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INTRODUCaO

0 prop6sito dente texto 6 discutir alsuns aspen '
tos metodo16gicos relatives a anilise dos processes e
prfticas socials a parter dos quaid a clause trabajha-
dora vai se constitui6do. simultaneamente, come suiei-
to concreto, read, individua]izgve] e coma sujeito co-
met ivo, soc ial

Pretends-se, pols, discutir os processor concre-
tos atravds dos quads a popular:5o trabalhadora se
constitui -- eH sua unidade e diversidade -- omo su-
ieito dorado de una existencia real que informa e con-
+irma sua exist6ncia "9en6rica '' e abstrata de clause

Toga-se para into coma contexts material da ani-
lise a ioultipli.cidade de relac3es de produc5o e de
prfticas de dominac3o e subordinac3o em torso das
quads se organize o cotidiano da classy trabalhadora
na Amazon ia Orient al

(#) Trabalho apresentado na XIV Encontro Anual da ANPOCS, CaxaRbu

Hines Gerais, na Sess3o TeBdtica "Asaz6nia e brandes Proietos: Ifo
dernizacio e Identidades Socials
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Ao nigel formal de anilise. o obieto de estudo se
contra nas quest6es Metodo16gicas suscitadas pda di-
versidade de priticas econ6nicas. socials e siiebdlicas
com base nas quads se desenvolve o processo de auto-
engendranento da populacao trabalhadora enquanto grupo
social concrete. frac3o singular da classy (trabalha-
dora); into d.. enquanto sujeito politico e cultural
que se di.ferencia de outros (a burguesia, a pequena
burguesia, p. ex.) a parter da consci6ncia que realize
de si cano objeto da valorizac3o p da dominac5o do ca-
pital, ao mesmo tempo que se reconhece coma sujeito de
uma experiencia mats ample que rt3o se reduz isua pro '
pda, Ras que a engloba e a confirms coma exist6ncia
soc ial col et iva

l PRdTICAS SOCIALS, CONHECIMENTO E
I DENTE DANES DE CLAUSE

Este texto, parte da recuse de t6das aquelas con-
cepcoes que pensam a 'clause trabalhadora ', ora cano
uma abstrac3o, um dado ou entidade pressuposta, ora
coho um 'produto hist6rico das estruturas materials €
sociais objetivas impostas peta capital ' -- definic5o
que, por sua vez. reitera a condic5o subalterna e pas'
suva da clause trabalhadora frente i16gica do valor,
rei+icando-a. portanto, coma +orca de trabalho, capi-
tal variivel ou coho agents econ8mico, cuba hist6ria
syria apenas um capitulo.' (ou um anexo?) daquela do
Mercado e do capital. Este dltima definicEo concebe a
classy ' cano exist&ncia nesativa do capital e da bur-

suesia, cano uma expressio interns da alienac$o capi-
talists. e n5o coho uma +orca social di ferente e inde-
pendence (delta) que se constitui criticamente e em
ruptura com as priticas do trabalho alienado

kinda que sejam indicativas das formal de inser-
c5o dos indivlduos na force de trabalho, as estruturas
e condic3es objetivas da producio capitalists arenas
podem revelar a19umas das aedi&c6es da pracessD de
(seu) auto-engendl"aaettto, tornando visfveis e tangi-
veis os memos e as relac6es de dominac5o e exploracio
is quads os trabalhadores estio subordinados
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Ao toRar as forces produtivas en si. Resaas, e ao
reifici ee subs express3es iaediatas e concretas,
korda-se, praticamente, iapossfveT restituir sua inte-
ligibilidade hist6rica e social, bem cano is relac6es
de produc3o que presided seu movinento de trans#'orma-
c5o permanente Com ipso., torna-se inposs]ve] pensar
n5o s6 a diversidade na totalidade, a parte dentro da
URid&u'© g]oba] do modo de produc::o nas, sobretudo,
tornar int'eliglve} a diversidade das .formal de vida
social que qua]ificam coda formacio social nacional
coco una unidade singular (totalidade concrete) dentro
do nundo capitalists contemporineo

