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Immanuel Wallenstein, em artigo que recebeu o sugestivo noms

de ''O que significa ser anti-sist6mico hole?'',2 explica que cunhou a

expressao ''movimentos anti-sist6micos'' para caracterizar doin movi-

mentos populates que, no peHodo 1850/1970, competiam e se opu-

nham em muitas dimens6es mas, por outro lado, tamb6m comparti-
Ihavam de caracteristicas comuns

Trabalho apresentado no IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas,
Bratislava 2004 /Julho 4-7. Os dados nile apresentados s5o frutos de pesquisa finan-

ciada polo CNPq
I Professora de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP e
Pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq
2 Immanuel Wallenstein, ''Que significa hoy ser um movimiento anti-sist6mico ''. /n:
Observaf6rfo Socfa/ de .,4/7?erica Za/fna,. Buenos Aires, CLACSO, janeiro de 2003,
p. 179-84



Estes dais movimentos Cram os "movimentos sociais" (organi-

zag6es sindicais e panidos politicos) e os "movimentos nacionais'

(que viam no imperialismo e no colonialismo o inimigo principal,
coma no faso da Asia). Amboy diziam-se revoluciongrios e pretendi-

am mudar o sistema capitalista. Ambos redundaram na cdagao de par-

tidos politicos que foram perseguidos e, via de regra, colocaram na

paula a questao da tomada do poder, entendida homo tomada do poder

do Estado. Mas, uma vez no poder, suds atitudes e proletos mudaram.

Quando mats pemlaneciam no typo, diz Wallenstcin, mats posterga-

vam o cumprimento de suas promessas Na medida em que os quadros

dirigentes destes partidos tomavam-se os quadros dirigentes do poder,

subs posig6es sociais transformavam-se, como tamb6m mudavam suas

psicologias individuais. Em outras palavras, tendiam a se transformar

numa costa com maid poder e maid riqueza do que o resto do povo,

como se tomou regra nos parses do bloco sovi6tico '

A dificuldade de construir sociedades mats democrfticas foi,

com certeza, o grande problema enfrentado por todas as revolug6es

socialistas, n5o obstante estabelecessem polrticas que ampliaram o

acesso a educag:io e a saade, diminuindo tamb6m as desigualdades

socials. Wallenstein prossegue em sua enumeragao de movimentos

anti-sist6micos fazendo refer6ncia a um segundo typo, que constituiu o

ponto de partida de nossa caracterizagao de ''movimento social '' nos
anos 60/70. Diz ele

Una segunda y mas duradera variedad de movimientos anti-
sist6micos fueron los de la A'ew f(g(Nueva lsquierda) los

3 Id., ibid



Verdes y otros movimientos eco16gicos, los movimientos fe-
ministas, los movimientos de ''minorias'' raciales (. . .) Las ca-

racterfsticas comunes oran bfsicamente dos. En pimer lugar,

rechazaban vigorozamente a los movimientos de la Vieja ls-

quierda, por su estrategia en dos etapas, por sus hieraqufas in-

ternal(. . ..). Y sospechavan profundamente de los estados y de
las acciones orientadas a 6stos

4

Entry os anon 60/70, a nova esquerda de que fda Wallenstein ti-

nha uma forte representagao entry os estudantes, que constitufam uma

forma poll.tica importante. Por ipso 6 que, nessa 6poca, ditaduras do
mundo todo adotaram como uma de suas medidas iniciais invader uni-

versidades, colocar na clandestinidade as centrais estudantis e prender

professores e alunos. lsso quando n:io forum massacrados, como
aconteceu no Mexico e na Indonesia.

No Brasil, a juventude de esquerda tamb6m desempenhou um

papal importante na crftica ao imobilismo dos partidos comunistas

oficiais.S Nos anos 1960, a falta de liberdade polftica nos parses socia-

listas e outras degeneresc6ncias ja Cram rechagadas por muitos jovens,

homens e mulheres, que adedram a luta armada, precisamente egres-

sos dos partidos de esquerda oficiais.

5 No Brasil, as correntes poll.ticas de direita e esquerda desenvolveram-se no interior

da universidade publica brasileira, importante formadora da elite intelectual e proHis-
sional, que constituiu um monop61io quake complete do ensino universitfrio at6 os
anon 70. A Universidade Cat61ica, por sua vez, detinha a hegemonia cntre as priva-
das. A lula entry direita e esquerda sempre foi muito forte nas faculdades de Direito,
que constitufam uma esp6cie de escola formadora dos politicos paulistas e brasilei-
ros. A esquerda, por sua vez, dividia-se grosso modo entry cat61icos e comunistas,
que se enfrentavam especialmente na luta pda hegemonia das Brandes centrais uni-
versitfrias :as unites estaduais e a uniio nacional dos estudantes

4 Id.,p. 182
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Nos anon seguintes, a America Latina compartilharia da posada

heranga do terrorismo de Estado, que se inicia no Brasil em 1964, ir-

rompe brutalmente no Chile em 1973 e, em 1976, emerge tamb6m na

Argentina, deixando um rastro de langue e irreversfveis seqiielas sociais.

