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ENSINO PARA A DIXZERSIDADE

LAURA NOEMI CHALUH

Introdugao

Graduanda da Faculdade de Educagao/UNICAMP
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d

Code/nos de G/"aduafao, Campinas, n ' 3, 2003
12



Cadernos de Gradzzafao, Campinas, n' 3, 2003



Laura Noemi Chaiuh

Entrevista concedida pda Profa. Rivka Anjjovich para este pesquisa, em julio de
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guido Relat6rio: Propuesta para i'u nuuovaci6n del Vaal hajinuj enlaborou um be-
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Lcltil'c! Noemi Chaiuh

;l=u s';=.=£
o Ensino para a Diversidade foi

-se andar na busca da identida-
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Argentinos.
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O QUANTITATIVO E O QUALITATIVO NA
AvxLiAQAO DA APRENDlzAGEM EM mATEMATicA

UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO M£DIO

DOMfCIO A{AGALHAES MACIEL

) que Testa, da m,ensagem, com,u,n,icadct

]u,an,do Q simbolo 6 sepctrctdo daquiLo
que tem a, incumb&n,act de representar?
Charles Hadji

Introdugao

Em qualquer realidade educacional, o aluno e o professor se deparam com
o problema da medida. Em uma sociedade de classes em que a necessidade de
diferenciar, discriminar e separar 6 um de deus principios basicos, se necessi-
ty diferenciar, tamb6m, os "maid brilhantes" dos 'limitados mentalmente:

Para ipso, usa-se a avaliagao homo medida para planqjar a produgao e dice.
renclar os que serge os produtivos mec6nicos dos que continuario planqjan-
do. Este modelo de avaliagao, de natureza puramente quantitativa, tem pres-
tado servigos a inculcagao da ideologia dominance deste tips de sociedade.

Educadores e soci61ogos, preocupados em dar sentido ao ato de avaliar
contribuem teoricamente para que a avaliagao seja uma agro que visa a pro-
mogao, emancipagao do aprendiz, e nio o contr6rio, como querem os ide61ogos
de uma sociedade de classes. ' ' '" '' '--''-t '

O problems se estabelece para o professor quando, ainda sob as normal
da escola, que pretende atender as exig6ncias da sociedade, ou do mercado de
trabalho, tem que dar uma note para o seu aluno.

Os te6ricos sugerem uma avaliagao qualitativa e a escola exige uma nota.
A leia "clara" ao dispor como deve ser tratado o qualitativo e o quantitativo

Graduando da Faculdade de Educagao/UNICAMP.
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Quando a nora faz sentido

22
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publicada. dnr x.= siani6lcado para note. Para lohmann (1995),
O problems este e

aprendizagem.

Gradtracdo, Campinas, n' 3, 2003Cadernos de
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O que os professores e alunos pensam

A pr6tica escobar, que tem a ]ei coco base, entre outras --:--- . .
com o problema do qualitativo e o quantitativo ';v'Das, convlve

$
24
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que adam modificag6es, nio? Com o novo programs ai do govemo, vamos
aguardaf

O professor Tiago, da 2' s6rie, mostra a sua dificuldade em quantificar o
qualitative

l:$::=:m 4? : H I
moments de pr6mio ou punigao; alegna

rnduocdo. Campinas, n ' 3, 2003Cadernos de
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Plglfio Mc gclihaes Made!

tamb6m de re8exio dele sobre suas limita96es ou questionamento sobre
que acontece com ele. As galas abaixo mostram ipso. "-"'-'""v 'vv'u v

gli ;?£n ui!;
: ii :l?: 'u=:: : i=\:z'=

Dirceu da I ' s6rie diz que "eu/icarfa basfanfe desanfmado torque (..; a

f'ana" Oasranre e na /lora fIFa uma Hola haka, a{ o nfmo/ica mzzifo

:$11 1$BHBW$P
Conclus6o

-",'.,"$=;=U== =Ti=:£T =:='== U'====
26
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bCediagao, 1995. coZar. Sgo Paulo, SP. Cortez.
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MARIA DO CARMO DE SOtISA

Contextualizando a pesquisa

Regina Lander de Maura - FE/UNICAMP. CAMP. Orientadora: Prof" Dr ' Anna

28



O ens

Cadernos de Gradlfafao, Campinas, n ' 3, 2003

29



1llcw'ict do Carne de Sousa

30
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O ensino

A dimensao 16gico-hist6rica do conceito de algebra

Assim

metodo16gica indispensavel na

PTSD.f de Gradzla(do, Campinas, n'
2003
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do conhecimento e da estrutura do objeto e conhecimento da his''-:- '.
seu desenvolvimento" (KOPNIN, 1978: 186). "--""v v" "''v''a ue

Cbdernoi de Gradaagab, Campinas, n ' 3, 2003
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O en

que at6 entio elam ou kinda sio inquestionavets.
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Bibliografia
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ASPECTOS DA LINGUAGEM NO BRASIL

Mara, Jdssicct Arrotfia

Ren,ato Mliguei, Bctssot



1. 1ntrodugao

sileim (s (]999) mo slastres o eons de palavras aceitas na lingua de sinais
(1) a. SVO: IX'JOHN" LIKE <SOCCER>hn

b. SOV: n('JOHN' SOCCER <LiKE>hn
c. OSV: SOCCER IX'JOHN' <LrKE>hn

36



4

(cano o aceno de cabeWa, granada hn), ilustrado em (lb-c) acima. Na aus6ncia de
tats marcadores, as sentengas sio inaceitgveis, cano mostram (2b) e(2c);
(2) a. SVO: IX' JOUR' UKE SOCCER

b. SOV: # l}(a JOHN' SOCCER LIKE

b. OVS: :l: SOCCER LIKE <lX' BOY'>hn

n

2. Pressupostos Te6ricos

2.1 Foco apresentacional

...====..,:la, .===.:.== . =::=.,.=== .. =:=:

tos serem marcados [-F]'.

.tivo de loco e [-F], falta dessa
[+F] indict associagao de um elements a ui

drago posa

J, Grad ac o. Campinas, n' 3, 2003CadernosH/'
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Mara Jessica Arrotfia

(6) a. VSO(order bfsica): [Comi6] [Juan] [la manzana]

b. VOS (marcada): [..r] comi6] [t.,. ]a manzan]. [..rl s1111gB] t:

2.2 Movimento de Foco em LSB

3. 11ip6tese

!
assoc agro Daqui em dianne, o elements focalizado sera sublinhado ao inv6s de mar-

38
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lipo

incite com o aceno de cabega.

(8) a. QC: [que que o Jo&o coinprou:l.
b. SVO: JOAN COMPRAR <QABBQ>hn
c. SOV: # JIAO CARRO <COMPRAR>hn

E
nio coincide com o aceno de cabega.

a. QC: [que que Joie fez com seu carre?]
i11 ;13VI''J8X.i; Cano: :wsDW t:'l"
C. OSV: CARROT Jo.XO <SBEDEB t:>hn

cid6ncia entre o acento de loco atribuido PO

(9)

dp Gradual o, Campinas, n' 3, 2003Cadernose
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}UaraJ6ssicaAt'rot ia

(10) a.QC: [quem vendeu o carED?]

b. VOS:rVENDER CARROT: <EI.n!!Q4Q] t.>hn
C. SVO; # gQ4Q VENDER <CARRO>hn

d. SOV: # !!oAo CARRO <VENDER>hn
e. OSV: # CARRO !!Q8:Q <VENDER>hn

4. Metodologia

'.wU39$$3Hlil n=:.i : :"""
b. SVO: JOAN PERDER <MAIA>hn

a (8b) e (8c), ilustradas respectivamente por
cano resposta a QC que facaliza objeto.

b. SOV: <lX' JoAo' >t MALA <PERDER>hn

(13) a. QC: [o que que o Jogo perdeu?]

b. OSV: <MALA>t IX ' JoAo ' <PERDER>hn

de cabega final ngo coincide

izado o de cabega realizou-

5. Resultados e Discuss6o

40
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aceitgveis i.s QCs relatives

face apresentacional emue sentengas coma (17b) podem ser paraftaseadas

"'"\%B!$H;1111;;..:
Cadernos de Gradzla(ao, Campinas, n' 3, 2003
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Mcwh;t Jessica Arrot6ia

Refer6ncias Bibliogrfficas
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QuADRos R(1999X Pause Sfrucfure of Brazfrian Sfglz Z,a,zgizage. T.s. de

Wll,BUR, Ronnie (1999) 'Stress in ASI.: evidence a-' ':--. . ,. .
ZaZZgaage and Sypeech, 42 : 229-250. -'-'"-'u a-'u unguistiC Issues

ZUBIZARRETA, M. (1998) .Prosody, Roczz.s and Word "--',-. - , ..
Massachusetts, London: The MIT Press. ' v ' w v''uc/''. uamondge,

(i) food contrastivo:
:i pargn'ase de negagao

(iii) parf#ase de novo valor:
John is wearing a RED shirt today.
John is not wearing a blue shih today.
John is wearing a red shirt today.

42
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I '-'"'''/"'TO VERBAL : DO LATIM AO PORTUGUES
xor"-''S u ATUALPRODUTIVIDADE

R-'''

Formagao do Pei:fecfum

A marco morfo16gica aspectual maid clara em latin encontra se na oposi '

gao de dubs farmas: a do in$ectz&m, que indira aWaD inconclusa/inacabada e a

a saber:

Tipo Radical: . . .,

'ii~ altemancia vocilica samples: ed6 -- edi(comer); em6 -. emT (comprar);

mmp6 -- rupp(romper); caPi6 ' capt(capturar); facie -- Hedi (tazer);

=j=;fond'f=, = -f::l=;1=:*:=11:.'=E=
.suas caracteiisticas)nasal=a torso(torcer);

P. Orientador: Prof. Dr. Rodolfo llari.

4



8S:elg.ylSW! Bmso

dentais: su8de6 -- suisT (persuadir); arden -- arsi(arden);

labiais: scribe -- scripsi(escrever); serp6 -- serpsi(rastejar);
nasais: flng6 -- finxi(moldar); uinci6 -- uinxi(amaxar); plan96 planxi (lumen

Exemplos de suplementagao; sum -- fui; possum -- potui; £er6 - tub.

Incoativo, Momentaneo, Freqdentativo

JEIQnenEaBeQ; os verbos incoativos podem ser prefixados com e- ou ex-, para
indicar a pontualidade ou momentaneidade dente verso. Assim: rubel

Carter?zos de Gradaafab, Campinas, n ' 3, 2003
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c6 -- erubui. . .

dictTt6 (diner); dormi6 - dormit6 - dormitTt6 (dormir)

Alaumas mudangas no sistema verbal do Latim

sim o sistema paisa a sei

ito

/n,rectum

Cadet'nos de G/'adi/af o, Campinas, n' 3, 2003
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BSeelg.ylW$i lasso

excessio morfb16gica ilnica para a oposigao no modo indicative, do pre-

Portugu6s Atual

46
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pel6eito sugere o contrgrio. Exemplos de Costa (1990:48) e llari(1997:45)
respectivamente:
Eu estudava frances
Eu estudei frances.
Em 1850 o Brasil era uma monarquia.

Em 1850 o Brasil foi uma monarquia.

Infalivelmente estourava uma bombs i.s note horns.
iteratividade(Costa 1990:49);
Eu ca{ a manh5. todd.

iteratividade;

Eu cain a manhg Lada alidade, mas nio continuidade (ja ngo caio maid is

manhis);

Eu Gaia a manhhaoitualidade, com continuidade no presence (ainda continuo

a Gait i.s manhis).

Outros exemplos:

O pret6rito composto tamb6m traz implic?goes em relagao a iteratividade
e duragao de algumas agnes, coma nos exemplos

Eu tenho mantido tudo sob controle.

duragao;
Muitas pessoas t6m ido em casa.

iteratividade;
Eu tenho tide quito sucesso (todd dia)

duragao, na leitura sem o par6ntesis;

Cadernos de G/'aduafao, Campinas, n' 3, 2003
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n: ;;=,:=::E $i:u::=
incoatividade, homo --ester, po

apresentam produtividade bai

quanto aos sufixos, a16m de parcos;
v6m perdendo a significagao original

ainda se pode notar que muitos
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REV7STH SUR: CULTURA E LEGITIMIDADE
POLJTICA NA ARGENTINA(1931-1955)

!$!g:g.BINATO DA SILVA

ViTtEr as costas parct a Europct. Sante o ridicul,o in,finite dessa fta.se?*

Mestrando em Hist6ria - ITCH/UNICAMP. <paresi@zipmail.com.br>
de 1931. campo. (.;atta a Waldo Frank. Sz4r, Buenos Aires, n ' 1, ano 1, p. 11, verso

GONZALEZ, liorfcio. O que sdo fnfeZecfuafs? S6o Paulo: Brasiliense, 1984, P. 70.
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Ravi

=HZl£B£a=.ZZi:;£11 ?£;
que uma fldetidade com n6s mesmos

ancia. In: Tesffmonios. Buenos Aires: Sur, 1941, v. 3,

1::?1==g = .s'.zs!:::£B\;.bois:#l ',£'.'*'
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Paulo Renata da Silva

idade variada, at6 1992.

liblica. Sz4r, Buenos Aires, n' 70, ano 9, p. 52, julho

52
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Per6n

Durctnte quctnto tempo nos perseguiu o terror,
com saas cards obscenas, o flnpune opressor!

Z)zzrante qzzanto tempo, a prisao, a Zouczzra,
o desaparecim,onto de uma pessoa pu'ra!

A exist6ncia de algumas semelhangas entre as representag6es do pero-
nismo desenvolvidas por texton liter6rios e po6ticos e pda historiografia:o

verdad. Sur, Buenos Aires, n ' 237, p. 9, novembro-

flcorrida em Bue, aqAiresomada em termos amplos e compreende, por exemplo, estu-
dos socio16gicos.

,J, GrnduQC o. Campinas, n ' 3, 2003Cadernos€r
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LENIN E A QUESTAO DA TRANSIQAo: UM ESVUDO
DA OBRA LENINlaNA ENTRY 1917 E 19z3

Nests breve comunicagao nio 6 possivel sintetizar todos os resultados da

pesquisa. Ater-me-ei apenas a alguns aspectos

1. A especificidade da situagao russa

./pinto (conclufdo em julho 2002)
Ci6ncias Sociais - ITCH/UNICAMP. Agenciz

\rinntador: Marcia Bilharinho Navel.

CNF
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1.3.

1.4.
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Baram possivel uma extensgo ainda maier dos limited relatives da ar-
den social estabelecida com o deslocamento bem-sucedido das COHtraUi '

Q6es do sistema global do capital

2. A via do "capitalismo de Estado sob a ditadura do proletariado" e
a tese "fusionista"

2.2.

e uma superior do comunismo. Ap6

Cadernos de Gradzzafdo, Campinas, n' 3, 200:
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Ra$ae! Alonso da Silva

zada pda efetivagao da "a expropriagao dos expropriadores" e na qual a
necessidade do Estado se renova coma garantidor da nio regressividade
do processo, Lenin se atrapalha ao tratar da transigao para a segunda
Ease, quando 6 suprimida a oposigao entre trabalho espiritual e manual

e a sociedade realize a regra: "de dada um segundo as suas capacidades,
a coda um segundo as subs necessidades". Lenin mant6m uma posigao
ambigua neste aspects: (1) ora se demote da obrigagao de teorizar sobre
as mediag6es necessfrias para a realizagao das "transig6es dentro da
transigao", que "ngo sabemos nem podemos saber", (2) ora defende a
tele de um transcrescimento econ6mico espontaneo (into 6, sem media-
gao) da primeira para a segunda Ease, atrav6s do gigantesco desenvol-
vimento das forgas produtivas sociais liberadas com a "expropriagao dos
expropriadores" e que conduziria a "supress5o da oposigao entre o tra-
balho espiritual e o trabalho manual", a "transformaga,o do trabalho em
'primeira necessidade vital"', (3) ora cai na armadilha das fblsas media-
g6es, propondo a utica como mediagao na categoria da habffuafdo -- a
criagao conscience dos modos cooperatives de comportamento se trans-
formarf em hfbito, se transformar6 em lei espontanea anunciando a

passagem para a rage superior. O problema da 61tima solugao 6 que jus-
tamente 6 apresentada homo prescindindo de media96es mated-
ais/institucionais concretas, e a "democracia socialista" defendida por
Lenin em O .Esfado e a reuolufdo, $e compreendida coma elsa mediagao
ngo explicitada no contexts da problemgtica da habituagao, aparece, na
realidade, coho translagao das perspectivas a lingo puzo para a moda-

processo de superagao da divisio estrutural hierarquica do trabalho.

Elsa lacuna na elaboragao te6rica de Lenin conduz em cerro moments a
uma versio das teses "fusionistas". Para ngo abandonar a nogao marxi-
ana de uma poliltica na,O-substitucionista, Lenin, durante o perfodo do

2.3.

58
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Lenin

3.1.

nomia social. Lenin terra de conn'o:

A "via cooperative rump is mediag6es necessfrias

de Graduacdo, Campinas, n ' 3, 2003Cadernos
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$($€1eiXfonso da silva

3.
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Lenin e

pensar as organizag6es de categoria para jugular o constance perigo de
uma estrutura burocratica de "uni6icagao" sobrepor-se is diversas forgas

Cadernos de Gradzza€ao, Campinas, Ro 3, 2003
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Battle! Xjonso da silva

l
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0 CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL DE GRAMSCI
NA VIDA INTELECTUAL BRASILEIRA

T«,"94.!gE!!gl91:WW

sileira e mundial. . , ossos dias, t6m existido diversos tiPos
De meadow da d6cada ae ov ute '.]v]. . vil em Gramsci. De modo gerd,

da Universidade Estadual Paulista -

Oeuures phiZasophie., p. 1056)

UNESP Cam-
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!jgtiaylc! Forneca Oliveira

:l:=SUE;H::l'::uo -- mesmo tends refe-

te diferente; podemos

Cf. POltTELLI, H. Gramscf e o .BZoco .Hfsfdrlco.
Ibid., P. 19

. GRAMSCI, A Apud PORTELLI, H. Ibid., p. 22
GRUPPI, L. (hnceffo de .Z!?egemonfa em Grumsci.

64
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0 cong

interesse gerd.

BUCK-GLUCKSMANN, C. Gramscie o Estado

FREDERICO, C. e SAMPAIO, B. A. A Sociedade CiuiZ em Hegel. , p.183-201.

Gradzlacdo, Campinas, n ' 3, 2003Cadernos dee
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' Os autores apontaza, ioino exemz&lo/.o o por Hegel, as Corporag6es. Ver HEGEL, G.

memento do univemal concr dispersio individual generalizada(sociedade civil) para o

Ibid., P. 125.
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bloco hist6rico burgu6s

" Ibid., P.286. ,,
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er DIASp. 82.' O Possfue/ e o Necessdrfo= czs esfrafdgfas da esquerda.
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tice da Economic Politica (1859). , P. 51

" LUKACS, G. A Reprodugao

Gr.2dzzQc&o, Campinas, n' 3, 2003Cadernos de
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!gtiaPta Fo?lseca Olheira

dinar, por complete, sua relagao dia16tica e a forma possive] de contextuaji
zagao e compreensio da reprodugao da sociabilidade humana ''ua'UR"

Bibliografia Consultada

:£ Tradugao de Angelina Peral-

adugao de Carlos Nelson Cou.

a ocfdenfaZlzafdo do

menlo .poZ11ffco. Rio de

DIAS, E. F. O Possfvel e o Necess6rio: As Estrat6-ias da n.----..' ... . .
ta Oufzz6ro, n'. 3, Sio Paulo, 1999. '"a'u ' '-a "Dqueraa. In: Hauls

FEDERICzz C. SAM 1986' B. A. A Sociedade Civil em Hegel. In: .Reofsfa jvo

FREDERICO, C. O./open .A/arx (]84.3-44. as or;"ens -'- ---r ' . ,
soc£aZ9. Sgo Paulo: Cortez. 1995. - "' '6c ''' "u c.'rzro&ogza do ser

"q=;££:E::=:lT:.; I IZ ;:11:3 :
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PORTELLI, H. Gramscie o BZoco .Hist6rfco. Tradugao de Angelina Peralva.
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ESPAQOS E SOBER
NO BRASIL

]l/ariane Vercesf de Albuquerque

Rita de C6ssia, Nonato

Mario Lamas Rctmatho

Christiana GaZudo Ferreira de .Freitas



ESPAGO ALIENADO E SOLIDARIEDADES GEOGRAFICAS:
A nEGiAo aIETROPOLITANA DE CAMPiNAS

MARIANA VERCESI DE ALBUQUERQUE

U

A i'egiao 6 de6nida a partir das caracteristicas de um determinado meir
geogr6fico, num determinado periods. A formagao do atual sistema t6cnico

cluida em junho de 2002. Orientadora: Maria Ad61ia Aparecida de Souza
' IG/UNICAMP. Monografia de conclusgo do curio de Graduagao em Geografia, con-
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dial no territ6rio.
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A delimitagao de regimes, tal homo a Regiao Metropolitana de Campinas, 6

:l 13=:i:=, :::U:i::n£u lii:l :
-'cA i.;.:.-.i.-d.i.,ga. d' R'gh Met=4«t'] h'gm&lico. a. mMO to
aprovada recentemente pda Assemb16ia Legislativa do Estado de Sao Paulo e

Cbdernos de Gradaagao, Campinas, n ' 3, 2003
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=u::£=£!=£===£.:::=== ===£=;::.:"
::,=.='==T=;=3£=1: : H.:===.H:£
hegem6nico. As empresas t6m maid poder politico frente a el8b«rn 6o das
political territoriais do Estado, do que os pr6prios cidad8os. -'"v

gem6nica, causa uma alienagao do lugar, por que sua sociedade perde o poder de
regular e organizar seu tenit6rio segundo sua pr6pria radonalidade de sobrevi-

Bibliogrania

CATIAIA tMarcio .A.nt6nio. "Territ6rio Nacionale Fronteiras Internal: a $ag
wentagao ao territorio brasileiro", Tele de Doutorado, USP, Sgo Paulo
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tania de Planqjamento e Gestao, 1994. . . i ,r'-8Dsnor-
EMPLASA. CfrcuZand6: Informative da Secretarla de BS'baku uuu ''a"alv '

2001.Femanda E S Cidade e InHormagdo; o paper organizadar do City

ul" MarlefLng In: Revista Experimental, ano 2, n'3, Sio Paulo, Edusp, set.

n H :gli B H ilh::::
LACOSTE Yves. A Geogra/ia. ipso serve, em primeiro lugar, para Infer a

:iii nnl fi.=u=;s:::;". -;. .. ',-.:-

Doutorado, USP, Sio Paulo
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SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O .BrasfZ: ferrff(info e socledade no

fnhfo do sd&zfZo .XM', editors Record, Rio de Janeiro e Sio Paulo, 2001.
SANTOS, Milton. "Por um Novo Planqjamento Urbane-Regiona]" in: ]Vouas e

VeZhas .Legfffmfdades na .Reesfrzzfurafdo do herz'ffdrfo, .Anais do IV ' En-
contro Nacional da ANPUR, Salvador, maid de 1991

'":=;:1:;==H '« '. '"''.' ,.,'' ' '"."., *;.«:" ' ''««.,

HglH:££;3HnH£H::""
:Ug$gE$Hqiil£l

Secretaria de Planqjamento e Gestao, Fundag6,o GRADE, 1992. y.08.
SMITH, Neil. .DesenuoZufmenfo .Deslgua/, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil

SOJA, Edward W. Geogra/ias Pds /odernas.' a rea#rmagao do espafo na peo-
ria social craica, J. Zahar, Rio de Janeiro. 1993. ;

SOUZA, Maria Ad61ia A. de, SANTOS, Milton, SILVEIRA, Maria Laura.
:z z'rzf6rfo; GZobczZfza£8o e Fragmenfafdo, ANPUR, Hucitec, Sfo Paulo,

SOUZA, Maria Ad61ia A. de. A "ExpZosdo" Do =!brdtdrfo.' FaZencfa Da Reriao?
in; Cadernas IPPUR/UFRJ, Ano Vll, n'l, Abril de 1993.

SOUZA IMlJeae Adelia A. de et a]. (orgs.). ]Wefr(bozo e GZoba/fzafdo, Sio

SOUZA. Maria. Ad6]ia A. de. Co elder Geogrd/ices.' zzm Ensaio ]UerodoZ(5ffca
in: Boletim Paujista de Geogra6la n'71, 1995

SOUZA, Maria Carolina A. F. de e GARCIA, Renato. "0 Arranjo Produtivo de
Ind6strias de Alta Tecnologia da Regiao de Campinas -- Estado de Sio
Paulo -- Brasil" in GZabaZlzagdo e /nouafdo .LocaZfzadas; .Expe7fancfas de

S:'f '««,. Z«c.f. n..4«.bite do Memos«J e .P,op..:C&' & PoZ#ha de C & T.
NEIT-IE/UNICAMP, Instituto de Economia , UFRJ, 1998. -'
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A REDIVlsAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO
TERRIT6R10 BRASILEIRO

RITA DE c4111a.NonAvo

. Orientador: Prof. Dr. Mgrcio Cataia
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Rita de Cdssia Nonato

As fronteiras e limited internos do Brasil nio se apresentam hoje do mes-
mo modo coho inicialmente forum concebidos. As fronteiras intenias so#e-

===H=;=H==U==::=:=:S==: , ',; ':«:;'.'

f da Repliblica que a ideologia nacional comega a ser difundida com os
estados federados recebendo o principio da igualdade ngo importando o ta-
manho, a populagao ou a riqueza. O principio de unidade revela-se terra cen-
tral nas revolug6es de 1930 e 1932, bem como na Constituigao de 1946 em
que os municipios ganham categoria de terceiro nive] instituciona] .iunto a
Uniio e aos estados (SANTOS, 2000a). ' "'''"-'' ' -"-
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Rita de Cdssia Nallato

desenvolvimento harm6nico do estado homo um todd. Com a criagao do novo
estado a parte sul do RS teria representagao politica - govemador senado-
res, deputados e Assemb16ia Legislative - o que garantiila a busca de melba
res condig6es de vida para a populagao do sul do RS. '' -'-"'"

H6 outras propostas de criagao de novos estados coho a criagao do estado

do Araguaia (Mato Grosso) e do estado do Tapaj6s (Para). Essay propostas
forum encaminhadas pele senador Mozarildo Cavalcanti(PFL -RR) a egando
que a grande extensgo ten'itorial destes estados impede $eu desenvolvimento
e aumenta a$ desigualdades. O senador argumenta que o poder publica ngo
abrange toda a extensgo do estado do Mata Grosso e do estado do Pa:rd ngo

;lni;l=l$=1;1E :::% :ll
Ha quem argumente que a criagao de novos territ6rios seria melhor alterna

sfvel, sends que essay regimes ficariam com total depend6ncia da Unigo.

84
Cadernos de Gradaafda, Campinas, n ' 3, 2003



A

Cadernos de Graduafao, Campinas, n ' 3, 2003

85



Rita de C6ssia Nonato

socials, o territ6rio paisa a ngo exercer sua soberania em detrimento de
agentes externos que passam a cumprir esse fungi.o

ZH ;- ,;£:£

o na an41ise do territ6-
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do de Sio Paulo, pois

IZ :ZH ZH IZ#,:"=

dade do territ6rio brasileiro

Bibliografia . .

ANDRADE, M. C. de (1998) "As Raizes do separatismo no Brasil". Sio Paulo,

."'H=;'h:U£ £'== =.:: :il:=,f":::=:£*H.=
de las Americas, eerie EstUdios.
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Rita de Cdssia Nonato

GUERRA, A. T., GUERRA, A.L.T.(1964) "Subsidies para uma nova divisia
politica do Brasil" fn BoZeffm Geogrd/ico ano XXll- Jan. Fev. n. 178. Rio
de Janeiro

VIEIRA MATOS. C. (1952) de "Aspectos Geopoliticos de nosso Territ6rio" En
BoZeffm Geogrd/ico, ano X, n. 106,jan fev. '''' -'-- '-'

$i blyg#H#ilE:iii): :
uo Z)rasfZefro; homo nds .podemos ser- A Tarde 18 de

] ease 15000bulbr um odeZo brasfZefro de modernfdade- Correio Brazi-

ZdeoZogfas e/npafcas e engodo unfuez'saZ - Correio Brazi-
leiense 20, agosto

(2000d) O B?"asfZ da GZobalfzafdo -- Correio Braziliense 10. de-
zembro. '

(2000e) Poz' uma aqua Eerie/'aldo -- Correio Braziliense 16, julho.

a
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GEOGRAFIAS DA DESIGUALDADE '
o uso AGniCOLA DO TERRITORlo BRASILEIRO

«'':iql49iiEgge99.

Stituto de Geoci6ncias/UNICAMP.
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permitindo uma rapids difusio do capital novo e podendo responder rapida-
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A4drio Lamas Ramalho

Bibliografia

CASTRO ,J. d ed2001' Geogra/ia da rome, Civilizagao Brasileira, Rio de Ja

"'=B =£:;
.F'ranfefras /nlernas - a Hragmenfa

outoramento, Departamento de Ge

ELIAS, D , 1996 .]Hefo Tdcn£co-ClenffHco e /nHnrmacionaZ e urbanizafao na

/l?gfdo de .l?fbef/'do Prego Teselde doutoramento, Departamento de Geo-
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NEGROS

Marcel.o Leotino dct Situa,

WU,son, Rog€ri,o Penteado Jr.

ReniZson Roscl Rzlbeiro



A VisAo DO MNU SOBRE A HIST6RIA DOS NEGROS
E AS iWPLiCA96ES DESTA SOBRE A

IDENTIDADE £TNICA

MARCELO LEOLINO DA SILVA

Movimento negro e bibliogrania '

A pergunta que norteou etta discussgo bibliografica foi homo os autores
trabalharam os movimentos negros reivindicat6rios p6s-aboligao. Essen auto-
res descrevem e analisam as condig6es sociais nas quaid surgiram essen mo-
vimentos, subs atuag6es e perspectives de agentes transformadores da reali-

dade. Selecionei leis autores fundamentais para a discussio bibliogrg.rica,
passando por Florestan Fernandes e Roger Bastide que comegaram a estudar
o fema na d6cada de 1940, financiados peta UNESCO. Ries tornaram-se lei

P. Orientadora: Profs
PEEP.
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A visa

soctcdade de cZasse, Sio Paulo, Atica,
F. FERNANDES, A integragdo do negro na

1978. PP. 10-2.
Ibid. P. 46.
Ibid. P.32.
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Mctl'colo Leoiino da Silva

Ibid. P. 66.
Ibid. P. lo.
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Ibid. P. 70.

:£=':£g=£,:U::£H
este negro, Sgo Paulo, Global, 1983. P. 47. O autos
ele, a Artur Ramos.

Ibid. P. 47
Ibid. P. 55.
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Marcelo Leotino da Silva

partido politico, sio interrompidas peta Estado Novo em 1937 com seu fe-
chamento. Juntamente com a Frente Negro Brasileira, as outras associa96es
tamb6m se extinguiram, reaparecendo no Hlnal do perfodo getuZflzo :' -'

Somente na d6cada de 1950 ressurge o movimento especifico negro de
forma significativa, a Associagao Cultural do Negro e o Teatro Experimental
do Negm, mas por feta de estrutura, coho vgrios outros grupos de atuagao
social, extinguem-se rapidamente. Essen grupos buscavam educar e preparar
o negro culturalmente. O movimento negro sai de circulagao durante os anon
maid violentos da Ditadura Militar. Somente no final da d6cada de 1970 6
quebrado o si16ncio do movimento negro reivindicat6rio de forma expressive.
lsso foi possilvel gragas a arise da Ditadura Militar, a redemocratizagao do pals
e as influ6ncias external como: luta dos negros nos EUA e na .dmca Mourn
destaca que em 1978 surge o Mlovimento Negro Uhificado Contra a Discrimina-
gao Racial(hQje, Movimento Negro Unificado), que se prQjetar6 nacionalmente.

vimento de protesto e den6ncia do racismo, peta luta contra todd typo de opres-
sao, pda emancipagao do negro. Assim, segundo Moura, este grupo 6 um marco

no novo modelo de organizagao ideo16gica do negro, estabelecendo nio s6 lagos
de solidariedade entre grupos, homo entre regl6es. ''' -' '-v '

A aurora Miriam Nicolau Ferrara descreve os jornais negros publicados
num espago de quarenta e tito antes (1915 a 1963) tragando o seu quadro his-
t6rico em A fznprensa .Z\regra .f)auZfsfa. A autora parte do "pressuposto de que
se trata de uma imprensa de integraga.o do negro".:s Os organizadores eram
pequenos grupos de baixa renda, em gerd do Estado de Sio Paulo, influenci-
ados pdas id6ias do panafricanismo e negritude.:' A imprensa negro visava
informar negros sobre acontecimentos do "keio negro",

WDA u r AhJ q-4 v G+

logo, nio destinava

espago em suns colunas para quest6es nacionais e internacionais. Os jornais
tinham, ainda, homo "fungal socializar, integral e controlar o grupo negm

Ibid. PP. 48-57.

1986. P. 40.RRARA, .A f/zzprensa negro pau/fifa (79.25-.2963D, Sio Paulo, FFLCH/USP,
Ibid. P. 39.
Ibid. P. 196.
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$

pagan e representagao'

Ibid. P. 202.
Ibid. P. 166.

;' Ibid. P. 36.
Ibid. P. 45

'* n ': L. FERRARA, .A fmP""'a ,''g,a pauZfsfa (]9.25-.2963). PP ' 104-36.
" Ibid. P. 162.
'5 Ibid. p. 162.
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Marcelo Leoiino da Silva

A din6mica de formagg.o do movimento negra nos anon 1970 foi descrita e
analisada por Maria Ercilia do Nascimento. Segundo a autora, o movimento
negro das d6cadas de 1970 reapareceu com a abertura politico patrocinada
pele Governs Geisel, tends coma exemplo significativo a criagao do Movimen-
to Negro Unificado Contra a Discriminagao Racial em 1978. Buscou-se con$-
cientizar os negros de seu paper ativo na sociedade, recriando ao seu jeito a
Hist6ria; resgatando a culture aho-brasileira e afhcanas, e denunciando o
racismo. Assim, para Nascimento a marfa da especificidade 6tnica aparece e
orienta a agate desses grupos.:' O MNU se insere, assim, no cenfrio politico
nacional, tentando colocar na paula das discuss6es deus problemas especi6.
cos. Aliado is tend6ncias de esquerda maid conscientes, o MNU caracteriza
se homo um grupo heterog6neo, mas que afirma sua especi$1cidade 6tnica
Segundo a aurora, o movimento negro en$entou problemas internos na cons
trugao da etnicidade, afastando-se de outros grupos socials e que resultou em
uma crime intema no initio da d6cada de 1980. Delta forma, a afirmagao da
etnicidade esbarrou em barreiras que dificultavam sua afirmagao politico. A
autora conclui que o reconhecimento da etnicidade distancia os negros das
outros lukas sociais, o que tende para formagao de pequenos guetos. O resul-
tado 6 o fechamento do movimento negro, como um todo, em si mesmo :

Segundo a autora, as reag6es dos outros estratos raciais, organizados ou
nao, impediu a atuagao do movimento negro. A indiferenga dos euro-
descendentes e dos negros e "mulatos" identificados socialmente com os bron-
cos foi su6iciente para miner a luta contra a discriminagao e o preconceito
levado a cabo pele movimento negro. Por altimo, tornou-se evidente a$ divi.
culdades do MNU em unificar as diversas opiniaes tend6ncias dentro de um
mesmo prQjeto, minado pda heterogeneidade e peso isolamento.:' Com a de-
sarticulag6.o e a crise do Movimento Negro Uni$cado, que se replete nas de-
mais instituig6es, abriu-se espago para que o Estado e outros 6rgaos absor-
].vessem a responsabilidade pda manutengao da cultura aho-brasileira e pda
defesa dos direitos dos cidadios sem a participagao dos mats interessados '

70 Sio Paulo [ s.nM19890 "E89.103 a da desigualdade: o movimento negro dos anon
:' Ibid. P. 121-7

Ibid. P. 126.

w M E. do NASCIMENTO "Estrat6gia da desigualdade: o movimento negro dos anon
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G. R. ANDREWS, .Z\regrow e broncos em Sdo Paulo (]888
PP. 201-30

Ibid. PP. 290-4.
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nem mesmo os afro-descendentes; ipso ficou evidente nas eleig6es de 1982 e

1984, quando o niimero de deputados negros eleitos ficou lange da proporgao
de negros do pats, resultando na rupture da t6nue

"o v HH 1" vl/vx yuv

unidade do movimento
negro e em tentativas de buscar alternatives para sous prop6sitos. No entan-

to, as vit6rias do movimento negro podem ser assinaladas ao se fazer a cdtica
ao miro da democracia racial, na abertura dos partidos para a temftica do
racismo, inclusive criando departamentos e langando candidates afro-
descendentes. Deve-se assinalar tamb6m o espago aberto na lgrqa nos sindi-
catos e o reconhecimento por parte do governo federa] e estadua] criando se
cretarias especiais para o combate ao racismo.32

Observando a historiografia sabre o movimento negro reivindicat6rio p6s-
aboligao 6 patente a sua dificuldade de sobreviv6ncia durante periodos de
forte repressao do Estado coma entre 1937 e 1945 e 1964 e 1978. Em gerd

negras nos diferentes periodos. A caracterizagao da Frente Negra coma um
grupo para-militar e integracionista 6 comum a todos os autores. Ries tam.

proximidade te6rica muito grande. Para estes a modemizagao da sociedade
brasileira obriga necessariamente a, modernizagao das "relag6es raciais". As-
sam, o movimento negro 6 o agente que quer completar a modernizagao da
sociedade e conseqtientemente as "relag6es raciais". Andrews rebate etta po-
sigao, a6irmando que nio ha uma oposigao intrinseca entry discriminagao

G. R. .ANDREWS, .2Vegros e broncos em Sdo Paulo (]888 - .2988D. PP. 299 325.
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do a participagao dos principais interessados
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CAPOEIRA E CIDADAN]A: UM ESTUDO DA PRATICA
CAPOEIRISTICA E SUA APLiCAQAo EM

PROJETOS S6C10-EDUCACI(DAIS
NA CIDADE DE CAMPINAS-SP

WILSON ROG£RIO PENTEADO JR.

I - Introdug5o

O trabalho que apresento nesta mesa baseia-se na pesquisa que realized
sobre a capoeira e que resultou em minha monografia de conclusfo de curse
de graduagao em Ci6ncias Sociais. A proposta da pesquisa foi analisar a ma-

nifestagao as. pratica capoeiristica em projetos socio-educacionais na cidade

Partindo da premissa de que uma mesma prftica, no casa a capoeira, exe-

prqjetos de cuneo comunit£rio e de assist6ncia a criangas e jovens em asitu&-

pnnciplos morais valorizados pele homem no convivio social, tail coma: res-

peito matuo; auto-controle, cooperagao, discipline, etc. Nesse sentido, a capo
ezra 6 entendida homo um meir que contribui para a formaga.o do cidadio

IFCl]/UNICAMP.
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' No corps do texts da monografia Capoeira e Cidadania: Um estudo da pr6tica
capoeiristica e sua aplicagao em proletos s6cio-educacionais na cidade de
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Pelo proprio faso de ser praticada em uma instituigao, a capoeira apresen-
ta-se coma prftica disciplinadora ja que, as fnsfffuffdes Belo s£77zpZes Halo de
eirislfrem, ConfroZam a condz4fa hzzmana esfabeZecendo padrdes preufamenfe

dnfd.. de .ond«fa, q«. a c«n«Zfz««, em ««.« df,endo po, OPosz€& a ' «."&
;cLS outta,s direQ6es que seri,a,m, teoricamen,te possiueis

di61ogo entre este prgtica e suas possibilidades de mostrar-se educativa, con-
dutora de principios morais valorizados pelo nomem em convivio social. a
criangas e jovens pertencentes is camadas socialmente marginalizadas.

que este em conson6ncia com a trajet6ria do negro no Brasil. "- '

A proposta aqua entao, 6 tamar a capoeira praticada ao largo do tempo no
Brasil para analisar a trajet6ria e as representagdes construfdas em torno do

11 - A constituig5o da capoeira e a trajet6ria do negro na sociedade brasileira

%iH: :lg 7Hli ll
' Cf BERGER, Peter. & LUCKMANN, Thomas. "A sociedade coma realidade objetiva"
In: .A consfrugdo socfaZ da realfdade. Petr6polis: Editora Vozes,1973, PP. 80.
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de transcended o estado de 'barbfrie:

: Cf. Soared, Carlos Eugenio L£bano. A Capoeira Escrava no Rio de Janeiro: 1808-
1850. Tele de Doutoramento Universidade Estadual de Campinas - Campinas -- SP,

1998. PP 32 eis, Leticia Vidor. O mztndo de pernas para o ar: a capoeira no .Brasil. Sio
Paulo: Publisher Brasil, 1997, PP.47
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Por6m, com o avangar dos anon no s6culo XX, em memo ao periods repressive
a capoeira iniciam-se gest6es no sentido de higienizar, into 6, minimizar ou des-
tituir de sua origem afticana aquela que deveria ser a nossa 'gymnastica nacio-

nal' por exce16ncia. Entretanto, elsa nova representagao social da capoeira
coho um esporte -- que vai, pouco a pouch, tamar-se hegem6nica -- tem origem
nos mesmos pressupostos te6ricos do detenninismo racial pois nesse memento

hist6rico, o discurso m6dio higienista, impregnado de uma virgo eug6nica, enfa-
tiza a ginastica homo fatter de regeneragao e purificagao da 'raga's.

homo 6 sabido, at6 a aboligao, o negro ngo existia enquanto cidadao, sua au-

Idem, pp. 83.

1985. PP. 41. enato. CtzZfzzra .BrasfZefra e Identfdade .ZVacfanaZ. S5o Paulo: Brasiliense.

vam not rns elam grupos de.negros capoeiras (escravo$, 1ivres ou ]ibertos) que circula-
"mundo da rua" o impnmlndo relag6es de poder no domfnio pliblico, into 6, 'no

10
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Sousa Refs, 1997, PP.98.
Ortiz, 1985, PP.42.
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O fate de ter emergido entre o$ negros na situagg,o de escravos em territ6-
no brasileiro fbz da capoeira uma prgtica em constante perseguigao. Tida
coho "coisa de negro" foi hostilizada e perseguida pdas autoridades nacio-
nais at6 meadow do s6culo XX, para s6 entio inserir-se no "acervo da mem6ria

!
Eg£ :14$ 1
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hist6ria social, cultural e do cotidiano, sugerindo possibilidades de Fever no

ensino de I ' e 2' graus o formalismo da abordagem hist6rica que, a partir dos
anon 1980, foi denominada de "traditional":. Nesse contexts, 6 que sgo gesta-
das as novak propostas curriculares para a disciplinas nas Secretarial de
Educagao de Estados e municipios brasileiros (FONSECA, 1993: 85-6)

A 61tima d6cada do s6culo passado contribuiu de forma expressive para a
ampliagao dos debates sobre o ensino de Hist6ria, uma vez que nesse periods
houve, atrav6s do governs federal, a aprovagao da Z,ef de .Dfretrlzes e .Bases da

.Educagdo ]UacionaZ, de 1996, e, em decorr6ncia, a elaboragao do .Piano /qacfo
tal de Educagao, dos Par&m,ethos Curhcuta7es Nacionais parct ensin,o fun.da,-
nentale rn6dio tt991), das Referenciais Nacionais para FormctQaa dcs Professo-
res (1999), entre outros documentos. Essas leis e texton t6m fido conte de novak
discuss6es e connontos, tanto nas escolas, quanto nas universidades

No campo dos estudos sobre relag6es raciais no Brasil, este periods 6 mar
conte pda intensificaggo das revis6es e critical dirigidas ao discurso da "de
mocracia racial"

O ponto de partida para o processo de revisio dense discurso do Brasil
coma "paraiso racial" 6 marcado por uma s6rie de proletos de pesquisas sobre
relag6es raciais no Brasil, desenvolvidos por eruditos nacionais. norte-

americanos e franceses durante o comego dos anon 1950, sob os auspfcios da
rec6m-criada UNESCO Organizagao das Na96es Unidas para a Educagao, a
Ci6ncia e a Culture (ANDREWS, 1998: 22). Em resposta aos recentes horro-

res do Nazismo e do Holocausto -- respaldado pda ideologia racista -- derro-
tados nos campos de batalha, a UNESCO, adotou, coma parte de sua missio
institutional, o combate ao racismo em todo o mundi

Na suposigao de que a experi6ncia brasileira da "democracia racial" a
moda de Gilberto Freyre parecia oferecer ao rests do mundi uma alternativa

' egundo Margareth Rago, ainda sob o fade abafamento politico no pals, nesse perfo
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particularmente promissora, "como uma ligao impar de harmonia nas rela-
g6es entre rages", num esforgo de compreender como o igualitarismo racial
havia se construido no Brasil e coma funcionava na pratica, a Divisgo de Ci
6ncias Socials da UNESCO comissionou equipes de pesquisas nas dubs prin-

cipais cidades do Sudeste brasileiro industrializado -- Rio de Janeiro e Sio
Paulo --, a16m de vfrias pequenas cidades de Minas Gerais e nos estados nor-
destinos da Bahia e de Pernambuco.

Mas. contrariando os resultados esperados, essas pesquisas revelaram a
exist6ncia de preconceito racial e da discriminagao. A nova geragao de den
tistas sociais langava um ataque a traditional mitologia racial que estava
enraizada no imaginario nacional e internacional. Dessa maneira, cain o mito
de que o Brasil era o paraiso (racial) perdido nas Americas (Cf. MAIO, 1997)

Today as equipes constataram elevados niveis de desigualdade entre as
populag6es branch e nio-brancas, a16m de cortes evid6ncias de atitudes e es-
tere6tipos racistas. Os estudiosos do Nordeste tenderam a considerar que tail
desigualdades expressavam maid as diferengas de classe que as diferengas
raciais, ou bela, como observa Andrews, "os negros sofriam discriminagao e
eram discriminados ngo por serem negros, mas por serem pobres
(ANDREWS, 1997: 101)

Os pesquisadores do Sudeste, ao contrario, deram maid 6nfase ao precon '
ceito e a discriminagao baseada na raga, natando as diferengas no tratamento
de acordo com os brancos e negros da clause trabalhadora e as enormes di61
culdades en&'entadas por negros e mulatos cultos e qualificados que lutavam

para se introduzir na clause media
Os projetos da UNESCO significaram o primeiro reconhecimento por au

toridades acad6micas das mazelas da chamada "democracia racial" do Brasil.

Segundo Oracy Nogueira, os proDetos de pesquisa deixaram um legado maid
poderoso para a hist6ria da luta contra o racismo e para o repensar da iden-
tidade nacional brasileira (Cf. NOGUEIRA, 1985).

O interesse da UNESCO peta problem6tica da raga no Brasil, em primeiro
lugar, incentivou consider6veis debates, reflex6es e artigos por parte de ati-
vistas e intelectuais afro-brasileiros do Rio de Janeiro e Sio Paulo. Em se-

gundo lugar, muitos estudiosos brasileiros que haviam participado de pes-
quisas, notadamente Thaler de Azevedo e Florestan Fernandes, maid tarde,
prosseguiram e fizeram da revelagao (den6ncia) do digcurso da "democracia
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racial" uma temftica central de suns carreiras acad6micas. Continuaram a
publicar estudos criticos sobre relag6es raciais brasileiras durante os anos
1960, 1970 e 1980, participando da fonnagao de estudiosos mais jovens, que
prosseguiram na mesma linha desmisti$1cadora, por6m, aprofundando as anfli.

ses e apresentando novak problematizag6es e questionamentos. O resultado da

exposigao dos estudantes brasileiros a tail mudangas, segundo Andrews, gerou
uma nova onda de pesquisas nos anon 1970, 1980 e 1990 sobre a situagao racial
brasileira ainda maid critical do que haviam fido os estudos da UNESCO.

Para Andrews, esse periodo, a16m dos estudos da UNESCO, 6 marcado
tamb6m por in6meras influ6ncias externas que se combinaram para minar a
hegemonia ideo16gica dente modelo de .BrasfZ. Entre das estavam incluidas

as visitas de cidadgos norte-americanos e os comentfrios por des proferidos
sabre as relag6es raciais existentes aqui; a especializagao de jovens brasilei-
ros com curses superiores no exterior, especialmente durante o periodo da
ditadura militar (1964-1985), quando o regime inviabilizou atrav6s de dife-
rentes maneiras o questionamento da realidade nacional; o exemplo de mo-
vimentos negros nos Estados Unidos, tanto culturais quanto pali ticks, na luta
pelos "Direitos Civis"; e as atividades de fundag6es norte-americanas de pes-
quisa no Brasil (ANDREWS, 1997: 105).

Embora a instalagao do regime militar, que encampou a ideologia da "de-
mocracia racial" brasileira, tenha desencadeado um processo de censura e
cassagao de direitos politicos, contribuindo para enfraquecer os movimentos
de base que incentivavam uma major participagao politica na sociedade, os
questionamentos nio cessaram. De dentro e de fora das fronteiras nacionais.
representantes da academia e dos movimentos negros colocavam em "xeque-
mate" o mito

O processo de abertura politico iniciado no final dos ands 1970 e levado

adiante na d6cada seguinte proporcionou mudangas nos referencias que mol-
davam a sociedade brasileira. Nesse contexts de proposig6es de reforma roma

forma, por exemplo, dentro do debate sobre o ensino de Hist6ria, a questao
6tnica e a luta contra o racismo, o preconceito racial e a discriminagao (Cf.
OLIVEIRA, 2000)

Durante os anon de 1980, coma resultado dessas crfticas e revis6es. a
'democracia racial" perdeu o seu dominio inquestiongvel na vida nacional. O
Cato ficou evidence, como salienta Andrews, em primeiro lugar, "na ret6rica

8
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O FAZER CiENTiFiCO E A SOCiOLiNGCfSTiCA

MARINA CILIA MENDONCA

Introdugao

Como se gabe, Saussure, no Curse de .Lf/zg& sffca Gertz -- obra de 1916 que
tem fido exaustivamente colocada homo aquela que serviu de marco inicia] na
constituigao da ]ingtiistica homo ci6ncia -, coloca, entre outras dicotomias. os

estudos sincr6nicos e os diacr6nicos. Tamb6m 6 conhecida sua pre£er6nda pda
sincronia e as conseqti6ncias desse marco te6rico para a lingiiistica desenvolvi-
da no s6culo XX. Da mesma forma, j£ 6 sense comuh(pelo ments entre os lin-
giiistas) que o tutor foi/6 usado para embasar reflexdes imanentistas da lingua,
extremamente formalizadas, dissociadas das realizag6es lingtiisticas efetivas
(nas quads interferem tamb6m a hist(aria, a culture, a subjetividade).

Pois bem, a sociolingtifstica -- esta inspirada sobretudo em trabalhos desen-

volvidos por Labov -- parece promover uma ruptura com a tradigao saussure-
ana de fazer lingiiistica. Prop6e-se, entre outros feitos: recuperar a re agate

entre sincronia e diacronia; estudar as manifestag6es lingti:isticas reais (ela
'T--

vai atrfs do "vernfculo" supostamente suscitado nas narratives orais de ex-
peri6ncias pessoais, into 6, vai atr6s da linguagem usada em situag6es dis-
tensas de fda), manifesta96es estas condicionadas nio $6 por fatores intemos

de vadagao, mas tamb6m por fatores externos a lingua. A fda, vale a pena

fda, tragando um modelo de anflise que Ihe rendeu muitos conhecimentos in.

PG-IEL-UNICAMP/CAPES
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1. 0 primado da forma

I''' tear, no recorte diacr6nico, a linguagem pr6xima do vemfculo.
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No entanto, o que me chama a ateng5.o 6 que sua pesquisa praticamente
ignora o que 6 social. Sua an61ise busca respaldo basicamente na estrutura
lingtiistica, nio deixando de ser imanentista. Apesar de ter havido uma sele-
gao pr6via de informantes para a pesquisa sincr6nica, varigveis como clause
social, escolaridade, idade, estilo realmente nfo foram consideradas. Em sua

dissertagao de mestrado, a aurora defende sua posture citando o proprio La-
bov, que afirma que hf uma resist6ncia da sintaxe is influ6ncias socials
(Berlinck, 1988: 31)

O major problema de seu texto, no entanto, que nos poderia ]evar nio
apenas a questionar o enfoque da lingua assumido pda aurora, mas tamb6m
os pr6prios resultados de seu trabalho, 6 a abordagem dos dados diacr6nicos.

Cruzar dados sincr6nicos falados com diacr6nicos escritos, dada a mudanga
de modalidade, fatalmente sera complicado. Nio 6 possivel fechar os olhos
para as diferengas inevitgveis entre fda/escrita, praticas orais e pr6ticas es-
critas. Se o conceito de "vernfculo" ja 6 complicado, mats complicado ainda 6
recolher fontes hist6ricas escritas que se aproximem dente verna,culo. Pode-
mos razer um esforgo imenso para evitar problemas; coma, por exemplo, sele-
clonar g6neros condizentes com a sociedade da 6poca analisada, investigar a

tuagao de produgao dense g6nero - autos, interlocutor, prfticas cultu-
rais/discursivas vigentes no memento hist6rico... Mesmo assim, 6 precise as-
sumir a relatividade do resultado, a despeito do mar de n6meros em que jo
gamos nosso leitor ao optarmos pelo modelo laboviano de anflise. '

Berlink, no artigo analisado, nio relativiza suas conclusdes nem informa o
len;or sabre a proced6ncia dos corpora diacr6nicos. Em sua dissertagao de
mestrado, explicita que as cartas de cuneo pessoal que utilizou na pesquisa
foram coletadas sem considerar diferengas dialetais (is quads a sintaxe tam-

do e Cartas ao amigo ausente (s6culo XIX -- 1848-1851). Mas nenhuma pala-
vra sobre aspectos "sociais" que envolviam trig sujeitos da pesquisa Nenhu-
ma palavra sabre estilo, o que pareceria inevit6vel dados os co/Fora selecio .
nados, pele menos no que diz respeito is cartas clericais(um genera bem de-

limitado e provavelmente muita influenciado peso vids escrito da ]inguagem,
jf que serra esperado que os c16rigos no s6culo XVlll tivessem um alto grau
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trod sio parcos e quase sempre muito imperfeitos

2. cato ou hip6tese?

=
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pele menos o initio ou meadow do s6culo XVlll, lingua que dominava a comuni-

cagao entre ladas as etnias at6 entio. O fate de ter havido uma 'lingua gerd"
de origem tupi6 fartamente documentado por Silva Nero, e sobre ele realmente
nio renta d6vida. Os autores apontam tamb6m a necessidade de considerar a

!n/Zuencfa mtZfua enfre as diuersas Zfngzzas HnZadas por aqua, o que parece dificil
negar, dado o conhecimento ja produzido sobre o contato entre ]aiguas.
Quando ao portugues usado nos s6culos XVlle XVlll, os autores referem-se

outro). Afirma96es apressadas homo elsa ]evam o leitor desavisado a ver coma
fates o que nio passam de hip6teses, hip6teses que deveriam vicar assam mes-

mo at6 que aparecessem evid6ncias hist6ricas. O proprio Silva Neto (1963
53/57), que poderia ser tio criticado pda "feta de cienti6cidade" no texto citado
pecos autores(devido ao forte preconceito linguist

AV +xv vv-rLvv \alba.\lv

ico que o autos mostra em
subs anflises), foi maid cuidadoso em seu razer cientifico quando ata o tal
documento do missionfrio sobre a fda dos indios brasileiros

Quanto a influ6ncia das lingual afticanas sobre o portugues do Brasil. Nero

des, a descoberta da comunidade Caftind6 e de sua lingua $zzi gezzerfs, no inte-
rior do estado de Sgo Paulo, reforgaria a tese das lingual gerais de base a6ica-

na: no cano, uma lingua com gramftica portuguese e 16xico Bantu utilizada
para comunicagao intergrupal. Outro faso que reforgaria elsa tele 6 a grande
influ6ncia lexical das hnguas afticanas no portugu6s popular do Brasil. Dadas

essay lingual gerais de base nao-europ6ia, segundo o$ autores, serif "dispensa-
vel" a exist6ncia de pidgins ou crioulos de base lexical poduguesa.
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syria bom para a area que uma hip6tese fosse tratada homo tal

4. Conclus5o

conte de nosso objeto de an61ise.
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A PRODUgAo DE TECNOLOGIA NAS CiENCIAS
HUMANAS: O CASO ENDICI

CLAUDIA IXTANDERLEY

As universidades tiveram transferidas virias publicag6es especificas so
bre pesquisa voltadas para areas cientificas para a inteniet. Este typo de pas-
sagem 6 chamada por Orlandi de fransporfe '. grata-se, grosso modo. de uma
importagao bruta de um modelo de uma regiao para outra regiao, sem consi-

derar as diferengas e especificidades locais que viabilizavam a realizagao do
modelo em seu lugar original. E neste cano considero que etta iinportagao se
df da regiao da impressao para a regiao do hipertexto. Este tipo de "empr6s-
timo" embora deja a pr6tica corrente nio 6 a 6nica maneira

'£- - -W WU

de trabalhar na
rede. Tamb6m 6 possivel explorer as potencialidades do meio eletr6nico. sem
querer produzir simulacros do sistema impresso. "'''

At6 onde sabemos, ou at6 a realizagao do proDeto Endici, nio havia sites
que utilizassem a produgao te6rica de sua area de conhecimento para imple-
mentar uma "prftica" na cede, digamos; com excegao evidente dos trabalhos
do pr6prio pessoal da area da computagao. Ou sega, de acordo com nosso ]e.

vantamento realizado em 2000, nio hf site na web que recorra ao ambiente

www, considerando-o simultaneamente coma: I)objeto de reflexao,
2)implementagao e desenvolvimento de software, amboy ligados fortemente
A)a um campo te6rico, B)a uma reflexio sabre sua pratica possfvel no 'ambi-
ente web, e C) a uma politica de circulagao de informagao e propriedade in
telectua] embasada nesta reflexgo te6rica especifica. '' "'' "'

Em nosso levantamento, nio encontramos pesquisadores diretamente co-
nectados a rede, e oferecendo um servigo relativo a sua area, atrav6s de um
software produzido com tal finalidade para o ambience www

IEL/UNICAMP
Orlandi, 1998.
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Este 6 parte do trabalho realizado para construir o sistema Endici. A par-
te com a qual trabalhei' maid especificamente durante este ano e meir de
pesquisa. E sio algumas deltas inst&ncias de reflexao, necessfrias a produ-
gao de um instrumento de linguagem, e alguns resultados de trabalho que
apresento e discuto aqui.

11. A Construgao Eletr6nica

Para construir um gloss6rio eletr6nico sobre Saber Urbano e Linguagem,

macao) tamb6m t6m sua hist6ria particular na tradig5.o .J. . .. J. = n4)

acad6mica. Enfim,

qual a "dosages" de presenga e reflexio sabre coda um dessas vertentes?
Ao produzir este pergunta teoricamente, ao perguntar 'homo orquestrar a

construgao dente glossgrio na web com lantos elementos?', a resposta homo
Analista do Discurso 6: atrav6s da teoria da linguagem, na contradigao del-
tas relag6es.

Assim, o ponte de partida para n6s nesta construgao 6:

1) 0 que um lingiiista precisa saber para fazed um glossfrio eletr6nicoo

A primeira vista, para estar no ambience eletr6nico de rode, o pesqulsador

tivos a translerencia de informagao, independentemente da audi6ncia, local e
ou m6todo de entrega; o loco 6 a entrega eletr6nica de informagao via inter

net. Os fatores que des apresentam sio:

Rock University Slippery Rock, Pennsylvania
http:JI/www2002.org/alternate/679/index.html
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quem envia ou produz a informagao, que a codifica para seu prop6sito
i.e. vendas, transfer6ncia de conhecimento ou homo um instruments de
comunicagao.

A pr6pria informagao incluindo o meio, formats, layout, prop6sito e tem-
poralidade da mensagem; e

O receptor da informagao que precisa estar apto a decodificar a mensa-
gem e interprets-la de acordo com seu background e heranga cultural

Para quem trabalha com peoria lingtifstica, estes elementos saltam aos
olhos. E uma elaboragao que excluio funcionamento da pr6pria linguagem.
Embora todos os fatores girem em Lorna da informagao, em memento album
se toga na questao de que as informag6es sio linguagem, ou melhor, discurso.

Ent5o consideremos rapidamente como compreender estes fatores sob a
luz da peoria da linguagem com a qual trabalhamos, a An61ise do Discurso
realizada no Brasil

A) Um pouco de peoria da linguagem para pensar tecnologia da linguagem

Pensando a parter de uma dfscilpZfna da fnferprefa€do, a tecnologta de lin-
guagem se coloca para n6s como um instruments feito a partir do estudo e da

compreensao da Zfngua fmagfnd/"fa. Nos diz Orlandi, sobre as Zfhguas-

fmagfndrfas, "sgo as lingual-sistemas, normal, coerg6es, as linguas-
instituigao, a-hist6ricas. Construgao. E a sistematizagao que faz com que das

lgpe8&m)a fluidez e se fuem em lingual-imaginarias." (Orlandi& Souza,

Ora, as novas tecnologias chamadas tecnologias da informagao sgo produ
to de lingual imaging.das (linguagem de programagao) funcionando em ma-
terialidades de silicio, de energia, e em rode

Essay lingual-imagingrias homo uma norma por exemplo presence nas
gram4ticas, circulam em diferentes teorias lingtifsticas em diferentes mode-
los. Nos atendo ao nosso exemplo, a gramgtica pode ser um livro na estante

uma refer6ncia de consulta, um tesouro do conhecimento sabre a lingua, um
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B
sobre a natureza da "norma" coma objeto real ja ancorado na instituigao que

lste hncionamento discursive pm o lz'gar da materfaZfdade (Orlandi 1999) do

sentido 6 um tipo de real, a parter do quala ci6ncia pode organizer e produzir
conhecimento, an61ises, artefatos, que maid garde poder6 funcionar coma po-

lizagao (cf. Wanderley, 1999). .. . . ..-- ...:.;'.
Para n6s analistas do discurso, mesmo pensar a passagem de um sujeito-

lg. afetado pdas novas tecnologias nio 6 um caminho produtivo. .
Mats diretamente ipso significa que discutir homo um cotidiano ja-la se

modifica quando o sujeito "adentra" o mundi fiber, homo o tempo ja-la acele-
ra, ou homo a geografia sub-sumida afeta de forma contradit6ria a pratica ja-
lg. anteriormente possivel, traz de imediato homo evid6ncia a presenga Incon-
torn6vel dente ja-la. Em Anglise de Discurso, compreendemos metodologica-
mente o ja.-la. homo mem6ria, que ngo 6 -- neste faso - o objeto central de nos-
sa reflexio. O que nio quer dizer que a mem6ria nio conga. Simplesmente
consideramos que ha um ja-la que sustenta a discursividade do mundo "$si-
co", digamos, e uma outra que sustenta as necessidades de avango tecno16gico

acompanhadas de political vigorosas para a assimilagao social destes avan-
gos. Em amboy os cason ha uma converg6ncia deltas discursividades atrav6s
do sentido de "avango", "desenvolvimento:

Cadernos de G/'aduafao, Campinas, n' 3, 200:
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De fate, nio 6 nosso objetivo aqua tragar este percurso de con\ erg6ncia de
sentidos, nem re-afirm6-1o; mas sim entrar nesta conversa a partir da pers-
pectiva da linguagem, ao considerar t6cnica, prgtica e teoricamente o que
podemos dizer deltas tecnologias a partir de nossa filiagao prftica-te6rica

Portanto, a reflexio sobre novas tecnologias que propomos se posiciona na
relagao com as composig6es das condig6es de produgao e transforma96es dos
sentidos possiveis pdas/sabre novak tecnologlas, e dos produtos dessas Zfh-
guas-imag£n6rlas tio em voga hoje

O que, homo ja disse, maid me chama a atengao come lingtiista 6 que em-

bora as novak tecnologias se organized praticamente a partir de relag6es
entre diferentes reais da lingua, o produto deltas tecnologias comumente
divulgado 6, aparentemente, (a)porter "informagao

E ai6 necessgrio um pequeno par6nteses ...

2) Pequeno par6nteses sobre a materialidade do sentido

De rata, para realizar este (a)porte, lingual-imagin6rias sio produzidas e
prop6em um simulacro do funcionamento de sua pr6pria estrutura imaging
ria, coma se fossem uma lingua fluids. A velocidade da cede e a quantidade

de informag6es se confundem com a pr6pria fluidez dinfmica da linguagem
humana. E por um instante sem recur, o computador fda coma n6s e se co-
munlca conosco, se comunica com outros computadores e nos comunica entre
n6s, escolarizados, alfabetizados

Minha posigao 6 que nio hg d6vidas que este fate nio deixa de ser real
em termos da teoria da linguagem, mas para produzir tal afirmativa 6 neces-
sArio recuar teoricamente a uma posigao materialista e afirmar que sim o
computador produz sentidos, $g considerarmos que o real do computador 6
uma Zflngua-fmagfndrfa e a base material (na maier parte dos castes) 6 de sili-

cio. E af, delta perspectiva demos uma produgao de sentidos sim. O computa-
dor casa deja trabalhado para funcionar com particularidades semgnticas (me
refiro especificamente a estudos de websemantics, e de rob6tica que venho
acompanhando) significa, produz sentidos a partir dente real.

Ao meu ver, portanto, o que difere uma pr6tica de linguagem de um com-
putador de uma prgtica de linguagem de um ser humana, em 61tima instgn-

cia, sio 1) a materialidade delta pratica de linguagem e 2) a posigao hist6rica
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testes alois objetos' na sociedade. Ou nas palavras de Michel P6cheux: dife-
rentes typos de real. Ou ainda, a parter do trabalho de Orlando, Ja pope":'b

cursive ai, de maneira heuristics.

11. Considerag6es

camente. Um trabalho reflexive .

Sabre a perspectiva do ser humano coma objeto, ver minha dissertagao, 1999
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Anexol - A produgao de tecnologia nas ci6ncias humanas: o faso Endici

1. A proposta de um software

Para compreender como 6 possfvel produzir o a(porte) de "informagao" de
que falam os autores, nlzemos um caminho distinto. Ao inv6s de buscar o que
significa aportar informagao, que serif entrar novamente no panto lego de
relagao com a lingua; propusemos uma reflexio que compreende as novak
. .tecno]ogias coma ]inguagem. Para tanto -- primeiro momento -, precisamos

estabe[ecer qual o e]emento minimo da perspectiva te6rica da linguagem que
poderia constituir a base de anglise para um objeto construido por diferentes
reais de lingua, e escolhemos o "texts" para funcionar neste lugar. Ngo 6 a
nogao corriqueira que aprendemos na escola, que foi utilizada, mas a nogao
que Orlandi inaugura considerando-o uma unidade significativa. Diz Orlandi

curio. E 6 esse sua qualidade te6rica, o de ser unidade de an61ise"

E 6 justamente etta qualidade de ser unidade que viabiliza o cglculo dis-
cursivo que produz o elements minimo produtor de informagao do so:aware: o
texts. Retomando Michel P6cheux (1969:87) em $eu "esbogo de uma represen-

tagaoof a dos processes discursivos", para formulae este nogao de Orlando
en P6cheux: r v:avec eiaDori-la para uma implementagao eletr6nica, temps

Ao discutir tanto a questao da correspond6ncia entre I'* e A'x e a questao
da transformagao I'x -+ 1":* , P6cheux (idem) prop6e dual regras. Sio das:
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Regra I

O processo de prodzzfdo de zzm discurso D, rno estado n J resuZfa da com-

sfg&o das condig6es de produgdo de D* (no estado n ) com um sfsfema Zfn.
gfzBf£co L dado. Convencionaremos notar este operagao de composigao pele
simbolo o , e escreveremos:

1"* o L -+ A'

Regra 2

I'odo processo de produQdo Nv' , em composKao com, um estcLdo determi,
Dado n das corzd£gdes de produfdo de um discurso D. indus ma transHor-
mafdo dente esfado. Convecionaremas designar etta composigao pele simbolo

:i:, e escreveTemos:
1". ::: A:~. --} I '

Ao nosso ver, a nogao de texts elaborada por Orlando, pode funcionar em
abbas as regras preenchendo a vari6vel n na qualidade de "forma material",
um estado possivel de ser considerado nas formulag6es, que convencionarei
designer f (f estando dentro de n ), e assim, no casa das correspond6ncias
haverf um cglculo diferenciado para realizar a passagem do que chamei an
teriormente de base material, considerando aio carbono e o silicio, ou respec-

tivamente fc e fs(um estado de funcionamento de uma materialidade de
carbono. e um estado de funcionamento de uma materialidade de silicio ').
Assim em escrita formal para construir Endici, temos o seguinte cflculo

(lfc*o L -+ Afc*) o
(IJc* $ A:, -.> lfc+l*)

(lfs*o L -+ Afs*)-+ AI's*.
(lfs* + A',o Ifs+l*) # lfs+l

O que flea evidence portanto, 6 que a elaboragao de fatter especi6lco de va-
rianga para o discurso D*. abre a possibilidade de considerar diferentes tipos
de reais da lingua, pda composigao especifica no trabalho de diferentes mani-

' Neste trabalho as nog6es de carbons e silicio, funcionam coma relagao de estrutura-
gao simb61ica da pr6pria relagao com a lingua, e nio imediatamente filiadas aos do-
minion da fisica ou da quimica
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festag6es materiais concretas do discurso. asta consideragao 6 possivel jus-
tamente por nio apagar estas formal materiais. E 6 exatamente ipso que
permite a elaborag5o formal de um procedimento de linguagem a ser realiza-
do pele software, e nos injunge a significar estes relag6es diferentemente
(A/s*. .lfs+l*.) , necessitando produzir um procedimento tecno16gico distinto.

A) O funcionamento da Endici

Assim, a Enciclop6dia Discursiva da Cidade (Endici) 6 o primeiro projeto
na web a considerar a linguagem em sua materialidade para confecgao de
recursos eletr6nicos de navegagao. Uma vez que a equipe de pesquisadores do
Labeurb propos estabelecer, na rede mundial de computadores, uma relagao
nio positive com o sentido, com a lingua, com a cidade, com o espago

O software introduz eletronicamente um procedimento parafrastico entre
os recursos do discurso eletr6nico da web. Endici6 bastante diferente de
gloss6rios, dicionfrios e enciclop6dias que foram pensados numb base 16gica,

ou organizados alfabeticamente. Endici6 dedicada a uma relagao especinlca
com a linguagem, proposta pda An61ise de Discurso produzida no Brasil. E 6
importante salientar que 6 exatamente por ipso que a Endici nio lido com um
fundo comum de palavras e conceitos, ela lida com um fundo comum de tex-

ton. O que afeta a relaggo com a lingua, com a tecnologia, e com os recursos
do discurso eletr6nico produzindo uma especificidade estrutural no sistema
da Endici
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Apresentagao e Justificativa

A historia do CEFET-MG (Centro Federal de Educagao Tecno16gica de

gees e miss6es at6 a implantagao da instituigao coma um centm de educagao
tecno16gica, autarquia vinculada ao Minist6rio da Educagao e Cultura e ues-
portos em 1978

deus cursor evoluiram da antiga formagao de aprendizes e artifices para a

formagao de curses do ensino m6dio e t6cnico; p6s-m6dio; curses de graduagaa
de Engenharia Industrial, Tecn61ogo em Normalizagao e Qua]idade industrial.

pesquisas nas areas t6cnica e industrial, atrav6s da prestagao de servigo is

£T=:=m;HS :B£':£'£:£=:1.'£
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Centro de Ensino Tecno16gico de Tim6teo (CET/Tim6teo), numa parceria en-
tre o Cefet-MG e a Prefeitura Municipal, dessa cidade do leste mineiro e o
setor produtivo da regiao.