Ta] observacao refers-se. particularnente, as
anilises sabre os ''inpactos e e.feitos'' dos processes
de ''modernizac:o e mudancas'' que, frente iheteroge-
neidade do concrete, tomas a via dos estudos de casa e
nonogrificos, cano .forma de evitar generalizac3esi mas
ao faze-lo, todd o es+orco envidado para resgatar a
historicidade dos processes concretos acaba se reve-
lando incapaz de explici-los coma panes si.ngulares
que informal sabre o cardter estruturado da totalidade
social (Burawos, !985) (por exemplo, o signs.ficado do
novo padr3o de produtividade do traballto introduzido
polos Grander Projetos de Investimento Mlnero-metaldr-
9icos, coho resposta iretomada do movimento operirio
e sindica] no Cent ro-su } )

0 caminho aporitado por Marx, segue exatamente o
sentido inverse: subordina os ''datos corriqueiros,
senslveis itotalidade -- de um movimento. de uma ati-
tude ". ii que sio estes que conferem inteligibili-
dade ao conjunto, atribuindo i''cada acontecimento --
a[dm de sua significac:5o particular --um paper de re-
velador" (Sartre, 1969:38) da 16gica e da significac5o
do todd

Dente modo, se d preciso, evitar por um ladd, a
definic:o pr6via e dogmitica de entidades que nos in-
formariam sobre o significado dos eventos e processes
concretosi este clara tambdm, por outro dado, que os
estudos de casa devem cedar lugar is anilises de si-
tuac3es concretas, cano mdtodo de reconstrug:io sintd-
tica do real capaz de conceber e analisar og processor
polos quads as ''totajidades s3o divas e se deli,nem por



si IResaas no quadra da pesquisa"i e da pr6pria hist6-

nais(}4arx. 1844/1972: 293-298):, . . . .'.
0 processo de reconstruc8o do real ©Rvoive p=lu

atribufdos aos conceit os
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lsso acontece por causa do canter wovente
transit6rio das priticas socials e das +orwas de so-
ciabilidade, que ocasiona que as real.idades designadas
polos concertos muden+ e ''evoluam com a hist6ria
passando portanto a desjgnar novos conteddos e sjgni
ficados .:t;."singulares que o canceled n3o poderia de-
duzir de si mesno '' ( ibid )

Tome cano ilustracio, do que precede. o pro '
c:esse de format;o da'clause trabalhadora(1) na Amaz6-
nia 5rasileira. Sua anilise revels v5rios aspectos
singulares quando pensada iluz dos processes observa-
dos e dos marcos hist6ricos selecionados coho signifi-
cativos para outras regimes do pals

Nessa regi3o, apesar das regulamentac3es sabre a
propriedade privada weren .fornecido algumas das condi-
c3es necessirias i formac3o de um proletariado exten-
so. estes mostraram-se francamente incapazes de cons-
tituir a relac3o malarial na dmca alternative de pro-
ducio e reproduc5o

Na verdade, .farah necessirias algumas ddcadas
para que Q trabalho assalariado e sua expressao cano
nova classy, pudessem se constituir na forma dominante
de organizacio politica e econ6mica da sociedade nessa
regiSo Dense porto de vista, as primeiras leis de
terras bem cano as leis trabalhistas, sancionadas rlo
Governs Vargas, certamente, n3o poderiam ser tomadas
coma marcos da formacio da clause trabalhadora no
Norte do pals

(1) Definida aqua cos0 grupo social que se reconhece e identi+ica
cora sujeito singular. ao exercer sua capacidade de diTprcRci3F-s€
dos Heros suieitos (individuais e coletivos) e dos objetos (que
existed fora de sie nos quaid ele d convertido), atrav+s da expe-
riincia pritica da alienacio e do estranhaHento de seu ser. Reco-
nhecendo sua experi6ncia no que Ihe d estranbo (e exterior) o bores
se reconhece coHO ser social que exists fora de sua realidade indi-
vidual; reconhecendo-se caro parte de u8a totalidade (irredutlvel i
si sesHO) o hoReB faz-se 'clause ' eR subs aches, que a+irPae pdas
priticas. ao eesno teRRa, as identidades coletivas e as diferencas
que deearcae a sinsularidade de sua existencia social (e indivi-
dual ) das desais
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Assis, a nigel oacio03lp no perlodo 1930-45, o
trabalho assalariado se tornava objeto de regulanenta-
c6es especfficas, separando-se de'finit ivaMente daque-

as leis que contemplavam a propriedade. o povoaiKento
p a colonizacao. Enquanto into. na Amazonia tal pro '
cesso tomava outros ramos. conduzindo o 'faber-se. da
classy trabalhadora com base em um coniunto de priti-
cas sociais e relic:3es produtivas que marcan, ainda
ho.igt{ saas +ormas de exi.st6ncia e de expressio Politi-