A tonga pemlan6ncia da tutela militar, o assassinato e desaparecimento

de oponentes politicos, a arise econ6mica intemacional e as desastrosas

polfticas neoliberais foram processos comuns a essas nagoes, assam

homo a lentz(re)emergancia da esquerda e dos movimentos socials

DITADURAS E TRANSIG6ES DEmOCKATICAS

Mas n5o foi apenas entry os estudantes que a nova esquerda

deitou rafzes. Se analisarmos os parses mats importantes do cone Su],

Argentina, Brasil e Chile, vamos constatar que, n5o obstante a transi-

g:io para a democracia ter acontecido sob tutela militar, a presenga ati-
va dos movimentos sociais criou novak altemativas polfticas de re-

construgao da esquerda. Processo no qual os movimentos liderados ou

integrados majoritariamente por mulheres, quer na defesa dos direitos

humanos, quer nas propostas feministas, constitufram um fato novo,

cuja potencialidade ainda permanece viva nos dias de hole.
Os movimentos em pauta na transigao democrftica podem ser

compreendidos a luz das duas brandes matrizes te6ricas da esquerda

brasileira, a Teologia da Libertagao e o marxismo que, por sua vez,

apresenta. diversas ramificag6es, sends o Partido Comunista do Brasil '

o major partido existence no campo da esquerda comunista. A presen-

6 Uma anflise mais detalhada do tema encontra-se no /fvro ,4 .Economic Po/#fca

.Blasi/eircz em ewes/ o; /964-75 (escrito em parceria com Guido Mantega). S8o
Paulo, Editora Aparte, 1978
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ga da esquerda cat61ica, quer atrav6s dos movimentos sociais por ela

liderados, quer atrav6s de intelectuais e personalidades, marcaria a
fundagao do Partido dos Trabalhadores. A esquerda n5o cat61ica e n5o

comunista, por sua vez, era composta por um mosaico de tend6ncias,

das quaid poucas detinham uma formagao te6rica marxista e uma
perspectiva de corte radical com o capitalismo.

A longa transigao democrftica conheceu um leque variado de

iniciativas populates e polfticas, que inclufram tanto um novo sindica-

lismo operario, que rompeu com o tradicional modelo do paternalismo

estatal e da subordinagao sindical, como tamb6m a emerg6ncia de mo-

vimentos sociais atuantes nas periferias e a organizag:io de liderangas

vinculadas ao trabalho da lgreja Cat61ica(coco os clubes de maes)
Destas iniciativas tamb6m fazem parte o feminismo, os movimentos

homossexuais e as organizag6es polos direitos dos negros, alguns de

feigao identitfria.
A defesa dos Direitos Humanos teve como destaque a luta dos

familiares dos morton e desaparecidos. No Brasil, a denQncia do terro-

hsmo de Estado perpetrado pdas ditaduras militares contou com o

apoio de advogados e de uma ativa imprensa altemativa, cuja agro
imprimiu rapidez para a ''transigao, lenta e gradual '' preconizada polo

estado-maior da ditadura. O movimento de redemocratizagao englo-

bou e unificou todas estas lukas na f6mlula ''liberdades democrfticas:

postergando para a democracia a resolugao das diverg6ncias.

No perfodo de transigao da ditadura militar para a democracia, a

uniio entry as esquerdas e os liberais efetivou-se em tomo de um

conjunto de reivindicag6es gerais, com respeito aos direitos humanos,

liberdade sindica], ]iberdade de expressao e de organizagao sindica] e
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partidfria -- sob a ja mencionada rubrica de ''liberdades democrfticas'

Por6m, como em dodo processo hist6rico, as diferengas entry repre-

sentantes de interesses divergentes provocaram separag6es e individu-

ag6es no seko da esquerda. Assim, parte dos comunistas, antes clan-
destinos, reagrupou-se na velha sigma comunista, enquanto outros pre-

feriram permanecer no PMDB, que no sistema bipartidfrio imposta
pda ditadura congregava as forgas da oposigao. Ao mesmo tempo,

parlamentares do centro e da direita, antiga base polftica de apoio da

ditadura, tamb6m criaram sous novos partidos, em fungao de ambig6es

pessoais e de grupos
Oficialmente fundado em 1978, o Partido dos Trabalho, mais

conhecido pda sigla PT, reuniu ex-militantes da esquerda armada, re-

manescentes da nova esquerda que se opunham ao chamado ''comu-

nismo real '', intelectuais, profissionais liberais, liderangas sindicais e

movimentos de base influenciados pda Teologia da Libertagao, que

at6 hole congrega religiosos e religiosas com ativa participagao entry

os pobres e oprimidos(dm' a exist&ncia da Pastoral da Terra, da Crianga,

do Imigrante, etc.). Os manistas de origem trotskista que sempre to

ram crfticos com respeito a URRSS, China e Cuba --, utilizaram a im-

prensa altemativa, via o jomal .Em Ze/npo, para se reunificarem e tam-

b6m atuarem dentro do novo partido. A presenga dos ativistas da Teolo-

gia da Libertagao tomar-se-ia not6ria nas lutas do campo, no Brasil

como no Mexico. Em nosso pals, a extrema concentragao da proprieda-

de fundigria, somada a deterioragao das condig6es de vida, originou em

tempos maid recentes o Movimento dos Sem-Terra(MST), entry outros

movimentos agririos, que foram somar-se aos movimentos urbanos e

aos primeiros experimentos de democracia participativa.
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A partir de sua fundagao, em 1978, o PT obteve um crescimenta

m progressao quake geom6trica. Em Sio Paulo, por muitas eleig6es, o

partido nunca conseguiu mats do que 20 ou 30qo dos votos, seu cres-
cimento maid imediato deu-se no Rio Grande do Sul, onde primeiro ele-

geu prefeitos e govemadores e propos novak fomaas de gest5o do Esta-

do. Dessa maneira, estabeleceu um novo patamar de responsabilidade

publica, com a melhoria da qualidade e da extensio dos servigos ofere-

cidos, maior participagao popular na definigao dos gaston p6blicos e

programas especiais para criangas, entry outras iniciativas, fazendo do
Estado do Rio Grande do Sul e de sua capital, Porto Alegre, os locais de

melhor qualidade de vida no Brasil. N5o 6 pols de se estranhar que tenha

fido ai que o F6rum Social Mundial se transformou em realidade.

