdade, de respeito dos direitos e
das liberdades do indivfduo etc. Tudo isto faz com que a imigragao, enquanto
inscrita na relagao entry dominante e dominado, enquanto sobredeterminada,
quando nio totalmente constitufda por elsa relagao de dominagao, nio pods ser

livre de coda moral, nio pods ser totalmente laicizada (f. e., livre de toda consi-
deragao moral). Nio ha fda, nio hf discurso sobre a imigragao, mesmo os mats
hostis, que nio apelem para a moral, ou sda, para as boas inteng6es e os bona
sentimentos, para os interesses simb61icos a CIGS ligados. Assim como o univer-

so dom6stico ou a economia da afetividade dos quais a imigragao constitui de
carta forma um paradigma ela participa em parte de ambos: o universo dom6s-

tico tem aqui coma par o universo nacional ou a "nagao como famrlia" e a eco-

nomia da afetividade encontra sua retradugao no que podemos chamar de eco-

nomia da "paixao nacional" --, e sem davida, mais do que estes doin objetos
sociais, a imigragao ainda nio se conHigura como um objeto politico propriamen-
te aut6nomo, ou deja, um objeto politico exclusivamente politico. O Maquiavel
da imigragao ainda n8o foi inventadois. Nisso reside, sem d6vida, a razio ou uma

das raz6es que fazem com que seja extremamente diffcil conceber ou decldir uma

verdadeira polrtica em termos de imigragao, objeto fundamentalmente contradi-
t6rio. Se a politica, para poder constituir-se como politicamente polftica, preci-
sa distinguir-se da moral, 6 o pr6prio objeto imigragao em si que escapa a toda
polftica aut6noma, separada da moral. A 6nica polftica possfvel em termos de
imigragao 6 precisamente uma aus6ncia de politica.

Depois de haver tirado da imigragao o mfximo de proveito que dela pode-
ria tirar (ou seja, de have-la retriburdo com o prego, ao mesmo tempo econ6mi-

co, social, cultural, maid baixo possfvel), a sociedade de imigragao ainda pode,
atrav6s das concess6es que parece estar fazendo e tamb6m atrav6s da condescen-

d&ncia que se encontra no princrpio dessas concess6es e, mais ainda, atrav6s da

explorag:io polftica que degas pods ser feita, encontrar novas gratificag6es e ou-
tro motivo para satisfagao: com efeito, aos proveitos materiais que a imigragao

Ihe da, ela acrescenta as vantagcns simb61icas que Ihe fornece, a16m disso, a ma-
nipulagao que saba fazcr (em proveito pr6prio) da situagao que rcscrva para os

imigrantes. A 16gica pr6pria a ordem simb61ica 6 estruturada de tal forma que,

pda negagao que opera em relagao aos proveitos materiais ou pda transfigura-

gao ou sublimagao pdas quaid CIGS passam, ela os perpetua e reforga ainda maid
porque consegue melhor mascara-los, ou seja, converts-1os melhor em proveitos

simb61icos, logo aparentemente desinteressados. Porque a relagao de forgas pen-
de incontestavelmente a favor da sociedade de imigragao -- o que permits que ela

inverta completamente a relagao que a une aos imigrantes, a ponto de colocf-los
em posigao de devedores onde deveriam ser credores --, ela tem uma tend6ncia
demasiada em contabilizar homo realizagao sua o que 6, contudo, obra dos pr6-

prios imigrantes: assim, 6 com freqU&ncia que se apresentam polo menos os as-
pectos mais positivos (ou considerados como tats) da experi6ncia dos imigran-
tes, ou seja, grosso / dodo, o conjunto das aquisig6es que CIGS conseguiram impor

durante sua imigragao e que conseguiram impor, podemos dizer, contra sua

condigao de imigrantes mesmo quando essay aquisig6es pareciam freqUentemente
obtidas a forma - como o resultado de um trabalho difuso ou sistemitico de
inculcamento, de educagao que 6 operado gragas a imigragao (trabalho esse que
consists em produzir o que chamamos de "sores evolufdos" e, concomitantemen-

te, cm discriminar os imigrantes "evolufveis", "educfveis'' ou ''consertiveis" e
os imigrantes que nio o s8o ou que n8o querem s&-lo) e cujo m6rito recai, 6 cla-
ro, sobre a sociedade de recepgao e somente sobre ela. Auxiliado polo etnocen-

trismo principalmentc quando ele 6 alimentado e reforgado, como 6 o casa aqui,

pda certeza dada peso fato de ocupar uma posigao que se babe dominante em tudo
e de forma absoluta --, 6 este, em carta medida, o sentido objetivo do discurso

que 6 proferido sabre todas as iniciativas multiformes de moralizagao is quais
os imigrantes est8o submetidos, tanto os trabalhadores quanto sous filhos e os
membros de suas famflias, quer estas iniciativas tenham sucesso, quer fracassem,

mas talvcz mais ainda quando fracassam. Tudo isso sio coisas que se gosta de
confundir e encarar apenas do ponte de vista daqueles que tomaram cssa imcia-
tiva: a agro educativa, no sentido maid amplo do termo (continua-se a champ-la
de agro civilizadora), exercida sobre essa "classy perigosa" a mode nova, eases
'nativos" desnaturados, essen ''selvagens" vindos de outro continents -- geogra-

fico e. maid ainda, cultural -- e de outro tempo; a agro de formagao de coda natu-

reza desde a formagao maid simpler, o aprendizado pro6tssional no navel maid ru-

dimentar (principalmente quando 6 qualinlcado de "formagao para o retorno"),
at6 a formagao mais gerd (lingiifstica, social e at6 mesmo polrtica); a agro de

adaptagao, primciro, a uma forma de trabalho (o trabalho industrial assalariado,

ou seja, mensurado e remunerado em conseqii6ncia) e, em seguida, incvitavcl-
mente, a formas dc vida consideradas como indices de alto navel de civilizagao;