A separagao do trabalho e da propriedade -- con-
dicio necessfria para a emerg6ncia da conpra e venda
da .force de trabalbo -- n3o pods ser analisada, no ca-
sa amaz6nico. tal coho asta se operou nas demais re-
gimes do pals; as relac3es capitalistas de producSo).se
assentar"am af sabre a base de uma economia extrativa.
olde o acesso aos melds de produc3o e de subsist6ncia
(+undamentalmente os rios. a terra, a +loresta e a
trabalho humana) prescindiu por um bongo tempo do re-

exist6ncia da burguesia e do proletariado nessa re '

g into que bode explicar.. atd o primeiro quarts
dense sdculo. que a economic regional tenha permaneci-
do em boa parte coma objeto de valoriza.c5o dos capt '
tail (comercial e financeiro) internacionais engajados
na exportac3o de matdrias pfimasi assin, tanbdiK, com-
preende-se a "aus6ncia '' do capital industrial nos PFO '
cessos de trabalho (de base) extrativa (da borracha
da castanha, do babacu e das madeiras nobles ou de
lei"...) e com ipso a pr6pria singularidade do coder

das classes al em presenca

ca

(2} Haveria que discutir, ainda, as relac6es regi5o-nac3o, para
precisar Relhor e8 que as expressoes regjonais do +azer-se/repre-
setitar-se clause, in+oreae e tornae inteliglveis saas +orBas de
identidade coe outros grupos ocupacionais e +rac6es da classy tra-
balhadora no pals
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0 processo de socializac3o conduzido pda afirma-
c3o dos interesses de clause, mostrou-se nio so coco
argo em ''aberto '', mas que foi se proqessando por gratis
dtversos de $eparac:o e de abjetivaC5o entry a pro '
prledade e Q trabalho, entry o produtor direto eo
produto de seu trabalho, e em sumo, separac3o entry o
suieito do trabalho. sells aCiDs de produc3o e de re-
produc5o (Marx, t844-1972)

Na economla amaz6nica, a constituic5o dos sujei-
tos propriet5rtos e n5o-proprletirios -- bem coho das
relac3es socials pdas quads uns e outros adquirem
sjgnificadc? franke jhist6ria -- se fez por UH conJun '
to de priticas socials Pspecificas que assentaram a
sociedade nercantil sem a presence de um proletariado
no sentido clfssico do terms A relic:io de dominacio
objetivada atravds do moncp61io sabre os melds produ-
tivos e de subslstg'ncaa -- necessfrios imanutencgo do
produtor no interior da floresta -- singularizava, as-
sin. o processo de auto-en9endramento do sujeito do
trabalho Este se reconhecia. prloritariamente, cano
objeto de uma subordinac5o arenas formal, porquanto,
mediada pdas relac3es de aviamento e endividamento

kinda que se al i.enasse, al, o produto do trabalho
-- o que era vislvel pda variacio da remunerac3o da
force de trabalho con forme o volume de producio -- as
condic6es de trabalho permaneciam sob o controls do
trabalhadori assam tamb6m ocorria com os Heirs de pro-
du€3o. (no casa, a terra e o acesso is {slorcst3s nati-
ves) concentrados ora em m3os do Elstado, ora em otaos
de ''proPrietirios" privados constituidos objetivame'nte
pda concess5o do direito de exploracio dp fC5Pfva3
natives -- e n3o exclusivamente keio direito de pru '
priedade privada sabre a terra e ''deus recursos''. As
mediac3es objetivas -- contfole direto do capital sa-
bre o processo de trabalho e as 'fof"tabs da propriedade
privada -- que permitiriam quail vicar o capital e o
trabalho coho existgncias socials gendricas (e reais)
antag8nicas, n3o se colocaram al sob saas fortoas PU '