Mudaram-se as profiss6es, cresceu a instituigao, mudaram-se as maqui-
nas e ferramentas, outras se encontram conservadas gragas aos cuidados de

alguns proHlssionais apaixonados com seu trabalho. No moments em que ve-
mos nasser novak iniciativas de preservagao do acervo e da mem6ria das pro-
fiss6es, com o surgimento de novos museum, homo o Museu de Antes e Oficios
em Belo Horizonte, e com as mudangas nos concertos museo16gicos de outros,

a necessidade de se conhecer o acervo acumulado e a mem(aria da instituigao
a16m daquela de tornar p6blicos esse acervo e esse mem6ria torna-se, para
n6s, evidente

Portanto, o nosso proleto de pesquisa justifica-se por desencadear a execu-

gao de atividades que proporcionem ngo apenas reconstruir a mem6ria e re-
tratar a trajet6ria de uma instituigao e dos indivilduos que nela atuaram e
atuam, ao longo de deus quake 100 anon, mas tamb6m proporcionar uma dis-
cussio e reflexio critics envolvendo a evolugao da Educagao Tecno16gica, en-
tre os stores sociais que vivenciaram e vivenciam o cotidiano escolar do
CEFET-MG (Centro Federal de Educagao tecno16gica de Minas gerais).

Objetivo

O objetivo da nossa pesquisa 6 reconstruir a mem6ria s6cio-hist6rico-
cultural da trajet6ria do CEFET-MG atrav6s de m61tiplas fontes

a) documentos textuais:

b) documentos iconogr6ficos ; THOMPSON (2002); yON SANSOM (1991)
BRAINER(2000); NUNES(2000); MAGALHAES(1997);SARAIVA
PAIVA-CRAVES (2000)

c) depoimentos orais. NUNES (2000); MAGALHAES (1997);SARAIVA
PAIVA-ClIAVES (2000)
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Recom£mindo a inenl6ria do CEFET-MG: tania contribuigdo a r€$ie; o CFitica

A abordagem metodo16gica

A. metodoLogicl que adotamos reuetcl argo so
bre n6s mesmos.
BORGES (1994).

As opg6es metodo16gicas deste trabalho servo fundamentadas em uma
pesquisa te6rico-bibliogrfnca e em uma pesquisa empirica.

A pesquisa empirica tem homo refer6ncia os pressupostos te6ricos da Me-
todologia da Hist6ria Oral ou M6todo Biogrgfico, VON HINSON (2000),
PORTELLI (1997), NORA (1991;1993), COHEN (1993) entre outros. Ela
constarf de depoimentos orais que, ao registrarem a hist6ria de vida de indi-
viduos, focalizam suas mem6rias pessoais e constr6em uma visio mats dinf-
mica do funcionamento das vgrias etapas da trqjet6ria do grupo social ao
qual pertencem. Muitas dessas mem6rias sio chamadas subterrfneas porque
6icam a margem da hist6ria oficial.

Registrando as experi6ncias vividas pelos informantes em 6itas magn6ti-
cas de audio ou video, construiremos um instrumento fundamental para a
compreensao do passado recente.

A metodologia da Hist6ria Oral tamb6m possibility que individuos perten-

centes a categories sociais geralmente excluidas da hist6ria oficial possam
ser ouvidos - deixando registradas para anglises futures sua pr6pria visio de
mundi e aquela do grupo social ao qual pertencem. VON SIMEON (2000).

Esse m6todo apresenta um carfter novo e envolvente, porque pressupde
uma parceria entre informante e pesquisador, construida ao bongo do probes'
so de pesquisa e atrav6s de relag6es baseadas na con$tanga m6tua, tendo em
vista objetivos comuns. Constr6i-se assam, uma visio do passado muito maid
abrangente e din6mica. PORTELLI (1997).

Paul THOMPSON (2002), atrav6s da sua definigao de Hist6ria Oral, re-
forga a id6ia de que por keio da escuta das pessoas e dos registros de suas
lembrangas e experi6ncias, poderemos interpreter a hist6ria, as sociedades e
a cultura. A Hist6ria Oral abrange tanto a anflise das sociedades mats am
plan homo das vidal individuais. Ela une ao mesmo tempo, a evid6ncia da
pesquisa qualitative e quantitative fortalecendo a anglise de ambas.

As interpretag6es de hist6rias de vida, dos relates em profundidade, po-
dem ganhar muito se acrescidog da dimensio psico16gica, pols existed impor-
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tantes insights a partir da psicanalise. Tanto as perspectivas psico16gicas
homo as sociais sio importantes para a interpretagao.

Assim, optamos pda metodologia da Hist6ria Oral homo perspectiva de
estudo que intenciona compreender e analisar, atrav6s da reconstrugao das
experi6ncias vividas, dos processor e das relag6es que ocorreram no interior
da escola, as diferentes dimens6es da hist6ria da nossa instituigao, de seu
vinculo com o movimento social e com a cultura

A metodologia da Hist6ria Oral permite tamb6m uma perfeita aproximagao
com alguns elementos do pensamento de Walter BENJAMIN (1975,
1985,1987,1989), que fundamentar6. a nossa pesquisa te6rico-bibliogragica.
Tail elementos nos permitirao compreender as quest6es de tempo, hist6ria,
mem6ria, identidade, linguagem narrativa e a relagao sujeito-objeto no contex-
to das praticas sociais e culturais dos diversos grupos que fonnam a instituigao.

Benjamim busca uma intima conexio e diglogo entre o sujeito e o objeto,
entre o eu e o outro no ato da produgao do conhecimento. A linguagem em
Benjamim expressa a sensibilidade, a experi6ncia vivida e a relagao com o
outro coma forma de superar a concepgao do conhecimento construida em
ama da razao, da ordem social da modernidade capitalista. Nessa 6tica, a
dimensio do sujeito que prevalece 6 aquela em que estgo presentes a verdade
absolute e a subjetividade nio pode intervir.

Para Benjamim 6 atrav6s da linguagem que constituimos as nossas rela-
g6es e nos constitufmos nesse movimento. A linguagem 6 algo vivo que preci-
sa trazer a tina os sujeitos, as pessoas e suas experi6ncias vividas que emer-
gem atrav6s da mem6ria

Aplicabilidade dos resultados da pesquisa e o impacto previsto

O desenvolvimento da pesquisa e principalmente o seu resultado ira via
bilizar:
a) a criagao de um Centro de Mem6ria da instituigao e um Museu Aberto de

Ci6ncia, Tecnologia, Educagao e Arte; LE GOFF (1985); MAUAD (1997);
BRITO (1989);

A concepgao de cultura aqua empregada 6 feita dentro de uma perspectiva mais
abrangente, em que a cultura 6 vista "... coho esfrt4furante pro#undo do coffdfano de
togo o grupo social, e se ucpressa, em modes de amir, relacionar-se, interpreter e at7\bait
senffdos, ceZebrar, efc." (CANDAU, 1997: 239)
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b) a produgao de um documentfrio com os relates das experi6ncias dos pro
fissionais que vivenciaram o cotidiano da instituigao; QUEIROZ (1992);
SINOTI (2000); NUNES (2000)

c) a elaboragao de uma home-page da mem6ria institucional e de um Museu
Tecno16gico Virtual; FELDEMAM-BIANCO (1998); NUNEZ (2000);

d) a criagao de disciplines ligadas especificamente ao tema do proDeto e a con-
solidagao de uma linda de pesquisa emergente na instituigao, que conta
desde o ano de 2001 com uma Comissio Permanente de Registry Hist6ri-

co, e participa de projetos de pesquisa museo16gica.

Infra-estrutura disponivel para o projeto

Este projeto este vinculado ao PQI 2002(Programa de Qualificagao Insti-
tutional) da CAPES, que pressup6e uma cooperagao entre os grupos de estu-
do e pesquisa da instituigao cooperante, no nosso casa a UNICAMP, e a insti-
tuigao de origem, o CEFET-MG.

A instituigao cooperante, atrav6s do Centro de Mem6ria da UNICAMP,
oferecerf apoio t6cnico por meio de deus laborat6rios e distintas areas de tra-
balho:
a) Laborat6rio de historia oral: orienta e fornece inf'a-estrutura de equi-

pamentos e acompanha tecno e metodologicamente as pesquisas realize
das no CMU que se utilizam de recursos da Historia Oral. Ele recebe e
armazena acervos formados por relates orais colhidos pelts pesquisadores
e os disponibiliza a comunidade cientifica em gerRI

b) Arquivos hist6ricos: Os servigos prestados pda area de arquivos hist6-
ricos incluem a orientagao de acesso ao acervo e a disponibilizagao de uma

ample gala de pesquisa equipada com micro computadores e leitoras copi-
adoras de microfilmes e microfichas.

c) Documentagao iconografica A area de documentagao iconografica 6
respons6vel peso tratamento de coleg6es de fotografias e videos.

d) Laborat6rio de restauragao de documentos graficos: O laborat6rio
de restauragao de documentos grg.ficos adota metodologias e t6cnicas de
trabalho de preservagao de documentos e de restauragao de obras.

e) Publicag6es do CMIJ: A area de publicag6es do CMU destina-se a divul
gagao da produgao cientifica, literfria e artistica promovidas ou estimula-
das atrav6s das pesquisas que o mesmo abarca.
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f) Coordenadoria de pesquisa: objetiva tragar uma filosofia e uma politi-
co de pesquisa e racionalizar recursos humanos e materiais a servigo do

A instituigao de origem fornecerg apoio t6cnico a realizagao da pes-
quisa, principalmente atrav6s dos seguintes setores:
a) Diretoria de Pesquisa e P6s-graduagao (IDPPG): atrav6s do Mestrado

em Educagao Tecno16gica, data apoio t6cnico a realizagao da pesquisa,
principalmente atrav6s da equipe de professores e t6cnicos do LACTEA

b) Laborat6rio Aberto de Ci6ncia, Tecnologta, Educagao e Arte
(LACTEA): O LACTEA conte com uma equipe de professores que tuba
Imam na orientagao de vfrios projetos de pesquisa, entre des o de novos

objetos e novos artefatos para as profiss6es emergentes visando, princi-
palmente, a formagao humanistico-tecno16gica dos novos profissionais.
A16m disso, eases professores pesquisam tamb6m os objetos e artefatos
que comp6em o acervo e a mem6ria hist6rico-institutional numb proposta
de reconhecimento, recuperagao e exposigao desses objetos e artefatos
num contexto museografico e museo16gico que referendariam a importan-
cia da evolugao das profiss6es no desenvolvimento da jovem cidade de
Belo Horizonte

c) Comissio Permanente de Registros IHist6ricos: Foi criada em 2001
com o prop6sito de recolher, identificar e preserver o acervo do CEFET-

CME

MG

Metal Previstas

Uma meta estabelecida 6 a formagao de equipes compostas por docentes,
funcionfrios t6cnicos, alunos da graduagao e p6s-graduagao com a fungal de
viabilizar a construgao do acervo do CEFET-MG, atrav6s da formagao de mio
de obra especializada

Esse "sentido de raizes, de identidade comum e de comunidade 6 crucial
para permitir a agate social local. A liist6ria Oral pode, sem d6vida, dar sua
contribuigao para into." (THIOMPSON, 2002). Atrav6s do potencial da Hist6-
ria Oral pretendemos reconstituir a mem6ria socio-hist6rico-cultural do
CEFET-MG, gerando uma compreensao humana entre grupos e fortalecendo
a formagao de suas identidades em uma era global tendendo para uma cultu-
re homogeneizada
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SUSTENTABILl])ADE: UMA EXPRESSAO
COM QUE SENTIDO?

ANA LUfZA ARTIAGA RODRIGUEZ DA MOTTA

Este artigo focaliza, na perspective te6rica da
Anflise de Discurso, os eHeftos de sentfdos, tradu-
zidos pelo discurso sobre desenvolvimento austen.
tavel, no social. Elsa materialidade 6 tomada para
finalise, a partir de certas condig6es de produgao
desse dizer. Observando assim, no fio do discurso,
qle "cLS palauras recebem seas sentidos de forma
fides dfsczzrsft;as em saas reZagdes'

(Orlandi:1999)

:E dificil a vida de pescador... e kinda num sei
porque, que des estio implicando tanto com o pes-
cador pro6issional... o turista vem deita e Foia /.../
sera porque n6s somos pequeninhos..

Pescador ribeirinho

O dizer da sustentabilidade se configure em situagao o internacional. Mas
com que senffdo o Estado de Mano Grosso, o pals, (o Brasil), se inscreve nessa
minuta internacionalista dos parses do I.' mundi ao dizer sobre sustentabili-

Evidentemente, pensar o processo discursivo ambiental nos remete is
condig6es de produgao do discurso em seu espago socio-hist6rico. Como tam-
b6m, mobiliza leituras sabre a constituigao, a difusio maciga dense discurso.

Segundo Kitamura (1994y, a construgao do conceito de desenvolvimento
sustent6vel, surge a partir dos problemas discutidos acerca das quest6es am-

anda?a

Professors do Departamento de Letras da Universidade do Estado de Moto Grosso-
UNEMAT. Mestranda em Lingtiistica pda UNICAMP. Este texto 6 parte da sese (em
andamento) de mestrado sobre o discurso eco16gico

Sobre o concerto de desenvolvimento sustentfvel, ver Kitamura, Paulo Choji. 1994./n
A Amaz6nfa e o .Dose/zuolu£melzfo SzzsfentdueJ.
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bientais. Cientistas renomados apresentavam sugest6es para estancar ou
diminuir o crescimento das economies dos parses industrializados. Propostas
que eram ignoradas, devido ao interesse pele crescimento econ6mico das na-
g6es industrializadas

Jg os parses em desenvolvimento n8o sentiam o problema ambiental como
aldo palpavel, ja que estavam em processo de desenvolvimento, e pensar em
ambience seria contra as aspirag6es de desenvolvimento, dos parses de tercei-
ro mundo.

O autor Kitamura ata a partir de ( Ward & Dubos, 1972), a confer6ncia
das Nag6es Unidas sobre Meir Ambience Humano -- inspirada na id6ia de
'uma s6 terra", realizada em Estocolmo em 1972, como uma tomada de posi-

g6es que lanka para o social uma utica globalizante de desenvolvimento, que
mais tarde 6 tomado, 6 exposto no conceito de desenvolvimento sustentg-
vel. Assim a avaliagao dos problemas ambientais 6 o pane de funds que p(5s
em, destctque a, id6h. de que o desert,uol.oi.m,en.to econ,6mico era, compatiuet com, Q

consent;aldo do me:o ambfenfe.
No entanto, continua Kitamura (idem) que os avangos de se posicionar dos

parses industrializados 6 melhor visualizado a parter da arise do petr61eo, em
1973. Mas 6 em 1987 que 6 divulgado o documents conhecido como o Relat6-
rio Brundland ou "Nosso Futuro Comum". Um dos pontos destacados no
relat6rio revere-se a insustentabilidade de muitos padr6es de desenvolvimen-
to em curio. Nessa diregao, coZoca-se que a .pobreza, a jaZtcz de desenuoZt;amen.

to e a, superpoputaQao t€m, I,igaQ6es estreitas com os probtemas am,bien.tats.
(op. cit. 15 ). O mesmo relat6rio traz a tona que o uso e o mango fnadeqzzados

dos recursos n,aturai,s e do mete ambience no mun,do tEm umcl retaQdo diretct
com as desfgzzaZdades na dfstribufgdo dos belle/fcfos do desenuoZufmenfo. E

dai entao, a parter do relat6rio Brundtland, a popularizagao da expressao
desenvolvimento sustentgvel

Viola (1995): diz que o concerto de desenuoZufmenfo susten£6oeZ oczzpa uma

posfgdo cenfraZ centro do ambfentaZfsmo, apes, a circulagao do relat6rio da
Comissgo Mundial sobre Meir Ambiente e Desenvolvimento. Viola (idem)

Viola, J.Eduardo e Leis, Hector R. 1995. Discutem sobre desenvolviiiiento sustentg.
vel no artigo A evolugao das political ambientais no Brasil, 1971 -- 1991: do bissetoria-
lismo preservacionista para o multissetorialismo orientado para o desenvolvimento
sustentgve]. /n .DfZemas socfoambfenfafs e .Desert;oZufmenfo SzzsfenfdoeZ.
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argumenta ainda, que a acoZhfda do reZatdrlo d6 ao concerto cle (iesenuoZuf-
m,en,to austen,td,uei um reconhecimento que o concerto de ecodesenuotuimento

n urea tape. @. 77)

Nessa diregao, a presenga do Estado, das estrat6glas de agro de trabalho
do governo para o desenvolvimento da cidade, do pals com infraestrutura,
saneamento basics, ja significaria o caminho sustenfdueZ. Coma vimos arima,
a ma distribuigao de rendas, a pobreza, a aus6ncia de saneamento bgsico
ilustra o nio desenvolvimento socio-econ6mico do Estado, do pats, da cidade.
A sustentabilidade deveria ser pensada a parter dessas condig6es regis de
tratamento do homem com o seu espago, as suas condig6es de vida, de relagao
com a terra, com os rios, com o tratamento de lixos, etc.

Sentimos entio, nesse discurso da conscfentfzagdo, da .preseroagdo, do
desenuoZufmenfo sustentdueZ a presenga e a aus6ncia do Estado com o seu
papel de qualificar cidadaos, de dar condig6es do sujeito exercer os direitos
e deveres, a partir de certas condig6es de produgao, dele com seu espago, o
ambiente.

A nosso ver 6 um dizer que se estende via o discurso da ecologia, pelts vf.
rios segmentos da sociedade, ganha as paginas dos jornais, da media, e paisa
por um processo de naturalizagao, apagando os espagos para a reflexao, sabre

esse dizer no social. O sujeito consume a expressao sustentabfZfdade, desert
Doit?fmento susfentdt;eZ. no dizer do dia-a-dia, mas com que sentido?

Pensando a constituigao dessa palavra szzsfentabfZfdade no social, lem-
bramos Jo5o Cabral de Memo Neto ao dizer sobre a exist6ncia de palavras no

texto qatar Feijao, coma um grate imastig6vel, aquelas que se usam, mas com
que sentido?

O sentido, nesta perspectiva te6rica da Anglise de Discurso, em que nos
6iliamos, 6 presenga na relagao de uma palavra com outra, 6 movimento, este
sempre em relagao a . Assam, o sentido nio este na expressao mas na forma-
gao discursive que a movimenta, que a produz no social. "Dense modo, os sen-
tidos sempre sio determinados ideologicamente. Nio ha sentido que nio o
sega. judo o que dissemos tem, pois, um trago ideo16gico em relagao a outros
tragos ideo16gicos. E into n5.o este na ess6ncia das palavras mas na discursi-
vidade" (...) Orlandi(1999:43) E aqui, observemos, no dizer do entrevistado, o
jogs de sentidos que se instaura na formulaggo da expressao sustenfdueZ, sus.
fenfabfZfdade no social.
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(...) Turismo sustentavel, Que tanto fda hoje no mundo inteiro.
N6s acreditamos que sega o cairo chefe nessa passagem do mi-
16nio. No momento todo mundo comegou a se preocupar com
sustentabilidade, mas gostariamos ter claro que a comunidade,
coma cidadios cacerense dada um de n6s pud6ssemos ter lite-
ralmente conceituada o turismo pra depois voc6 ver a susten-
tabilidade do desenvolvimento sustentado; 6 por ipso que tem que
ser discutido o turismo e por altimo, e, no final que nos discutimos o
turismo sustentgvel". (Entrevistado - Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, grifos nossos)

Hf um jogs nessa formulagao entre: "N6s que acreditamos que deja o cap-
ra chefe nessa passagem do mi16nio". E na continuidade dense dizer em: "No
moments todo mundo comegou a se preocupar com sustentabilidade(...)" O
sujeito se coloca pluralizando o acontecimento em N6s, ao mesmo tempo, a
posigao sujeito se marfa, se distancia do acontecimento fundindo - se no pro-
nome indefinido Todo. homo ja dissemos, 6 um dizer que se expande pda
id6ia da globalizagao. Assim, nio sou eu quem estou dizendo, nio 6 ele, mas 6
todd o mundo, que diz sobre sustentabilidade no mundo. Mas coma se
inscreve esse dizer na formagao discursiva, no discurso de origem retratando

as formag6es ideo16gicas, daquele que a formulou?
O jogo de palavras, do simb61ico no real produz gestos de fnferprefagdo'. O

dizer significa pelo movimento das palavras daquele que produz a formula-
gao. Assim, falar sobre sustentabilidade tem a sua carga significativa, nio na
palavra em si, mas na relagao delta com as demais palavras que constituem
a formagao discursiva

Os dizeres nio significam somente pele que este distribuido no texto, 6
precise pensarmos nas condig6es de produgao do discurso. Pris, ao falarmos
ao escrevermos, ou quaisquer outras manifestag6es de linguagem nos filiamos
a redes de mem6ria, de sentidos constituidos

Assim, conforme Orlandi(1999:32y "as palavras ng,o sio s6 nossas". Eras

significam pda relagao, pdas condig6es de produgao, .reza .hist(irda e .Reza Ziln-

gua. A linguagem tem elsa plasticidade que aponta para este, aquele, e ou-

Sobre gestos de Interpretagao ver Orlando, 1996.
Orlandi, Eni P. 1999 Discute o funcionamento da linguagem .l?z .AndZfse de .Dfscurso.

Principbs & Procedimentos.

148 Carle/"nos de Gradual o, Campinas, n' 3, 2003



Sustentabitidade: uma cc}

bros dizeres que foram datos, realizados ou que estgo sends possiveis a sua cons-
tituigao dado o imaginario que faz parte do sujeito no processo discursive

If sabre esse tecido, elsa espessura semantica, o lugar em que o analista

se debruga e questions sobre a materialidade simb61ica, as evid6ncias da lin-
guagem. .If nesse gusto de !nterpretagdo que o discurso se abre para as esczz-

Nesse jogo da lingua, ha que se observer a formagao discursiva que cons-
titui os sentidos desses discursos pda anflise da posigao sujeito que cruza,

que significa no discurso.
Nessa direg5.0, o discurso 6 a materia-prima, o lugar onde pode- se obser-

ver na materialidade simb61ica, a ideologia, o sentido acontecendo

tas

Cidadio e sustentabilidade

Qualificar cidadios significa abrir possibilidades de outros pap6is cano
dente de trabalho, de renda familiar. Em nosso entendimento, o dizer sobre
sustentabilidade, precisa acontecer na base sustentgvel, para que ocorra o
equilibrio entre as panes que sobrevivem dos recursos naturais. Dito de ou-
tta forma, significa apresentar outras alternatives de trabalho para o susten-
to do cidadg.o. Ja que, os recursos naturais sgo esgotgveis. Neste faso, o rio

Paraguai na cidade de Cg.ceres-MT, 6 alternative de trabalho. E uma condi-
gao de trabalho r6stico, mas trabalho que da ao cidadao, o pescador ribeiri-
nho. o direito de sobreviv6ncia e cidadania

Dessa maneira. nio estamos pensando aqui no segmento da sociedade que

diz o discurso da sustentabilidade, mas a posigao que esse discurso da sus-
tentabilidade ocupa no social. Bem coma, nos miltiplos e$effos de sentfdos
que sio constitutivos das formag6es discursivas sabre desenvolvimento
sustentgvel. Vejamos estes entrevistas

(...)Se pensar a{ essay propagandas elsa forma visual de comegar a
tentar sensibilizar mesmo, aquele processo de Educagao Ambiental
mesmo. n6, mostrar o que a gente tem de bonita e tentar sensibilizar
pra conservagao, eu ache que 6 o lado bonita do que tem acontecido, a
conservagao assam. Mas em relagao a sustentabilidade, eu ache que
ainda feta muito. E talvez por malta de discussio mesmo(...)Por exem-
plo n6s estamos aqui(...) norte do Pantanal, 6 o inicio do Pantanal, ii,
existem propostas assim, que acabam com, com a sustentabilidade do
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ambiente. Por exemplo, a hidrovia." ( Entrevistada
nossos)

bi61oga - grifos

:(...) dentro do Programa Nacional de Municipalizagao do Turismo. N6s
somos treinados, n6s multiplicadores, monitored municipals somos
treinados para a primeira fase 6 a sensibilizagao / conscientizagao
para o desenvolvimento do turismo sustentfvel, onde estgo discu-
tindo, onde nio 6 o palestrante o maid importance ... e sim os partici-
pantes entio... dentro n6s discutimos o que sobre o que dada um enters.
de do turismo qual a leitura que coda um de n6s temos, fazemos nessa
palavra TURISMO, conceito TURISMO a partir dai n6s vamos discu-
tir" (...) (Entrevista com a Secretgria de Turismo e Meir Ambiente - gri-
fos nossos)

Que sentidos este adquirindo muZffpZicadores, sensfbfZizagdo, conscfenfi-
zagdo, desenpoZulmenfo e furfsmo susfenfdueZ nessa formulagao? Que jogs a
matem6tica da multiplicagao textualiza nesse dizer? Sabemos que dodo dizer
tem uma direg5.o politico e social. A lingua 6 elsa possibilidade politica que o
cidadgo tem para se dizer, se significar. Mas coma trabalhar a sutileza da
sensibilizagao, da conscientizagao para o desenvolvimento sustent6-
vel? De que politicas a cidade necessita diante de um determinado aconteci-

mento para que ocorra a sensibilizagao? Sio quest6es que jogam com o espago
onde o sujeito se signiHlca homo cidadgo. homo relacionar com o ambiente.
que 6 parte tanto da sociedade coma da hist6ria sem que ocorra a depreda-

Os sujeitos estabelecem limited, sentidos que sio construidos, configura-
dos no social, a parter do discurso institucionalizado. lsto 6 tomado no espago
urbane devido a posigao sujeito, daquele que trabalha com o espago de recur
sos naturais, neste cano delta anflise o rio, a pesca, o com6rcio da compra e
venda do pescado, do turismo. Assim, o gesto que o cidadgo Caz, diz sobre ele,
sabre o seu papel na sociedade, sobre a sua posigao diante da responsabilida-
de de ter e razer parte do ecossistema. A nosso ver, nio 6 o excesso de discur-
sos eco16gicos que muda a posigao do sujeito no social , mas as metal. as
agnes concretas do Estado no social.

gao?

:Para n6s, brasileiros, portanto, a universalidade deste discurso plane-
t6rio pode silenciar coisas bem mats importantes do ponto de vista del-
ta qualificagao do cidadio: aqua encanada e tratada, esgoto, asfalto.
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Mas ao inv6s disco ouvimos os argumentos de efeito de "Preservagao do
Equilibrio Eco16gico". Ora, a melhor maneira de preserver 6 construir
condig6es para a preservagao". Orlando(2001: 167y

Nessa diregao, 6 preciso trabalhar a sustentabilidade, sustentando--a, e
n&o suturando-a, abafando-a, na transfer6ncia de sentidos em que ela se ins-

creve a partir do Relat6rio Blundland. Kitamura (op.cit, 21) diz que d possfueZ
nentiFlca corLtradQ6es presented nas prapostas para o desenuoEoimento aus-
ten,tduet. Uma, dessas con,tradiQ6es 6 o imperatiuo do crescimen,to econ,6mico

Ou sega, 6 impossivel os parses em desenvolvimento alcangarem os padr6es
de vida dos parses ja. industrializados, em crescimento sobre uma infra estru
turn estfvel

Kitamura diz ainda que os documentos subscritos durante a EC0-92,
mostram que na pratica, a visio de desenvolvimento sustent6vel global pare
ce descartada. E que a presenga "Verde" nas relag6es internacionais 6 o ponto

que imp6e os limited para os parses em desenvolvimento.
Hg um dizer, que se diz, propaga-se de fora para dentro, e nio de dentro

para fora sobre qualidade de vida, e desenvolvimento para os parses em pro-
cesso de desenvolvimento. O mesmo tutor observa que sem que exista uma

presenga Horde do Estado, o desenuoZpimenfo suafenfdueZ sfgnf/icard arenas
uma, mel.horia, em retctQdo aos probtemas ambien,tats decorrentes do desenuot
t;fmenfo. Kitamura finalize complementando que os .probZemas ambfentafs

sdo tcLmb6w probtemas de desert,uotuimen,to, reclctm,an,do por sotuQ6es gtobclis
que confempZem de 6nrma infegrada 6atores ecorz6micos, socials, poZfficos e os
estrhcLmen,te ambientais.

Assam, muitos problemas ambientais convivem com a aus6ncia, a malta de
diretrizes political, que congreguem desenvolvimento e a preservagao ambi
ental, do que de discursos politicos que tipicamente simplificam ou silenciam
os problemas ambientais

O dizer. da sustentabilidade a nosso ver produz no real um distanciamen-
to das condig6es de produgao do espago urbano. A cidade como ela 6 realizada
no discurso, acima, sabre sustentabilidade, fica virtual, irreal. A cidade real
nio se sustenta, nessa discursividade, ja que n8o ha lugar para os problemas

Ver Orlandi, Eni P. 2001. Os efeitos e sentidos que o discurso eco16gico textualiza no
social/n .Dfsczzrso e Teicto: FormuZagdo e CircuZagdo dos Sentfdos
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reals de infra-estrutura, saneamento bgsico e o proprio fate da depredagg,o.
Ha uma redugao, um grau zero de problemas em prol da sustentabilidade.
Poderiamos dizer no Brasil, ao inv6s de desenvolvimento sustentfvel
desenvolvimento em equilibrio. homo nio jogar lixo nas viag fluviais,
esgoto sem tratamento em rios e lagos, coisas bfsicas, ja que ipso produz uma
s6rie de danos a sa6de do homem e da natureza. Mas se simplesmente en-
trarmos em uma formagao discursiva dita pelts parses industrializados, que
tem a sustentabilidade econ6mica e o desenvolvimento, o discurso eco16gico

da .preseroafdo e da conscfenffzagdo nio se sustenta, cai no vazio, perde-se
pele excesso, pris o social signifier pele real do que a cidade produz, e 6.
Quanto ao scone do discurso da sustentabilidade, esse continua sendo austen
tado pda economia do mercado externo industrializado; e, 6 esse grau de sus-
tentabilidade econ6mica que os parses em desenvolvimento visam.

Dense modo, o sentido da expressao sustentabilidade vai se inscrever em

uma outta formagao discursiva, devido is condig6es de produgao dense dis-
curso em parses, de h'onteiras, cultures e politicos de desenvolvimentos dis-
tintos. Pacheux(1990:15) diz que a mesma paZapra, a mesma fuse ndo fam,
de Hobo, o "mesmo sen,ti,do".
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supRESSAO DA MZNSTnUAgAO: UMA DISCUSSAO
SOBRE ALGUNS DOS EMBATES
ENTRY NATURAL E CULTURAL

DANIELA TONKLLI MANicA

Este pesquisa investiga concepg6es sabre a supressdo da mensfruagdo,
atualmente possivel atrav6s da utilizagao de determinadas tecnologias con
traceptivas que forum langadas no mercado brasileiro hf menos de doin anon,
homo as pilulas anticoncepcionais Cerazeffe e GestfnoZ 28, o DIU com proges-
tg.gene chamado Mfrena e o implante /m.pZanon. Considers tamb6m tecnolo-
glas presented no mercado h6 maid tempo, homo os injetgveis .aero-Prouera e
7)fcfcZon, e o .ZVorpZant, embora este 61timo nio tenha nunca fido comerciali-
zado no Brasil. Eases contraceptivos diferem das pilulas maid tradicionais
porque sio formulados basicamente a parter da progesterona, horm6nio fe-
minine que, tomado continuamente, evita os sangramentos menstruais.

Pracuro apresentar, ne$sa comunicagao, alguns dos argumentos utilizados

por glnecologistas em diferentes contextos em que debatem a supressao da
menstruagao. Utilize para anflise dais livros de gineco]ogistas: ]Wensfruagdo,
a Sangda /nzZfiZ de Elsimar Coutinho e A .Z'nteZfg ncaa .Hormonal da .lt4uZ;zer,
de Eliezer Berenstein:, artigos e foruns de discussio sobre o tema na inter-
net, e a observagao participante em congressos de Ginecologia

Um dos ginecologistas maid presented nessa discussio 6 Elsimar Couti-
nho, professor titular de Medicina e Reprodugao Humana na Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia. Em 1996, ele langou a primeira

edigao de seu livro Mensfruagdo, a sangrfa fnzZffZ e, desde entao, tem apare-
cido freqtientemente na media para defender a supressao da menstruagao
Elsimar Coutinho prop6e a suspensdo da mensfrz4afdo cano bane/ido para a

Mestrado em Antropologia Social IFCH/UNICAMP
Que, na verdade, intitula-se jem£n6Zogo e nio ginecologista.
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sazZde da muZher, para as mulheres para qzzem o sangramenfo menstrual trac
eoidentes mal,e$cios e parct queen G menstruaQa,o redo pctssa de um, 'irtc6modo'.

Seu principal argumento se resume nas primeiras paginas do livro:

Nct reatidade, judo indira que no passado rem,oto, quando cls m,utheres
comeSauclm, a a tatar depots dos 18 argos e morris.m antes dos 30, cl
nenstruGgaQ erQ um fenarmno Taro. Viuenda em banjos, se,:Lore graui-
das ou am,amentcLn,do atd a m,07'te, n,do poderia,m, mesmo elcperimentar
as nvlren,st7'uaQ6es repetidcts, possiueis ctpenas quando mulheres e h,omen,s

firteis oiuem separados. Somente quando o hom,em, comeQou a, se orgcu
n,czar sociatm.en,te 6 que surgirctm CLS cortdiQ6es que deram, a, m,rather a,
oportunidade e os melds de sobreuiuer sem ser aldo dct agro reprodutora,
dos homers. Os $il6sofos gregor, que estabeteceram as bases do rctciortct-
I,isms ociden,tal, anati,sa,rctm a, menstrua,Qdo tuz dct t6gica, e corel.u,i-
ran que se sangrar pedodicamen,te redo faze. ma! d,s mutheres, depict
faber bem. A carcLcterizaqdo do sangra,men.to ped6dico, fido cano fe7\6.

nteno bera$co por Hip6crates, o Pcb, da Mledicina, e Galen,o, o Principe
dct M.edict.na, corroborctdct peta execuQao da. sangrict peta m6dico cano
recurse terapeutico in,superduet, a,ssegurou & menstru,ctQa,o uma, con.ota.-
Qao positiua,, n,do ctpenas &ti],, m.as in,dispensduet, d saQ,de da mul,her.

A concepgao de que menstruar raz bem teria, segundo ele, condicionado os
laborat6rios farmac6uticos a produzir pilulas anticoncepcionais o maid pare
midas com o ciclo menstrual poss(vel, preocupando-se, principalmente, com a
manutengao dos sangramentos mensais. Com ipso, buscavam a maior ade-
r6ncia das pacientes aos m6todos propostos.

A16m dessa conotagao positiva da menstruagao, Coutinho aponta para a
freqUente associagao da menstruagao a feminilidade. A utilizagao de deriva-
dos da testosterona, horm6nio masculine, na formulagao do acetato de me-
droxiprogesterona (Depp-Proverb) levou-o a ser acusado pda AMERJ (Asso-
ciagao M6dica do Rio de Janeiro) de, atrav6s dense medicamento. estar trans-

formando mulheres em homens. De rata, esse 6 um dos argumentos de Elie-
zer Berenstein em seu livro .A fnfeZijgancfa hormonal da muZher.4 Segundo ele,

COUTINHO (1996:17)
COUTINHO (1996:18)

BERENSTEIN, Eliezer -- A fnfeZfg ncaa hormonal da muZher. Rio de Janeiro, Objeti
va, 2001
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a mulher diferencia-se do homem em funggo da sua natureza ciclica, da sua
ciclicidade hormonal e comportamental. Retirar das mulheres sua ciclicidade,
manifesto mensalmente atrav6s dos sangramentos menstruais, serif o mes-

mo que transforms-las em homens. Elsa associagao 6 feith tamb6m peso gi-
necologlsta Nelson Soucasaux, para quem o desqjo pda supressao da mens-
truagao syria a manifestagao de uma rejeigao psico16gica das mulheres a. sua
Ca .... inilid nde

A menstruagao, para eases m6dicos, 6 parte de um ciclo natural a mulher,
parte do que df a mulder sua feminilidade. Recuse-la equivale a recusar a
pr6pria natureza. E a natureza 6 aldo ben6Hico, com que nio se deve mexer. f
atrav6s da inversio dessa associagao da menstruagao ao dominio da natureza
que Elsimar Coutinho pretende justificar a sua supressao. Seu arguments
principal sustenta-se na afirmagao de que a menstruagao nio 6 um fen6meno
nafuraZ, e sim social, produto da cfufZfzagdo. Antes da orgcznfzafdo social, as
femeas viviam sob a constance influ6ncia da agro reprodutora dos machos, o

que impedia-nas de ter ciclos ferteis nio fecundados e, poitanto, de menstrual.'
Segundo Coutinho, a menstruagao 6 incompativel ao estado de nafurezcz, e ele
ata exemplos de situag6es em que mulheres menstruadas estariam destina-
das a morse, homo ao atravessar um rio chemo de piranhas ou ao aproxima
rem-se de um urso faminto.

A distingao entre seres humanos e primatas estaria, para Coutinho, na
passagem dense estado de nafzzreza para a cfufZizagdo, quando teria surgido a
oficializagao do casamento: parcz atender aos inferesses da socfedade, a Zfber-
dctde se3cua,L praticada na, vida setuctgem ja ndo ercl permUida. O ctcctsai,a,men

to obedecfa a regras .preestabeZecfdas.' O casamento ocorria muito redo e a
mulder, entao, entrava num ciclo de gravidez e amamentagao que a fazia
menstruar poucas vezes ao lingo da vida.

Se a menstruagao nio 6 natural, entio como fazer para vicar naturalmen-
te sem menstruar? Elsa foi uma das quest6es feitas a Coutinho, e em respos-

5

SOUCASAUX. Nelson. PfZuZas anffcancepcionais fomadas sem inferuengdo. 2000
http://wwW.
COUTINHO (1996)
No 'Vll Congresso Paulista de Obstetricia e Ginecologia, em que esteve presente de

batendo a questao f necessdHo menstrzzar?
COUTINHO (1996:28)
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ta a ela o autor incluiu, na edigao publicada nos Estados Unidos e Europa
pda oxHora t/nfuersffy Press e na nova edigao de seu livro em partugu6s, um
capitulo dizendo coma into 6 possivel. No entanto, as possibilidades limitam-
se a gravidez e lactagao -- nfo interessantes para as mulheres que buscam a
contracepgao - e a diminuigao brutal da massa gordurosa no organisms com
a prgtica intensiva de esportes -- invigvel para a maioria das mulheres. .Nb-
furaZ, neste cano, significa a ndo zzffZizafdo de fecnoZogfas hormonafs.

Essen exemplos revelam coma os conceitos nafzfraZ e arff/icfaZ estAo colo.

cados em um jogs ret6rico de oposig6es. A pr6pria menstruagao pode ser pen-
sada coma artificial, por exemplo, quando o sangramento ngo resulta do ciclo
menstrual normal da mulher e sim do uso de contraceptivos hormonais, coma
aponta Nelson Soucas&ux9 Esse artificialidade fifa mais evidente no faso

das novas tecnologias contraceptivas que nio simulam esse sangramento
menial

O que este principalmente em questao, quando se debate a supressao da
menstruagao sgo a fertilidade feminina, a necessidade da contracepgao, e a
possibilidade da contracepgao hormonal. E ao debater a contracepgao hormo-
nal, fda-se dos beneflcios e riscos das tecnologias e, de uma forma mais ge-
rd, da agro humana sobre o mundi.

A respeito disco, Sergio dos Passos Ramos, ginecologxsta diz o seguinte:
Mien,struar ou nd,o menstrual? Um dUado often,tat diz que a, &guct carre da
neon,tctn,hct para, o mar e que 6 possiuel mudar o sen.tide da, corrente do d,o,
m,as... ndo por quito tempo. B possiuel. evita,r que ct mather men,situ,e. Os m,e-

dicctmentas necessdios irh contra a TLaturezQ e, sempre qw se faz iao, }a um
prego Q pagan. (...) Uma coisa 6 oerdade: Today as oozes que o homed atterou,

a, naturezct ele pctgou um prego. Renta saber se cls m,utheres querem pctga7' este

Eliezer Berenstein, por sua vez, pensa essay tecnologlas coco tentativas
de controlar a natureza, personificada na mulher atrav6s de sua capacidade
reprodutora: ]Uedfcczgdes (Xormonais ou ndoJ affngfndo o obletfoo de ndo
menstrucLr sdo comemorctdcts com en,trash.smo. Enfim, buscct-se o admin,io da

prego

SOUCASAUX (2000)
RAMOS, Sergio dos Passos -- PoZ©mfca; ]Wensfruar ou ndo? 2001
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rctzd,o sabre ct natureza. E preci,so dobrar a natureza, aos p6s dos homers para
nostra,r que solos supehores aos reuses que n6s m,esmos criamos.

Um outro lado da questao da contracepgao, que tem fido bastante enfati-
zado neste debate, 6 o tata de que, com a ampla utilizagao de m6todos contra-
ceptivos, o n6mero de sangramentos menstruais ao longs da vida da mulher

aumentou significantemente. Para Elsimar Coutinho e v6rios outros m6dicos,
esse aumento 6 visto coma causa de doengas que nio eram tio freqiientes

'antigamente ''. Ao relacionar menstruagao a doenga, efetua-se uma inversio
na sua conofagdo .posftfua, caracterizando-a coma algo nocivo, ma166ico e in-
salubre. Assim, justifica-se com maid propriedade a sua supressao.

Esse arguments este implicito na fain do m6dico Jose Bento de Souza no
forum de discussao, quando ele diz que a mulher atual menstrua cerca de
450 vezes durante sua vida, enquanto nossas bisav6s menstruavam 1/3 disco.

Segundo ele, o organismo feminino n&o ficou indiferente a estas mudangas de
estilo de vida e comportamento e o qzze .presencfamos bode d um aumenfo de
atgumcts doenQas coma cancer de mcLma,, endometriose, miom,cts do atero,
an,emh., TPM. e outrcts.

Essay mudangas de estilo de vida sao chamadas, por alguns, de modernida-
de. Paulo C6zar Fernandes David, por exemplo, atribuio desqjo de ficar sem
menstruar muZher moderns, e defende a utilizagao das tecnologias que su

primem a menstruagao homo um avango da medicina e um direito da mulher.
Nem todos os ginecologistas, no entanto, se arriscam a afirmar com tanta

veem6ncia a positividade da supressao da menstruagao e a sua utilizagao homo
preventiva dessas doengas em questao. Soubhi Kahhale, professor associado e
livre docente da USP, apesar de nio ser contra a supressao da menstruagao em

alguns castes, resguarda-se de recomendg-la para pacientes que sentem se bem
menstruando e diz que em reZa€do d sazZde da muZher (..,) ou sqjia se .protege ou
n,6,o contra determinadas deen,acts coma CL en,dom,et7'bse ou album, lipo de cancer,

para taZ a/irmagdo.

BERENSTEIN (2001: 62-63)
SOUZA. Jose Bento de - PoZ8mfcar Menstrual ou ndo? 2001

hun:/awww .isabelvas conceal asfQa!:bdp!!!salsa::bliln
"' DAWD Pau]o C6zar Fernandes -- PoZ8mfca; ]Wensfruar ou ndo? 2001

awww.isabelvasconcellos.coin,bl1lpQ! miQ;!:!dn
KAliHALE, Soubhi -- PoZ8mica: .IWensfruar ozf ndo? 2001
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Para a16m do consult6rio m6dico, a questao da contracepggo 6 re-
apresentada no senso comum atrav6s da discussio sabre a supressao da
menstruagao (e aqui utilizo o sentido de re-presentagao dado por Daniel de
Copper, que incorpora uma dimensgo de agro social:') e, embora esse debate
nio se restrinja ao campo acad6mico da medicine (ginecologia), sio os gine-
cologistas que, de uma posigao socialmente caracterizada como de autorfda
de, falam sabre ela. Nestas re-apresentag6es entram em jogo nio somente
concepg6es sobre menstruagao, feminilidade e contracepgao, mas tamb6m as
interag6es sociais que tornam essay quest6es possiveis e socialmente valori-
zadas, protagonizadas por ginecologistas, representantes dos laborat6rios
farmac6uticos, comunicadores e mulheres (enquanto pacientes).

Em fun95.o do contexts em que essay interag6es sociais ocorrem, into 6, de
homo essay quest6es sgo re-apresentadas, dizer que a menstz'uagdo d socfaZ

tem um efeito diferente do que, por exemplo, quando fora enunciado por
Roussel no s6culo XVlll, como ata Fabfola Rohden na sua anflise sobre o
surgimento do campo brasileiro da ginecologta no s6culo XIX.:' Nas faIRs aqua
apresentadas, este argumento 6 usado para dizer que menstrual nio 6 neces-

s6rio; e maid, que a menstruagao pode ser suprimida por tecnologias contra-
ceptivas hormonais disponiveis no mercado. Por outro dado, enfatizar a mens-

truagao homo intrinseca a. natureza feminine coloca o uso dessas tecnologias
em d6vida

E importante perceber, em todo esse debate, que natureza e cultura nao
t6m significados fixes. Blas sao, coma sugere Carol MacCormack, palavras
poZfssamfcas, que desde o s6culo dezoito apresentam-se com significados am-
bfguos e contradit6rios. Por ipso, para a autora, a metffora da natureza nio
deve ser tomada coma verdade em nenhum sentido literal.:' Para Marylin
Strathem, a atribuigao de significados fixos a natureza ou a cultura deve-se a

hLtn:Avlvw:!stlbelvasconcellos.coin.for/uolemica.htm encase minha
DE COPPET, Daniel -- Comparison, a universal for anthropology. From 're-

presentation' to the comparison of hierarchies of values in: KUPER, Adam (ed.) -
ConceptuaZfzfng Society. London and New York, Routledge, 1992. p.71

apud ROHDEN, Fabiola -- C/}na c£8ncfa da diljerenfa: seko e g6nero na medlcfna da
muZher. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2001. p. 108

MacCORMACK, Carol and STRATHERN, Marylin (eds.) -- AXatzzre, Culture and
Gender". Cambridge, Cambridge University Press, 1980. p.9
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in.tenQdo ideot6gicct de produzir uma, dicotomia. (...) CL pal"tir de um cov6unto
de combfna£6es rfodos os slgnf#lcados qae natureza e cuZfura f m enz rzossa
cuZtura, ricoh em ambfg&fdade sem ntfca). '' A 16gica dense processo intencio-
nal seria a mesma que erin oposigdo h£er6rqtzicas a partir da diderenCa.

Dessa forma, Lorna-se necessfrio considerar natureza e culture e today as

variag6es que aqui se apresentaram coma cafego?"fas micah, conceitos que
devem ser relativizados e considerados coma construtos culturais constitui-
dos num processo hist6rico, e ainda em constituigao, com todas as suas infle-
x6es e (re)signinicag6es; assim como perceber quais hierarquias e oposig6es
sio construidas a partir desses conceitos e de que processo social essay oposi-

g6es estio falando.
Vgrios autores t6m, de alguma forma, se preocupado em demonstrar homo

a produgao de conhecimento -- principalmente do conhecimento sobre o Gordo
Hemfnfno - este fundamentada por pressupostos historicamente datados, por
mites construidos com inteng6es ideo16gicas especfficas e por relag6es de do-

minagao e subordinagao. gabe, entao, lembrar o que diz Joanna Overing ao
defender que o conhecfmenfo 'b'uro" Banca asta separado do conhecfmento
moral ou 'brdffco" ' , e procurar perceber, em memo is galas sabre a supressao
da menstruagao, coma algumas inteng6es operam com e a partir de determi-
nados conceitos.

Aproveitando-s6 da ambigtiidade desses conceitos e metaforas, os sujeitos
aqui apresentados enunciam o seu ueredfcto sobre a supressao da menstrua-
gao, associando menstruagao ora a feminilidade, fertilidade, maternidade e
natureza feminina, ora a modernidade, contracepgao, e doengas catameniais.
Perceber a configuragao desses conceitos nessas faIRs e a hierarquia que Ihes
6 atribuida 6, portanto, fundamental para entender as re-apresentag6es da
menstruagao e do corpo feminino.

Ache que a grande contribuigao da anflise antropo16gica para a discussio
em questao, a produgao do conhecimento cientffico e tecno16gico, 6, justamen
te, a relativizagao desses conceitos, 6 a demonstragao de coma des estio cir-

MacCORMIACK (1980:177)
MacCORMACK (1980:179)

" OVERING, Joanna (ed.) -- Reason and .IWoraZfZy. London and New York, Tavistock
Publications, 1985. p.17
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cunscritos a certas inteng6es ideo16gicas de deus enunciadores. Penso que
ipso 6 fundamental no atual contexto, em que milh6es de reais s5.o destinados
a proDetos homo o Genome -- cujos primeiros resultados ji. apontaram para a
impossibilidade de se compreender a complexidade humana apenas a partir
de mo16culas -- ao mesmo tempo em que dada vez menos proletos das ci6ncias
ditas humanas sio contemplados. Vejo a pesquisa em ci6ncias humanas coma
um espago fundamental para a produgao de um conhecimento que pretende
questionar, desenredar e, se possjvel, criticar os pressupostos e as relag6es
implicitas nas produg6es cienti$icas e tecno16gicas que estate, tamb6m, afinal,
falando do hzzmano.
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COMPLEXIDADE SOCIAL NO USO DOS
RECURSOS NATURAIS DO PNJ

ELIANA SANTOS JUNQUEIRA CREADO

O modelo legal de conservagao ambiental brasileiro pauta-se peso modelo
norte-americano, orientado pda nogao de natureza selvagem ("wilderness"),

segundo a qual determinadas areas naturais com atributos eco16gicos e/ou
ce'nicos sio escolhidas para constituir areas protegidas, onde n5.o deve ser
permitida a presenga humana. Um marco hist6rico-institucional do modelo
foia criagao do primeiro parque nacional, Yellowstone, criado no final do s6-
culo XIX. nos Estados Unidos. Posteriormente, este modelo expandiu-se para

o resto do mundo, chocando-se com realidades diversas, nas quaid, muitas
vezes, as g.read escolhidas para serem protegidas possuem habitantes. Assim,
em parses da Aft'ica, da Asia e da America Latina, principalmente a partir da
d6cada de 70, alguns grupos locais contrapuseram-se a implantagao dos es-
pagos de protegao integral que, comumente, foram institucionalizados por
meio de prfticas autoritarias, via a expuls5.o ou transfer6ncia dos deus gabi
tantes (Diegues 1999:10; ver tamb6m Diegues 1994; Jesus 1998)

No Brasil, o mecanismo legal maid recente que versa sobre o modelo de
conservagao, via areas naturais protegidas, 6 o SNUG (Sistema Nacional de
Unidades de Conservagao). O SNUG foi aprovado pda lei 9.985, de 18 de ju-
Iho de 2000. Tal legislagao diferencia doin tipos bfsicos de categorias de UCs
(Unidades de Conservagao): (i) areas de protegao integral - estag6es eco16-
gicas, reserva$ bio16gicas, parquet nacionais, monumentos naturais e refu-
gios de vida silvestre; e (ii) areas de uso sustentfvel -areas de protegao
ambiental. areas de relevante interesse eco16gico, florestas nacionais, reser-
vas de fauna, reserves de desenvolvimento sustentgvel e reservas particula-
res do patrim6nio natural (Brasil 2000). As 61timas, especialmente as reser-
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vas extrativistas, resultaram, dentre outros motivos, da mobilizagao social
local, homo os movimentos dos povos indigenas, dos seHngueiros e dos qui-
lombolas, e da influ6ncia de estudos que tentam comprovar a compatibilidade
da presenga humana e a conservagao, aliando-se a tats grupos locais e pro-
pondo a nogao de co-evolugao s6cio-ambiental (Diegues 1999:11).

Destaite, no cano dos parques nacionais, nio 6 permitido o uso direto dos re-
cursos, ou sqja, estio vedadas a Goleta de recursos naturais e/ou atividades que
resultem em dana ou destruigao ambiental. Estao, por conseguinte, maid volta-

dos para atividades de tipo recreativo, cientifico e educational (Brasil, 2000).
Autores como Diegues (1994; 1999) posicionam-se a favor da presenga do

que intitulam "populag6es tradicionais" nas UCs de uso restritivo. Na nossa
pesquisa, ao contrario, a categoria "populag6es tradicionais" 6 evitada coma
ponto de partida da anflise, passando a ser entendida coma um recurse politi-
co, surgido da interagao dos moradores de UCs com outros grupos socials, coma,
por exemplo, o pr6prio estado, ONGs nacionais e internacionais, entre outros.
Esta analise, no entanto, nio recusa a crjtica que autores coma Diegues (1994;
1999) fazem ao modelo de conservagao ambiental, baseado em "ilhas verdes", e

sequer desconsidera os direitos politicos destes grupos sociais locais.
Alguns dos motivos da recuse da utilizagao delta categoria deve-se ao rata

deli constituir uma categoria que homogeneiza e essencializa os grupos soci-
ais nell englobados; a16m de possuir uma carga excessivamente valorativa,
que acaba restringindo o debate em torno do uso dos recursos naturais a um
ator social especifico (Ferreira, 1999). Tenth-se, assim, seguir as advert6ncias
de Veena Das (1999) no sentido de que a comunidade, principalmente ao
emergir enquanto ator politico, pode reproduzir internamente uma 16gica
opressora em relagao aos individuos. Logo, cabe aos te6ricos a busca de uma
nova "teoria das comunidades", que estabelega um c6digo simb61ico capaz de
reconhecer a diversidade dentro da agro comunitgria ao inv6s de reforgar
categorias totalizadoras. Objetiva-se com etta postura evitar a tend6ncia de
se estudar tail grupos isoladamente, nio perdendo de vista que suas agnes
political sio inDuenciadas por contextos ngo restritos is interag6es travadas
no fmbito local (Das 1999; Ferreira ef. aZ. 2001; Schimink & Wood 1992).

De qualquer forma, no cano do Parque Nacional do Jaa, as relag6es sociais
cruciais para a compreensao dos conflitos e negociag6es sociais relatives aos
diferentes usos (diretos e indiretos) dos recursos naturais envolvem sobre-
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maneira a trf ade: instituig6es governamentais - instituig6es nio-

governamentais - moradores do PNJ; relag6es estas que precisam ser
contextualizadas em uma gama Haig ampla de relag6es sociais, que envol-
vem tantos outros atores, individuos e grupos, que podem ou nio estar em
interaggo face-a-face com um dos elementos delta triads. Por meir deste pro-
cedimento, busch-se fugir de uma anglise que veda os grupos socials em si
mesmos e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade interna destes mesmos

grupos.

Caracteristicas Gerais do PNJ: aspectos fisicos e s6cio-politicos

O PNJ situa-se a duzentos qui16metros a noroeste de Manaus, entre os
municipios de Barcelos e Novo Airfo. Foi criado pelo decreto federal 85.200,
em 24/09/80, abrangendo uma area de 2.272.000 ha, abarcando o divisor de
aguas entre os rios Negro e Solim6es (FVA/IBAMA:2-6 e 63)

O parque, apesar de ser uma UC de protegao integral, possui moradores
no seu interior. Parte considergvel reside is margens dos tr6s rios principais,
os rios Unini, Ja6 e Carabinani, e 6 formada por ex-seringueiros. A 6poca da

implementagao da UC, a populagao teve que enfrentar forte repressao do 6r-
gao ambiental do governs, o antigo IBDF(Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento Florestal); evento que foi concomitante a decad6ncia da produgao
gomffera. Hde, o 6rgao ambiental responsavel pda gestao do parque 6 o
IBAMA. Este 6rgao, desde o ano de 1993, possui um acordo de cooperagao
t6cnica-cientifica com a FVA, inaugurando uma das experi6ncias pioneiras de

co-gestao de UCs. Tal parceria 6 permeada por tens6es nos doin palos de suas
relag6es, tanto no palo FVA-moradores, quanto no p61o FVA-IBAMA (FVA
1998: FVA/IBAMA 1998; Jesus 1998).

A atuagao do IBAMA, atualmente, concentra-se nos rios Ja6 e Carabina-
ni. rios de menor concentragao populacional e de menor mobilizagao social
Concomitantemente, a populagao 6 mats numerosa e com um maior grau de

organizagao social no rio Unini, no qual a fiscalizagao do 6rgao ambiental 6
quase null e onde as atividades poljticas da FVA t6m fido maid presented
Constatou-se tal situagao na primeira viagem de campo, realizada no m6s de

agosto de 2002, mas os dados precisam kinda ser organizados e avaliados
para que considerag6es maid aprofundadas possum ser efetuadas
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Apesar da pesquisa estar em um moments inicial, somente com base no
plano de manejo do PNJ, identificou-se alguns dos numerosos gru
pos/individuos sociais que estio ligados a esta complexa drama de relag6es
sociais que se dio no contexto amaz6nico aqui considerado, a saber: (i) Fun-
dagao Vit6ria Amaz6nica (FVA); (ii) Instituto Nacional de Pesquisa Amaz6ni-
ca (INPA); (iii) Universidade do Amazonas (UA); (iv) Fundagao Nacional de

Sa6de (FNS); (v) Instituto de Protegao Ambiental do Amazonas (IPAAM); (vi)
Empresa Amazonense de Turismo (EMANTUR); (vii) Minist6rio P6blicol

(vin) Prefeituras Municipais de Novo Airio e Barcelos; (ix) Capitania dos

Portos; (x) Fundagao Osvaldo Cruz (FioCRUZ); (xi) IBAMA (Instituto Brasi-
leiro do Meir Ambiente e Recursos Naturais Renovgveis); (xii) Instituto do
Desenvolvimento; (xiii) Associagao de Ai'tesios de Novo Airao; (xiv) Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Novo Airao; (xv) liderangas religiosas do muni-
cipio de Novo Airao; (xvi) Olaria, em Novo Airao; (xvii) Ffbrica de Vassouras,
em Novo Airao; (xviii) AIFO (ONG atuante em Barcelos, na area da Sa6de)I
(xix) FUNAl; (xx) Sindicato de Trabalhadores Rurais de Barcelos; (xxi) Asso-

ciagao de Pescadores de Peixes Ornamentais de Barcelos; (xxii) liderangas
religiosas do municipio de Barcelos; (xxiii) Comunidade Seringalzinho; (xxiv)
Comunidade Tambor; (xxv) Comunidade Sio Jose do Aracu; (xxvi) Comuni
dade Vista Alegre; (xxvii) Comunidade Floresta; (xxviii) Comunidade Mana-
pana; (xxix) Comunidade Tapura; (xxx) Comunidade Democracia; (xxxi) Co
munidade Lags das Pedras; (xxxii) usufrios do PNJ; (xxxiii) "regat6es? (co-
merciantes que compram e revendem os recursos extrativistas) (FVA/IBAMIA
1998). Coma este contexts amaz6nico insere-se no contexts do movimento
ambientalista intemacional, este listagem tende a aumentar no decorrer da
pesquisa, visto que muitos individuos/grupos sociais atuam em diferentes
arenas s(5cio-political que, ainda, estio sends identi6lcadas pda pesquisadora
e peso grupo de trabalho no qual ela este inserida.

O rata da UC aqua considerada constituir uma experi6ncia de co-gestao
entre IBAMA e FVA, ou sda, entre um 6rgao governamental e uma organiza-
gao da sociedade civil, complexifica kinda mais a anflise a ser efetuada pda
pesquisa. As experi6ncias de co-gestao entre Estado e iNGs constituem um
elements institutional recente na sociedade brasileira e emergem homo uma
tend6ncia em ascens8o a partir dos ands 90. Neste casa, a nogao de "espago
p6blico" pode funcionar como base auxiliar para o estudo. Principalmente:

166 Cadernos de Graduagdo, Campinas, n' 3, 2003



Retag6es social no marque Naciona! do Ja& (PND

quando o estado associa tail parcerias com experi6ncias participativas, que
preencheriam as exig6ncias legais de envolvimento das populag6es locais
conforme previsto na legislagao constitucional e, maid especificamente no
casa das unidades de conservag5.o, no SNUG. A identificagao rapida das par-
cerias Estado-ONGs com participagao social 6 feita, no faso do PNJ, pelts
pr6prios participantes da experi6ncia de co-gestao e 6 uma identificagao ex-
tremamente problematica. homo recomendam estudos sobre o fema, genera-
lizag6es apressadas a respeito de trig "encontros" institucionais devem ser
evitadas, pois sio "encontros" para os quaid contribuem uma multiplicidade
de varigveis, que podem tornf-los desde uma mera prestagao de servigos a
um "encontro" realmente participativo (Dagnino 2002; Teixeira 2002).

O grande leque de adores e individuos/grupos sociais e os diferentes tipos
de interag6es sociais a serem considerados pda pesquisa 6 um desafio a ser
en6'entado nos pr6ximos dais anon e meir de trabalho, mas 6 um esforgo ne-
cessgrio para a compreensao de uma realidade que alguns autores chamam
de hipermodernidade (Das 1999), na qual se cruzam as influ6ncias de dife-
rentes tempos, espagos, discursos e modos de vida (Das 1999:4; Le8' 2000)

Glossfrio

FVA
OBAMA
vaveis
IBDF
ONG
PNJ
SNUG
uc

Fundagao Vit6ria Amaz6nica
Instituto Brasileiro do Meir Ambiente e Recursos Naturais Reno

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Organizagao Ngo-Governamental
Parque Nacional do JaQ
Sistema Nacional de Unidades de Conservagao
Unidade de Conservagao
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A CARICATURA DE UM JOGO CARICATURAL;
ALGUMAS PALAVRAS SOBRE O RPG

E O INDIVIDUALISMO

BERNARDO CURVELANO FREIRE '

A presente comunicagao 6 uma sintese manca, de um trabalho realizado

homo monografia de conclusio de curse. Seu objeto (o RPG), que at6 pouch
tempo atrfs imagined ser uma estrela solitgria (e ngo 6), foi pensado coco
privilegiado para abordar uma determinada problematica, a saber, da pratica
de pap6is sociais em contextos de interagao urbana refletida sob o prisma do
conceito de individualismo como ideologia

Dos elementos abordados, todos estavam ligados a dots campos da teoria
social: primeiro, o que diz respeito aos elementos de organizagao social. O
segundo, o que diz respeito aos sistemas simb61icos e suns variantes te6ricas
Ambas as quest6es, penso eu, sio indiscutivelmente ligadas. Levando em
conta o trabalho de Louis Dumont (O IndfufduaZfsmo: umcz .perspecffucz an
tropoZ(5gfca da usda moderns, 2000), percebeu-se ser de fundamental impor-
tfncia articular um conceito que operasse o caro e diffcil jogo das relag6es de
semelhanga e diferenga em um contexts delicado homo a organizagao social
em sociedades urbanizadas. lsto exatamente porque seria necessfria uma

nogao que apontasse para os elementos da ja data organizagao e, em igual
medida, judo o que dizia respeito a criaggo de pap6is (ding.mica ng.o s6 refe-

rente ao RPG, mas tamb6m condizente com a relaggo entre o 16dico e o quoti-
diano). O "individuo" como categoria englobante (individuo-no-mundi: Du-
mont, Id.ibid.) supria este necessidade e apontava, todavia, para uma outra.

' Trabalho baseado em monografia de conclusio do curse de bacharelado em Ci6ncias

Bacharel em Ci6ncias Socials pda UFSCar.
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lsto porque o conceito de Dumont aponta basicamente para o sentido
instituido --.....>. em instituigao

o que em termos maid precisos significa:

estruturado ---+ em estruturagao

Dumont aponta para a dinfmica das estruturas estruturadas e estrutu-
rantes. Mas levando em consideragao dais elementos da sociologia classics,
eu passeia perseguir em pesquisa de campo sobre o RPG alguns aspectos da
sociabilidade contemporanea que permitiram a ampliagao da leitura no que
diz respeito aos pap6is sociais, permitindo a elaboragao de uma leitura a res-
peito de estruturas em estruturagao. lsto significa apontar para o que age em
detrimento da estrutura (Levi-Strauss, 1997).

O RPG, para os maid desavisados, nio 6 um cults satanico, coma insistem
centos meios de comunicagao, como vez por outta 6 comentado na Rede Globe
de Televisio e, constantemente, na voz da lgreja Universal do Reins de Deus.

Mas a acusagao nio deixa de ser interessante em um certs panto de vista.
Tanto a Globo homo a lgreja Universal do Reino de Deus sao, de uma forma

ou de outra, patrulhas morais que divulgam a perspectiva cosmo16gica de um
segments social. Sega a do panto de vista religioso, sega a do panto de vista de
uma faixa consumidora. E Riga acontece no RPG que incomodam os maid mo
ralistas, geralmente os pris.de jogadores.

O RPG 6 um jogo no qual constroem-se personagens e improvisa-se, oral e
dramaturgicamente:, sua agate em um contexts narrativo, deja ele: um castelo
mal assombrado, um co16gio do suburbia de Nova lorque ou Sgo Paulo, ou
uma aventura na busca de um artefato magico destinado a salvar o mundi.
Jogs-se em grupos e, coma ocorre em qualquer jogs, o jogo possui suas regras
que, para centos efeitos, podem ser mudadas ou negligenciadas. A id6ia do
trabalho em questao reservava a pesquisa de campo a conviv6ncia e o jogar
RPG com grupos ja formados em Sio Carlos e Campinas (o que enredou ou
teas relag6es de jogs com S5.o Paulo, Joinville, Curitiba, Sio Jose dos Campos
e Sorocaba). E exatamente na presenga nos bastidores dos jogos 6 que eu
pude perceber situag6es importantes para o andamento do trabalho.

Neste cano somente em certas modalidades de jogs
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Coma qualquer jogs ou atividade 16dica (dtuais incluidos), existe o me-
mento de preparagao que pode demorar por memes, homo certos casamentos.
E o cano de uma da$ modalidades de jogar RPG chamada flue action, caracte-

rizada pele que chamei de jogo de agro dramatUrgica, por oposigao ao jogo de
mesa (agro verbal). Nestas duas formas de jogar, foi possivel identificar a
predominancia de tipos de jogadores especificos em dada uma delay, o que
signifier que existem formal de jogar que privilegiam centos jogadores.

Aos que conhecem alguma coisa a respeito de RPG, ja devem ter ouvido
falar do Va/npfrer fhe masqzzerade, jogo que constr6i um mundo sobrenatural
6igurado por vampiros, sends estes pensados homo filhos de Caim. Ou deja,
seu pr6prio langue. Entrar em detalhes a respeito dente universo para jogar

no presente momento (tal como regras e sutilezas do comportamento dos jo-
gadores em logo) serif impr6prio. Faso valet entio o objetivo de identificar os

elementos que coordenam a 16gica da cosmologia dos jogadores apresentando

parte do arcabougo simb61ico fundamental para a pratica do jogo. Portanto, a
cosmo-16gica situarg uma caricatura do jogs, apresentando somente os ele-
mentos essenciais para a presence comunicagao.

A figura de Caim pode ser abordada coma simbolo de revolta, coma figura
de mundanizagao da agate humana. Ou deja, da incursio do mito do indivi-
duo-no-mundo. Esta leitura pods ser referendada em autores tio diferentes
entre si coma o sio Albert Camus (1999) e Edmund Leach (1983), e sintoni
zada com os livros que constroem o ambiente de jogs em questao (principal-
mente o pooh o/'brad). Caim 6 uma figura de recusa da autoridade de juizo
proveniente de um ser superior, recusa este relacionada com o questiona.
ments acerca dos m6ritos dos crit6rios de Deus (leitura do Vampire). Em
Camus (Op.cit.), Caim 6 o elements que proporciona a cosmologia cristg a
negagao e a revolta no triunfo sobre o ressentimento, o que caracteriza a to.
mada de consci6ncia do mundi. Em Leach (1983) 6 o segundo passe para a
liga95o do ser humana com a terra, lembrando-nos que Adio cometeu o peca-
do original, um incesto do panto de vista estrutural. f o mita do self made
man. E 6 o typo de abordagem que uma ganja de jogadores replete em seu
comportamento 16dico

Aqueles mats sintonizados com este tipo de refer6ncia, os quaid batizei de
pragmiticos, atuam com maier facilidade em jogos de Zfue action. A especi.
ficidade do jogo de agro dramat6rgica pode se resumir em alguns pontos que
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definem a predominancia de um tipo de jogador na organizagao e din6mica
dos jogos. Pelo cato de nio se jogar o RPG em mesas, homo jogos de sale.o, o
Zfue action ababa por agremiar, dezenas de jogadores, deixando-os afastados

do fiscalizador das jogadas (narrador ou mestre de jogs), guiando o julgamen-
to dos momentos duvidosos, geralmente, para as mios daqueles que mellor
interpretam suas personagens do panto de vista dramat6rglco. Pensando a
t6nica do Varnpfre, por exemplo, que 6 um jogo politico, o maid dissimulado
trafega com maid facilidade e atinge com ments empecilhos deus objetivos'
Nitidamente, este tips de jogador elabora um background(uma biogra6a re-

sumida) para que os elementos para o improviso em jogs tenham maior sob.
dez. No Zine action ha o costume de se exigir this bac#grozzrzds por escrito

Este lipo de preocupagao rendeu um campo de dados inesperado: os matos
pessoais (de sie para si). As hist6rias das personagens construfdas pelts joga
dares pragmgticos cumprem, estruturalmente, os mesmos requisitos mito16gicos'

que o moto de Caim, guardadas as idiossincrasias hist6ricas. E exatamente a
leitura de um sistema de mundi pda perspective do revoltado, de um desviante

que conspira, por via de sua pr6pria exist6ncia, contra o status quo. E, pdas difi-
culdades patentes de hist6ricos detalhados, percebe-se o aspecto vulnerfvel das
personagens, caracteristica marcante dos anti-her6is, das personagens imorais

A caricature que propus toma sentido se porta diante do contraste com
outra forma de jogar: a da agate verbal no ambience do AducEnced .Z)ungeouns

and Dragons (AD&D), inspirado nos cengrios da vedete literfria do momen-
to. Tolkien. Ao falarmos do .A.D&.D, estamos nos referindo a um universo ins-

pirado em uma colagem de mitologias n6rdica, celts e outras formal de paga
nismo, assim homo do c(5digo de honda inscrita nas novelas de cavalaria e o
sistema estamental cristio medieval, que, se observado pda lente de Dumont
(2000), replete a id6ia da composigao do individuo-fora-do-mundo caracteHsti-
co de sistemas de organizagao holistica '. Em outras palavras, 6 o jogs com-

Lembrando aqui que o RPG nio 6 agonistico em principio, ja que nio 6 necess6rio
que no t6rmino hajj um vencedor e um perdedor em via de regra. Obviamente: a ten-
sio do embate entre projetos de personagens, para nio diner dos atritos entre jogado-
res. caracteriza os aspectos de dispute comuns a qualquer manifestagao IUdica
Reference a mitologia praticada por Claude Levi-Strauss (1963)
$abendo que, pda leitura do proprio Dumont, a16m da de outras figuras, coho Mau

lice de Gandillac, o homem holistico entra em arise exatamente no periodo da Idade
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posts por aspectos da moral e da virtude, onde ladr6es possuem c6digo de
honra. Nio a toa que os jogadores maid confort6veis em jogar neste lipo uni-
verse classifiquei como idealistas.