No entanto, apesar a vitalidade dos movimentos anti-sift:micos,

a avaliagao de seu impacto e das novak formas de manifestagao inter-

nacionais tem sido recebida com reserva, sen5o com crfticas, por inte-

lectuais do campo da esquerda marxista, que ainda enxergam o movl-

mento operario coma motor das transformag6es sociais e desconfiam

dos movimentos sociais atuais

ELLEN lvIEIKSINS Wood, P6S-N10DERNISb10 E "BiOVINIENTOS

IDENTITAtUOS'"

Entry os muitos crfticos dos movimentos sociais contempora-

neos, escolhia obra da marxista Ellen Meiksins Wood ', n5o somente

7 Uma vers5o mais detalhada deste tema encontra-se no meu artigo P(5s-modernis/no,
marxlsmo eleminfsmo. pubiicado na revista Mzrgem fsquerda n.2 , Boitempo Edi
tonal, 2003, p.95-1 1 1
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por sua inegfvel importancia, mas tamb6m por dar continuidade a tra-

digao das intelectuais te6Hcas do marxismo, iniciada com Rosa de Lu-

xemburgo. Ambas destacaram-se polo seu rigor te6rico, com a dife-

renga que Rosa de Luxemburgo, tamb6m militante do movimento so-

cialista, escapou do teoricismo e dos ''tipos ideais'' de socialismo pre-

sences na obra de Ellen M.Wood.

Na sua crftica contundente ao p6s-modemismo, Ellen Wood
parte das tem6ticas prioritgrias do p6s-modernismo, destacando seu

interesse por J'inguagem, cu//ura e "ciiscz//"so "'. Segundo a autora,

parte dos p6s-modemistas considers que os sores humanos s5o cons-

titufdos pda linguagem; outros que as regras que constituem nossa

vida social sgo govemadas pda estrutura da linguagem. Nessa utica, a

sociedade ngo 6 simplesmente same/hczn/e a lingua. Ela d lingua; e uma

vez que todos n6s somos deja cativos, nenhum padrao extemo de verda-

de, nenhum referente extemo para o conhecimento exists, para n6s, fora

dos ''discursos'' especrficos em que vivemoslo. Para Wood, o fio con-

dutor ''que perpassa todos esses principios p6s-modemos 6 a 6nfase na

natureza fragmentada do conhecimento humana"' '. Quaid as conse-

qii6ncias te6ricas e polrticas de tail pressupostos? Segundo Ellen, ''um

ceticismo epistemo16gico e um derrotismo politico profundos'

8 Ellen Meiksins Wood nasceu em Nova York em 1942. Por muitos anos professora
de Ci6ncia Polftica na Universidade de York. em Toronto. 6 autora de vfrios livros e

editora da Juan/h/y .Revia+
9 Ellen Meiksins Wood, ''O que 6 a agenda 'p6s-moderna '?''. /n: Ellen M. Wood e
Paste , Em acjesa da Hist6ria marxislno e p6s-modernidade. R]o de Janeiro.
Zahar, 1997, p. I
o Id., ibid., p.ll
I Id., ibid., p.13.
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As implicag6es political de judo ipso sio bem claus: o se/y

humana 6 tio fluids e fragmentado(o "sujeito descentrado") e
nossas identidades, tio variaveis, incertas e frggeis que nico
pods haver base para solidariedade e aSlao coletiva fundamen-
[adas em uma "identidade social comum(uma classy), em uma
experi6ncia comum, em interesses comuns.

Mas a crftica que a autora faz do p6s-modemismo, com a qual

tenho a major concordancia, nio 6 acompanhada por igual rigor no

que concede is lutas socials de nossos dias. Estas envolvem um con-

glomerado de movimentos, dos quaid fazem parte milh6es dos chama-

dos ''excluidos'' e marginalizados, opostos ao p61o desenvolvido do

capitalismo. S5o os milh6es de sem-terra, sem-toto, sem escola, os

milh6es de desempregados que vegetam no setor de ''servigos'', os
milh6es de imigrantes clandestinos, filhos do aumento indecente da

desigualdade social

Identificar os movimentos socials de nossos dias is proposig6es

do p6s-modemismo implica esquecer a importancia, na America Lati-

na e na maior parte do mundo, dos componentes nfo capitalistas das

revoltas sociais que, contraditoriamente, se acirram com o pr6prio

desenvolvimento capitalista, com o aumento da maid-valia relativa,

into 6, com o aumento da produtividade do trabalho e o crescente de-

semprego.