1 5. Sobre a autonomia da esfera polftica e das condig6es sociais de constituigiio dessa autonomia, cf. por
exemplo J.-J. Chevalier, Le.t g/zl/mes oelzv/e.F po////q&ze.s de .A4'ac/zfczve/ a /to.s./olz/s, Paris, A. Colin, 1 949

(ver, particularmente, a primeira parte, "A Servigo do Absolutismo", e o Capftulo 1, "0 Principe" de
Maquiavel, pp. 7-37).
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e tamb6m, na medida em que nenhuma dessas agnes pods excluir, quando se tem

vontade (ou porque nio se oust diz6-1o), a intengao de "reabilitar" os imigran-
tes, sua cultura de origem (ou o que se considera como tal), sua lingua e, pode-

mos acrescentar, como ponto culminante desse paradoxo, today as iniciativas que
sc autodenominam "reaculturagao", pois das permitiriam que CIGS se reencon-
trassem a si mesmos, que redescobrissem seu pars, sua ]fngua, sua religiao, que
se reconcijiassem com suns tradig6es, sua cultura etc. Sinai dos tempos; mas

tamb&m, uma coisa estando ligada a outra, necessidade imposta pda forma em

diregao para a qual evoluiu a imigragao (imigragao de famflias inteiras puja ins-
talagao na Franca se prolonga a ponto de se tornar quash permanente), a popula-
gao imigrante constitui atualmente o alva privilegiado do trabalho social, insti-
tuig:io inventada em outros tempos, 6 verdade, e instaurada progressivamente para

alustar a ordem econ6mica e social estabelecida, na origem, outras pessoas que

nio os imigrantes de hoje. Entretanto, agora que a verdade da condigao de imi-
grante aparece claramente, ou, em outros termos, agora que estamos sentindo de

forma aguda as contradig6es imanentes a elsa condigao; agora que os imigran-
tes, como que colocados contra a parade, sentem a necessidade de se livrar de
sodas as ilus6es constitutivas de sua condigao (ilus6es indispensfveis para pode-

rem existir e para poderem suportar sua condigao de imigrante), o apelo inces-
sante e insistente para que se lembrem de que devem se conformar ao imperati-

vo segundo o qual CIGS continuam scndo, de direito, dispensaveis e expulsaveis
(muitos sio os meios que levam esse fim; regulares ou excepcionais, violentos

ou maid sorrateiros e mais disfargados, todos servcm) da prova, maid uma con
tradigao, da inanidade, para nio falar do canter mistificador das inteng6es que
se proclamam, bem como dos discursos proferidos sobre a virtude educativa e
formadora da experi6ncia adquirida durante a imigragao e por causa da imigra
gao. Maid do que ipso, tamb6m aparece o fim a que essas inteng6es e esses dis-
cursos podem estar servindo: ao lembrar aos imigrantes que CIGS sio constante-

mente objeto de um trabalho de corregao que consiste em reduzir os errol, as
falhas que CIGS demonstram com relagao a sociedade de sua imigragao (mas, na

vcrdade, esse 6 um trabalho polo qual se quer tomar posse doles); ao lembrf-los

dos estigmas polos quaid sio denunciados e se denunciam homo imigrantes (anal-

fabctismo, incultura, falta de qualificagao, inadaptagao ou desajustamento rela-

tivamente aos mecanismos pr6prios da sociedade e da economia a que vieram
servir, ignorancia dos princrpios e das regras que presidem ao funcionamento
dessa economia e dessa sociedade, em suma, barbaric no sentido primitivo do

termo), nio 6, no fundo, uma forma de lembrf-los a sua condit:io de imigrantes?
Ou seja, homens de outro lugar, de um lugar para o qual deverio voltar mais cedo

ou mais tarde. Como o imigrante dove continual sendo sempre um imigrante -- o

que significa que a dimensio econ6mica da condigao do imigrante 6 sempre o
elemento que determina todos os outros aspectos do estatuto do imigrante: um
estrangeiro puja estadia, totalmente subordinada ao trabalho, permanece provi-

s6ria de direito --, de que serve a "solicitude" que parecem testemunhar para com

ele ainda hole, ao ments em certos meios? Existiria apenas em fungao das cor-
rentes atuais? Estaria comandada, na verdade, pda samples preocupagiio com o

interesse econ6mico? Em dodo caso ela contribui, afinal, segundo as necessida-

des do momento, ora para mascarar aos olhos de todos, ora para lembrar a todos
(e antes de tudo aos imigrantes) a natureza fundamentalmente provis6ria e utili-

tfria da presenga do imigrante. Entretanto, os imigrantes, em gerd, aprenderam
bastante com sua hist6ria sua hist6ria de imigrantes e sua hist6ria mais antiga

de antigos colonizados, ou de indivfduos oriundos de parses dominados para
conhecer o que vale a proclamagao narcfsica dos grandes princrpios: tudo acon-

[ece homo se s6 se proclamassem eases princrpios em alton brados para poder me-
Ihor desmenti-los e viola-los na prftica ou, em outros termos, 6 quando des sio

pisoteados que se dente a necessidade de proclamf-los em alto e bom some
Com relagao is m61tiplas vantagens, materiais e simb61icas estas maid

malefveis do que as primeiras, pris acomodam-se menos com a confissio da
realidade que a imigragao oferece, como explicar que se esteja voltando, cor-
rendo o risco de agugar as contradig6es, para uma concepgao ''verdadeira '
maid realista, quando nio ''cfnica", da imigragao? Por que, ao operar esse retor-

no repentino a verdade fundamental da condigao do imigrante (condit:io provi-
s6ria e instrumental), correu-se o risco de romper a ilusio ou a crenga coletiva-
mente mantida de uma imigragao (f. e., de um provis6rio) que pods durar de forma

indeterminada? Serf realmente por causa do que chamamos de "arise econ6mi-

ca"? Serf por causa das transformag6es de coda esp6cie, econ6micas, sociais, cul-