O proprio sistema de montagem do AD&D deixa ao encargo do acaso dos
dados (a iman6ncia renascentista, na qual o supremo decide a culpa em um
duelo) a atribuigao das caracteristicas fundamentais da personagem. lsto
para nio falar no sistema de composigao do comportamento moral das perso-
nagens. O sistema dicotomiza doin campos: o de respeito (ou nao) is leis, e o
do comportamento bom ou mal de acordo com aldo bastante parecido com o
c6digo cristgo popular. Ngo 6 preciso muito esforgo para reconhecer que o
segundo aspecto engloba sempre o primeiro, fazendo que o mito sqja o piste
ma, e nio que o moto seja um sistema'. E 6 nests 16gica que a tensio entre os
tipos de jogadores corresponde a um campo de disputa, detalhadamente
abordada em outra ocasiio '.

Nesta curta exposigao, 6 possivel isolar os dots elementos referentes a
questao das estruturas em estruturagao, ou dos sistemas simb61icos em cons-
tituigao, que servem coma contrapartida para a abordagem antropo16gica de
Dumont (2000), no que diz respeito ao individualismo. O primeiro aspecto
pode ser apontado no proprio Marcel Mauss. Em seu artigo ZI/}na Cafegorfa
do Espafto .Hzzmano... (1974), Mauss apresenta a id6ia, sugestiva, de que hg
um paralelismo clara entre individuo empirico e individuo juridico, promo
vendo, coma de praxe, uma contra-reificagao de categorias'. Ele deixa claro
que em determinadas sociedades (que Dumont chama de holistas), os pap6is
sociais assumidos sio significativos de uma ordem primeva estabelecida pda
16gica de parentesco, tal coma pode ser observado na tese de doutorado de

Claude Levi-Strauss. No meu trabalho, esta questao assumiu o caractere de
intergeracionalidade.

Contudo, a sociedade que conhecemos e vivenciamos como Ocidental, mo-
derna, capitalista, e/ou individualista, realiza o sujeito individual coma res-

M6dia. O recurso de Tolkien de acrescer $guras mito16gicas para a construgao da Ter-
ra Media sana elsa arise, do ponte de vista figurativo
No sentido de haver o esforgo de montar, em um determinado cenfrio, hist6rias den.

tro de outras hist6rias.
Minha monografia
Especialidade, alias, dos Annals SocfoZogique Francaise.
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ponsgvel por sua situagao representative perante o sistema social, desde o
advento das vfrias formulas de liberdade coma o cogito cartesiano, Romeu e

Julieta. o estabelecimento das artes homo atividade de criagao, o sujeito cog-
nitivo de Kant, a agro politica revoluciongria de Marx, a16m de in6meros ou-
tros monumentos. Estamos lidando, portanto, com uma organizagao que, aos

poucos, difunde-se em sua intrageraciona]idade. ]io individuo biogr6fico
homo englobador puja expressao mgxima ocorre na declaragao da inviolabili-
dade da pessoa fTsica

O segundo problema decorre da pratica organizational das sociedades in-
dividualistas, a saber, a burocracia, referendada homo problems crucial por
Weber. Luhmann. Habermas, Marcuse e outros maid. Os especialistas, cha-

mados por Weber de elite burocratica, configuram sistemas de sucessio de
pap6is de forma que o sujeito possa mudar de estatuto com o passat do tem-
po. Contudo, os crit6rios, a Fazio pda qual os sistemas sio configurados, sio
subdivuigados em relagg.o aos pap6is mesmos. Entendendo que parte signi6i-
cativa da atribuigao de significado aos pap6is flea ao encargo do instituciona-
lizando, torna-se patente a necessidade de abordar o ato de re6lguragao da
realidade no ato de posse (Strauss: 2000) das lacunas de significado que sio
marca dos sistemas burocrgticos

Contudo, o que podemos expressar por via do jogo de RPG 6 que a diregao
pda qual a posse ocorre, analisada nos conceitos de mites pessoais (matos
para jogar), 6 divergente no ambiente de uma mesma prgtica 16dica e signifi-
ca praticas diferentes diante do sistema social. Para tanto, basra lembrar que
para os jogadores idealistas, o mita 6 o sistema de jogo. Aliado ao rata de que

o jogo 6 jogado como juga, potencializando a esfera liminar que ha no ladico,
o idealists conforms sua situagao no campo do ressentimento, como lnUmeras

vezes foi possivel observar. Em contraposigao, o pragmatico, coma jogador,
faz o si-mesmo um proJeto de um outdo. A16m de construir narratives a res-
peito da personagem, sempre contextualizando no tema da revolta, este tipo
de jogador pensa o RPG homo jogo e aprimoramento. Ngo coma fuga

As trajet6rias de vida as quaid eu pude conviver refletem, em qualquer
sentido. a nitida malta de conexg.o entre os jogadores (todos enquadr6veis na

categoria 'ljuventude") e o sistema social, deja este sistema concernente a fa-
milia, ao sistema de trabalho, ao processo de amadurecimento caracterizado
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pda escolaridade, ou aos mecanismos de sociabilidade padre.o, como da pro-
dugao cultural de massa (mainstream, especificamente), relacionamentos

afetivos, etc... Para tanto, basta que se perceba que enquanto uma apropria-
gao do espago juridico individual caminha em diregao a uma recuse radical
embalada por um individuo-fora-do-mundo quixotesco, a outra apropriagao
aceita que o mundo 6 como 6, mas se recuse a se enxergar coma parte inte-
grada.

Nio podemos esquecer que estou falando de jovens, majoritariamente, fi-
Ihos de classe media que tem tempo e condig6es materials para dedicar-se a
um jogo demorado, custoso e que exige que hajj a nogao de tempo livre, nowa.o

etta que replete a situagao do trabalho e a preparagao do jovem para o mesmo
na sociedade brasileira urbana contemporanea. Refiro-me a um agudo para-
doxo dos sistemas de organizagao social referente a um desencaixe estrutural

entre instituigao, instituinte e institufdo, que torna o sistema vigente em alvo
de recusa dos diversos sujeitos, mas que se fazem, em certs medida. na con.
firmagao do mesmo sistema

Bibliografia

Camus, A. (1997). O .lliomem .ReooZtado. Sio Paulo: Editora Record

Dumont, L. (1985). .1ndfufduaZfsmo: uma perspectiva antropo16gica da ideolo-
gia moderna. Rio de Janeiro : Rocco.

Freire. B. C. (2002). Ojogar .Raze PZayfng Game (RPG9; uma anglise das for-
mal lidicas modemas na perspective do individualismo coma funda-
mento da identidade comum. Sio Carlos; UFSCar(monografia de con
clusio de curse)

Friedman, C. S. (1999). T%e Erc®es Fragments, Clarkstone: White Wolf
Game Studio

Leach, E. (1983). A Gdnese coho milo in Grandes Cientistas Socials, org. Ro-
berto DaMatta. Sio Paulo: Editora Atica

Levi-Strauss, C (1997). O Pensamenfo Seluagem. Campinas: Papirus Editora
(1963), SfrucfuraZ AnfhropoZogy. New York: Torch Books

Mauss, M. (1974), SocfoZogfa e .AntropoZogfa. Vol. I e 2, Sio Paulo, E.P.U.
mDUSP.

Strauss, A. (1999). A .Mdscara e o .EspeZho, Sio Paulo: EDUSP.

176 :adel"nos de Graduaf&o, Campinas, n' 3, 200



KEPnZSKNTA96ZS SOBRE A viOLENCiX
ENTRY ADOLESCENTES MORADORES

DO PAKQUE 0ZIEL, CAMPiNAS

PATRICIA CURL GnIENO

Introdugao

A pesquisa "Juventude e Vio16ncia", realizada entre adolescentes com
idades de 13 a 18 antes, moradores do Parque Oziel, bairro da periferia de
Campinas, tem homo objetivo apreender suns representag6es acerca da vio-
16ncia. Para tanto, partimos da necessgria problematizagao de parte conside-
r6vel das discuss6es realizadas atualmente no Brasil sobre a vio16ncia, em
que sio associadas, de forma natural e automatics, pobreza, juventude e cri-
minalidade.

A escolha do Parque Oziel, homo espago privilegiado para a realizagao da

pesquisa empirica, deu-se por este ser um exemplo emblematico, dentro da
cidade de Campinas, da forma coma o processo de estigmatizagao dos locais
habitados por "pobres" alimenta e sustenta elsa relagao determinista entre
pobreza e criminalidade, condenando, de antemaa, deus moradores. Surgida
em meadow de 1996, a ocupagao tem fido alvo de uma poderosa campanha,
realizada pda media local, de depreciagao de sua imagem. Em mat6rias e
reportagens sensacionalistas, o Parque Oziel 6 apresentado a. cidade de Cam-
pinas coma uma verdadeira terra sem leis, em que os assassinatos e outras
atitudes condenadas socialmente sio fatores corriqueiros no local.

Feith tal escolha, a realizagao dos trabalhos de campo no bairro tomou-se
possivel atrav6s do apoio obtido do Extemato Sio Joan, entidade salesiana da
lgreJa Cat61ica que possui no local uma unidade de assist6ncia a adolescentes
Durante o acompanhamento dos adolescentes atendidos por elsa entidade,

IFCH/UNICAMP. Orientadora: Profa. Dra. Emflia Pietrafesa de Godot.
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busquei apreender subs representag6es acerca da vio16ncia a partir da aborda-
gem de temas tail homo: suas relag6es familiares, subs experi6ncias de traba-

Iho, suas relag6es com a escola e, nos sous circulos de sociabilidade, as turmas.
Assim, a problematizagao da relagao entre pobreza, juventude e crimina.

lidade, assim coma a investigagao das condig6es em que os grupos juvenis
processam sua passagem para o mundo adulto foram possiveis, coma propos-
to por Jose Machado Paid, a partir da concentragao da atengao "aos ponfos de
oista manifestadas peias jcuens, enqucLntQ t6picos de 'pH irQ arden ' Q screw

consfderados, posferformenfe, reza andZfse social(5gfca". (1993: 85). lsso pesto,
procedeu-se durante a pesquisa a confrontagao dos dados colhidos junta a
bibliografia levantada e os dados obtidos nas situag6es de campo atrav6s do
acompanhamento e observagao de cerca de 30 adolescentes, em media 9 me-
ninas e 21 meninos atendidos pelo Externato Sio Jiao; do acompanhamento
e registro de conversas entre os adolescentes e a entrevistadora e dos adoles-

centes entre si; da observagao e registro de algumas das reunites de maes
ocorridas na entidade e, 6.nalmente, da realizagao de entrevistas semi
estruturadas, gravadas e posteriormente transcritas, com alguns adolescen-
tes, funcionfrias da instituigao e com o conjunto dos adolescentes.

Nio pretends aqui, apresentar resultados que, em decorr6ncia do estagio
em que se encontra a pesquisa, ainda nio s5.o conclusivos. Buscarei, ao con-
trfrio, expor aqui parte das discuss6es bibliogr6ficas em porno dos temas ./u-
uentzzde, Pobreza e CrfmfnaZfdade que auxiliaram e nortearam a elaboragao
das perguntas principals do trabalho empirico realizado.

Pobreza, juventude e criminalidade

A vio16ncia, entendida aqui coma fen6meno inerente &s relag6es sociais:
foi reduzida, atualmente, no Brasil, quake exclusivamente, a "verdade" de

que os crimes sio cometidos prioritariamente pdas classes menos privilegia-
das da sociedade. Elsa redugao, que, segundo Cecilia Coimbra (2001), em
estudo sobre o "moto das classes perigosas", pode ser entendida como resul.

A pesquisa, 'Juuentzzde e VZoZdncfa; represenfafdbs sabre a t;£oZ8ncfa entre acloZescen
fes moradores da .marque OzfeZ, Campfnas': teve initio em agosto de 2001 com financi
amento do Pibic/Sae e orientagao da Profa. Dra. Emilia Pietrafesa de Godoi. Em agos-
to de 2002 foi concedido pele programa Pibic/CNPq um ano de renovagao do prqjeto
inicia
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tante de um processo hist6rico de estigmatizagao das classes populates, ini-
cia-se com os debates que se travaram, no final do s6culo XIX e comego do
s6culo XX, em torno da constituigao de uma id6ia de Nagao moderna, que se
fundamentavam na associaggo da pobreza a "degradagao moral". Apesar de

terem predominado sobretudo nos anon 1920 e 1930, 6 possivel veri$icar que
a 16gica norteadora dessa associagao perpetuou-se ao bongo das d6cadas, ape-
nas ganhando, de acordo com o contexts social, politico e econ6mico em ques-

tao, uma roupagem diferente.
Assim, na d6cada de 1940, em decorr6ncia, sobretudo, das politicos tra-

balhistas de Get61io Vargas, a identidade dos individuos pertencentes is
classes ments privilegiadas da sociedade foi constru:ida atrav6s de sua con-
frontagao com a identidade de trabalhador. Criou-se, entao, atrav6s da trans
formagao da vadiagem, da desordem e da embriaguez em contraven96es pe '
nail, a distinggo entre os pobres "decentes", que possuiam carteira de traba-
Iho regularizada, e os pobres "perigosos", que estavam fora do mercado de
trabalho ou subempregados. Mats adiante, nas d6cadas de 1960 e 1970, os
alvos dos discursos sobre as "classes perigosas" passam a ser os migrantes,

sobretudo os que vieram da regiao nordeste para a regiao sudeste.
Finalmente, a partir da d6cada de 1980, a nova configuragao da vio16ncia

tem fido entendida, por alguns autores, coma resultado do proprio processo
de abertura politico que, ao se concretizar, coma afirma Teresa Caldeira
(2000: 56), "ndo Irozzice consfgo o respeffo pecos dfreffos, .Reza ./ustf€a e reza
oida hama,i,CL, mas, sim, excttamente os seRB opostos. (...) Na uerdctde, o un.i-
uerso do cH,me in,dice, o ccLr6.ter digun.tito dct dem,ocrctcia, brctsUeira de aaas

m,a,n,eiras: em primeiro \uga,r, porque o crescimento dcl uiot&n.cia, em si, deter.-
ora os direitos dos cidaddos; e, ewl segundo, pcrque ete oferece um campo no

quad as reagdes d ufoZ ncaa tornam-se ndo arenas ufoZenfas e desrespeftadoras
dos direkos, mas Qjuda, a, deteriorcLr o espaQO pllbtico, a, segregcLr grupos e de
sestabitizar o este,do de direitos:

A partir dessa mesma d6cada, verificamos a construgao e o fortalecimento
continuo da relagao entre juventude, pobreza e criminalidade. Esse renovado

processo de estigmatizagao sustenta-se, tanto pda preocupagao que a condi-
gao juvenil gerd na populagao adulta, quanto pda crenga, nio ments impor
tante, de que a criminalidade seria o reflexo natural da situagao de pobreza
em que se encontra grande parte da juventude brasileira.

Cadernos de Graduafao, Campinas, n' 3, 2003 179



Paaicia Curt Gimeno

Por um lada, encontramos a convicgao, por parte do universo adulto, de
que a rage de transigao que caracteriza a juventude 6 marcada por uma s6rie
de crises que $e dirigem, sobretudo, a$ figuras de autoridade da sociedade e
que, coma lembra Helena Abrams (1994:14), "cazregczm a .possfbfZfdade de
rupture do processo de integraQdo do jouem a arden, da. tran,smi,ss&,o da, he-

ranQct cul,tubal ou mesmo da, pr6pria arden social!. E € estct mesmcl cn.se, plan-

tcLda no centro da, condkao juoen,U, que col,acct a, juuentude coho um probtema,
da, socieda,de modern,a

No Brasil, a partir dos anos 80, em decorr6ncia da constatagg.o da interHe.
r6ncia do contexto social na elaboragao das manifestag6es juvenis, a sociolo-
gla passe a considerar os jovens dos setores populates coma sujeitos de estu-
do. Entre outras coisas, elsa inclusio se deu pda consideragao de fatores tais
coma a crescente participagao dos jovens provenientes das camadas menos
privilegiadas da sociedade no mercado de trabalho, o aumento, ainda que
precgrio, da escolaridade e, ainda, o aumento da importancia dos meios de
comunicagao de massa. (Abrams, 1994)

A partir dessa mesma 6poca, a vio16ncia paisa a ser entendida, por parte
sociologia, homo resultado da desesperanga e da situagao de mis6ria em que
se encontra grande parte dos jovens brasileiros. As tentativas de explicagao
para a significativa participagao destes jovens nas estatisticas da criminali-
dade:, sugerem que a revolta surgida com o aumento da exclusio social, mar-
cada peso desemprego, pelts salfrios insuficientes, pda inefici6ncia do siste-

ma educational, pda desestruturagao familiar e pda malta de perspectiva:
levariam os jovens a optar quake que naturalmente pda criminalidade. A

Ao analisar o impacts das estatisticas na construgao de uma imagem negativa dos
pobres, Alba Zaluar afirma que a visio da criminalidade, sempre controlada e exerci-
da por estes indivilduos, 6 fruto da manipulagao da imagem do "trabalhador pobre:
que passa a ser confundida com a do "bandido", e amboy, indistintamente. sio vistas
coma potencialmente perigosos. Para a autora, "do panto de ufsta meramente esfaffsff-
}o, esse afirmctgao tem, o senn,do de uma profecia auto-cumpada, por sel'em objeto de
;uspeita sistemdticct, seTldo presos para aoeriguaQdo peta simptes fate de estarem pe
-ctmbulando Fetus Teas. Dense nrlpodo, os trabalhadores pobres, mesmo quando fazed o
:sforQO de mantel a identidade de trabathador n.o desemprego ou con7L ba.ixos satd7'ios e
gan,hos, ctcabam sends autuados por pequenos detitos. f esse o truque d& super-
represenfagdo dos pobres nas esfatfsffcas iZegafs ozz criminosas." (Zaluar, 1994: 60)
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Reoresentag6es sabre a viola

vio16ncia seria, neste sentido, o resultado final e, o maid natural, de um pro
cesso de degradagao social gerador de desesperanga e revolts

Elsa relagg.o, entre pobreza, juventude e criminalidade que, at6 os anon 80

6 apenas esbogada, sera, a partir da d6cada de 1990, potencializada e elevada
a categoria de "verdade quase absoluta", atrav6s da atribuigao de novak ca-
racteristicas a juventude, sobretudo pobre, tail coma o individualismo, o he-
donismo, o pragmatismo e, sobretudo, a pr6pria vio16ncia

No entanto, acredito que, tanto as formas de manifestag6es da juventude,
homo as percepg6es que originam dais atribuig6es derivam de caracterjsticas
presences em nossa pr6pria sociedade. Ou sda, nossa hip6tese 6 a de que os
jovens, ao processarem a sua insergao na dinimica social, o fazem a partir de
elementos encontrados na pr6pria realidade social. Com ipso, ao se caracteri
zar a juventude atual coma individualista, hedonista, pragmftica e violenta,
o que se faz, de certa forma, 6 atribuir, a um grupo social especifico, caracte-
risticas que perpassam nossa pr6pria dinfmica social coma um todd. Assim,
coma bem afirma Thiago C. Matheus (2002:98), como conseqti6ncia de "tina

sifuagdo an8maZa, da HnZ ncaa das insfifuigdes de soclaZfzagdo, da pro/baja
cis&,o en,tre i,ntegrados e excluidos, de uma, cutturct que estim,uta. o hedonismo e
!eua, a, um uctremo indium,dualismo, os ljouens ctparecem cano ollti,mcLS e promo-

tores cZe uma dfssoZugdo socfaZ
Contudo, vale lembrar que, com elsa breve apresentagao, nio se pretendo

negar a exist6ncia da relagao entre condigao juvenil, pobreza e criminalidade
A pretensao 6, ao contra.rio, mostrar coma, ao longo de no$sa hist6ria, elsa

relaga.o foi transformada em argo automftico e determinista. Assim, na ten-
tative de problematiza-la, buscamos responder a quest6es concernentes, por
exemplo, a relagao dos adolescentes com a escola; suas experi6ncias e expel
tativas pronissionais; suas relag6es com a familia; suas formas de sociabilida
de em espagos como a escola, o bairro, o Externato Sio Jiao, em deus memen-
tos de lazer e; finalmente, suas percepg6es acerca da vio16ncia presence em
seu bain'o de resid6ncia. Com essen pontos norteadores, tento responder a

Ou sda, se a, sociedade pro8eta o retrato de seas colrt$itos nos.joueus, estes por such uez
se friend/team com as quesfdes que dizem respeffo aos lagos socials e se coZocam de ma
keira affoa Ponte a esfas qzzest6es, .procu7"ando resposfas e posicionamenfo". (Matheus,
2002: 104)
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perguntas coma: De que modo os adolescentes lidam com a constatagao --
quando ela existe - de que, via de regra, a escola nio os prepare adequada-
mente para um mercado de trabalho coda vez maid competitivo e, por ipso
mesmo, excludente, e que, portanto, um bom rendimento escolar nio repre-
sents, necessariamente, qualquer garantia de melhores colocag6es profissio-
nais ou de ascensio social?; De que forma os relacionamentos familiares, ou,
a propalada "desestrutura familiar", influenciam suas praticas de sociabili-
dade e em suas construg6es de pr(8etos para o futuro?; De que modo as possi-
bilidades, ou impossibilidades de trabalho influenciam a constituigao de deus
valores e pianos, tanto presented, quando para o futuro?homo a vio16ncia,

presence em seu local de moradia, interfere tanto em seu cotidiano, quanto
na formagao de seus valores e proletos?

Apesar de ngo possuir, kinda, respostas conclusivas para essas perguntas,
o desenvolvimento da pesquisa de campo tem-nos mostrado a validade da
problematizagao proposta entre a relagg.o juventude, pobreza e criminalidade.
Foi possivel constatar que a vio16ncia, apesar de rotinizada em seu local de
moradia, nio 6 vivenciada coma um problems banalizado e 6 motivo de in-
dignagao entre des. As situag6es de campo t6m apontado, ainda, para o fate
de que as representag6es que eases jovens constroem acerca da vio16ncia t6m

coma refer6ncia maier suas experi6ncias com esferas que ultrapassam o uni-
verse do bairro e sao, a16m disso, muito maid complexas que a adesio ao
mundo da criminalidade, como resposta a situagao de marginalidade em que
se encontram
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LOS "PIBES CHORROS".
EL NACIMIENTO DE UNA SUBCULTURA
JUVENIL DELICTIVA EN ARGENTINA

SERGIO E. TONKONOFF '

[N'TR{) - "P07que nosotros ta, mavoria. de tots feces: retojes, cctmpercts, Olo.

?cro despu€s lo empeRctmos. Lets cadenas, todd eso, tas empehcLmos de roque
Jn,a, uez tenila, un, retoj, !oco! ... u Roteac. Ese retoj se to sctquf a url chau6n de

Irc6e[cctrct engrcLoatcLdo]. Un retoj togo de oro, espectacutar!... Mle !o agarr6 1.a
\vita de Jauie7' y : pcL!, pal , me lo rompi6 togo. Me qued6 dormido, re
)orrach,o. Y al. otto dia ul que estaba con, el, reta]: pa! pctt, [gotpean,do e! suela]
30n, et reid de oro

Acaso este relate pueda oHiciar homo prueba de la pretendida
irracionalidad de los Pipes ChorrosIJovens Bandidos]. ZQui6n en sus cabales
descuidaria un reloj de oro?. Y mas: .iqui6n lo hana despu6s de haber
arriesgado la libertad o la vida para obtenerlo?. Frente a este el sentido
comin, bien-pensante y bien-habiente, reaccionarf encadenando rgpida y
oscuramente elementos que, entiende, proceden de la oscuridad: el delito. el
alcohol (o la droga) y, .!porque no?, el suefio.

Dandy un paso muy corte, este catalogo de monstruosidades emparqadas
podra incluir, ademas, juventud y pobreza por lo que ambas tienen de
desmesurado. De modo que, calibrado con el metro de una raz6n utilitaria y

La palabra "Pibe" es usada coloquialmente para desiganar a un joven o a un nifio. La
palabra "Chorro" pertenece al lunfardo ["gtria" de Buenos Aires], significa ladr6n. Ya
antes de interpelar exitosamente el panics moral de los argentinos, los Pibes Chorros
contaban con un tips de mlisica que los caracterizaba: la "cumbia villera" [favelada]
con grupos como Flop de Piedra, Yerba Male o Los Pibes Chorros. Tambi6n poseian un
estilo de vestimenta caracteristico y un argot propio. Lo que aqua se presenta es
products de una investigaci6n realizada para el CONICET de Argentina.IFCr]/UNICAMP.'
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moralizante, el confbso episodic encuentra explicaci6n: j6venes delincuentes,
provenientes de las sombras de la ciudad y de las tinieblas de su propia (in)

bB I i:T i :iH
no conocen la medida o, en todo cano, debe faber la mfs dura de las penal.

Coma se ve, si el bien y el mal vuelven a ser los dobles respectivos de la
raz6n y la sin raz6n, y si la raz6n queda del lada de la sociedad de los
consumidores legitimos, entonces, todos los elementos puestos en escena por
el relate de un joven-lobe vuelven a ocupar su juste lugar. Situaciones,
objetos y sujetos pueden clasificarse f acilmente begun conocidas polaridades
nosotros v elias, sensatos e insensatos, desprotegidos y peligrosos

S61o queda el reloJ complicando este despliegue lisa. Y este por que,
bien

to, un relo] de oro es, tambi6n 61, bastante irracional. Aunque la moral
este de su parte. . .

Es un relo], sin dudas, "espectacular". Las fuerzas que moldearon sus
materiales lo quer(an definitivo: Labia fido hecht para duran siempre. Y para
establecer una distancia tan visible homo permanente. Un reloj "todo" de oro:
notoriamente excesivo respecto de su modesto valor de uso. Claro que es
precisamente alla, en lo evidentemente superfluo de su constituci6n, donde
manifiesta el status de su portador. Por eso es un modelo. Un arquetipo al
cud deben referirse todos los ejemplares de su especie. No tanto por su
pei$ecci6n mec6nica coma por su capacidad de exhibit una diferencia.

Nuestros j6venes, por su parte, no pueden apropiarse de 61 sin someterlo a un

tratamiento previo. Presto que se grata de un ob6eto demasiado connotado por su

pmcedencia ha de ser prowsado, transngurado. Perderlo o destruirlo es, despu6s
de todd ma forma de consumirlo; de acercarlo a la configuraci6n cu]tura] que lo ha

capturado. Tambi6n pueden vendetta. Y es etta altemativa(destrucci6n o vents
para m nuevo consume) la que permite du cuenta de las Ihleas de fuerza que se
anudan en el espacio cultural constituido por los "Pubes Chorros".

UNO - En general los ladrones profesionales y adultos, los "chorros",
omo propia la imposibilidad de softener un trabajo licito.

Continuidad y monotonic son las propiedades que encuentran coma
caracter(sticks, e intolerables, de cualquier faena legal. Otro rasgo tipico en
ellos parece ser una aguda incapacidad de representarse un futuro personal
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Rasgo que se ve acompafiado de una forme renuencia a hablar sobre el tema.

Ambos trazos nos conducen al centro de la (sub)cultura en la que este "typo
delincuente" cobra sentido.

Digamos, pues, que el ladr6n profesional trabaja profesionalmente. Y que
su tarea consiste en apropiarse del trabajo de los demos. Mfs cerca del
cazador que del labriego, del guerrero que del industrial, la naturaleza de su
actividad es predadora: el ladr6n cosecha donde no ha sembrado. Haci6ndose

de un golpe con lo que otros obtuvieron a travis de un esfuerzo sostenido, y
dilapidando lo abruptamente conseguido de manera igualmente abrupta, la
experiencia delictiva se halle del lado del consumo, no del de la producci6n
Su cifra no es la acumulaci6n sino el gasto.

Perk a los ojos del ladr6n el trabajo no s61o es tedioso, ajeno a la tensi6n
exaltada de su actividad rapaz y belicosa: tambi6n es indigno. Su bochorno
consiste en ser signo de debilidad. Quien es d6bil debe servir a otros, debe
producir riquezas sin consumirlas, debe utilizar el tiempo presente en favor
del porvenir. Quiet es d6bil debi trabajar. Fuerte es aquel el capaz de
manifestar agresivamente su vigor a travis de hazahas. De arriesgarlo todd
en una goin jugada. Y de ganar. Fortaleza y astucia, prepotencia y Q'aude,
son los vehiculos de su proeza. Por eso es el honorable. EI digno de respeto
Cada victoria cubre pubs al campe6n con el mana que habitaba en su
oponente rendido. Por eso coda 6xito lo hale mfs fuerte, y la mayor fortaleza
le provee nuevos 6xitos. Por eso su disposici6n al exceso y una orgullosa
.indiferencia por el mariana

Sucede que el mundi del delito es, para decirlo con las precisas palabras
de un ladr6n profesional, "ya bondi". Una existencia n6made y clandestina,
donde las intensidades en juego obligan a "subirse a cualquier bondi". O. mas

bien, al bondi del ahora absolute. Un mundi en el que coda acci6n se agota
en si misma: arena a todd trascendencia brilla con el fulgor de lo inmediato, y
por ese pismo fulgor es devorada. De olli que el botidde un formidable golpe
mas que "capitalizarlo", dqjfndolo de este dado de la ley y del trabajo, lo
reenvie al centro mismo del gusto, donde lo ganado se perderf
irremediablemente. De alla la imposibilidad de justificar utilitariamente la
propia conducts. Y la ausencia de palabras para nombrar el porvenir.

DOS - Junto con la posibilidad de emular el gasto delictivo con un 6nfasis
que recuerda a la fe de los conversos, existe la altemativa de que el objeto
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robado por los Pibes Chorros sea vendido, "empehado de toque". En este casa,
la traducci6n a valor de cambio es el paso previo a un gasto de otra indore

Nadie piensa aqua en acumular dinero. S61o en consumirlo rapidamente. Peta
no es este un proceder carente de sentido, homo no lo eran la destrucci6n o el
derroche. No se trata de la manifestaci6n de un deseo desatado que, products
de un hueco en la socializaci6n o de una malformaci6n psico16gica, se
descargaria, sin mediaciones, sobre cualquier objeto o sujeto. Antes bien, la
satisfacci6n que el consumidor, cualquier consumidor, obtiene en el consumo
:desatado" es la del deber cumplido. Y este porque nos encontramos 6'ante a

un mandate social que no puede ser impunemente desoido. Claro que la
recompenza es alta: el juego del consumo no s61o hale surgir un mundi de
valores coercitivos, tambi6n permite integrarse a 61 con la alegria que
comunica la pertenencia a una comunidad poderosa.

De este modo, la rope, la m6sica, los sitios hecuentados, producidos o
capturados por la 16gica impenitente del mercado, configuran signos y
rituales de un tips hegem6nico de identidad juvenil. Un ser joven a la medida
de nuestro ethos epocal: a la saz6n apatico, acritico, despolitizado,
individualista y bello. Es posible que frente a este figura todd lo que jaya
sean desviaciones. Pero, por lo mismo, su presencia normative puede
establecer gradaciones, operar modulaciones, trazar limited y producer
exclusiones. Integral, diferenciar y expulsar son los trabajos simultfneos de
lo joven hegem6nico". La pobreza constituye, entonces, su 61tima frontera

Tradicionalmente signados por una fugaz transici6n de la nihez al
trabajo, los j6venes de los sectores populates nunca fueron muy j6venes. En
ausencia de una prolongada moratoria, el paso a la madurez (trabajo y
familia propia) se realizaba aqua con cierta celeridad. Ahora, fuera o en los
m6rgenes del mercado laboral y del sistema de educaci6n formal, muchos de
los miembros bio16gicamente j6venes de los sectores populares urbanos, no
tienen mgs remedio que serlo tambi6n socialmente. Sin otto lugar que el del
ocio forzado, deben pugnar por construir una identidad a trav6z de elementos
pasibles de signi6tcarlos positivamente.

De modo que si, coma regularmente sucede, los objetos suntuarios robados
no son vestidos ni destruidos sino cambiados por diners y este por objetos
mfs directamente significantes, es porque los Pibes Chorros son,
ciertamente, mg,s pibes que chorros. Procuraran, pues, un consumo capaz de
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las mismas funciones simb61icas de aquellos pero en un contexto diverso.
Entonces, estos objetos sera,n trabajados e incorporados a un c6digo legible
por el propio entorno. EI derroche orgifstico del guerrero cederg frente a un
gasto que transfigure el material initial en signos de lo joven. Y el relQj
robado y empefiado se transformarf en zapatillas

TREE -- Es sabido que el futbol ocupa un lugar principal entre las
actividades de los j6venes varones populares y urbanos. Y que, coda barrio
dispone de un espacio para su practica ritual

Por su disposici6n el futbol precisa de la fuerza fisica regu]ada y de ]a
habilidad de sus jugadores. Y agrega a este tension entre fuerza y mafia, otra
polaridad: la que existe entre el respeto de las reglas y su transgresi6n velada.
Asi potencia y picardila, honestidad y trampa, se combinan en el marco del
en6'entamiento reglado con un equipo adversario, constituyendo un Qjecicio
privilegiado para la autoafirmacion peri6dica de coda uno de los j6venes en
cuesti6n. Y, por lo pismo, para la construcci6n social de su masculinidad.

Con la retirada de la escuela y el trabajo la esquina y la "canchita '
[campinho] aparecen aqua como gmbitos centrales de identificaci6n. .Ambitos
cuya 16gica no es enteramente asimilable a la de una instituci6n "societal". La
estructura social(5gica de estos espacios puede describe'se, mgs bien. como
sociabilidad. AI dear de Simmel: una "fonda 16dica de la asociaci6n". "una
relaci6n que no es nada sino relaci6n". Territorios de la conversaci6n incondu-

cente y el estarjuntos porque si. Donde el intercambio, el contacto y el habla son
fines y no medios. Donde la sociedad s61o este presente coma fantasma.

En amboy espacios, el recurso a la fuerza fisica posee un valor de primer
arden. No porque encarnen la dystopia de la violencia marginal sofiada desde
el centro. Simplemente porque un modo traditional de autodefinici(5n entre. v
al interior, de los grupos de varones adolescentes (pobres y no pobres) es el
que tiene lugar a travis de los golpes de pufio en la esquina y la
manifestaci6n de potencia en la cancha

Digamos por otra parte que, asi como coda barrio popular posee un
potrero", cada centro comercial, cercano a estes barrios, posee una

relativamente importante "casa de deported". Allil los articulos deportivos son
ofrecidos en numerosas cuotas a un elevado precio. Sefialamos este porque si
es del todo evidence que el futbol es una actividad relevante y significativa
para los j6venes pobres, quiza no lo sea tanto que la ropa deportiva es su luyo
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Se trata de atuendos vistosos que no siempre se confonnan con los colored

del equipo de preferencia de su portador. Acaso alguno de elias pueaa IHVQCar

la co'lu r ad que brenda este typo de vestido coco pretexts para su uso. Con
eso tal vez intente una justificaci6n f'ence a la "moral de de la utilidad" que
sohn caracterizar a sus padres trabajadores. La dave, sin embargo, parece
estar en otro ladd. La ropa deportiva es cara y no serve para.trabajar. En
realidad, en los barrios pobres, tampoco se usa para practical alban deporte. AI
futbol se juega con prendas ya gastadas, reservindose el brillo de la tele
sint6tica para significar, sin reservas, lo que verdaderamente representa: ohio
u'""Es cierto que el deporte, en tanto que opuesto al trabajo, puede pensarse
tambi6n coho ocio. Peso constituye todavja un espacio signado por el esflJerzo y

futbol es, despu6s de dodo, un traditional media de control social'.
quando vuelven del trabajo o de la escuela, cuando galen de sus casas en

direcci6nl la esquina, antes o despu6s del futbol, los j6venes populates lumen
sus melores atuendos deportivos. A veces van a bailar con ellos los fines de
semana. Los Pibes Chorros los usan todd el dia, todos los dias.

FINAL - La ropa deportiva que caracteriza a los Pibes Chorros es las mfs
costosa. Pero ta] vez lo importance no sea que vistan caro sino que lo hagan con

estilo. Pantalones largos y camperas holgadas, se combinan aqua con una gorrita
de visera sabre la dente. Es probable que la pieza central del conjunto sea el
calzado. Zapatillas confeccionadas por companias transnacionales con matenales

resistentes y aparatosos. De gruesas suelas de goma filigranada, homo una rueda

condones desatados. Sobrecargadas de ribetes de calores fbertes, siempre limpias

y cuidadas, los Pibes Chorros las llaman ']]antas"]rodas]
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Zapatillas muy carbs y muy vistosas paseandose, con los cordoned
desatados, por barrios que supieron ser obreros. Ostentando. como las u+as

de los mandarines, un profundo desprecio por toda labor fisica productiva
Materializando un gasto que no puede ser recuperado ni siquiera por una
utilidad deportiva. Su agltaci6n se recorta sobre el fonda quieto y deprimido
de j6venes pobres y pasivos, y hack del ocio forzado un valor positive

Son zapatillas para "salim de casio". Peri6dicamente, dos o ties j6venes
dejan la esquina que les pertenece en direcci6n a otros barrios: "vamos a
ganar '', dicen. Lo que ellis mismos denominan "meter caf5o", consiste en

intentar hacerse, a mano armada, del dinero y los bienes de otras personas
Para Clio se trata de disponer un campo de acci6n y recorrerlo en busca de
potenciales presas. Se debe conseguir neutralizarlas, hacerse con el bonn de

sus pertenencias, sortear los obst6culos que puedan presentarse, y salir ileso.
Solamente asi se habrf ganado

Es que los Pibes Chorros son pobres deslocalizados. Solos o "en banda
6'ente a la sortilegio abismante del mercado estaban condenados a no ser. a
permanecer trac el umbral de visibilidad de la ciudad del consumo. La 16gica de
la polarizaci6n social vigente habia querido que deseen en paz y luego mueran
en silencio. Ante la imposibilidad de cumplir acabadamente con tan singular
mandate, ellos "galen de casio". Es dear, recusan el lugar que se les labia
asignado y acometen hacia un centro que les este fisica y simb61icamente
negado. De alla vuelveh com algunos objetos y muchas histories. Tambi6n traen

el reconocimiento del que carecian. Un reconocimiento mayor al que james
imaginaron; la inseguridad "onto16gica" de una Argentina de alto riesgo lleva
ahora su nombre. Aptos para concentrar todos los temores y today las miserias

de una sociedad que se siente desintegrar, una cruzada estatal y mass
mediftica los convirti6 en un "enemigo convenience". S61o el miedo
generalizado al desempleo es capaz opacar su resplandor

Peso su orgullo no terming alla. No saID se han arriesgado a ]a cfrce] o a ]a

muerte que avidamente se les desea. Han puerto en juego, ademas, su
vinculo con las redes familiares y vecinales que los sostienen, y que tienden a
participar del pgnico moral que los condena. Todavia entonces. quando la
mgs encrespada ola de recelo, exclusion y violencia punitiva se eleva dente a
ellos coma un destino, los Pibes Chorros la toman a contrapelo y, mieitras
pueden, barrenan [verruma]
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La suya es una estrategia centrifuge. Han "salido". Han arriesgado su
seguridad y la de otros ganandose con ella uma identidad social definida,
negativamente privilegiada. Es dear, socialmente relevante. Luego han vuelto
al barrio a cantar su gesta y a enrrostrar con anogancia su aristocracia espaera.

Y todd para ser j6venes como hay que serlo. Para trier o comprar
zapatillas. Zapatillas espectaculares como un relay de oro. Producidas por la
industria globalizada para consumidores legitimos, ya oran kitch. Ahora en
sus pies son monstruosas: el resultado de la mixtura de dos reinos. Tree, en
realidad. Han devenido "llantas": un estandarte tejido con retazos de glorias
delictivas, lujos populares y brillos hegem6nicos. Simbolo de uma nueva
subculture juvenil, nacida en conecci6n con el n6cleo central de la cultura
dominante en Argentina. Culture que es, tambi6n ella, la del gusto
espectacular e improductivo.
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SOBRE A INSERQAO DA MAQONARIA NA
SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMP0]3ANEA:

ASPECTOS SOCiOL6GiCOS:

ANA PAULA BELON LIMA

1. Apresentagao

1.1 1ntroduglio a proposta do projeto

O temp da presente investigagao 6 a insergao da magonaria nas sociedades
contemporaneas. A anflise dessa insergao partir6 do ponto de vista da constan

te interagao, atrav6s de diferentes coordenadas, do campo social mag6nico com
outros, enfocando, sobretudo, as lutas simb61icas desenvolvidas num universe

social major, multidimensional, into 6, a sociedade brasileira, a partir de uma
pesquisa intensiva num municipio do estado de Sio Paulo, Porto Feliz.

A pesquisa contemplar6, para tanto, a interpelagao armada entre mago-
naria (simultaneamente, local, nacional e internacionalizada) e a sociedade

na qual se situa, por meld dos discursos e atuag6es desses doin campos sociais
envolvidos. A proposta da pesquisa 6, dessa forma, realizar uma sociologia da
magonaria contemporanea, entendendo as relag6es estabelecidas entre este
instituigao e as diversas inst&ncias sociais, no pedodo compreendido entre
1983 at6 o presente memento

1.2 Breve exposigao da estruturagao da sociedade mag6nica

Para muitos, a magonaria 6 uma sociedade semi-secreta que se expandiu
pele mundo ocidental, diversificando sua organizagao interna, baseada na

Cabe aqui ressaltar que este texts trata-se do (resumo do) projeto aprovado pele
CNPq em agosto de 2002. Portanto, neste presente moments, a pesquisa se encontra
em andamento
Graduanda em Ci6ncias Sociais - IFCH/UNICAMP.
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ordem ritualistica. Surgiu -- embora hajj controv6rsias entre os masons acer-
ca da sua origem -- em 1717, em Londres, na Inglaterra, com a uni6tcagao de
quatros grupos ('Leas') originando a 'Grande Loja de Londres', cl4ja configu-
ragao serviria para todd a organizagao posterior da sociedade, com seus prin-
cipios sociais expresses oficialmente na "Constituigao de Anderson", elabora-
da em 1723. Uma vez que a hist6ria real se confunde com a fundagao mitica,

a magonaria, para deus adeptos, consiste numb sociedade perene que sempre
existiu, sends que a formagao contemporanea, denominada por des de .Espe-
cuZafiua, teria surgido da transformagao de uma fraternidade, guilda, de pe-
dreiro-livres' no periods medieval ao se separar as artes e os oflcios da cons
trugao, chamada de questao operative, dos principios morais e sociais que
criaram a Magonaria Moderns, ou, como ja dino, Especulativa.

Como, para muitos masons, a Magonaria Moderna estaria relacionada a
Magonaria Operativa, a estrutura atual teria se desenvolvido baseada na-
quela fratetnidade de corporagao de oficios de pedreiros medievais, respons6-
vel pda difusio entre des de ensinamentos vinculados nio apenas a arte
g6tica:, mas tamb6m concernentes a instru96es morais, socials e religiosas, as
quaid deviam ser mantidas em sigilo.

Considerando que a Magonaria Operativa ret6m uma estrutura hiergrquica
similar a das corporag6es de alicia(Mestre, Companheiro e Aprendiz -- referem-
se aos tr6s primeiros graus, em ordem decrescente, da divisgo hierarquica ritu-
alistica da sociedade maQ6nica), apesar da inexist6ncia do consenso no interior
da pr6pria virgo mag6nica a respeito dessa concepgao, encontramos ainda hQje

etta representagao na magonaria. A partir dense conjunto de representag6es, a
magonaria pode ter resignificado simbolicamente a $ua atual configuragao hie
rarquica interns. "Ngo desmente na apar6ncia as suns origens porque conserva
os lugares, os termos e os modes, como se ainda trabalhasse manualmente e

O proprio termo magom derive do &'anc6s macon, cuba traduggo 6 pe(keira, construtor.
Adotada pda Inglaterra em 1175, o florescimento da arte g6tica, originaria de Paris,

estava intimamente vinculada a prosperidade da economia urbane e ao desenvolvi
mento das ci6ncias, refletindo a mentalidade da Baixa Idade Media. A arquitetura
g6tica simbolizava o mist6rio da fe crista, sem com ipso ser uma arte mon6stica, antes
grata. se de arte kristi. Cabe ressaltar a presenga de um forte grau de simbolismo nes
se estilo de construgao (o sacerdote de uma catedral, por exemplo, defrontando o altar,
dirigia-se ao Leste, porque representava o nascente), bem coho o segredo das t6cnicas
das corporag6es na edificagao destas catedrais (Cheney, [19--?] )
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produzisse mercadorias. Na realidade, nas suas lqjas nio se produzem maid
manufaturados, mas id6ias e modalidades agregativas (...) A pesquisa, o tra
balho que o magom dove se aperfeigoar em conduzir, este ligado a htelig6ncia e
ao espirito que movem o proprio comportamento"(Rugiu, 1998: 161y

A pr6pria estratificagao social, baseada na divisio social do trabalho, 6 incor-

porada pda magonaria, que a organize segundo seu campo de significados, tendo
em vista o "progresso da dfufsdo do frabaZho reZfgloso, que 6, ele pr6prio, uma
dimensio do progresso da divisio do trabalho social, portanto, da divisgo em
classes" (Bourdieu, 1998: 13). Assim, a ascensio social este presente tanto inter-
namente na magonaria quando na sociedade em que este se encontra inserida. A

ascensfo social, atrav6s da passagem pelos diversos graus previstos conforme o
Tito adotado, para a utica mag6nica, consiste num direito da pr6pria divisio hie-
rarquica armada pdas tradig6es -- tradig6es que se pretendem medievais.

Portanto, mesmo compreendendo a magonaria atrav6s da realidade em
que este submetida, uma vez que "6 preciso (...) perceber a magonaria como
uma organizagao profundamente marcada pdas determinag6es do contexts
hist6rico no qual ela este inserida" (Barata, 1999: 63), verifica-se a preserva-
gao de aspectos do mundo do trabalho da Baixa Idade Media, codificado pelo
simbolismo, pda linguagem e pelo idefrio da atual magonaria.

Percebendo que a modificagao estrutural da sociedade em que este inseri-
da a magonaria implica em redefinig6es internal a sua 16gica, pode se pres-
supor que a igualdade defendida pda Magonaria Operativa diverge daquela
da Especulativa. Embora mantida em ambas, o principio de igualdade da
Operativa se assemelhava a igualdade que desfrutavam os membros das cor.
porag6es de oficio, pois "na Idade M16dia, o operario vive por todd a parte ao
lado do mestre, partilhando os sous trabalhos, na mesma oficina, na mesma
bancada. Amboy faziam parte da mesma corporagao e levavam a mesma exis-

t6ncia" (Durkheim, 1984: 147). Relacionando a transigao da Operativa para a
Especulativa com a substituigao do sistema mercantil para o capitalista, pode

Assim, "o burgu6s 'aceito ' 6 mestre ou aprendiz daquela Corporagao s6 nominalmente, e
usa o estabelecimento comercial(em gerd chamado oficina ou lola) coma lugar de grati61
cacao cultural e de elevagao especulativa, que o ajude a esquecer suns recentes ou demo
tas baixas origens e rati6ique o seu sucesso social. (...) Aparentemente nada mudou
Permanecem a velma terminologia, as velhas formal litdrgicas, a velha hierarquia for-
mal expressa polos tr6s graus essenciais: aprendiz, companheiro e mestre"(ibidem: 161)
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Sabre a insergao da maganaria na sociedade brasileira contemoardnea.

se pensar que a magonaria, coma este nova sociedade regida pele capital, que
institucionalizou a igualdade abstrata mediante a hierarquizagao social pro-
movida pele pr6prio sistema econ6mico, tamb6m tenha redefinido o conceito
de igualdade. Portanto, deve-se submeter a id6ia de igualdade ao lada da de
hierarquia dos princjpios capitalistas, esvaziando, conseqtientemente, de ve-
racidade qualquer julgamento de contradigao ', uma vez que se etta ocorre
deve ser analisada a partir do conjuntura social em que se situa.

1.3 Estrutura da sociedade mag6nica atual no estado de Sio Paulo

Organizada, em dada cidade, a partir de pequenos nicleos (denominados
de 'lojas') auto-regulados que escolhem a forma interna de organizagao atra-
v6s da filiagao a um lipo de hierarquia ritualistica de graus e simbolos -- no-
meados coma ritos -- variante de um n6cleo bgsico de simbologia e preceitos
comuns, estas se congregam em grupos maiores regionais, a$ Grander Lojas
Estaduais ou numa confederagao em dada pris, denominada de Grande Ori
ente '. No Brasil, hg. um Grande Oriente ', o GOB (Grande Oriente do Brasil),

fundado em 1822, que, apesar da extensg.o territorial que atinge, divide a
filiagao das rojas mag6nicas com as pot6ncias estaduais. A administragao re-
gional do estado de Sio Paulo 6 dada a Grande Loja Mag6nica do Estado de
Sio Paulo -- GLESP8 -- cujas lojas filiadas seguem em sua m&ioFia9 o Rita Es

coeds Antigo e Aceito -- REAA - coma hierarquia ritualistica.

(...) a Magonaria engendra uma grande contradigao, pols prega a igualdade e man-
t6m uma hierarquia altamente estratificada" (Sobrinho, 1999: 89)
O Grande Oriente do Brasil e as 22 Grander Lojas Estaduais sio dubs correntes que

divided a Magonaria brasileira, conforme a filiagao das lojas. O reconhecimento dos
pared, independentemente da niliagao, desenvolve-se a parter de um 6rgao controlador
international que concatena today as lojas regulates. Portanto, compete a Grande
Lola Unida da Inglaterra, ou coma denominam os masons, Grande Loja Mge-do-
Mundo, aprovar um intercfmbio de informag6es codi6icado em sinais e simbolos para
o reconhecimento de deus.
Com aproximadamente 2.000 Leas, cerca de 61.500 obreiros ativos (3.Z..22..2999), reco-
nhecido por mais de 100 0bedi6ncias regulares do mundi, o Grande Oriente do Brasil 6,
hcje, a maior Obedi6ncia Mag6nica do mundo latino e reconhecida homo regular e legiti
ma pda Grande Loja Unida da Inglaterra, de acordo com os termos do Tratado de 1935.

Possuindo 496 unidades (Lqjas) filiadas, em 2001, a GLESP contou com 16.900
membros, segundo dado levantado no enderego eletr6nico n:ww:gleslz:£Ql31Ju
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1.4 A magonaria em Porto Feliz

A primeira lola da GLESP a ser criada foia da cidade de Porto Feliz. A
loja /nfeZfg ncicz de Ararffaguaba, em menos de dais memes apes sua fundagao

na data de 19 de agosto de 1831 passou a jurisdigao do Grande Oriente Bra
sileiro (extinto na segundo metade do s6culo XIX). Hole, sob a orientagao da
GLESP, a lqja de Porto Feliz segue o .Rffo .Escoc8s Anffgo e Aceffo.

Apes vg.das disputas internas travadas entre a loja de Porto Feliz, a /nte-
Zjgencfcz de .Ararffaguaba, e a IQja da capital do Estado, a .Amlzade (fundada

em 13 de margo de 1832), acerca da posse do epiteto de lola maid antiga do
Estado de Sao Paulo, a Assemb16ia Legislative hEag6nica do Estado de Sio
Paulo reconheceu de$initivamente em 16 de junho de 2001 que a loja /nteZf-
g8ncfa de .Ararffaguaba 6 a pioneira em solo paulista:'. A disputa acirrada se
desenvolveu entre os campos da importancia hist6rica e da importancia soci-
al, cuja discussgo nio se encerrou ainda hole, tends em vista que masons e
historiadores contrfrios a esse desfecho afirmam que, embora tenha fido
provado que a loja portofelicense foia primeira loja paulista, por ela ter fun-
cionado pouco tempo, fechando por volta de 1850 e reabrindo em 1875, sua
importancia social nio pode ser comparada com a da loja Amfzade (Castella-
ni, 1996). Contra-argumentando, os masons portofelicenses fizeram o levan-
tamento da atuagao da lola desde a sua fundagao, inclusive com a participa-
gao da .rnfeZfgancfa de Ararffaguaba na instalagao de lojas em outras cidades
nos estados de Sgo Paulo e no Parang:

Segundo a estatistica feita pelo enderego eletr6nico, www.miso!!!gyQr!$LQQ!!V $t4y
da quantidade de lojas que seguem determinado rita, constatou-se que: no Rito Esco-
c6s Antigo e Aceito, ha 1.020 1Qjas; no Moderno ou Frances, 49; no Adonhiramita, 28;
no York, 11; no Brasileiro, 10; Emulagao, 7; e apenas I no Schroeder.

Assemb16ia Mag6nica reconhece Loja de Porto Feliz como a primeira do Estado. Trf
bund das It/on€des, 30 de junho de 2001, p. ll

O levantamento que se segue foi extraido do texto in6dito .Breda /zisfdrfco da Zola
/nfeZ£g8ncfa de .Ararifagzzaba, do magom portofelicense Reinaldo Crocco Jr. As leas
fundadas com a participagao da /nfeZfggncia foram: AMIZADE, em Sio Paulo, a
13/03/1832; HIARMONIA AREENSE, em Areias. a 21/09/1833: UNIAO E
FRATERNIDADE, em Bananal, a 15/091834; AMOR A ORDEM RESPEITADA. em
Ubatuba, a 02/03/1837; UNIAO PARANAGUAENSE, em Paranaguf, a 05/07/1837;
ASILO DA VIRTUDE, em Capivari, a17/06/1844; FRATERNIDADE CURITIBANA
em Curitiba, a 01/04/1845; CONCILIAQAO MORRETANA, em Morrete, a 15/06/1847;
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que atualmente ha 35 membros pertencentes a sociedade. .
A atuagao da magonaria em Porto Feliz desde sua iltima abertura iez-se

pertencer a arden mag6nica, entidade que "maqu£narfa contra a lgreUa

2. Objeto e justinicativa

Tends em vista a inexist6ncia de uma pesquisa socio16gica sabre a mage
nada, torna-se necessgrio o levantamento das pro6iss6es e das posig6es ocu

l:g:%$umv=' Hn=::nwu::£
o?item /}q;e e a/7zazt;&d. es, 21 de junho de 1986, n. 2061
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padas pelos masons portofelicenses. A dimensio socio16gica podera possibili
tar o entendimento do recrutamento dos futuros masons

A pesquisa a ser fella irf adentrar na pretense correspond6ncia entre os
pressupostos de igualdade contidos no discurso mag6nico e a condigao social de

seus membros, de fonda a analisar as questdes sociais e econ6micas da mago-
nana em seu contato com a sociedade civil, argo que ainda nio foi analisado
nas pesquisas feitas at6 o presence moments, salvo como um rata secundgrio ou

incidental. Entender estes pontos significa entender os aspectos da atuagao da
magonaria na sociedade pecos 6mbitos politico-econ6micos e socioculturais .

Como, at6 o presence moments, poucas forum as pesquisas que investiga-
ram a elemento socio-econ6mico da instituigao coma objeto principal do traba-
Iho -- e a maioria, quando o estudou, fe-lo de modo incidental --, elsa pesquisa
poderg fornecer informag6es esclarecedoras para o conhecimento da atuagao da
magonaria na sociedade brasileira, nos tempos atuais

Dual raz6es foram fundamentais para a escolha da cidade de Porto Feliz
coma obleto exemplar de estudo: a importancia hist6rica, considerando o cato de

que foia primeira cidade no estado de Sio Paulo a sediar uma 1(8a mag6nica, e a
sua baixa densidade demogrgfica, 81,67 (45.452 habitantes em 556,5 Km2):s
que permite uma melhor leitura da influ6ncia mag6nica no contexto social atual
devido a maior acessibilidade is informag6es pertinentes a atuagao dos membros
da magonaria local. O acompanhamento da trajet6ria dos masons, nio se re$-
tringirf ao exercfcio do papel de $gura mag6nica, englobando tamb6m sua atua-
gao enquanto cidadgo portofelicense, agambarcando a esfera familiar.

O discurso mag6nico referente ao ingresso nesta associagao contempla
apenas a necessidade de crer em um ente superior e possuir um navel intelec-

tual su$1ciente que possibilite a compreensao dos ensinamentos mag6nicos
Tal atitude faz pensar que o navel econ6mico nio se replete no ingresso na
magonaria. Entretanto, ao se considerar o tips de proflss6es dos masons se
notary a discrepancia entre o aquele discurso e a realidade ja. apenas em da-
dos. Em Porto Feliz, a maioria mag6nica pertence a profiss6es liberais ou faz
parte das forgas armadas:'. O contraponto com os dados maid gerais forneci-

' Segundo dados obtidos pele recenseamento do IBGE, encontrados no enderego ele-
tr6nico D=Blw.!bge.gov.for/ ' ' ' ;

'' Ha, entre os 35 wagons portofelicenses, as seguintes profiss6es: 4 advogados, I mili-
tar, 2 m6dicos, 2 engenheiros, I corretor de seguros, I contabilista, 6 aposentados, 2
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dos pele projeto maier:' permitirg verificar -- o que 6 uma hip6tese a ser con
siderada -- que este cidade pode ser tomada como faso exemplar.

Os dados referentes is instituig6es assistenciais de Porto Feliz que rece-
bem verbas da magonaria poderao facilitar a investigagao concernente a atu-
agao delta associagao, num municipio brasileiro com caracterizagao s6cio-
econ6mica semelhante aos da maioria do estado de Sio Paulo. Ou sega, uma
base econ6mica traditional, na qual se desenvolvem atividades agricolas e
comerciais predominantemente. Permite tamb6m a identificagao das dispu-
tes, para a realizagao destes investimentos, entre a Lola /nfeZfgancfa de Ara-
rffaguczba e outras instituig6es mantenedoras de entidades caritativas e soci-
ais, principalmente em relagao ao Rotczzy Club, com qual os masons se con-
trap6em abertamente.

A16m disco, a lola portofelicense tamb6m favorece a compreensao do pro-
cesso de segmentagao e hierarquizagao da estrutura atual da magonaria, pois
pertenceu desde sua fundagao, em 19 de agosto de 1831, at6 19 de agosto de
1832, ao Grande Oriente Brasileiro (extinto em 1860), data em que passou a
jurisdigao do Grande Oriente do Brasil, vindo finalmente se filiar a GLESP
na d6cada de 1950, com a qual este at6 hole.

3. Objetivos

1.

2

Compreender a interagao da magonaria com outras instituig6es sociais,
dais homo lgreJa cat61ica e Rotary Club, partindo da investigagao da ma-
nutengao de entidades caritativas (asilos, hospitals, creches, por exemplo).
Tragar as tralet6rias dos masons, desde o periods anterior ao seu ingresso
na associagao at6 os dias atuais, a partir do levantamento de dados con-
cernentes a. profissao e a posigao social do magom na sociedade, com o
prop6sito de compreender a relagao da estrutura interna com a sociedade
em que a magonaria se instala.

bancgrios, I cartorfrio, 2 gerentes comerciais, I professor do Ensino M6dio, 6 comer.
ciantes, I t6cnico quimico, I dentista, I metroviario, I veterinario, I administrador e I
vendedor.

KOFES, Sue]y. TrcOet6rfas de ]]/agony e TransHormafdes da ]l/agonarfa; entry segre
do e conhecfmento, sistema moral, apofa mzZfzzo e poZilfica. Campinas: 2002 (aguardan-
do julgamento da FAPESP).
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3. Investigar o exercicio da influ6ncia da 16gica limb(51ica e dos principios de
lgualdade do discurso mag6nicos para entender a relagao armada entre os
masons e entre estes e os nio masons, tanto atrav6s do fmbito interns da
associagao quanto do contexts externo

4. Discussio te6rica

Como um dos prop6sitos da pesquisa 6 estudar a interfer6ncia do elemen-

to filos6fico sobre a utica e a economia, ou sega, coma elsa conduta orienta ou
condiciona, parcialmente, atividades socials diversas, e como this a influenciam
sera analisada a relag5.o entre os principios de teor igualit6rio presente no dis-
curso mag6nico e a realidade socio-econ6mica do magom, bem coma a estrutu-
ragao da associagao mag6nica na interagao com o contexto social. Para etta
discussao, servo consideradas concepg6es weberianas e marxianas. Tamb6m
Gramsci sera de extreme relev6ncia para a compreensao da estruturagao da
sociedade mag6nica sob a perspectiva do poder, tends em vista que o autor
trabalhou com a situagao internacional da magonaria em interagao com ou-
tras instituig6es socials, partindo da concepgao de hegemonia social exercido
por elsa assoclagao

A hierarquia presente na estrutura da magonaria, tanto local e nacional
quanto international, por sua vez, remete a divisgo social do trabalho, ou
melhor, divisio social de fung6es sob a perspectiva simb61ica. Ora, a configu-
ragao mag6nica atual rege-se por um sistema de cooperagao (Durkheim,
1984) expresso em normal que permeiam a relagao estabelecida entre as di-
versas unidades mag6nicas e entre estas e a sociedade na qual se insere.

Elsa dimensio simb61ica que permite a reprodugao do campo social pre-
senciada na magonaria de Porto Feliz, sera. analisada tendo em vista os tex-
ton de Pierre Bourdieu, para quem o poder simb61ico 6 o "poder invisivel o
qual s6 pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que ngo querem saber
que Ihe estio sujeitos ou mesmo que o exercem" (Bourdieu, 1998:7). Etta dis-
cussio permitira um contraponto a tele durkheminiana de que "os simbolos
sio os instrumentos por exce16ncia da 'integragao social ': enquanto instru
mentos de conhecimentos e de comunicaggo (...) des tornam possjvel o con-

GRAMSC[, Antonio. .Rota/y Club, .]]Zafonarfa, Caf(i]fcos. ]n: ]WaqulaueZ, a PoZ/ffca e
o .Estado .114oderno. Rio de Janeiro: Civilizagao Brasileira, 1976, p. 415-422
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census (...) que contribui fundamentalmente para a reprodugao social" (ibi
dem; 10) e a tradigao marxista que "privilegia as /urtg6es poZftfcas dos 'siste-
mas simb61icos'" (idem: 10), cuba explicagao repousa nas produg6es simb61icas

a partir dos interesses da clause dominante que procura impor a denlnigao de
mundi social, que condiga com aqueles.

Ora, nio escape da organizagao mag6nica o consumo capitalista, pois di
versos sg.o os componentes da ordem material que adquirem outdo significado

pda sua ordem simb61ica. Como a aquisigao de distintivos simb61icos denota
o status e, conseqtientemente, honra e prestigio ao magom que os possum, per-
cebendo que a 16gica mag6nica interpretou, atrav6s de seu proprio sistema de
significados, estes objetos (Sahlins, 1990). Finalmente, avaliando a contradi-
gao entre o sistema hierarquico do simbolismo mag6nico em relagao ao pres-
suposto de igualdade valorizado pda associagao, dove-se investigar, por meio
dessa 16gica simb61ica, as distin96es sociais interna e externa dos masons.

5. M6todo e t6cnicas de pesquisa

Tendo em vista as discuss6es anteriores, etta pesquisa procure investigar se

o status social conquistado no keio da sociedade pele magom, devido a aquisiggo
de recursos financeiros, advenha do faso de serem iniciados na magonaria ou se

o proprio convite feito pda Lola ao candidato a iniciagao baseia-se na vida eco-
n6mica do ingressante. A pesquisa se orientarf a partir de asserg6es, coma, por
exemplo, do te61ogo Wilges, de que ' d magom queen guar, mas queen rode
ser (...) A magonaria se preocupa em escolher homens que ocupem postos-shave
nas classes armadas, na politica, nos banjos (...) Os pobres, nio podendo pagar
as mensalidades, nio poderao ser masons" (Wilges, 1987: 149)". No campo
doutrinal, compete a sociologia investigar a conduta significativa do adepto;
e, por conseguinte, a influ6ncia do comportamento dente em outras atividades
socials, bem como os conflitos surgidos desse impacto (Weber, 2000).

Baseado nessa intengao, servo avaliados os dados obtidos, atrav6s de en-
trevistas com os masons, referentes a sua formagao educacional, sua situag5.o
professional, seu estado civil, procurando delinear o perfil dos adeptos dessa
associagao, ou em outros termos, a hierarquia dos agentes sociais tanto no
interior da estrutura da magonaria, quanto na sociedade portofelicense. Jul-

Grifo meu
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ga-se que a realizagao dense procedimento encontrar£ 6xito, pois, numb area
de baixa densidade demogrffica, homo Porto Feliz, o mapeamento das traje-
t6rias de dada membro pode ser realizado com dados obtidos tanto com a ma

gonaria e deus simpatizantes quanto com deus inimigos.
Noutra etapa, nio se ignorara a reprodugao social na magonaria (por meio

do poder simb61ico, coma previu Bourdieu), avaliando os dados acerca do re.

crutamento dos parentes dos masons tanto nessa instituigao coma nas suas
derivadas, denominadas paramag6nicas, pols a cosmovisio da magonaria nio
se restringe aos iniciados, abrangendo tamb6m aqueles indivfduos com os
quaid possuem lagos de parentesco. As ordens paramag6nicas .Dell/okay e
.Rainbow-GfrZs 6Garofas do H.rco-frfsJ, embora ngo se limitem exclusivamente

aos descendentes dos masons, t6m a maioria de vagas destinadas a este pa-
b[ico". A]6m disco, percebeu-se -- em sondagens -- que aque]es que ngo eram
Hllhos de masons e que participavam das organizag6es paramag6nicas, tiveram
deus paid ou parentes convidados a ingressar na magonaria. Em quaisquer del-
tas instituig6es, os participantes sio preparados para assumirem cargos de li-
deranga, at6 mesmo a nilvel estadual, denotando a valorizagao de posig6es soci-
ais reconhecidamente elitizadas. Contudo, homo elsa reprodugao da ordem ma
g6nica nio se restringe ao 5.mbito de ordens paramag6nicas, mas 6 perpetuada:

em grande parte, pda agate dos masons entre deus parentes, pretende-se acom-
panhar a atuagao destes homens ora homo cidadios portofelicenses ora como
adeptos dessa sociedade mag6nica, por meio de entrevistas nio apenas com os
integrantes da lola de Porto Feliz, mas com os deus parentes, ou melhor, com os
deus filhos. Retoma-se, dense modo, o conceito de hereditariedade de inspiragao

medieval que revelaria a nostalgia ao artesanato tanto na instituigao em ques-
tao, quanto na sociedade em que se situa (Rugiu, 1998).

Serif abordados tamb6m os investimentos realizados pda 1(8a nos maid
variados setores sociais, compreendendo o desenvolvimento socio-econ6mico
da cidade em questao, sqja impulsionando-o, sqja coibindo-o, verificando a
disputa pda promogao de praticas assistencialistas, em Porto Feliz, entre a
magonaria e entidades filantr6picas e grupos religiosos (neste casa, princi-
palmente os cat61icos).

" Hg ainda a ordem paramag6nica .EsfreZas do Orfente que apresenta como condigao
de participaggo is mulheres certs vinculo de parentesco com a figure do magom
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A anflise compreender6 as declarag6es da sociedade portofelicense sepa-
rada. sob a linha divis6ria da magonaria, em dual categories, os masons e
nao-wagons. Sera.o estes declarag6es que orientario o desenvolvimento da
pesquisa, porque se entende que o exercicio continua do habftus cientifico
(Bourdieu, 1998) deve ser considerado nesta pesquisa a 6lm de apurar a 'rea-
g5,o ' do conjunto te6rico mag6nico diante de suns operag6es praticas. Neste
sentido. conforme dito anteriormente, a correspondencia entry a teoria e a

pratica, numb tentative da construgao do conhecimento pratico
Os recursos, aos quais se recorrerf para realizagao da pesquisa sio revis-

tas. boletins de circulagao interns e livros publicados pda pr6pria magonaria
(como as obras escritas por magon61ogos), visitas a enderegos eletr6nicos,

a16m de emprego de entrevistas com masons e nao-masons portofelicenses.
Outros recursos de extrema importancia que serif abordados pda pesquisa

sgo as proclamag6es, as cartas, os discursos proferidos em confer6ncias e em
reunites anuais realizadas por autoridades da magonaria brasileira, pois

apresentam o pensamento e a agro dessa sociedade. Para compreender me-
Ihor a insergao da sociedade mag6nica, serif utilizadas obras clgssicas da
sociologia e da antropologia que, embora nio tenham tratado da instituigao
em sua totalidade ou tampouco aludido a mesma, contribuirgo significativa-
mente coma arcabougo te6rico para a anflise aqui proposta

O recorte temporal compreendera o dia 30 de margo de 1983, quando a
Ida mag6nica .rnfelfggncfa de Ararifaguaba retomou suas atividades ou, homo
a magonaria define, houve o "reerguimento das colunas", at6 o presente mo-
ments da pesquisa.
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;'ENTRY A IGREJA iNViSiVEL E A IGREJA
UNIVERSAL: UMA LUZ PARA O SEU CAMlINllO

- A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
E MID]A RELIGIOSA NO CANO DA

;LUZ PARA O CAMINHO'(1976-2000)"

I(ARINA I(OSICla BELLO'iwi

O tema dense trabalho 6 a relagao entre religiao e memos de comunicagao
de massa, no que se revere is atividades da empresa sem fins lucrativos riga
da a lgreja Presbiteriana do Brasil (IPB), "Luz Para O Caminho" (LPC Co.
municag6es), em funcionamento em Campinas-SP, desde sua fundagao, em

1976, coma sucursal brasileira da entidade "The Back Of God Hour", ligada a
lgreja Cristi Reformada dos Estados Unidos e Canada. Constitui-se uma
continuagao dos estudos sobre religiao e memos de comunicagao iniciados no
proDeto de iniciagao cientifica fomentado pda FAPESP, "Uma lgrQja Invisi
vel?", que enfocava o pioneirismo dos protestantes hist6ricos no uso estrat6.

gino da media religiosa na experi6ncia do Centro Audio Visual Evang61ico
(Calm).

Considerada uma grande novidade no campo religloso, a media e a propa-
ganda religiosa v6m se desenvolvendo no mundi ocidental desde meadow do
s6culo XIX, e encontrou um bergo e um celeiro nos Estados Unidos. onde o
pluralismo e a competigao religiosa favoreceram o proselitismo pelos maid
diversos meios, liderado principalmente pelts fundamentalistas cristios.

No Brasil, os estudos sabre religiao e meios de comunicagao sio relativa-
mente recentes, quando o fen6meno tornou-se mats visivel na sociedade bra-

sileira, a partir da d6cada de 80. Mas o uso religioso da media 6 antigo, sends
os protestantes hist(5ricos os pioneiros nessa pr6tica

IFCli/UNICAMP. Orientadora: Profa. Dra. Eliane Maura Silva
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V6rias denominag6es protestantes hist6ricas uniram-se na d6cada de 50
para fundar o Centro Audio Visual Evang61ico, a primeira iniciativa estrat6
gila de uso dos meios de comunicagao, conforme demonstrado no nosso proje-
to de iniciagao cientiflca ' afirma que os Adventistas do S6timo Dia foram os
pioneiros no uso do radio no Brasil, por conta de sua estrutura eclesi6stica
dimples e flexivel, que permitia a expansao rapida de mission6rios pelo pals.