as; colocaram-se. ao contrdrio, atravds das nediac:6es
do capital comercia] e usur3rio e da atribuic3o esta-
ta] do direito de uso e exploracao
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As relac6es capitalistas de produc:o difundiran,
dente modo. uma concepc3o de propriedade e de acesso
aos recursos natives cano argo decorrente de ua direi-
to natural conferido pda ''nacionalidade '' ''A terra +
da Nac5g.... Ningudm nasceu com um bala de terra na
testa;{3). {Anilises de Almeida (1989) sabre as repro '
sentac6es populates acerca da indivisibilidade da ter-
ra e seas recursos, s3o coerentes com ipso.)

Se a terra d da Nacio, ent5o cube ao Estado atri-
buir o direito de acesso e uso "itodos os brasilei-
ros'' (ibid). A terra e as florestas slo vistas coho
bens pdblicos. bens coletivos, o que d totalmente di-
verse da visio patrimonialista que se difunde com a
propri edade privada

Ji, quanto is .formal de apropriac3o do trabalho
social e de seas ''produtos anuais'', o sistema de avia-
mento deixou intactas as condic3es materials e socials
do processo de produc3o. indo se concentrar na esfera
da circulac5o das mercadorias. A producio permanecia
subordinada isubjetividade da divisio do trabalho no
seko da unidade familiar, na qual as priticas de pro-
ducio e de reproduc5o constituiam kinda uma unidade;
+avorecendo, com ipso, a percepcio do trabalho aliena-
do cano uma ''realidade natural ''

0 direito de propriedade privada nio logrou abo-
lir, portanto. as alternatives de reproduc3o basea-
das nas relac3es de uso e possess5oi resguardou. ao
invds, uma importance via de acesso iproduc5o de sub-
sist6ncias pda propria popular:o trabalhadora

Dessas formas espec£ficas em que se constituiram
as relac3es capital -- trabalho na regi5o, decorre uma
consequencia duplamente importance no que diz respeito
aos processor de construcio de identidades entry os
grupos subalternos na Amaz6nia. Primeiramente torque
a experi&ncia de dominac:3o idistincia, peta 'comer-
cio', permitiu em boa parte diluir o sentiments de ex
plorac:o assam coma ocultar (aos olhos dos trabalt-.ado-
res) a fjgura do capital (Burawoy, 198S); mas, de ou-
tdo panto de vista a identificacSo da exploracio com
as trocas passou a informs-los, em subs lukas atuais
com relic:o as possibilidades e aos obsticulos isua
auto-determinacio e autonomic na produc3o imediata

(3) DepoiRento de UB seringueiro eH processo de expulslo de sua co
local:o no Acre; c+. docuRentirio N6z.f..Ellis.. A. C. Semi. 1978
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11. A PROP6SITO DO POLO GUSEIRO DE CARAJdS E O CONFLl-
TO DE IDENTIDADES - CAMPONESES VERSO CARVOEJADORES

Tomenos un excmplo concrpto contenporaneo, no
qual se observe a emerg&ncia de uma nova identidade
soda) da populac3o trabalhadora na Amazonia Oriental;
memento do processo de seu auto-engendramento enquanto
grupo sociq] especffico dentro da clause tuba)hadora
Seu valor d o de tornar vislvel uma das mediac6es con-
cratas do processo de construg3o das identidades de
clause, motivado pdas recentes trans.formaC3es da di-
vis5o social do trabalho que se objetivam, particular-
mente, com a organizac:3o de um novo mercado regional

Recorremos, para ipso, a um con.junto de determi-
nac6es objetivas que acompanham a implantac:o do polo
de produc3o de ferro-gush no imbito do Programs Grande
Carajis, salientando-se as novak determinac6es que pe-
can sobre a atividade extrativista na re9i3o