Conv6m ]embrar, da mesma forma, que aplicar ao feminismo a

denominagao de movimento "identitgrio"(e portanto ligado ao p6s-

modemismo), uma assergEio constants nos trabalhos de Ellen Wood,

implica em fazer tabula rasa de toda uma tradigao marxista e socialista

Id., ibid., P.13
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do feminismo contemporaneo, de Clara Zetkin e Alexandra IKollontai

a Juliet Mitchel e Sheila Robowtan. Segundo Wood,

Embora o capitalismo possa usar e faga uso ideo16gico e eco-
n6mico da opressao de g6nero, essa opressao nio tem um s/a/us
privilegiado na estrutura do capitalismo. Ele poderia sobreviver
a erradicagao de today as opress6es especfficas das mulheres,

na condit:io de mulheres - embora nio pudesse, por definigao,
sobreviver a erradicagao da exploragao de classy. lsso nio quer
dizer que o capitalismo tenha passado a considerar a liberagao
da mulher 3

O primeiro argumento de Ellen 6 que o capitalismo, forma de

extragao puramente econ6mica da maid-valia, diferentemente dos de-

mais modos hist6ricos de apropriagao dos frutos do trabalho, prescin-

de de outras formas de extorsio. A conseqii6ncia desse raciocfnio 6

que a autora ignora a variedade das fomlas de opressao. Afinal, se
Marx nos df o modelo abstrato do desenvolvimento capitalista, na dura

realidade prftica, o capital lira lucre coma pods e quando pods. Se os

capitalistas puderem pagar menores salgrios para mulheres e negros,

aproveitando-se do sexismo e do racismo, porque deixariam de faze-1o?

Se puderem diminuir os custos de reprodugao da forma de trabalho,

aproveitando-se da duplajomada das mulheres, por que investir em cre-

ches e equipamentos coletivos que minorem os trabalhos dom6sticos?

De fato, as mulheres constituem hole parcela importante da for-

ma de trabalho explorada polo capitalismo, que se aproveita do sexis-

mo para aumentar a extragao da maid valia, pagando-shes salgrios mats
baixos. Milh6es de trabalhadoras, em vfrias panes do mundo, tamb6m

'3 Id., ibid., p. 232
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conhecem a dupla face da opressao de clause e g&nero, na esfera pri-

vada e na publica. Sgo os homens os suportes da dominagao de g&nero

e tamb6m sgo os homens os grander detentores das riquezas materials.

O capital, teoricamente, pods at6 prescindir do sexismo mas, no coti-

diano, as opress6es de clause e de g6nero se mesclam. Por isso, uma

das maid forbes e permanentes bandeiras do feminismo 6 o fim da ''du-

plajomada'' de trabalho '".
Na verdade, como mostra Marx no terceiro livro de O Gaff/a/,

quando analisa as classes sociais no campo e a divis5o das riquezas, o

capitalismo teoricamente tamb6m deveria acabar com a ronda da terra

para diminuir os custom dos ''bens salgrios". Mas a ''objetividade do

modelo '' ngo 6 igual a do capitalista em came e osso, culo major pavor

6 tocar no sagrado direito da propriedade. E por ipso que as classes

dominantes estar8o sempre unidas para defender intransigentemente a

propriedade privada.

A esmagadora maioria da populagao 6 constitufda por expropria-

dos dos meios de produgao, obrigados a vendor sua forge de trabalho no

mercado. Frente a proletarizagao da sociedade e ao aumento da produti-

vidade do trabalho, acirra-se tamb6m a competiga.o entry os diferentes

segmentos da forma-de-trabalho. Como comprovam os dados, o incre-

mento da participagao da mulher no mercado de trabalho tem pressiona-

4 O livro de Claude Meillasoux, Femmes, greniers e/ cori/auzx, muito citado pdas
brasileiras exiladas na Franca 6 um exemplo da utilizagao criativa do marxismo e

uma original tentativa de pensar um "modo de produgao dom6stico, enquanto que o
artigo de Wally Secombe, publicado na A'ew feg Review, n ' 83, "House wife under
Capitalism", integra o custo do trabalho dom6stico/familiar nos custom de reprodugao
da forma-de-trabalho. Esses trabalhos inspiraram feministas n5o na Europa mas tam
b6m na America Latina dada a presenga de exiladas em Paris
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do os salirios para baixo. Aos poucos, o contingents feminine vai ocu-

pando postos antes reservados aos homens. O capitalismo chia inexora-

velmente uma forma de trabalho excedente e este 6 um dos melhores

instrumentos de sujeigao da m5o de obra. Ao ignorar a especificidade do

contingents feminino dentro da forma de trabalho mundial, Ellen de-

monstra ter uma visio abstrata da ''clause operaria'' e de sua dinimica de

transformagao. O que signinca, nessas condig6es, afirmar que o capita-

lismo pods resolver a questao de g6nero, mas n5o a de classy, quando a

esmagadora maioria das mulheres sofre de ambas as opress6es?

Outra dimensgo do problema diz respeito ao anticapitalismo do

feminismo marxista. Se as feministas em gerd defendem o fim dos

:'fundamentalismos", as feministas socialistas e comunistas tamb6m s5o

contra o fundamentalismo do Mercado e do Capital. Como observa a

militants argentina Alda Facio, o feminismo concede especificamente

bs relag6es de g6nero. Nesse sentido, existem feministas de direita ou

pouco preocupadas com a luta de classes, mas das constituem uma mi-

noria dentro dos movimentos de mulheres latino-americanas:

No estoy planteando que no pueda haber mujeres que se sientan
o se definan homo feministas y que tambi6n sean de derecha o
de centro o de lo que sea. Es mas, posiblemente haya muchas
mujeres de derecha que en su vida personal sean mas feministas

que muchas de nosotras. Mujeres que hayan trabajado el sexismo
interiorizado con mzis ahinco y determinaci6n. Y esto es una

parte importantfsima de ser feminista. Sin embargo, ser feminista
a nivel individual no es lo mismo que ser parte de un movimien-

to. Las feministas podemos estar en todos lados: en el Estado, en
las agendas de cooperaci6n, en la ONU, en las ONGs, y hasta en
movimientos religiosos, ani.sticos, o que luchan contra otras for-
mal de discriminaci6n e intolerancia. Pero sostengo que el mo-
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vimiento feminista, como tal, tiene que ser progresista, es dear,
de izquierda, homo lo fue desde sus inicios y en sus distintas eta-
pas, de lo contrario tiene poco que ofrecerle a la gran mayorfa de
las mujeres que siguen siendo pobres.