Ao se considerarem as iniciativas pioneiras de adventistas e protestantes
hist6ricos (dentre des, a IPB), oconidas entre os anon 40 e 50, 6 possivel tra-

gar uma historicidade para o uso religioso dos meios de comunicagao, que
enfrentou resist6ncias dentro de alguns grupos, coma o cat61ico e o protestan-
te hist6rico, mas que nio deixou de ocorrer, embora dependente muitas vezes
de iniciativas pontuais

Dentre as obras que trataram do fen6meno da media religiosa protestante
destacam-se A /Zr4a EZefr6nfca e semi 1lnpacfo na America Latina (Vozes,
Petr6polis, 1986), de Hugo Assmann; Crfstdos uganda os maids de comunica-

fdo social - TeZehomfZdtfca (Paulinas, Sao. Paulo, 1980), de Reinaldo Brose;
Os Evane61icot e..a..Media: (Dissertagao de mestrado em Sociologia, UFRJ,
1997), de Alexandre Brasil Fonseca; o capitulo sobre m(dia em Prele$tante$-.e
olf tice no Bra (Tese de doutorado em

Saciologia, UNICAMP, 1993), de Paul Freston; e o trabalho sabre a lgreja
Universal do Reino de Deus, Teatro, TempZo e .IWercado (Vozes, Petr6polis,
1997), de Leonildo Silveira Campos.

Somente o boom religioso, decorrente da expansao de igrejas pentecostais
aut6nomas nos 61timos 20 anon, despertou a ateng5.o da sociedade para a me-

dia religiosa -- sqa para adota-la, self para critics.-la --, e deu razio aos pio
neiros que, isoladamente, tentaram convencer suns congregag6es de que era
precise 'prewar nos telhadas". E, principajmente, conferiu fblego aos estudos
acad6micos sobre as relag6es entre religiao e comunicagao

Por outdo lido, durante pesquisa de Iniciagao Cientifica, foi possivel cons-

tatar que a produgao de media corresponderia a uma das express6es de trans-
formagao da experi6ncia religiosa em experi6ncia de fruigao est6tica, tendo

(Karma Kosicki Bellotti.
comunicacio , Monografia de conclusio de curio,

anil Fonseca, na sua Dissertagao de mestrado

L.E=BDggljfQg.g.g..Mfdig(Departamento de Sociologia, UFRJ, 1997)
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em vista a reflexio de Eden Sued Abumanssur ' sobre o peso do descr6dito das
instituig6es religiosas tradicionais nio minaria a religiosidade e a busch
transcendental e, sim, que ela assumiria outras manifestag6es, coma a busch
pda arte.

Jose Jorge de Carvalho' por sua vez, indira uma tend6ncia de espetacula.
rizagao de algumas express6es religiosas, que ngo visariam ao aperfeigoa-
mento individual, mas somente a satisfagao imediata, como uma viv6ncia,
articulando-se a tend6ncia de uma demands dada vez major por um universo
religioso que enfatize nio o processo (a busca), mas o produto (o simbolo, o
resultado).

Nosso intuito, por6m, 6 1ocalizar ngo somente um significado 6nico para a
exist6ncia da media religiosa, pois 6 uma esfera de "representagao, pratica e
apropriagao", que sera analisada sob o prisma da Hist6ria Cultural, homo
aponta Roger Chartier ':

:a definigao de hist6ria cultural pode, nesse contexto, encontrar-se al-
terada. Por um ladd, 6 precise pensf-la homo a anflise do trabalho de
representagao, into 6, das classificag6es e das exclus6es que constituem
na sua diferenga radical, as configurag6es sociais e conceituais pr6prias
de um tempo ou de um espago. As estruturas do mundi social nio sio
um dado objetivo, tal coma o nio sio as categories intelectuais e psico-
1(5gicas: sodas das sio historicamente produzidas pdas pr6ticas arti-
culadas (politicos, sociais, discursivas), que constroem as suns figuras
Sio estes demarcag6es, e os esquemas que as modela, que constituem o
oUeto de uma hist6ria cultural" (p.27).

O estudo da LPC permite o aprofundamento de quest6es surgidas durante
a anflise do CAVE: homo se pode inserir a atuag5.o da LPC dentro da histori-
cidade da media evang61ica? Quala sua contribuiWao ao produzir audiovisual

sob a supervisao da IPB -- e sob o peso de toda tradigao dessa denominagao?
Em que medida a media ev angelica representa uma experiencia religiosa es-

Edin Sued Abumanssur, studs do ecumenismo no Brasil nos
anQg.$Q..gZQ: Dissertagao de mestrado em Ci6ncias Sociais, PUC-SP, 1991:106-114).
Jose Jorge de Carvalho. "Uma querela dos Espfritos -- para uma critica brasileira do

suposto desencantamento do mundi moderns", in Cadernos do .Z]Z;IA]V-tl/SP '. n.' 23.

Roger Chartier. H. .27fsfdrfa CuZ£t4raZ CHfn€ .prdffcczs e /lqpresenfaCdes, Difel, Lisboa, 1990.

1999:14
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t6tica e at6 que ponte 6 vflido pensar nesse sentido? IEiaveria outros sentidos
nessa media, considerando o rata de ela ester inserida em um contexts de res-

sacralizagao do espago publica (tarefa catalisada principalmente pda media
religiosa e secular), e em um contexto de relative abertura do protestantismo
brasileiro? Em que medida a LPC concorre para tornar universal uma igreja
julgaaa invisivel na sociedade brasileira?

Nosso proyeto, portanto, visa estudar a trajet6ria da LPC e sua produgao
ao tango desses 61timos 25 anon, a fim de acrescentar maid um cap(tulo de
reflexfo cultural sabre a importancia, os sentidos e os alcances da media
evang61ica deja dentro da comunidade evang61ica ou da sociedade em gerd.
At6 que panto a media religiosa, em especial a evang61ica, nio 6 um meio de
refer6ncia cultural que se junta a um caro difuso mas persistente de busca
peso sagrado nos limited imbricados de um mundi profane e secular?

As fontes at6 agora analisadas compreendem a produgao audiovisual e li-
terfria de Luz para o Caminho e da Editors Cultura kristi (Casa Editora
Presbiteriana), de propriedade da lgrqja Presbiteriana do Brasil. A metodo-
logia utilizada segue um principio dimples: parafraseando Marshall
Mcluham, o meio, .por uezes, corresponde a mensagem. lsto 6, a escolha do
meio de representagao de uma mensagem influx no conte6do dessa mensa
gem. Por ipso, ao inv6s de fazermos uma abordagem tematica, englobando
diversos meios de comunicagao em porno de um assunto, preferimos abordar

coda meir de comunicagao utilizado, respeitando as suas especi6icidades, li
mitag6es e potencialidades.

Outdo principio que norteia o trabalho 6 que tudo aquilo que 6 produzido
no g.mbito dos meios de comunicagao possui um sentido hist6rico. Por vezes,
conseguimos captor esse sentido em alguns detalhes, em algumas fuses, mas
sempre relacionados ao modo homo a obra 6 composta e estruturada. Procu-
rou-se articular esse sentido a um contexto maid amplo, sqja da hist6ria do

protestantismo, deja do memento presente da sociedade em gerd.
E impoitante ressaltar tamb6m que tudo o que se insere no universe da

comunicagao, deja agora, nos anos 2000, sda hg 50 anon ou maid, 6 uma for-
ma de dialogo entre o(s) produtor(es) da mensagem e sua possivel recepgao. E
esse di61ogo pressup6e escolhas teo16gicas e est6ticas, que perfazem a men-
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sagem, de forma que ela se transforme em uma intervengao na sociedade. A
questao mais pertinente para n6s nio sio dados de lbope, ou quaisquer ou-
tros medidores de opiniao, mas sim quaid as representag6es que um grupo
evang61ico utilize para se comunicar com a sociedade e com seus fi6is e, a
partir dai, determinar os sentidos que a religiosidade e a prftica protestantes

adquirem numb sociedade que promove a ressacralizagao dentro e fora dos
espagos religiosos institucionais

Procuramos desenvolver com major profundidade o conceito de represen-
tagao aplicado is produg6es de televisao, VHIS, e rg,dio da Luz Para O Cami-

nho, e a literatura infantil publicada pda LPC e pda Editors Cultura Cristi
Dentro de um contexts de competitividade religiosa, em que diversas expres

sees religiosas buscam dar legitimidade a sua "verdade" para o mundi, os meios

de comunicagao se constituem um meir privilegiado de estabelecer um espago
para as religi6es. A Luz Para O Caminho, apesar de se declarar nao proselitista,

realiza um trabaJho de evangelizagao que visa divulgar uma mensagem crist8
protestante reformada, com 6nfase na salvagao. O arguments comum nos produ-
tos da LPC -- sejam os programas de m7VHS, sejam os programas de radio ou os

livros infantis, 6 encorqjar o arrependimento do interlocutor, para que ele pena
perdao a Deus e tenha deus pecados eliminados por Cristo.

Mas diferentes formal de se veicular a mensagem implicam em diferentes
mensagens. E o que constatamos at6 esse moments da pesquisa. Toma-se
homo exemplo a comparagao de dais programas de radio, "Nosso Almanaque
do AR", produzido polo Centro Audio Visual Evang61ico(CAVE), no amal dos
anon 60, e o programa "Coragao Caboclo", produzido pda LPC no final dos
anos 90. Enquanto a s6rie "Coragao Caboclo" deu 6nfase no sofrimento, a s6.
rie "Nosso Almanaque do Ar" (CAVE) voltou-se para a tolerfncia religiosa e
para o entretenimento, sends que amboy apelaram para reconstrug6es do
universo caipira brasileiro.

Ja a literatura infantil, por canter iconografla, forneceu rico material de
anflise. As representag6es de Crisco sio variadas, ainda que obedegam a um
tips flsico europeu -- branco, esguio e de olhos claros. Nossa preocupagao foi
mostrar coma as imagens de Jesus estgo articuladas a narrative e a intengao
dos autores em construir uma identidade cristi para as criangas, os cristios
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adultos de amanda, que supostamente terio a missgo de levar adiante a

mensagem cristi. ram produzidos nos Estados Unidos, Inglaterra e Dina-
mas que forum publicados no Brasil, o que denote uma identificagaa

de uma parcela protestante hist6rica para com as id6ias protestantes amen-
canas - que torah su& matriz, afinal. Conceitos considerados fundamentalis-
tas circulam pelo Brasil por meio dessa literature, e mesmo que a tiragem

dos ]ivros deja pequena, signifier que ha uma demanda por esse conte6do,
ainda que aparentemente "descolado" de nossa realidade

O elements agregador do fundamentalismo cristio americano 6 sua reagan ao

que ele considera excessos da modernidade. Nio serif e
sse o major anseio que

#. .]. !]..] ]A

esse lipo de literature estaria atendendo no Brasil? A desagregagao do ideal da
fmHa nudear "burguesa", a vio16ncia epid6mica, a banalizag5.o da vida, a des-

valorizagao do trabalho formal, nio estariam alimentando o interesse das pesso-
as em reforgar valores que estariam sends ameagados em seus cotidianos?
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EXPANSAO E cnoQUE - A IURD E AS REA96ES
QUE PROVOCA EM PORTIJGAL:

UMA ANALiSE ATRAViS DA MeDiA

GUILHERME AIANSUR D]AS

Ao ser convidado a participar do I Encontro de Humanidades, pensei que
nio serif possivel participar, dado que meu projeto estava no initio e, mats
precisamente, em rage de reelaboragao. Estou numa face de mudanga da pro-
posta initial mandada para a CNPQ e vim esperando contar coma acontece-
ram e estio acontecendo essas mudangas e, arima de tudo, contar com a con.
tribuigao de voc6s para elsa reelaborag5.o.

Meu proDeto faz parte de um proDeto integrado, coordenado pda professors
Bela Feldman-Bianco e que se chama .Z'milgrantes .porfugueses, fmjgranfes

brash,euros: gtobatiza,Qa,o, alttigos imagin,6,rios e (re)cortstru.Q6es de iden,tirade
fund co/nparagdo f7'£a7z8azzZarJ, junto ao programa de pesquisas ./denffdades:
ReconfiguraQ6es de Culture e Poiitica dQ Cell- IFCii-\iNICAMPf
PR0.7VZX.CIZVPq. Semestre passado, foram colocados cartazes chamando bol-

sistas a participarem do DEMI e acabei me interessando e fazendo parte den-
se grupo de pesquisa. Este prqjeto maior ja estava em curio e nos forum ofe-
recidos alguns materiais e algumas possibilidades de pesquisa que poderia-
mos nos interessar. Igor J. de Rend Machado, que atualmente desenvolve sua
pesquisa de doutorado sobre imigrantes brasileiros na cidade do Porto, em
Portugal, me mostrou alguns materiais (cerca de 80 artigos de jornais portu.
gueses) que falavam da lgreja Universal do Reins de Deus. Tomen contato
com os texton e, a partir dali, fazendo leituras de pesquisadores do DEMI e
vendo o tratamento da lgrqja Universal veiculada pda media portuguesa, me
interessei em estudar a IURD em Portugal

IFCH/UNICAMP. Orientadora: Bela Feldman-Bianco
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Achei interessante trazer as propostas iniciais do proDeto mandado para a
CXPQ e homo o estou repensando no memento, conrorme jf salientei

Com o assim chamado "processo de globalizagao", as mudanfas no cendno

das migrag6es internacionais sio bastante significativas. Nio 6
diferente o

que ocorre com Brasil e Portugal. o Brasil, pals eminentemente. de :jinigrawao
e o maior receptor de emigrantes portugueses, tornou-se, a partir de meadow
de 1980, tamb6m pals de emigragao; enquanto o Portugal - h6 s6culos expor-
tador de emigrantes - transformou-se no periods p6s-colonial tamb6m em
pals de imigragao (Feldman-Bianco: 145, 1997). Os emigrantes do Brasil que
chegam a Portugal recebem diversas formal de recepgao por parte dos portu-
gueses, tends em vista as relag6es hist6ricas ambivalentes entre os dais pai.
ses e as mudangas complexes que decorrem da transformagao de Portugal
numb nagao p6s-colonial europ6ia. E nao ocorre alba diferente entry as insti-

tuiQ6es brasileiras que migram para Portugal. E o faso da lgreja Universal
do Reino de Deus. Esse instituigao, fundada no Brasil em 1977 e hoje preset'
te em maid de 80 parses em todd o mundo, chegou em Portugal em 1989 e
comegou a aparecer na media como um elements estrangeiro forte. A partir
de 1992. as recorr6ncias sobre a CURD na media portuguese comegaram a
aumentar, chegando ao seu auge em 1995, ano em que aconteceram alguns
epis6dios marcantes para a igreja tanto no Brasil quanto em Portugal. Foi
neste ano que o bispo Von Helden concretizou o assam chamado ''espis6dio da
santa", num programs noturno da Rene Record no Brasil no qual ele chutou
a imaged de N. Sra. Aparecida, e que ocorreu o Casa Matosinhos e o Cano
Coliseu, dos quaid falarei dais a dente. Nesse movimento, a CURD foi adqui-
rindo mats temples, radios e concess6es em programas de televisio portugue-
ses. Vimos que a partir de Portugal, a lgreja comegou a se expandir para os
parses da Europa e iifrica principalmente, ganhando uma proJegao internati-
onal dais ampla, baja visio que at6 entio o 6nico pals nos quala IURD re-
almente fazio sucesso era o Brasil.

Me interessei entao, em primeiro lugar, pdas estrat6glas de expansao da
igreja e quid verificar, devido aos trabalhos que envolvem Portugale portu-
gueses no CEMI, se existia ou ngo uma estrat6gla luls6fonal por parte da

Entendo por estrat6gta lus6fona a estrat6gia de expansao Hsica e ideo16gica de um
agente (lgrqja, governs, etc.) nos raises de lingua portuguesa
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lgreja, em vista de sua enorme expansao e crescimento em parses de lingua
portuguese. Para verificar esse estrat6gia, entrevistaria pastures da alta hie-
rarquia iurdiana em Sio Paulo e no Rio de Janeiro. Queria estudar as raz6es
gerais do sucesso da IURD e tive contato com alguma literatura que ia nests
sentido. A segunda parte do proleto seria ver as diversas reag6es da popula-
gao portuguesa a IURD, atrav6s do material recolhido por Igor, tentando fa-
zed uma ligagao entre a estrat6gia de expansao lus6fona da IURD e uma es-
trat6gia tamb6m lus6fona, em disputa, nevada a cabs pelo governs portugu6s
p6s-colonial

Tive algumas dificuldades para chegar i.s pessoas que poderia entrevistar
para tentar clarear a primeira indagagao. A16m disso, notei que minha ques
tao iniciale a forma de resolve-la foram um posco ing6nuas. Foi entio que
resolvi inverter minhas pretens6es e nio me preocupar com quest6es tio ge-
n6ricas como a que tinha me proposto inicialmente (Por que a IURD faz tanto
sucesso nos parses de lingua portuguesa?). Comeceia me indagar, devido a
leituras que fiz e ao material que tinha, o por que das reag6es fortis da media

portuguesa e da populagao em gerd contra a IURD. No cano dos jornais por-
tugueses a negaggo da IURD 6 bastante forte. Elem enfatizam os problemas
judiciais que envolvem a instituigao, o acUmulo e a circulaggo de capital da
igreja de Edit Macedo e o carfter comercial da "seita", uma "multinational
brasileira". Mas as acusag6es ngo param a{. Algumas reportagens chegam a
falar do envolvimento da IURD com o narcotrffico colombians e com o roubo
de criangas

E as indagag6es continuam maid atuais do que nunca. Em agosto dente
ano, Edit Macedo esteve em Portugal e as critical reapareceram seguindo o
mesmo estilo, mas mats cautelosas. A aversio a IURD continua grande por
parte da media portuguesa

Esse 6dio ganhou as mas em dais epis6dios principais, dos quaid as repor-
tagens que tenho tratam. Sio os cason Coliseu e Matosinhos. O que ficou co-
nhecido como casa Coliseu foi um movimento de protests que se deu na cida-
de do Porto quando membros da IURD se envolveram na compra do Coliseu
do Porto, o que foi encarado pda populagao do Porto e de Portugal em gerd
homo uma ofensa dessa instituigao, levando-se em conga a imports.ncia cultu-
ral do Coliseu. Segundo O .Dfdrfo de .ZVof&fas, "o ocorrido foi um atentado a

cultura e a uma cidade". Houve uma passeata bastante grande contra a ven-
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da do local e diversos segmentos da sociedade portuguese se envolveram no
epis6dio, o que deu origem a associagao amigos do Coliseu, que se comprome-
teu a vicar responsfvel pelo local, evitando entio sua venda a IURD. O casa
Matosinhos ocorreu num shopping dente distrito do Porto, no dia 9 de no-
vembro de 1995. Segundo O PzZbZfco, durante dez horns, os crentes que fre-
qtientavam um temple dentro dense shopping estiveram cercados por uma
multidio que os insultava, arremessava objetos e tentava agredi-los. Elam,
em sua maioria jovens que lideravam a chamada "operagao limpeza". Segun-
do O .Dfdrfo de .ZVofhfas, "passivamente muita dente assistiu e aplaudiu". A
policia precisou intervir nesse epis6dio, mas foi acusada pda IURD de ter
fido conivente com a vio16ncia ocorrida, ja que ela teria ignorado os primeiros
telefonemas de membros da Universal.

A forma coma eases epis6dios forum narrados e trazidos ao piblico, tanto
pda media portuguese quando por artigos de estudiosos portugueses e brasi-
leiros estio me fazendo pensar sobre o signincado dessa instituigao brasileira
para os portugueses. Como Max Gluckman, tentando achar as recorr6ncias
de uma determinada "situagao social", me depart com essas duas situag6es e
com o material que tenho disponivel para levantar algumas indagag6es, hip6-
teses e mesmo afirmag6es

Analisei alguns artigos que antecederam e seguiram os epis6dios narra-
dos, tentando ver o que des me proporcionavam, tendo coma pensamento de
funds as relag6es Brasil-Portugal. A16m dos maid variados tibos de acusagao
contra a IURD, as recorr6ncias destes artigos tendem a expor as vis6es de
uma instituigao brasileira que incomoda. Alguns exemplos podem deixar ipso
maid claro. Vejam as fuses seguintes: "Nio hf nada pior para quem este em
casa sentado no sofa... do que um bispo Joie Luis ou Jose Carlos com $Qta:gae
da.iEelsne):eb: a dar-nos medifticas lig6es de civismo" (Di6.rio de Noticias,
11/11/1995); "Basta assistir a uma das habituais emiss6es televisivas da
lgrela Universal do Reino de Deus para compreender como a sua forma per-
suasiva prov6m da boa sintonia com os programas que sio os pratos-cortes
das nossas televis6es ditas generalistas: o apelo a emogao, a simulada devas-
sa da privacidade, o arrepio do meds e do irrational, at6 a h6bil manutengao
do sotaciue brasileira das teleilevelas" (Pablico, 05/08/1995); "A lgreja Uni-
versal fda a mesma linauaaem das telenov€!a$, e ngo s6 na prondncia, tio
familiar aos ouvidos dos portugueses, mas tamb6m nas muitas vidal difTceis,
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muitas promessas fXceis de felicidade, a cumprir logo no fim da s6rie" (P6bli-
co, 27/08/1995); "Pelo dimples facto de os bispos da IURD serem brasileiros,
iomega-se a escutar, na praia publica, observag6es de profundo mau-gosto

em relagao aqueles que falam portugu6s com sotaque brasileiro e at6, coma
aconteceu na famigerada manifestagao do Porto, a persegui-los e ameagg-los'
(P6blico, 03/09/1995); "Sio indicios irracinais que vemos aflorar contra os
brasileiros, a quem nos unem lagos familiares e culturais profundos.
(idem).

Essay ftases mostram o inc6modo de um sotaque brasileiro, algo ja. "tio
familiar aos ouvidos portugueses", mas que, ironicamente, aparece, na maio
ria das vezes, associado a uma certa dose de irracionalidade. E a negagao
dessa aversio aos brasileiros vem fundamentada por "lagos familiares e cul.
turais profundos", o que desnuda toda a ambiva16ncia das relag6es entre bra-
sileiros e portugueses (Feldman-Bianco). Os brasileiros ainda fazem parte do
imagin6rio portugu6s de nagao e uma instituigao brasileira de carfter missi-
onfrio coma 6 o casa da IURD faz estes fantasmas reaparecerem. Aflnal, ng.o
sio os portugueses maid a desbravar os mares atlanticos, mas os brasileiros
invertendo este papel. O faso de Portugal estar sends "usado" pda Universal
para a expansao dessa igreja peso mundi nio 6 muito bem visto pda media
portuguesa. Ciao dual passagens para explicitar: "Portugal foi s6 maid um
passe, uma plataforma para o langamento da IURD junto das comunidades
lus6fonas" (Pablico, 27/08/1995); "Portugal pode estar a ser usado homo ponte
para o envio de dinheiro do Brasil para a Europa, destinado a 6tnanciar a
instalagao da lgrda Universal do Reins de Deus" (Pablico, 03/01/1996). Por-
tugal 6 usado e os portugueses sio usados, plato cheio para percebermos
coma as narrativas de nagao se concretizam nas atitudes do dia a dia dos por-
tugueses. A instituigao malandra, esperta, persuasiva, que usa Portugal para
se expandir pele mundi vem de um pals, cujo bin6mio "alegre-malandro '
(Machado) pode caracterizar bastante bem seus habitantes. Estee'i6tipos re-
forgados, as reag6es ganham ares violentos e promovem cason como o do Coli-
seu e o de Matosinhos

Percebo nos artigos uma reagan a IURD. Levanto o carfter de brasilidade
de uma igreja coma a Universal. Mas nio query dizer com into que as reag6es
a ela, em sua maioria negativas, se justifiquem por este carfter. E claro que
dezenas de outros fatores contribuem para as diversas formas de reagao. O
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faso de Portugal ser um pats fortemente cat61ico e os interesses com os quads
a IURD entra em disputa (interesses midiaticos, principalmente), por exem-
plo, ajudam nos ataques a Universal. Nos mesmos artigos que estou anali-
sando. Monsenhor Eduardo Melo, da lgrQja Cat61ica portuguesa, acusa a
IURD de "malta de sense, de equilfbrio, de maturidade; malta de delicadeza e

de respeito pelts outros e por tudo, a16m de ignorancia e da malta de imagina-
gg.o". Como v6em, as relag6es entre igreja cat61ica portuguesa e IURD nio sio
assim tg.o amigaveis tamb6m. Mas insisto no fate de a Universal ser brasilei-
ra porque ainda ache que se trata de alba fundamental. Segundo uma pes'
quisa realizada em 1997:, 2.1% da populagao portuguesa (de cerca de 10 mi-
Ih6es de habitantes) eram cristios nio pertencentes a lgreja Cat61ica. Elem se
dividiam entre as tr6s principais igrejas nio-cristis: Testemunhas de Jeova,
Mana e IURD. A Mana e a IURD sio as maid atacadas pda media poitugue-
sa. No entanto, a recorr6ncia de acusag6es contra a lgrela Universal do Reino
de Deus 6 bem maier. Interessante perceber que a Mana foi fundada pelo
portugu6s Joije Tadeu e que os crentes da Testemunhas de Jeov6 ja proles'
sam em Portugal desde 1925(Farias e Santos). Nio query no entanto, homo
ji. disse, fazer a ing6nua suposigao de que a CURD por ser brasileira 6 mais
tratada na media. S6 creio ser interessante pensar um pouco na "brasilidade

dessa instituigao
Enfim, nato que a IURD mere com Portugale com os portugueses. Para

a16m das ocorr6ncias nos epis6dios citados, creio que a Universal teve papel
fundamental nos debates sobre religiao que vio da media at6 a justiga. A
nova lei de liberdade religiosa comegou a ser discutida em Portugal a partir
dos epis6dios referidos e, ironicamente, a IURD n5.o foi contemplada com os
privi16gios da nova lei, que inseriu somente as religi6es que estio em Portu-
gal a maid de 30 anon. O que significa realmente a CURD para os portugue
ses? O que posso extrair das relag6es brasileiros-portugueses a partir do en
roque lgrela Universal do Reins de Deus?

Essas sgo as indagag6es maid recentes do meu proDeto. Apesar de nio ter
desistido das entrevistas com pastures pertencentes a alta capula da Univer-

sal e das indagag6es sobre a expansao dessa instituigao pele mundo, decide

' Filiagao religiosa em Portugal REVISTA SOCIEADE E ESTADO, 1999, xiv, I Jan-
jun. Novos movimentos Religiosos em Portugal: Passado, Presente e Futuro.
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comegar com os p6s maid no chao, com o material que tinha. Pretends parti-
cipar de sites de bate-papo portugueses e perceber o que significa a IURI)
para os que batem pape no computador. Sei que ela continua sends um ele-
mento estrangeiro forte. A ida de Edir Macedo a Portugal em agosto passado
fez a media reavivar suas critical a Universal e a questionar o carfter mesmo
da IURD. Especular sobre a fortuna de Edir Macedo 6 o que os jornais razem.
A16m de sondarem os realmente surpreendentes "mil milh6es de euros" do
patrim6nio da Universal, a media volta is acusag6es judiciais movidas em
todo o mundo contra a igreja e ao seu car6ter de "estabelecimento comercial".

Conta, em retrospectiva, a trajet6ria da IURD, mostrando que Portugal foi e
continua sends usado homo porta da Europa tanto para brasileiros coma para
instituig6es brasileiras.

Essas recorr6ncias sio sinais de que a IURD nio se calou, homo dizem as
reportagens. O "Papa da IURD este de volta". lsso amedronta uma elite mi-
diatica, mas tamb6m amedronta uma populagao. Por que? E a pergunta que
me raga e que coloco para discussio com meus colegas.
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CLERMONT, JERUSALEM.:
UM ESTUDO DA PRIMEIRA CRUZADA

BIARCOS MONTEIRO RABELO

O proDeto de pesquisa intitulado Clermont, JerusaZdm: um esfudo da Pr!-

weird Cruzada tem, por objeto, a expedigao pregada pele papa Urbano ll no
ano de 1095, a mesma que maid garde vida a ser conhecida homo Primeira
Cruzada. A propasta 6 esbogar algumas das id6ias que deram origem a tal
empreitada, levada a cabs contra os mugulmanos do Oriente Pr6ximo. a16m
de identiHlcar os motivos que poderiam ter impelido homens socialmente - e
at6 regionalmente -- tio diferentes a se reunirem na realizagao dense events

Ideais, interesses e motivag6es por teas da Primeira Cruzada sio reconhe-

cidamente inimeros, e continuam a ser motive de intense debate historiogra-
fico. E muito embora nesse meir kinda predominem as explicag6es de tipo
:espiritualista", as quaid ressaltam o fervor religioso e a$ vantagens eclesig.s-

ticks concedidas pelts religiosos homo os principais catalisadores:, estudos
relativamente recentes apontam tamb6m para aspectos maid "mundanos" a
estimular os primeiros cruzados, trig cano os saques e a obtengao de terras e
bens nas regimes de a16m mar '. Jonathan Riley Smith, por exemplo, identifica

IFCH/UNICAMP.

IB m £ HIE gHglB
lange a id6ia de que a 6nica cruzada aut6ntica serif a primeira, marcada pda difusgo

' E curioso notar o quando dais artigos podem reproduzir velhas id6ias e apresentar o
movimento das cruzadas de maneira quake caricatural. Esse 6 o casa, por exemplo, de
G.M. Anderson, em seu trabalho intitulado "An Economic Interpretation of the Medi-



Clermont. Jerusatfm: unt estudo da Primeira Cruzada

uma forte presenga dos lagos feuds-vassflicos a impulsionar os ex6rcitos de
barges e cavaleiros, cujos componentes chegam, em castes especificos, a deixar
para Eras toda uma vida, a16m de bens em grande quantidade, na Europa,
apenas para se estabelecerem nas terras conquistadas do oriente '. Ja o seu
discipulo Marcus Bull n8o nega dais aspectos, mas em sous estudos nas regimes
do Limousin e da Gasconha, encontra bem disseminado entre os laicos um
sentiments de foxtalecer sua "sa6de espiritual", ou sqja, buscam na Cruzada
uma esp6cie de redengao para os pecados que carregam na consci6ncia, de
modo a se precaverem de qualquer ataque da ira divina. "A cruzada 6 uma
forma de redengao semelhante a entrada num mosteiro '

Elsa multiplicidade de id6ias acerca do que motivava os cruzados remote di-

retamente a outro problema, o de coma se pode definir uma Cruzada. Se a to-
marmos em suns pr6prias perspectivas, podemos dizer que a Cruzada tem coma
finalidade dar combate aos assim chamados "inimigos da fe arista", SQjam estes

os mugulmanos da Espanha ou do Pr6ximo Oriente, sqjam os pr6prios cristios
her6ticos do sul da Franca '. Nem today t6m a Terra Santa homo o seu destino
final; algumas sequel contam com uma sangao papal '. dada uma das Cruzadas
que sgo assim denominadas traz suas pr6prias particularidades, de maneira que
o conjunto se caracteriza muito maid coma euentos ao lingo de toda a Idade Me-
dia do que enquanto fnsfffzz£g6es puramente religiosas ou propriamente eclesifs-

eval Crusades" (1992). onde desenvolve a id6ia de que as cruzadas seriam "uma extra.
t6gia de maximizagao dos lucros da lgrqja -- que tinha seu monop61io sobre a salvagao
das almas ameagado pelo avango dos mugulmanos -- e de cruzados individuais, os
quads esperavam fazed fortuna no oriente

RILEY SMITH. Jonathan. "The Motives of the Earliest Crusaders and the Settle-
ment of the Latin Palestine, 1095-1100", in: The .EngZfsh .HfsforfcaZ .Reuiem 389 (1983)

PP. 721 736
BULL, Marcus. "The Roots of Lay Enthusiasm for the First Crusade", in: n'fsfo/y 78

(1993) -- pigs. 353-372. O comentgrio Sinai 6 de Jean Flori
Sobre esse aspects, gabe muito bem a observagao de Ernst-Dieter Heal, em seu arti-

go intitulado "What Essentially is a Crusade", de que uma cruzada serif uma guerra
realizada sob as ordens e com a autoridade de Deus -- uma guerra .Deo azzctore. Citado
em CONSTABLE, Giles. Op Cft, pgg. 14

Ver por exemplo em BURNS, R.I. "The Crusade Against Al-Azraq", in: A/nzer'lean

27fstorfcaZ .Reolew 93 (1988) -- pigs. 80-106; STRAYER, J.R. "The Crusade Against
Aragon", in: Speculum ? (19??) -- pegs. 102-113.
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ticas'. "0 movimento das Cruzadas se parece com um espectro de empresas, coda
qual com sua pr6pria personalidade, mas unidas por alguns aspectos comuns"e

Diante do que foi vista, 6 possivel afirmar que dada Cruzada s6 podera ser
claramente compreendida se e qzzando tomada na relagao com o memento
hist6rico especinlco em que acontece, levando em conte diversos fatores de
ordem social e cultural, e mesmo politica e econ6mica, os quaid podem ester
envolvidos diretamente no seu "fazer-se". Esse terms n5o 6 utilizado por aca-
so: o que se observa no casa da Primeira Cruzada, por exemplo, 6 que apes a

pregagao em Clermont, a id6ia viaja por grande parte dos territ6rios da atual
Franca e, bem ments, da Alemanha; e nio s6 por meir dos emissfrios do
papa, mas tamb6m no discurso de diversos pregadores populares. A parter
dense momento, a Cruzada deixa de ser um ato "da lgrqja", e se faz de atos de
fe, entusiasmo devoto, pda cobiga de uns, ou atrav6s dos lagos socialmente
construidos no interior da famjlia e da comunidade:

Portanto, para perfazer esse percurso, nio bastaria apenas tomar as nar-
rativas datadas no periodo entre 1095 e 1100 (muito embora, homo se ha de
notar, a grande maioria das fontes esteja situada nesse intervalo). O trabalho
de pesquisa abarca tamb6m uma etapa para se estudar a bibliografia concer-
nente ao contexts hist6rico da Europa no s6culo XI. Movimentos ocarridos no
sein da pr6pria cristandade, caso da Paz e da Tr6gua de ])eus t6m deus ecos
entre os laicos:', com destaque para a formagao do que Georges Duby champ
de uma "nova cavalaria", para a qual seria ilicito derramar o langue de um
cristao, mas nio talvez de um infield '. E por nim, mas nio ments importante:
seria o paper desempenhado pda peregrinagao, nesse periodo ja considerado

CONSTABLE, Giles. Op Cft, pgg. 16
RILEY SMITH, Jonathan. "The Crusades and the latin East, 1095-1204: A Personal

View", in: Crusades and .Mt&slfns ilz fhe TweZPh Cantu/y S#rfa. New York, 1993 -- p. lO.
Para uma boa visio gera] sabre as cruzadas, ver: The Cambridge ]Wediet;aZ .Hfsfozy,

VoZ V. Contest of.Einpfre and Papacy. Cambridge: Cambridge University Press, ].968.
'' Sobre a Paz de Deus e a Tr6gua de Deus, assim coma seus efeitos nos meios laicos:
ver COWDREY, ]lll.E.J. "The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century", in
.Past and Present 46 (1970) -- pigs. 42-67; DUBY, Georges. "Os Leigos e a Paz de
Deus", in: A Sociedade CauaZefresca. Sio Paulo: Martins Fontes, 1989 -- pigs. 37-47

DUBY, Georges. Op Cit, pigs. 46/47. Sobre esse aspects ver tamb6m o artigo de
FLORI, Jean. "L'Eglise et la Guerre Sainte: de la 'Paix de Dieu' a la 'Croisade"', in
AnnaZes .ESC 47 (1992) -- pegs. 453-466.
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uma antiga profissao de fb entre os cristaos, revestida de um profundo sen-
timento de devogao em relagao a Deus. A ela fazem mengao constantemente
os primeiros documentos relativos i.s Cruzadas, o que nos levi a imaginar o

quao estreita serif, em princfpio, a relagao entre ambas
Longe de ser uma "nova interpretagao" para as origens da Primeira Cru-

zada, etta pesqutsa tem a intengg.o de ser um exercicio de leitura, anflise e
interpretagao de uma bibliogrania atualizada sabre a Cruzada, assam coma de
algumas fontes bastante conhecidas sobre o mesmo epis6dio. Trata-se, por-
tanto, de uma introdugao ao vasto tema que figure hoje, entre os mats ncos
na produQao hist6rica sobre o medievo, gragas a amplitude do fen6meno his
t6rico que representa.
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"A H]ST6R]A NAS H]ST6R]AS DE]SIACiiADO DE ASSIS
AS CRONICAS DOS ANON 1870"

KAREN FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA

Gostaria primeiramente de agradecer ao comity organizador do .r .Enron
tro (Ze Cf&ncfas .Humanas, em especial ao Mario e ao Marcos, pele convite
para expos minha pesquisa. Eventos coma este sio essenciais, pois acabam
permitindo um dialogs, uma aproximagao entre estudos originalmente elabo-
rados com temfticas, metodologias e filiag6es pr6prias.

Sou aluna do quarts ano de graduagao em Hist6ria, e em 2001 iniciei um
proUeto de iniciagao cientifica tendo homo 6rgao de auxilio a pesquisa o
PIBIC/CNPq. Em um proleto integrado, orientado pele professor Sidney
Chalhoub, meu fema voltava-se para o testemunho hist6rico do literate Ma-
chado de Assis atrav6s de cr6nicas escritas para jornais da d6cada de 70 do
s6culo XIX

Trabalhei especificamente com dung series cronisticas: "Notas Semanais:
(1878) e "Hist6ria de quinze dias", renomeada homo "Hist6ria de trinta dias:
(1876-1878), encontradas nos peri6dicos Q.Cl!!zeiig e ll!!str4u Q Bra$ileira,
respectivamente. Num total de 54 cr6nicas, today forum recolhidas, fichadas
e depositadas num banco de dados organizado pele Centro de Pesquisa em
Hist6ria Social da Cultura - CECULT.

Meu intento era, a partir de uma perspective de anflise em hist6ria social

procurar desvendar os conte6dos de crftica social e politica dos texton, sempre
assinados por .personagens/narradores inventados; a16m de tentar recuperar
a experi6ncia de Machado de Assis enquanto funcionfrio piblico, chefiando a

IFCli/UNICAMP.

O B3nfa.de Cron stas foi criado por pesquisadores dente g6nero literfrio com o intui
to de pesquisg-las em jornais da 6poca, anotf-las e reuni-las futuramente em livros
Por hora possibilita a visualizagao de um amplo conjunto de cr6nicas e autores.
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A llist6ria nas hist6rias de }dachado de Assis: as cr6nicas dos amos }870

segunda segal da Diretoria de Agriculture do Minist6rio da Agricultura, Co
m6rcio e Obras Pablicas, responsavel por assuntos referentes a politica de
terras e a lei de 28 de setembro de 1871 - "Ventre Livre:

'Notas Semanais'', minha primeira s6rie trabalhada, abarcou 14 cr6nicas
escritas por Machado de Assis sob o pseud6nimo de EZeazar. Estavam locali-
zadas no peri6dico carioca Q Qr11zeiie, de junho a setembro de 1878 e sa(am
aos domingos na sessgo "Folhetim do Cruzeiro '', localizada nas colunas da

parte inferior da primeira p6gina. Ja "Hist6ria de quinze dias" foi assinada
por .A4anassds, outro narrador criado, e estendeu-se de julho de 1876 a abril
de 1878 no quinzenal jjll$tragao Brasileira. Em seu iltimo ano, quando tor-
nou-se mensal, a s6rie denominou-se ''Hist6ria de trinta dias". No total, para
este jornal, foram escritas 40 cr6nicas.

Inicialmente procurei, a16m da leitura e fichamento*, inteirar-me sabre o
papel de obras literfrias enquanto documentos, na relagao Hist6ria e Litera-
tura, e, maid especinicamente sobre as cr6nicas, kinda retratadas homo um
g6nero inferior. Apes into, voltei-me a escritos especificos sobre Machado de
Assis, sua vida, obra e cargos exercidos enquanto funcionfrio p6blico. Reali-
zei ainda leituras de bibliografia especi6ica sabre a 6poca, buscando compre
ender o contexts hist6rico em que forum produzidas e muito dos comentfrios
feitos pelts narradores.

Machado de Assis escreveu cr6nicas desde os prim6rdios de sua carreira
at6 seu mais forte reconhecimento enquanto literate. Todavia, como mostra
John Gledson em Beals..D!:AS!, mesmo com um n6mero superior a seiscen-
tas, estas tiveram importancia diminuta dentro do contexts de sua obra, de-
vido a um sentido preconceituoso de tratf-las homo g6nero menor voltado
para um memento em especial e estando, assim, limitado a ele.

Parte do desprezo motivava-se pda "vida parasite.ria" das cr6nicas em
peri6dicos, oferecendo pouco entendimento extemo. Mas este interpretagao
esquecia que no s6culo XIX o maid importance e influente meir de comunica-

Os doin jornais trabalhados foray adquiridos junta a Biblioteca Nacional atrav6s de
microfilmagem e depositados no Arquivo Edgard Leuenroth -- AEL (IFCH/
UNICAMP).

GLEDSON, John (introdugao e notes); Sgo Paulo;
Editora da UNICAMP/HUCITEC; 1990.

GLEDSON, John. Op.Cit.
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gao era o jornal e, portanto, a exist6ncia de uma s6rie cronistica possibilitava
ao autor mostrar tanto seu potential artistico quanto participar do projeto de
'educar a sociedade '', pois "(...) interessados em difundir suas discuss6es e
seus pontos de vista de uma maneira formativa, estes escritores nio se con
formam em limitar-se ao dimples registry daquilo que liam no mundi das
mas - que tomava ent5.o as paginas dos jornais. Maid do que registrar e co-
nhecer este mundi, queriam transforms-lo, e para des seria justamente este
a missio da literatura".' Da( serem as cr6nicas

"(...) uma das principals fontes em que o historiador encontrar6 com tan.
ta transpar6ncia as sensibilidades, os sentimentos, as paix6es de momen
to e judo aquilo que permite identificar o rosto humano da hist6ria".

E evidente que, em nenhum moments, pode a literatura ser tratada homo
:espelho" do real, mas, acreditar que deus representantes viviam num mundo
isolado, sem tomar parte nas discuss6es do periods 6 algo por demais ilus6rio:
a seu modo, coda escritor acaba por evidenciar acontecimentos de sua socie-
dade. E, permitindo uma aproximagao com os datos, qualquer obra liter6ria
sera. evid6ncia hist6rica, com propriedades especificas e pronta a ser adequa-
damente interrogada.

Para ipso, caberg ao pesquisador buscar a Zclgfca socfaZ do fexfo; " (...) nio o
car6ter manifestamente ficcional ou nio de determinado testemunho hist6rico,
mas a necessidade de destrinchar sempre a especificidade de cada testemunho"',

interrogando com total afinco sua conte, o motivo de sua produgao, quem a pro
duziu, o quad intencionava aproximar-se da realidade e, o quanto se aproximou,
querendo ou nio. Independence de ser cr6nica, uma conte deve antes de tudo ser
historicizada, a partir de um pressuposto essencialmente materialista, desmisti-
ficando a crenga numb produgao literfria "transcendente e/ou aut6noma" com
criadores atemporais preocupados apenas com os crit6rios est6ticos de sua arte.

PEREIRA, Leonardo Alfonso de Miranda; Q !14rp4y41 dpp !etras; Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal da Cultura, 1994. Pgg. 15

NEVER, Margarida de Souza; "Hist6ria da Cr6nica. Cr6nica da Hist6ria" in
RESENDE, Beatriz (org.) flenisLag.dQ..Big; Rio de Janeiro; Jose 0limpo; CCBB; 1995.

CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (organizagao); :A
Hist6ria Contada: caoitulos de hist6ria social da literaturano.Brasil; Rio de Janeiro;
Nova Fronteira; 1998. Pgg.7.
CHALHOUB, S. e PEREIRA, L. (org). Op. Cit. pag. 8
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Portanto. a vasta obra de Machado de Assis historicizada, tomada homo
testemunho hist6rico, permitira saber-se maid sobre o contexts em que foi
escrita. a16m de mostrar - em especffico na minha pesquisa - sua retina buro-
cr6tica durante o peHodo no qual exerceu a chefia da segundo segao da Dire
toria da Agricultura, tratando em especial da poljtica de terras("terras pa-
blicas'') e de assuntos relacionados a escravidao, fortemente baseados pda lei
de 28 de setembro de 1871 ("Ventre Livre").lsto traria a tina testemunhos do

proprio literate sobre quest6es sociais e political decisivas na 6poca
V6rios sio os temps abordados nas series analisadas. Um temp corrente

na 6poca e que nio deixa de aparecer nestes escritos 6 a escravidio. Para
exemplificar, usarei aqui excertos de tr6s cr6nicas, lembrando que sio de
uma 6poca em que Machado de Assis trabalhava diretamente com o cumpn '
mento da lei de 28 de setembro de 1871 -- 'centre Livre"; a16m de observer as

transformag6es na lavoura, relacionadas tanto is t6cnicas de produgao quan-
to a m5.o-de-obra.

Falando sabre o centengrio de independ6ncia dos Estados Unidos e o fim
dado a escravidao, Manassas destacava

1...) o maier dos miLctgres dessa naga,o 6 ter sufoccLdo, duran,te o tango

espctQO de quatro an.os, a, maier guerra ciuU, dos tempos modern,os, e com
eZa extfrpado uma detestdueZ fnsfffuffdo social

Algum tempo depots voltava:

De interesse gerat 6 o funds da emancipa'Qao peta qual se acham tiber-
tcLdos em atguns muni.c£pios 280 escrauos (...) . ..
A lzt de 28 de Serembro Haz agora cinco aaas. Deus /he d2 ida e sauce/
Este !ei foi um grande passe nct nosscb vida. Se tiuesse uindo un.s 30
amos antes esfdt;amos em ozzfras condigdes.

At6 meadow do s6culo XIX, o escravo era a mio de obra quase exclusive da

grande lavoura de exportagao que, por sua vez, gerava uma das principals
rendas para o Estado. A lei do 'centre Livre" pode ser vista coma a primeira
intromissio considerfvel do governs nas relag6es senior-escravo; levava a
uma instabilidade de autoridade daquele, a16m de dar ao escravo um panto

'Hist6ria de quinze diasj:;jlBgtf@fgg..Bra$ilf1l© 15/07/1876.
"Hist6ria de quinze dias"; l!!usLlaCga.Bia$ilSlia:; 01/10/1876.
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de apoio legal a liberdade. Suas principais fung6es elam dar liberdade aos
filhos de escravos nascidos apes tal data; libertar tamb6m os que nio fossem
matriculados por seus donos at6 o puzo exigido; e ainda friar um funds de
emancipagao, destinado a promover alforrias atrav6s de indenizagao do prego
dos cativos aos senhores. Mesmo com possiveis fraudes e freq(ientes tentati-
vas de "amenizar" o cumprimento delta lei, encontramos um esforgo por par-
te do govemo imperial em garantir sua realizagao

Nas cr6nicas acima percebe-se a opiniao do narrador: escravidio 6 insti.
tuigao horrenda que precise ser exterminada. Mas homo sera que pensava o
criador deste autos, no casa, Machado de Assis? Raimundo hlagalhaes Jim
or, em estudo biografico sabre o literato revela um dado importante: tratando
de um cano de matricula fora do puzo, Machado de Assis d6 seu parecer a
favor da libertag5o dos cativos e usa a lei do "Ventre Livre" para fundamen-
tar tal resolugao ''. Este acontecimento serve para mostrar um pouch do pen-
samento do escritor, que, a16m de uma "missio" para com a sociedade, ainda
marcada por pr6tica tio inacional, tamb6m serif um funciongrio piblico
prezando pda efetivagao de uma lei que obrigava as matriculas de escravos
por parte de deus proprietarios

Outta mengao importante apareceria na "Hist6ria de quinze dias" de 15
de junho de 1877:

E samba, agora o teitor que o alto do benfeitor da. San.ta Cctsa, inspirou CL
um amigo meu um ato bon,i,to.

Tin,ha, ete umcl escraua, de 65 argos, que ja the hctuh. dado a ganhar, fete
ou, otto uezes o caste. Fez argos e tembrou,-se de tibertar CL escraua...de
grata,. De Bragg! Jd into € gents. Ora, cano s6 CL mdo diTeita, soube do
casa (a esque7"da ignorou), trauou da, pena., mol,hou-a n,o ti,n,tebo e escre.

ueu uma, n,oticia. sin,Beta para, os jornais, in,rican,do o fate, Q n,om,e da,
preta, o seu n,ome, o motiuo do ben,e$cio, e este comer,tariq: "AQ6es destcl
'nerecem todd o !ouuor das alias bem formadas
1...)0 meu amigo recuou; n6,o mandou CL noticic& ds gazeta,s. Semen,te, a,
3ctda conhecido que encontrct ctchct ocasi6,o de dizerque ja ndo tem, a
Ctarimun,da..

Morreu. ?
<)h! Ndo!

MAGALHAES JUNIOR, Raimundo. Machado de Assis Desconhecid.
gao Brasileira, 1878.

RJ: Civiliza.
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Libertaste- a ?
/demos de oufra coisa, fnterroz7zpe eZe ufuamenfe, Dais hide ao teatro?

E cigar mats syria crag!.

Este "belo ato" nos lembra outdo, descrito em 6poca pr6xima: a liberdade
concedida ao preto Raimundo por Luis Garcia, no romance machadiano !al6:

lucia:, escrito para Q.frlZZelig a partir de 01 de janeiro de 1878 e assinado
por ningu6m menos que nosso outro narrador: .EZeazar.

Entretanto ha alba destoante nestas cents, a liberdade "concedida" a
Raimundo beirava a dramaticidade, assumindo um tom s6rio desprovido de
ironias; enquanto Clarimunda s6 tem mencionado seu rendimento 6lnanceiro
("pagara de fete a oito vezes seu prego"). Tamb6m, quando liberia, nio per-
manece junta ao ex-senhor, atitude contrfria a do preto velho.

Entio coma explicar etta diferenga nos escritos do literate? Uma possivel
interpretagao aparece ao tentarmos unit os doin narradores e suns tfticas
distintas de trabalhar com cato semelhante: 6 possjvel que Machado de Assis

quisesse transmitir as mudangas significativas que passam a ocorrer apes
1870, quando as transformag6es nas atitudes dos pr6prios negros, ou ao me-
nts o meds que trazem, revelam aos senhores as mudangas ocorridas nesta
clause no decorrer do processo hist6rico. Ambas demostram muito do precon
ceito social delta 6poca: "(...) pelo menos a partir de um determinado momen
to, as classes proprietfrias ficaram de certs maneira a reboque dos aconteci-
mentos apesar de insistirem na sua auto-imagem de sujeitos hist6ricos onipo-
tentes e arrogantes".:: Da{ o motive de, mesmo com maneiras tgo distintas, o
amigo de Manassas e o personagem de Eleazar enfatizarem seu direito de
proprietarios ao darem a liberdade a seus escravos.

Por fim, deve-se destacar que Manassas e Eleazar nio sio os mesmos, e
muito menos representam percepg6es diretas de Machado de Assis. Relacio
nf-los aqui --ainda que de modo sucinto- foia estrat6gla encontrada para
aproximar-se do criador das cr6nicas, levantando pistas, e quem gabe arris-
cando palpites, sobre o memento em que escreve e os processor hist6ricos que
testemunha.

Hist6ria de quinze dias"; !!i!!$1lEgfgQ:Brasileiu; 15/06/1877
CHALHOUB, Sidney;

Qscravidao na Corte; Sgo Paulo: Companhia das Letras; 1990.
d6cadas da
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SOCIOLOGIA DA LITERATURA: DOSTOIEVSKI
E A QUESTAO NACIONAL

JEAN CARLO FAUST]NO

A sociologia da literatura pode ser dividida em dubs grander linhas de
anflise: uma que enfatiza a anflise externalista e outta internalista. homo
exemplo recente da anflise externalista pode-se cigar o trabalho presence no
livro As Regras da J.rte ', onde Bourdieu analisa o romance .EcZucagdo Senff.
mental de Flaubert e a formagao do campo literfrio 6'anc6s. Por6m, a pesqui-

sa a ser aqui apresentada se pauta pda an61ise internalista mais pr6pria de
Lucien Goldmann -- autor do clgssico livro .Le .Dfe Cache: onde se encontra a
anflise da obra de Racine e Pascal. Embora nio se tenha noticia de uma tra-

dugao brasileira dessa obra, os aspectos metodo16gicos podem ser encontra-
dos nos livros .Z)faZdffca e CuZfura' e tamb6m em SocfoZQgfa do Romance

No entanto, para se trabalhar com a obra de Dostoi6vski toga-se neces-
sgrio tamb6m conhecer a anglise que Mikhail Bakhtin' (autor lido nos curses
de antropologia do IFCH) realize da forma inovadora e peculiar dos romances
de Dostoi6vski. Outros inimeros autores tamb6m se tornam necessfrios para

Mestrado em Sociologia - IFCHI/UNICAMP.
BOURDIEU, Pierre. .As .Regras da Arte; G8nese e .Estrzzfzzra do Ca?npo .Lfterdrfo.

Tradugao de Maria Lucia Machado. Sio Paulo, Cia das Letras, 1996.
GOLDMANN, Lucien. .Le .Dlezz cache : elude szzr /a t;isfon fragique Jars Zes pensees de

Pascal et dams Ze theatre de .Racine. Paris. Gallimard, 1975.

GOLDMANN, Lucien. .DfaZdffca e CuZtzzra. Tradugao de Luiz Fernando Carodo,
Carlos Nelson Coutinho e Giseh Vianna Kinder. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1979.
2' Edigao

GOLDMANN, Lucien. A SocloZogfa do .Romance. Tradugao de .lilvaro Cabral. Rio de
Janeiro. Paz e Terra, 1990.

BAKHTIN, Mikhail. ProbZemas da Podfica de Dostofdus f. Tradugao de Paulo Bezer
ra. Sio Paulo, Forense Universit6ria, 1981
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a compreensao do s6culo XIX e, em particular, para a compreensao dos temps
em discussg.o e da crime na sociedade russo na qual o tutor viveu e produziu
sua obra. Por6m, para os fins dessa exposigao, 6 preciso deixar eases porme '
mores de lado e prender-se no que foi enunciado no seu titulo: .Dostoidusff e a

quesfdo nacfonaZ ou, em outras palavras, o que Dostoi6vski(e n6s) temps a
ver com a questao nacional russo

Dostoi6vski viveu num memento hist6rico em que o nacionalismo encon-
trava o seu spice: o s6culo XIX. Mas nio se trata, aqui, de chamar a atengao
para os aspectos biograficos do escritor e sim para o faso de que o seu pensa-
mento e suas id6ias (as quais inevitavelmente estariam presented em deus
romances) desenvolvem-se em relagao is quest6es da sua 6poca

Obviamente, a questao nacional nio 6 o iinico aspects ma$, por outta ladd,
6 um aspecto importante - nio s6 pele moments hist6rico mas tamb6m pele
cato de Walter Benjamin chamar a atengao para a caracteristica de ser, Dos-
toi6vski. um escritor nacionalista

A observagao de Benjamin, embora muito precise e esclarecedora, nio
deve surpreender porque -- conforme ja se disse anteriormente -- esse era o
contexts ideo16gico da 6poca; 6poca tamb6m do surgimento da sociologia, a
qual -- a exemplo da literature -- irf se ocupar tamb6m do nacionalismo, con-
fome observado pele professor Octavio land. num dos Cadernos publicados

aqui no IFCH
Para uma sociologia da literature, orientada pelts aspectos metodo16gicos

de Lucien Goldmann, a compreensao da atividade politico-ideo16gica do escri-

tor, em relagg,o ao grupo que fazio parte, 6 um aspects essencial da anglise de
sua obra

E. no casa de Dostoi6vski, a sua posture politico-ideo16gica normalmente 6
classificada homo eslav6fila o que, quito resumidamente, significa que ele se

opunha ao caminho burgu6s de desenvolvimento da Russia -- defendido pda
segundo corrente ideo16gica da 6poca: o ocidentalismo'.

Ziferatzzra e czzlfura. 'nadugao
1992. Pagina 191.
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No entanto, uma pesquisa socio16gica nio pode se contentar apenas com
esse enunciado. De modo que 6 preciso it a16m dessa interpretagao sint6tica
buscando apreender o seu significado no contexto do tutor e dos deus contem.
poraneos. Assim, com esse objetivo, at6 o momento da pesquisa em questao,
analisou-se a atividade politico-ideo16gica de Dostoi6vski relative ao primeiro
periodo de sua carreira como escritor -- peHodo, esse, que pode ser chamado de
pr6-siberiano por referir-se aos antes anteriores a sua prisao e deportagao para
a Siberia, sob a acusagao de conspirar contra o governs czarista.

O que significava esse conspiragao, no ano de 1848? Para o imperador
russo, significava a possibilidade de um levante revolucionfrio semelhante ao
que ocorria na Europa. Por6m, essay suspeitas eram exageradas -- o que era
opiniao, inclusive, de autores da 6poca. De rata, os circulos que Dostoi6vski
vinha freqtientando discutiam as teorias do socialismo ut6pico de Fourier
mas estavam longe de se constituir numb ameaga real ao regime.

A participagao de Dostoi6vski, nesses circulos, restringia-se basicamente a
defesa de um llnico interesse urgente: a emancipagao dos servos:

A emancipagao dos servos vinha, na 6poca, sendo responsgvel por vfrias
revoltas camponesas. Eric Hobsbawn, no livro .A .Era das ReooZugdes, diz que
Route "148 mooi7nl,en,tos de agitaQao camponesa em 1826-34, 216 em, 1835-44.
348 em .284.g-5.4" at6 chegar no nQmero de 474 at6 o ano de 1861

A emancipagao dos servos tamb6m havia fido a mesma bandeira de re-
forms dos militares que ficaram, treze ands antes (em 1826), conhecidos homo
os dezembristas - os quads, assim coma Dostoi6vski, e outros membros do
circulo de que fazia parte, foram enviados para o presidio siberiano '

A emancipagao dos servos tamb6m havia fido defendida por Puchkin --
tido coma o fundador e fundamento da literature russa, e amigo dos dezem.
bristas

FRANK, Joseph. .Dosfofdt;sff; As Sementes da .ReuoZta, .282.Z-.28.g9. Tradugao de Vera
Pereira. Sio Paulo. Edusp, 1999. Pagina 333 '

HOBSBAWN, Eric J. A .Era das Reuolz&fdes: .2789-.2848. Tradugao de Maria Tereza
Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Sgo Paulo, Paz e Terra, 1996, 9' edigao, pagina 324.

MILNER-GULLAND, ROBIN; DEJEVSKY, NIKOLAI. .RzZssia; dos Czares aos So-
uiezes, uoZz4me 27. Madrid, Edig6es del Prado, 1997, pagina 119

VOLKOV, Solomon. Petersburgor uma hisf6rfa cuZfz&raZ. Tradugao de Marcos Aargo
Reid. Sgo Paulo, Record, 1997, pggina 47 '
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A emancipagao dos servos era uma prerrogativa de um grupo literfrio
anterior a Dostoi6vski, que no inicio do s6culo XIX dera inicio a uma curiosi-
dade liter6ria que ida se tornar freqtiente na Russia da 6poca: a transposigao
do temp da servidao, na Russia, para o tema da escravidio no Brasil. Dessa
forma, segundo Leonid Shun, os escritores impedidos pda censure czarista de
tratar abertamente da emancipagao dos servos aproveitava "o fema da escra.
kiddo d,os negros da, An't6rica, pctrct desmascarar a, reati,dade scroll russo,

Elsa transposigao liter6ria do tema da servidio na Russia, para o temp da
escravidio no Brasil, normalmente era feith atrav6s dos relatos de viagens --
entio muito populates na Russia. Cita Leonid Shur que:

Nos seas I,euros e notes de uiagem, os marinheiros russos chamam a,
a,tenQao, em, prowl.etta Lugar, parct o con,traste surpreendente ctpresertta-
do peta. natureza m,arauUhosa, do Brash frente d mis€rict e ao embrute-
cimen.to de seas bali,tan.tes, sobretudo dos negros, eula escrctuizagdo to.
dos abordctm com terr€uet turk.

Mas o aspects maid curioso dessa transposigao possivelmente encontra-se

num conte que, embora escrito por na Russia, por um escritor russo e para
um pablico russo, tem uma tramp que pasha-se no Brasil:

Em, 1805, n,CL reuista. V6stirtik Eu76pi(Notici6rio da, Europa), aparece o
con,to "Guer6iskah, rechitetost n,egra" (A PerseueranQct Her6icct de u.m

Negro). Narrct a hist6ricl de u,m n,egTO brasiteiro, que duran,te !on,gos
an,os econ,omiza,rct dinheiro parct comprctr a, ti,berdade dct mutter e dos
$tlhos. Mets o fazendeiro bra,-ttw o capital e "m,andct castigd-to em sua,
presenQa, dandy uazdo a, todd such cru,etdade". Para. tiurar os enter que-
ridos "das m,d,os do m,on,stro" , Gan,no mata a, m,uLtwr e os $1hos.

Assam., o tempt do escrcLuo Twgro ndo desaparecia, nem da. titeratura,, neon,

do join,alismo, ali,men,tcL7\do-se com as raines da reatidctde russel, com, o
6dio da uanguardct parct com o porter sCruB'

SHUR, Leonid A. .ReZagdes Literdrfas e CzzZturafs entry .RtZssfa e Brasil nos SdcuZos

XV7/7 e XZX. Tradugao Victoria Namestnikov EI Murr, pfglna 20
SLUR, op. cit., paging 26.
SLUR, op. cit., pfgina 21.
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Assam, embora a perspective de anflise deja internalista, a pesquisa sobre
o memo intelectual em que o autor vivia conduziu-me por um memento para
essas curiosidades literfrias que evidenciam uma proximidade social kinda
ngo muito esclarecida mas ja apontadas por autores como Antonio Candido,
Roberto Schwarz e Boris Schnaiderman

Schnaiderman escreveu um pequeno livro" que ata e ao mesmo tempo
completa o argumento apresentado pelo livro de Leonid Shun. Antonio Cfn-
dido traga um paralelo entre Russia e Brasil ao afirmar que nos dais parses
os escritores sempre reivindicaram, para si, um paper maier do que aquelas

atribufdas a sua fungal especifica ''. E Roberto Schwarz seja at6 mesmo a
sugerir uma proximidade de conteido entre a okra de Machado de Assis e a
de Dostoi6vski

Portanto, eases paralelos entre a sociedade russo e a brasileira, no s6culo
XIX, de ceita forma antecipa uma das possiveis contribuig6es do trabalho de
pesquisa em questao: a evid6ncia de que a compreensao do outdo aumenta a
compreensao de n6s mesmos.

Palavras-shave: Sociologia, Literatura, Cultura, Dostoi6vski

SCHNAIDERMAN, Boris. PTQ/egdes; .RzZssfa / .BrasfZ / .ltdlia. Sio Paulo, Editora
Perspectiva. S/D.

MELLO e SOUZA, Antonio Candida. .Lfferafura e Socfedade. Sgo Paulo, T.A. Quei-
roz, 2000; Publifolha, 2000, pfgina 78.

SCHWARZ, Roberto. "As Id6ias Fora do Lugar" in .Ao Vencedor czs .Batatas; Burma
Zfferdrla e .processo socfaZ 7zo initio do romance brasfZelra. Sio Paulo, Dual Cidades,
197
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SOB A EGl])E DE CALiOPE E CLIO: HISTOR10GRAFIA
E LITERATURA EM EUCLIDES DA CUNHA

RAIMUNDO NONATO PEREIRA MOREIRA

Este trabalho apresenta alguns dos resultados iniciais de uma pesquisa
por n6s desenvolvida no Programa de P6s-graduagao em Hist6ria da
UNICAMP, na qual objetivamos discutir alguns dos possiveis influxos exer-
cidos por Victor Hugo (1802-1885) e por seu romance hist6rico Quafreufngf-
trefze (1874) sobre a narrativa de Os Serfdes (1902). A partir dense escopo,

argumentamos que Euclides da Cunha incorporou aspectos da obra ficcional
de Hugo e do seu reference hist6rico, a rebeliio camponesa da Vend6ia (1793.
1796), para construir determinados elementos do discurso polif6nico sobre a
Guerra de Canudos (1896-1897). Assim, um duplo impulso moveu-nos em
diregao a esse pesquisa: por um Indo, nas Ultimas tr6s d6cadas, historiadores
e literatos t6m se debrugado e reavaliado as relag6es entry os diferentes g6-
neros litergrios e a escrita da hist6ria; por outro, uma not6vel coincid6ncia

entrelagou em 2002 dual efem6rides significativas no contexts de nossa pes
quist -- o bicentenfrio de nascimento de Victor Hugo e os cem antes do langa-
mento de Os Sertdes.

Destacar a presenga de Victor Hugo na literatura brasileira do s6culo XIX
6 um truisms. Como assinalou recentemente Sergio Paulo Rouanet, o autor
frances foi idolatrado por vfrias gerag6es de poetas e escritores homo foram,
no Brasil, Gongalves Dias, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Machado de Assis,
Raimundo Correia e, inclusive, Euclides da Cunha. Maid de cem brasileiros o
traduziram, a exemplo do imperador Pedro ll e de Machado de Assis

Doutorando em Hist6ria - IFCH/UNICAMP.
ROUANET, Sergio Paulo. A Revolugao Francesa das letras. rolla de S. .PazzZo, 14 de
julio de 2002, Caderno Maisl p. 13
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Nio obstante estudiosos coma Adelino Brandao, Francisco Foot Hardman,
Leopoldo M. Bernuccie Edgar De Decca sublinharem as marcos de Hugo na
escrita de Euclides da Cunha, a tradigao interpretative da obra dente autos
nio se deteve exaustivamente aos influxos hugoanos sobre Os Serfdes. Como

destacou Foot Hardman, os criticos t6m ressaltado muito o paper desempe-
nhado pda ideologia do progresso. Engenheiro e militar, era previsivel que o
pensamento de Euclides fosse perpassado por id6ias relacionadas aos gran-
der movimentos politico-culturais da sua 6poca: positivismo, evolucionismo,
materialismo, socialismo reformista, republicanismo. Entretanto, na sua

okra, aparece uma outta polaridade que a marco profundamente: "trata-se de
um romantismo de base hugoana, que provoca em sua prosa e poesia uma
interessante combinagao est6tica de sublime, dramatizagao da natureza e da
hist6ria e discurso socialmente empenhado":.

As refer6ncias ao escritor 6'anc6s espalham-se desde os poemas juvenis, pas-

sando por artigos de jomais, at6 os trabalhos maduros do nosso tutor. A ima-
gem, por exce16ncia, do conjunto da obra hugoana, que se cristalizou em Eucli-

des da Cunha, foi aquela relacionada a Vend6ia, ou sega, o levante monarquista
e clerical ocorrido no oeste da Franca e narrado no Quafreui7z:gt-freeze ', que asso-
ciou nobles e camponeses da Bretanha em oposigao a Rep6blica francesa e
aos deus aliados locals. Coma destacou Leopoldo Bernucci, a temftica da
Vend6ia aparece nos escritos euclidianos coma uma das suas id6ias dais em-
blemfticas. Assim, mesmo antes da produgao do "seminal ensaio" sobre o
movimento sertanejo, jf em uma cr6nica de abril de 1892, "a id6ia da insur-
reigao contra a Revolugao Francesa, vista coma correlate do fen6meno Canu-
dos, comega a germinar". Portanto, "a matriz ja estava construida em 1892
para moldar os texton vindouros"'

As alus6es a contra-revolugao brett surgem, repetidas vezes, no conjunto
dos texton euclidianos e parecem ter se constituido numb das suas obsess6es.

HARDMAN, Francisco Foot. Brutalidade antiga: sobre hist6ria e ruins em Euclides
da Cunha. EsZudos Aoangados, Sio Paulo, v. 10, n. 26,jan. abr. 1996, p. 293- 294.
HUGO, Victor. Quatreufzzgt-trefze. Paris: Garnier-Flamarion, 1965. As citag6es men-
cionadas no presence trabalho sio da tradugao em lingua portuguese .ZVouenta e
Tr8s. Porto: Lela & Irm6o, 1977
BERNUCCI, Leopoldo M. A fmltafdo dos senfidos. Sio Paulo: EDUSP, 1995, p. 25-

27
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A primeira refer6ncia explicita apareceu nas paginas de O Estaclo de Sdo
Paulo em 6 de abril de 1892. Nesse texts, Euclides comparou as rebeli6es que
estorvavam o governo Floriano Peixoto ao epis6dio da Revolugg.o Francesa ja
aludido. Ap6s constatar que "a repablica brasileira tem tamb6m sua Vend6ia
perigosa", destacava que os rebeldes nacionais nio se equiparavam aos "he-
r6icos vendeanos". homo defensor da nova ordem, encerrava o artigo profeti
camente: "A Repablica venc6-1os-g., coma a grande revolugao a Vend6ia, com
uma diferenga fundamental por6m -- a g16ria do republicano 6'anc6s foi ver-
dadeiramente brilhante, gragas a pr6pria grandeza dos vencidos"'.