Com base no exams das priticas vi9entes na produ-
cio de cary:o vegetal, pretends-se indycar respectiva-
men t e

em prlmeiro lugar, o i09cP de mdtuo en9endramento en-
try ''o conch.eto e o abstrato '' quc -- segundo Marx --
termite atualizar os conteddos atribuldos is '+ormas
de exes,tgncla 9endrica ' da produc3o capitalista (e
subs represents(6es conceltuais), in+ormando-nos sabre
a singularidade da 'realidade social ' designada, hole.
sob o termo de economic extrativa; e

em segundo lugar, indycar algumas das medial:3es do
protesso de reapropriac:o critics delta nova realldade
soda!, polos produtores diretos que se descobrefp (omo
objeto da vaJorizac:o do cap)tal into d, que se reco-
nhecem cano uma exist6ncia social allenada, atravds do
conflito entry sua identidade prdvia de lavrador/pe-
queno produtor independence e aquela de carvoejador,
imposta pdas necessidades de moderna produc5o guseira
no PGC

Cano primeiro pasco retomemos a]9umas narrativas
que permitem reconstruir um quadra aproximativo das
determinac3es hist6ricas e socials definidoras da
nokia extrativa tradicional na regi5o

PCQ
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Regi5o Norte e o 14aranh8o
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reproduc:o social independence, ou de forma compleHien '
tar brenda obtida coR a venda do produto ou da venda
teaporiria de sua forma de trabalho

Mesno mantendo os deus rogados nos ''centres'', ou
nas terras contidas entry as cercas das +azendas e as
estradas, muitos recorriam a outras ocupac6es tempora '
ribs. (deja peta venda de sua force de trabalho, selz
pele via da reciprocidade econ8mica), nos perlodos de
entry-safra. ou em determinadas etapas de ciclo agri-
cole que determinam e disciplinam, em sana, Q maneJO
social do tempo, com base nos calendirios naturais do
trabalho na regi5o (Castro, 1988 e Almeida, 1989)

Assia, apesar das alternatives presences, a gran-
de malaria encontrava nas atividades de coleta e de
exp[oracio f]oresta] a principal Ponte de acesso a
moeda, atrav6s da venda de seas produtos

As atividades envolvidas. por sua vez, Cram apa '
rentemente samples e nao exigiam maiores aptid3es, ex-
cewSo leila ao conhecimento do terreno, e dos ciclos
dos produtos natives. e a exig6ncia de farc:a brita ne-
cessaria para o transports de costas e ga16es de fru-
tos recolhidos da floresta. No casa do babac:u e das
+lorestas natives maranhenses, o quadra era. em gran-
der linhas/traces, o seguinte: inicialmente, os pique '
nos frutos Cram recolhidos do solo, conde caiam por
ocasi5o de seu amadurecimentoia atividade era reali-
zada por criancas. jovens e multteres aduttas, os quads
apes recolh6-1os, deviam quebri-los separando as amen-
doas da casca. N5o paras vezes a quebra e a separacao
da am&ndoa e da casca Cram fellas coletivamente no im-
bito das comunidades de vida e de parentesco, no pro '
prio povoado, n5o havendo, nests casa? diferencas de
idade ou seko que limitassem a participac3o de todos
na atividades. ji que a meta era atingir o major volu-
me posstvel do produto; a elsa etapa do beneficiamento
acoplava-se a preparac5o do cardio vegetal destinado
outrora, basicamente, ao auto-consume (e excedentaria-
mente as 'miquinas ' urbanas)

A ronda au+erida peta atividade era em gerd,
apropriada polos comerciantes, e concentrada en maas
dos intermediirios e proprietirios industrials que po-



diem acuaular (ou n:o) Q direito de propriedade ou de
explorac5o dos viveiros extrativistas. }l i '

0 processo de trabalho se organizava, portanto,
sabre uma base produtiva tipicanente natural, onde a
.Porta de trabalho se confundia con a pr6pria unidade
doa6stica. e o coatrole sobre as condic6es materials
da produc3o nao passava pda propriedade privada sabre
os viveiros e reservas naturais extrativistas; o que
tornava a atividade accesslvel is popular:3es expro '
priadas, por n3o requerer imobilizac3o de capital com
a aquisic5o de terras, equipamentos ou outros memos de
produc:o. A "exploracio do trabalha '' se fazia, coma
nos castanhais, pda ali.enac5o do produto operandi-se,
portanto, na esfera da circulaclo; a divis8o e a orga-
nizac:o do trabalho podendo pernanecer, ainda, sob a
auto-determinacio dos produtores diretos