turais etc., pr6prias da sociedade francesa?'6 Nio serf porque os pr6prios imi-
grantes mudaram? Eles mudaram segundo uma perspectiva que, de todos os
pontos de vista que se pods pensar (pontos de vista morfo16gico e demografico,
ponte de vista econ6mico, pontos de vista cultural e politico etc.), mostra-se para

os "usufrios" da imigragao (os empregadores c os poderes p6blicos cm primeiro

16. E o que parecia querer dizer o chafe de governs Raymond Barre quando declarou para a Assemb16ia
Nacional: "Estamos mudando de 6poca, precisamos mudar de polftica no que tango a imigragao" (12
out. 1 977) ou kinda: "6 normal que num moments em que a economia francesa este se transformando

e em que os jovens t&m diHiculdade em encontrar um emprego, precisemos reconsiderar nossa polfti-
ca de imigragao"(dez. 1978)
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lugar, mas tamb6m os servigos sociais, as instituig6es de agro social e, mais am-

plamente, a opiniao publica) muito ments "vantajosa" do que no passado. Em
gerd grata-se quake de uma lei do fen6meno --, quanto maid recente 6 uma cor-

rente de imigragao (homo parece ser o faso, hoje, da 61tima a chegar, a imigra-
gao dos turcos para a Franca), mats "vantajosa '' 6, em todos os sentidos, a mgo-
de-okra que ela graz. A despeito das revolug6es que a engendraram, enquanto a
emigragao kinda se encontrava em seu infcio, ou seja, enquanto a ligagao com as
estruturas comunitirias (estruturas sociais, estruturas econ6micas) permanecia

ainda bastante viva, ela s6 dizia respeito aos homens s6s (e ngo is mulheres e Xs

criangas, posco que a emigragao das famflias acompanha sempre com um atraso

a emigragao dos trabalhadores) e, prioritariamente, aos homens jovens, na forma

da idade; o ritmo alternado das partidas para a emigragao e das voltas para a ter-
ra, das estadias (relativamente curtas) efetuadas fora do pars e dos periodos (maid

longos) passados na sua terra, ao dar a imigragao um aspecto de fen6meno
rotativo, permitia assegurar a renovagao continua da massa dos imigrantes. A essay

vantagens" correlativas is caracterrsticas comuns aos emigrantes antes mesmo
de sua partida 6 preciso acrescentar tamb6m ladas as outras "vantagens'' que,
corolirias das primeiras, pareciam proceder da retradugao que as caracterfsticas

de partida encontravam na imigragao: os imigrantes rec6m-chegados, faixa situada
na parte inferior da hierarquia intcrna da populagao imigrante (syria ing&nuo acrc-

ditar que essa populagao 6 desprovida de toda hierarquia e de coda diferenciagao
social), estio maid inclinados a aceitar os trabalhos maid penosos, ments estf-
veis, ments remunerados etc. Maior desconhecimento dos mecanismos sociais,

dos mecanismos econ6micos pr6prios do universe que est8o descobrindo? Falta

de familiaridade com os modos de organizagao, com os m6todos de trabalho, as

t6cnicas de remuneragao, os hfbitos de calculo, todd esse patrim6nio objetivado

de uma civilizagao diferente da doles? Mf integragao da condigao de trabalha-
dor, aus&ncia dos "reflexos" que uma tonga experi6ncia (ou experi6ncia acumu-

lada de muitas gerag6es) de trabalho assalariado fornece? Tudo isso 6 sem dQvi-
da verdadeiro, contudo mais verdadeiros e mais determinantes ainda s8o os efeitos

do sistema de exig&ncias que continuam a sofrer essen imigrantes que ainda nio

foram completamente descnraizados de seu mundo traditional c de sous modos
de pensar e de amir. O sistema de exig6ncias importado na imigragao parece
desvif-los ainda mais, polo menos num primeiro momento, de tudo o que tendc-

ria a assegurar-lhes um melhor controls de sua expcri6ncia; ao inv6s de uma ade-

s8o imediata que encontraria sua forma mats bem acabada na constituigao das
disposig6es requeridas pda condigao dos trabalhadores, bem como no domfnio

que essas disposig6es permitem esse adesao, esse dominic e, clara, as disposi-

g6es que comandam a ambas, t6m ladas, na verdade, suas condig6es de possibi-
lidade, condig6es materiais, mas tamb6m culturais --, at6 prova em contrfirio, 6 o

antigo estado anterior a emigragao que, atrav6s das preocupag6es que a ele es-
t8o ligadas, sobrevive e se prolonga na imigragao ''. Ao que parece, esse 6 o pre '

go que faz com que certos imigrantes cheguem a ser mais "vantajosos" do que
outros. Mas, na mcdida em que dura a imigragao, porque nio se emigra ([. e., nio

se cortam os lagos com seu universo social, econ6mico, cultural, habitual) e nio
se imigra (f. e., nio se agrega, mesmo que marginal e muito superficialmente, a
outro sistema social) impunemente (i. e., sem conseqU6ncias), produz-se, entry

os imigrantes, uma inevitgvel reconvert:io de suas atitudes em relagao a si mes-
mos, em relagao a seu pars e em re]agao a sociedade na qual CIGS vivem cada vez
por mais tempo e de forma dais continua e, principalmente, frente is condig6es
de trabalho que essa sociedade Ihes imp6e. Essay qualidades novas, sem ser um

impedimento completo pois das tamb&m t&m, quando necessfrio, suas ''vanta-

gens"i8 - aparecem, quando as circunstincias sgo menos favorfveis, homo "da-
nosas": nio s6 nio trazem ou nio dio o mfiximo, sendo que todas as outras "van-

tagens" sio consideradas, desta vez, sob seu aspecto social, politico, cultural, mais

do que econ6mico, homo tamb6m, na medida em que podem contrariar estas "van-

tagens" (melhor integragao nas lukas da clause trabalhadora, preocupagao de se
organizar de forma aut6noma etc.), das constituiriam por si mesmas "danos

O melhor exemplo dessa imigragao "ruim" (ou que se tornou "ruim") e des-

tes imigrantes "ruins"'P ou que se tornaram menos "vantalosos" 6 fornecido pda

17.