A simbologia da chouannerfe retornou ao centro das preocupag6es eucli-
dianas em margo de 1897, no rastro da derrota da expedigao Moreira Cesar
Abalado pelos acontecimentos, o autor redigiu dais artigos, publicados nas
edig6es de 14 de margo e 17 de julio de O Estado de Sdo Paulo, emblemati
camente denominados A .ZVossa Venddfa. Sob a sua perspectiva, as motivag6es
political de ambos os movimentos eram semelhantes: "Como na Vend6ia o
fanatismo religioso que domino as subs almas ing6nuas e simpler 6 habil-
mente aproveitado pelos propagandistas do Imp6rio". No corpo do mesmo
artigo, estabelecia nexos de identidade entre os vendeianos e os sertanejos
"0 chouan fervorosamente crente ou o tabardu fangtico, precipitando-se im-
p6vido a boca dos canh6es que tomam a pulse, patenteiam o mesmo heroismo
m6rbido difundido numb agitagao desordenada e impulsiva de hipnotizados:

Em agosto de 1897, ao partir para a viagem cujo destiny final seria Canu-
dos, o entgo correspondence de guerra levava consign a id6ia de um livro so
bre o movimento sertanejo, provisoriamente batizado .A .ZVossa Venddfa.
Mesmo apes constatar, in sffzz, quao fragil e inverossimil se apresentava a
met6fora da Vend6ia, esse imagem permaneceu ativa nas refer6ncias eucli-
dianas. No compo de Os Sertdes, nio obstante o abandons, a den6ncia e o e$-
cfrnio frente a teoria conspirativa, os simbolos e os signos da chouannerfe -
tal qual os guerrilheiros de Antonio Conselheiro -- ressurgiam, teimosamente,
por entre as fendas do texts: "Malgrado os defeitos do confronto, Canudos era

CUNHA, Euclides da. Dia a dia. In: . . Okra co/npZeta. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1995, p. 656-657
Idem. A Nossa Vend6ia. In: . Canudos (Digrio de uma expedigao). Rio de Janei

ro: Jose 0lympio, 1939, p. 167.
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a nossa Vend6ia. O chozzan e as charnecas emparelham-se bem homo o jagun-
go e as caatingas. O mesmo misticismo, g6nese da mesma aspiragao polftica;
as mesmas ousadias servidas pdas mesmas astacias, e a mesma natureza
adversa, permitiram que se lembrasse aquele recanto lendfrio da Bretanha

Em Os Serfdes, as correlag6es estabelecidas entre a Vend6ia e Canudos
s5.o cortes e tentadoramente persuasivas, mas, tamb6m, sgo esporgdicas, pas-
sageiras e, sobretudo, contradit6rias. A imagem da Vend6ia estava marcada
por uma oscilagao, que denotava a incerteza ou a d6vida do autor no tocante
a sua aplicagao ao cano de Canudos, ora mostrava a semelhanga (s1lmfZe), ora
mostrava a identidade(mef6/bra). "Se Canudos nao 6 a Vend6ia em sua for-
ma comp]eta, ao menos se parecerg com e]a"'. ])e qualquer modo, a id6ia da
insurreigao contra a Revolugao Francesa, vista homo angloga ao movimento
de Canudos, 6 um dos sustentg,culos te6ricos da escrita euclidiana da hist6-

No casa especi6lco da heranga de Victor Hugo sobre a formagao intelectual
de Euclides da Cinha, o romfntico frances proporcionou ao nosso escritor
uma entrada mais iluminadora ao fen6meno da Vend6ia. Abandonando a
perspective historiogra6lca de Michelet, descartando a ironia de Tocqueville e
mesmo ignorando as lig6es de Carlyle, Euclides recorreu a terceira parte do
Quafreofngf-trefze. Para o brasileiro, "ler etta versio hist6rico-literfria da
Revolugao Francesa importava em encontrar um diapasao que o colocasse
entre a note da hist6ria, homo comprovante dos fates e a nota da ficgao que
suprindo os vazios daque]a, acrescentava-]he [...] 'os sonhos dos homens"'9.

As pistas, at6 entio evidenciadas, sugerem uma relagg.o de sfmetrfa entre
o .2Vouenta e Trds e Os Sertdes ou, ainda, entre os sous referentes hist6ricos
a Vend6ia e a Guerra de Canudos. Embora nem Hugo nem o seu romance
sejam citados diretamente na maior obra euclidiana, no interior dessa exit.
tem sinais que tornam plausivel a hip6tese aqua esbogada. Assam, Euclides
nio apenas estabeleceu uma aproxfmagdo h£sf6rfca szzgesfiua entre os even-

[...]

ria.

Idem. Os Sertdes (Campanha de Canudos). Sgo Paulo: Ateli6 Editorial, 2001, p. 365
366.

BERNUCCI, op. cit., P. 26.
Idem, p. 27-28.
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tos que se processaram na Bretanha, no 6lnal do s6culo XVlll, e no
interior
L..= . n-cn

da Bahia, no crepascu]o do s6cu]o X]X, como tamb6m se apropriou e transfi

gurou elementos do Quafreufngf-freeze para construir a tramp de Os Serfdes
Ha uma notgvel semelhanga entre os titulos de capitulos que integram a

terceira parte do .ZVouenfa e Tr8s -- "As florestas", "Os homers" e "A sua vida

na guena" -- e os blocos nos quaid este segmentado Os Serf6es -- "A terra", "0
homed" e "A luta". Um rapids exercicio de leitura comparada possibilita in
teressantes analoglas no tocante aos estilos narrativos, aos adjetivos aplica-
dos is principais personagens, ao jogo de antiteses caracteristicos de

amboy

dro. o .InuisflueZ, Joss Cano e Coco de Ozzro. O exemplo maid evidente 6 o pa-
ralelo entre o sertanelo Joaquim Macambira e a personagem ardilosa do
/mamas. Em Os Sertdes, Macambira foi caracterizado homo "esp6cie grosseira

de .Z'manzzs acobreado e bronco" ou homo "esp6cie de /mamas decr6pito
Ambos os trabalhos destacam a cumplicidade entre os guerrilheiros e a

natureza. Nas charnecas ou nas caatingas, os ex6rcitos republicanos enfren-
tavam inimigos invisiveis em conluio com as forges vivas da natureza. Nas
pagmas do Quatreuingt-trefze flea patente que a Vend6ia teve por auxiliar a
floresta, Assim, "o alden.o tem dais pontos de apoio: o campo que o alimenta, e

o bosque que o oculta". Uma coniv6ncia secular vinculava os homens is for-
mag6es vegetais: "As tragicas florestas bretis representaram, de novo, o seu
paper de serves e camplices daquela rebeliao, coho o tinham fido de today as
outras". Na guerra, os amis batiam-se contra adversgrios magicos, intangi
veil: "Batalh6es invisiveis estavam de atalaia. Ex6rcitos ignorados serpea-
vam debaixo dos ex6rcitos republicanos, saiam da terra de repente e torna-

vam a entrar [...] gigantes para combater, andes para .desaparecer". Em
puma. na Vend6ia, "a alma da terra encarna-se no homem

Por sua vez, Euclides destacou as especi6lcidades relacionadas a uma

guerra no sertao, a comegar por sua intrincada vegetagao: "t...] as,coat ngas
sgo um aliado incorruptivel do sertanejo em revolta. Entram tamb6m de cer-

CUNHA, Os Serfdes, p. 313 e 648
HUGO, op. cit., p. 8, 10, 11, 22.
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to modo na luta. Armam-se para o combate; agridem". A mesma simbiose
entre a natureza e o combatente native, presente na Vend6ia, poderia ser
vislumbrada nas cercanias de Canudos: "E o jagungo raz-$e guerrilheiro-
tugue, intangivel... As caatingas nio o escondem apenas, amparam-no [...] A
forma militar decaia um plano inferior. Batem-no a terra e o homem". Por-
tanto, "a natureza toda protege o sertanejo. Talha-o como Anteu, indomfvel.
E um tito bronzeado fazendo vacilar a marsha dos ex6rcitos

Assim, parece-nos verossimil supor que Euclides da Cunha se inspirou no
romance de Victor Hugo para aproximar determinadas imagens da Bretanha

is do sert6.o e 6$ tipos humanos dos chouans aos dosjaeaunfos. As analogies
estabelecidas pelo nosso tutor permitem-nos esbogar a seguinte conjecture
Euclides coZozz imagers da Vend6ia, filtradas do Quafreuingt-treize, aos anon
tecimentos dram6ticos de Canudos, provocando um deslocamento de referen
tes. Atrav6s de um jogo de imagens, ligou os eventos de 1793 aos fates do seu
proprio tempo, evidenciado a forma que determinados escritos possuem sobre
o tempo presente. Se, por um Indo, o romance de Hugo marcou a narrativa
euclidiana da Guerra de Canudos, por outro, o relate do escritor caboclo in-
fluenciou, em muito, os sentimentos e as opini6es dos deus contemporaneos e
dos p6steros acerca daquele que foi um dos grander massacres da Rep6blica
brasileira

CUNHA Os Serfdes, p. 357, 361, 363.
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CIVILIDADE DE CORTE: A RACIONALIZAgAO
DE UM MICROCOSMO SOCIAL

FI.AVIO ANT6NIO FERNANDES REFS

No contexto do final da Idade Media (X-XV), desenvolveram-se, ao redor
das figures senhoriais, lagos que podemos chamar de "associag6es masculi-
nas". Essen vinculos entre homens -- senhores e seus guerreiros em primeiro

lugar, levaram a formaggo de "comunidades" que desenvolveram c6digos coda
vez maid especializados com o passar do tempo.

Com o fim das invas6es bfrbaras dos primeiros s6culos medievais, houve
o surgimento de relag6es maid distintas entre os guerreiros. Estes nio se sen-

tiam dimples homens de guerra, e sim, tornavam-se com o passar do tempo,
categorias de estirpe e distingao. La pda altura do s6culo Xll, as casas se
nhoriais almejavam reforgar dada vez maid deus lagos de relagao atrav6s do
desenvolvimento da instituigao da vassalagem. Surgem, entre os nobres (os
que guerreiam) organizag6es que se fundamentam em regras e rituais de dis-
tingao. Dentro da sociedade medieval dividida em categories , 6 no meir dos
guerreiros que surgem a chamada "cavalaria'

O s6culo Xll surge homo uma 6poca marco na qual o guerreiro vai se fun-
dindo com o cortesgo. Os cavaleiros v5.o se reunindo ao redor da figura do
soberano, ligados pecos lagos da vassalagem e desenvolvendo entre des sen
timentos morris homo fidelidade, lealdade, honra; e unidos pele conhecimen-

to e cumprimento de uma s6rie de regras de decoro e conviv6ncia social, e nio

apenas pelo comportamento maid tipico da exped6ncia militar. Nesse contex-
ts Gabe ressaltar o surgimento da muller come maid um elemento social, des-
tacando-a coma um jogs cortesio definidor de literaturas e de um imagingrio
pr6prio que se relacionam ao conceito de "cortesia'

IEL/UNICAMP
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Georges Duby desenvolve estudos sobre o chamado "amor cortes", obser-
vando nile os aspectos da ideologia da cavalaria, nos quais a muller repre-
senta uma aventura a ser conquistada, para a comprovagao dos m6ritos do
cavaleiro. "Amal de nino amor era carter a aventura".: E coma podemos per-
ceber na cultura cortese, o regimento das maneiras 6 uma constante. O
Pzn'amory tamb6m possui suas regras, a16m de outras caracteristicas peculia
res. Uma delay 6 o seu carfter onirico e o poder que concede a mulher. Estes
marcas sio forbes na literature do amor cortes: "E aqua que amor cortes re-
vela sua verdadeira natureza: onilrica. O amor cortes concedia a mulder um

cerro poder".: Mesmo sendo atribufdo este poder is mulheres, Duby afirma
ester este poder "con/inado no keio de um ca/npo bem de/infdo, o do fmagfnd.
rio e doJ(yo (grifo nosso);

Outro tutor que se revere a into 6 Robert DeIDrE. Segundo ele, este fen6meno
represents uma nova concepgao do amor, sendo is vezes caste e ardente, em
conflito com os tabus religiosos, mas correspondente ao mesmo tempo com as
ansiedades e necessidades dos jovens, que viam nesta forma de amar um jogs,
no qual a mulher 6 considerada homo uma mestra, uma 'senhora', colocada

num patamar superior, exigindo de seu sidito fidelidade absolute e devogao.
Examinando trabalhos de estudiosos homo Redo Bezzola, Nobert Elias.

Auerbach, Jacques Le Go#. Georges Duby, percebemos que a cortesia 6 um
aspecto bastante explorado. Estes autores estudaram este fen6meno cultural
no fmbito das cortes inglesas, francesas, germanicas ou italianas. A parter do
estudo das teorias dos autores citados, voltamos nossa observagao para a cor
te portuguesa, tendo coma vids uma obra muito significativa para a literatu.
ra de corte portuguesa: ':A cr6nfca de D. dodo 27 e .MfsceZ nea" de Garcia de
Resende (1470-1536).

Nietzsche, em .A GeneaZogfa da Moral, observa: "a moralidade nio 6 um
trago natural, nem legado da grata de Deus -- ela foi adquirida por um pro-
cesso de adestramento que terminou fazendo do homem um animal interes-
sante, um ser previdente e previsivel."4 Tr6s names sio de indispens6vel

Duby, G., "Amor Cortes" in .H£sf6rfa das MuZheres do Ocfdenfe, p. 332
Duby, G. , Op. cil. p. 333
Iden,
Elias, N., Op. cff., p.lO.
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mengao quando se fda de comportamento, de controls e instituigao dos mo-
des: Nobert Elias, com sua Sociologia do processo civilizador, sua sociologia
de comportamento de corte; Nietzsche, com sua anflise rational do adestra-
mento do homem social; e Freud, com sua contribuigao enquanto sistemati-
zador do processo de repressao imposto pda civilidade. Os trabalhos destes
autores discutem o processo de socializagao humana: a civilizagao pda tortu-
ra, pdas dores $sicas e psiquicas

A partir destes autores, percebemos a sociedade de corte como um micro
cosmo no qual ocorre um processo que chamamos de "gestagao" dos valores
morais. e at6 humanos, e estes "sentimentos" adquiriram a naturalidade num

navel que se pode nomear de "sprezzatura social". Este imaginario solidifica
do pelo cerimonial e pdas simbologias da corte definiram um fazer litergrio
que legitima os lugares sociais, os quads distinguiam os que possulam o
abrandamento dos costumes e a elegancia coma cortesao, e aqueles que nio
possuiam estas qualidades, nio corteses ou civilizados

Para sermon mais sint6ticos nests exposigao, avangaremos agora apara a

observagao da corte de D. Joie 11, de Portugal, a partir da cr6nica do cortesio
portugu6s Garcia de Resende

Em primeiro lugar, trata-se de uma narrativa bastante diferente dos mol-
ded de cr6nicas de outros autores portugueses. Garcia de Resende, nascido
em 1470, ainda em pouch idade 6 promovido a cargos de cohfianga do princi-
pe D. Joie 11. Ele pode ser considerado um verdadeiro escritor cortesao, tendo
vivido na corte de vgrios leis portugueses (D. AfonsoV, D. Joie 11, D. Ma-
nuel), ao lada de Gil Vicente e Sa de Miranda. A sua obra fora dedicada ao
principe D. Joio 11, cognominado pelo poeta de "o principe perfeito". A Cr6nf
ca de D. dodo /7 6e .MfsceZdnea) foram obras produzidas 40 antes apes os acon-
tecimentos narrados. Como sugere Joaquim Verissimo Serraa, em seu pr61o-

go a edigao fac-similar da cr6nica, pode-se perceber na obra de Garcia de Re
sende a sensagao de nostalgia, se nio uma saudade da vida de corte do Por-
tugal anterior e uma critica ao Portugal feith mercantil

Observando o desenvolvimento da cultura de corte e o aspecto da cortesia
na corte de D. Joio 11, e a pr6pria Cr6nfca de Garcia de Resende, percebemos

vfrios elementos importantes para nossa pesquisa. Este cr6nica 6 constituida
de relatos bastantes detalhados dos "costumes" e "virtudes' do "pHncipe per-
feito'. Nio podemos perder de vista que Garcia de Resende fora camerista de
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D. Joie ll e, conforme nos orienta Martin Warnk, este era um dos mais im
portantes titulos atribuidos na corte: "a nomeagao para camareiro que exigia
um juramento especial (...) O titulo signiHlcava, basicamente, privi16gios em
termos de servigos: o camareiro tinha f aol acesso ao principe e, durante os
cerimoniais ele tinha lugar reservado pr6ximo do soberano. O camareiro ti-
nha roupas melhores, para que pudesse se 'deixar ver' melhor". (173, O artis-
ta de corte).

O fate de Garcia de Resende ser um artiste de corte (poets compilador do
Cancfonefro Gertz de 1516) faz com que este autor possum privi16gios provin
do da sua fungao essenciais na propaganda real. A corte 6 coma 6 um ambien-
te de mecenato e circulagao das obras destes autores.

Redigida em Evora pelos antes de 1530 a 1533, teve sua primeira edigao
em 1545, apes a morte do tutor. Foi impressa por Jorge de Resende, irmio do

cronista, com o titulo de Vida e grddfssfmas ufrfudes: e bddades; magnanfmo
esHorfo exceZefes cosfurnes e muy eads/byfos de Z). dodo /r. Juntamente com a
cr6nica fora publicada a .MfsceZdnecz e Varfedades de .Hist(irfas, costumes e
castes, e cousas que em seu tempo a,contecerdo.

A segunda edigao 6 de 1554, e talvez tenha existido por ocasiio do cente-
nfrio de nascimento de D. Joio ll. Outra edigao saiu em 1596, intitulada pda
primeira vez coma "cr6nica". Em 1607, Jorge Rodriguez preparou outta edi-
gao, a qual chamou de Chronfca qzze fratcz da usda e grddfssfma t;frfzzde do
chrfsffanfssfmo .Z). dodo, ho segundo. asta edigao 6 semelhante a de 1596.

No ano de 1622 aparece outra publicagao da parte de Antonio Alvarez:
sendo que esta edigao passou por algumas mudangas por motivos nacionalis-
tas e religiosos.

Em 1752 Luis de Moraes e Castro raz nova edigao, trabalho este com gra-
ves erros de impressao. Outta edigao surge em 1798, seguindo a de Antonio
Alvarez (1622), por6m, com as devidas correg6es. Etta ultima 6 considerada
como a maid fidedigna ao texto.

A sucessiva retomada da cr6nica, editada em diferentes mementos em
Portugal, reforga o que Antonio iilvares declara em sua carta aAo leitor" da
edigao de 1622. Segundo ele, D. Joio ll 6 um exemplo de virtudes a ser se.
guido. Podemos, portanto, considerar etta cr6nica como parte daquela litera-
tura que nomeamos homo "literatura de formagao", muito comum e dissemi-
nado pelts s6culos XV e XVI.
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Nesta obra buscamos identificar o que o tutor chamou de "virtudes, fei-
g6es, costumes, e manhas do rei '. O cronista, a partir de lembrangas de agnes
politicas feitas por D. Joio 11, destaca as atitude do rei que denotam as subs
virtudes de bondade, justiga e perspicgcia, aspectos estes que reforgam o al-
cunha de "pHncipe perfeito", nio s6 entre os portugueses, mas tamb6m nos
outros reinos

estimou sempre muyto os bona homens virtuosos, e os bong cavaleiros,
os verdadeiros, os letrados, e homens de bom saber, e de bons costu
mes. e manhas, e os seus naturais, e com qualquer homem em especial

tinha alguma coisa boa folgava muyto.

O cronista nos informa que o Rei possuia o que se chamou de "livro das
pessoas de calidade". Nele estavam relacionadas as pessoas que deveriam
receber as merc6s reais. Noutro livro semelhante, estavam aqueles que deve-
riam servi-lo nos cargos de confianga.

Outdo aspects citado sobre o monarca 6 a sua desenvoltura nos jogos e nas
festas reais, pdas quaid o rei possuia grande gosto:

Nos dias de domingo, e santos cavalgava pda cidade acompanhado
de um festivo e contente cortejo e muytas vezes de trombetas, e
atabales. charamellas, e sacabuchas, e com muyto estado andava as
mas principaes, de que o povo, e todos recebiam muyto contenta
ments, e Ihe alimpavam com grande diligencia as rua$, e langavam
panos as janellas, e as molheres pastas nellas, e se via hum homem
sua porta, detinhasse com elle, e perguntavalhe algua sousa, de que
os homens ficavam com grande contentamento, e ganhava com isso
os corag6es de deus povos; e sempre hia a carreira , e faziam correr
todos os que o bem faziam, e ele coda a mats das vezes, e o fazia
com muyta grata, e desenvoltura , e era muyto para folgar de ver os
singulares gtnetarios, e ginetes que entam adia.

Noutro moments o cronista ressalta as virtudes religiosas do rei, decla-
rando-as como exemplares aos seus contemporaneos:

avia por sousa baixa ter 6dio, e se com paixao fazia, ou dizia alguma
cousa, era logo tam arrependido com satisfagam, que dizia o bispo de

Cr6nica de D. Joio 11. Pr61ogo do autos, p. XVll
G. de Resende, p. XXI.
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Viseu dom Diogo de ortiz, que foy seu confessor, que era pecador, e sin-
gular penitente (...) Em quaesquer casa que estivesse tinha oratorio fe-
chado, em que todalas noises, depois de despqjado, e despedido se re-
colhia com muyta devogam a rezar os fete psalmos, e se emnedar a
Deus. (pp. XXl-XXll)

A$ virtudes cavalheirescas e corteses sio elencadas uma a uma pelo autorl

'foy desenvolto, e muy manhoso em todalas boas manhas que hum
principe deve ter, e singular dangador em todalas dangas, e muy
bom cavalgador de gineta, e da brida, muy destro, muy braceiro e
forgoso, tanto que cortava com uma espada tr6s e quatro tochas
juntas de hum golpe, que ngo achou que o Hlzesse". (XX).

Sio mencionadas ainda as seguintes virtudes de galantaria:

:'Vestia-se ricamente, e nunca se vestia de testa, que dissesse pri-
meiro a pessoas que se vestisse com ele, a que sempre por ipso fizz.
ra merc6s, e quando assi se vestia avid sempre muytos homens bem
vestidos, os quaes com os olhos, e palavras dava muyto contenta-
mento, (...) se vestia tamb6m a raynha, e as dames, e avia ali berg.o
de sale de dangas, e baylor, que ficava em testa".(pp. XX-XXI)

Chamamos a atengao no prefacio a dung linhas de condugao: O desenvol-
vimento de um retrato que traz egos muito cortes da "uirtus antiga" 'e a legt-
timagao de um modo de vida galante, a maneira italiana. Este segundo as-
pects 6 esclarecido por Alexandre Soared Carneiro em seu artigo sobre a poe-
sia do Marques de Santillana' na corte renascentista ib6rica, no qual ele co.
menta sabre a forte influ6ncia da cultura humanistica italiana na peninsula

A corte de D. Joio ll 6 um exemplo de microcosmo social. Este rei, segun-

do o cronista estabelece uma s6rie de medidas, com a intengao de criar um

Tb6ricar'i

Referimos a "virtue ' da Antigtiidade, o que 6 muito apregoado entre os est6icos: "vir.
tus 6 dar quill que por si s6 6 devido a honda, ser advers6rio e inimigo dos homens e
costumes maud (...), defensor dos homens e costumes bong, a estes prezf-los, a estes
querer-lines bem. Estudos sobre este assunto foram muito bem desenvolvidos por Ma-
ria Helena da Rocha Pereira, .Eszudos de /zfsf(irda da cuZfura cZdssica .r, p. 394
Carneiro, A, S. "Renascimento na Espanha: a poesia na 6poca d eD. Joan ll de Cas-

tela e a obra do Marques de santillana". Vide Bibliografia
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ambiente especial e singular para deus cortesgos. Para ipso se vale do abran-
damento, ou se quisermos, a racionalizagao dos modos daqueles que estio a
sua volta, mesmo que etta necessidade exija forte fiscalizagao do rei. O "pron

ape perfeito", a partir de seu proprio exemplo orienta os outros cortesaos, e
institui um ambiente de corte de c6digos bastante precisos que legitimam o
poder real coma algo natural e cristalizado, como se quer tamb6m com senti-
mentos de lealdade, bondade, justiga, obedi6ncia.

Concluimos a partir dos apontamentos feitos, que a sociedade de corte 6
um estagio fundamental para a conceituagao da sensibilidade (modo de sen-
tir) ocidental. Inicialmente, observamos o processo com data bem demarcada

da passagem do cavaleiro a cortesio. Percebemos coma a transposig5.o de
uma realidade a outta 6 quito significativa para a compreensao de alguns
fen6menos culturais.

Depois, noutro momento nos debrugamos na cr6nica de Garcia de Resen-
de, percebendo que o monarca D. Jogo ll este inserido num imaginario de
legitimagao do poder, valendo-se da estrat6gla de criagao de um ambiente
entre os cortesgos que sustente seu poder (o microcosmo social). Para tanto
ele se vale de agnes que estabelegam uma conviv6ncia de corte na qual os no-
bres se sintam identificados e distintos pelos c6digos de elegancia e virtude,
selecionados dos outros e entre des mesmos.
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ANALiSE DO DISCURSO DO SEDUTOR

LUCAS KIYOIIARU RANCHES ODA

E I(tito considerar que a escolha de um corpus 6 estrat6gica para o suces-

so de qualquer teoria. Considerando-se que a Anglise do Discurso de tradigao
francesa (AD) 6 fundamentada em grande parte na teoria althusseriana de
Ideologia e aparelhos ideo16gicos do estado (AIE), elegeu-se o discurso politico
e religioso como discursos perfeitamente analis6veis, pois des representam
explicitamente instituig6es ideo16gicas. No entanto, se a AD se prop6e coma
uma teoria de anflise de discursos, ela deveria analisar qualquer conjunto de
discursos que apresentasse o menor indicia de relaggo e organizagao entre si.

Partindo dense pressuposto e do exemplo de um corpus "diversificado" vindo

das anglises feitas por Possenti(1990), utilize aquio discurso sedutor - enten-
da-se sedutor com finalidade sexual - como corpus para poder comparar os con-

ceitos de Zzzgares e os prf-construfdos que, embora pertencentes a teorias distin

tas, apresentam semelhangas em suas definig6es. A saber: essay dual teorias
que utilizo nio sio somente separadas por s6culos de hist6ria, mas principal-
mente por suas fundamentag6es te6ricas que fazem com que ambas assumam

praticas dicot6micas na anflise de discursos. Enquanto a Retdrfca em toda sua
tradigao trabalha com um sujeito consciente que age atrav6s de seus discursos
tentando convencer ou persuadir (no sentido de Perelman, 1996), a AD traba-

Iha com um sujeito assz{/eftado por uma formaggo discursive.
Antes, dubs definig6es:

Os pr6-consfrufdos sio elementos discursivos que se encontram no infer
dfscurso e sio determinantes para o assz &ffamenfo, carregando toda a ideolo-
gia de uma Hormagdo discursiua(FD). Sio elementos discursivos antenores a
enunciagao, exteriores e independentes do intradiscurso que constituem toda
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uma "realidade" aceita coletivamente, pdas quaid um sujeito 6 interpelado
atrav6s da Ideologia e os sentidos que ela quer reproduzir. O pr6-construido
representa no intradiscurso uma marfa do interdiscurso, desses elementos ex-
teriores, anteriores, consensuais (dentro da Formagao Ideo16gica). Haroche,

Henry e P6cheux em 1971 ji. diziam que os pr6-construidos sio 'lingiiistica-
mente analisgveis". Assam, atrav6s de elementos lingtifsticos do discurso 6 pos
sivel pegar o interdiscurso. Os pr6-construfdos presented nos discursos de uma
FD, provindos do mesmo interdiscurso, sio os responsgveis pda organizagao e
sustentagao na constituigao de um corpus discursive. Se os pr6-construidos sgo

os elementos que garantem a constituigao de um col'pus e se sio des lingtiisti-
camente analis6veis, pode-se verificar as marcos lingtiisticas onde des se evi-
denciam.

Os Zzzgares sgo premissas, conceitos que constituem um saber pr6vio res-
ponsgvel por fornecer conte6dos para os diversos tipos de argumentos. Podemos
notar ainda em Meyer (1993) e Reboul (1998) que o lugar pode ser diretamente
relacionado is orag6es relativas e perguntas com interrogativos de base. H6
ainda a distingao entre lugar-comum e especifico que 6 desenvolvida principal-
mente por Arist6teles(1998), Perelman & Olbrechts-'lb-teca(2000), Meyer
(1993) e Romualdo (1995), que se apresenta como fundamental, mas ng.o teri
espago para ser desenvolvida aqui.

A prop6sito: se retirgssemos toda a sustentagao te6rica, dodo o complexo con-
ceito de ideologia em que a AD 6 ftmdamentada, e utilizfssemos a de6nigao de
pr6-construfdo homo sendo de elementos discursivos anteriores representantes de
uma "realidade" coletivamente compartilhada nos quaid os discursos se baseiam.

haveiia uma semelhanga muito grande entre o pr6 construido e o$ 1ugares
Partamos aos dados: 6 consenso que na sociedade feudal do s6culo Xll a

lgrda era a IdeoZogfa dominance constituindo assim uma Hormagdo fdeoZ6gfca
(FI) com um determinado interdiscurso. Tem-se claro que 6 um interdiscurso
plenamente dominado pda ideologia da lgrqja que servirf coma substrato para
o surgimento das diversas FDs que porventura existiram no s6culo XII. e uma
delas 6 a .2;1Z) do Amor Cortes, nosso primeiro objeto de anflise=

Farei uma pequena cangao antes que chova gele ou bala o vents; minha
dama me experiments a fim de ver a maneira como a amo; e por mats
que entre em litigio comigo, jamais me desprenderei dos deus dos
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"Pelo contrario, entrego-me a ela a ponto de deixar que me inscreva no
ro[ [dos deus criados]. E nio me tenhais por 6brio se amo a minha boa se-
nhora, pris sem ela nio posse viver, tal o domfnio que sobre mim exel
ce a esperanga do seu amor. (...):
(Guilhem de Peitieu -- fragmento, in: Spina, 1996)

Coma o objetivo dessa pesquisa 6 criticar conceitos e nio catalogar siste-
maticamente pr6-construidos de uma FD, nio foi necessgrio um grande n6
memo de cang6es para comparagao, pris podemos, conhecendo o interdiscurso
da FI cat61ica medieval, e tends as concretizag6es de seu Aparelho Ideo16gico
do Estado atrav6s do Trafado do .Amor Corfgs de Andreas Capellanus, relaci-

onar o pr6-construido diretamente com o interdiscurso a que se relaciona e
subs regras

Encontramos pr6-construidos da FD do Amor Cortes ja nas primeiras pa
$nas do Tratado do Amor Cortes: o Amor nasce com a visio da beleza de um
outro sexo e dessa lembranga que tende a se perpetual. A beZeza, o eZogfo da
dana, de seas ctspectos/Zsicos ampliHicados e detalhados constitui um pr6-
construido dessa FD.

O amante passe a deselar obsessfuamente esfarjunto d amana; temos um
pr6-construido que ainda pode ser um outta, o de que o enczmorado se7npre

fema que esse amor ndo atfnya o reszzZtado que deal%lld. Na cantiga teremos
estes doin pr6-construjdos quase sempre relacionados para formar argumen
tos maid cortes na sedugao da dama. Assim, quando Guilherme de Poitiers
diz que "sem eZa /a dania/ nao .posse t;auer", ele utiliza pr6-construidos da FD
do Amor Cortes, mesmo que nio sejam imediatamente relacionados com o
suposto pr6-construido original, ou se evidenciem sintaticamente.

Agora, considerando todos pr6-construidos que podemos encontrar na
cangao acima: eZogfo da dame, necessfdade de concretfzafdo do amor, anaZa
gfa com as reZag6es Heudais e o proprio carre (diem, maid explicitamente, vert
ficamos que des podem ser tranqtiilamente classificados homo lugares de
argumentos da Re£6rfca. Para persuadir uma muller, utilizando um discurso
epididico, 6 necessg.rio, homo ja aconselhava Arist6teles no Livro ll da Ref6rf
ca. ressaltar suas qualidades $sicas e morais. Em today as cang6es de amor
estas qualidades servo sublinhadas e repetidas, assim como o carre diem que
deliberarg para que a damn nio espere o tempo passar e se entregue o quan-
to antes ao trovador.
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A coincid6ncia de aplicaggo dos conceitos de lugar e pr6-construfdo que
podemos oster na anglise de cang6es de amor, nio vai se repetir na anflise
de discursos sedutores modernos e contemporaneos, porque os dados que en
contraremos sio deveras diversos entre sie nio poderao permanecer fixes
dentro dos limited de anglise da AD

Agora um trecho da m6sica "Fagamos (Vamps omar)" de Cole Porter na
versio de Carlos Renn6:

Os cidadaos, no Japao, razem / La na China um bilhio fazem / Faga.
mos, vamos amor / Os espanh6is, os lapses fazem / Lituanos e let6es
fazem / Fagamos, vamos amar / Os alemaes, em Berlim, fazem / E tam-
b6m la em Bonn / Em Bombaim, fazem / Os hindus acham bom / Nis-
seis, nikkeis e sanseis razem / La em San Francisco muitos gays fazem
/ Fagamos, vamos amar (...)

Analisando este m6sica atrav6s do conceito de Zzzgar de Arist6teles e Pe
relman, podemos encontrar um lugar onde o amor 6 universal: fodor imam; e
outdo no sentido de Perelman, o lugar comum da qzzanffdade (2000), onde o

argumentagao serf baseada no seguinte esquema: o que 6 em maior nimero
6 preferivel ao que 6 em menor nUmero; logo, se todos imam, omar 6 normal
ou mesmo uma norma e, para que a amada deja normal, ela deve omar tam-

Outro dado, a Lira XXX]V da ]UarilZfa de .Z)frceu de Tomas Antonio Gon-
b6m

zaga

Que havemos de esperar, Marina bela?
Que vio passando os florescentes dias?
As g16rias, que v6m tarde, ja v6m fries;
E pode enfim mudar-se a nossa estrela

Ah! Nao, minha Marillia,
Aproveite-se o tempo, antes que raga
O estrago de roubar ao compo as forges

E ao semblante a grata

O clgssico lugar do carle diem pode ser evidenciado na poesia arima.
A16m dele fazer parte da est6tica liter6rio do Arcadismo de Gonzaga, 6 um
lugar que vai servir de premissa para um lipo de argumento. O poeta tenth
persuadir sua amada a se entregar a ele alegando que o tempo este passando
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e que se ela se tardar muito a ama-lo, talvez ngo possa ter mats faTWas nem
disposigao no futuro.

Nos dots dados acima, podemos aplicar o conceito de lugar com 6xito para
analisar discursos. No entanto, se tent6ssemos aplicar o conceito de pr6
construido da AD, nio obteriamos 6xito album

Podemos admitir que hg uma formagao ideo16gica medieval, porque 6 ex-

plilcita sua associagao a uma formagao discursive e ao assujeitamento. No
entanto, no caste da atualidade, podemos nos perguntar: ha uma formagao ide-
o16gica e discursiva a que estariam submetidas a Lira de Gonzaga e a m6sica
de Cole Porter? Hf que se considerar que a formagao ideo16gica interv6m em
determinada formagao social num memento dado. Serf que ha uma formagao
ideo16gica que perpassa o s6culo XVlll at6 o nosso s6culo XXl? Nada provfvel;
hf grander mudangas nas relag6es entry as classes e as ideologias. Poderiam
ainda defender que as definig6es dos conceitos que aqui uso sio muito 6ixas e
especificas; mas sio as definig6es propostas pelos analistas de discursos. Eu
somente utilizo conceitos que, queiram ou nao, s5.o fundamentais.

Nesse artigo quid demonstrar que os conceitos de pr6-construido e lugar
comum podem coincidir para designer o mesmo fen6meno, embora pertencen.
tes a teorias distintas. Nas cang6es de amor o eZogfo da ufrfude da dame,
a16m de ser um pr6-construido que carrega uma ideologia est6ica-crista, 6 um
lugar comum presente em vg.rios discursos classicos, a16m de ser detalhada.
mente desenvolvido no capitulo IX do Livro I da .Ret(irfca de Arist6teles. A AD
utiliza o conceito de lugar comum, s6 que ele este tio modificado por uma
teoria e sua ideologia, que paisa a ser outta coisa, um elements do pr6-
construido, uma nogao obscura. Nos dados moderno/contempora.neon verifi-
camos que as coincid6ncias de conceitos nio existem mats. Enquanto os con-
ceitos diferentes de lugares (comuns, especfficos) podem ser perfeitamente
utilizados para as an61ises, o pr6-construjdo nio pode ser utilizado para ana
lisar o mesmo fen6meno coma p6de nos dados medievais.

O pr6-construido apresenta-se homo um conceito limitado que, ora relacio-
nado com a formagao discursiva, ora com o interdiscurso, carece de uma me-
Ihor definigao e discussgo. Quando se espera que o pr6-construido possa ex-
plicar um tipo de fen6meno, ele 6 limitado por uma teoria e, por fim, pelo as
sujeitamento que insiste em desconsiderar que o sujeito age - nem sempre,
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mas age. Ja a utilizagao dos lugares comuns 6 mats ampla do que poderia ser
o pr6-construido, mesmo quando ele 6 relacionado ao interdiscurso. O lugar
comum este por trfs do denso comum como vimos no exemplo do lugar da
quantidade. Este at6 mesmo nas bases - se 6 que hf bases - do interdiscurso:
outta nogao que carece de inimeras discuss6es.
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A CAN(;AO COMO NARRATWA: A
TRANSFORMAgAO DISCURSIVA NA MPB(1965-1975)

BIARIANGE],A RIBEIRO DE ALMEIDA

Levantaremas aqui algumas considerag6es sabre a produgao cultural das
anon 60 e 70, mais especificamente, sobre os Festivals da cangao e as musical
apresentadas em tats eventos. Como o presente trabalho ainda este em an-
damento, nos limitaremos em pontuar a significagao da m6sica popular bra-
sileira em meir a produgao cultural desses anon. Dessa forma, esse texto
apresenta dais quest6es que respostas ao tema e objeto por n6s propostos.

E importante lembrar que pensar a cultura brasileira dos anon 60 e 70
nos remete de imediato a quest6es polilticas. Durante essay d6cadas, de go-
vernor populistas (Juscelino Kubitschek e Joio Goulart -- cada um a seu
modo) que pareciam caminhar para a "revolugao brasileira", passamos a uma
ditadura militar que durou 20 antes. Nesse periods, tivemos uma produgao
cultural que se tornou paradigm6tica para as antes posteriores no Brasil
Como observou Schwarz num texto escrito naquele moments, "o Brasil estava
irreconhecivelmente inteligente" (SCHWARZ, 1978, p.68).

Dentro dense contexts, nossa pesquisa tem coma objeto o discurio das can-

g6es apresentadas nos Festivais -- o que engloba cang6es dos diversos movimen-
tos musicais ocorridos na 6poca. Tal recorte 6 justificado porque nos anon 60 e
70, ocorreu uma interessante ligagao entre a misica popular e a TV brasileira
A16m dos diversos programas televisivos musicais(Jovem Guarda, O Fino da
Bolsa, Bossaudade, Este noite se improvise, Pra ver a banda passat, entre ou-
tros), tivemos os ramosos Festivais (considerando os Festivais de MPB organi-
zados pda TV Excelsior, os da TV Record, o Festival Internacional da Ganga.o,

organizado inicialmente pda Secretaria do Turismo da Guanabara e depois

Mestrado em Sociologia do IFCH (Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas) da
Universidade Estadual de Campinas
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Nacional dos Estudantes), da AP (Agro Popular), do Teatro de Arena e da

M6sica de Protests. Apesar das diferengas entre estes grupos, coma, por
exemplo, as diverg6ncias entre a AP (que busca valorizar a pr6pria arte do
povo, considerando este coma criador) e os CPC (que defendiam a necessidade

de uma "vanguarda politico-cultural" para conscientizar as massas), a ques-
tio da arte popular predominava no debate sobre o nacional.

A maior parte da m6sica produzida nesse contexto, e apresentada nos
Festivals, nio fugia a esse regra. Uma boa parte das cang6es apresentadas
nos primeiros Festivais utilizavam o que chamam de "a predominfncia do
populu' para se pensar o nacional" (NAPOLITANO, 2001; PERRONE, 1988;
VILARINO, 1999). Doin exemplos sio: aAH&stio" de Edu Lobo e "I)isparada"
de Geraldo Vandr6, vencedoras, respectivamente, do I Festival de M6sica
Popular Brasileira da TV Excelsior em 1965 e do ll Festival de M6sica Po-
pular Brasileira da TV Record em 1966. A16m disco, analisando as mxisicas
que participaram das tr6s etapas (I ' e 2' eliminat6ria e finalistas) dos Festi-
vais de 1965 a 1967, observamos que temps regionais e populares predomi-
navam -juntamente com o temp que definia o ato de cantar como agro politi-
ca. Lembremos de "Cangao de nio canter" de Sergio Bittencourt. "Casa de
Pau, p6 e pg" de Catulo de Paula, "Maria Vint6m" de Luis shaves. "0 Com.
batente" de Walter Santos; a16m das cang6es do Show Opiniao, coma a famo
sa "Opiniao" de 26 Katie "Carcarf" de Joie do Vale e das cang6es das pegas
teatrais, coco "Procissio" de Gilberto Gil, apresentada em .A.rena conta a
Bahia. Mesmo a Bolsa Nova, que tinha uma temgtica intimista, incoroora a
partir dos anon 60 temas regionalistas e sociais. "IAlguns compositores e ar-
ranjadores deixaram de lado os arranjos jazzfsticos da Bolsa Nova e comega-
ram a se utilizar de g6neros maid tradicionais e rurais" (PERRONE, 1988
p.35). Lembremos, por exemplo, de Carlos Lyra, que juntamente com Nary
Lego e outros foi responsgvel pda divulgagao da no\ a banda "bolsa nava" de
Joie Gilberto e depois se vinculou ao CPC da UNE e tornou-se um dos com-

positores da chamada misica de protesto. Vale lembrar tamb6m que Sergio
Ricardo, Nana Lego e mesmo Vinicius de Moraes tamb6m se engajaram ne$$a
cultura baseada nos termos nacional-popular

Nesse contexto, e come conseqti6ncia dessa "utopia nacionalista" que bus-
ca concretizar a identidade nacional, observa-se kinda um transits entre as
fleas restritas (eruditas) e ampliadas (de massa) no sein da ind6stria cultural.
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nio deja canter" (GALVAO, 1976, p.97). Para Walnice, m6sicas como "Pedro
Pedreiro" de Chico Buarque e "Disparada" de Geraldo Vandr6 (grandes su-
cessos na 6poca) cantavam apenas "o dia que vita.", ngo propondo aWaD algu-
ma. Podemos notar em m6sicas homo "Pra ngo dizer que ngo falei das flores

de Vandr6 e "Cangao do amor armada" de Sergio Ricardo o quanto a MPB foi
influenciada por elsa nova necessidade politica levantada pda autora.

Ap6s 1968 ha tamb6m significativas mudangas na ind6stria fonogr6fica.
Desde 1965 os Festivais funcionavam como "laborat6rios" para tal indiistria
na medida em que sondavam o pablico, criavam novak demandas e difundiam
midas" ao langarem novak tend6hcias, homo a Tropicglia. Mas em 1968 a

repressao do governo impossibilitara a participagao dos principais composito-
res e cantores, agora exilados'. A16m disco, a ind6stria cu]tura] ja se estrutu
ra de forma maid professional e a fonogra$1ca paisa a apostar em outras for-
mal de publicidade, como as trilhas sonoras das telenovelas, que a partir de
1969, comegam a ocupar um papel central na Rede Globe

Nessa perspectiva, os Festivais de 1969 jf apresentam indo.cios de um es-
gotamento, explicado tanto pda repressao acirrada do Al-5 quanto pda nova
diregao da indtistria fonografica (agora aut6noma da TV). Estando grande
parte dos artistas consagrados exilados, os doin festivais que ocorreram nesse

ano trouxeram novidades, nomes coma Alceu Valenga, Gonzaguinha, Belchior,
Ivan Ling. Mesmo assam "o valor dos festivais enquanto inst6ncia de consa-
gragao respeitada foi caindo ano a ano" (PAIANO, 1994, P.178). E os pr6prios
participantes dos Festivais passaram a criticar a instituigao que se formou
tal evento:
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Os Festivais que seguiram entre 1969 e 1975, e as m6sicas apresentadas
nesses eventos, expressam de forma interessante as mudangas ocorridas no

dos anon 60 - de orientagao politica e coletivista?

No amplo debate que se construiu sabre os limited e avangos de coda "mo-

pressos nas cang6es Haig significativas do perfodo em questao.
Alan disco, acreditamos que elsa discussio nas possibilitara pensar a li-
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Para ipso, o material bgsico dessa pesquisa 6 formado pdas letras das
cangdes apresentadas nos festivais que ocorreram entre 1965 e 1975: 2 Festi-
vals da TV Excelsior, 4 Festivals da TV Record, 7 Festivals FIC (Internatio-
nal da Cangao), 2 Festivais Universitfrios; esse material ngo excluia anglise
complementar de outros documentos impressos da 6poca, fontes audiovisuais
e obras fonograficas, os quaid servo utilizados para complementar as anflises
e comparar os resultados

Pretendemos localizar nas letras das cang6es dos Festivais o narrador so-

cial. homo narrador social entendemos Riga maid que o artista que comp6e
e/ou executa a cangao. Conforme Jameson (1985), descobrir o narrador de

uma obra de cultura significa desvelar quem fda, homo fda e por que discur-
sa de tal maneira. Em outras palavras, buscaremos analisar coma um deter
minado grupo social, historicamente determinado e, ao mesmo tempo, produ-
tor dessa hist6ria, pensa o seu cotidiano e tem seu pensamento expresso na
arte que aria

Vale observer, nesse sentido, que nos propomos pensar a obra de cultura

homo algo que expressa necessariamente um conte6do social; pensamentos
distintos homo os de Hegel, Marcuse, Lukgcs e Jameson, ao tratarem de est6-

tica concordam que forma e conteQdo ngo sio coisas distintas: [...] "a forma
ngo 6 vista homo um padrao ou molde inicial, aquino com que comegamos,
mas antes coco aquino com que terminamos, coma a articulaggo final da 16gi-
ca maid profunda do proprio conteUdo" (JAMESON, 1985, p.252). Atrav6s da
an61ise das letras das cang6es selecionadas, pretendemos observar homo a

clause media intelectualizada, major produtora da MPB daquele tempo, pen-
sava o seu cotidiano e suas rela96es socio-political; homo pensava a si mesma

e aos outros (encarnados na id6ia de "povo") e nossas tantas ambigtiidades
Muitos trabalhos sobre a arte brasileira do periodo em questao servo fun

damentais (CONTIER, PAIANO, RIDENTI, TINHORAo, entre outros). So-
bretudo porque buscaremos investigar at6 mesmo as teorias que se cristali-
zaram sabre a arte polftica dos anon 60. Ou sega, compreender homo na po6ti-
ca da MPB transparecem as vgrias quest6es mats ou menos consensuais
acerca da arte politica dos anos 60/70. De quaid formal o artiste falou da polf-
tica, do popular, da sociedade? E por que alguns discursos forum predomi-
nantes em determinados periodos (como o popular entre 65-67)? O historia-

dor Napolitano apresenta, nesse sentido, quadr6s interessantes sobre as pa
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lavras maid presented nas cang6es finalistas dos Festivais da Record. Em
1967. forum das,'em ordem decrescente: saudade, jangada, umbanda, ie-
manjg, liberdade; o que significa que a temftica predominante dizia respeito

a, valorizagao do popular. Em 1968, embora a temgtica anterior se repita
(amor, mulher, Maria, povo, sertao), e at6 se radicalize, apontando a necessi-
dade de agate direta(6 o ano de "Pra nio dizer que falei das flores" e "cangao
do amor armada"), surgem os tropicalistas com novidades coma "E Proibido
Proibir" de Caetano Veloso, "Caminhante Noturno" de Os Mutantes, sugerln-
do uma ampliagao do terms nacional-popular para interncaional-popular.
Nio ha quadros sobre os Festivais a partir de 1969, o que significa que sera
necess6rio construir, pois, a hist6ria cultural dos tempos mats duros da dita-
dura brasileira ainda estio pouco analisados. Do que falava e o que pensava
etta geragao segundo a m6sica popular do periodo? ,

Em suma, acreditamos que a narrativa da MPB nos possibilitara pensar a
sociedade brasileira destes anon e decodificar sobretudo o sujeito social que
deli fda: o que pensa de sie da $ua geragg.o, o que pensa do pals, suas pro-
postas futures, individuais e coletivas, e tamb6m os impasses de um tempo
bastante di6cil para a sociedade brasileira, os chamados "anon de chumbo:
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A GUERRA DE TR6lA NO 1MAGINARIO ATENIENSE
SUA REPRESENTAQAO NOS VASOS ATICOS

DOS SECULOS Vl-V a.C.'

:JOSE GERALDO COST'A GRn.I.O

1. Delimitagao e constituigao do corpus

A escolha da iconografia da Guerra de Tr6ia deve-se ao fate de que as ce-

nas representadas sobr6 os vasos gregor t6m fido agrupadas e constituidas,
por historiadores e arque61ogos, em corpus com temas precisos. Corpus de
imagens t6m fido constituidos sobre os artesaos, os escravos, os guerreiros, as
relag6es de g6nero, a homossexualidade, o casamento, os funerais, os rituais
religiosos, os personagens divinos ou her6icos, os m61tiplos epis6dios mito16gi
cos etc. (Cf. Schmitt-Pastel; Thelamon, 1983, p. 14-17). Dentre os epis6dios mi-

to16gicos, um corpus costumeiramente delimitado 6 o CfcZo D'piano, referente a.
Guerra de {7'r6fa (Boardman, 1997a, p. 228-231; 1997b, P. 230-233; 1997c, P

229; Carpenter, 1991, p. 195-232). Por Ciclo Troiano entende-se o conjunto das
obras hom6ricas (IZfada e Odfssdia) e das obras de' outros poetas (.Z$1pHa, J.[fhi

aris, Pequena /Zfada e IZiou persfs, que s6 sobreviveram em sumArios). lsso se

Abreu Funari, no periods de agosto de 2002 ajulho de 2003. Este prQjeto consiste,
primordialmente, do levantamento da documentagao iconogr6fica referente a Guerra
de Tr6ia nos vasos 6ticos dos s6culos Vla V a.C. relacionada ao tenn do imaginario.
Mas. tamb6m. da leitura e fichamento das fontes liter6rias antigas(Ciclo Troiano) e
da bibliogrania modema relacionada aos estudos hom6ricos, a mitologia grega, a ico-
nografia, a arqueologla e ao imagin6rio social. E, por fim, da elaboragao de um proDeto

de pesquisa visando a p6s Orientador: Prof. Dr. Pedro Paulo A. Funari
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deve ao faso de a Zf&da e a Odfssdfa tratarem, respectivamente, de apenas um

dos dez anon da Guerra de Tr6ia e do retorno de s6 um dos her6is apes a guerra
e de as demais obras tratarem, em seu conjunto, de todd o periods da guerra e
dos retornos de vgrios outros her6is (Tr6d6, 1997, p. 51-52)

O recorte crono16gico (S6culos Vl-V a.C.) e espacial (Atica) inspira-se nos
estudos iconogrfficos (Boardman, 1997a, p. 228-231; 1997b, P. 230-233
1997c, p. 229; Carpenter, 1991, p. 195-232; Shapiro, 1994, p. 11-63) que t6m
assinalado que a representaga.o da Guerra de Tr6ia nos vasos fticos pasha,
por um movimento de initio, memo e fim, isto 6, ha o surgimento das represen-
tag6es (primeiro quartel do s6culo VI a.C.), o seu desenvolvimento e, por nim,
o seu desaparecimento (61timo quarrel do s6culo V a.C.)

2. Justificativa

Os vasos gregor t6m, desde muito tempo, atraido a atengao dos historia-
dores, pris estes objetos de formal, origens e dimens6es diversas. revelam-se
extraording.rios documentos da civilizagg,o gregg, permitindo ao historiador
um contato direto com aspectos m61tiplos da vida publica e privada dos anti-
gos gregor, ampliando, assim, seu campo de leituras (Metzger, 1964, p. 5)

Todavia, at6 bem recentemente, as imagens pintadas sobre os vasos er&=
consideradas coma ilustrag6es que viriam, de alguma maneira, confirmar os
fates estabelecidos a partir dos texton (Villard, 1956, p. 3). Mas, atualmente. a
perspectiva mudou e passou-se a dar um status de documents inteiramente a
parte a essas imagens e a estudar dada representagao pintada por ela mesma
exatamente coma se faz com um texto, levando em conta sua particularidade, a

maneira coma ela interpreta o real. Nesse sentido, este repert6rio de imagens
roma-se um verdadeiro objeto de hist6ria, permitindo colocar de maneira dife-

rente as quest6es tradicionais e abrindo novos campos de trabalho(Orrieux
Schimitt-Pantel, 1995, p. 472); Enfim, os vasos gregor com suns representag6es
sio uma conte singular para se compreender tanto os hfbitos de vida homo do
imagin6rio social dos gregor, pols as cents pintadas sao, assam coma os poemas,

criag6es dos artistas que partem talvez da realidade, mas a transp6em a sua
maneira. Tentar compreender a constituigao dense imagingrio 6 uma das tare-
fas do historiador (Orrieux; Schimitt-Pastel, 1995, p. 156)

Nesse contexts, o tema da Guerra de Tr6ia no imaginario ateniense raz-$e
importante uma vez que nio se tem notfcia de um trabalho que aborde glo
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relacionadas ao tema do imaginfrio, as possiveis respostas (hip6teses) a elsa
problem6tica, o referencial te6rico e metodo16gico e a bibliografia

4. Metodologia

O Zeoantamento da documentagdo iconogrffica serf feito a partir das
obras de John Davidson Beazley (1956; 1963; 1971), do .Beazley .Arc.blues, re-
correndo-se ao completo indice de texas mito16gicos presence tanto na versio
impressa como na virtual, do Corpus Vasorum .Antfquorzzm e do .Lexfcum lco.
nographicum, Mlythologiae Ctctssicae

Ap6s o recolhimento desses dados, user-se-f o procedimento metodo16gico
da serfafdo, que visa obter uma arden conforme a semelhanga ou desseme-
Ihanga, re-agrupando os objetos em grupos mats fortemente ligados (Ginou-
vds, 1997, p. 83-88); esse re-agrupamento das imagens por series permite tor-
nar manifesto tanto as repetig6es, coma as variantes, as equiva16ncias ou as
substituig6es, que permitem perceber as regras de organizagao deltas ima-
gens, e into, nio somente do panto de vista formal, mas, tamb6m, no que con-

cerne ao contelido das imagens (Lissarrague, 1990, p. 10). Elsa seriagao
permitir6 o estabelecimento de um eZenco femdtfco e a seZefdo das image/zs
obedecendo-se aos seguintes crit6rios: 1) imagens que contenham elementos
pertinentes ao tema; 2) eliminagao das imagens de conteido id6ntico ou se-
melhante

Uma vez feito ipso, sera elaborado o cafdZogo fmagdffco da documentagao
obedecendo a ordem do elenco temftico. Coda imagem teri uma /Zc.baccztaZo-

gr6/ica (Ver Anexo) contendo: a) .Zhagem, b) 7'Hcnfca da decorag6.o, c) Forma
do vaso, d) ProoenHncfa (lugar onde o vaso foi achado), e) Dafcz, D .Afrfbuffdo
(queen 6 o artista), g) .Z)escrffdo (do conte6do da cena, organizada em Face A e

Face B do vaso e suas possiveis subdivis6es: AI, A2 etc), h) CaZefdo a que
pertence o objeto (cidade, museu e n ' do inventario), e i) .BfbZfogra/}a.

5. Levantamento Bibliogrffico Initial

A. Fontes iconogrfficas
.Beazley Arc foes(http:awww.beazley.ox.ac.uk)
Corpus Vasorum Antfqaorum - CYA
Lexicum ]lconog7'aphicum MlyttuologicLe Cla,ssica,e LIMC
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TECNOESFE]3A, PSICOESFERA
E USO SELETIVO DA CIDADE

ALEX BIANETTA

Campinas (SP), cidade fortemente inserida na dinfmica econ6mica mun-
dial concentra um considerfvel tercigrio superior que inclui centros de exce
16ncia em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, com destaque na
pesqulsa agropecuaria instituig6es homo IAC -- Instituto Agron6mico de
Campinas, IB -- Instituto Bio16gico, KATI -- Coordenadoria de Assist6ncia T6c-

nica Integral e EMBRAPA Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Na pesquisa e desenvolvimento das telecomunicag6es atuam empresas de pun-
ta no ramo alocadas em dais parques do Palo de Alta Tecnologia da cidade
(Prefeitura Municipal de Campinas)

Ainda no seton de servigos, conta com cerca de 70 hot6is, servigos na area

de sa6de com 22 hospitals, consultorias, instituig6es de ensino superior e
pesquisa -- UNICAMP e PUC Campinas -- a16m de concentrar o segundo mai-
or palo industrial do estado dividido em tr6s distritos industriais

Este cidade movimenta importantes fluxos de finangas com 46 banjos,
136 ag6ncias e uma renda per capta de US$ 10.800,00 em 2000, Brandes flu
xos de bens -- centro comercial com 12 shopping-centers -- e amplos fluxes de
mensagens -- 90 bibliotecas, 16 cinemas, 13 museum, 12 teatros, 10 emissoras
de radio FM e 4 AM, 6 emissoras de TV e I a cabo, 4 jornais e 69 livrarias

Campinas conta tamb6m com importante fluxo de pessoas -- taxa de cres-
cimento de 1,87% ao ano entre 1991 e 2000 -- e uma populagao de 996700
habitantes em 2000:. Etta cidade este equipada ainda com o terminal aero
portuario internacional de Viracopos e quatro das mats modernas rodovias do
pris -- Bandeirantes, D. Pedro 1, Anhanguera e Santos Dumont. Por estes e

IG/UNICAMP. Orientador: Prof. Dr. Mgrcio Cataia
MEADE, Prefeitura Municipal de Campinas e Listel 2000.
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outros motivos este cidade este sends cotada entre as dez melhores no Brasil
em oportunidades de neg6cios(Jornal Correio Popular, 02/12/01)

Estao, portanto, agregadas ao lugar atividades intensamente ligadas ao clr
cufto szzperior da economic urbane, este que involve capital xntensivo, tecnolo-

gia de ponte, emprego reduzido, grande utilizagao de marketing e propaganda,
capaz de uma macroorganizagao do espago. A conexio do lugar com o mundo se
realize por interm6dio de sistemas de objetos t6cnicos que operam baseados nas
possibilidades criadas pda fecnocfancia, ou deja, a conjungao entre t6cnica e
ci6ncia. realizada sob a dtgfde do mercado (SANTOS, 1979 e 1999)

A utilizagao conjunta de redes de comunicagao e de transporte confere
grande mobfZfdade aos bens e mensagens, com 6nfase para as NTCI -- nouns
EecnoZogias da comunicafdo e i/z/ormagdo que permitem haje a comunicagaa
instantgnea e simultanea, amplo conhecimento dos territ6rios, a possibilida

de da gestao centralizada e a. dist6ncia de atividades espalhadas pele plane-
ta. dandy assam um novo carfter ao espago geografico e proporcionando novos

usos dos lugares e territ6rios coma recurso pelos agentes hegem6nicos da po
litica. da economic e da culture. Desse modo, eleva-se a difusio e a incorpo-

ragao de t6cnicas, id6ias e hfbitos ex6genos ao lugar a uma amplitude nunca
vista antes na hist6ria

A presenga deltas atividades e objetos modernos pode ser vista como uma
manifestagg.o do espago reficuZar no lugar (SANTOS, 1999). Este 6 de uso
exclusivamente hegem6nico e notadamente das grandes empresas transnaci
onair que interfered nos processor maid significativos da cidade, intensifi-
cando a vida de relag6es agora inserida numa 16gica global

O espago reticular s6 se instala em locais minimamente modernizados
para assumirem tal fungal, logo 6 seletivo, pris contempla apenas pontos e
areas que interessam ao fluxo e ac6.mule de capital, excluindo e desvalori-
zando o restante do maid ambience consfru11do, este "... retrato da diversidade

das classes sociais, das diferengas de renda e dos modelos culturais:
(SANTOS, 1998:127)

As cidades, pdrtanto, nio possuem uma homogeneidade de deus objetos e
atividades em todd a sua extensao, e sim locais privilegiados que sio rapi-
damente adequados is demandas das grandes empresas que necessitam de
infra-estruturas e modelos organizacionais que permitam fluxes intensos e
grande precisao em subs agnes.
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Reconhece-se que estas grander empresas exercem forte influ6ncia sobre

os poderes p6blicos em suas varies escalas -- municipal, estadual e federal --
chegando mesmo a ultrapassar a autoridade e a jurisdigao dos Estados-
nagao. lsto nio significa a derrota ou a matte do Estado frente is empresas,
pois "... sem o Estado, o capital social nio tem coma prqetar e realizar deus
interesses coletivos..." (HARDT e NEGRI, 2001: 328). A esse mesmo respeito
nos fda SANTOS (1997) sabre o realce que ganha a politica das empresas
frente a politico dos Estados.

No faso de Campinas existe uma companhia publica, a Ciatec -- Compa-
nhia de Desenvolvimento do Palo de Alta Tecnologia -- que tem a fungi.o de
planeDar e executar as politicos de ci6ncia e tecnologia da cidade, coordenan-

do a instalagao de empresas e n6cleos de pesquisa no palo de alta tecnologia,
oferecendo incentivos fiscais is empresas que se interessarem por estas polf-
ticas p6blicas municipals (Prefeitura Municipal de Campinas).

Contraposto ao espago reffcuZar existe o espago de todos os homens ou homo

denominou PERROUX (in SANTOS, 1999) o espafo banal. Este 6 coeso prefe-
rencialmente em fungal da contigtiidade, do dia-a-dia, da coexist6ncia entre a
diversidade e das relag6es pessoais. O espago banal imprime vivacidade ao
chamado cfrcuffo £7z4erfor da economic urbane (SANTOS, 1979), que se man-

t6m atrav6s do trabalho intensivo e de capital reduzido, utiliza dinheiro liquids
e cr6ditos pessoais. E capaz de uma organizagao restrita do espago.

A exist6ncia desta complexidade que re6ne t6cnicas, objetos e atividades
de vfrias idades e proced6ncias, ou deja, o maid am6fente consfru11do permite
nio s6 a coexist6ncia, mas a complementaridade entre atividades do cfrczzffo
superior e do circuffo fnHerfor da economia urbana, que juntos concretizam a
totalidade do fen6meno econ6mico da cidade.

Segundo AI,MEIDA (2000), os dais circuitos da economia urbane existem
pdas diferentes oportunidades de consume que abrange a populagao coma
um todo, pois um -- o circuits superior -- atende is necessidades e consumes
das classes maid privilegiadas em termos de renda e parte dos consumos da
clause media. O outro -- o circuito inferior -- vive principalmente em fungao
das classes de baixa renda

asta abordagem da cidade nos demands expor a noggo da relagao lu-
gar/mundi, que causa repercuss6es e reorganizag6es nio s6 econ6micas. tal

coma nos evidencia a naga.o dos circuitos da economia, mas repercuss6es in-
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discutivelmente 'espaciais por se tratar de interveng6es relatives a esfera
imateriaZ (agnes) e a esfera material (objetos) concomitantemente.

A estas esferas do espafo geogranzco SANTOS (1999), retomando a9 id6ias
de CARVALHO (1941) chama de psicoesfera as bases imateriais das crengas,

$=1iHI'g=1;anl=R=:U:'=
da vida -- haveria uma psicoesfera responsavel pda formagg.o das lingual,

rellgioes e ideologies. do nas diferentes localidades ao inv6s de criar a

cas, normal, hfbitos e ideologies aldades acontece, pols coda lugar assiinila

repele ou condiciona a chegada das novidades de forma sfnguZar por suas
caracteristicas anteriores, herdadas e peculiares, chamadas rzzgosfdades

(SANTOS 1999). des entendemos ng.o s6 aspectos mated.ais cristalizados no

espago, mas tamb6m aspectos organizacionais, ideo16gico J. . . nn== nAn An /\

s e culturais, que

ofbrecem resist6ncia ou estimulam a incarporagao de elementos ex6genos e
at6 entgo estranhos a comunidade local.

A coda events que ocorre novak formal, nexos e ordens sio criados, os lu

maArranjos de objetos t6cnicos podem ser instalados, adequados ou desen-

salas de cinema, servigos culturais e de alimentagao.
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A locagao de escolas particulares em doin shaping-centers 'de Campinas e o

investimento de grander redes de Hot6is no interior paulista -- 24 novos proDe-
tos com investimentos de R$ 180 milh6es at6 2003 - (Jornal Gazeta Mercantil

31/10/2001) sio sinais deltas mesmas atividades culturais dgidas incentivadas
pda segregagao socio-espacial, pele turismo de neg6cios e de lazer

As materialidades e arranjos de objetos t6cnicos, assim homo servem is
manifesta96es culturais rigidas, servem tamb6m is manifestag6es culturais
/Zeic11uefs. Sabre este aspecto da realidade, j6 notava BAKHEUSER (1944) no
desenvolvimento de sua anfropogeogru/ia que atividades econ6micas-

culturais eram praticadas come forma de sobreviv6ncia de vastas parcelas da
populagao no Rio de Janeiro (RJ), que ocupavam a cidade coma podium, quer
se acumulassem no centro urbane, quer se disseminassem irregularmente
pelts arribardes e sub6rbios, quer finalmente se espalhassem pdas mas,
pragas? galerias e gates na mercancia ambulance de produtos vfrios
CATAIA (2001) fda tamb6m sabre o empenho dos indivi.duos que adaptam o
meio em que vivem e produzem o territ6rio apropriado ao periods hist6rico
correspondente na busca da autonomia e sobreviv6ncia cotidiana.

Pode-se falar, portanto, na exist6ncia de um clrcuifo cuZtzzraZ rfgfdo e de
um cfrcuffo cuZfuraZ /ZexfueZ em Campinas. O primeiro 6 intimamente relaci
onado ao circuito superior da economia urbana, e o segundo circuits 6 aquele
que revela processes de identificagao e de solidariedade organica contra a
r6pida deterioragao das condig6es de vida nas perfHerfas, contra o imp6rio da
vio16ncia e contra o papel crescente dos condicionamentos transnacionais na
formaggo de novak identidades na cidade (CANCLINE, 1994)

Por periferia entende-se nio as areas distantes do centro geom6trico da cida-
de, mas as areas excluidas pecos objetos e atividades modemas, assam coma pe
los cuidados dos poderes p6blicos e da iniciativa privada(ALMEIDA, 2000).

Junta ao circuits inferior da economia urbana o circuito cultural flexivel
chia alternativas a malta de emprego, de servigos e principalmente a fblta de
espagos, filosofias e atividades que promovam o encontro, a coletividade e a
testa, no sentido empregado por ATTALI (2001)

O melhor conhecimento a respeito da cidade contemporanea e de deus
processes pode apontar solug6es para os graves problemas de cunho s6cio-
espacia], tal qual nos demonstram as incrfveis estrat6glas de sobreviv6ncia
reveladas pelos setores econ6micos e culturais maid populares que reagem a
crime das relag6es pessoais e de trabalho nas grander cidades brasileiras.
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aponta estainseguranga homo uma das principais causes da crise urbana.
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"BOCA DE LIXO": LUGAR ])E RESISTENCIA

AIARLON LEAL RODRIGUEZ

Ndo que CL palaurct deja impel#eitct e estQa, em,
lace do uisiuet., num d6$,cit qlw em do se esforqa.
ria por recupera7. Sdo irredutlluei.s uma, a, outta
por mats que se dina o que se ua, o que se u& riaa
xlQja. jamais no que se diz, e por mats que se faGCL

)er o que se este dizendo por im,agers,s e met(!fora.
:ompctraQ6es* o lugar em que esscLS resplandecem
't&o 6 aquete que os ol,hos descobH.ram,. m.a,s
ctqueles que as sucess6es da. sintaxce dean,em

M. Foucault (1992: 25)

Introdug5o

Neste trabalho, tenho homo prop6sito desenvolver algumas considerag6es
a respeito do -- document6rio .Boca de Zlxo ' (1991), de Eduardo Coutinho --

como possfvel espago tenso de resist6ncia, conflito e de naturalizagg.o dos senti-
dos na constituigao dos sujeitos. A perspectiva te6rica que orientar6 a minha
reflexio sera a da Anflise do Discurso 6'ancesa, AD, cujos pilates sgo Foucault
(1969, 1971) e P6cheux (1969, 1975, 1980), em virtude de etta corrente traba-
Ihar no limite do lingtiistico com o social, enquanto panes constitutivas.

Considerando, kinda, que etta relagao, do lingtiistico com o social -- pro-

situar (compreender) - e nio refletir -- o gesto de interpretagao do sujeito e
expor deus efeitos de sentido"

' PG/IEL/UlqlCAMP. Agradego ao CNPq pda bolsa de doutorado. Processo

Utilizo a transcrigao feita pda profa. dra. Suzy L.Rodriguez como corpora.
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Boca de Like" !.year de resist&ncia

1. Discurso, Sujeito, Ideologia e Formagao Discursiva

Para a AD, discurso 6, (Foucault, 1986), um jogo estrat6glco de agate e de

reagan, de pergunta e de resposta, de dominagao e de esquiva, "o espago em
que o saber e o poder se articulam, pris quem fda, fda de album lugar, a
partir de um direito reconhecido". Jg o sujeito 6 (P6cheux, 1988) constituido
pda ideologia que o interpela ao mesmo tempo em que constitui.

De acordo com P6cheux (1971), "as palavras podem mudar de sentido se-
gundo as posig6es tidal por aqueles que as empregam". Ainda P6cheux
(idem),

Falar-se-g de formagao ideo16gica para caracterizar um elements sus-
cetivel de intervir, homo uma forge confrontada a outra forma, na con-
juntura ideo16gica caracteristica de uma formagao social, em um dado
memento; coda formagao ideo16gica constitui assim um conjunto com-

plexo de atitudes e de representag6es que nio sio individuals

As formag6es discursivas, concerto cunhado por Foucault (1986), integram
conjuntos de enunciados, falados ou escritos, dispersos em acontecimentos.
alas sio constituidas por pr5.ticks discursivas que determinam os objetos, as
modalidades de enunciagao dos sujeitos, os conceitos, as teorias, as escolhas
tem6ticas

De acordo com Orlandi(2001: 31), fazed anflise do discurso 6, antes de

qualquer coisa, "praticar ainda o exercicio do entremeio", situando-se no es-
pago especifico sem confundir "descrigg.o e interpretagao". Dessa forma, penso
que analisar o discurso, a posigao sujeito e subs possiveis significag6es 6,

ain-

da Orlandi(iden, 34), trabalhar a "relagao lingua/discurso homo a que existe

entre a condigao material de base e de processo".

2. Breves notas sobre o documentfrio e seu sujeito

2.1 Coutinho

Coutinho realizou um documentfrio de um dep6sito de lixo -- normalmen
te chamado de lixio -- no Estado do Rio de Janeiro, cujo "autos" registra o
quotidiano das families que tem o lixio como conte de renda, a16m de

morar

nele Este lipo de "retratagao", de um dos m61tiplos aspectos da sociedade, ou

g6nero jornalistico, antes do advento da fotografia e da cfmara de filmagem,
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era feito, em alguma medida, pda literatura, cr6nicas, cartas, relatos, narra-
tives orais etc.

Contemporaneamente, o documentfrio, entre deus diversos sentidos
(P6cheux, 1988), assumiu um certo efeito de denxlncia social, critica aos siste-

mas politicos, a. sociedade coma um todd -- ou a setores especificos. O seu "tu-
tor", no casa aquio Coutinho, denuncia, assim, os governor e suas formal e mo-

dos de "tratar" enquanto prftica discursive os diversos segmentos sociais, ge-
ralmente os maid desfavorecidos ou marginalizados, de formal variadas.

Os document6rios atendem, tamb6m, a diversos prop6sitos e efeitos, pols
sao, geralmente, produzidos por jornais de grande circulagao, por emissoras
de televisao, por universidades, "a tiltulo de pesquisa"; e tamb6m por centos
profissionais aut6nomos, faso de Coutinho

A diversidade de documentfrios, enquanto discurso e deus sujeitos, nio
constituem meras formal de "retratar" uma face da problemftica social, mas
modalidades, marcadas ideologicamente, inscritas em formag6es discursivas
em que deus sujeitos se filial, uma vez que o documentfrio, por si s6 nio 6
um dado em si ou cz .priori, pols corresponde sempre uma posfgdo szdijeffo, ou
uma posigao que Coutinho pode ocupar.