Etta situac3o iRudou significativamente nos dlti-
mos antes, apes a implantac5o da +errovia Caraiis a
Porta da if adeira (peta CURD, para escoar o mindrio de
ferro do interior do Pari atd o terminal na ilya de
S3o Luiz) e apes o inlcio do funcionamento dos altos-
fornos de ferro-musa (os chamados guseiros) e das +un-
dic3es de ferro-jjgas, em Marabf e Tucurui. no Pari e
em Acailindia. no Haranh3o; e dever5 se alterar ainda
mats com a instalac5o de Davos guseiros (nestas mesmas
cidades), em Santa Iris e em Pindard-tliriiR, na baixada
naranhense

A produc3o do carv3o vegetal destinado is novak
usinas siderdrgicas se disti.neue da atividade extrati-
va precedence porque d baseada no abate indiscrininado
da vegetac5o, e por seguir um padr3o espacia] itine-
rante. progressive, em porno dos ''palos 9useiros
centre as consequ6ncias ii observadas ou previstveis,
compromete-se a recomposic3o da fertilidade dos solos
kinda cultiv5veis, s:o degradados os recursos hidridos
superficiais e subterrfneos, aumenta a erosio dos ter-
renos e das barrancas dos rios. e concentra-se a pro '
priedade fundiiria. 0 processo, ji desencadeado em al-
gumas regimes, aponta para o comprometimento das con-
dic6es de reproduc3o da pequena produc3o independence,
praticada por posseiros e pequenos proprietarios (an-
t egos moradores} da regj3o



Esse sistema de apropriacio das ideas +lorestadas
(e de cerrados) introduz, kinda. uma nova estratifica-
cio.da sociedade nas regimes guseirasi de todos os re-
cursos florestais, o dnico que interessa agora e a
energia do cardio, e a sua produc3o para 'fins indus-
trials implica numb organizac5o hierdrquica proprio
entry os produtores diretos. os arrendatirios e os
prcprtetirios (de terras e velculos) credenciados pe-

as .fund i(6es
4 prapria forma tecnica de produzir o carvao mu-

dou a$ tradicionais caieiras. de ample conhecimento
popular e destinadas iproduc3o do carv5o de uso do-
mgstico, sends substituldas polos fornos chamados de
rabo puente", construfdos com tiiolos refratirios,

para os quaid os pr6prios guseiras ou os sous "agentes
credenciados" t&m assegurado o +inanciamento e a ins-
talac:a junta as dregs de goleta de lenha

Tal sistema de agenciamento da produc5o levou a
ulo acirramento da concorr6ncia entry os pequenos pro-
dutores. deseiosos de garantirem a colocacio de sous
produtos em um mercado organtzado regionalnente sob a
press:o das serrarias e inddstrias madeireiras urba-
nas, as quads gozam de uma posiG5o privilegiada por
utilizarem coho materia prima o chamado refuge indus-
trial Cano consequencia, if se tem registry de que a
jornada de trabalho dentre os pequenos produtores
avulsos e trabalhadores assalariados vem sends supe-
rior i5© horan semanais (cf. IDESP, 1988 e Carrleiro,
1989); Rode-se concluir, portanto, que tal situacio
vem acarretando n5o s6 uma grande usurp e degradacao
filsica da force de trabalho. mas tambdm a coaprometl-
mento da reproducSo dos produtares independentes tu
base na combinac3o erttre mdltiplas atividades durante
o cal endiric anual

G,t?nto if !'elac3es de PFodllc3o observe-se uma du-

pla tend6ncia nos padr6es de uso e exploracio da +orca
de trahalho. Por um lada, assists-se a uma espdcie de
revitalize.c:5O das relac3es de morada e comodato, po
dendo sar mediadas ora por rata;3es de parceria, ora
palo regina de aviamento da praducio; nests sentido, a
elac3o de explorac3o continua se operandi atravds da

alienacio do pladuto do trabalho, sega ao proprietirio
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(da terra ou dos caninh3es), ao arrendatirio ou aos
interaediirios da comercializac:o (bodesueiros e donor
de barrac:o). Por outdo lada, o sistema vem favorecen-
do, tanb6n, a generalizac3o dos estatutos precirios da
force de trabalho atravds dos regimes de trabalbo vo-
lante e por empreita, previamente ii adotados pdas
+rentes madei.reiras e +azendas agro-pecuarias na re '
ciao