18

Para uma an£ilise maid completa das transformag6es correlativas das condig6es geradoras da emigra-

Qao e das condig6es correspondentes na imigragao, sendo que eslas regem por sua vez o movimento

de emigragao, podemos nos referir, a prop6sito do caso exemplar da emigragao angelina para a Fran-
ca, a nosso artigo ''Les trois 'ages' de 1'emigration alg6rienne '', .Ac/es de /a rec/ze/c/ze e/I scie/Ices
soda/e.s, n. 15, jun. 1977, pp. 59-79.
Em outra conjuntura ou simplesmente junta a outros agentes (notadamente empregadores), essas "qua-
lidades'' divididas polos imigrantes que sio chamados de mais bem ''adaptados'' ao trabalho indus-

trial e is condig6es de vida na Franca podem ser muito apreciadas: menor absentefsmo, maior conti-
nuidade na situagao de imigrante e, por conseguinte, maior estabilidade no emprego e, por causa dis-
to, melhor rendimento do pequeno aprendizado fornecido inicialmente, bem homo de toda a forma-
gao adquirida na prlitica ao longo da carreira de imigrante etc

Imigrantes ''ruins'', imigragao "ruim'', essas qualificag6es depnciativas podem parecer exageradas frente
ao eufemismo generalizado com o qual a linguagem atual se protege, e particularmente a linguagem
dos dominantes quando precisa nomear as diferenciag6es sociais que existem na realidade; principal-
mente quando essas caracterfsticas distintivas dos dominados, apenas pele faso de sua enunciagiio, deja

por etnocentrismo, deja por preconceito ou abordagem socio16gica, correm o risco objetivo de serem
acusadas de racismo (racismo de clause num casa e racismo de culture ou racismo da xenofobia no outro

casa. em se tratando de imigrantes). Por cerro pods-se apenas, com relagao a utica, congratular-se com
o trabalho feito sobre si mesmo aqua ou lli; e sem d6vida 6 preciso ver nessa forma de ''polidez'' um dos
efeitos da vulgarizagio (ou da democratizagao) do "relativismo cultural" que, numb primeira aproxi '

19
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imigragao e polos imigrantes argelinos. Sem davida, muito antes da imigragao
argelina, as diferentes ondas dc imigrantcs constitufram, cada uma em seu tem-

po e a seu modo, paradigmas da imigragao "ruim '' feita de imigrantes "ruins'

mas 6 acima de judo no caso dessa imigragao e por ocasiio dessa imigragao --
ela tem a seu favor o fato de ter fido a primeira imigragao oriunda de um pars
que hoje faz parte do que convencionamos chamar de Terceiro Mundo, de ter side

uma imigragao de colonizados (de trabalhadores coloniais, de cidadios france-

ses e, por fim, de franceses-mugulmanos) etc. que percebemos a que ponte a
negagao do carfter fundamentalmente politico de coda emigragao e de coda imi-
gragao 6 indispensavel para que estas possam ser efetuadas e continuadas. Se 6

possrvel, se nio traz conseqii&ncias maiores, podemos dizer, fazer de qualquer
indivfduo estrangeiro um trabalhador, um agents produtor e consumidor, syria
igualmente convenience transforms-lo no cidadio de amanhi? Da mesma forma.

concordarramos tio facilmente em fazer de nossos pr6prios cidadios trabalha-
dores de qualquer pars estrangeiro se nio concordfssemos, no fundo. e anteci-

padamente, que consentimos em que des se tornem cidadios (virtuais) desse
mesmo pars? ''Exportam-se '' ou ''importam-se" exclusivamente trabalhadores.

mas nunca -- ficgao etta indispensave] e compartilhada por todos -- cidadaos,
atuais ou futuros. Alias, syria possrvel que fosse diferente? Assim, semelhante

dissimulagao acrescentada a muitas outras da mesma natureza aparece homo a

pr6pria condigao, a condigao absolutamente necessfria para que existam emigra-
gao e imigragao. Nio que deja imprevisfvel, nio que seja indispensavel; a esp6'
cie de "transubstanciagao" que a emigragao e a imigragao operam a longo pu-
zo, ao fazer passar de uma nagao para outra, de uma nacionalidade para outra,

precisa ser imprevista, precisa ser inefletida. O mascaramento do carfter intrin-
secamente politico do fen6meno efetuado, enquanto abundantemente carregado

de implicag6es polfticas, constitui uma das malfcias que a 16gica propriamente
simb61ica, a 16gica da ordem simb61ica, exige.

Constituindo a mais numerosa populagao de imigrantes oriundos de um pars

nao-europeu, a comunidade argelina que vive na Franca 6 tamb6m a comunidade

estrangeira (nao-europ6ia) puja implantagao 6 a maid antiga e a mats progressi-

va20. Conseqii6ncia das perturbag6es engendradas pda colonizagao, ou seja, pda

confrontagao brutal da antiga sociedade argelina (e notadamente do campesina-

to) com o sistema econ6mico e o sistema social introduzidos pda colonizagao, a
imigragao dos argelinos na Franca, devida a causal principalmente econ6micas,

aparecia em seu infcio, e mesmo muito tempo depois, come uma imigragao de
trabalho exclusivamente. Mas, a despeito de todas as resist&ncias (culturais) que

a sociedade argelina podia opor a extens5o (geogrffica e social) do fen6meno,
elsa imigragao ida evoluir e tender para uma imigragao de povoamento, confir-
mando assam a regra quake gera] de todos os movimentos migrat6rios: coda imi-

gragao de trabalho cont6m em germs a imigragao de povoamento que a prolon-
gara; inversamente, pods-se dizer que nio hf imigragao reconhecida homo de