O documentfrio 6 ainda uma demanda ou busca de sentidos ao mesmo tem-

po em que se constitui em contestagao social, pois possui uma realidade mate-
rial homo acontecimento, de forma que o discurso se constitui de uma certa in-

quietagao tensa de sentido, com duragao relativamente cuba ou inst6vel.

2.2 Documentfrio

De acordo com Grolier (1970: 293), a palavra documentfrio significa, en
quanto adjetivo, "reference a documento", ao pasco que, enquanto substanti-
ve: "o que vale homo dacumento (...) em Sita de puma metragem geralmente
com carfter de reportagem. A palavra document6rio vinda do latim (Faria
1988: 183) documentum -f, significava avigo, ligao, ensinamento, exemplo:
modelo, indicagao, amostra, prove e documents

Estas considerag6es t6m algum sentido somente no discurso do denso co-
mum, uma vez que, de acordo com Albagnano (2000), o sense comum refere-
se a "um juizo sem reflexao, comumente sentido por toda uma ordem, todo
um povo, todd uma nagao, ou por dodo o g6nero humano". Pasta delta forma.
seria provavel inferir que o documentgrio vale por si s6, como uma "verdade '
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em si. uma forma contestadora de um cato social, ou, ainda, homo um discurso
constituido de estabilidade enquanto "pro a e documents:

Ele poderia ser considerado um faso em si -- no discurso do sense comum -
dada a sua apresentagao. No entanto, ele 6 apenas um efeito ideo16gico pro-
duzido discursivamente

A=inda no discurso do denso comum, o documentfrio tamb6m apaga, em
certs sentido, o lugar sujeito do documentarista com, inclusive, toda sua dis-
cursividade. Todavia, into se configure coma um efeito de sentido do discurso.

De acordo com C6ndido (1978: 327), documentgrio, posco homo documents,

nio existe em si, (...) 6 parte constitutive da agro, de maneira que nun-
ca parece que o autor estela informado ou desviando a nossa atengao
para um trago da sociedade.

Na perspective que adoto, o documentgrio, ainda de acordo com C6.ndido
(idem, 329), 6 constituido pda "dia16tica da ordem da desordem", ou sega, um
acontecimento discursivo constituido pda instabilidade ou jogs dos sentidos

3. Resist6ncia no jogo dos sentidos

Nesta segal, analisareia resist6ncia no jogo dos sentidos que constituem os
catadores de pixo, um jogo discursive enunciado no lixao, lugar mercado social

ments por certo lipo de discursividade, em que os sujeitos, para falar dele ou a
paTtiE pele, devem ocupar determinada posigao sujeito, ou sear, constituir-se em

sujeito dense discurso. No entanto, esse constituigao, homo ]- .

acontecimento dis-

cursive. nio se da de forma estabilizada ou estabilizadora, mas corresponde a

um processo de embate, esquiva, desvio, deslize, anulagao, tentative de fixagao
de cerbos sentidos e nio outros etc., enfim, coma foi data anteriormenh, 6 um
espago denso de resist6ncia na "dania" nada harmonica dos sentidos

3.1 Documentfrio e Sentido

Ja abordei em seg6es anteriores a respeito do documents.rio. No entanto,
algumas quest6es aindasaopertinentes. . ..

Serf ele um discurso panto de contestagao? oposigao '/ Quaid eienos o cans

tituem? Serf que ele 6 apenas um produto comercial mercado pda 16glca de
mercado oficial ou marginal?
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3.1.1 Ponto de contestagao:

O seguinte enunciado represents o discurso ponto de contestagao: "eu
query mostrar homo 6 a vida real de voc6s'". Doin sentidos a .priori seriam
vi6veis de se considerar. Primeiro: o "real" -- visivel, transparente -- a que o
sujeito se revere nada mats 6 do que efeito ideo16gico das condig6es socials
tecidas discursivamente nas redes do e pelo poder. Segundo: sera que existe
um outro "real" possivel dos catadores de lixo sobre os quaid virtuais interlo-
cutores de Coutinho -- para quem o documentgrio seria destinado -- teriam
um outdo typo de representagao discursiva que nio aquela, ou, kinda, essen
interlocutores nio "saberiam" ou nio tinham tomado "consci6ncia" de tal dis
cursividade a respeito da exist6ncia social desses catadores de lixo?

Assim, se o documentgrio for considerado um discurso de ponte de contesta-
gao social, a partir de uma certa regularidade, alguns de deus efeitos poderiam
ser o de provocar algum tips de mobiliza$ao social, indignagao a um certo estado
de coisas, de tal ordem, que chegaria a panto de produzir uma discursividade
cujo efeito poderia ser o de incluh ' socialmente os moradores do lixio, into se se
considerar que des pertencem a uma posigao sujeito marginal, os excluidos

Ao seguinte enunciado, "eu quero mostrar coma 6 a vida real de voc6s". $e-

ria possivel atribuir um certo efeito de sentido. Um discurso em que o sujeito
enunciador -- Coutinho -- fosse portador de algum lipo de "poder" o tomaria
defensor dos marginalizados do lixio. Se fosse dessa forma, bastaria apenas
o gesto" de "mostrar o real" homo se este "real" estivesse oculto, fora dos
'olhos" e conhecimento de todos os participes da sociedade e ainda ngo fosse
constituinte e constituido apenas de um efeito ideo16gico do sistema politico,
ou sqa, conseqti6ncia mats ou menos estabilizada socialmente de uma prfti-
ca discursiva, o capitalismo

Outta possibilidade, a respeito do efeito discursivo, seria a de ao "mos-
trar" este "pesto", ele ser capaz de provocar um efeito de sentido tal que alte-
rasse de forma "drfstica" o estado de coisas

' A relagao entre constatagao, confronto e contradigao no documentfriao "Boca de

H:lHI I HH?HH
O enunciador e sujeito dense discurso 6 o Coutinho.
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Se assim fosse, o efeito de sentido do enunciador do document6rio poderia
se tornar uma "arma" eficaz de denUncia social, a 6tm de garantir o direito
elementar a certs modo de exist6ncia de vida. Inclusive, o discurso da Consti-

tuiQao Federal Brasileira da tamb6m a esse modo de vida garantia nos res-
pectivos enunciados

za e a marginalidade e reduzir as desigualdades socials (...). Artigo 5'
Todos sg.o iguais perante a lei sem nenhuma distingao (...). Artigo 6
Sgo direitos sociais a educagao, a saide, o trabalho (...).

O documentgrio estabeleceria uma relagao de interdiscursividade por opo '

sigao ao discurso da Carta Magna, um discurso em defesa dos marginalizados
que os sucessivos governor "democr6ticos" "esqueceram" -- que, a bem da ver.

ade, nunca procuraram incluir e terminal por excluir coda vez dais dos
beneficios sociais. O documentgrio ainda poderia ter um efeito de con'oer e
desmoralizar a Constituigao Federal, ser uma afronta direta, e a todd um
conjunto de discursi'ddade, tal homo: as religi6es, a solidariedade, a moder-
nidade, o desenvolvimento social, o humanismo etc.. .

Uma pause, a respeito da modemidade, Rouanet (199B: lz; anrma o se '

guinte: "podemos parter para um modelo civilizat6rio antimodemo. E pode.
mos repensar a modemidade, em busca de uma alternative

neomodema".

Ainda Rouanet (idem, 13), "o segundo caminho seria lutar por um projeto
antimoderno de civilizag5.o:

No entanto, este efeito de contestagao, de alguma forma, constitui-se,
apenas, em um certo discurso de inc6modo social, um mal estar su
port6vel ', uma vez que o sentido dele nio demands outros sentidos, proces'
sos discursivos e praticas discursivas de transformagg.o das condig6es de exis-
t6ncia dos moradores do lixio. Nio pretends insinuar que o efeito de sentido
do documentfrio deveria provocar um reagg.o, uma demanda de sentidos e
pr6.ticas discursivas imediatas, a curto e m6dio puzo, no entanto, nio sera
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necess6rio fazer uma pesquisa para constatar que o ndmero de lix6es 6 cres-
cente no pals

O rata de existir a discursividade homo acontecimento produzido pelo do-
cumentfrio ngo surtiu nenhuma demands de novos sentidos alardeadores
cujos efeitos reverteriam os sentidos e estados de coisas dos moradores de
qualquer lixio

3.1.2 0Posigao

O documentfrio poderia ser pensado coma um discurso de Oposigao -- que
se oporia ao discurso anterior -- cujo efeito apontaria para outra demanda de
sentidos. O enunciado desse discurso, "pus pessoas verem como 6 que 6
remete a uma instfncia de sentidos possiveis de serem atribuidos ou, pele
menos, considerados, homo demonstrareia seguir.

O sentido de "oposigao" poderia ser constitui.do por uma outra voz, de or-
ganizag6es nao-governamentais, movimento de direitos pda cidadania, por
exemplo, ou um outro discurso, dos partidos de esquerda, discurso de critics
social, por exemplo, que seria sua parte constitutiva, o seu anverso sem o
qual nio haveria o verso. Enquanto oposigao, quais interrogag6es poderiam
vir no rastro das significag6es na relagao interdiscursiva? Discursos de de
niincia social contra o govemo que nio desenvolve prQjeto parte tirar seus
concidadios" dense estado de coisas? Den6ncia contra o capitalismo, e assam

colocar em evid6ncia um de deus aspectos cru6is? Etc

Talvez deja consider6vel pensar que exista um conjunto de elementos su
ficientes para instaurar uma certs regularidade discursiva, cujos efeitos ne-
gatives instauradores estabeleceriam uma relagao discursiva parafrfstica
tense por oposigao marcada a um estado de coisas interna ao lixg.o, que sera

vista a seguir, e externa ao lixao, direito a cidadania, melhores condig6es de
vida, direito a lazer, direito a educagao etc., ou deja, inclusio na chamada
;polls", a partir dos seguintes enunciados e as respectivas considera96es:

"e se todo mundo ta aqui6 porque depende": assim, estar e nio ester aqui
algu6m este aquie algu6m nio deveria este aqui; parte do mundo este.
aquie parte do mundi nio deveria este aqua; certas pessoas estio aqui e
certas pessoas nio deveriam este aqui; algumas pessoas estio aquie al-
gumas pessoas nio deveriam estar aqui; estas poucas pessoas, os desam
paradox estio aqui, os misergveis estio aquie poucas pessoas, os desam
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que realmente nio depende

$
balhador e into que fazemos nio 6 uma atividade de trabalhador; into que
fazemos talvez SQja uma atividade de trabalhador e into que tAzemos nao
sqja uma atividade de trabalhador.

eu teria vergonha se tivesse roubando": assam, ter vergonha e nio ter

banda: into que faqs 6 digno e isto que faso ngo 6 digno; trabalhar aqui nio
6 roubar e trabalhar aqui6 desprezivel coma roubar

pode 6ilmar. Com muito prazer. Porque eu nio tenho vergonha nio": as-
sim poder filmar e nio poder fllmar: por que pode filmar e por que nio
pode 6llmar; talvez possa filmar e talvez nio posse filmar; sera que 6 prect '
so $ilmar? e sera que nio 6 preciso filmar?; voc6 deveria filmar e voc6 nio
deveria filmar; tem motivos para filmar e nio tem motivos para filmar; eu
deixo voc6 fllmar e eu nio deixo voc6 6llmar.

comida se aparecer a gente tamb6m recolhe": assam, a comida aparece e a
comida nio aparece: a comida sempre aparece e a comido nunca aparece;

as vezes tem comida e as vezes nio tem comida; de vez em quando a comi-
da aparece e de vez em quando a comida nio aparece. A gente come e a
dente nio come: a gente sempre come e a genre ngo come; se tiver a dente
e se ngo tiver a gente nio come.

o que a genre data aqui, a gents data pao, cara um resto de comida": as-
sam, a genre cata aquie a genre nio cata aqui: a gente s6 cara aquie a
dente ngo cata aqui; de vez em quando a gente cata aquie de

vez em
. H,.,n +A

resto de comida
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Seria possivel constatar, testes enunciados, elementos que podem garan-
tir, a16m de uma regularidade, um sentido tenso de uma condigao de "traba-
Iho" desprezivel, anti-social, marginalizado etc. e, principalmente, uma posi
gao sujeito marcadamente tensa de resist6ncia a posada materfaZfdade. de
que nos fda Foucault (2001), e da qual todos querem se esquivar, sem deixar
de considerar que o efeito delta maferfaZfdade se configura em maier ou me
nor tensio de acordo com a posigao sujeito, ou deja, alguns suleitos serif
mats resistentes aos efeitos e outros servo menos resistentes aos efeitos

Poderia de alguma forma considerar que a oposigao dos catadores de lixo
serif a posigao dos nio catadores de lixio ou "os cidadaos", ou ainda um outro

contra-panto, os incluidos socialmente -- sujeitos de uma outta regularidade
discursiva, os inclusos ou aqueles que, pelo ments, nio vivem de qatar os res-
ton, as sobras sociais para sobreviverem -- cano se considerar que os catadores
do lixgo sgo os excluidos socialmente.

Agora, tomo homo panto de partida dubs oposig6es talvez possiveis de serem
pensadas: exclusio/inclusio e condig6es humanadcondig6es ngo humanas

3.1.2.1 Sentido exclusgo/inclusfio

O lixgo coma lugar gerador de discursividade e coma um todo registra dual
ou tr6s cenas possiveis de ver o exterior do lixao, cano, por exemplo, o Crisco
Redentor. E possivel considerar que ha alguma demanda de sentido em vir-
tude do efeito de imensidio do lixio como um universo sem nim, coma se ngo
existisse quake nada a16m do lixao, .homo se as h'onteiras estivessem muito
a16m e nio existisse s6 lixo, urubus, catadores de lixo, caminh6es despejando
lixo e mats pixo, e as pessoas catando pixo e maid lixo

Este efeito discursive pode ser con)parade, em alguma instfncia -- vulga-
rizando a questao -, quando se olha, por algum tempo, o c6u cuba "impressao
6 de uma imensidio sem nlm, homo se sua exist6ncia fosse em sie para si
mesma. No entanto, se olhando para o c6u o efeito ou "impressgo" estio ins
critas em outta instancia, ja o sentido do documentfrio vem carregado de um
aspecto negative, pols 6 constitutive de uma significagao hist6rica e uma
mem6ria discursiva (Courtine, 1994) do lixo

Estas considerag6es se fazem significativas a medida que 6 possivel pen-
sar a exclusio/inclusio como elementos constituintes de um espago social
tenso e hist6rico
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Um efeito possivel do documentfrio seria o de talvez considerar que
o li-

xio estivesse fora da "cidade" ou do social -- com judo que isto posse signi6x-
car. Delta forma, o efeito da exist6ncia do lixio 6 que estaria excluindo e su

plantando o social com 6 possivel, constatar alguns de deus possiveis
sentidos

nos seguintes enunciados: "aqui tamos mostrando que a gente somos traba-
Ihador": "eu terra vergonha se tivesse roubando"; pode filmar com muito pra-
zer". Assim, serra o lixio um lugar de trabalha, de honestidade, lugar de uma
certs admiragao, lugar que ningu6m tem vergonha do que faz tanto que 6
possivel filmar em virtude de sua transpar6ncia. Poderia ainda pensar que o
lixg.o tamb6m estivesse reivindicando um estatuto de igualdade social a par-
tir das categorias trabalho, honestidade, transpar6ncia, dignidade em OPosi-

gg.o ou coma contra-ponte a cidade, ou deja, o que se faz no lixio nio 6 muito
diferente do que se faz na cidade, poitanto somos iguais ou melhores

Serif o lixio que estaria afetando a cidade, questionado-a com os deus
mUltiplos sentidos de lixo (trabalho, honestidade, transpar6ncia, vida, orgu-
Iho etc.j como vista em outras seg6es, de forma que um dos poss:iveis efeitos
do lixio 6 apenas um efeito ideo16gico do documentgrio

Vista de outta "perspectiva" ou de outro lugar discursive, o lixgo serif um es

page discursive de exclusio hist6rica a reivindicar um estado de coisas, de forma
a apagar os elementos de uma mem6ria discursive do lixo que o constitui

Ou seria. entao, uma das formas de modalizag6es de exclusio social que,
em cada 6poca ou sociedade, se manifesto coma sintoma daquilo que conhe-
cemos homo "civilizagao". Esse sociedade ainda nio foi capaz de solidificar

uma estrutura social, que no minima, n5.o 6 estratificada em acontecimentos
discursivos tg.o d(spares, ou deja, de um lada os pertencentes a sociedade ou a
grande .poZfs (forma de grande feuds, um pouco maid complexo que os da ida-
de media) e, de outdo lada, os interditados que s6 podem existir ou circular
em determinados lugares marcados ideologicamente, que o IBGE denomina
de misergveis ou excluidos

Credo que para o lugar de excluido possa raver algum sentido a medida
que se regularize o de incluido. No entanto, a inclusio 6 constitutiva da ex-
clusio que este de forma arraigada na culture humana, a partir de uma me
maria discursive regular

Exemplifico: as praticas discursivas religiosas, de um modo gerd, em par '
titular a judaico-cristao, sio concebidas a pal'tir de dais grander lugares mar-
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cados: os pertencentes a uma ordem dos incluildos (estabilizadora) e a outra dos

excluidos (tamb6m estabilizadora), mas em outro lugar, daqueles que nfo se
'ajustam" parcialmente ou completamente a ordem do discurso de Deus. Em
puma, ha os incluidos pertencentes a ordem de Deus e os excluidos dos sem
Deus. Uma se estabiliza a partir da estabilidade da outra e vice-versa. Se uma
dessas dubs ordens desaparecer, a outra perde seu sentido mais forte.

A questao da inclusgo e exclusio social se constitui em uma construgao
hist(erica, arraigada discursivamente em forma de grander .prd-consfrufdos
(P6cheux 1988).

A exclusio social, talvez, seria algum tipo de reserva social para sinalizar
discursiva e ideologicamente aos participes, em alguma instancia, o que Fou
cault (1996: 8-9) disse

suponho que em coda sociedade a produggo do discurso 6 ao mesmo
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuida por um certo
n6mero de procedimentos que t6m por fungal conjurar deus poderes e
perigos, dominar seu acontecimento aleat6rio, esquivar sua pesada e
temjvel materialidade

A exclusio sinaliza o quanto os espagos sgo marcados ideo16gica e discur.
sivamente, e ela nfo este demandando, simplesmente, novos sentidos e muito

ments se grata de incluir, desmarginalizar, ou, kinda, fazer 'justiga social",
mas, sim ritualizar a presenga dos "poderes, perigos e pesada materialidade:
(Foucault, 1996) dos discursos para queen nio cumprir os rites da ordem so-
cial em questao.

Assam, o sentido do documentfrio pode ser inscrito nessa ordem dos avisos.

restrig6es e interdig6es cujos interlocutores seriam os participes da grande p6Zfs.

3.1.2.2 Sentido de condigao humana/ngo humana

Se um dos possiveis efeitos de sentidos do document6rio seria o de nio

mostrar" a exterioridade do lixao, coco foi visto em seg6es anteriores, into 6
significativo, uma vez que o efeito de imensidfo do lixo reduz e interdita o
sentido do hzzmanf generis, pols se o sentido do homem 6, em alguma medida,
aquilo que ele faz e o constitui, entio o documentfrio coloca em questao a
condigao da exist6ncia humana. Assim, quaid sentidos poderiam ser atribui-
dos a humanidade, ou, ainda, seria conveniente falar em humanidade a par
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tir da discursividade do documentfrio, considerando que ele 6 apenas mais
uma ritualizagao hist6rica que a humanidade parafraseia?

Em se tratando de g6nero humana, seria razo6vel conceber que o nio hu-

mana serif o g6nero animal, de forma que contraporia o homem ao animal; o
primeiro, categorizado pda sua racionalidade eiiquanto o segundo pda sua
instintividade, ou sda, desprovido de razio. No entanto, o sentido do nio
humana n5.o este fora do sentido do humano, pois ambos sio categortas cons-
titutivas de um mesmo sentido, o de humanidade. Neste casa, 6 possivel falar
em humanidade, mesmo considerando o que etta humanidade produziu e as

praticas discursivas que ainda este por produzir.
As express6es latinas homo domini lupus e homo sum: hzzmania me aZie-

nun .auto, (R6nai, 1980: 81), servem para caracterizar, ao
menos em um.a ins-

t6ncia politico ideo16gica, o homem e sua humanidade e, ainda, signiflcar de
alguma forma o g6nero humana ao atribuir-the sentidos a partir da discursi
vidade gerada pele documentfrio

Para finalizar etta segao, considerando o seguinte enunciado: "babe pra
queen o senior podia mostrar? Podia mostrar pro Collar IFemando Collar de
Meld ", um dos possiveis sentidos do documentgrio, pensando a condigao huma-

na e a condigao nio humana, 6 que a quesHo da humanidade, do homo sapiens.

a6gura-se uma questao de natureza politico-ideo16gica com todos os sentidos que
etta palavra possa significar e nio coma uma questio de natureza humana.

Em puma. a humanidade pode ser definida a partir das relag6es tecidas
no jogo do drama politico-social em que o poder e saber se articulam de forma
a redefinir os sentidos, as interdig6es e os lugares que os sujeitos podem e
devem ocupar (Foucault 1996)

E possivel inferir que a exist6ncia do lix5.o raz algum sentido, um sentido
hist6rico maid ou menos estabilizado em virtude de ter uma mem6ria discus
diva que Ihe "abone" e garanta a exist6ncia em qualquer 6poca e sociedade

3.2 Catadores de pixo: resist6ncia aos sentidos

Se nas seg6es anteriores abordei considerag6es que diziam respeito ao do-
cumentario, nesta farei uma anglise cujo objetivo serf o de descrever o jogo

Ex-presidente da Rep$blica, eleito em 1989, acusado de corrupgao, teve que renunciar,
a16m de enfrentar um processo de Impediments pele congresso Nacional.
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da resist6ncia, da instabilidade e da naturalizagao de alguns sentidos, em
detrimento de outros possiveis, na fda dos catadores de lixo.

Tome alguns enunciados, no sentido de Foucault, (1986), para demonstrar
o funcionamento dense jogs.

3.2.1 Sentido de afronta

Os seguintes enunciados: "o que voc6 tem ai modo" e "pra vicar assim bo-
tando esse neg6cio na nossa cara" articulariam com maior ou menor efeito o

sentido de ah'onta, de interdigao, de contestagao da c6mara
A6'onta cujo sentido serif o de interpelar, interditar seu interlocutor de

forma direta homo se estivesse a proibi-lo de filmar, de ester naquele lugar
Sio dubs posig6es sujeito em conf'onto. De um lada, Coutinho que, enquanto
jomalista, tem um certs "aval" para fazer o que este fazendo; e de outro lada:
seu interpelante, morador do lixio que reivindica sua "privacidade", nio uma
'privacidade" qualquer, mas, sobretudo, uma "privacidade" para negar um

estado de coisas do qual ele se afigura parte "constitutiva" que produz certos
sentidos negatives: forma degradante de viver, cater lixo 6 uma coisa despre-
zivel, pixo 6 porcaria, coisa anti-social etc.

Elsa an'onta, antes de qualquer coisa, serif um jogs de esquiva e desvio
de sentidos, seria a tentativa de interditar a circulagao de um discurso sobre
o lixio. Sentido e discurso que deveriam permanecer na "privacidade" em
virtude, tamb6m, de haver uma certa "descrenga" que aquele documentfrio
ou discursividade sabre ele serif capaz de alterar o estado de coisas do lixio.

Serra a negativa de uma instauragao de sl4eito do lixio para um ng,o perten-
cimento a ele

3.2.2 Sentido de negag5o

Nos seguintes enunciados: "eu teria vergonha se estivesse roubando":
dente nio tem mesmo para onde it", "voc6 both no jornal ai, quem v6 pensa
que 6 pra gente comer, n6? Mas nio 6 pra comer" e "eu t6 revoltada 6 com
ipso. O cesto do pai dela cheio de comida e a gente filmando aqui" seria possi-
vel apreender um jogo de esquiva, recusa, tentativa de desvio, deslize, "r6pli
ca" e "tr6plica" da pesada materialidade dos sentidos sobre a posigao sujeito
dos catadores de lixo.
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sentido de pertencimento ao lixo

3.2.3 Sentido de Auto-Afirmag5o

him trabalhar, n6?" e "eu nio tenho redo peso seguinte: porque eu acho que
sou brasileiro, eu sou humano entgo eu sou livre, eu tenho o direito de falar o
que eu query e o que penso

O sentido de auto-afirmagao dos enunciados arima implica, primeiro, em
uma contraposigao de sentidos negativos(nao tenho orgulho do que ingo, ca-

sentido a partir de

estate de uma certa
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demanda positiva de sentidos que poderiam $e converter em legitimidade de
um estado de coisas. Este proporcionaria tamb6m um reconhecimento por
parte daqueles que os excluem e os interditam

A auto-anirmagao configure uma resist6ncia e a possibilidade de desloca-

mentos de sentidos da ordem da marginalidade, se se considerar que o lixio
este a margem da sociedade, muito embora deja constitutivo dela, para a or-
dem da sociabilidade, a instalagao de espago de legitimidade em relagao ao
externo do lixio

3.2.4 Sentido de resignag5o

Se nas seg6es anteriores, o jogo dos sentidos foi de afronta, negagao, auto
afirmagao em que 6 possivel observer a busch por outras significag6es no es-
pago do lixio cujos sentidos se caracterizariam pda "dania" da estabilidade e
instabilidade do acontecimento, ao pasco que, nests sega.o, os sentidos estio
de alguma forma, propensos a uma certa ordem estgvel em uma relagao me
nos tensa. No entanto, etta ordem nio deixa de ser conflitiva em relagao is
demais ordens na disputa pele espago

Assim, os enunciados configurariam, em alguma instancia, o sentido de resi

gnagao, um efeito ideo16gico: "a gente precisa daquela lixeira porque tem comida
de porno", "a genre vai levando a vida assim coma pode", "at6 um dia vai melho-

rar. Deus tends miseric6rdia", "qualquer coisa pra mim tf bom", "tem gente que
o dia que nio dente o cheiro dense lixo ele ta doente em casa", "euja apanhei pixo
em vgrios lugares do pals" e "em todd e qualquer lugar eu vivi de pixo

Elsa estabilidade de sentidos nos enunciados arima pode significar, em
um pnmelro momento, que o lixio absorveu os demais sentidos, ele "que-
brou" desde a resist6ncia at6 a negara.o: "a gente nio tem mesmo para onde
it". lsto serif significativo por alguns motivos: serra a resignagao um tipo de
pertencimento ao pixo? Cano possa se confirmar, entgo este sentido de perten-
cimento ao lixio pode representar que os suyeitos estgo condenados ao lixo
foram capturados na rede das significag6es e forum vencidos por uma malta de
oposigao, peso ments neste memento da enunciagao. lsto talvez SQja possivel
em virtude de os sujeitos serem afetados maid ou ments pecos efeitos de sen-
tido que o lixio demanda

A resignagao implicaria, tamb6m, um cargter estabilizado da desumani-

zagao do sl4jeito, que, de algum modo, faz sentido nas texas da hist6ria e 6,
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Inclusive, assegurada por uma mem6ria discursive estabilizada que torna a

lllUilUBR; ;=;nx=foi visto em seg6es anterio-
algumas possibilidades de

rupture a este estado de coisas, a16m de apagar o externo ao lixio homo se
ngo houvesse um outdo, uma outra inst6ncia a um estado de coisas, nem
mesmoapossibilidadedeluta. . . . . ....

Este probabilidade suplantaria o carfter de aftonta, negagao
e auto-
'l - ..-' .

afirmagao Data estes suleitos, a medida que a resignagao se estabilizaria,
tamb6m, a partir dos procedimentos de interdigao dos discursos, sentidos e
sujeitos. . . ... .....

Seria possivel afirmar que esse sujeito resignado -- pego pda exclusao so-

tensio e resist6ncia aos sentidos.

3.3 0 Documentfrio e o confronto com a materialidade da lingua

O logo dos sentidos, os efeitos produzidos tanto pdas posig6es dos sujeitos
anto pelts efeitos de sentido, significam algo somente peta con110nto aa

materialidade da lingua que o document6rio produz -- com som ou sem som .
O suPosto "impacto" ou efeito de sentido provocado pele document6rio ngo

Nas aulas da Profa. Dra. Suzy L-Rodriguez, o documentario foi trabalho com o som e
sem o som.

Cadernos de Gradual o, Campinas, n ' 3, 2003 ';v '



Marlon Lea! Rodri.

toricamente ' e ngo outra, o que, conseqtientemente, diminuia demanda de
efeitos de sentido outros, quer no discurso do senso comum, que 6 possivel se
considers-lo um discurso "menos politico" em relagao aos deus elementos. te-
mps, objetos que o constituem, um discurso utilizado circunstancialmente.
geralmente na impossibilidade de se manter uma discussio, homo: judo 6
assim mesmo, todd mundo 6 igual, sempre foi assim, as coisas nunca mudam
religiao, futebol e polftica ngo se dispute etc, e ainda de facie estabilidade de
sentido, ou, seu contra-panto, quer no discurso "maid politico", maid elabora-
do, com certa definigao da posigao sujeito, estruturado em relaggo aos deus
temps, objetos, elementos etc.. Condigao que o constitui com uma Gertz con-
sist6ncia de possiveis efeitos de sentido.

Posco, assim, considerar, a parter tamb6m das an61ises, que o efeito de
sentido do documentfrio 6 muito maid assegurado pele lugar marcado do in-
terlocutor virtual dt) document6rio, do que propriamente do documentgrio em

si, pols, uma vez que o efeito de sentido em sua materialidade (corporificagao
em certos discursos) demanda posig6es marcadas dos sujeitos (locutor e in-
terlocutor) historicamente, e uma relaggo estgvel ou inst6vel, ou ainda. mais
ou menos estfvel na constituigao dos discursos, sentidos e deus possiveis efei.
tos, uma vez que des nio t6m exist6ncia em si, ou sqja, parte do efeito 6 cons-
tituido pele lugar sujeito do interlocutor virtual de Coutinho. O efeito de sen-

tido, tamb6m, 6 constitu£do por certos lugares sociais e nio por outros que ele
circula

Assam, o "inc6modo", o "impacto", a "impressao", o "cheque" e o "mal-estar:
sio assegurados pelo conf'onto do sujeito e suas posig6es com a materialida-

de da lingua, conforme P6cheux (1990: 50-1), "aquilo que 6 colocado pelos lin-
gtiistas com a condigao de exist6ncia (de principio), sob a forma de exist6ncia
do simb61ico", ou deja, "abordar o pr6prio da lingua", aquilo que faz que lin-
gua sqja lingua, estar na ordem do simb61ico

' Para um discurso possuir uma certa mem6ria discursiva, 6 necessfrio. entre outras

Foucault mgum arquivo hist6rico, ou sqa, uma mem6ria discursive, de acordo com
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O confronts da materialidade da lingua 6 constituido e ainda se da no vio
da passagem de um sentido inscrito na ordem do discurso -- e por ipso porta-
dor de uma certa estabilidade que o normatiza "por uma higiene pedag6gica
do pensamento" (idem, 51) -- o outro sentido nio previsto que pode ser qual-
quer um, dadas as condig6es de interlocugao, que fogem a qualquer consis
t6ncia "16gica" no trabalho do sentido sobre o sentido sempre escorregadio

Se o sentido do documents.rio se apresenta na ordem da normalidade dis-

cursiva, 6 tio somente em virtude do efeito ideo16gico, uma vez que etta man
t6m uma relagao interdiscursiva por parafrase com uma certa mem6ria dis-
cursiva e nio com outta, coma 6 possivel considerar nos seguintes enunciados
dos catadores de lixo, por um dado: "Deus ajudal Deus df forma, saade, cora-

gem, e n6s torre atras, n6?", "e tends sa6de a gente corte atlas", "minha mie
criou n6s todos aqua", "at6 um dia vai melhorar, Deus tendo miseric6rdia de
n6s"; e por outta lada, o discurso de denso comum: "um dia a vida vai melho-
rar", "com forma, saide e coragem a genre consegue tudo", "se Deus quiver
uma dia vai melhorar", "a gente vai vivendi coma pode", "se Deus me dar

forma, sa6de e coragem a gente vai levando a vida" etc. Estas relag6es inter-
discursivas fazed sentido uma vez que tem deus discursos estio inscritos na
hist6ria, com centos sentidos ideo16gicos e nio outros, o que legitimas e pode

explicar essa ordem da normalidade discursive
E hesse vao, moments "relampago", "infimo", que se df a passagem ou o

trabalho do sentido (normatizado) sobre o sentido (virtual possivel). E o mo
ments do confronts com a materialidade da lingua -- que nio 6 nem antes,
com um sentido ja dado, nem depois, com o outdo sentido inscrito - que o do-
cumentfrio faz sentido e assegura uma certs regularidade no confronto com a

lingua

4. Considerag6es Finais

Para 6inalizar, considerando o seguinte enunciado: "gabe pra quem o se

nhor podia mostrar? Podia mostrar pro Collor [Fernando Collor de Melon"
Um dos possiveis sentidos, que este enunciado demanda, serif o de cobranga
da efetivagao de um discurso do entio presidente Fernando Collor de Memo,
que na campanha eleitoral, atravessou o pals, juntamente com Frei Damiao,
considerado um santo-viva -- hoje mono -- dos pobres e miserfveis do nordes-
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te. Um dos discursos maid fervoroso do candidato foia de encamisar os des-

camisados e de acabar com a mis6ria social, de forma que lango-se assim
como o candidate dos misergveis, tends o Frei Damiio coma cabo-electoral
que se comprometeu fervorosamente com o candidato das elites brasileira

Pensando o documentgrio e deus enunciados, kinda, 6 bem prov6vel que
deja relevante estabelecer uma relag5.o hist6rica, ainda que precaria nestas
considerag6es finais, delis com a humanidade. Sera que des estariam de.

nunciando a humanidade e para a humanidade um estatuto para a exist6n-
cia de deus sujeitos que ela mesma estabelece e nio leva aSlnco?

Dessa forma, jf um dos possiveis sentidos que documentgrio e deus enun-
ciado demandam, pensando a condigao humana e a condigao nio humana, 6
que a questao da humanidade, do homo sapiens, afigura-se uma questao de
natureza politico-ideo16gica com todos os sentidos que etta palavra possa si-
gnificar, ou sqja, o modo e a condigao de vida/exist6ncia, se pensar o extremo
navel de desigualdade social -- aqueles que vivem para a16m da marginalida-
de, os desprovidos daquilo que 6 elementar a exist6ncia humana, os "sem-'
alguma coisa -- 6 de alguma maneira determinada pda forma que dada grupo
constitui suas relag6es sociais, maid hierarquizada ou ments hierarquizada.
Quando maior foia hierarquia social, tanto quanto sera os niveis de desk
gualdade entre os participes sociais, os catadores de lixo, aqueles que vivem
de comer e cater reston, por exemplo.

Se a questao da humanidade, por um Indo, 6 uma questao de natureza
politica-ideo16gica, por outro lado, nio 6 uma questao de natureza humana
ou sqja, o modo e a forma de vida/exist6ncia que varia de um estado extremo
de mis6ria social a um outdo estado extreme de "benesses da vida social"
uma dg.diva dos deuses pagaos, do Deus dos cristios e outros tantos deuses
que contribuem de forma constitutiva para sustentar essay "benesses de vida
social" -, muito embora, tenha um sentido assegurado historicamente, esse
modo e forma de vida/exist6ncia ngo se constituem coma condigao necessgria
para a exist6ncia do homo sapiens como sugere a relagao politico-ideo16gica
na anglises neste trabalho.

Em puma, a humanidade pode ser definida a partir das relag6es tecidas
no jogs do drama politico-social em que o poder e saber se articulam de forma
a redefinir os sentidos, as interdig6es e os lugares que os possiveis sujeitos
podem e devem ocupar (Foucault 1996).

300 Cad. de Graduagao, Campinas, n ' 3, 2003



Boca de Lho" t&ncia

f possivel inferir que a exist6ncia do lixio faz album sentido, um sentido
hist6rico maid ou menos estabilizado em virtude de ter uma mem6ria discur-

sive que Ihe "abane" e garanta a exist6ncia em qualquer 6poca e sociedade.
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O USO DO HELIC6PTER0 NA ACELERAgAo DOS
FLuxos AEREos NA METnOpoLE DE sAo PAULO

JOSE DE BARRON PINTO Fn,nO

Parte-se para este texto do pressuposto de que o objeto de estudo da Geo.

grafia 6 o espago geogz'deco, formado por um conjunto indissociavel, solidfrio e
tamb6m contradit(brio, de sistemas de objetos e sistemas de agnes (SANTOS,
1999), de modo que assim 6 possivel compreender tanto a materialidade quan-
to a intencionalidade, ambas resultado da transformagao do espago pele ho.
mem. Assim sends, este texto visa estabelecer uma discussio te6rico-
empirica sobre o surgimento no atual peHodo t6cnico-cientiHlco e informatio-

nal, de um novo meir de transporte, o helic6ptero, cujo uso funcional pelo
poder p6blico e pele cfrczzfto szzperfor da economic urbane:, ajuda a revelar o
atual estfgio de metropolizagao de Sio Paulo.

O territ6rio brasileiro acolheu nas Ultimas d6cadas sucessivas moderniza.

gees, que somadas is mudangas econ6micas e normativas promovidas pele
governs, dinamizaram o territ6rio em suas v6rias escalas -- municipal, esta-
dual e nacional, respondendo as necessidades do capitalismo mundial. No
entanto as modernizag6es ocorreram de modo desigual, havendo sua prima
zia e concentragao na Regiao Metropolitana de Sio Paulo, terceiro major

Depto. de Geografia - IG/UNICAMP. Orientador: Prof. Dr. Marcia Cataia
Milton Santos (1979) esclarece que a revolugao no dominic do consumo foi acompa-

nhada da deformaggo da estrutura do consumo, acarretando novak formal de produ
gao e de com6rcio (pp-29). As diferentes oportunidades de consume. sio a causa e o
efeito da exist6ncia de doin circuitos da produgao, distribuigao e consume dos bens e
servigos em parses perifericos, o superior e o inferior. O circuito superior da economia
urbana 6 resultado direto da modernizagao tecno16gica, cujas atividades sio criadas
em funggo dos progressos tecno16gicos e das pessoas que dele se utilizam. O circuits
inferior da economia urbana tamb6m 6 resultado da mesma modernizagao, por6m se
dirige a poucos que dela podem se bene$iciar ou que ngo se beneficiam
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aglomerado urbano mundial, ao lado das Regimes Metropolitanas de T6quio e

atrfs somente de Nova lorque.

;=TB=EU.liu= : m::lite www.dac.gov.for en-

contra-se informag6es e servigos referentes ao Brasil
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De acordo com o Servigo Regional de Protegao ao V6o de Sio Paulo
(SRPV/SP) o movimento de helic6pteros em julho de 2002, 6 de 83% do total
de operag6es (pousos e decolagens) do Aeroporto Campo de Mane (SP); a me-
dia menial no ano de 2002 at6 julho 6 de 9859 operagaes'. A maior parte das
empresas de Taxi A6reo de Sio Paulo este. instalada nos aeroportos Campo
de Mane ($P) e Congonhas (SP), fazendo uso de suns infra-estruturas. den-
tre das: abastecimento, manutengao, hangaragem

As infra-estruturas e sistemas de engenharias relacionadas ao helic6pte.
ro, sio assam definidos pele Departamento de Aviagao Civil:

Heliponto - Area homologada ou registrada, no solo ou elevada, utilizada
para pousos e decolagens de helic6pteros.

Heliponto civil - Heliponto destinado, em principio, ao uso de helic6pteros

Heliponto militar- Heliponto destinado ao uso de helic6pteros militares
Heliponto privado - Heliponto Civil destinado ao uso de helic6pteros de

seu propriety.rio ou de pessoas por ele autorizado, sends vetada sua utili-
zagao em cargter comercial

> Heliponto p6blico- Heliponto Civil destinado ao uso de helic6pteros em

> Heliponto elevado - Heliponto localizado sobre edificag6es
> Heliportos - Helipontos P6blicos dotados de instalag6es e facilidades para

apoio de helic6pteros e de embarque e desembarque de pessoas, trig coma
patio de estacionamento, estagao de passageiros, locais de abastecimento
equipamentos de manutengao, etc

> Area de pouso e decolagem de emerg6ncias para helic6pteros -- .Area

construe.da sabre edificag6es, cadastrada no Comando A6reo Regional res
pectivo, que poderf ser utilizada para pousos e decolagens de helic6pteros
exclusivamente em cason de emerg6ncia ou de calamidade

> Area de pouso ocasional - iq.rea de dimensdes definidas, que poderf ser
usada, em cargter tempor6rio, para pousos e decolagens de helic6pteros
mediante autorizagao pr6via, especifica e por puzo limitado, do Comando
A6reo Regional respective. Deverf de obedecer is normal de seguranga
exigidas para os helipontos em gerd.

CIVl$

era

Fonte: www.srpvsp.mil.b=
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um heliporto e da seletividade de seus usufrios:

Fonte: ww.helicidade.com.for t6ria intitulada "SP vai ganhar dual bases de helic6p-

tero", de 7 de mano de 2001

Carter'nos de Graduafaa, Campinas, n' 3, 2003 J"



Jose de Burros Pinto Filho

Croqui n ' ll - Principais corredores visuais para
ndc6ptei'os no IUbnacipio de Sgo Paco (2002)

Croqui n' 2 - Area de maioi ' concenh'argo de
lldip ontos no Alunidpjo de Sgo Paulo(2002)

';-

u:&"---"l" i!

l:''.Cell:f$11:t:x"
-'- -m':"F '

P"txwccl{«lx

Fong: Pilots H elp/Helibrts

Fong: Pilots H elp/H elibras

CH PI'filt=fRC5

>

>

>

>

Sale VIP para embarque de passageiros;
bala de brie/Elzg(para tlotificag6es e pianos de v6o);

Abastecimento (querosene e gasolina), hangaragem, lavagem e polimento
de helic6pteros;

Servigos de transported com carrot blindados, mediante agendamento
previo;
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>

>

>

Hotel para pilotos e mecanicos;
Sistema de seguranga (monitoramento 24 horas);
Assessoria aerongutica (compra, venda, transfer6ncias) e assessoria ae

roportu6ria (proDetos, construgao e homologagao de helipontos);
Biblioteca t6cnica e jurjdica contends normal, leis, regulamentos e in-
formag6es (nacionais e internacionais) em papel ou meir eletr6nico;

1. Estagao de telecomunicagao com freqiiencia pr6pria, isengao de
tarifas aeroportuarias e contato via radio 24 horas.

onamento dos mesmos. Os principais argumentos por parte da populagao sio:
o navel alto de ru(do acusado nos pousos e decolagens; a proximidade de zo-
nes residenciais e areas de grande circulagao populacional; a alta rotativida-
de de aeronaves representada pele atendimento 24 horns; e o perigo de queda

$h il£ h U:liar,l:=
a da Habitagao e SMT [Secretaria Municipal de Transportes], obtendo a

aprovagao total de todos'." . . ..:.:.,.- .:.,:.
Hole, o helic6ptero 6 usado para diversos fins nos segmentos: militar, civil
arapublico(govemo civil, instituig6es piiblicas, etc). A tipologla dos v6os

na Metr6pole de Sgo Paulo vai desde o tradicional transporte de executives,

Jornal O Estado de Sio Paulo: Carta n. 12.743 - Direito de resposta -10 /06/01
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no sistema de seguranga e embarque de passageiros pdas empresas de Taxi
A6reo, heliportos e aeroportos.

Quanto a fabricagao de helic6pteros, o Brasil possuia 6nica fabrica da
America do Sul, situada em ltajuba (MG), a Helibras - Helic6pteros do Brasil
S.A., tamb6m lider no mercado nacional de helic6pteros a turbina. Etta
Companhia 6 constitui.da com capital da Eurocopter Company -- grupo a'an
co-alemio lider mundial na venda de helic6pteros -- (45%), Bueninvest (30%)
e governs de Minas (25%), atrav6s da MGI. Conte com 300 funcion6rios de
alta especializagao t6cnica e faturamento liquido anual superior a US$ 50
milh6es

O mercado de helic6ptero no Brasil apresentou grande evolugg.o na d6cada

de 1990. A Revista Flap n. 31 em 1998, em materia intitulada "llelic6pteros
no Brasil -- Um jeito Brasileiro", ata que um dos fatores do aumento de heli-

c(5pteros foia introduggo de modelos populares no mercado, com prego na fai
xa de 330 mil d61ares'. Nos cpus do Brasil estio presented a16m dos modelos

populates", os modelos maid sofisticados e carol do mundi. Segundo a Revis-
ta Epoca, em materia de 10 de julio de 2000, o modelo Dauphin, fabricado
pda Helibras, este avaliado em US$ 6 milh6es

A maior parte dos discursos proferidos pdas empresas de Taxi A6reo
quanto ao aumento no n6mero de aeronaves e de sistemas de engenharia
associado ao seu funcionamento na Metr6pole de Sio Paulo, referem-se ao
saturamento do sistema vifrio e os problemas de seguranga publica, homo
causal: o congestionamento e a vio16ncia. Apesar dos 6rgaos competentes es-
tabelecerem algumas normal e metal para melhoria do transito, como o ro
dizio de veiculos no municipio de Sio Paulo, e a construgao do And Vig.rio
Mario Covas, o problema em grande parte incide no planejamento das redes
de transported coletivos (metre, trem, 6nibus) e sua distribuigao s6cio-
territorial. Diante ditto 6 que algumas empresas de Taxi A6reo chegam a
cobras, canforme o modelo de helic6ptero, de R$ 400,00 a R$970,00 par

Foote: www.helibras.com.for

308 Code/ nos de Gradaag o, Campinas, n ' 3, 2003



hora/pessoa , e para affair os usu6rios langam slogans como ''Passe por ama
de suns di$iculdades" ou ''Ta com pressa, passe por ama

Assim, o aparecimento de uma nova cede de transporte focada no uso do
helic6ptero na Metr6pole de Sio Paulo relaciona-se de um ladd a defici6ncia
configurada em certas redes de transporte, e de outdo, este intrinsecamente
relacionado a. necessidade de fluidez na aceleragg.o dos fluxos a6reos, em ra-

zio das relag6es face-a-face em fungal de todd jogo politico que envolve tanto
o Estado quando as Empresas, mesmo porque nem today as decis6es e a96es
corporativas sio concretizadas utilizando-se das novas tecnologias da infor-
magao, como a internet ou a video confer6ncia. Ao contrgrio do que se acredi-
tava. as novas tecnologias da informagao nio inibiram a mobilidade das pes-
soas flsicas ou jurjdicas mas sim foram propulsoras na ampliagao das possi
bilidades de trocas, influenciando no aumento dos fluxos, dentre des os flu-
xes a6reos de neg6cios

Observa-se entao, um novo uso seletivo do territ6rio, estabelecido pda
dinfmica das modernizag6es revelada nos diversos usos dente memo de trans-

porte rapido que 6 o helic6ptero, associado a sistemas t6cnicos complexos ne-
cessfrios a seu funcionamento. A exig6ncia do helic6ptero para o atual fund
onamento da cidade determina exig6ncias analogas em outros setores, tail
homo abastecimento, pegas de reposigao, pesquisa, formando um verdadeiro

portancia para o funcionamento da Metr6pole de Sio Paulo, em lazio de suas
possibilidades de uso tanto de cargter p6blico, na orientagao de transits, de-
fesa civil e policiamento, quando especialmente no atendimento aos anseios
dos homens do fe7npo rdpfdo ligados a interesses hegem6nicos, na necessida-
de de transposigao dos desafios impostor pda urbanizagao

Neste sentido, o helic6ptero, objeto t6cnico detentor e transportador de in-
formagao sobrevoa a metr6pole impondo a ideologia da rapidez e seguranga,
elementos precisos e preciosos para os circulos de cooperagao corporativos

Revista VQja - Sio Paulo, materia "ninho de helic6pteros", 9 de maid de 2001
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FOTOGRAFIA E VISIBILIDADE.
MORADORES DE RUA EM CAMPINAS

CAROLINA BECImIAN

O trabalho fotogr6fico com moradores de rua de Campinas surgiu no pri
meiro semestre de 2001 homo experi6ncia de campo para a discipline "Foto-
grafia e Ci6ncias Humanas " ministrada pelo professor Fernando de Tacca, a
qual tinha homo objetivo registrar imagens do centro da cidade de Campinas
e a partir delta experi6ncia foi realizada uma ensaio fotografico sobre uma
personagem especifica- o Sr. Francisco- pois houve um maier contato e envol-
vimento com esse indiv(duo- o qual foi publicado na revista Studium (ver
http://www.s )

Juntamente com essay primeiras fotografias, com as primeiras experien-
cing em campo e com as enormes dificuldades para estabelecer uma ponte
entre o mundo acad6mico e o mundo das personagens que eu fotografava as
sim homo algumas discordfncias com a metodologia antropo16gica, homo por
exemplo o emprego da " neutralidade cientifica" apareceu- me a vontade de
mostrar o cotidiano dessas pessoas- pdas quaid passamos muitas vezes e que
preferimos fingir nio ver- com o emprego da fotografia- uma linguagem que
aliada a conceitos da sociologia e da antropologia mostrava- se maid ample -
pois assam como considera Jose de Souza Martins ao " misturar" a fotografia
com a ci6ncia ,deja ela a sociologia ou a antropologla, surgiria um dialogs
maior entre o " eu fot6grafo" e o " eu cientista social "

Obviamente que assim coma constatou Martins o "eu soci61ogo" acabou

por entrar em conflito muitas vezes com o fot6grafo, pris os dais teriam origi-

IFCH/UNICAMP. Projeto de Iniciagao Cientifica 6inanciado pda FAPESP. Orienta
dor: Prof. Dr. Femando de Tacca

Martins. Jose de Souza, soci61ogo e professor da USP em entrevista concebida ao

jornal Folha de Sio Paulo- caderno Maid! em 17/09/02
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nalmente olhares distintos. Entretanto foi exatamente delta diverg6ncia en-
tre os meus dots " eus" que surgiu um terceiro, o qual mostrou- se preocupado
em unit as duas.linguagens, em usar a fotografia em um trabalho acad6mico,
mas nio homo um trabalho simplesmente descritivo ou documentgrio e sim
homo uma linguagem sensivel que aliada a linguagem traditional ida resul-
tar em um texts, um trabalho maid completo, composto por simbolos que tal
vez o caderno de campo nio fosse capaz de traduzir ou que realmente nio
tenham tradugao para a linguagem escrita

Ao contra,rio do que dizem alguns estudiosos do assunto eu estava ali ngo

apenas me apropriahdo do ser fotografado (Sontag, Susan: 1981:4), nem mui-
to ments colecionando mundos (Sontag, Susan: 1981:4). O trabalho com o Sr.
Francisco e o com os demais moradores de rua foi uma maneira de realizar
trocas, de encarar o trabalho de campo, as descrigdes etnograficas e as rela-
g6es com o outdo com menos n'ieza, desprovida da extrema neutralidade den.
tffica, sem enxergar essay pessoas como simpler objetos os quaid estavam ali
para simplesmente serem observados. Pude concluir que o trabalho de cam-
po, sein ele antropo16glco ou nao, ababa por estabelecer relag6es forbes demais
para que consigamos manter um distanciamento do ser em estudo.

Ao mesmo tempo em que eu estabelecia uma relagao nio s6 de estudo, mas

uma relagao humana com aquelas pessoas acabei por sentir- me algumas vezes
cano ladra de alias, coma se estivesse retirando daquelas pessoas alba que eu
jamais poderia retribuir. Estaria eu, uma aluna de ci6ncias sociais. moradora
de um mundi protegtdo por cercas fazendo o que ali? Por que conhecer a vida
os medos, os desejos, as necessidades e o cotidiano dessas pessoas? Para colocf
los em algumas pfginas as quaid ficariam perdidas dentro de uma biblioteca?

Nio. Durante os 12 memes em que eu estive na praia do Forum em Cam-
pinas eu n6o fui somente uma antrop61oga ou soci61oga, eu tamb6m estive
naquela praia homo ser humana, como pessoa a qual estava nio apenas reti-
rando informag6es do outdo e sim trocando informag6es, experi6ncias com o
uso da observagao direta, uma observagao na qual eu me permiti sentir, ou-
vir, falar e estabelecer uma cumplicidade com aqueles moradores de rua

Contudo para que se possa. realizar uma pesquisa com estes objetivos-
sem subestimar o outro, sem tratg-lo coma um objeto, e desprovida das " ima-
culadas certezas" da ci6ncia -- 6 precise saber " ver, ser e escrever" (Winkin:
1998:132) e realizar estas tr6s " artes" de maneira conjunta
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O objetivo dense trabalho 6 justamente mostrar que a relagao entre o
olhar ditz cientifico e o erroneamente considerado leigh 6 uma relaQao de tro-

cas, que n8o 6 precise e nem quito menos possjvel user a neutralidade cienti-
fica para tratar com outras pessoas, que os ceres que estudamos sgo dotados
de hist6ria pessoal, de vontades, de vida, sentimentos, necessidades e

tratar

ipso de uma maneira fda, extremamente cientifica 6 homo colocar barreiras
entre voc6 (o pesquisador) e o seu interlocutor

Alan de tentar apontar algumas mudangas(jg concretizadas por uma

parte da antropologia) o trabalho com os meninos da praia ' homo eu costu-
me champ-los -- foi uma forma de mostrar que a fotografia ng.o 6 apenas uma
ilustragao da realidade, que podemos usar outras formas de linguagem fora a
escrita, que divider, compartilhar os resultados da pesquisa 6 extremamente

necessano.eriodo no qual eu trabalhei com um grupo especifico de moradores

pressas no paper eram importantes. E muito tempo depois, ap6s perceber que
eu sozinha ngo poderia matar a rome fisica, moral, social daquelas pessoas,

ap6s enxergar que a ilusio de uma revolugao imediata . .= J. n A

era uma ilusio gran-

de demais; percebi que aquelas fotos eram maid que documentos, que muitas
vezes das elam homo " vida" para os meninos da praia do Forum, uma esp6'
cie de alimento, de ajuda na construgao de uma auto- imagem, a qual poderia

ser positiva ou negativa alho initial- o ensaio "0 Homem De Dung Espadas"

e eu pretendo realizar a dificil tarefa de mostrar / .!... A ]A n nnfX
costumes, hfbitos, em

fim. cultures. Pretends me inserir em um mundo muito pr6ximo do nosso,
mas que assim homo os demais possui deus c6digos pr6prios, c6digos estes
que ngo pretends "traduzir" literalmente, mas que vou p . .I. n.4 -Jnn A

razerosamente expor

aos olhares curiosos para que coda um exercite sua arte de ver, entender e
respeitar a culture, a vida, os costumes e os sentimentos do outta

Cadernos de Graduagao, Campinas, n' 3, 2003
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Anexo 2- Ensaio Fotogrffico

0 HOMEM DE DUAS ESPADAS

CAROL BENI(MAN

Bem a minha 6'ente estava um pr6dio imponente, com dual esculturas em
ferro: a direita a Justiga e a esquerda o Direito.

Sentado entre as duas esculturas estava um homem que eu ja havia ob.
servado anteriormente nas minhas visitas aquela praia no centro de Campi-

A praia do Forum, da Justiga e do Direito abrigava desempregados, mo-
radores de rua e bem pouca virtude de dar a cada um aquilo que 6 seu

Ao lada da 6igura justa e honrada podiamos ver um homem diferente dos
demais que eu havia conhecido na prawn. Um homem sempre distante de to-
dos e dos acontecimentos locais.

Chamado de louco por alguns e marginalizado pelts mesmos homens que
foram marginalizados pda sociedade, ''seo" Francisco conversava com aquela
6igura de olhos vendados que segura uma balanga devidamente equilibrada,
e parecia realmente querer arrancar-the a venda para que pudesse ver judo o
que acontecia na prawn do Forum

Envolto em pequenos furtos, trffico de drogas, prostituigao, sapateiros,
criangas e pombos estava este homem que se sentiu livre para me contar so-
bre os deus "poderes" e suas "digitais'

homo tantos outros moradores de rua, seo Francisco havia perdido tudo o
que possuia, ou coma ele prefere falar, havia perdido todos os deus poderes.

Francisco designava homo poder judo aquilo que era seu, homo amor, di-

nheiro, sexo, pensamento e vida, e acreditava que judo ipso estava retido pele
poderjudiciario .

Era ali, atrgs da figura que simboliza a jurisprud6ncia, que estavam sodas
as suas coisas, todd a sua vida. E era com esse figura que ele conversava
brigava e implorava por uma vida maid balanceada, sem sapatos molhados e
principalmente com aquilo que uma cigana havia lido em suas mios. Maas

na$
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fortis. de um homem que viera ao mundi para ser poderoso, coma ele mesmo
diz "o 6nico homem com o desenho de dubs espadas em sua mgo

Foi no dia 14 de abril de 2001, e eu pda primeira vez roubeia alma dense
homem, relive-a por alguns instantes dentro da minha camera para mostrar
que na praia da senhora Justiga e do senior Direito homens, mulheres e cri-
angas sio desrespeitados, discriminados e colocados cada dia maid a margem
do rests da sociedade

Imobilizeio seo Francisco. para mostrar que uma fotografia era maid do
que uma lembranga, do que um documents, do que um registry, muito mats
do que a imortalizagg.o de um moments. Essay fotos sio a maneira que eu
encontrei para mostrar a vida dessas pessoas pdas quads passamos todos os

dias e que fingimos nio enxergar; foia maneira que eu encontrei para faInT
da malta de justiga na praia da Justiga

E ja que Fernando Pessoa diz que as palavras sgo falhas quando querem
expressar qualquer sentiments, eu decidi abandons.-las para mostrar atrav6s
dos olhos, das maos, dos p6s, das sombras e quem gabe at6 da alma -- coma
tentou Babenco em seu filme Coragdo .Z'Zuminado -- que o poder do ser huma-
no este. sendo aprisionado por um poder que se intitula maier; para mostrar
que mesmo tendo o c6u coma tete essay pessoas vivem, sobrevivem -- deja o
que for --, continuum dandy vida ao centro, is cidades e, principalmente, con-
tinuam sendo uma prova de que a Justiga este coda vez maid desequilibrada
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PARA ALUM DOS ARCOS DOURADOS:
A PEDAGOGIA CULTURA DO MCDONALD'S

iRE FILORn+..plfARVKLHO

do tempo (1999: 498)

=
tecnicismo informgtico -- presented nos

culturais permitidos pda internet.
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Mas uma das formal especi16icas que contribuem para a transmutagao
dessas relag6es hist6ricas baseadas em inovagao e descentralizagao, numa
dinfmica cultural de desconstrugao e reconstrugao contfnuas de saberes e
produtos, em um processamento instantfneo de novos valores agregados a.

uma transitoriedade intensa, este justamente na base fundante da relagao
capitalista transmutada, desde a primeira Revolugao Capitalists do s6culo
XIX, em um novo sentido de atuagao e de construgg,o social. Ngo somente
porque vivemos na era do capital volgtil, mas, sobretudo, porque vivemos na
era das relag6es volateis, ou SQja, instantaneas, ou kinda, espetaculares

A Socfedade do .EspefdcuZo de Guy Debord, obra situada no final dos anon

sessenta, no contexts das transformagdes sociais vividas na Europa, especifi-
camente na Franca, jf nos aponta, desde entao, para uma aurora nas trans-
formag6es materials que a sociedade passaria a ter a partir de novak relag6es
sociais e materiais contidas em recentes formal de produgao. Essay novak
relag6es, segundo Debord, t6m por base a transformagao do capital, notada-
mente de cuneo econ6mico, para um capital mats reticular, amplo, de f aol
dissimulaggo baseado e fundamentado naquilo que o autor designa sociedade
do espetfculo, ou sociedade mediada por imagens

Em sua tele de n6mero trinta e quatro, encontramos a seguinte proposi-
gao: "0 espetgculo 6 a capftaZ em tal grau de acumulagao que se torna ima-
gem" (2000: 25). E coco havia anteriormente fundamentado, explica, em sua
quarta tele, que "o espetfculo nio 6 um conjunto de imagens, mas uma rela-
ga.o social entre pessoas, mediada por imagens" (idem: 14), logo, dianne des
sas premissas, "judo que era vivido diretamente tornou-se uma representa-
gao" (idem: 13).

As representag6es, capazes de condenser intensas relag6es socials, estariam
para Debord, presented em vgrias formulas particulares de atuagao das ima-
gens. Sendo estas sempre o meio e o proprio fim de falar de nossa pr6pria
6poca hist6rica, quer sqjam atrav6s de informagao ou propaganda, publicida-

e ou consumo direto de divertimento, nio importa , uma vez que o espeta
a w'n= "p IH ' +v +Av4\A B.b

cular se constituira coma o modelo atual da vida dominante
'z " w v WHIP v ub+

da sociedade
Dente modo, as imagens sio formas simb61icas construfdas dentro de contex-
toS Socio-hist6ricos determinados. Eras nio sio elementos metafisicos desti-
tuidos de uma historicidade e de um n6cleo de refer6ncia situational. Assim
nio nos 6 receoso de afirmar que as formal simb61icas agem na concepgao e
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formaQao que o Hoz7}em poder6 vir a ter sabre o mundi que o cerca, uma vez
que, come indica Cliford Geertz, sio as formal simb61icas 'qontes extrinsecas de
informag6es -- mecanismos extrapessoais para a percepgao, compreensao, jul-

gamento e manipu]agao do mundi", [como se fornecessem] "um gabarito ou
diagrama para a organizagao dos processos sociais e psico16gicos" (1989: 188).
Dai podermos assentir com Debord: "a imagem construida e escolhida por oufra

pessoa se tomou a principal ligagao do individuo com o mundi" (2000: 1888).
Delta maneira, a produgao de imagens na sociedade contemporanea nio

nos diz somente da construgao das relag6es sociais, mas nos servem de parti-
da para a anflise das novas possibilidades de educagao que surgem para
a16m dos limited de uma educagao formal. Afinal, a possibilidade de apreen
sio e de relag5.o com um dado conteUdo cultural imp6e-se atrav6s da presen
ga ubiqua das imagens em nossa sociedade. Atestamos assim uma conclusio:
vivemos em um mundi social muito especifico, preponderantemente visual,
de uma culture das imagens, inevitgvel a nossa constituigao humana, por-
tanto, demos um novo enfoque pertinente a Educagao.

Diante deste contexts, poderiamos situar e entender as relag6es educacio-
nais em um sentido ample de uma nova cultura educational que, coma indira
Milton Jose de Almeida, circunscreve-se a uma nova cultura oral puja susten-
tagao promana de imagens e sons.

Dessa nova oralidade compartilham de maneira fundamental as pro
dug6es de imagens e sons de cinema e principalmente da televisio. Se
anteriormente a massificagao do cinema e da televis5o poderiamos
pensar em uma comunidade de pessoas, hoje 6 forgoso pensar em uma
comunidade de espectadores, de consumidores de imagers e de sons,
pessoas que formam sua inteligibilidade de mundi a partir das infor-
mag6es dos meios de comunicagao de massas, das informag6es que Ihes
v6m por imagens e sons, dessa nova oralidade (1994: 45).

Para o tutor, as imagens representam uma nova modalidade de formagao,

pasta nio em um sentido restrito, ao contrario, dada a amplitude das frontei-
ras que abrigam as imagens e da capacidade que elsa amplitude possui de
trazer m61tiplos elementos cognitivos e sensitivos aos sujeitos que estio mer-
gulhados nesse contexto de uma nova oralidade. Poderjamos, entao, forgosa-
mente pensar que a educagao atua] nio poderia deixar de fomentar [leitores]
para esse nova realidade. Da{ o sentido da Pedagogia Cultural.
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Para Joe L. Kincheloe e Shirley Steinberg, educadores americanos, a ex
pressao Pedagogia Cultural "enquadra a educagao numb forma variada de
areas socials, incluindo mas nio se limitando a escola" (2001: 114). Para es.

ses autores, "areas pedag6gicas sio aqueles lugares onde o poder 6 organiza-
do e difundido, incluindo-se bibliotecas, TV, cinema, jornais, revistas, bain
quedos, propagandas, videogames, livres, esportes, etc." (idem: 14). Outros.
sim, conceberio o processo pedag6gico

.como algo que se ajusta ao nosso desqjo (ao nosso anseio por argo su
perior a n6s mesmos, configurado pele contexts social no que tuba.
Ihamos, nosso investimento afetivo que nos cerca), apreende nossa
imaginagao e edifica nossa percepgao (14-15).

E exemplar o Mcdonald's neste sentido. Ainda maid porque a luz dos Estu-
dos Culturais a relev6ncia major para o debate educaciona16 desfocada do ni
cleo educagao-escola. As organizag6es que criam o curriculo pedag6gico cultural

.nio sgo educacionais, e sim, comerciais, que operam nio para o bem
social mas para o ganho individual. A pedagogia cultural 6 estruturada
por dinfmicas comerciais, forges que se imp6em em todos os aspectos a
n6s mesmos e is vidal privadas das nossas criangas (idem: 15).

Tal constatagao nos faz pensar no mesmo sentido da educagao coma "nova
oralidade", em que os "padr6es de consume moldados pele conjunto de propa-
gandas das empresas capacitam as instituig6es comerciais coma professoras
do novo mi16nio" (idem: 15). Aqui nio nos interessa a questao do consume,
mas das propagandas que s8o situadas na dinfmica de imagens p6s-
fotograficas. Coma veremo$, o que o Mcdonald's nos fornece 6 uma propa-
ganda disfargada por conteUdos escolares; ou, inversamente, conte6dos esco
lanes que sio utilizados homo propagandas.

Assim, tomamos o Mcdonald's homo um texto social capaz de nos dizer
sobre as mudangas no status e na forma da educagao agir. E nesse sentido
que "os estudos culturais se esforgam por examinar a diversidade de pr6ticas
e express6es de comunicagao, institucionais e artisticas de uma sociedade"
(iden: 15). Portanto, com nos aponta Henry Giroux, os

Estudos Culturais se baseiam na crenga de que entramos num periodo
no qual as disting6es que separam e enquadram as disciplinas acad6-
micas estabelecidas nio podem dar conta da grande diversidade de fe
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n6menos culturais e sociais que caracterizam um mundi p6s-industrial
coda vez maid hibridizado (1995: 89).

Dais motive do termo fexfo czzZfuraZ designer um dado fen6meno cultural,

atrav6s do qual, podemos ampliar a nossa leitura (compreensao) de mundo
Ao fazermos ipso balizamos novak praticas de transformagao, insergao e de
critica social.

O nosso fen6meno cultural, neste sentido, 6 o Mcdonald's. Subs criag6es
16dico-pedag6gicas atrav6s de jogos, panfletos, cartazes, anteparos de ban-
deja, portam imagens fornecedoras de formal simb61icas para a construgao
palpavel do ser humana. Atrav6s dense procedimento a empresa crla novak
refer6ncias de compreensao de nossa hist6rica, fomentando, quiga, uma nova

possibilidade de pratica social e educacional que diz daquilo que temos fido
Suas imagens subsumidas na produgao 16dica traduzem conceitos hist6ricos,
sociais. valorativos, 6ticos e de refer6ncia de vida, talvez uma WeZfans

chuuzzg, que faz da ida ao Mcdonald's uma possibilidade de aprendizado nio-
formal

Por conseguinte, estar no Mcdonald's 6 estar inserido em um contexto de
nteragao socio-imag6tica. Ali, as relag6es sociais sio permeadas, nio exclusi
vamente nesse aspects, por uma s6rie de argumentos visuais que, a todo
moments, podem nos trazer novak possibilidades assertivas de construgg.o de
uma visio de mundi. Portanto, de um modo de compreender, dizer e cons-
truir a nossa hist6ria, a vida social -- num sentido ample

Podemos dizer ou pensar na peculiaridade dessa dinfmica atrav6s da
id6ia contida no termo desenvolvido por Kincheloe (2001): a McDonaldl&ndia
Atrav6s desse termo nos serif permitido entender as multiformes pr6ticas
desenvolvidas pelo Mcdonald's para abranger alguns aspectos fundamentals
da vida humana: seguranga, lazer, consumo, alimentagao, confianga, desejo,
fantasia. e, homo estamos atestando, educagao. Assim, a McDonaldlfndia 6
um lugar (territ6rio) onde seus "habitantes", por assam dizer, ganham reve-

re'ncias para a construgao de uma identidade. A identidade, no casa, 6 posse
bilitada pda construgg.o cultural especifica da cultura Mcdonald's, e da rela-
gg.o que esse cultura mant6m com a sociedade. De tal modo, 6 no sentido da
identidade que as formas simb61icas ganham a sua forma homo agente de ga
barito cultural. Nio obstante a ipso, quando falamos de uma McDonaldlfndia

pensamos na possibilidade de uma identidade, quake no sentido 6tnico, que a
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empresa permite aos deus freqtientadores. Ou bela, no Mcdonald's alguns
ideais podem ser vividos atrav6s de seu ethos democrgtico e igualitario, uma
vez que todos sio tratados homo todos; todos podem comer coma todos, todos
podem ter acesso a mesma "educagao". Ao permitir o Mcdonald's uma conti-
nua relagao com sua cultura de imagens, portando forma simb61icas, ele fibre
a possibilidade de uma constante formagao de deus receptores.

Elsa formagao, dentro do que defendemos, sera viabilizada no complexo
imag6tico que a empresa utiliza para fruigao de sous consumidores; divulga
gao dos deus conceitog, prfticas e valores; mas tamb6m coma informac&o am
pla que perpassa vgrios eixos temgticos: hist6ria gerd e brasileira, conceitos

econ6micos e idiomas -- atrav6s de anteparos de bandeja; lingua portuguesa:
redagao atrav6s de concursos; utica e valores, ci6ncia e ecologia -- atrav6s
de jogos.

Atrav6s da Pedagogia Cultural do Mcdonald's, podemos conceber, em cer-
tas proporg6es, as transformag6es que a educagao vem sofrendo em nossa

sociedade do espetaculo; ao mesmo tempo exercitamos, a partir de esbogos
te6ricos, os desa6los que essay transformag6es nos trazem. O Mcdonald's 6
uma inevitabilidade; 6 um cato de nossa civilizagao; 6 uma realidade. homo
educadores, desqjamos permitir que a educagao sqja uma interlocutora com
as possibilidades de questionamento e de critics que coda realidade social
carrega consign. Nio levar em consideragao o poder dos gabaritos sociais pre-
sented na culture de imagens do Mcdonald's 6 deixarmos de olhar fixamente
para as quest6es de nossa contemporaneidade

Resumidamente, a Pedagogia Cultural do Mcdonald's nos traz tr6s con-
clus6es. Em primeiro lugar, 6 inevitgvel a relagao de nossa atual cultura de
imagens com a formagao do ser humano. Em seguida, o Mcdonald's 6 exem-
plar nisso e nos diz de uma transeducagao que 6 experimentada nas infor.
malidades dos fen6menos e datos sociais: a sociedade este plena de gabaritos
culturais fornecendo valores, id6ias, concepg6es, proleg6es para a vida huma-
na-social. Finalmente, nio podemos abrir mio desses fen6menos e fates para
a construgao de uma educagao que sqja hist6rica, critica e transformadora
dentro de uma sociedade puja educagao tem fido transformada em um con.
sumo imediato de uma formagao espetacular, ou mellor, McDonaldizada

Contra um feitigo somente um outro feitigo. A educagao deveria ser a res-
posta para uma pedagogia que vem se McDonaldizando numa cultura de
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imagens, permutada por conceitos e concepg6es de efici6ncia, calculabilidade,
previsibilidade e controle. E nunca 6 demais lembrar que "sob a super$cie
das imagens, investem-se corpos em profundidade" (FOUCAULT. 1987. 190)
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CONHECER O LUGAR E TRANSFORMER O BTUNDO

o ESPAgO GEOGRAFlco HOMO POSSIBILIDaDE

CARIN CARRER GaBlES

Que €, hoje, a corset,&n,acl do lugar?
Ndo nos embaracem,os com esse questao,
penattimct herctrtQa acts id6icts estabetecidas
em, um munro quake induct. ]lioje ce7'tomen,te

m,ais importan,te que a consci&n,cia do I,u,gar
6 a, can,scion,cia, do munro, obtidct a,trau6s
do Lugar.
Milton Santos, 1994.