Em que pesem saas imprecis3es e lacunas, o texts
acina tenth ordenar um elenco de priticas produtivas e
reprodutivas conformadoras da economia extrativa (tra-
ditional e contetnporinea), que podem nos informal --
n3o s6 sabre a historicidade das estruturas materials
e sociais da produc:3o capitalists. mas tambdm -- sobre
o sentido e o signs.ficado das transformac6es socials
em curio na regiao

Para .finalizar. cabs Peter algurls aspectos meto-
do16gicos bisicos para a anilise do processo de cons-
truc3o das identidades socials

narrative explicita o papal determinants das
aediac6es concretas a parter das quads os grupos so '
dais se reapropriam criticamente da realidade No ca-
sa hi que refer

de um lada, o mercado coma uma mediac$o economics
que confers inteligibilidade hist6rica e social as
trans-formac3es da divis3o do trabalho que v6m sacudin-
do a regi3o, atravds da implantac3o do P.G.C.. Este (o
mercado de carv3o vegetal) -- ao invds de afirmar-se
coho uma 'rea]idade natura] ' cuba positividade residi-
ria na 'liberdade ' e na 'equiva16ncia ' entry produt:o
res e compradores -- aparece coma medial:3o do processo
de hierarquizac:io e do acirramento da concorrdncza en-
try os grupos subalternos na regi3o Enquanto tal. o
mercado de carvgo n5o aparece coma um "resultado natu-
ral da propens3o humana ao escambo '' (Smith), mas ao
contririo, coma uma mediac5o objetiva dos interesses
de valorizac3o das empresas guseiras E ao invds de
realcar ''a liberdade e a independ&ncia dos produto-
res'', o mercado torna visivel e tangfvel sua depend&n-

A
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cia e subordinac5o aos consumidores industrials do
carvaQ

por outdo lada, alinham-se, siotultaneaHente, as Ru-
dancas t6cnicas sabre as quads se apoia. a atividade,
e suds repercuss3es sabre a sadde humana e o ambierite
Assam, a substituic:o das tradicionais caieiras acar-
retou um necessirio ajuste (a16m de uma desquali fica-
c:o) do saber social previamente acumulado polos pro-
dutores. is novak tdcnicas de carvoejamento e trans-
ports requeridas peta consume industrial do carv3o. 0
canter seletivo e excludente das estratdgias capita-
listas se Lorna visfvel +rente aos produtores diretos,
revelando. atravds disco, os nexis hist6ricos entry as
tdcnicas de produc:o. o aumento de escala e a diferen-
ciac3o entry os grupos de produtores. thais do que ip-
so. a exig&ncia de reconversio tdcnica tornou claus
as relac6es de subordinac:o formal do tfabaltto ao ca-
pital. mediadas por uma pasta cadeia de intermediirios
entry aquele e o ''mercado ''. Juntamente com as inova-
c6es tdcnicas difundidas no abate, no carvoejamento e
na f ormacio de estoque sio identi cicadas virias refer '
cuss3es sabre o territ6rio. o tempo e a vida social
as novak tdcnicas de interisificacio da produc5o car-
voejadora sio acompanhadas da devastacio das mates. do
esgotamento das terras de cultivo, da insalubridade do
carvoelamento rural e urbane (poluic5o atmosfdrica}
Consequencias que, em dltima instancia. permitem atua-
lizar o significado das relac3es capitalistas de pro-
duc5o: a exploracao n3o d arenas econ8mica, mas loma
por obieto, tamb6m, o compo do trabalhador. sua sadde,
e toads os recursos ambientais constitutivos da vida
na regiio (IDESP, 1988 spud Carneiro, 1989 e Hebette.
1989 )