povoamento (com excegao talvez dos deslocamentos de populag6es que a coloni-

zagao requer ou ainda dos movimentos de populag6es consecutivos ao estado de

guerra ou aos remanejamentos de fronteiras) que ngo tenha comegado com uma
imigragao de trabalho:'. Prolongamento e continuidade das estadias na imigragao

macao e pagando o prego de uma alteragao de seu sentido original, parece ter descido do c6u depurado

da axiomlitica cientfHica para o cotidiano e para as prfticas correntes. Entretanto, nio se pods, apesar
disso, desconhecer completamenle o que as aquisig6es culturais (homo, por exemplo, o "relativismo
cultural no campo das relag6es entre culluras), que s5o tamb6m aquisig6es sociais, mentais, Cticas e

politicas, mascaram e por enquanto tomam tal coisa apenas inconfesstivel mas nio impensavel. Assim,
em outros tempos, as pessoas se permitiam maid do que hoje em dia opor-se ou deplorar que ningu6m
opusesse (o que 6 outra forma de opor) uma imigragao que consistiria apenas em trabalho e syria feita

apenas de trabalhadores e uma imigragao que syria de povoamento; em outros termos, uma "imigragao
de quantidade" e uma "imigrag:io de quajidade" (cf. Louis Chevalier, "Principaux aspects du problame
de I'immigration '', em Z)oc£{/7ze/z/.r .fzfr /'fmmfg/a/fon, Paris, INED, Cahier n. 12, 1947; texto redigido
emjan. 1 944), sends que uma remote is "pr:incas de imigragao do Antigo Regime" e a outra a "hist6ria
recente do s6culo XIX" (cf. M. Coomaert, "L'stat et I'immigration de main-d'oeuvre sous I'Ancien
Regime", INED, ap. clr.). Para registry, citemos algumas publicag6es que se referem implrcita ou expli-
citamente em sous titulos a nogao de ''qualidade '' em termos de imigrag:io: Jean Pluyette, Z,a .Dock'Fine
des /ace.r e/ /a sZ/ec//on de /'£m/7zigrar/o/i en .fiance, Paris, 1 930, 148 pp.; Raymond Millet, 7}ofs /7zf//io/is
d 'Zr/alzgers elr Fra/zce, le.r I/zdZslrub/e. ef /e.f &ferive/zus, Paris, 1 938, 1 67 pp.; Rend Martial (m6dico) e

deus diversos escritos(livros e artigos) sabre o "enxerto inter-racial", dentre os quaid, notadamente, T/diff
de /'f/n/nfg/arlo/! ef de /a X'rowe infer-r cfa/e, Paris, 1 930, 304 pp., "Race et immigration" (comunicagao
a Academia das Ci&ncias Morris e Politicos, jul. 1936), Race. hdrddf/Z,/o//e. dr rde d'anfh po-socio/og/e
ap/)//qtzZe a /'//tznzfg/u/fon, Paris, 1938, 210 pp.; Paul Benin, P/omo/to/z de /cz /ace e/z r/'ance. Niort.

1939, 32 pp.; Paul Vincent, ''Les conditions psychologiques d'une immigration de quality '', em Pbu/' /a
vle, n. 4, abr.-jun. 1 946, pp. 37-40; A /a / echerche d'une raffle, /a Fia/!ce diva/zf /'fm/lzigraffon, Paris

1946. 254 pp., do Centro de Orientagao Social dos Estrangeiros; Robert Gessain, "Anthropologie et
d6mographie, apergu sur une recherche du qualitatif '

20

21

Evolugao dos fluxos migrat6rios dos argelinos. 1918: 60 mil (faldo); 1921 : 48 mil (saldo); 1923= 1 10
mila 1931: 11lmil(saldo); 1937: 150 mil(saldo); 1946: 22 mil(denso); 1954: 212 mil(denso); 1962:

355 mil (denso); 1968: 530 mil (denso); 1972: 800 mil; 1975: 71 I mil (denso)
Nio rage a etta regra nem mesmo a imigragao transcontinental dos europeus para a America durante
dodo o s6culo XIX e at6 mesmo at6 a primeira d6cada do s6culo XX ( 1 820- 1920); esse imigragao que

uma carta imagem (literatura, cinema, folklore) gosta de descrever coma um transports em massa de
famiOias "her6icas" pailindo para a conquista de terras virgens apresenta, na verdade, guardadas as

proporg6es, as mesmas caracterfsticas demograficas das imigrag6es europ6ias (intra-europeias ou pro-
venientes de parses nao-europeus) posleriores a 1945: imigragao de homens - 60qo dos migrantes para
os Estados Unidos entry 1830 e 1915 e 70% entry 1900 e 1910; 70 a 80% dos migrantes para a Ar

gentina entry 1 860 e 1920; segundo os pai.ses de partida, essa proporgao eleva-se em 19 10 a 87% para
os portugueses, 85% para os italianos quando 6 de apenas 50 a 60% para os alemies, os austrilacos, os
emigrantes das llhas Britinicas --; de homens jovens (a faixa etgria de 15 a 40 ands sempre represen '
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(no denso de ] 968, 30qo dos imigrantes argelinos interrogados ja contavam de 8 a