No interior dos diferentes ''movimentos identitgrios'' existem di-

vis6es, tens6es e lutas pda hegemonia. Os movimentos de mulheres

n8o fogem a regra e, com isso, podem estar mats ou menos integrados

ao sistema capita]ista. Em a]guns parses, como o Brasil, ainda sio pre-

dominantemente anti-capitalistas. Meu argumento 6 que Ellen Wood

tem uma virgo economicista da polftica e, tamb6m, geograficamente

auto-centrada. Toma o feminismo liberal americano como se fosse ''o '

feminismo, ignorando a realidade europ6ia e, especialmente, a latino-

amencana.

O segundo aspects, conseqii6ncia do anterior, 6 subestimar a

dimens5o anti-sist6mica dos movimentos sociais. As crfticas de Ellen

revelam um profundo distanciamento das quest6es postuladas pdas

lutas anti-sist6micas contemporaneas. lgnora que movimentos ''iden-

titfrios'' possam ser radicalmente pda luta de classes e, por outdo lido,

rechaga tamb6m a nogao da ''experi6ncia'' como fundamental para a

compreensao do crescimento dos movimentos socials. Pois as lutas

sociais assumem formal distintas e t6m diferentes f61egos. Os partidos

e sindicatos ainda sio pegas importantes, mas os movimentos sociais

sgo canais fortis de intervengao no social e de pressao, n5o obstante a

diversidade de suas demandas.

[5 Alda Facio, ''Globalizaci6n y feminismo '' (17 de agosto de 2001). Tema del IX
Encuentro Feminista, Costa Rica, 2002. Red Informativa de Mujeres de Argentina

(RIMA) http://www.rimaweb.com.ar/feminismos/aldafacio.globalization.html.
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Subestimando o papal dos movimentos ''identitgrios'', Ellen per-

de de vista a luta de classes em sua dinimica. Suas considerag6es des-

qualificam movimentos como o das J148es da P/"aga de JUafo, iniciado
com alaumas mulheres obstinadas na busca de sous filhos e filhas se-

qiiestrados pda ditadura militar Argentina, que 6 hoje intemacional-
mente conhecido e respeitado, extremamente ativo na vida polftica

argentina, mantendo uma orientagao declaradamente revoluciongria e

anti-capitalista. A revis5o da hist6ria ''dos vencidos'' na Argentina faz

parte do movimento social contririo a polftica neoliberal. A conscien-

tizagao se faz por vfrias facetas, ignorar qualquer uma delay 6 incorrer
o cisco de um dogmatismo est6ril, porque distanciado das quest6es da

atualidade em fungiio de um ''ideal '' socialista.

Assim, os texton de Ellen Wood revelam o intelectualismo da auto-

ra, que temiina por n5o distinguir a pratica te6rica p6s-modemista(com
seu relativismo cultural e niilismo politico) da pratica miliLante dos mo-

vimentos socials. lsso torque reduz as ]utas socials is ]utas de classe; tem

uma visio estereotipada do que deja a clause opergda, permanecendo kiel a

uma representagao da clause operaria - masculina e branca - completamente

superada no centro e na periferia do capitalismo. O belo modelo te6rico de
Ellen n8o df conta da complexidade do real. Permanece no Olimpo das

verdades universals. As criticas que faz ao marxismo ocidental, ao afirmar

que \zXxez o cabot" particle.ar do }llal'pismo ocidentcd e de sem sucessol"es

rQo sejcl resultado apertas do fate negative de sua separaQao da politico

)perdria. tugs tamb6tlt de eula lerld&tlcia a preencher o vdcuo, substituin-

do a lula de classes reza atNidade {nfelectuaiiS anNI.cam-se coma uma

luva ao seu proprio teoricismo e afastamento da luta de classes.

16 Ellen M. 'Wood, .Demon/"czcia c'on/ra cczpf/a/isms, op. cit., P. 20.
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Na sua "Em defesa de hist6ria", Ellen Wood ababa sends super-

ada pda hist6ria real. Tgo preocupada este na rejeigao ao p6s-
modemismo, que se descuida de aprofundar as conseqii6ncias do neo-

liberalismo com respeito a desestruturagao do mercado de [rabalho e

dos resqufcios do estado de bem ester, para nos fixarmos em ajgumas

conseqiiancias sociais das polfticas impostas polo FMI e pda hegemo-
nia norte-americana. Mas come os fatos s5o teimosos, a mellor com-

provagao dos limites de sua anglise sobre os ''novos'' movimentos so-

ciais 6 que seu livro, publicado nos EUA em 1997, n5o soube plover o

vigoroso movimento social anti-globalizagao que despontaria um ano

depois, sem falar de sua augusta ignorancia com respeito aos movi-
mentos socials da America Latina ' '

AS HEjiANgAS biALDiTAS: TERRORTSMO DE ESTADO E
NEOLIBERALISMO

En el afro 2002, el nQmero de latinoamericanos que vibe en la

pobreza alcanz6 1os 220 millones de personas, de los cuales 95
millones son indigentes, lo que representa el 43,4 % y 18,8% de

la poblaci6n respectivamente. Estes son estimaciones presents
das hoy por la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el
Caribe(CEPAL) en un adelanto del Panorama social de Ameri-
ca Latina 2002-2003i8.