O Mundo e a Geografia

A vida acad6mica, no seu sentido mats puro, reserva a possibilidade de
pensar profundo sabre a exist6ncia, sobre o mundi, a liberdade, a utica. A
responsabilidade de escolha 6 de total individualidade, sendo coda um res-
pons6vel por aquilo que acredita e realiza, o )tomen estd condenado a ser Zf.
ore.(...) ti re torque, um,CL oez tanQado ao munro, 6 responsduet por judo quctn.-

£o /iter (SARTRE,1946: 9)
O Ge6grafo assume a responsabilidade, que 6 um privi16gio, de pensar e

interpreter o mundi atrav6s da afirmagao de seu m6todo. O prazer delta ta-
reCa este repleto de compromissos, pols interpretar o mundo 6 conhecer a
exist6ncia, 6 explicar a realidade social, revelando a pr6pria vida. Maria
Ad61ia de Souza, mestra na liberdade do pensar, em suas maestrias sempre
repetia uma fuse genial de Ortega y Gasket: eZ mundi soy yo, mi usda y mis
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cfrcunsfczncfas.f E esse lucidez sabre o mundi 6 de extreme seriedade, pris
envolve e 6 envolvido pda relagao entre o pessoal (singular) com o todd, nesse

instante, comega-se a revelar a necessidade de teorizar o que represents a
dia16tica entre o todd e o particular.

A Geografia para a leitura da realidade utiliza-se de conceitos pr6prios
que substantivam o seu m6todo, Milton Santos sempre alertou que o m6todo
6 fundamental na construgao de id6ias que expliquem de forma coerente e
clara a realidade e suas diversas facetas. A Geografia tem em seu m6todo o

exercicio do pensamento livre e os Ge6grafos a responsabilidade de substan-
tive-lo e tornf-lo condizente is mudangas da realidade. Sem a base do m6to-

do a leitura geogr6fica do mundi pode ser deturpada e assim nada contribui
rf ao avango social. O m6todo geogra6tco em qualquer periods da hist6ria se
deteve ao Espago, uma instfncia que a dada moments remodelou seu sentido

adaptando-se is mudangas do mundo passando, grosso modo, de um espago
substrate para um espago como abstragao, um ante, uma inst&ncia social. No

periods atual cunhado por Milton Santos de pedodo tdcnfco-cienf#ico e fnHor-
maeionaZ, a Geografia se dedica ao maid geogrd/ico(uma mistura das agnes
intencionalidades, mais o substrato modificado e o meir construido -- as artifi-
cialidades). Ainda com Milton Santos tem-se uma renovada concepgao do moto

do da Geografia, o /?2e£o geogrd/ico, ou melhor, o Espago Geogrgfico podendo
atualmente ser concebido coma uma totalidade: korma-confelZdo, a relagao in-
dissocifvel entre espago e fernpo, uma hibridez entry fecnoesHera e psicoes6era. A
Id6ia de forma conte do arie o processo e G resuttado, a funQac e CL farr\a, o pas'
sada e o futuro, o abjeta e a sujeito, o Twturat e a social. Esse id6iQ tamb6m SU

p6e o tratamen,to analttico do espaQO cano um canaan,to inseparduel de sistema.
de obletos e sfstemas de ag(5es. (SANTOS,1996:63)

Hole o entendimento delta totalidade, em uma eterna totalizagao
(SAIRTRE) faz com que se apreenda o Espago Geogrgfico coma uma abstra

gao, que se concretiza nos recortes analiticos da Geografia. O Ge6grafo arti-
cula categorias analiticas -- Territ6rio, Lugar, Paisagem e Regiao -- para hie-
rarquizar sua anglise e compreender o mundi. E o que Milton Santos dizia
sobre o processo de fragmentagao e totalizagao da anglise para permitir a
relagg.o contradit6ria entre o total e particular, teorizando assam sobre o
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mundi. Aqui se pretende verificar melhor esse relagao entre o especifico e o
gerd, entender o lugar coma a concretude dos eventos

Em um mundi dito gZobaZlzczdo, urge a compreensao do lugar, um concei-
to importantissimo por ser a manifestagao do global e por devolver ao mundo
trig manifesta96es. Carla lugar d, d sua madeira, o mundi. Ou cano aHzrma

M.aria Ad6tia de Souzct "todos os tugares sdo uirtuatmen,te mu,ndiais". Maas,
tctmb6m,, ccLda, !ugcLr, in'ecuscLuetmente imerso Rama conan,hdo com o mundi,
Lorna-se ucponenciatmente diferente dos demais. A uma, ma,ior globaLidctde,
corresponds uma maier fndfufduaZfdade. (SANTOS,1996:252)

Vive-se atualmente em um periods em que a t6cnica, a ci6ncia e a infor-
magao sio dados constitutivos da realidade, caracterizando a passagem do
mundo de probabilidades para o mundo de possibilidades. .Por esse razdo
afrfbufmos tanta frnporfancfa ao Hen6meno da fdcnfca na fnferprefagdo de
Lugares. Nesse sentido, o lugar 6 o Lugar de uma escotha. O munro este cul e o
I,agar cothe no mundi atributos que o realizam hist6rica, e geigy"aftcamente. f
o munro que se dd seZetfoamenfe no lugar (SANTOS,1999:22). Em nenhum
outro memento da hist6ria a relagao do mundo e do lugar esteve tio profun-
da, e nesse sentido a metal erica globalizagao torna-se real, seletiva, perverse
e dialeticamente contends um novo caminho, a possibilidade de repensar o
mundo

O mundi, acts con,dk6es atta,is, uisto cano u,m todd, 6 nosso astra,n,h,o. O

I,ugctr, nosso pr6ximo, nos rest&uiu o Mlundo: se este Fade se escort,der petit sua,
essencia, nao porte fme-lc peta $uQ exist€ncia. No lugar este r os condenctdos a
con,heber o Munro, pete que ete ja 6, mas tamb6m, peta que kinda redo d.
(SANTOS, 1994).

A Geografia oferece a oportunidade de trabalhar com um conceito, o lugar,
que com toda a propriedade faz com que se reflita sobre a realidade que tan-
go a todos, apresentando o Mundi.

O Lugar

A primeira tentative que graz esse n'agmento do texto 6 conceitualizar o
que deja o lugar para a Geografia, assume-se a contribuigao de Milton Santos
para tanto: O Zzzgar d a oporfunfdade do euento. .E este, ao se forman espaGO,

3,irda que ndo perch subs m,arccLS de 07'igen71P, ganhct carctcterllsticas Locals. E
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com,o se CL $echa do tempo se entortasse no con,facto com o lugar. O eden,to 6, ao

mesmo tempo, de$ormante e dejormado. Por ipso, Hara-se rza [mpreuEsibE/idade
do eden.to, a, que Ri,coeur Ghana, de anton,omh., ct possibiLidade, n,o Lugar, de
con,strait u,ma, hist6riaP das aQ6es que deja diferen,te dos progetos dos stores

hegem6nicos. f esse o grande panel do lugar na produQao da IEiist6H.ct e apon-
fd.Zo d a grande fareHa dos Gedgra/os nesfe/im de sdcuZo(SANTOS, 1994)

O ge6grafo Marcia Cataia complementa a id6ia acima lembrando de voltar
a atengao ao lugar atrav6s das suas identidades (a$ peculiaridades) para que
nio se perch a anglise em uma unidade homog6nea do mundi, o Zzzgar .rode
scr defintdo de centro, u pQrtir da interior crete pr6prh. por cnuscl de suu
[denffdade, de sua soZfdarledade. O ZocaZ, fncZusiue, rode ser de#rzfdo de Hora;

6 aquete que ndo possum um, cardter proprio, mas este tigctdo dqueles que o
ufsffam e queues que sdo t;fsftados (...) O lugar engZoba Zocafs, ndo podendo
as recblidades Locals sCreW compreeltdldcLS fora d& macro arden do !agar.

(CATAIA, 2001:208)
O conceito de lugar na Geogra6ia revelou in6meras interpretag6es, tendo

em seu emprego a conotagao e compreensao da exist6ncia, da co-exist6ncia,

da co-presenga, da solidariedade, da seletividade, do acontecer solidario, da
dimensio do cotidiano, do singular e do subjetivo. O Zzzgar de madeira gertz d

um, espctQO sensato, into €, ctpropriado ao nosso sen,lido, um espaQO que n,os
conodm, um espago sensilueZ. .twas um espago orfenfado, um espago de orfenta

fdo, que permits responder a pergunta.' Once estamos? En/im, e um espago

que dd lugar ao senffdo, ao bom sense, ao .pensamenfo sensato. tl/m ZzzgcEr se
able pctrct outros tugares e o lugar de toads os tugares, o lugar comum,, este 6 o
mundi. E fanuc a dfHerenga, porfanto, enfre lugar e JI/zzndo

(SOUZA,1997(a):8). Mas, a16m das interpretag6es inerentes ao lugar citadas

acima, seu emprego alerta is desigualdades vivenciadas nos lugares. Maria
Ad61ia de Souza aponta que, os Zzzgares .parecem reueZar sodas as confradfgdes

do mundi: nos tugctres esse munro se reuetct cruel, peroerso, torncLndo o coti-
dfano de carla um quash uma HntaZfdade(SOUZA,1997(a):2). Nesse aponta-
mento a Ge6grafa claramente ensina sobre essa contradigao e sua revelagao
na compreensao do lugar, sends realmente seu valor objetivo, o valor do co
nhecimento para uma outta possibilidade.
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Com estes esclarecimentos pode-se comegar a desvendar o lugar homo "n6'
de uma complexidade do mundi atual. Para compreender o mundi, a £a16cia
da globalizaga,o, as desigualdades, os diversos usos dos territ6rios, 6 precise
ter clara o que sio as especificidades dos lugares, suas diversas densidades e
solidariedades. O lugar conforms e permite a concretizagao e aprofundamen-
to da divisio territorial e international do trabalho; tamb6m a especializagao
profunda dos lugares para atender exig6ncias de produgao e circulagao do
novo modo-de-produgao capitalista. Milton Santos nos elucida sobre este
momento hist6rico em que a divisio do trabalho se da nos lugares e estes ofe-
recem as possibilidades delta compartimentagao. E nio se deve esquecer que
a singularidade este intrinsecamente associada, hole, com elsa compartimen-
tagao dos lugares. .ZVo lugar - um coffdlano comparffdo enfre as mczis dfuersas
pessoas, Otrm,CLS e in.stituiQ6es - cooperaQao e confLito sdo a, base da, oida em,
comum. Porqu,e coda, qual e2cerce uma, ctQao pr6p7'ia,, a uidct social, se in,divi,du..

anza; e torque CL contig&idade 6 criadora, de conan,hdo, a politico, se territory.
alizct, cam a confronts autre organiza€ao e espantaneidade. O lugar 6 o quadra

ie uma referincia pragmdtica CLO mundo, da qual !he u m so icitaQ6es e or
dens precisas de a,Q6es condici,on,ctdcts, mas 6 ta,mb6m, o teatro in,substt,tuioel,

acts pai=c6es hama,n,as, responsdoeis, atrau€s dct a,Qa,o coma,n.icatiua,, petal
mats diuersas man,ifestaQ6es dct espon,tcLn,eidade e da. criati.oidcLde.
(SANTOS,1996:258)

Este ponte explicita a relagao dada nos lugares entre racionalidades e
contra-racionalidades, racionalidades coma imposig6es hegem6nicas aos lu-
gares e as contra-racionalidades coma a resist6ncia a essay imposig6es. GZo
Sais, os tugares gctnhdo um quirk o (maier ou mellor) dct "rctcion,ctLidade" do

m,undo". Mas este se propaga, de modo heterog€neo, into 6, deixa,n,do coeocisti.

rem outs'as raglan,alidctdes, into d, conte'a,-nacional,idctdes, a, que equiuocadct.
merle e do pon,to de uistct da rctcionat,i,dade admin,ante, se chctmam "irda,ciorta-

lidades". Mlcts a conf07midcLde com, CL Razdo Hegem6n,ica € timitada, enquctnto
I produQ o pl.ural de "irracioanlidades" 6 ii,imhctda. E s07n,en,te cl pctrtir de
;clio I,rracional,idades que 6 possiuet a ctmpi,iaQdo d consci€n,ch. (SPblEqTQS.

2000: 114-115). Esse emaranhado entre o que deja uma imposigao nacional e
a revanche que 6 tida coma "irrational" foi denotado por uma "esquizofrenia
no lugar. Tal esqzzfzoHrenfa citada por lvlilton Santos constitui-se a parter da
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,ossibilidade

singularidade das pessoas, mas tamb6m das instituig6es, firmas e grupos,
que realizam o mundi ao seu interesse

V6-se, ent5.o, a selegao perversa que os lugares estio sujeitos, as novak re
alidades do mundi se impondo aos lugares, afetando a exist6ncia (de forma
maid subjetiva e objetiva que encontramos). /7nporfam-se ernpresas e expos
ta,m-se LugcLres. Imp6e-se de fora, do pats o que delle ser CL produQao, a, circula,
gdo e a dfsfrfbuigdo denfro do Falls, anarqufzando a diuisdo interns do traba-
iho cano o re$or€o de ama diufsdo infernacionaZ do frabaZho que deferm£na

cano e o que produzir e e3cportar, de modo a mctnter desiguclTnLente repcLrti-

dos, na. escalct planetdH.a, a, produQao, o emprego, a mctis Ualict, o porter eco-
n6mfco e poZ11fico. .EscoZhem-se, fambdm, .reza mesma oia, os Zugares que de
uem ser objeto de ocupaQao priuUegtctdct e de alorizaQao, into 6, de e9cportctQ6,o.

(SANTOS,1999-a)

Os lugares sio ligados e conectados pda informagao (embutido todd o
avango t6cnico), consolidando e impondo uma especializagao dos lugares, um
aprofundamento da divisio territorial do trabalho. A especificidade dos luga
res se apresenta coma as diferengas de salfrio minimo, mio-de-obra qualifi-
cada e desqualificada, ou sega, distintas relag6es culturais, distintas forma-
g6es s6cio-espaciais. O mercado este se valendo das disting6es para perpetuar
a 16gica produtiva dente perjodo. Ja que os lugares t6m uma produtividade
distinta h6 uma especificidade distinta reproduzindo o capital pda seletivi-
dade dos lugares. Sabre os fundamentos da divisio do trabalho e sua relagao
com o lugar, Marx em seu momento hist6rico alertava para o initio desta se-
leQao; A dfpfsdo ferrfforiaZ da trabaiho, que corzHina ramos parflczzZares de
produQao em disfritos paNicuZares de um pars, 'ecebe napa !mpuZso na empre-
ss manujafureira, a qual expZora ladas as partEcuZaridades(MARX, citado in
CASTILLO; TOLEDO &AINDRADE, 1997:75)

Os Ge6grafos vgo maid adiante com esse dado, pris o mundi atual 6 outro,
o capitalismo se destr6ie reconstr6i, e assim a necessidade de revel conceitos
6 fundamental. Coda memento redefine o valor, o sentido e o papel do ele-
ments na nova totalidade. Nio s6 maid a empresa manufatureira explore as

particularidades, coma escreveu Marx, mas todo e qualquer instituigao glo-
balizada e detentora das possibilidades do mundi tecnificado e informacio
nalizado selecionam e imp6em 16gicas adversas aos lugares. ZI/ma taZ compZe-

Cade/ nos de G/'adua€ao, Campinas, n' 3, 2003
335



Caron Carter Golltes

3cida.de uem do ctpel$eiQoamen,to dct diuisdo t6cn,acct e social do trctbatho e da,
m,undicttizaQdo das Feta.gags. E, a, este. situaQao somcL-se a, atuat un,ibid,cede tfc-

nica. ptanetd7'ia, que possibitita a, chamctda, gtobaLiza,gdo da econ,omict e um,CL

'Lada etapa, da diuisdo socio-territoricLt do t7'abatho. Este prouoca u,m apro-
furzaamento da especfaZfzag o dos Zugares(CASTILLO; TOLEDO

&ANDRADE, 1997:75). Ao mesmo tempo em que ha uma especializagao dos
lugares, com a globalizagao e as novak possibilidades dadas, impde-se a uni-
cidade das t6cnicas, signi6icando que as cultural especiHicas some-se a uma

cultura de massa, com o avango do capitalismo e seu novo modo de produgao
esse mosaics t6cnico comega a convergir, ocorrendo uma padronizagao das
t6cnicas, o que permite a concretizagao da globalizagao, da imposigao de rad
onalidades adversas aos lugares. Para melhor entender esse processo dove se
considerar a anflise que Milton Santos Caz sobre as novak densidades nos
lugares.

O aprofundamento da divisgo territorial e international do trabalho e a
seletividade espacial sensivel aos lugares s6 sio possiveis diante das dense.
dades t6cnica, informacional e comunicacional que se encontram de forma
particularizadas nos diversos lugares. Os Zzzgares, pols, se de/inCH reza sua
iensidade tfcnica, peta suQ densilicLde informacionat, petcb suQ densidctde
comzznfcacfonaZ, cHIa Husdo o$ caracferfza e dfstf/zgue.(SANTOS, 1994). Essay
densidades estio intrinsecamente associadas, mas sio distintas. Para Milton
Santos a densidade t6cnica 6 dada pelts diversos graus de artiflcio de um
lugar, chamado por Simondon de oZI/eto fdcnfco maduro, ultrapassando a per
feigao da natureza e subjugados as necessidades dos que o criaram. A densi-
dade informacional serif uma derivagao da t6cnica, 6 a agro com a informa-
gao destes objetos t6cnicos. 4 densfdade frzHormacfonaZ nos fnHorma sabre os

gra,us de eacteri07'idade do Lugar, sua propensdo a entra7' em, retaQao cam, ou.-
;ras tugares e Q efetioaQao dessa prapensao, pri iEeglnnda sefores e adores

(SANTOS, 1994). E a densidade comunicacional seria o tempo plural do cob
diana partilhado e conflitual da co-presenga. As re/agnes frzHormacfonais sdo
)er'ti.cats, as Feta,Q6es comin,ica,clan,ais sdo u,m,a, regal,tarLte do meta social am,

}tente. As pHmeircts sdo mctis deperidentes dQ tecnoesfera, a$ segundcts os sdo

Rats dct psicoesfera. (...) De todd modo, e nas condig6es atuais, as reLaQ6es

,nformcLcion,a,is transportam com el,as o retro da n,ecessidade, enquanto a,s
reZa£6es comunicacionais modem aponfar o reins da Z£8erdade. (idem, 1994)
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Elsa relagao que Milton Santos apresenta sabre o lugar 6 a forma maid
clara de explicar o todd na parte e a parte no todd. Esse id6ia das densidades
dos lugares nos graz a tina outdo elemento importante de anflise do lugar e
do mundo, as solidariedades organica, organizational e institutional que une
is densidades uma maior familiaridade politica no seu tratamento. .ReZacfo

na-$e. assam, a solfdarfedade org8nfca a uma ordem ZocaZ, com base mama

InteraQdo estabetecidct pecos objetos con,tiguos de u,m sub-espaQO. A sotidarie

dctde organizational corresponds um sistema de objetos esparsos, obedientes a
iei de acumt&Zafdo gZobaZ, uiabfZizczdo reza !rzHormagdo. O lugar d assam o re-
sultante do embate elttre pro)dmidade espctciale pruci;midctde organizctci,oml
1...) 6. tamb6m uerda,de que a, sotidarieda,de instkucional Fade seruir coma um

/ieZ da balarzfa que ora aprolEma-se mats e sana esHorCos com a soiEdariedade
organica, ora fendi a mHorgar os uefores orfHndos dos irzteresses gZobais, susZen-
tando a soZfdaHedclde organfzczcfonaZ.(CASTILLO; TOLEDO & ANDRADE,
1997:79-80). An61ise que assume um significado de interdepend6ncia e com-

plementaridade entre a sociedade e o modo-de-produgao capitalista.
Todd esse legado para a compreensao do que venha a $er o lugar frente ao

mundo, por essa utica da seletividade, do uso especifico, das densidades e das
solidariedades este. muito bem sintetizado neste trecho de Milton Santos, (...)

se o mu.ndo tornou possiue!, com as t6cnicas con,tempor&neas, multipticar a

produtfPfdade, somenfe o Hnz torque os /ugares, conhecfdos em SHa reaZidade
material e potitica, disti,nguem-se exatctmente peta diferen,te ccLpacidctde de
oferecer ds emprescLS produtiuidade major ou mellor. E coma se o chao. par
meta acts t6cn,teas e das decis6es potilticcLS que incorpora, constituisse um, uer-

dadefro depdsffo de/Zuxo de mats-uaZfa, fransHerindo razor ds/irmas Reza me-
dia(Zas. A pro(Zuffufdade e a compefftiuidade deham de ser de/infdas deofdo
a,penal d estrutura, in,term,a, de ca,da, corporctQao e passctm, tctmb6m, CL ser um
atributo dos tugares. E carla, lugar entrct na, con,tabttidade das emprescts em
aiHerenfe razor(SANTOS, 1999 a)

Outta ponte a se destacar, ainda que timidamente, 6 que toda elsa dia16
rica nos lugares, a racionalidade enviesada e a resposta da contra-
racionalidade, congrega a id6ia da dimensio do cotidiano - ainda que um con-
ceito arriscado pda sua complexidade e jovealidade na Geografia -- o qual
encontra-se a esperanga de novak possibilidades para todos (dimensao das
contra-racionalidades): O mundi do coffdfano d tambdm o da .produgdo fZlmf
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tcLda, de outta,s nacional,idades, que sao, ati,ds, tdo di.uersas qua.n,to a,s areas
con,siderctdas, ja que abrigam today as modaLidades dct ucist&ncia qSPiN'tOS,
2000: 126-127). Elsa dimensio merece devido cuidado pda peculiaridade que
ela pode revelar sobre os eventos, Milton Santos instiga trazendo elsa prer-
rogativa para a finalise, por6m apenas lanka o conceito para que possamos
desenvolver e pensar com esperanga sobre a exist6ncia.
O Espago Geogrffico homo Possibilidade

Etta tentative de compreensao do mundi e do lugar, em sua abstragao, o
Espago Geografico, esta lange de ser concluida com uma visio pessimists do
lugar e do mundi, mesmo tendo today as manifestag6es favor6veis a tal pen
samento. Mas deve-se retomar a sensibilidade de todos sobre o lugar e sua
substantivagao otimista, uma relagao que 6 positiva quando se entende o todo
e o particular homo uma totalidade dia16tica e possivel de transformagao.
Sem esquecer do ensinamento de Milton Santos, o mundi 6 um conjunto de
possibilidades. E as possibilidades estio dadas a todos, mas nem todos sabem
ditto. A id6ia que encontra-se na insist6ncia de SANTOS de que arima de
qualquer presungao individualista, o espago 6 banal.

Na inspiragao do jovem Ge6grafo Fabio Tozi, para quem o otimismo 6 car-
ne para o tragado da Geografia, protesta que .A esperanga d renouada a carla
novo momenfo, a carla nova sftuagdo que se frnpde aos Zugares (...,) As bases
t€cnicas do futuro promissor estao presented nos tugares de forma concrete ou
taters,te. As sotida,H,edcides que mant&m, CL vida rLcls situctQ6es mats impT6pricts

e inacreditdueis reabUUam os objetos, e consequentemen,te such rctcion,ai,idade

pr'im,etta,. E podenvtf a pa7'tir ditto paT'tir paTtI o nook uso da,s t6cn,iccts, um n,ouo
uso da te7-dt6ria, qKe agenda uos princ€ptos dc homed, e digniRwue suQ eats
f ncaa (TOZI, 2001:62).

A entrelagada relagao vista entre mundi, lugar e exist6ncia faz com que
se pence tratar de conceitos relacionados que respondem ngo s6 a anseios e
perguntas particulares e individuals, mas tamb6m as quest6es que o dodo
tem gritado em suns maid m61tiplas formal. A importante responsabilidade
do Ge6grafo se pauta na sintonia entre a realidade e o instrumental te6rico,
empirico e t6cnico. que a Geografia hqje oferece. Elsa agro 6 a pratica efetiva
do pesquisador e intelectual. O privi16gio concedido pda Geografia, mas al-
cangado por poucos, se respalda na busca incessante de compreender a sin-
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gulag exist6ncia que 6 tudo. Certificando-se, assim, que elsa pratica 6 a pr6
pda revolugao!
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AS CONTRADl96ES TE6R[CO-TAT]CAS ])0 PCdoB
FRENTE A OFENSIVA NEOLIBERAL NO BRASIL '

FERNANDO FERRONE CORR£A

Introdugao

Este artigo tem dual pretens6es. A primeira 6 analisar a concepgao que o
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) teve da ofbnsiva neoliberal no Brasil. A
segunda 6 mostrar coma, apesar da anglise correta da situagao, o partido nio
foi capaz de formular uma alternativa realmente revolucion6ria, condizente
com a tradigao politica que arroga para si, para fazer frente a ofensiva em
questao. Contudo, antes de entrarmos na anglise do PCdoB, faremos uma

exposigao de nossa pr6pria anglise da situagao. lsto se faz necess6rio, pols
mesmo que deja importance ater-se ao discurso do partido, acima de tudo. 6
essential investigar em que medida ele tem compromisso com os datos

a) Caracterizagao do Neoliberalismo

Nossa caracterizagao baseia-se fundamentalmente no livro PoZ#!ca .ZVeoZf

bez"aZ e ,SfndfcaZfsmo no .BrasfZ de Armando Boito Jr:. Sua primeira parte re-
trata justamente o esforgo que o autor fez para caracterizar o fen6meno neo-
liberal. Segundo Boito, o neoliberalismo 6 um conjunto de political justifica-
das por um discurso de clause, no casa, da clause burguesa. O$ principals ide-
alizadores dente discurso foram o basal Friedman, Hayek e os pensadores da

' Annando Boito Jr., .PoZ11ffca neoZfberaZ e sfndfcaZfsmo no .Brasil. Sgo Paulo: Xama,
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escola de Virginia'. Basicamente, sua tele principal 6 a de que os monop61ios
de maneira gerd, e o monop61io estatal em particular, ao tolher a liberdade
de escolha do consumidor frente a oferta livre no mercado, suprimem o con-
junto de liberdades do proprio indivjduo e inibem a efici6ncia do aparelho
produtivo. Segundo os neoliberais, a liberdade do consumidor 6 o pressuposfo
para a liberdade individual e para a alocagao 6tima dos recursos disponivels.

f sabido que os governos europeus do p6s-guerra implantaram um regime

que, posteriomlente, ficou conhecido por weZBare stale. Este se caracterizou por
investimentos macigos de recursos p6blicos em bens coletivos: educagao, saade,

previd6ncia social, etc. Tamb6m 6 igualmente verdade que, mesmo que este
mesmo modelo de desenvolvimento capitalista nio tenha fido aplicado na peri-
feria do capitalismo, houve experi6ncias de desenvolvimento que resultaram
em conquistas semelhantes. No Brasil, por exemplo, um sistema pablico de
educagao, sa6de, previd6ncia social foi implantado no decorrer do p6s-guerra
pelts governor desenvolvimentistas. Tamb6m 6 consider6velo n6mero de em-
presas estatais que surgiu no pedodo. De diversas maneiras, este capitalismo
de Estado estava relacionado com a ampliagao dos direitos sociais, a comegar

pelo cato de ele aumentar a capacidade de regulagao e de investimento do Esta-
do nacional. O pensamento neoliberal vai contra sodas estas conquistas. Se
gundy ele, sio todos claros exemplos de monop61io onde a liberdade do

consu-

midor inexiste, visto que, faso queira ser atendido, por exemplo, num hospital -
nas palavras dos neoliberais, consumir um produto especifico: bens que garan-
tem sa6de - teri que "escolher" entre uma game restrita e submetida a padro-

nizagao do seivigo p6blico, nio dispondo, ja que o servigo pablico usuft,ui de
verba definida politicamente, de mecanismos para "punic" os hospitais ruins e

premiar" os bona. Por ipso, a medida preconizada pelo neoliberais para garan-
tir a liberdade do consumidor e ao mesmo tempo aumentar a efici6ncia do ser-

vigo hospitalar 6 a.priuaffzagdo dente aparato de bem-estar. Sends a saQde uma
mercadoria coco outta qualquer, o consumidor sera soberano e seus ofertantes
tergo a concorr6ncia coma aguilhao que shes import a efici6ncia

O mesmo argumento -- da garantia da liberdade do consumidor e da
efici6ncia -- 6 utilizado para prescrever a abe#ura comercfaZ e a desregzzZa

' Sgo livros muitos significativos: Milton e Rose Friedman, A .Liberdade de escoZher,

Rio de Janeiro: Record, SD e F. A. Hayek, Os #undamenfos da Ziberdade, Brasilia:
UnB, 1983
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men,ta,Qdo do mercado em, herat., e em particu.tar, do mercado de trabatho com
a supressdo ou dfmfnufgdo de dfreffos frabaZhfstas. Segundo os neoliberais,
qualquer garantia de direitos trabalhistas dada pelo estado 6 prejudicial, pris
interfere no livre jogo da oferta e da procura falseando o mecanismo de prego
A protegao trabalhista encarece artificialmente o produto (forge de trabalho)
e preludica sua insergao no mercado -- ou melhor, garantiria o monop61io de
uma minoria de trabalhadores em detrimento do emprego e da remuneragao
da grande maioria. A abertura comercial -- que se caracteriza pda diminui-
gao ou supressao de incentivos fiscais e barreiras alfandegarias -- 6 o que ga-
rantiria a livre circulagao de mercadorias no mercado global, contribuindo,
atrav6s da lei da oferta e da procura, para regular os pregos em diregao ao
prego de mercado -- que 6 o indicador das necessidades do organisms social

Boito mostra coma este pensamento 6, na verdade, nio um conjunto de
propostas prgticas, cujo benefTcio adviria igualmente para todos os individu-
os, mas um pensamento marcadamente de clause, em que quem se beneficia 6
o conjunto da classe burguesa em detrimento dos trabalhadores. entendidos
aqui homo proletariado e campesinato. Segundo o tutor, o discurso da liber-
dade do consumidor 6 uma reedigao anacr6nica de um antigo discurso bur-
gu6s. No periodo concorrencial do capitalismo, principalmente s6culo XIX. at6

se entendia o discurso favorgvel a liberdade do consumidor, pols havia um
capitalismo em expansao cuba caracteristica maid marcante era ser composto
por uma imensa pluralidade de agentes capitalistas. Contudo, o s6culo XX
viu nascer uma nova base do capitalismo, quando o capital nio se encontrava
maid fragmentado em diversos agentes, mas coda vez mats concentrado nas
mgos de poucos. Falar, neste perfodo, de liberdade do consumidor 6 propor
um discurso que nio tem fundamento na realidade s6cio-econ6mica. Ade-
mais, a cri.rica is interfer6ncias do estado na economia nio levi em conta o

faso de que trig political foray, em grande medida, conquista dos pr6prios
trabalhadores para terem um minimo de protegao perante aos monop61ios
privados que se constitufam. I)e mats a maid, os neoliberais, ao atacarem tio

ferozmente o monop61io estatal, se esquecem convenientemente dos monop6
bos privados, dada vez mats potentes no capitalismo atual

Outro elements importante da anglise de Boito 6 situar-se no debate atual

sobre a nogdo de globalizagao. Segundo ele, a politica neoliberal comporta um
elemento fznperfaZfsfa no sentido de que ela n£o 6 aplicada de igual modo no
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Em resumo, a politica neoliberal, em gerd e no caso particular brasileiro.
se mostra claramente antipopular, antinacional, de retorno ao capitalismo
anterior is conquistas populares do s6culo XX

b) O PCdoB frente ao fen6meno neoliberal

Para o PCdoB, o neoliberalismo 6 a forma que a burguesia encontrou para
gait, nas palavras do partido, de uma "cr6nica e integral crime" por que pasha
desde o p6s-guerra. Segundo o partido, into 6 evidenciado, do ]ado do capital,
pele rata de que (1) as economias capitalistas apresentam problemas na acu-

mulagao de capital e (2) hg diacronismo entre os ciclos econ6micos das gran-
der pot6ncias: (a) a economia japonesa, este estagnada h6 anon e (b) ha sinais
de crime na economia americana que cresceu muito durante uma d6cada. ma$
nio possui fundamentos s61idos. Ngo obstante, dada a conformagao especifica
do modo de produgao capitalista, estes problemas nio podem ser resolvidos
no gmbito do proprio capital, sends necessg.rio, pols, encontrar outra maida

Segundo o PCdoB, etta estaria na esfera do trabalho

I)s aum,en,tos da composiQdo organicct do caPitaL e do exdrcito in,dustri
Lt de reserucl conuergem para CL poLftica, de desuatorizaQ o da. forge. de
i.abate,o. Adota«~-se t,a«,sfo,maQ6es t€c«,teas p"'a '!e«a, Q ta,.. de .-
fragdo de maas-uaZfa reZatft;a. J.o mesmo fezzzpo, fnfensil/iccz-se o rftmo
de fraba/ho (mats-paZfa absoZzzfaJ e promote-se a regressdo das Hormas
de tuba/ho, a dfmfnuffdo dos sa/dries, cz dfspensa de fraba/hadores.
lue se tornam, sup6rfLuos com, as nouns teen,oLogicLS, a anula€a,o de con
}uistas trabat.vistas e o surgimen,to de esquem,as de subcon,trataqa.o
(fercefrfza doJ"s ''''' -'--r

Ao mesmo tempo, h6 uma contradigao de outta natureza: entre nag6es.
Segundo o PCdoB, as economias do capitalismo perifBrico sofrem outros ata.

ques, como por exemplo, a desnacionalizagao atrav6s de compra de empresas
estatais por empresas multinacionais. lsto se da, evidentemente. sem a con-
trapaitida: os parses do centro do capitalismo que mant6m, por exemplo, o
protecionismo de suas areas estrat6glcas. Esse ponte sera bem desenvolvido
para o partido, comentaremos maid detalhadamente a dente, quando trata-
remos das quest6es tfticas

'Resolug6es do X Congresso" /n: ..A C/esse Operdrfa, n'. 208, 9 jan. 2002.
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Para resumir, entao, o que entende por neoliberalismo, o partido escreve:

gao de reformat regressivas nas areas social e trabalhista

De uma forma gerd, a anflise realizada pelo PCdoB 6 muito parecida com

a que n6s mesmos fizemos acima.

\ Anilise das contradig6es no discurso e do realismo da tfticaC

V. 1. Lenin OZ,,as compZefas, Sgo Paulo, Alfa-6mega, 1982.
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entao, propos que o proletariado se aliasse aquelas hag6es burguesas no intuito
de juntos lutarem por direitos poZfffcos. Lenin era c6nscio do cato de que a de-
mocracia burguesa comporta limited muito grandes para o proletariado, contu-
do elam um forte avango em diregao ao socialismo. O .programs /?zini7zzo era
entao, o programa que compilava as medidas visando uma maier democratiza-

gao, resultado de uma alianga com certas #ag6es burguesas. O .programs md
Kino 6 a revolugao socialista propriamente dina, um novo momento de ruptura
com a ordem social vigente de exploragao de uma clause por outra.

De uma certa forma isto estaria presente no PCdoB, senio de forma explici-
ta, ao menos sob a carapaga de certas express6es: o intuito do programa m:ini-

mo de Lenin era ser um meir para a revolugao, uma forma de acumular Horras
Ao inv6s de dizer programa minimo, o PCdoB diz acumuZagdo de #o/'gas, crzafdo
cle cond££6es. lsto vai aparecer nos deus documentos principalmente com rela-

Qao a segunda contradigao apresentada por n6s: aquela que se d6., ng.o na rela-
gao direta entre capital e trabalho, mas sim, entre nag6es, mats exatamente
entre as nag6es do centro e as da periferia do sistema capitalists

Segundo o PCdoB, o Brasil 6 um pats dependente, explorado, e com a poli-
tico neo]ibera] etta situagao se agravou ainda maid. Se 6 vontade do partido a
revolugao, e ele segue as teorias de Lenin, 6 natural que ele analisasse a si-
tuagao na mesma perspective que Lenin fez com a Russia czarista. Assim. ao
inv6s de propor uma revolugao imediata -- programa m6ximo -- ele pensa,
num pnmeiro moments, em acumular forgas -- programa minima. Concreta-
mente, isto se dada atrav6s da tomada do governs e da implantagao de um
projeto de reconstrugao nacional. Com uma economia soberana, 6lncada for-
temente na nagao brasileira homo um todo, o Brasil teria maid capacidade
para a revolugao socialista

lsto, aparentemente, nio gere a teoria leninista. Contudo, ao lermos L6
nln, vemos que ele este preocupado com liberdades pol(ticas, conquista de
direitos politicos. A alianga com f'agnes burguesas era uma maneira de con-
seguir liberdade de expressao e organizagao, por exemplo. No PCdoB. a coisa
tomb uma outta feigao. O PCdoB pretende desenvolver forgas produtivas, a
.economla, para assim poder acumular forge polftica para a revolugao. Ora
desenvolvimento das forges produtivas, nos molded do sistema capitalista,
signifier realizar uma alianga com setores burgueses. Estes setores seriam.
para o partido, aqueles descontentes com a politica neoliberal: trata-se da bur-
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guesia industrial brasileira e da pequena-burguesia. lsto instaura uma contra-
digao entre o discurso de peitenga a uma tradigao e as praticas efetivas.

'r Na verdade, aqui se nota uma profunda influ6ncia do pensamento de Sta-
line. At6 alguns anon, o partido se declarava abertamente filiado is teorias
stalinistas. Contudo, fatores de ordem politica fizeram com que as refer6ncias
a Stalin fossem desaparecendo. Subs id6ias, nio obstante, permaneceram
Joie Quartim de Moraes obama a atengao para dais conceitos importantes de
Stalin: naQao e etapa:o. O conceito de nag6o 6 construido segundo uma tipolo-

gia que levi em consideragao tanto elementos politicos homo
econOmtcos
- I # J....]

lsto faz com que estes tragos sqjam tratados de forma sim6trica, into 6, tends
o mesmo peso explicativo. O direito, enquanto drago politico, tem o mesmo
peso do desenvolvimento econ6mico, trago econ6mico. Assam, into

permite

l;ml. .;..ih, tab., .«. p':"::'gi. «m .« . .«t-.. O PCd'B '; .Ih. ,q«.I. q-.
privilegia o trago econ6mico. Em Lenin, o conceito de estado nio 6 construido
num esquema tipo16gico, mas segundo suns fung6es politicos (aparelho espe-
cial de repress5.o e manutengao do direito burgu6s)

Quanto ao canceito de etapa, 6 mats do que evidente. No discurso do
PCdoB, o partido faz a revolugao segundo o caminho: desenvolvimento eco
n6mico nacional -- acimulo de forma politica -- revolugao socialista. Em Lenin,
o acimulo de forgas (programa minima) 6 pr6-requisite para a construgao do

partido. Ela 6 anterior a revolugao propriamente dina, nio 6 uma etapa da
revolugao que, de rests, se faria de uma vez s6

A16m dente problems relative a heterodoxia com relagao a heranga leni-
nista, optamos por analisar as propostas do PCdoB segundo outta crit6rio.
Trata-se agora de analisar as propostas frente a configuragao do poder no
estado brasileiro. Dissemos que ja que o PCdoB nio pretende abolir a legali-
dade vigente, ele teri que brigar eleitoralmente. Dissemos tamb6m que o
PCdoB entende que algumas frag6es da burguesia brasileira foram afetadas

BBI UEIUGBiR E:HLm: ::::
=;UBl? BB3b : ::: f :* zn:
1974. Desconhego se ha tradug6es para o portugu6s
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pda politica neoliberal, assim das seriam potenciais aliadas num governo de
reconstrugao nacional anti-imperialista

Contra etta tele, propomos outra: as possibilidades de aliangas duradou-
ras num possivel governo de reconstrugao nacional anti-imperialista sgo mui-
to baixas. lsso porque ng.o 6 verdade que as &'agnes burguesas enunciadas
pele partidos -- pequena-burguesia e burguesia industrial nacional -- forum
apenas preuudicadas com a politico neoliberal. E verdade que Bens beneHcios
sio menores que a fragao hegem6nica -- a do grande capital monopolista e
financeiro internacional -- contudo, se os compararmos com diversos segmen-
tos de trabalhadores, deus ganhos forum considerfveis: a burguesia industry
al brasileira, se por um ladd perdeu com abertura comercial, ganhou com a
desregulamentagao do mercado de trabalho. Mesmo a pequena-burguesia
que 6 a associada menor dos agentes da poliltica neoliberal -- ganhou beneflci
os com a politica cambial adotada no infcio do Plano Real e ainda hqje ganga
com a desregulamentagao do mercado de trabalho. Muitos industriais e pe-
quenos empresgrios se beneficiaram com as privatizag6es dos setores de edu-
cagao e abriram escolas particulares, configurando o que Boito champ de uma
nova burguesia de servigos

Esse seccionamento se replete no estado brasileiro: o govemo FHC vive at6

hQje uma unidade conflituosa, por6m ainda una, entre monetaristas -- represen-
tantes do capital financeiro intemacional- e desenvolvimentistas - represen-
tantes do capital industrial brasileiro. O conceito que permite pensar into 6 o de

bZoco no porter, fonnulado originalmente por Nicos Poulantzas e aphcado por
Boito para explicar a configuragao estatal brasileira na ofensiva neoliberal

Utilizando este conceito, podemos afirmar que a tftica do PCdoB 6 equi-
vocada, uma vez que nio leva em consideragao a unfdade do bloco no poder
brasileiro, mas apenas os con/Zffos

Apresentamos aqua em linhas gerais as relag6es entre as frag6es de classe na con
juntura neoliberal no Brasil. Para um maier aprofundamento, vide .Armando Boito

" O livro de Poulantzas 6 .Pbz&uofrpoZf#fque ef classes socfaZes. Paris, Francois Maspe-
ro, 1971, especialmente a segao 4 do capitulo 3 do segundo volume. Ha boas tradug6es
para o portugu6s. ""'

r.. c]
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CAMELOS NO SINDICATO: ETNOGRAFIA ])E
UM CONFLiTO NO UNIVERSE DO TmALHO

(NOTAS SOBRE UMA PESQUiSA EM ANDAMENTO)

CAMILO ALBUQUERQUE DE BRAZ

1. Notes

Elsa pesquisa se iniciou no final de 2000, quando da realizagao de um pe-
queno proUeto de pesquisa para avaliagao de meu desempenho na disciplina
Pesquisa Antropo16gica, ministrada peta professora Maria Filomena Gregro
ri. a Bibia, na Unicamp. Os primeiros contatos que tive com meus interlocu-
tores datam, portanto, dessa 6poca

Ao lingo de 2001, trabalhei junta ao professor Omar Ribeiro Thomaz a
fim de desenvolver e amadurecer o proUeto, que culminou na concessgo de
uma bolsa de iniciagao cientifica pda Fundagao de Amparo a Pesquisa do
Estado de Sio Paulo. Oficialmente, portanto, minha investigagg:o se iniclou
em margo dente ano e terminarf em dezembro. Desde ja, advirto que meu
intento 6 continuar trabalhando neste tema, num Mestrado futuro

2. Objetivos da pesquisa

Doin fatores singularizam este pesquisa. O primeiro talvez sqa que nell o

que se prop6e 6 estudar, a partir de uma perspectiva antropo16gica e qualita-
tive, quest6es concernentes ao universo do trabalho, puja tradigao de pesqui
sas, sem estar ausente no campo antropo16gico, consolidou-se, em grande
medida. entre os soci61ogos e economistas. Constitui, assim, um dos objetivos

maid gerais contribuir para aquecer uma discussio te6rico-metodo16gica com
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respeito a questao do trabalho - tendo em vista um certs refluxo dos estudos
antropo16gicos acerca dente tema, nos 61timos antes

Dessa forma, essay notas comegam por considerag6es acerca de alguns
trabalhos clfssicos e carol ao pensamento social no Brasil, que procuraram
estudar o universo do trabalho a partir de uma perspectiva antropo16gica. O
intuito aqui, ao tentar perceber coma alguns autores estudaram elsa temfti-
ca e quaid os pressupostos te6ricos e metodo16gicos de que se utilizaram. 6
duplo: por um lada, tentar mostrar como uma anflise antropo16gica do uni
verso do trabalho 6 possivel e rica e, por outro, apreender homo essen autores
nos ensinam a execute-la

Em 1972, Rosilene Alvim defendeu sua dissertagao de mestrado no Pro-
grama de P6s-Graduagao em Antropologia Social do Museu Nacional. no Rio

de Janeiro. Seu trabalho se insere numb vigorosa tradigao que se instalava
entre jovens antrop61ogos cariocas e que tinha homo proposta o estudo do(s)
universo(s) do trabalho. A autora, a partir de um estudo de cano -- os ourives
de Juazeiro do Norte, no Cearg --, se prop6e, a partir das representag6es dos
trabalhadores da "arte do aura", compreender como des se definem dentro da
atividade econ6mica em que estio inseridos (Alvim, 1972). As entrevistas

dirigidas e observagao participante permitem alcangar as categories natives
que definem sua pratica econ6mica; a construgao de um sistema de represen-
tag6es nos aproxima ao elo que as explica. S6 assim seria possivel a anglise
das contradig6es apontadas pelo trabalhador, como ele se representa enquan
to vendedor de sua forma de trabalho e possuidor do controle dos melds de
trabalho - no limite, coma da conta de sua situagao ambigua ou transit6ria
Mats do que ipso, Alvin parte de subs representag6es a fim de preencher as
lacunas que enxerga nos dados quantitativos a respeito dense universe de
trabalho. A base do seu trabalho 6 a id6ia de que "o discurso dos operarios
este completamente envolvido com os meios de trabalho, o objeto de trabalho
e o produto" (ibid.: 86). Os relates orais de antigos ourives permitem ainda
reconstituir a hist6ria dessa prftica de trabalho e revelam homo os trabalha-
dores aspiram a superagao da contradigao de serem os possuidores dos meios

de trabalho - sio "artistas" --, mas vendedores de sua forma de trabalho
Na mesma diregao, vail estudo de faso de Jose Sergio Leite Lopes sobre

os operarios das usinas de ag6car de Pernambuco, pesquisa apresentada
tamb6m homo dissertagao de mestrado no Museu Nacional, no inicio da d6ca-
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grupo social estudado se aliam a observagao direta: "assim, nos preocupare '
5 os aqui em analisar as representag6es e comportamentos dos oper6rios do
ag6car a respeito do seu trabalho, de sua prgtica econ6mica" (lbid= u/J. A
partir disco, o autos pmcura enxergar a reinterpreta95o que os operanos ra.
zem de categorias e praticas impostas a essen trabalhadores, inclusive na
esfera de produgao bem homo as relag6es estabelecidas entre sl e com os or
gg.os diretivos da usina. Seu procedimento permite compreender homo os tra-
balhadores interpretam a ret6rica da usina a respeito do seu trabalho e, as-
sam, busca descrever as conseqti6ncias, para os oper6rios, de suas condig6es
de trabalho. If central aquio universo de representag6es dos trabalhadores
dais velhos sobre a implementagao da jornada de trabalho legal, da CLT
(que nunca se efetivou nas usinas, pele menos para os "opergrios") e sobre
novak formal de concepgao do sa16rio. Trata-se, enfim, de um trabalho antro-

po16gico denso, que busca observar as peculiaridades dente mercado de tra-
balho por keio das hist6rias de vida dos operarios, seu dia-a-dia, suas ambi-
g6es. Segundo Lopes, na hist6ria de vida aparece a visio deles sobre os outros
grupos soclais. Assim, o autos analisa as tralet6rias socials desses individuos
e busca compreender sua visio acerca de sua condigao: .

Logo na introdugao de seu estudo sobre familias de operanos aa UFanUe
Sg.o Paulo, Carmen Cinira Macedo P. de Morals procura mostrar coma, ao
en=h'entar o estudo das chamadas "sociedades complexas", o antrop61ogo se v6
desvendando modos de vida heterog6neos. Maid do que ipso, nas

sociedades

de exist6ncia enquanto operarios e coma, individualmente, constr6em expel
tativas com relagg.o ao futuro. A passagem do tempo s6 flea clara quando per-
cebemos que "o significado do trabalho fabril, para esta populagao, s6 podera
ser cla:r'amente compreendido se vinculado is avaliag6es acerca de sua condi-

gao passada" (Ibid.: 77). Para Moraes, "passado, presente e
futuro n5.o sio

p. . .. - .:..,I
momentos seccionados, mas um conjunto vivenciado, de certa forma, simul-
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taneamente, construindo-se o signi$1cado da condigao presente sempre por
refer6ncia a esse conjunto" (Ibid.: ibid.). Maid do que ipso, o que ela nos diz 6
que "as avaliag6es das condig6es de exist6ncia sfo sempre comparativas, deja
race a de outras pessoas, sqa face a pr6pria, em outros momentos do processo
da vida" (Ibid.: ibid.). Analisando as representa96es desses trabalhadores.
Moraes aponta seu desejo de abandonar a condigao operaria, o que se traduz
em sua visio do presente e expectativas quanto ao futuro. A16m disco, pda
anflise de seu discurso conclui que a figura do "opergrio" $e constr6i por refe-
r6ncia ao "patrio", Lido coma o "outta". Na conclusao, Moraes retoma albums
desses pontos. Destaca-se a importancia ressaltada ao trabalho etnogrg.fido e
antropo1(5glco no estudo dos diferentes universos de trabalho, partindo das
categories e representag6es dos pr6prios operarios para a compreensao des-
ses universos. Segundo a aurora, "cumpre nio esquecer que a atividade hu-
mana envolve, sempre, o esforgo dos homens de construir e integrar signify
cados que possam dar sentido a sua vida concreta e que esse esforgo se traduz
em formal de conceber sua pr6pria insergao na realidade social" (Ibid.: 143)

Por Him, gostaria de falar sobre um trabalho que, de certa forma, lange
mio tanto da sociologia quanto da antropologla do trabalho para a compreen-
sio de um fen6meno concreto. Trata-se de uma compilagao de artigos sabre a
trajet6ria de vida e a mobilidade social de trabalhadores da ind6stria quimi-
ca na Bahia, tendo homo cenfrio a Salvador dos anon 70 e 80 (Agier, Castro &
Guimar5.es, 1995). Logo na introdugao, os autores lembram a importancia do

components subletivo da aWaD no enfaque escolhido a representagao da tra-
jet6ria e da posigao social do sujeito, lembrando-nos que, a partir da segunda
metade dos anon 70, a sociologia e a antropologia do trabalho se esforgaram
para "reencontrar os sujeitos e teorizar a construgao de suas agnes" (Ibid.: 12)

Logo de initio, Castro e Guimaries insisted que o desafio permanente para a
compreensao do processo de formagao de stores sociais este. em restabelecer os

nexos entre subjetividades pessoais e grupais, individuais e coletivas (op.cit.).
Agier sublinha ainda que a busca por uma 16gica que loma "opergrias" as trQje
t6rias profissionais dos sujeitos da pesquisa s6 se efetivou quando se percebeu
que "a posigao atual do sujeito da um significado a .posterior! s suas prfticas
passadas e constr6i um sentido para sua hist6ria" (op. cit.: 78)

Dito ipso, espero que tenha ficado claro a pertin6ncia de uma antropologia
de universos do trabalho -- nesse cano, de um universo especifico: os traba-
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Ihadores da economia informal da regiao central da cidade de Campinas.

Esse 6 nosso panto de partida« laridade testa pesquisa, que 6 o fate de ela

trabalho formal e informal, a qual no 61timo dec6nio ganhou novak caracte-
risticas, tends em vista que, atualmente, a informalidade atinge um espectro
dada vez maior de trabalhadores, assumindo formas as maid variadas.

Mas um terceiro elements nio pode deixar de ser sublinhado nestas no-

tas. Argo que, de certa forma, aparece ja no titulo da pesquisa. Trata-se do
faso de que h6., no Terminal Central, um clara conflito entre os came16s e os
comerciantes estabelecidos. Esse conflito inside precisamente na discrimina-

gao, na tentativa de imposigao de uma visio particular, na conquista de um

mesmoiespa que vial o buscando 6 perceber, por meio de dados qualitativos e
a luz da antropologia, coma estes trabalhadores vivenciam e experienciam a

sua situagao. Dito de outta forma: tends em vista 1) que o universo . J.=
empinco

em questao 6 composto por individuos que estio excluidos (por diversos moti-
vos. inclusive "estruturais") do chamado mercado formal de trabalho e, maid do

que ipso, sgo trabalhadores da economic infonnal inseridos em uma.!tuagao de
config (expresso nas relag6es com os comerciantes, com a media e mesmo

com

o porter p6blico); 11) tendo em vista, tamb6m, as transformag6es pdas quads o
universo do trabalho tem passado no Brasil; toga-se relevance perceber como
des percebem sua pr6pria situagao e quaid suas expectativas futuras.

3. Alguns dados etnograficos
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virtual, um objetivo a ser alcangado ao longo da pesquisa de campo propria-
mente ditz. De minha parte, experenciei essa di$iculdade, ao lingo das mi
nhas visitas semanais ao campo. Percebo hole que a relutfncia initial em
falar sabre si mesmos a algu6m de fora diminuiu, embora permanega

Pele cato de o Sindicato dos Trabalhadores da Economia Informal ser um

dos principais cocos de interesse empirico nessa pesquisa, o campo dessa pes-
quisa este circunscrito nas areas adjacentes ao Terminal Central de 6nibus
urbanos da cidade de Campinas, que 6 onde atuam os comerciantes informais
abarcados pda atuagao do sindicato

Este surge em 1990, a partir da constatagao de indivfduos que trabalha
vam naquela area, homo "ambulantes", de que era necessfrio friar instru-
mentos que Ihes possibilitassem maier legitimidade na situagao de conflito
em que se encontravam, devido is press6es do Poder Pablico, da mi.dia e dos
comerciantes estabelecidos para que saissem daquele local. E no moments
em que surge o sindicato que os trabalhadores deixam de trabalhar homo
"ambulantes" e passam a se estabelecer em "pontos fixos", segundo os relatos
de meus interlocutores

No final de 1997, o fundador do sindicato, Antonio Belo, deixa o cargo e
;some", segundo relatos, devido a problemas relacionados a dividas. Em seu

lugar, mica Maria Jose Salles, a Zez6, que trabalhava come secretfria no sin
dicato. Zez6 tem uma hist6ria de vida peculiar. Comegou, segundo afirma,
sua "militancia", trabalhando em Comunidades Eclesiais de Base, homo fazia
sua mie. De la, trabalhou junto a vereadora Vande Russo, do PT, no final dos

anon 80. Em 1998, logo ap6s assumir a presid6ncia, Zez6 instaura algumas
modificag6es no sindicato. A Area do Terminal Central, 6 dividida em cinco
setores" -- Terminal Central "Frente", "Funds", Setor Ttinel, Jumbo e Carlos

Gomes. Em coda setter, sio escolhidos alguns individuos que compdem as
comiss6es" de dada setter, que auxiliam Zez6 no trabalho de organizagao dos

trabalhadores da economia informal. Segundo os relates at6 entfo obtidos.
estes membros foram escolhidos em assemb16ias, pelts pr6prios comercian
tes. E clara que, aqui, a opiniao da presidents teve um peso maier. bem coma
o rata de os individuos eleitos serem aqueles que estio no local h6 maid tem-
po -- assim coma, hoje em dia, t6m um peso maior as "indicag6es" de novos
membros para as comiss6es, feitas por aqueles individuos que ja razem parteeras
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constantemente vitimas de estigmatizagao, afirmar ser um "comerciante in-

uma manifestagg.o foi realizada.

4. Hole
A pesquisa hoje prossegue no intuito de coletar as tralet6rias de vida e,

sobretudo, ocupacionais de alguns desses trabalhadores, tanto daqueles que
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razem parte das comiss6es, quanto daqueles que ngo fazem. Para a16m de
permitir obter os motivos que levaram eases individuos ao mercado de tra
balho informal, o objetivo 6 tentar perceber quaid as representa96es que des
fazem de sua condigao, bem homo quaid subs expectativas futuras

A16m disco, vendo mantendo contato com a bibliografia socio16gica e eco
n6mica especializada sobre mercado de trabalho informal

5. Notas para uma pesquisa futura

Me atrevo, por fim, a indicar algumas notas para uma pesquisa futura, a
ser desenvolvida num Mestrado em Antropologia. Em parte, o proprio tra-
balho de campo suscitou algumas quest6es novak, bem coma a bibliografia
existence sabre informalidade. Muitos autores discordam entre si sobre as
origens da informalidade, bem coma sobre os efeitos dela na economia. Nio 6

meu objetivo, aqui, tecer maiores considerag6es sabre dais embates, mas ape
nas frazer a luz alguns pontos significativos

Em primeiro lugar, o que os estudos recentes salientam 6 que a informali-
dade, diferentemente do que se pensava quando dos primeiros estudos sabre
o temp, realizados pda Organizagao Internacional do Trabalho na Africa e na
America Latina ao lingo dos anon 70 e 80, nio se trata de um fen6meno tran-
sit6rio ou exclusivo das chamadas economias perifericas. Coda vez mats. se
afirma o mercado de trabalho informal homo um fen6meno estrutural e cres-
cente e se vem tentando apontar as relag6es que se estabelecem entre ele e o
mercado formal

Em segundo lugar, embora discordem em muitos pontos, vgrios autores
afirmam a situagao do individuo inserido em atividades econ6micas infor-
mais coma de extrema vulnerabilidade. Nisso todos concordam: trata-se de
situag6es sociais vulner6veis. Nesse sentido, muitos autores v6m tentando
apontar quads os mecanismos de que essen individuos langam mio a fim de
tornar elsa vulnerabilidade menos latente

Ora, em minhas visitas a campo venho constatando que grande parte dos
indivi.duos que sobrevivem hqje do trabalho informal na regiao do Terminal
Central trabalham em companhia de familiares. Muitos familiares dividem
um mesmo ponto, ou juntam dais ou maid pontos. Muitos individuos traba-
Iham homo ftinciongrios em pontos de parentes. Muitos deles v6m para Cam
pines a fim de trabalhar com estes parentes. '
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Sendo assam, a hip6tese nessas notas para uma pesquisa future 6 a de
que as relag6es familiares estabelecidas entre eases individuos

constituem
r- ] . .] ...

uma das formal -- certamente ngo a 6nica -- por des encontrada a fim de dar
conta de sua situagao de vulnerabilidade. Dito de outta forma, se o sindicato
6 a principal via institutional encontrada por eases individuos no que diz
respeito a representatividade e legitimagao politica no jogs de forgas

que se

estabelece com relagao ao ja mencionado conflito existente entre des e o Po-
der Piblico, a policia e os comerciantes estabelecidos, a nossa hip6tese 6 a de

que ngo 6 a 6nica forma encontrada por estes individuos no que diz respelto
a obtengao de certs seguranga. As outras seriam redes que des

estabelecem

entre si, das quaid as relag6es familiares seriam, certamente, um exemplo. O
ob£jetivo Berg, portanto, o de investigar essay relag6es maid a funds a fim de
obter qual sua ding.mica, assim homo as formal pdas quaid sio representa-
das pelos individuos nelas inseridos.
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SOCiEDAox KUWAnlvAnix OPZKAXIA
O ATUTUALISMO NO ESTUDO

DA CLASSY OPERARIA

PAULA CHRISTINA BIN NOMELINI '

As relag6es socials estruturadas a partir da industrializagao trazem as
pectos especi$icos, referentes is necessidades pr6prias dense modo de produ-
gao para sua viabilizagao. Ao mesmo tempo, as respostas criadas para essen
desafios sio tamb6m determinadas pelo lugar social dos agentes que as ani
culam e pelo contexto socio-politico em que se formatam

As sociedades mutualistas sio "entidades que mediante contribuig6es
mensals asseguravam aos s6cios servigos previdencifrios homo tratamento

m6dico, auxilio a doentes, invflidos, velhos e vi6vas.": A16m disco, podiam
fomecer bibliotecas, festas, palestras, jogos. Essay sociedades podium ter
como crit6rio para admissio de s6cios a categoria professional, a etnia, a lo-
calizaQao (por bairro ou empresa) ou ser impostas polos patr6es. Em alguns
cason de sociedades mutualistas operfrias, sua fungi,o tamb6m paisa pele
aspects sindical e reinvindicat6rio. Esse definigao 6 resultante de um movi-
mento historiogrgfico atual que tenth quebrar certas interpretagdes recorren
tes no estudo do movimento operfrio

Tradicionalmente, o mutualismo foi interpretado a parter de uma visio
idealizada e evolutiva da clause operaria. V6rios autores: apresentaram as

nil El!:F===3 !'r::Z krna:;=;=« -'::
IFCl]7UNICAMP.

LUCA, Tania Regina de O so/z,bo do/btz&ro assegzzrado, Sio Paulo: Contexto, 1990, p 7
' Os autores analisados sio: FAUSTO, Boris Trabalho urbane e con/Zffo social .2890 -
.2920, Sio Paulo: Difel, 1977 ; Foot HARDM.A.N, Francisco :NfQ:.Pale!$:Nem Patrio
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lista e a luta reivindicat6ria, evidenciando o peso das organizag6es mutualis-
tas no movimento operfrio do initio do s6cu]o XX. ]! necessfrio o estudo des-

sas diferentes formal de articulagao e aWaD dos proletgrios no tempo e espago
para a construgao de interpretag6es sobre o movimento operario brasileiro
que respeite sua diversidade interna

O primeiro pasco para elsa construgao 6 a leitura crftica da historiografia
produzida sabre o temp. A seguir, 6 necessgrio se voltar para a pesquna em-
pirica, em busca de novos tipos de documentos e atrav6s da releitura dos
tradicionais. ])entro dessa perspectiva, elaborei um proUeto de pesquisa que
tem coma objetivo interpretar o movimento operario atrav6s do mutualismo
As sociedades de socorros m6tuos podem nos fornecer indicios sabre a cons-
trugao de uma identidade opergria, sobre homo os operfrios entendiam e mo-

bilizavam a id6ia de solidariedade, o paper disciplinador que essas organiza-
g6es tinham sobre os associados, a diversidade das praticas culturais e politi-
cal dentro do cotidiano operario, como articulavam deus interesses diante os
outros setores sodas

O objetivo initial da pesquisa 6 estudar homo a Socfedade .Hzzmanffdrfa
Operdrfa se organizou, coma era administrada e quads servigos prestava aos
s6cios, explorando a sua influ6ncia na formagao e articulagao de uma identi-
dade operfria. Elsa associagao mutualista foi criada em Campinas no dia 18
de setembro de 1898, por operfrios de diferentes profiss6es e etnias. A prin-
cipal documentagg,o utilizada sio os livros de Alas das Assemb16ias de Dire
toria e Gerais, o livro de Contabilidade e o de Matricula. A16m disco, serif
utilizados os jomais da cidade (principalmente Comdrcfo de Campinas e .Dfd-
rio do .I)ouo), a legislagao municipal, estadual e federal, os almanaques de
Campinas e as obras contemporaneas produzidas em Campinas, references a
su& economia e sociedade.' Inicialmente, o recorte crono16gico proposto 6 de
1898 at6 a d6cada de 1920, periods em que foi criada a lei E16i Chavez (1923),
marco fundador da previd6ncia no Brasil.

Os resultados parciais obtidos na pesquisa evidenciam aspectos sobre o
cotidiano operfrio campineiro e o siginificado do mutualismo no processo de
industrializagao e urbanizagao vivenciados em Campinas no initio do s6culo

Unicamp entagao este 1ocalizada nos arquivos e biblioteca do Centro de Mem6ria da
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XX. A paTtiE da d6cada de 1850, financiada pda agricultura cafeeira, vfrias
ind6strias instalaram-se na cidade, voltadas para a produgao de maquin6rio
para o beneficiamento de carb, alimentos e vestufrio.

Com a implantagao de reyes ferroviarias, que ligavam a cidade ao litoral
santista, na d6cada de 1870, Campinas tornou-se um palo econ6mico e cultu-
ral do estado. O processo de urbanizagao acelerou com a dinamizagao do co
m6rcio. aumentando o n6mero de banjos e companhias que prestavam servi-

mento econ6mico foi desestabilizado pdas epidemias de febre amarela que

atingiram a cidade na d6cada de 1890, diminuindo drasticamente o contin.
gents populacional, que migrou principalmente para Sio Paulo (assim homo o
capital e as ind6strias)

No inicio do s6culo XX, a cidade passe por reformat que procuram "higle-

nizar" o espago urbano e, patrocinado principalmente pelo poder pablico mu-
nicipal, procura-se promover uma imagem moderna de Campinas, com o ob-
jetivo de atrair capitals e ind6strias para a regiao. A parter dos anon de 1910
e 1920 a cidade retoma um crescimento econ6mico e urbane, mercado por
uma tentativa do poder municipal em promov6-1o de maneira ordenada

A Socfedade .Humanitdria Operdrfa foi organizada para assistir aos ope '
rgrios em cano de doenga e morte. Alguns crit6rios para a admissio dos s6cios
elam: ser oper6rio, ter sa16rio major que 4 000 leis digrios, conduta social
adequada e estar de acordo com os estatutos da sociedade. ' Para ingressar
na Socfedade era preciso ser proposto por um socio, sends reconhecido por

:==u%=='=£=.t,««::::,%££:
assam ser identificadas as
ter uma conduta adequada

durante o periodo determinado
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algum dos membros da diretoria ou aprovado pda comiss6o de sindicfncia
(eleita pelos diretores). Depois de aceito, deveria pagar uma j6ia e mensali-
dades (apes 1918, a Socledade comega a cobrar uma taxa para os funerais.
separada da mensalidade).

As diretorias tinham mandates anuais, eram eleitas em Assemb16ias Ge-
rais por voto individual e secreto (apenas tinham esse direito os s6cios que
nio estivessem em d6bito), sends composta pelts seguintes cargos: Presiden-
te, Vice-Presidente, Primeiro Secretario, Segundo Secretario, Primeiro Te-
soureiro, Segundo Tesoureiro, Procurador, Visitadores e Comissio de Contas
De maneira esporadica, e formadas por indicagao do presidente, havia as
Comiss6es para Reforms dos Estatutos, Comissgo de Sindicfncia e Comis-
s6es para resolverem assuntos singulares e momentfneos (homo no cano da
compra do Estandarte, por exemplo)

Cano comuicasse a ,Socfedade que estava doente, o socio recebia a visita de

um dos Visitadores (eram no total de quatro, que dividiam entre sia area que
deveriam cobrir), que passaria um recibo a Secretaria contends os dias em
que o opergrio esteve doente, nio podendo trabalhar, recebendo por cada dia

o equivalente a 3000 refs . Em faso de morte, era dado 50 000 reid, para o
auxilio nas despesas do enterro, onde a diretoria sempre se fazia presente. '

Para a administragao da .Socfedade, a Diretoria se reunia mensalmente.
em sess6es noturnas, onde discutiam os servigos que haviam prestado, os
soclos propostos, o expediente da secretaria, o balango financeiro e cason
eventuais que afetavam a "ordem e progresso" da associagao.o As Assemb16ias

Gerais eram convocadas para a eleigao da Diretoria ou cargos vagos, para a
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aprovagao dos estatutos e em certos cason extremos, atrav6s de anUncios em
Jornais.

No inicio a Socfedade ngo possuja sede pr6pria, efetuando suas reunites

na sale das cases de membros da Diretoria. A partir de 1906, ela aluga uma
gala na cede da olga Operdrfa de Ca/npfnas mas, quando etta mudd de cede

e pretende aumentar o aluguel, a Socfedade compra um pr6dio pr6prio. Em
1904 ela adquiriu Q Estandarte e na d6cada de 1910 conseguiu comprar outdo

pr6dio. Amboy eram alugados para s6cios, que residiam nos pr6dios. Com a
crime financeira de 1918 -- 1919, devido a epidemic de gripe que assolou a
cidade, a Socfedade vende um desses pr6dios

Atrav6s dos ofTcios discutidos durante as sess6es outras evid6ncias rele-
vantes se colocam, coma: as m61tiplas associag6es com as quais a Sociedade
Humanftdria Operdria mantinha correspond6ncia e/ou contato, sends estes
mutualistas, recreativas, esportivas, mag6nicas, assintenciais, reivindicat6ri-
as ; a relagao com 6rgaos do governs municipal (principalmente a Cgmara,
atrav6s do pagamento de impostor) e estadual (referentes aos questionarios
respondidos para estatisticas do estado) ; eventos sociais promovidos pda
Socfedade ( festejos para inauguraggo do Estandarte, pegas de teatro para
arrecadagg.o de fundos) e aqueles nos quaid participava ; as relag6es de confli-
to entre os associados e destes com a diretoria, revelando aspectos do cotidia-

no opergrio, valores e interesses diversos (os conflitos maid recorrentes sio
aqueles resultantes das visitas aos doentes, quando os Visitadores, n6o

en-

contrando o associado em casa, o denuncia a Diretoria coma explorador da
Sociedade, suspendendo deus auxilios) ; aspectos externos que influenciavam
o funcionamento da Socfedade (homo a epidemia de gripe em 1918, a greve
dos funciong,rios da Mogiana em 1919-20, participagao em "bandos precat6ri-
os" organizados por outras associag6es) ; a relagao da Socfedade com a im-

prensa local (v:inculo com determinados jomais que, provavelmente, eram os
maid lidos entre os associados) ; a prestagao de outros servigos aos socios,

homo hipotecas.
Esse pesquisa, no seu estagio initial, baseado principalmente na leitura

das fontes, apresenta uma s6rie de indicios que nos remetem a vdnas ques-
t6es que, analisadas com maier cuidado, poderao fornecer uma interpretagao
coerente a diversidade de experi6ncias e ideais que compunham o cotidiano
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daqueles opergrios em Campinas no inicio do s6culo XX. A produgao de uma
explicagao hist6rica que respeite a dinamicidade e complexidade da vida so-
cial, partindo de sujeitos que sio considerados os "vencidos", atenta aos limi-
ted de coesio e distanciamento das experi6ncias, valores e objetivos destes:
torna-se um desafio instigante ao pesquisador.