Parece, portanto, que a construc5o das identida-
des socials n:o Fade ser salts.fatoriamente pensada com
base em cate90rias coho habitus e tradic3es culturais
prdvias (cano faz Bourdieu, 1975 e 79 e coho o pensava
Lambda M Weber atrav6s do concerto de ethos) deposi-
tirios de um funds de refergncias locais reiterdveis,
assimiliveis e introjetiveis polos grupos e sous mem-
bros; mas que serif atrav6s do jogs de engendramento
entry o concrete (o real) -- o plano das priticas e da



experi6ncia - e as express6es gen&ricas assuHidas
agri.buidas is forRas de exist&ncia social. que a cons-
true:o da classy trabalhadora e saas expressoes cons'
cientes {de identidades e di+erencas) encontrariaB o
tratanento metodo16gico mats adequado (Marx. 1844/
1972 ; Thompson , 1987 )

Assin. com a consolida(io da produci0 9useira as-
sists-se iewerg&ncia de ua con+lito de identidades,
in6dito atd ent:o nessa rego:o, e que comparece coma
elemento ativo na definic3o das estratd9ias de resis-
t6ncia e ac3o polftica pdas quaid se opera o fazer-se
da clause trabalhadora na Amaz6nia Oriental

Na nedida em que a insert:o coho "carvoejador
excluio pequeno produtor do fmbito do Estatuto do
Trabalhador Rural 'frente ilegislacio trabalhista.
agindo no sentido de uma descaracterizac3o professio-
nal e sindical dos produtores diretos, coma consequen '
cia das tend&ncias "naturais'' b especializac5o. estes
forman uma auto-consci&ncia de si coma objeto da valo-
riza(:io do capitan forman uma iddia de si mesmos cano
outta sujeito (carvoejador) sin6nimo de um ser aliena-
do, que confronta permanentemente sua existdncia so-
cial de produtor de alimentos, produtor independents

No bojo dense processo de auto-engendramento se
p3e e'm marcia, ent5o, o principio de alteridade atra-
vds do qual o sujeito reconhece fora de si os objetos
do trabalho, e com des sua exist6ncia social aliena-
da, projetando-se coho sujeito de um trabalho estra-
nhado A reapropriacao critica da realidade objetiva
consists, portanta, no auto-reconhecimento de seu ser
outdo ser sujeito e objeto estranhos com relacio a si
proprio, e sujeito singular que se a+irma 9enericamen-
te na experlencla coletiva dos grupos socials

Tal processo (de auto-construcio da 'clause ') ndo
se esgota ai, ii que ao projetar-se fora de si aesmo
coma objeto e suieito estranhos, diferentes, se lorna
imediatamente possjvel o reconhecimento de sua propria
experi&ncia naquelas alheias de outros suieitos; o su-
jeito do trabalho se afirma, portanto, coho realidade
individual e coho forma de exist&ncia social real, ir-
redutfve] a si Hesno Se +orRa. ent5o, uiBa conscid'ncaa
social que pasha a in+ornar, ea retorno, subs praticas
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concretas e subs experi&ncias cctidianas cano 'Henbro
de un coletivo abstrato puja (onfirmac:o s6 rode ser
abservada atrav6s de subs fornas cor\cretas de lutz e
de arganizac3o po]]tica e cu]tura]

Assam, a afirmag:o de seu ser diferente (daquele
do carvoelador. exist6ncia do ser-para'o'capital) as-
sume. na regiic. unaa expres::o soci&] concrete atravds
4 Fg'lvtfidic3G5o por um zortea:Renta das areas de car-
'n?Jamento. de forma a preserver areas para cultivo de

al)me tos e criac:o de animals (cf Carneiro, i989 e
Gtst€1iwk, 1988 e Hebette, 1989). Mas, afirma-se tam-
bdw cano novo suleito politico e cultural ao unit e
articular subs reivindicac3es. peta fechamento das
carvoarias urbanas e um major controls sobre a ativi-
dade, is de outros grapes socials subalternos (popula-
c6es urbanas proletirias, p. ex de Acailfndia e l"tara-
bi) na regiio

andlise de si.tuac:o aqua desenvolvida n5o nos
faIR de identidades especificamente regionals; ao con-
trdrio. nos in+orma e atualiza sabre o processo, de
afirmagio das classes socials no campo hole em curio
no pals Permits com ipso atualizar o proprio si9nifi '
cado atribulldo ao concerto de lutas de classy, coma
expressio e afirmac5o dos sujeitos p identidades

A
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