7 Immanuel Wallenstein, op. cit., p.183
8 EI proceso de superaci6n de la pobreza se estanc6 durante los 61timos cinco af\os,

con tasas de pobreza e indigencia que se han mantenido practicamente constantes
desde 1997.
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A pauperizag:io crescente na America Latina, o achatamento das

classes medias e o aumento das desigualdades sociais constituem os

fatores estruturais da nossa crime. Ademais, trata-se de parses com uma

relagao de muita proximidade e depend6ncia com os Estados Unidos,

como 6 o caso do Mexico que, junto com ]srae] e Egito, absorve grande

parte da ajuda externa porte-americana. Proximidade asta com outras

implicag6es, como a compra, por parte do ''Big Brother '', de circa de

85% das exportag6es mexicanas e pda construgao de gigantesca circa

(entry outras medidas) na fronteira, para impedir a estrada nos EUA de

milhares de latino-americanos desesperados em busca de trabalho.

Os estragos econ6micos provocados pda adogao de polfticas

neoliberais conduziram, na major parte dos parses da America Latina,

a crises sociais sem precedentes, transformando radicalmente parses

que ji. estiveram entry os maid ricoh do mundo. Basta lembrar que, em

1912, o PIB da Argentina superava o da Italia, Franca e Japao e cor-

respondia a metade do PIB latino americano. A cidade de Buenos Ai-

res tinha maid teatros do que Paris, era o major cintur:io industrial da
America Latina e um centro de exce16ncia acad6mica, atraindo estu-

dantes de dodo o cone suli0. Em algumas d6cadas, a prospera e orgu-

Ihosa Argentina despencou do primeiro para o terceiro mundi, che-

gando no final de 2004 com mats de 17% da forma de trabalho desem-

pregada e 54% da populagao vivendo na pobreza.

O caste argentino, com suas rafzes na profunda arise mora] e po-

Iftica aberta com as sucessivas ditaduras militares, constituio maid

i9 Ariel Palacios Argentina, do Primeiro Mundo a destruigao f/z O fs/ado de Sdo
Paz{/a, 91/12/2002; B6
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dramftico exemplo dos dilemas enfrentados polos latino-americanos

Magistralmente descritas por Silvia Bleichmar no livro ''Dolor Pars'
as terrfveis conseqti6ncias da ades5o incondicional da Argentina de
Carlos Menen ao receitufrio neoliberal foram mascaradas pele discur-

so oficioso como ''crescimento '' da ''confianga extema no pars'', se-

gundo os crit6rios do FMI, claro. Ngo 6 de se estranhar, assim, as am-

plas manifestag6es populares para o n5o pagamento da dfvida extema
As ditaduras militares instauraram modo, arbftrio, impunidade,

mas n5o s6. Tamb6m gestaram uma ordem ''democrftica'' na qual os

interesses populates foram submersos por um discurso de ret6rica

economicista. Uma mQsica de sucesso dos 1980 ja prenunciava, em

[om de galhofa, "a genie somos intiteis": a genre tem titulo(de eleitor)

e n5o pode votar, a genre escreve e n5o consegue publicar, a dente tem

flilhos e ngo pods educar, a gents tem dfvidas e ngo consegue pagar'

Pois se as ditaduras militares representaram o entrave da Ameri-

ca Latina na passagem dos anos 60 para os 80, foi na d6cada dos 90

que ocorreu a grande capitulagao frente is polfticas neoliberais, exe-

cutada por govemos que tinham fido eleitos pda oposigao democrgti-

ca. Com excegao do Chile, onde a privatizagao e a abertura da econo-

mia constitui.ram a politica econ6mica dos asseclas de Pinochet, para

apagar do pars toda e qualquer lembranga do socialismo de Salvador
Allende, nos outros parses forum govemos eleitos democraticamente

os Brandes responsaveis pdas desastrosas polfticas neoliberais que

empobreceram os latino-americanos.

No Brasil, foi ao lingo dos doin mandatos do soci61ogo Feman-

do Henrique Cardoso (1995-2002) que o patrim6nio das empresas pa

blicas foi dilapidado, com privatizag6es maid do que vantajosas para o
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capital estrangeiro. Mas, talvez, uma das mats nefastas feridas provo-

cadas pda imposigao dos interesses econ6micos dos Estados Unidos

n5o deja econ6mica, mas resida na sensagao de impot&ncia e de hu-

milhagao ter-se tornado uma fomla de identidade nacional. A submis-

siio ihegemonia norte-americana, via FMI, traduz-se no pagamento de

uma divide extema exorbitante. Hole, para a maior parte da America

Latina, o problema da divida 6 crucial e seu enfrentamento depende de

uma vontade polrtica que os govemantes, com excegao da falida Ar-

gentina, ngo t6m conseguido demonstrar.