17 anos de presenga na Franca), instalagao na condigao de imigrantes e "profis-
sionalizagao" desta condigao, agravamento do desmantelamento das estruturas

sociais e, em primeiro lugar, familiares, projetarizagao mais acentuada das cama-

das rurais, tudo isso ida trazer a emigragao de famflias inteiras para a Franca. Os
primeiros sinais dense movimento apareceram desde 1938 e, a partir de ]949, a
partida das famiOias se acelerou; de maio de 1952 a agosto de 1953, uma centena

de famflias em media chegavam a Franca todos os moses; em outubro de 1954,
circa de 6 mil famiOias argelinas (15 mil criangas) residiam na Franca. Os anon
de guerra e as revolug(5es subseqUentes cason de forge maier e de urg6ncia
fizeram o resto, acabando com as i31timas resist6ncias: entry 1962 e 1968, num

conjunto de 162 mil argelinos que emigraram para a Franca, contavam-se maid
de 35 mi]pessoas do seko feminino(ou deja, 2],60qo), dentre as quaid llmil me-

ninas de menos de 6 anon (na data de sua chegada); no censo de 1 968, a popula-

gao feminina -- na qual deviam encontrar-se quake 60 mil mulheres adultas (com

mais de 1 6 anon) -- representava a quarta parte do conjunto dos imigrantes argeli-
nos(122 540 em 471milargelinos). Em I ' dejulho de 1972, segundo o Minist6-
rio do Interior, as mulheres argelinas imigrantes na Franca eram 70 882 uma
mujher para dada sese homens adultos imigrantes. A suspensao da emigragao na
partida da Arg61ia (medida tomada por Argel no dia 18 de novembro de 1973) e
da imigragao decidida polo governo frances (dia 5 de julho de 1974) nio conse-

guiu impedir (salvo episodicamente quando as portas foram fechadas), de um

lado, a partida das famf]ias da Arg61ia e, do outro, sua entrada na Franga22: afina]

de contas, podemos avaliar em cerca de 100 mil o n6mero de famflias argelinas

na Franca, quer denham imigrado no imbito do procedimento de reagrupamento
familiar, quer se tenham constiturdo na Franca por casamento realizado no sein
da comunidade dos imigrantes. Outro components da imigragao familiar infinita-

mente mats importance, tanto polo volume de sous efetivos quanto pda amplitude

e complexidade dos problemas que gera, 6 constitufdo pda populagao das crian-

gas. Se o tamanho da fam(lia (tr6s Hllhos em media), inferior ao tamanho m6dio
das famflias argelinas (4,7), atesta estrutura que ela adota na Franca -- ela se apro '
lima da famflia conjugal que 6 regra --, atesta muito maid a juventude da popula '

gao imigrante: em 1968, 30qo da populagao tinham menos de 17 anos (270 mil
criangas), 17qo de 17 a 25 anon; em 1975, 45,5qo ments de 25 anos. Desde 1969,
nascem em media 19 500 criangas nas famiHias argelinas na Franca; estima-se em

136 500 o total de nascimentos de 1969 a 1975, e para o ano de 1978 -- 300 mil

criangas no total --, com circa de 25 mil nascimentos, 6 uma crianga que nasce a
cada vinte minutosl Na outra ponta da escala das idades, mesmo se ainda 6 restri-

to, o n6mero de imigrantes que atingiram a idade da aposentadoria (5 300 em 1968
e 8 600 em 1975, ou deja, em ambos os castes, um pouch maid de ] % da popula-

gao global dos imigrantes argelinos) ou que se aproximavam dessa idade (6% ti-
nham mais de 50 anon em 1968, 4,5qu tinham 55 ou mais em 1975), acaba de dar

da populagao argelina uma imagem diferente da convencionada: dada vez mats
cla se imp6e homo uma pequena sociedade relativamente aut6noma que apresen '
La sodas as caracterfsticas (morfo16gicas, sociais, culturais) de uma formagao, se

nio integral e perfeitamente equilibrada, ao menos em via de compensar os dose
quilfbrios antigos que trazia das condig6es iniciais de sua g&nese.

Tudo isso faz com que os imigrantes argelinos, em relagao ao que se espe

ra de uma populagao de imigrantes e em relagao ao que se gostaria que ela fos-
se. acumulem os paradoxos e, por ipso, possam parecer muito menos "vantalo-

sos" do que no passado ou relativamente a outros imigrantes: assim, para tomar

apenas um exemplo e para compare'los apenas a outta populagao "pr6xima ', se
a "vantagem" 6 atribufda a populagao que conta menos inativos e nesse sentido
acarreta menores dcspesas sociais - despesas julgadas (quando se grata de

imigrantes) scmpre excessivas, porquc nao-produtivas dirctamcnte e a curio pu-
zo -, os imigrantes argelinos t6m uma taxa de atividade inferior a dos imigran-
tes marroquinos e tunisianos, que sio mats freqiientcmente, quando nio solteiros

ao menos isolados de suas famflias2s. A16m de um cerro tamanho morfo16gico:

[ou maid de 669D dos imigrantes para os Estados Unidos; 83qD entry 1906 e 1910); de homens que se
instalaram nio nas terras do oeste do pars mas, principa]mente depois de ] 870, nas lireas metropolita-
nas da costa atlintica e nos centros industriais do Norte (os centos de 1900, 1910 e 1920 davam res

pectivamente 22,2%, 22,6% e 19,5%o de homens brancos nascidos no exterior, ou seja, de migrantes
europeus, nas cidades de mais de 2 500 habitantes, contra apenas 7,6%, 7,7% e 6,7% nos distritos
rurais); de homens ocupados nio na agricultura e sim nas atividades industriais e nos transportes (ale-
maes, ingleses e, em parte, irlandeses nas atividades tipicas da revolugao industrial; italianos nos em-
pregos nao-qualificados do setor das minas, dos servigos da construgao civil ou nas profiss6es ar-
[esanais); de homens ndo de]initivamente imp]antados no pars,jf que, durante o ti]timo quarter do s6cu]o
XIX, a taxa de retornos para o pars de origem situava-se entre 30 e 40% do total das partidas para os

emigrantes britanicos, italianos, espanh6is notadamente (entry 1908 e 1915), mais de 50%n dos imi-
grantes para os EUA voltaram para o pars de origem. Para todos esses dados, cf. notadamente W. F.