Revisionando a historiografia, 6 not6vel o emudecimento de diversas vo-
zes que nio correspondiam ao modelo pr6vio de explicagao adotado. Outra
tend6ncia 6 a de igualar essay diferengas, proporcionando uma coer6ncia te6-
rica que apresenta-se irreal. A leitura das diversas fontes nos trazem os fra-

gamentos necessgrios para a elaboragao de uma outra hist(aria, desde que
inseridos dentro do contexts onde foram produzidos. Ao analisar o lugar soci-
al de onde sio produzidos, a quem se destinam, quaid sgo suas inteng6es ori-
ginais podemos desvendar aspectos das relag6es socio-econ6micas daquele
periods e local. Dessa maneira, o pesquisador apresenta uma hist6ria plural
e dinamica, construida por vfrios sujeitos que se articulam de diversas ma.
neiras em torno de diferentes objetivos, muitas vezes determinados por forges
sociais, econ6micas e political que se transfiguram nos conflitos cotidianos.
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questa.o social" e as formal de organizagao dos trabalhadores em clubes e
sociedades de diversos tipos apareceram no noticifrio do jornal .A 4poca na
segunda d6cada do s6culo XX. Buscou-se, com ipso, desenvolver uma reflexio
sabre a construgao de identidades de classe para a16m dos espagos restritos
dos sindicatos e associag6es political, investigando o modo homo estas podem

se expressar em outras formal de associagao -- como os clubes dangantes, as
irmandades religiosas ou os centres esportivos. '''"'--'

Diante dessa abordagem, a culture operaria nio 6 entendida apenas homo
o que diz respeito a vida associativa dos trabalhadores, mas tamb6m este.

dos por essen cidadgos. A16m disco, por trabalhadores foi utilizada a definigao
extremamente ample usualmente empregada peso movimento operatic na
virada do s6culo, que ia do trabalhador fabric ao empregado no setter de serve.
gos, incluindo tanto assalariados homo trabalhadores aut6nomos

Conv6m tamb6m precisar que a "questao social" presente no tftulo 6 um
termo gen6rico, largamente empregado na Primeira Repablica e celebrizado
na Erase erroneamente atribufda a Washington Luiz: "a questao socia16 um
casa de policia". Este terms remete a exist6ncia de tens6es decorrentes das
condig6es de trabalho e de exist6ncia do operariado

Quanto a escolha do jornalA Epoch para a reajizagao dessa pesquisa, mo-
tivos especfficos podem ser apontados. Sua colegao complete encontra-se mi
crofijmada no Arquivo Eduard Leuenroth do IFCH/UNICAMP, olde a pes-
quisa 6 realizada. Ademais, com uma duragao de aproximadamente fete anon
Lly12-1919), o jornal representou um marco na hist6ria da imprensa carioca.
pois contrastou com o conservadorismo grffico e de conteido dos demais dif-

determinados acontecimentos, uma parte literfria composta de um folhetim

nos cortigos ou o carnival no morro, davam um dinamismo ao jorna], que
acentuava subs diferengas com o restante da imprensa di6ria. Cenas da vida
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Aproximadamente 150 fichas forum dedicadas ao events, que desde o initio
causou polemica por ter fido sugerido pele deputado Mario IHermes. filho do
entio presidente Marechal Hermes da Fonseca. Acusagdes de que se tratava
de um congresso realizado por policiais forum feitas em outros jornais, o que
gerou indignagao daqueies que o estavam organizando e que publicavam suas

opiniaes nH Epoch. A Liga do Operariado do Distrito Federal foia assaciagao
que assumiu a promogao do evento, no qual estiveram presented 74 delegag6es
de vfrias panes do pats. Vgrios assuntos foram discutidos

'''''uv8ayvun
e deliberados. Foi

criada uma comissgo central para a organizagg.o da Confederagao Brasileira do
Trabalho, que ficou responsgvel por lutar para que as deliberag6es se tomas-
sem realidade, principalmente atrav6s da criagao de leis. Dentre as reivindica-

g6es aprovadas, pode-se citar as que vers&r&= sabre a deteiminagao da jomada
de oito horan de trabalho diarias, incluindo um dia de descanso semanal. o di-

EllE H;ll:l ll.BBl="; H:
E interessante destacar ainda que farah publicadas vargas fntos durante

e depois do Congresso, sends algumas das plenarias e outras de militantes
que trabalharam na organizagao. Segue em anexo uma goto das delegag6es do

Rio de Janeim quelestiveram presented no events e que foi publicada no dia

Em relagao a coluna "Nos Suburbios", apareceram vgrias noticias de clu-
bes carnavalescos, pois tratava-se de um periods em que eases clubes esta-

vam se preparando para o camaval de 1913. Noticias sabre clubes dangantes
e esportivos tamb6m apareceram nessa coluna, por6m com menor freq&6ncia.
Geralmente essay notfcias eram para informar sobre a rea izag5.o de assem
b16ias ou para divulgar a posse de diretorias. Raramente citou.se que essay
associag6es eram f'eqtientadas por operarios, por6m, por eras ]ocalizarem-se
em bairros nos quaid residiam muitos operarios, das forum fichadas

Para dais quest6es, Cf. BATIALHA, Claudio. O mouimenfo oper6rfo na Prfmefra .Re.
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£cos do 4' Congress%A Epaca . R o de Janeiro. 29/11/1912 . P a-

A16m disco, quest6es po16micas coho o mita criado na d6cada de 1960 de

que o movimento operario na Primeira Rep6blica era estrangeiro e anarquis-

ptZbZfca. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000 e Foot-HARDMAN, Francisco e LEONARDI,
Victor. .Histdrfa da fndzZsfrfa e do frabaZho no Brasil, Sgo Paulo: Atica, 1982.
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ta: quando a diferenga entre sindicalismo revolucion6rio e anarco-
sindicalismo' tamb6m foram discutidas

Para apresentar de maneira sucinta as correntes que estudaram a clause

oper6ria brasileira ao lingo do s6culo XX, frei me pautar em um artigo de
Clg,udio Batalha ' publicado em 1998. Segundo o autor, os primeiros estudos
sobre a tem6tica foram realizados por militantes -- n5o apenas sindicalistas e
ativistas politicos, mas tamb6m outros profissionais ligados de forma mili-
tante ao movimento operatic. Eases estudos podem ser classificados de tees
maneiras: os que descreveram cronologicamente os grandes feitos do move
mento e de suas organizag6es; os que "podeHamos chamar de hist6rias 'corte
ou hist6rias 'inaugurais"'', cujo exemplo Haig marcante estaria ligado a fun-
dagao do Padido Comunista em 1922, que foi representada como uma divisgo
na hist6ria do movimento, jg. que o perfodo pr6-PC serif considerado coma
inconsciente; e, por 6im, as mem6rias. "Em comum, essen tr6s typos de produ
gao militante t6m a fungi.o legitimadora da clause, da politica sindical, da
corrente ideo16gica ou partido, ou ainda, do individuo militante."o

Durante a d6cada de 1960, iniciou-se a produgao acad6mica sobre clause

operaria. "Elsa tradigao abarcava soci61ogos preocupados em elaborar gran-
der sinteses, que estabeleciam teorias explicativas do movimento oper6rio e

de suas op96es ideo16gicas."' Essay teorias foram questionadas ao lingo da
d6cada seguinte por trabalhos historiogrfficos desenvolvidos por estudiosos
americanos especializados no Brasil

Com a mudanga no sistema politico na d6cada de 80 e conseqtiente abran-
damento da repressao, os estudos acerca da clause operana ampliaram.se
Some-se a esse processo o ressurgimento dos trabalhadores no cenfrio politi-

=uH==U::=Ht.:::t: To PINHEIRO, Alargando a hist6-
96-120 e Maria Cecilia Velasco e

$ii;;E; ;;Z;
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co, a produga.o historiografica vinda do exterior e a diversificagao das fontes
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de quest6es que podem ser encontradas nas noticias do jornal .A Epoch, tats

Para finalizar, 6 interessante realign' um balango das atividades desen-
voividas durante a pesquisa. Primeiramente, 6 necessgrio reiterar a impor-
tfncia do trabalho com fontes primaries para a pesquisa hist6ijca, devido ao
contato com os materiais produzidos sabre o objeto de estudo assam coma nel8
riqueza de informag6es que das podem oferecer. "'- ''-'- l"'''"

Em relagao is fichas que produzi, das terio a sua utilidade, pris contri-
buirgo para a ampliagao da reflexio acerca da clause oper6ria, i4 que arma-
zenam diversas informag6es sabre as associag6es oper6rias, dangantes, espor-tivasecarnavalescas. ' ' ' '";'"'--' -"r

seu ressurgimento em 1917. Elsa situagao este ligada ao quadra gerd de
refluxo do movimento opergrio que ocorre entre os anon de 1913 e 1917.

Primeira Repiib ica, p.120 a outra consci6ncia de clause? O sindicalismo reformists na
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tutor defende o estudo sabre o sindicalismo reformista, ja. que ele tamb6m foi

Cientifica.
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GEOGRAFIAS DA DESIGUALDADE USO DO
TERRITORIO BRASILEIRO E FOAIE

FABio Tozi

O perfodo t6cnico-cientifico informacional da hist6ria tem come um dos
deus elementos diferenciadores a globalizagao, seu discurso e subs perversi-
dades. O territ6rio brasileiro deste periods mostra lugares selecionados ali-
nhados com os objetos mats avangados criados pda tecnoci6ncia e lorna-se
apto a negociar com o mundo. No entanto, as desigualdades multiplicam-se e
revelam-se nos usos dados ao territ6rio. Sua preparagao t6cnica permite uma
produgao agHcola capaz de alimentar sua populagao, mas a tome, uma das

manifestag6es das perversidades do periodo, se amplia. A produgao de ali-
mentos e de famintos, de novak necessidades (de abundfncia e de escassez) 6
essential ao aprofundamento do modo de produgao em sua face atual de re-
produgao, em suas escalas de agro, em suas manifestag6es territoriais.

Josu6 de Castro, hf mats de 50 anon, denunciou a tome no mundo. Desde
entao, a evolugg.o tecno16glca permitiu novak conquistas ao Homed, dando-
]he novak possibilidades que podem ou nao, pda politica, concretizar-se. Es-
tes novak possibilidades t6m que ser entendidas, cientificamente, para o no$-
so presence

A tentativa hqje de revelar o aspecto perverso dessa globalizagao e a preo-
cupagao com uma Geografia ngo s6 das redes, mas de outros elementos consti-

tuintes do espago, de todo o espago, faz com que a tome e .as desigualdades te-

(SOUZA, 1996). bordadas, faz emergirem as Geografias da ' Desigualdade

' Ge6grafo pda Universidade Estadual de Campinas(Unicamp). Aluno do Programa
de P6s-Graduagao(Mestrado) em Geografia do Instituto de Geoci6ncias da Unicamp.
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cia/escassez, e dos quaid partimos para a interpretagao da fame e das debi
gualdades no Brasil.

Caracterizando o periodo hist6rico: a abundfncia, a escassez e as
necessidades criadas
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Fabio Toni

territ6rio:. A$ instituig6es -- spam as grander empresas, as ONGs ou outras

interferem nos usos do territ6rio e portanto tamb6m o normatizam, gover
nando-o a partir de deus interesses egoistas (SANTOS, 1996). Neste sentido.
destacamos tamb6m a contribuigao de RAFFESTIN (1993), que prop6e, ante
a visio unidimensional do Estado homo 6nica conte de poder, uma visio mul

tidimensional do espago, em que toda manifestagao politica que ocorre num
territ6rio represents uma manifestagao de poder

Este contexts do presente nos faz repensar as necessidades e a escassez. A

passagem de um espago natural, ciclico, para um espago geogrg,rico, politico e
intencional, graz a exist6ncia de um novo meir, que constantemente se artifi-
cializa. E se em outro moments da hist6ria humana podiamos falar de uma
territorialidade absoluta (SANTOS, 1997a), na qual o entorno pr6ximo forne-
cia o necessgrio a continuidade da vida, hoje, com os fluxos e as redes inter
nacionalizados, um modelo t6cnico e de produggo 6nico e planet6rio, o au-

mento da comunicagao intersociedades e a interdepend6ncia dos lugares
(idem, 1999) razem com que as necessidades - naturais ou produzidas - sqjam
constantemente recriadas e nio possam maid ser atendidas pele que este ao
redor multiplicando-se e possibilitando que as formal de satisfagao dessas
necessidades possam ser comercializadas. O desenvolvimento t6cnico que se
dona nos diversos territ6rios e nos lugares, atrav6s da reprodugao de t6cni-
cas alienigenas, 6 um implantador e condutor de novak necessidades artiHici-
almente produzidas pele mercado

As necessidades fundamentais da sobreviv6ncia dos indivfduos. dentre as
quaid estio a alimentagao, o sexy e o abrigo, somam-se outras, que ao mesmo
tempo em que produzidas se tornam essenciais a continuidade da vida numa
sociedade que faz evoluir constantemente suns t6cnicas e seus conhecimen-

Mlas hg um outta aspecto a ser destacado: as novak interag6es promovidas

pda Revolugao Informational. Se os s6culos e as d6cadas anteriores presen-
ciavam uma difusio tecno16gica que obedecia is caracteristicas de seu tempo
a atualidade nos mostra homo a predominfncia da informagao no perfodo

tos

te/?zoos em que o .Esfado, em Rome
res e se uoZfa fofaZmente para as
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conte6do, revelado pelo seu uso, qualificando-o a uma anflise social. O terri.
t6rio, em si, 6 inerte, 6 o seu uso que Ihe d6 sentido 6tico

O territ6rio, homo espago geogr6fico concrete, homo totalidade, se caracte-
riza por materialidades e imaterialidades que coexistem e se influenciam a
partir da agro de todos os agentes. O uso do territ6rio revela aQ6es, normal e
materialidades constantemente recriadas que atendem aos desqjos de scud
agentes, compreendendo desde os interesses pessoais da sobreviv6ncia dos
individuos, da politico ampla do alcance do Estado, aos anseios da reprodu-
gao do capital como objetivo das corporagdes e coma fema da modem izagao
Por ipso o territ6rio, coma construgao social, 6 um revelador das desigualda-
des que podem ser apreendidas a parter do seu uso, e se apresenta sob dual

u vv4b b+ CEx\lcc '

maneiras: como norma e normado, ou seja, sua organizagao interfere e condi-

ciona os novos uso$, e ao mesmo tempo ele 6 tamb6m a base da geragao e im-
posigao de novas normal (ibidem, 1999). Assim, o territ6rio recede incessan-

temente novos doles de t6cnica, de trabalho, de informagao, com novak nor-
mas que de antemgo condicionam - mas nio determinam - os usos possiveis
Mas os obletos, as agnes, inseridos na complexidade das relag6es socials coti-

dianas sio reftincionalizados, bem como refuncionalizam. A dimples disposi
Waojas coisas no territ6rio, ao incentivar ou coibir agnes, produz normal que
se imp6em a sociedade, em suas diversas escalas geogr6ficas de agro. '

assim resultado de interesses internacionais que Cazem do territ6rio nacional
recurso, em today as subs escalas, de interesses externos. A produg6.o agricole
brasileira, como empiria, nos r©vel& estes elementos: 6 controlada por gran.

dualistas, o que deve e o que ngo deve ser produzido. A ipso acrescenta-se a
politica estatal brasileira compromissada com os interesses das empresas.

Como ngo esperar que dente controle externo do territ6rio brasileim. de
sua organizagao, seu uso, ngo resultem desigualdades abruptas e que nio
cessam de aumentar? ' ''' ' '
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einpresas. Libertas de uma discussio politica sabre o uso hegem6nico dos
memos de produgao, dos conhecimentos, do territ6rio, as novas tecnologias se
tornam formas com as quaid as perversidades se prolongam

Estas novak combinag6es tornam a abundfncia ainda mats presents, mas
a esperaTKa df enfrentcbmenta dQ rome palos progresses tEcnicos trazidos peta
desenuoZufmenfo cfenfWco sucumbfu dfanfe da peruersfdade da ?loud arden
mundfaZ" (SOUZA, 1996: 25). Mesmo que afirmadas pelts discursos do fim

da fame e da Seguranga Alimentar, a modernizagao agricola 6 reprodutora e
fomentadora das desigualdades e ampliam as formal de alienagg.o. Baste
para ipso verificar o controle que algumas grandes empresas globais possuam
sobre a produgao e a circulagao de alimentos no mundi, e o apoio estatal dado
a esse movimento.

Fome e globalizagao no territ6rio brasileiro

Ao mesmo tempo em que o Brasil revela-se um territ6rio que se moderni-
za, da produgao abundance de alimentos, da grande produgao industrial
muitas outras informag6es nos mostram que as desigualdades presented em
seu territ6rio nio cessam, ao contra.rio, ampliam-se no atual periodo. O re-
tardo no crescimento de criangas - nanismo - 6 presente de forma grave em
todo o nosso territ(brio, assam coma a subnutrig5o e a mortalidade infantil.
aspectos perversos e mortais das desigualdades brasileiras. Grande parte da
populagao ngo 6 servida sequer por redes de in6'a-estruturas p6blicas b6si-
ca$, homo rodovias e sistemas de esgotos. A taxa de pobreza, alta e inaceitg-
vel, replete outro aspecto perverso do modelo de desenvolvimento adotado tal

homo os indices de analfabetismo. O rapids processo de urbanizagao brasilei-
ro leva a r6pidas mudangas nos territ6rios e nos lugares, conduzindo a novak

concentra96es populacionais e novak necessidades. Os pobres migram em
busch de coisas que nio existem nos lugares onde vivem, pris amboy - os lu.

gares e os pobres - sgo "esquecidos" pele planqamento territorial, que trans-
fonnado em t6cnica ignora o territ6rio coho totalidade e se presta a. seletivi.
dade, aos privi16gios desiguais entre os lugares, entre as classes.

Os governor dos parses ignoram as especificidades de suas formag6es socio.
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reprodugao. Eis a tentativa de, aproveitando-se das diferengas J=.1 A
territoriais,

homogeneizar a culture, as necessidades e o consumo em escala mundial. A
modenlizaQao, levada e imposta aos parses pobres, os fazem ter cantata com
novos objetos e novos comportamentos, mas ao mesmo tempo os leva a

im-

possibilidade de server sua populagg.o dos beneficios deltas modernidades
conduzindo inevitavelmente a novas manifestag6es da escassez. Do periodo
atual. a informagao 6 o novo motor, e sua posse 6 fundamental na elaboragao
das estrat6gias dos agentes sociais, tanto aquelas da reprodugao capitalista,
quando as da reprodugao da exist6ncia, cotidianamente. Por ipso, a disponibi-
lidade e o acesso a informagao, em today as suas formal, 6 um elements es-
sencial da exist6ncia e do entendimento das desigualdades

Os estudos acerca da abundAncia e da escassez no territ6rio devem incor-

porar, assim, as materialidades e as imaterialidades, os
descompassos entre

. ]..A=A ] nA

uma pslcoesfera ampla e uma tecnoesfera restrita, que raz a produgao de ne-
cessidades ser constante enquanto que a satisfagao destas necessidades 6
esporadica ou inatingivel nos lugares

i6 possivel repensar, a partir da Geografia e das desigualdades do territ6-
rio brasileiro, a globalizagao, presente como f abuja e manifesta homo perver '

sidade. Se o discurso fgcil quer fazer acreditar a presenga de uma sociedade

global e globalizada, as perversidades dos processor globais manifestam-se no
territ6rio. Conluntamente a tantas redes, tantos objetos t6cnicos, tantas
grandezas de produg6es, se mant6m a rome, a pobreza, a desigualdade dos
direitos, do acesso ao territ6rio
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EMPRESAS RETICULARES: INCENTIVOS
liiRiToniAis, uso E ALiKNAgAO

DO TERRITORIO
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o geogrgfico elaborada por Mil-
sistemas de objetos e sistemas

de agnes, onde a t6cnica 6 objeto e 6 agate

se trans6orma"(SANTOS, 1996:52).

Instituto de Geoci6ncias - Departamento de Geo

gra6la/UNICAMP.
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No mundo da globalizagao, o espago geogr6fico 6 remodelado ganhando no
vos contornos, novak definig6es, enfim um novo cargter. E tamb6m uma nova
importancia, ligada a eficgcia das agnes, estreitamente relacionadas com a sua

localizagao. O processo de globalizagao imp6e situag6es de extrema competitivi-
dade, onde os lugares refletem os embates entre os diversos agentes, e o territ6-
rio na sua totalidade revels os movimentos de fundo da sociedade.

:0 te7rit6rio n,d,o € arenas o resuttado da. su,perpostQdo de u,m colnju,n,to

.d' 'fsfem"' "'f«,«:' ' ""', '.d««to de sZ.z.I««; =:;= .,hda. puzo
flom,em. O territ6rio 6 o chao e mats a, poputaQda (...) € cl base do traba-
.h,o, da. residan,cia, dabs fracas materials e espirituais e idQ vida, sabre QS
quads eZe fn/Zuf." (SANTOS, 2000: 96)

O territ6rio 6 o territ6rio usado, sin6nimo de espago humana, espago habi
Lada. E fonnado por lugares contiguos e lugares em cede que, no entanto. sio

os mesmos lugares contends funcionaliza96es distintas. Essay diferentes pa-
nes do territ6rio sio uniHicadas principalmente pdas reyes de fnHo/magdo A
partir disco, o uso do territ6rio se concretiza atrav6s da pHmazia das normal
e da relevfncia politica, impostas de fora por empresas transnacionais. num
verdadeiro uso corporativo do territ6rio

Aqui retoma-se a id6ia de espago banal
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comunicaga,o instantgnea e o ample conhecimento dos territ6rios, possibili-
tando uma gestao centralizada com as operag6es descentralizadas, proporci-

lr v h.F bJ+ h/IA+ '

onando novos uses do territ6rio por parte dos agentes hegem6nicos.

No municipio de Jundiai. a fabrics da AMBEV, parte de uma mats vista

as f3bricas de refrigerante, onde a produgao dente se concretiza (a partir,
grosso modo, de uma mistura de aqua, ag6car e xarope). ' -- ''-' ""'

Uruguai www.amcevcom'for). Conforma-se assim a rede 6sica de pmdugao e

,.,. A realizagao plena dos interesses de uma empress global, homo a Pepsi-
Cola, envolve a capacidade de uso da totalidade do territ6rio nacional para
sua agate. lsso implica o dominic da circulagao, ngo s6 dos produtos, coma das
finangas, dos investimentos e da propaganda. Por ipso, ela 6 capaz de friar ou

moldar um perfil de consumo, visando o aproveitamento m6ximo de $ua pro-augao.'

A necessidade de dispor da totalidade do territ6rio nacional implica agnes
estrat6gicas, visando o controle local, nacional e inclusive supranational. uti-
lizando apenas em alguns pontos do territ6rio o$ atributos que julgam rele-
vantes. A instalagao da fabrics de refligerantes Pepsi-Cola no Municipio de
Jundiai tem carfter estrat6gico, principalmente, com Pelagic ao uso e disti{.
buigao da rede de 6gua.

Jvz C'adernos de Gradaafab, Carnpinas, n ' 3, 2003
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fungal do t6rmino da disputa ideo16gica da Guerra Fda. De outdo, os pro-
gresses tecno-cientificos revolucionaram a integraggo material e imaterial
dos territ6rios, levando-nos a vivenciar o que Milton Santos denominou de
meir t6cnico-cientffico-informational,": ou bela, um vasco e complexo sistema

planetario de telecomunica96es, transported e informag6es, que funciona em
cede, multiplicando as relag6es entre os objetos e as pessoas, aproximando
lugares distantes, ma$, infelizmente, tamb6m, desagregando territ6rios con-
tiguos*. Dessa forma, para o bem e para o mal, o international passou a cons-

tituir um bator de inestim6vel relevfncia na politica interns dos pai.ses e no
cotidiano do seu poco

Vivemos em um contexto de intensinlcagao das relag6es entre as nag6es e
de crescente atuagao das instituig6es privadas(empresas, de todos os tiPos,
bancos, ONGs) e dos individuos no plano global, Estados sgo considerados os

6nicos sujeitos de direito international. Embora, no s6culo XX, Organizag6es
Internacionais, individuos e empresas tenham adquirido algum status juzjdi-
co internacional, os Estados permanecem os atores predominantes no cen6rio
das relag6es intemacionais:. Nio por ipso, as empresas, sobretudo as de
grande porte e atuagao extraterritorial, deixaram de se toniar importantes
agentes modificadores da realidade international, dotadas, que sao, de pode-

:::f::Z\:='b:l=::gkesp'f', f'mPO - Glob.Jk.fd. e «,.f. fdcn!..-'i'nfW'. f«Ho,-
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de ser considerado um "global trader" com longa tradigao de relacionamento

pacifico com o mundi '. O Estado, na busch de sua insergao comercial com o
mundi, nio pode estar adstrito a objetivos e interesses economicistas tipicos
do setor privado com o qual nio se confunde

O primeiro equivoco consiste na visio reducionista do com6rcio, homo se

..representasse mere atividade mercantil de circulagao de produtos e servigos
visando ao lucre. Seu significado 6, em verdade, bem mais abrangente. Se-
gundo o dicionfrio Aur61io ', "com6rcio" 6: .Z. Permafafdo, frock, co/nora e oen
da de .produfos ou uaZores (..) 3. .ReZafdes de socfedade" Paulo Sandroni. em
seu "Novfssimo Dicionfrio de Economia",' coloca que "(o)s alas de comdrcfo
I)romouem, a tran,stefan,ch, de m.ercado&cts en,t7e os indioilduos, deal,occtn.do-os

!e regimes Dude sdo CLbun.aclu,tes para, outras once n,6,o existed, em quantidade
]uficiente pQTG satlsfazer o consume. e que (...) qtcanto mats aprafundada for
I diuisdo do trabalho social, t,lUIs t\ecessdrict sera CL funtQao mediadora do ca-
m,C7eto en,tre os g7'upon sock.ais

Chama a atengg,o, nessas definig6es, o cargter social e cultural do com6r-
cio, que permeia a fungao econ6mica. De cato, por "troca", deve-se compreen-
der, a16m do interc6mbio de valores econ6micos, aqueles culturai$ pasta que,
nos produtos e servigos, estgo Cristalizadas id6ias, t6cnicas, informagao, bem
ester, costumes. Sandroni, na continuagao do verbete, assinala: "Alden de szza
funfao eco,z6mfca/brzdamenfa/, o comdrcfo esrimuZa a expansdo dos milos de
aomuntcagdo e tran,spar'te e o interc&mbi,o cutturcLt entry as coma,n,idctdes

Quanto a adjetivagao "international" ', acrescente-se a nogao de com6rcio

a caracteristica de se realizar entre parses. Ngo que deja praticado pecos "Es-

' SANDRONI, Paulo (Org.). .ZVotPBsfmo .Dfcfo/zdrfa de Economfa. Sgo Paulo: Best
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O modelo de desenvolvimento calcado na aplicagao mega de political neon

berais - abertura do mercado, desregulamentagao e privatizagao, tal homo
pregado pele Consenso de Washington, em 1989 - se, por um lado, atende aos
ideals das grander corpora96es e instituig6es financeiras, por outdo, erin vg-
cuos no poder organizador do Estado, deixando o territ6rio e o povo a merck
de decis6es tomadas no contexto das empresas nacionais e, com f'eqii6ncia,
estrangeiras. Elsa 16gica, dirigida para o bem do mercado, deve ser rechaga-
da, pris exacerba a desagregagao do tenit6rio em regimes

'y-
competitivas e nio

competitivas, desenvolvidas e ngo desenvolvidas, aumentando as desigual-
dades sociais, jf que estabelece classes maid ou menos integradas ao sistema.
mats ou menos marginalizadas. No Brasil, toda sua riqueza "se reuerte a carla
incl em um cruel, persisted,te e a,grauan,te sistema de pobrezct, com sodas as
!uas CortseqUertclas desumcLncLs: a fame, a CLnaLfabetismo, as eptdemias, a uio-

cza, que aAeta lada a popuZafdo bras!/lira, mas sobretudo os mats poems""
O com6rcio mundial, 6 verdade, este distante dos modelos ideais da com-

petigao perfeita e dos discursos ideo16gicos que correlacionam integragao eco-
n6mica a desenvolvimento e crescimento. A realidade das negocia96es inter
nacionais, ademais, 6 muito complexa e tende para os interesses dos parses
ricoh e poderosos. Ainda assim, os caminhos sio inUmeros e, dentro do prag-
matismo que caracteriza a politica externa brasileira, as perspectives podem
ser otimistas. Coho se pronunciou o Ministro Cello Later, "?zdo f da nalzlreza
ia polittccl uterncl ser facie; quando se tratQ de traduzir nlecessidades inter-
tas em possibilidctdes e3cternas, n,um, mun,do de con$hos e ten,sacs, deuem-se

lsperar dificuldndes. DiFlculdcLdes que uncle CL peru enh'enter porquie mesrno
,ln71f Dais de escap,a. conlin,en,tai. Coma o Brctsii,, n,as condiQ6es CLtuais dct realida-
ie inter?wchnal, ndo bode vicar isalado"l '

" SOUZA, Maria Ad61ia de. Geogra#as da desfguaZdade: gZobaZizagdo e P'agmenfafdo

Paulo: Hucitec. 1996. ena ae (Qrg.). Terrffdrfo; GZobaZiza£6o e rragmenfafdo. $go

/ 16/07/2002 nferesses e as negocfaf&s da .AZca in .ReZMeZ, /n/b,«ze
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O territ(brio brasileiro, especificamente a Regiao Centro-Oeste, incorporou
ao longs do tempo, um arcabougo t6cnico que propiciou aquela regiao a possi-
bilidade de se inserir no circuits mundial de produgao agricola, ou mellor
dizendo, de praticar uma agricultura cientifica globalizada (SANTOS, 2001),

pols a produgao do Centro-Oeste, que visa basicamente o mercado de expor-
tagao, este atrelada a uma refer6ncia planetaria, e assam recebe influ6ncia
das

mesmas leis que regem e que controlam outros aspectos da produg6.o.
Entendemos tamb6m que no casa da produgao que ali se pratica, as dec sees
acerca do processo produtivo (incluindo pregos, investimentos, cotag6es, es-
peculag6es) nio se dio naquele lugar e sim em outta porque hqje as tecnolo-
gias da informagao possibilitam a dispersao das atividades produtivas pelts
tell'it6rios, contudo o comando da economia permaneceu centralizado.
BERNARDES (2001:56), sabre ipso, afirma que "... em contrapartida, forma-

ram-se n6cleos com alta concentragao de atividades de comando e objetos
informacionais" e que a circulagao da major parte dos fluxos, de ordens. di-
nheiro, bens e pessoas ocorre no centro da Regiao Concentrada

Para SANTOS (1993) a Reglao Concentrada: abrange os estados da Regi-
go Sul, mats os estados de Sio Paulo, Rio de Janeiro e parcelas do Mato
Grosso do Sul, Goin,s e Espirito Santo. A cidade de Sio Paulo, coma centro da

Regiao Concentrada, pode ser vista coma uma metr6pole onipresente
(BERNARDES, 2001:57) ou tamb6m como um lugar onde se "... exerce um

lugare mundial instalam as forgas reguladoras da agate nos demais

O tempo da metr6pole onipresente, que atinge os maid diversos lugares, 6
um tempo corporativo que se sustenta pda produtividade e pda competitivi-
dade e, por conseguinte, racionalizado milimetricamente, transformando os

£F w +- w v Adair \-P v4 v4 v &

demais tempos em temporalidades subaltemas ji. que as fornlas do acontecer

hier6rquico acentuam a seletividade dos investimentos e a maximizagao dos
lucros; delta forma se institui um uso reticular do territ6rio, delegando a ci.
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Contudo este estudo mostra apenas as ligag6es de v6os dom6sticos, nio
apontando os fluxes dos avi6es que partem dos aeroportos situados nas fa-
zendas do Centro-Oeste para Sio Paulo. Assim, entende-se que esse "Duxo
a6reo" nio deve ser apenas o regular, tamb6m deve ser enquadrado o trans-
porte a6reo nio regular (aquele oriundo de pequenos aeroportos e dos locali-
zados em fazendas) homo flute das demandas geradas peso seton terci6rio em
Sio Paulo. A tabela I a seguir mostra um panorama com o niimero de aer6-
dromos nos estados da Regiao Centro-Oeste e em Sio Paulo
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nacionais, produzida pele direito international, que tem homo fungal delimi-
tar o conjunto de atividades dos sujeitos do direito. A construggo juridica do
territ6rio visa igualar do ponte de vista do direito internacional os diferentes
Estados Territoriais, onde suas $onteiras marcam o limite da compet6ncia
tenitorial. Este concepgao juridico-politico das 6'onteiras foi elaborada jus-
tamente quando os Estados Modernos estio tomando sua

J --

forma atual. ou

deja, SInaI do s6culo XIX e inlaid do s6culo XX, no moments em 'que coda um
exide reconhecimento politico frente aos outros. E assam que se massa a dar o
reconhecimento internacional das fronteiras nacionais

Delimitado por 6'onteiras juridical aceitas internacionalmente, o territ6-
no surge coma categoria universal, homo o elements constitutivo do Estado.
Por ipso CATAIA (2001) afirma que nenhum Estado pode ser definido sem a

recorr6ncia is sua$ 6'onteiras. As fronteiras nacionais t6m por fungal legal
circundar e proteger o teiTit6rio, baseadas em um conjunto de normal produ-
zidas internamente. kinda que normas oriundas de outros territ6rios possum
implicar na sua reorganizagao. Dentro de suns fronteiras o Estado tem o po-
der de produzir o seu plano de organizagao do espago. A &'onteira e o Estado
dio unidade a autoridade porta sobre um tenit6rio e constituem a base da
soberania nacional

Segundo POLANY1(2000) a criagao de novak $onteiras 6 o ftindamento da

.Ments evidente, mas de tamb6m fundamental importancia, 6 a fragmen-
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A reafirmagao do paper das fronteiras comega a se dar principalmente a
partir dos anon 1970, marco da utilizagao das NTCI (Novak Tecnologias da
comunicagao e da informagao) que permitiram a formagao das redes mundi-
ais de produgao e transmissgo de imagens, informagao e dados nunca vistas

antes. Dense modo, o papel das &'onteiras na conformagao das politicas terri-
toriais vem se realgando nos dias de hole, apesar dos discursos presentes na
media sobre o fim das $onteiras. As NTCI's quando propiciam um controle
externo ao lugar das atividades que neue se dario condicionam as ruptures
political e consequentemente a criaga.o de novak fronteiras internal, por is$o
a coer6ncia do lugar juntam-se imposig6es estrangeiras, estranhas ao lugar
Por ipso hoje os territ6rios nacionais sgo transformados em espagos nacionais
da economia international (SANTOS, 1999)

O concerto de 6'onteiras internal, relative is novas tecnologias das comu-
nicag6es e da informagg.o, 6 extremamente relevance, pris os subespagos do
territ6rio nacional, podem ser maid rapidamente conhecidos e apropriados
por interesses externos a des e a sua regiao. Ganhando um novo sentido, pois
o desenho municipal paisa a ser tamb6m orientado segundo interesses espe-
cificos que nio ]evam em conga a totalidade que encerrra. As #onteiras assam
manipuladas permitem que agnes distantes possam modelar a vida social de

diferentes lugares. f a criagao de um mecanismo de aZfenafdo do ferNf6rfo
(CATAIA, 2001), que significa que num dado moments o uso do territ6rio
deixa de ocorrer segundo os ditames internos

No Brasil 6 muito clara a aceitagao de um modelo imposto de fora de in-

sergao do territ6rio nacional no mercado internacional. Mercado este que
procura ditar coma a produgao, a circulagao e a distribuigao devem ocorrer.
de modo a reforgar internamente a divisgo territorial e social do trabalho e
o poder politico internacional. A medida que o territ6rio 6 entregue a uma
regulagao desinteressada a ele, faz com que suas crises internal tamb6m
fujam ao seu controle. SANTOS (1999) a6irma que a guerra fiscal 6 uma
manifestagao de uma problemftica maior denominada guerra dos ]ugares,
que signi6ica uma ]uta entre compartimentos politicos (municipais ou esta-
duais) que possuem certas qualidades -- isengao de impostor, incentives
territoriais (orfopedfas ferriforiais especialmente preparadas para uso de
alguns poucos agentes) -- que sio de interesse dos agentes hegem6nicos.
Mas a "guerra fiscal" s6 existe por que existem as fronteiras. LIMA (1998)
410
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Maud.cio Botelho, anunciaram a decisgo de construir a quarta f abrica da em-

presa em Gavigo Peixoto. "0 novo empreendimento implica a criagao de um
distrito aeroespacial que, para sua implantagao, contar6 com um apoio da
Fapesp (Fundagao de Amparo a Pesquisa do estado de Sgo Paulo) no valor de

US$ 10 milh6es anuais, por um periods de leis ands, realizado por keio de
uma linha dentro do programa Parceria para a Inovagao Tecno]6gica, voltada
para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia aeroespacial" (Revista: Pes-
quisa Fapesp, n' 54, Junho de 2000). Sua realizagao 6 resultado do encontro
de vfrias forgas: do poder municipal, do poder estadual, da Embraer e sua
implementagao tem requisitado uma grande mobilizag6.o de recursos bem
homo uma reorganizagao do municipio e de seu entorno.

u.- Hoje, muito maid do que antes, o que se verifica na politica praticada pele
Estado em todd o territ6rio nacional 6 a articulagao do poder piiblico segundo
os interesses das grander empresas. Estas t6m a possibilidade de especular
com o territ6rio coma um dodo, por6m agindo pontualmente. Lange de pender
sua forma, o Estado, reunigo de enter federativos, adere subs political aos
interesses das grander empresas, passando a legislar segundo a vontade del-
tas. Em materia da revista Pesquisa Fapesp de julio de 2000, flea explicita a
articulagao que o poder pablico fez para facilitar a implantagao da nova uni-
dade da Embraer no estado de Sio Paulo: "0 governs do estado aposta na
formagao dense novo palo de desenvolvimento. Investe R$ 27 milhdes na
aquisigao de uma g,rea [...] que sera cedida a Embraer por um periodo de 35
antes, renovgveis por mats 35; na infra-dstrutura bfsica do terreno, coma for-
necimento de energia, 6gua e tratamento de efluentes e na pavimentagao dosacessos rodovigrios". ' ' -''

proUetos de pesquisa da empresa, fundamentais para o desenvolvimento de

demo de economia de 21 de junho de 2000, nlca explicita elsa "competigao e
vit6ria" do govemo estadual: "A localizagao da nova unidade da Embraer,
denominada Site Aeroespacial, este sendo considerada uma vit6ria do gover-
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de neg6cios. Segundo a revista fpoca (24/02/2000) o municipio de Araraquara
teri um novo shopping-center, um novo supermercado do Grupo Pgo.de.
Agucar, a16m da presenga da Embraer dar impulso ao setor de com6rcio e
ajudar a valorizar pr6dios e terrenos

Nesse sentido procurou-se demonstrar que toda reorganizagao municipal
aria novak condig6es que modificam a sua tecnosHera, bases fixas da pmdugao
cujo conte6do material "se adapta aos mandamentos da produgg.o e do inter-
cfmbio e, dense modo, freqtientemente traduz interesses distantes", e a sua
pslcasHEra, "reins das id6ias, crengas, paix6es e lugar da produgao de um sen-
t do. fornecendo regras a racionalidade ou estimulando o imagingrio

Agora porte se deixar a psicosfera, reino das paix6es, "falar". "ter voz

ii 11:ixi bu::a:FI.!aiR
ngo sonho: [refere-se a Araraquara] deixar a rival Sio Carlos para tr6s e tor
na-se uma das maiores cidades da rica regiao central do estado".

Entender o funcionamento do territ6rio paulista a partir das relag6es ter-
ntOrio/empresas torna clara o quanto a organizagao do territ6rio de um novo

municipio in)plica des desorganizagao e/ou reorganizagao de muitos outros

Palavras shave: Territ6rio -- Fronteiras -- .Alienagao -- Fragmentagao
Resumo
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de organizagao s6cio-espacial

Bibliografia

"'=&;i8:1E:l ilHll££ll:i£l;"
COSTA. W M. da,(1992), Geogranza Poiftica e GeopoZftEca. Sao Paulo,

HUCITEC/EDUSP o o in,uesffr em .It/afripord sem Pagan /znpostos. O

''"'=.=.==E;=1;=:1;';£ ;; ,:...:. ; }«.*.;..'. . "',.. ,«".*,:''

rasdo.BrasfZ. RiodeJaneiro,Bibliex. . , , oca 2.'
POLANyl, K., (2000) A Grande TransHormagdo; as origins c&a ""'" 'lv-w. -

ed.,RiodeJaneiro,Campus. . . .',- c:x Paulo Atj-
RAFFESTIN, C., (1993[1980]), Por Uma Geografla ao ruuEf - oav ' "'"' '"'

SANTOS, M., (1999), A .ZVatzzreza do .EsPafo: tdcnica e tempo, razdo e emogdo.

3' ed., Sio Paulo, Hucitec. A. 7Vn,,,v . 4' ed.. S5.o Paulo, Hucitec.
SANTOS, M.,(1996), Por Uma GeograPa

Carle/'nos de G/'aduafao, Campinas, n ' 3, 2003

415





MEM6RI.A., VIOLENCIA E ESTADO

Atessandrct BagcLtim

]Wdrio Azzgusfo Medeiros da SfZua

VaZentfna SaZui



ALESSANDRO BAGATIM"

H

Este texto 6 uma versio modi6icada de um capftulo de minha MonograHla intitulada:

Preto'(1967-1969)" e i'ioertagao Nacional: o grupo de esquerda armada de Ribeirgo
IFCll/UNICAMP.
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FAL

veram em Ribeirio Preto. Ningu6m escapou

: Embora o none do grupo sqa escrito no plural, opted por tratg-lo no singular, ja que
me refiro a organizagao FALN. A16m disco, os pr6prios membros do grupo a tratam

2 CARYMHO, Luiz Maklouf. MuZheres que Hiram d Zita armada. Sio Paulo: Globo,

1998, P, 92. com Vanderley Caixe realizada em Ribeirio Prego no dia 31de maid de 2002.

Cartel'nos de Gradua€ao, Campinas, n' 3, 2003
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Por outdo dado a FAIN teve come cider o quake desconhecido Vanderley
Caixe. Sua agro maid ousada foio assalto a pedreira da prefeitura, cuyas di-

' I'b//La de S. .PallID. Caderno Mats, 07 de junho de i99jtica, 1987, P. 220.
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" .. . P,«.a de Rfb'i'do "" p'q«e«., e,. "n@'., q««'ia d.'flq'nfad"'
n o portia. (..) Aconte'eu o rOubo da di'&amife T'a .pea"t '' ' a ''"'w '""
de seqUestro qu,e toto gargato da, brill.cctdeira

$
lo: Vozes, 1998, P. 133)
' LEONE, M. Op. c£t., P. 152/153.

=l;l;l;£l$.i;£l='gi i::=::::z : :£ H;=:3$1
de estima

Carle/'/?os de G/'adtia(ao, Campinas, n ' 3, 2003

42 ]



Coma puderam, entao, acreditar que conseguiriam chegar ao triunfo da

espevacia=)de um continente? ente, dianne de um pals que possum proporgoes

Vanderley Caixe, explica que:

O integrante da FALN, Magna Dadonas, pertencente ao grllnO da cidade
de Franca, atesta o defendido porCaixe. Diz ele: ' ''' '-,'- -" -.'auu

LEONE Moon. canderley Caixe em Ribeirio Preto no dia 31 de margo de 2002

"' RIDENTI, Marcelo. O Hantasma da reuoZufdo 6raslZefra. $io Paulo: Unesp, 1993, P.

422
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FAL

*::~Z lil H gZZ ::!
i.sto ch,amaral os adormecidos

::g;==1:;1

Idem. fbidem, p. 42.

estrutura de tjllsse da. sociedade e em Ribeirio Prego no dia 31 de margo de 2002

Cadernos de Gradual o, Campinas, n' 3, 2003
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pelos grupos de esquerda armada brasileira; o que nio acontecia com as or-

ganiza96es maiores e maid bem estruturadas que buscavam ser a vanguarda
revoluciong,ria, agindo independentes umps das outras.

Bibliografia:
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Fonte Oral

Entrevista com Vanderley Caixe
Ribeirio Prego, 31 de maid de 2002
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DOC' )S E MEM6RIAS DA DITADURA MILITAR '

mos ao primeiro nigel

1. 0 Estado, aMem6ria ea Divida

£ g.for

H.T==F .££.:€1m
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Logo, em memos de 1998 a 1999, o entio governador do estado de SP. Ma-

audiveis, incomodando ouvidos medmsos. queletos jf dangavam e se faziam

:#iiliB$$.:! ns :;
-,., ,=:==£=::=!\= H::===='==£

$ wn:u : g: ll l='"
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A Mem6ria e sua construg5o

sam aqua. pect.iva de Maurice llalwabchs, em seu livro A .Zt/em6ria CoZeffua,
a mem6xla 6 socialmente construida , sends um produto dos grupos socials

Cf.: CARYALHO, Jose Murilo de. A For/zzagdo das AZmas; RJ: Cia. Das Letras; 3' ed.;

Carle/ nos de G/'adua€ao, Campinas, n' 3, 2003 '+': '
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1ll!&'io Aligns o Medeiros da Silva

contar suas hist6rias por maid di$cil e doloroso que Ices possa ser. Recente-
mente, ha alguns memes, a Biblioteca do IFCH tinha em sua estante de novak
aqulsigoes uma ent5o nova edigao da .Reulsfa do CZube .MfZffar .BrasfZefro. Edi-

gao este que era por ocasigo -- note-se bem -- de uma .27omenagem a .l?euoZugdo

de 3.Z de margo de .296y '. Frisemos estes palavras: Revolugao ou Golpe?
Para revisitar Halbwachs: trata-se de um grupo social que reivindica um

imaging,rio coletivo. E creia-se ou nao, hf ainda muitos que tomam elsa in-
terpretagao(da ordem instaurada, o freio a um comunismo imagingrio, a bar-
ragem da depravagao e a manutengao da tradigao cat(51ica e dos bons costu-
mes no coragao das criancinhas) como a mats factivel. Os livros did6ticos de

Hist6ria dos anon 1980 (e at6 1990), que $e acredita em que muitos aqui
aprenderam -- com exce96.o daqueles que tiveram professores exceptional-
dente subuerslpos nio deixam este comunicagao mentir. Quem nio se lem
bra do ]ivro didftico de Estudos Socials que passavarapidamente pelts no
mes dos presidentes militares sem grander anflises?

E muito provgvel que esse proleto consign dar maior visibilidade a um

3. Os por6es revisitados: tateando as trevas

Ao fim dos anos 1970, com a funesta abertura e anistia total (total mesmo
at6 para torturadores e agentes dos aparelhos de Estado) comegam a ser produ-
zidos livros que buscam a deniincia dos horrores praticados ngo somente pele
Estado e deus aparelhos ideo16gicos'(Direito, Escola, Imprensa etc.) e deus
agentes (censored, intelectuais organicos, policiais, promotores, juices, minis-
tros etc.). Um aspects muito particular nos chamar6 atengao agora: a ]iteratura
produzida a partir dos antes 1980, memorialistica, de registros, desbandes e
experi6ncia da d6cada anterior. Vale dizer que: 1) 6 imprescindivel tamar can-

tata com a literatura antes e durante o golpe; 2)esse 6 porto em que se este
fazendo especulag6es a serem desenvolvidas em estudos mats a dente.

gelb: Revista do Clube Milli astro; RJ: Grad; 1985 sfado; trad. Waite
Jose Evan.
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SIRKIS, Alfredo. Os Carbondrios: mem6rias da gz&erriZha peril da; SP: Global; 1981
I Cf. ABRAMO, Helena Wendell. Cents Jut;aris; pt&zzfs e darts no espetdcz&Zo urbane;
SP: Scritta; 1994.
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mundi jf tinha decorado a tal palavrinha-crave e tava a mil, seu lugarzinho
seguro, rodando na raja. Menos eu, ments eu. Queen coda na rode 6ca con-

«=HG=n£=:='=U=er contada, ser visualizada.
a pele assunto. Mas ha que

ABREU, Caio Fernando.
SP: Cia das Letras; 1988 'Dana da Noire" In: Os .Dragdes ndo conhecem o .parafso.
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Patenting Salve
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Obedi

incluidos, estan excluidos.

Carle/'nos de Graduafao, Campinas,
3, 200:
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Valentine gaIN.
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Patenting Salt.

considerable. De este modo, la asocioci6n no se limits a la prohibici6n de
hablar sabre un objeto concreto sino que se extiende a toda la funci6n del
habla. Por ella, nos dice Hannah Arendt, "las personas se unen mgs
6irmemente a partir de la experiencia practicada de un ritual secrete que de
la simple adinisi6n de un conocimiento secreto". (Arendt, 1958: 378) Lo
importante es la forma obletiva de etta practica, que al hallarse desligada de
la personalidad subjetiva, permite al individuo encontrar a su disposici6n un
sustrato suprasocial. Y asi, parafraseando a kimmel, la medida y la cease de
su contenido espiritual depende mas de su capacidad de obedecer que de
aquello que tiene que caller.

EI ritual de las manor sucias al involucrar de manera homog6nea a todd
el aparato burocratico, produce tanto una igualaci6n false de las
responsabilidades como un tipo de solidaridad acritica entre los elecutores

del genocidio. De tal modo, la estructura organizacional del aparato represxvo
se vacia de la finallidad racional de guardar el secrete por todos sabido e
instituye un mecanismo por el cud se produce autom6ticamente el cininismo
esperado de coda uno de sus miembros

Ahora bien, $i el secrete produce, en primera instancia, un efecto aislador
e individualizador sobre la personalidad, especialmente quando se trata de
comportamientos inmorales, la socializaci6n del secrete en la sociedad
secreta produce el efecto inverse y compensatorio. De este modo, el card.iter
mismo de ]o ocultado pierde importancia y se vuelve dada vez m6s
indiferente. Entonces, donde el secrete queda reducido a exterioridades
meramente formales, se favorece el predominio de lo objetivo y un lipo de
acci6n instrumental que no se pregunta por las consecuencias morales de sus

Por otto lado, el secreto permite que el propio grupo oculte u propia
existencia. "Entre las medidas de protecci6n, la de tornarse invisible es. en
rigor, la mas radical". (kimmel,1939:365) En efecto, la maquinaria
desaparecedora pretendi6 no s61o mantener en secrete a

n 1%P&xx4cXI xc£

sus miembros. su

finalidad y sus particulares decisiones sino tambi6n el hecho pismo de que
constitutian una asociaci6n ilicita. No obstante, "la sociedad secreta no
permits, nos recuerda kimmel, que desaparezca de sus miembros la conciecia
clara y acentuada de que constituyen una sociedad; el patetismo del secreto
perceptible siempre y siempre que hay que guardar, presto a la forma de la

qlo Cbdernos de Graduafab, Campinas, n' 3, 2003
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Patenting Salve

la cuesti6n del secrete coma instruments que permite hacer cdma pacer de la
confianza mutua una garantfa de obediencia irrestricta. Un Lipo de confianza de
carfcter abstracto y socio16gico, que ya no necesita de renovaci6n subjetiva. Es
m6s, un lipo de confianza bajo la cud se pueda colocar cualquier tips de
contenido de la vida en comin, donde la medida y la clare de su contenido

espintual depende mas de su capacidad de obedecer que de aquello que tiene que
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ESPAQOS E SOBERANIA NO BRASIL

?adriana Vercesi de AZbuquerqzze

RUa, de C&ssict Non,ato

Mario .Lamas RamaZho

CttHsti,an,a, Galudo Ferreira de Freitas



O TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL PERMANENTE E
A PROTEgAO DOS DIREITOS HU]WANOS. A 0RDEM

INTERNACIONAL E O DEBATE SABRE A
KAViPiCAQAO DO TRATADO NO BRASIL

CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS

Introdugao - a criagao do Tribunal Penal International Permanente

Aos 17 dias de julho de 1998, cerca de 160 parses, 17 organizag6es inter-
governamentais, 14 ag6ncias especializadas e fundos das Nag6es Unidas e
124 organizag6es nao-governamentais, reuniram-se na cidade de Roma, capi-
tal italiana, com o objetivo de estabelecer as bases para a instituigao de um
Tribunal Penal Intemacional Permanente (TPIP)

A lei organica do Tribunal, tamb6m chamada de Estatuto de Roma, apro-
vada por memo de uma votagao ngo registrada por 120 votes a favor, 7 contra
e 21 absteng6es passou a vigour a partir do dia ll de abril de 2002. data da
criagao formal do TPIP, atrav6s da ratificagao de seu Estatuto por mats nove
parses, chegando a 66 e ultrapassando em leis o nUmero necess6rio para sua
entrada em vigor.

IFCli/UNICAMP.

' De acordo com o art. 126 do Estatuto de Roma, "Entrada em Vigor". At6 o dia 10 de
abril de 2002 os parses que j6 haviam ratificado o Estatuto de Roma eram: ]ifhca do
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No presente artigo, tratamos brevemente da instituigao do TPIP, apon
tando suas caracteristicas, especificidades e fundamentos. Num segundc

no Brasile algumas de suds posig6es

O Tribunal Penal International Permanente: A Instituigao

:l H£ l:i$:1:1: 111111B
PezzaZ .IrzfernacionaZ de cardfer permanente, fndependente e ufncttZado ao sis-

fema das .ZVag6es Unfdas qzze tenha./urisdigdo sobre os crimes mats grades qzze

e protegao dos direitas humanos no plano internacional. ,
O TPIP sera sediado na cidade holandesa de liaya ' e operacionado agra:ves

de uma corte permanente, composta por um promoter-chefe e 18 juizes de dife-
rentes nacionalidades com mandate de duragao de nove antes . A corte, dotada de

i} ?==:::=:.,,:,.
l
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Christiana Galvdo Ferreha de Freitas

jurisdigao global no plano international, tem homo objetivo principal investi
gar e levar a julgamento individuos - nio Estados - que tenham cometido al-
guns dos graves crimes internacionais anteriormente citados.

Com relagao is jurisdig6es internal dos Estados, a jurisdigao do TPIP de
vera se basear em dual possibilidades: iner6ncia e complementaridade '. lsto
significa que este instituto s6 entrarf em agro quando forem cometidos cri-
mes para os quads a compet6ncia originaria j£ 6 dele (inerentes a sua compe-
t6ncia) ou faso a jurisdigao nacional se mostrar falha face is violag6es de di
reitos humanos(jurisdigao complementar ') nos seguintes casos: omissio. au
s6ncia de imparciajidade no julgamento, demora injustilicada ou incapacida-
de do Estado

Na verdade, a Corte do Tribunal Penal International Permanente deverg

ser competence para julgar cason ocorridos nos territ6rios dos Estados-panes
ou envolvidos nacionais dos membros. Este compet6ncia sera originaria so-
mente para os crimes jf anteriormente mencionados

A adesio ao Estatuto de Roma feith por um Estado imp6e a ele uma syria

pr6-condigao, que o distingue de outros tratados na area das relag6es inter-
nacionais. Trata-se da nio admissio de rcscFv&So. Este 6 um dos pontos mats
inovadores e po16micos dente documents. lsto porque, de acordo com etta
premissa: ou o Estado ratifica o Tratado em sua integra, ou nio o ratiHlca

Aqui inicia nossa problemftica: a questao de aderir, ou nao, e de adequar a
legislagao nacional de um dado estado ao Estatuto de Roma do TPIP ngo se

configure come um conflito de ponte de vistas e de interesses que $e resolva

no plano do Direito, porque envolve problemas que dizem respeito aos princi-
pios constitutivos da ordem international.

Nio surpreende, portanto, que a implantagao efetiva do TPIP venha sen-
ds objeto de viva controv6rsia

Art. I do Estatuto de Roma do TPIP "0 Tribunal".

cipio da Complementaridade" Tarciso Dal Masa, "A Cooperagao Estadual e o Prin

442
Code/'noi de Gradaag8o, Campinas, n ' 3, 2003



Otr

sociedade civil" com argumentos como os que se seguem. ta
Ao referir-se ao ll de setembro e a grave crime no unente wzeuiu, a J"''''"

Flavin Piovesan declare:

posse .p/.eoaZecer em defrfmento do direffo da jorge

::BE
BHhiluj:%x I i;=u;i ':

direito versus o direito da forma", in /'osha de Sdo
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Christiana GalPdo Feweira de Freitas

Formulados por dubs personalidades bastante representatives, os juilzos que
acabamos de sitar fomecem uma ilustragg.o kiel da opiniao predominante no
debate brasileiro. A aus6ncia de contestag6es maid incisivas ao ponte de vista
que des expressam justifica a expectativa manifesta pele Secretgrio Nacional

de Direitos Humanos, o Professor Paulo Sergio Pinheiro de que o proDeto de
ratificagao do Tratado ngo deveria esbarrar em obstgculos maiores.:'

O problema na lista de ades6es ao Tratado nio 6 de ntimero dos parses
mas de relag6es de poder. Assim, um segundo ponte que sara a vista 6 a au-
s6ncia das maid importantes pot6ncias geopolitical do mundo, com excegao
dos grander parses europeus. Ngo ratificaram o Tratado a China, a india a
Russia, o Japan e os Estados Unidos

O cano dos EUA 6 o maid relevance devido ao seu peso internacional. Re-
lutantes desde o inicio, os EUA acabaram assinando o Tratado nos mementos
finals do governo Clinton (31/12/00). Com a ascensgo de Bush a presid6ncia
norte-americana, este fez reiteradas manifestag6es de rqjeiggo ao Tratado e.

recentemente, anunciou que retiraria sua assinatura, mantendo a sua oposi
gao a Corte. De acordo com, Christopher Joyner, (professor de Direito Inter-
nacional na Universidade de Georgetown):

'Washirlgton ndo guar coTTer 0 7'isco de qu,e seu,s funcion,arias que to
nam, decis6es tigadas ao uso da forge possctm ser processados.(.) Ade

'Rats, poderiam, ser feitas acusaq6es contra membros de forQas de m,cbn,u-

;engdo da, pctz ctmericartas. O govern,o tamb6m tem,e que cidadd,os ame
ricctnos spam julgados por umcl c07'te que poderia Ter em seas quad70s
Jzzizes (z/z£ia/?zerica/zos. ""

Aldo similar poderia ser dito a respeito das motivag6es que levam as de
mats pot6ncias a reagirem ao TPIP. Exceto o Japan, todos essen parses convi-
vem com situag6es de agudo conflito interns, que nio raro se expressam em
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nosso estudo.

Ordem International e Protegao Juridica dos Direitos Humanos

.,.=1::=:==\=:r=:=£::H.=::==£=L=:;=H

BULL, llledley, T/ze AnarchicaZ Society, 1977, P.13
Idem, p.9
lbidem, p.20.
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ordem do sistema politico maid abrangente, do qual o sistema de estados con-

figura apenas uma parte,- como tamb6m mats fundamental e primordial -
porque em 61tima instancia, a unidade da sociedade de todd a humanidade
nio sio os estados, mas sim os sores humanos individuais. Portanto

:#anv octtue attactws to order in, \oortd politics, it i,s order am,on,g atl
n,artkind lohich we must treat as being pH.mary Bathe (...). if intern.a-
lton,at order does hcLue a uai.ue, this can on,ty be becau.se & {.s in.strum.n,
;at to the goa! of order in human society CLS a, whole.""

Assim, se a ordem internacional da sociedade de estados tem como fungal
principal preservar o sistema e a sociedade de estados atrav6s da

y-v
manuten-

gao da independ6ncia ou da soberania externa dos estados individuais com o
fim de evitar a guerra e atingir a paz, esse ordem s6 tem valor na medida em
que 6 um meir para se atingir a order na sociedade de coda a humanidade

Ao analisar a realidade do sistema international moderno, Bull se coloca
a seguinte questao: a id6ia de sociedade internaciona] corresponde efetiva-
mente a realidade do sistema internacional moderno?

Para ele, a sociedade vista homo um elements sempre esteve e continua
presente no sistema internacional moderns. Contudo, ela 6 apenas um dos
elementos dente sistema e, por vezes, sua sobreviv6ncia se dg, de forma bas-
tante prec6ria. Neste sentido, Bull afirma que

:the mode,«, i.nte,«,atta«,al syste«. i«, fact rejects att th,'ee of the et,e
nt.ants sinai.ed out, respectiuety, by tlw Hobbesh,n., the Kan,tian, atta the

:gut.cited in,tel"cou?"se among states.":'

A primeira, de tradigao realists, considera a politica internacional como
um estado de guena. De acordo com etta visio, as relag6es intemacionais
entre os estados sio conflituosas porque os interesses de um excluem o$ do
outta. Assim, o estado 6 livre para lutar por deus objetivos, estando isento de
restrig6es morals ou legais. A moralidade e a legalidade estio inseridas na
sociedade, contudo a vida internacional este para a16m delta.

'lbidem,p.22.
lbidem, p.41

446
Carle/"nos de Grad afar, Campinas, n ' 3, 2003



onair se regem. ciedade internacional ter estado e ainda permanecer pre-

sente no sistema intemacional modelo,

do jogs
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A primeira e maid importante degas 6

rhe compZef af rubes that slates what map be jaZZed fhe Hunaamenfa/ or
constffztcfonaZ normaffpe .prfncfpZe o/' wor/d .poZftfcs in the present era.
This is the princfpZe Ihaf fdentf/ies the idea of a soc£ef7 o/slates, as op-
?abed to suck atternatiue ideas as that ofct un,iuersal empire, a cosmo
)oi,stan conman.ity ofind iduat human bein.gs, or a, }iobbesian state of
mature OI' state of wctr, cls the supreme normative principle of the potiti-
ai, organizati.on, ofm,an.kin,d."" ' ' ' '' ' '' ''

Embora predominante, a id6ia de sociedade de estados nio 6 a 6nica pre
sante no sistema international. Na realidade ela vem se conn'ontando sempre
com as outras id6ias rivais. lsto nio 6 incompativel com a ordem. "Order- in
I ioorld scale(...)does require that one or another of these basic ideal
should be clearly in the ascendant?; what is incompatUEe lotte order Qn a
warm scale.ts CL discord of competiting principles of universal political or-
ganization"'', sem que uma prevalega sabre a outra

Nio Gabe neste artigo apresentar em maiores detalhes uma obra de tal
porte e complexidade coma a de Bull e muito ments discuti-la. Como foi dino
no inicio dente t6pico, n6s a tomamos homo quadro de refer6ncia para elabo-
rar o problems com o qual estamos lidando neste artigo e a etta altura ele jf
este, em suas linhas gerais,bem desenhado. ' '

O TPIP vincula-se diretamente a segunda das vis6es de sociedade inter

nacional anteriormente mencionada (a visio kantiana ou cosmopolita) e nela
encontra sua justificativa: trata-se de uma corte supranacional cuja 6nalida-
de 6 a protegao dos direitos humanos no plano internaciona]. Este Tribunal
tomb os individuos coma portadores de direitos e sup6e a criagao de meca-
nismos universais para garanti-los. Ora, coma ja mencionado anteriormente.
pelo rata das outras dubs vis6es (hobbesiana e grottiana) terem fido clara-
mente predominantes no processo de constituigao da ordem international
presente, a criagao do TPIP ganga luz sobre tens6es e levanta quest6es com-
plexas para as quaid nio vamos encontrar respostas faceis

Alguns dos instrumentos historicamente empregados com o fim de pacifi-
car a comunidade a lingo tempo dilacerada por conflitos sangrentos dgo uma

"lbidem, pp.67 e 68
lbidem, p.68.
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formulae possiveis respostas

O debate sobre a ratificagao do tratado no Brasil

:: £G::U::==.T£U:m;. ,...,,: .. :,''.
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Dentre os princfpios fundamentais de nossa Carta Magna, vale ressaltar o
artigo 4', no qual estgo elencados aqueles que regem as relag6es internacio-
nais do Brasil: /)fndepend ncaa naclonaZ; .ZZ)preoczZ8ncia dos direffos .hama
os; lll)autodetermina$ao dos patios; IV)nao interuenQao; V)igualdade autre

)s Estadas; VI)defesu da pQz; Vl!)saluqao pacifica dos conftitos(...).'z ' Pode-

mos, assam, observer que o Estado Brasileiro funda-se no principio democr6-
tico de governo e preza interns e internacionalmente pda inviolabil dade dos
direitos humanos

Contudo, apesar do $ 1' do artigo 5' da Constituigao Federal" prever que
as normal definidoras dos direitos e garantias fundamentais t6m aplicagao
imediata e o $ 2' do mesmo aitigo dispor que tail direitos e garantias, expres-
sos na Constituigao Federal, "ndo eiccZzzem oufros decorrenfes do

Z 'r- WV

z'eglme e dos

)7incipios por elcl a,dotctdos, ou dos t7'atados i.n,terlLa,ct,on,a.is em que a, Repllbl,i-
ca Rederaffua do .BrasfZ s a pczrfe'g': a automgtica exigibilidade das normal
internacionais de direitos humanos no ordenamento juHdico interns atrav6s
da incorporagao do Estatuto de Roma ao direito interns brasileiro suscita
dividas quando a sua compatibilidade em relagao a Constituigao Brasileira.
Estes questionamentos se tomam especialmente relevantes devido a -na ifi
cidade do Tratado em nio admitir reservas." '''' -- ' --' - -"l.v '"'"

Podemos former uma id6ia do teor do debate em curio no Brasil atrav6s
de um breve exame da troca de argumentos sobre um dos pontos po16micos
antes mencionados: a prisao perp6tua. ' '

O artigo 77" do Estatuto de Roma prev6 a possibilidade de aplicagao da
pena de prisao perp6tua para crimes de extreme gravidade e segundo cir-
cunstfncias pessoais do condenado. Teoricamente, tal disposigao confrontaria

Art. 4' da Constituigao Federal de 1988

'"Reza o artie t6 I apa Chao imediata." ormas definidoras de direitos e garantias

=
il;l:l £'=B= lz£l's;l===H.s::=#i:='==F::==
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frontalmente com o artigo 5', Xl;Vll, b'o da Constituigao Federal, que estabe-

;$ 1 11Tll:,==:;=
previsao da pena de prisao perp6tua, argumentando que

o principio da humanidade do Direito Penal 6 o mai'or
entraue para a

.LZ='Z ';,.«« d. «..,'. . p,f'd. p.rpd*«.. E#' p'i"'P;;TT ''!:
iuze Q porter punitluo estatat nao pods aplicar sanwaes que atinjam a di-
Enidade da pessoa hw'mm ou que lesio,w"' a constituigm pico-ps:qutca
do. «ndenados. (...) .FfnaZ«..nte, «m sisfema p'"aZ som'nfe 'sfd JE'stW-

cado quarzdo a song das uioZ6ncias -crimes, ulngalzgas e pzzn£g6es arZ):-
t,:drhs. q«. eZe Bode Fret'enf,, Ho, s«pe'io ' "o das «ioZ8ncfas .onstft"faqs
;l;l=';.=,= Z;:;,Z,i;.' £ .;,$., }«aiw.«.a«., q«. . ii,., A.«'"-
mentafs do cfdaddo spam consfderados fndisponiluefs, aHasfados da Zfure
disposkao do Estado que, atom de respeita-tos, dade garanti-tos

tamb6m de inimeros outros parses.
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Christiana Galv&o Ferreira de Freitas

Quanto a extradigao, ou deja, a entrega de um individuo de um Estado a
outdo para julgamento Estado, 6 proibida pele artigo 5.', incisos LI e Lll da
Constituigao Federal ':. O artigo 89 do Estatuto de Roma prev6 a entrega de
nacionais para o Tribunal Penal International, que em termos, juridicos 6
diferente da extradigao. Para a corrente defensora do TPIP, a incompatibili-
dade neste cano tamb6m 6 aparente. De acordo com Miguel Guskow

\do Fade ha er con.fuse,o de in,stitu,tos e de en,ten,dim,en,tos qua,n,to a en.-
;react de um in,diuilduo ao TPiP com a extradig6,o.(...} A extradi$ao diz
-espeito d cooperctgdo en,tre Estados, regina peta principle dct iguatdade
oberan,a.. A entregct diz respeito d cooperagao en,t7e Estados e o TRIP.

.ma retcfQao regina pel.o panciPio da compiementaridade, peta, qual o
FPIP tem. car6ter excepci07wt e complex.enter "" '

Para os defensores do TPIP, em decorr6ncia dos deus principios de iner6n
cia e complementaridade, a previsao da possibilidade de duplo julgamento
pele cometimento do mesmo crime nio deve ser considerado coma um 6bice a

ratificagao do Tratado. lsto porque o TPIP s6 entrarg em dena cano o julga-
mento do Estado-parte se revelar falho ou injusto

Nesse sentido, ao reconhecer que as incompatibilidades do Estatuto de
Roma em relagao a, Constituigao Federal sio apenas aparentes, a Proposta de
Emenda a Constituigao (PEC 203/2000) apresentada pele deputado Nilmgrio
Miranda nio prev6 modificag6es substanciais no texts constitutional - relaci-

onadas a prisao perp6tua ou a extradigao -, limitando-se a incluir, no artigo
5.' da CF, uin 3.' parfgrafo com a seguiate redagao: "a .RepzZbZfca Rederafft;a
j,o Brash pode7'6 reconhece7 CL .ju7'isdiQdo.do Tribunctt Penal in.terri,CLcionat n,as

;on,dk6es preuistcLS n,o Estatuto aprouctdo em, Rom,ct n,o diet 17 de julilo de
.2998. " Contudo, apesar do Brasil jf ter ratificado o Estatuto de Roma. etta
Proposta de Emenda Constitutional ainda este sends apreciada na Cfmara
do Deputados.

452
Cbdernos de Craduafao, Campinas, n ' 3, 2003



0 n'i

6tua", in Reuista VZsdo, Portu-
SANTOS, Boaventura de Souza: "Nossa p]

gal, 8/03/2001.

sio perl:

2003
453



elias

Conclusio

Refer6ncias bibliogrgficas

454
Carter os de Graduafao, Campinas, n ' 2003



0 tribe

i
.* : H ::: 4i i;;=:.T':=i:,=i:= :i =:i::SI ':.;

Hg SE H z ';=::=K::,::%'"«''
Sdo PaztZo, 2Dde mano de 2002. constituclonaZ infernacfonaZ. 3.

ed. Sgo Paulcc Max Limbunal C97 hal Permanente= in FoZha de Sdo

Constituigao da Rep6blica Federativa do Brasil. Colegao Saraiva de Legisla
gao

Estatuto do Tribunal Penal Internacional Permanente(Estatuto de Roma).

Cadernos de Graduagao, Campinas, n' 3, 2003

455





NOME:

Name

ENDEREQO

Address

RECEBEMOS

We have received

MALTA-NOS

We are lacking:

ENVIAMOS EM PERMUTA

We are sending in exchange:

DATA

Date:

ASSINATURA:

SUSPENSAO DA.==:=:====n==.. .«'":',':.«; ,'. "'.
wanted



Hg;EH:E}EHH=EB%0UtRHg"l:.
Cadernos da Graduagao
Cidade Universitfria
Caixa Postal 6.1 10

13081-970 - Campinas

A

'Zeferino Vaz

Sio Paulo - Brasil
morewa@ unicamp .for

Te].:(0XX lg)3788.1604/ 3788.1603
Telefax (0XX lg) 3788.1589