O desemprego crescente, fruto das polfticas recessivas neolibe-

rais, debilitou sobremaneira os sindicatos e outros movimentos de tra-

balhadores urbanos, enquanto os funciongrios pablicos das areas da

satide e educagao viram sous salgrios corrofdos. As instituig6es pabli-

cas perderem qualidade, criando uma radical separagao entry sous ser-

vigos, de poor qualidade, para os pobres, e a educagao e sa6de privadas

para os ricos. E interessante observar como, a partir do final dos anos

90 e comego dos anon 2000, as groves e manifestag6es de funcionfrios

pi3blicos aumentaram em todos os parses da America Latina, enquanto

o movimento operario perdia forma diante dos patr6es.

IMPASSES E PERSPECTIVAS

A medida que as ditaduras militares perdiam forma e as correntes

polrticas oposicionistas conquistavam parcelas do poder de Estado,

parte dos movimentos sociais passou a integrar o poder, na fomla de

conselhos, como dos direitos da mulher, empregos pablicos e na ins-
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titucionalizagao das chamadas organizag6es n:io-govemamentais

(ONGs). A proliferagao dessa fomla de atuagao, que tamb6m se trans-

formou em atividade remunerada e empregos para profissionais libe-

rais e militantes, criou uma influence redo de ''trabalhadores da area

social '' financiados por ag6ncias estrangeiras e doadores nacionais,

coma sucede com as grander fundag6es. Tal 6 o caso das fundag6es

Abrinq e Ayiton Senna, modelos da nova filantropia brasileira.

Mas ao dado dessas correntes filantr6picas laicas e religiosas,

tamb6m cresceram os movimentos com prop6sitos nacionalistas, con-

trfrios is privatizag6es, e de influ6ncia camponesa. No Brasil, o ja ci-

tado MST, mas tamb6m os movimentos campesinos no Paraguai":

Peru, Bolivia e Equador, todos com e as plataformas de luta anti-

privatizagao. Conforms observa o uruguaio Ra61 Zilebech '', foia mo-

bilizagao social que dep6s presidentes no Equador e na Argentina e

regimes corruptos e o terrorismo de Estado no Perk e na Venezuela.

Nests artigo, Zilebech22 aponta as novas caracterfsticas dos mo-

vimentos sociais, que enfrentam um extraordinfrio aumento da produ-

tividade do trabalho, da concentragao e acumulagao de capital, bem

como a obsolesc6ncia veloz da forge de trabalho menos qualificada.

Os movimentos zapatistas, sem-terra e outros, nico s6 herdaram uma

mesma heranga politica(Teologia da Libertagao, insurg6ncia indigena

20 Marielle Palau. Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienem el
proceso de privatizaci6m. Obervatorio Social de America Latina. An6 111 n.'8, septi
embre 2002
2i Ra61 Zilebech. Los movimentos sociales latinoamericanos: tendencias y desafios.
OSAL. Obervatorio Social de America Latina. An6 IV n.' 10, enero-april 2003.
z':* Id.,ib.,p.185
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e guevarismo) coma tamb6m, fruto dessa converg6ncia, apresentam
uma caracterfstica comum: ''la territorializaci6n:

O que este em jogs n3o 6 meramente um objelivo tinico (a posse

da terra), mas o projeLO de uma nova sociabilidade, daf a importancia

que dgo aos processos educativos e pedag6gicos. O autor fda com
entusiasmo da recusa disses novos movimentos, assam como Ja acon-

tecera com as feministas, das formas hierarquizadas de militfncia po-

lftica, e a importancia da organizagao comunal, como foio cano na
Bolivia e no Equador, acentuando a importancia dessa novidade.

De today las caracterfsticas mencionadas, las nuevas territoria-
lidad son el rasgo diferenciados mas importante de los movimi-
entos sociales latinoamericanos, y lo que les este dando la posi-
bilidad de revertir la derrota estrat6gica. A diferencia del viejo
movimiento obrero y campesino(en el que estaban subsumidos

los indies), los actuales movimientos estgn promaviendo un
nuevo patrones de organizaci6n del espacio geogrffico, donde
jurgen nuevas praticas y relaciones sociales(. . .). La berra no
se considera s61o homo un medio de producci6n, superando una

concepci6n estrechamente economicista. EI territorio es el es-
pacio en el que se construye colectivamente una nueva organl-
zaci6n social, donde los nuevos sujetos se instituyen su espacio,
aproprifndo-solo materialy simb61icamente.

Sem desconsiderar a importancia de tail movimentos, cabem al-

gumas ponderag6es. Primeiro, o que o autor chama de /e/"r/"/roricz/iza-

f &o tem fido a marca constants dos movimentos camponeses ao longo

da hist6ria, e nio apenas da 61tima d6cada. Segundo, exists uma dife-

renga muito grande entry os movimentos 6tnicos (das populag6es nab

vas camponesas que constituem a massa dos explorados, como no

Peru, Equador e Bolivia) e o$ movimentos de camponeses e trabalha-
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doris rurais que estiio lutando por terra. Boa parte dos "sem-terra'
constitui-se de ''sem-trabalho '', desempregados rurais e urbanos.

Muitos, devido a concentragao de atividades em agricultura de expor-

tagao de alta concentragao de capital, ja haviam se tornado ha d6cadas

assalariados do campo. Na sua esmagadora maioria, a popular:io con-

centra-se hole em torno a cidades ou vilarejos, que a energia e16trica

vai ligando a televis5o com sous universos culturais altemativos.