Willcox (ed.), /nfernaflo/la/ Mfg/arf{/Fi.r, New York, Bureau of Ec. Res., 1 929 ; reprinted in New York

London-Paris, Gordon and Breach Pull., 1 969, 2 cols., citado para. Bastenier e F. Dassetto, I,'f/ra/tier
nice.r.Faire, capffa/fs/?ze ef f/zZgalfrZx, FERES, Louvain-la-Neuve, 1 977

Evolugao da imigrag:io familiar argelina. Ntimero de famrlias: 1969: 183; 1972: 1 685; 1974: 2 317;
1975: 1 744; 1976: 2 590; 1977: 2 748; 1978: 2 542. N$mero de pessoas: 1974: 5 663; 1975: 4 249i
1976: 5 832; 1977: 6 365; 1978: 5 565.

22

23. Coma os deseinpregados estio inclufdos entry os ativos, as texas de atividade medidas nos centos de
1968 e de 1975 Cram respectivamente, para os imigrantes argelinos, de 5 1% (conjunto dos homens e
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sobretudo quando esse tamanho s6 foi atingido no fim de uma conga hist6ria
(como 6 o casa para a popular:io argelina residence na Franca, que conta atual-
mente, segundo determinadas fontes, 850 mi] pessoas e que chegou porto de I
milhio em seu perrodo de maior expansao), nio se pods pedir a uma comunida-
de imigrante que comporte apenas ativos, e maid ainda, apenas ativos assalaria-

dos, relegando ao "parasitismo" todas as fung6es necessfrias para sua organi-
zagao, bem homo o pessoal que garante essay fung6es (artesaos, comerciantes,

agentes especializados na produgao de bens simb61icos, responsaveis que garan-
tem a mediagao com as estruturas sociais e econ6micas francesas etc.). Como a

presenga das famflias 6 aceita, nio se pods pedir-lhes que se conformem estri-
tamente a estrutura do modelo de famflia francesa, jogando na ''ilegalidade" as
pessoas consideradas homo intrusas (ascendentes, agnatos, sobrinhos e sobrinhas,

uterinos, aliados etc., todos pessoas agregadas a famflia conjugal por um siste-
ma legftimo de direitos e obrigag6es). Assim, nio deixam de surgir todos os ca-
stes, today as situag6es, todas as configura96es familiares que sio outros tantos

desmentidos da definigao estrita da imigragao e dos imigrantes pelo trabalho. O
contexto atual, econ6mico mas tamb6m social e politico, constitui na verdade um

incentivo para detectar essen desmentidos a Him de apurar um estado que nio tem
maid a simplicidade e a verdade de sua definigao dimples. Assim, temps a res-
posta que a polrcia deu, num primeiro tempo, num tom meio s6rio, meio ir6ni-
co, a uma vi6va angelina (esposo mono aos 45 anos num acidente de trabalho),
mge de seth filhos (sendo o mais velho, 6nico maior de idade, um jovem que viva

sustentado pda mie por ser deficiente mental; dual outras hlhas que chegaram
a Franca aos 4 e 2 anos, sends que todos os outros nasceram na Franca), que
estava solicitando a renovagao de seu certificado de resid&ncia: "Mas, minha

senhora, o que este fazendo aqui? A senhora n5o trabalha (I. e., para ser uma
imigrante), seu marido morreu, logo ele nio pods trabalhar (/. e., a senhora nio
6 membro de uma famflia de imigrante), o que a senhora quer?..." Ou entio este
outro cano que suscitou uma resposta ainda mais ameagadora. Uma jovem arge-
lina de 18 anos, aluna no 61timo ano do segundo grau, recolhida havia ja quatro

anos por uma famflia francesa que conga que "ela 6 a sobrevivente de uma fa-

mrlia deslocada" (pais separados, aqui na Franca, quc voltaram para a Arg&lia,

cada um para o seu dado e dada um levando consign uma parte dos filhos que
dividiram); como ngo havia pedido a regularizagao da situagao da moma quando

asta completou 16 ands, sem d6vida por desconhecimento da regulamentagao, a
famflia protetora, alarmada pdas ameagas que hoje pesam sobre a populagao

imigrante, quid assegurar o futuro de sua protegida e ouviu do Departamento de
Polfcia que a mega, em situagao irregular, n8o tinha nenhum motive para estar
na Franca (ela n8o 6 uma imigrante e n8o 6 filha de imigrante) e, por conseguinte,
ngo s6 era expulsavel como deveria ser expulsal Quantas situag6es analogas hs
dessa vi6va e dessa moma pods raver numb populagao imigrante de 800 mil pes-
soas, resultado de uma hist6ria que, no fundo, comegou em ] 830? E sem dQvi-

da para apurar elsa questao colonial e sous vestfgios (dentre os quais a imigra-
gao) que se perseguem os jovens, outro paradoxo de uma situagao que tem
virios: imigrantes que jamais emigraram de lugar algum. Se a atengao 6 dirigida
mais precisamente para a imigragao chamada "nao-europ&ia" nio sera, em car-
la medida, por causa do passado colonial que produziu essa imigragao e do qual
ela constitui uma sobreviv6ncia: colonizados homo n8o o foram os outros sQdi-

tos coloniais, os imigrantes argelinos comportam-se na Franca homo n8o se com-

portam os outros imigrantes. Como adquiriram da sociedade francesa e de sells
mecanismos, apesar das falhas que sofrem, uma familiaridade que apenas um
longo "com6rcio" pods dar (e isso antes mesmo da emigragao), os argelinos
imigrantes de hoje ontem imigrantes oriundos da co16nia poder permitir-se
maiores liberdades, a comegar peta liberdade de defender sous direitos. Serf que

com o pretexto da crisp se vai resolver apagar todd esse passado e anular sous
efeitos? Pode-se medir o quanto 6 falaciosa, nesta circunstancia, a comparagao

que se gosta de fazer, para proteger-se de qualquer crftica ou para ficar com a
consci6ncia limpa, com as medidas "semelhantes" adotadas polos "parses vizi-
nhos"; 6 homo comparar o incomparfvel: comparar uma imigragao que e pro '
duto da colonizagao ou que derive em linha direta da colonizagao (os argelinos
entravam na Franca homo franceses de 1947 a ]962) com uma imigragiio sem
anterioridade colonial (os imigrantes na Alemanha):'. A colonizagao que a imi-

gragao prolonga e faz sobreviver de carta forma constitui uma esp6cie de "la-
borat6rio" no qual se mostram, em estado experimental (com intervengao), as

das mulheres) e de 65qo para os homens e 7,6% para as mulheres; para os imigrantes marroquinos, de

67qu (conjunto de amboy os sexes) e de 75% para os homens e 13,8qn para as mulheres; para os imi-

grantes tunisianos, de 53%n (conjunto de homens e mulheres) e de 69,5%n para os homens e 13,7qo para
as mulheres. Para os franceses, demos, no denso de 1968, 41qn de ativos no total e. no censo de 1975.