Ha, portanto, um limits ao conceito de /e/"/"//o/fz/izczf ao, a come-

gar pda sua pr6pria definigao. Ademais, a inventividade e a resist6ncia
de todos eases movimentos socials ngo modificam o fato de que h£i

uma enorme diferenga entry o significado de ''territ6rio '' para determi-

nado grupo 6tnico, que nell v6 suas rafzes culturais, e para um acam-

pamento do MST, que ocupou uma fazenda considerada improdutiva,

muitas vezes distante do local de origem dos acampados.

Pesquisas realizadas nos acampamentos do MST comprovam,

por exemplo, um problema no que concede is perspectivas dos jo-

vens: apesar do romantigmo de alguns autores que tratam sobre o
tema, a vida cotidiana 6 diffcil e o problema da continuidade dos estu-

dos lava muitas mogas a verem no casamento(com algu6m da cidade)

sua 6nica opgao de uma vida melhor. Diferentemente de algumas po-

pulag6es indfgenas maid arraigadas a deus costumes, para muitos

:sem-terra" permanecer no campo, nas atuais condig6es, constitui

muito maid uma imposigao(por falta de opgao) do que uma escolha

E mesmo para os movimentos 6tnicos tribais, cabs questioner

quaid sid as reais altemativas, uma vez que, no caso do Brasil, s5o

poucas as tribos que gozam de boas condig6es de vida, mesmo quando

em posse do territ6rio apes a demarcagao das reservas.



Nessas condig6es, as perspectivas dos movimentos 6tnicos tri-

bais qual serra? Pemlanecer na semimis6ria de sua agricultura? E, no

caso do movimento dos sem-terra, no Brasil, reproduzir uma vida de

poucas opg6es, longs dos centros urbanos ?

A criag:io do F6rum Social Mundial, em Porto Alegre, em 2001,

reunindo milhares de pessoas, levou Wallenstein a observar que a ori-

ginalidade deste movimento reside no fato reunir todos os tipos prece-

dentes de movimento anti-sist6micos. O que inclui ngo somente a

'Velha'' e ''Nova'' Esquerda, homo o conjunto de movimentos bio

desvalorizados por um certo tipo de marxismo representando em Ellen

M. Wood, como o feminismo, os verdes, os movimentos 6tnicos, os

grupos de direitos humanos e ONGs, entry outros.

Numa perspectiva otimista, muitos saddam sua forma de oposi-

g2io ao imp6do norte-americano, partindo do que seriam pontos co-
muns a todos os movimentos nile congregados: a luta contra os males

sociais originados pelo neo-liberalismo e o respeito comum pdas prio-

ridades de cada uma das categorias envolvidas. Outro aspecto ressal-

tado 6 o retomo a fratemidade entry os movimentos do Norte e do Sul

do hemisferio. Mas conv6m lembrar que o F6rum, por mats abran-

gente que deja, n5o este isento de tens6es polfticas e lutas pda hege-

monia. O movimento zapatista ngo pods participar, assim como as

FARC. A preponderancia(e ingerencia) do PT foi especialmente forte

na dltima edigao brasileira. Tampouco se pods esquecer a hegemonia

da igreja cat61ica, que tem um papal progressista em uma s6rie de
quest6es, mas 6 conservadora com respeito a sexualidade, direitos re-

produtivos e casamento.
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Assim, renta o fato de que a experi6ncia mats universal da Ame-

rica Latina deja o modo gerado por s6culos de dominagao violenta. O
modo das vftimas dos colonizadores europeus, dos padres cat6]icos,

dos senhores de escravos, dos patr6es, da policia corrupta e brutal, dos

juizes mancomunados com os patr6es e, maid recentemente, o modo

da repressao polrtica. Se o sentimento da intemacionalizagao dos pro-

testos 6 uma marca dos anos 60, sob a luz da revolugao cubans e da

resist6ncia vietnamita, o estabelecimento da Operagao Condor marcou

essa intemacionalizagao com sinai trocado.

Outra dimensgo complicada da atual conluntura mundial 6 a he-

gemonia norte-americana, que se aprofunda num momento de fragili-
dade de sua economia e transforma a garantia de novos mercados

numa necessidade imperiosa. A oposig:io entre a proposta americana

da AICA e a insist6ncia brasileira no MERCOSUL constitui um dos

indicadores da complexidade da situagao. O Mercosul, na prftica e

como sfmbolo, constitui uma tentativa de superagao ienorme subor-

dinagao econ6mica aos EUA. A privatizagao e a desnacionalizagao

das principais riquezas foi comum coda a America Latina, mas com

ritmo e conseqii6ncias diferentes. Ora, na medida em que pemlanecem

em vigor as polfticas recessivas do FMI e a pemlanente sangria polo

pagamento de drvidas extemas, o proleto do Mercosul se enfraquece.

Na verdade, o impasse da America Latina 6 em parte devido i

incapacidade dos govemos, mesmo eleitos com apoio e programas po-

pulates, de enfrentarem os ditames do FMI. Lucio Gutierrez, no Equa-

dor, exemplifica bem elsa aus6ncia de um programa e de uma inten-

gao polftica de superagao do neoliberalismo, apesar de contar com o

forte apoio do movimento indfgena e ter frito compromissos eleitorais
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nests sentido. Situagao que se repete, guardadas as diferengas, no Bra-

sil e na Bolivia

Mas, como assinala o escritor Eduardo Galeano, a prop6sito da

fa16ncia do modelo de desenvolvimento aplicado na America Latina:

'Nada 6 etemo. Estamos comegando a sentir um movimento. Ngo sa-

bemos onde vamos, mas algo novo este nascendo.''"
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