51,9% para os homens e 30,7% para as mulheres.

24. "N6s o imemos (reconsiderar nossa polftica de imigragao) respeitando a dignidade dos trabalhadores
imigrantes e sem infligir-lhes tratos que is vezes sofreram em outros ugares" (R. Bane na Assem-
b16ia Nacional. quando da discussio do orgamento, em dezeinbro de 1978); cf. tamb6m a conclus5o

da exposigao que introduz o projeto de lei que modiHica a Ordenagao de 2 de novembro de 1945 e
que vai buscar deus argumentos em disposig6es adotadas polos outros parses de imigragao, coho a

Sufga e a Alemanha, para reduzir o ntimero de sous imigrantes
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condig6es geradoras, as condig6es de perpetuagao e, talvez tamb6m, as condi-

g6es de extingao do fen6meno migrat6rio. Se, "regulares" ou "irregulares", mas

facilmente "regularizaveis" quando necessario, os emigrantes responderam em
massa ao "apelo '' que Ihes era frito, foi porque o estado das relag6es de forma
entry, por um lado, os parses, as sociedades de emigragao e sua economia e, por
outro, os parses, as sociedades e a economia que CIGS vinham servir ja haviam
produzido as condig6es objetivas para sua emigragao. Coma por um efeito
bumerangue, os imigrantes, confrontados hoje iverdade de sua condigao, des-
cobrem o turbilhio no qual est5o presos, que df a sua emigragao um aspecto de
movimento browniano: des sio os graozinhos de areia (f. e., os indivfduos es-
parsos) arrancados a rocha-mie (f. e., a sua sociedade, a suas comunidades de

origem) pda agro de um vento que sopra numa longs tempestade ([. e., os efei-
tos destruidores, perturbadores, iniciados pda imposigao da economia monetg-

ria) e que, transplantados para longs, acabaram constituindo, assim que encon-
traram o primeiro acidente de terreno (f. e., a primeira ffbrica que os atrara e que

se oferecia para comprar a forma de trabalho que as condig6es novak haviam li-

berado niles), elsa imensa "duna" (o paradoxo do "monte de trigo") em que hole

se transformaram os imigrantes. Elem tamb6m est8o descobrindo que, afinal, a
tempestade inicia[ que os ]evara e o e]emento que os manteve em sua ]ouca cor-

rida Cram uma s6 e 6nica coisa: a economia capitalista e sous efeitos de transfe-

r6ncia de um campo econ6mico (a agricultura, aquela que 6 chamada de tradi-
cional) para outro (a ind6stria, elsa atividade que se autodenomina moderna), de
um pars para outro, de um continente para outro, de uma civilizagao para outra.
Serf preciso que essa tormenta ainda dure e que hoje levante ou retome os imi-

grantes para voltar a transports-los para seu ponto de partida, sem poder contu-
do cola-los de volta a "rocha" de origem, que, alias, ja nio existe?

4

O LAR DOS SEM-FAMILIAL

Se por um lado 6 verdade que a razio essencial da emigragao reside na
busca de trabalho e que 6 tamb6m o trabalho que pods, sozinho, justificar a pre '

senga do imigrante, por outro este se encontra, sob todos os pontos de vista e em
todos os setores de sua exist6ncia, numa situagao excepcionalmente diferente

daquela do trabalhador nativo (ou nacional). Enquanto se considera que este,
nascido no pars, possui nell, de imediato, sua resid&ncia, uma resid6ncia que e
como o prolongamento do bergo, anterior e independence (nao apenas do ponto
de vista crono16gico homo tamb6m de direito e de fato) do trabalho, mesmo que

este seja o primeiro trabalho da vida ativa, o trabalhador imigrante, homo a16ge-
no, homo oriundo de outro pars -- e nio apenas porque o fazem vir especialmen-

te, coma sucede sodas as vezes em que o recrutamento 6 efetuado por memo de

Este texts foipublicado em Acre.r de /a rec/zerche en sciences saclares (n. 32-33, jun. 1 980. pp. 89- 104)
e, coma foi escrito na 6poca ou pouch depots do fim da tonga greve dos alugu6is (cinqiienta ineses de

gave) detonada pelts residences dos alojamentos e, notadamente, dos alojamentos mats numerosos e
mats habitados. da Sonacotra (Sociedade Nacional de Construgao de Habitagao para os Trabalhadores),

pods parecer surpreendente que nio d6 um lugar maior para.essa grove. Entretanto, embora ela nio seja
explicitamente mencionada, nio se pode dizer que tenha side completamente ignorada. Em vez de tra

tar superficialmente um fate cujo significado ultrapassa os quadros esLritos das condig6es de habita-

gao, pasta que 6 o proprio estatuto do imigrante que este em jogo, parece preferivel limitar-se por urns
abordagem metodo16gica. ianflise das fung6es sociais atribuidas, nio sem contradigao, aos alojamen-

tos, esperando assim esclarecer o que realmente este em jogo no conflito, ou sqa, a pr6pria fundamen
tagao das reivindicag6es dos residentes, bem como os limites do que Ihes pods ser "concedido '' sem
que seja questionada a deninigao que se df de imigrante
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