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RESUMO 

0 presente t rabalho tem c o m o objet ivo descrever e expl icar o lugar 

de representacao dos processos sociais na teor ia social , t o m a n d o os 

"mov imen tos soc ia is " enquanto objeto h is tor iograf ico. Anal isamos as 

teorias dos processos sociais brasileiro denominadas de " m o v i m e n t o s 

soc ia is" que or ientam hegemon icamente as analises acerca da d inamica 

social . 

Isso porque ha neste lugar de representacao de conhec imen to 

sobre os processos sociais no Brasil uma cons tan te (in)definicao 

conceptua l . E, no que es tudamos, t rata-se de uma perspect iva teor ica 

que emerge a part ir da decada de 1 9 7 0 , estabelecendo u m a quase 

ruptura com o paradigma anal i t ico ate entao dominante . No que 

sabemos, no en tan to , ha na sua t ra jetdr ia teor ica , um permanente d i lema, 

do ponto de v is ta ep is temoldg ico, do que sejam " m o v i m e n t o s soc ia is " . 

Nosso suposto de t rabalho cons idera , po r tan to , que a cons tan te 

( in)definicao conceptua l presente nas analises dos processos sociais 

brasileiro, const i tu iu-se num di lema tedr ico-metodo ldg ico decorrentes da 

transgressao entre o que denominamos anal i t icamente de piano de 

analise e piano de realidade. E, embora o problema tenha sido apontado 

por diversos tedr icos dos " m o v i m e n t o s soc ia is " , nenhum co locou de fa to 

a questao de um parti pris exc lus ivamente da anaMise teor ica . Sendo 

assim, isso expl ica a permanencia ainda nos dias de hoje de tal 

( in)definicao. 
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RESUME 

Ce travai l a pour object i f de decrire et expl iquer c o m m e n t la not ion 

de representation des processus soc iaux est posee dans la theor ie 

sociale, en prenant les " m o u v e m e n t s s o c i a u x " c o m m e objet d 'analyse. 

On etudie les theories des processus soc iaux bresil iens denomines 

"mouvemen ts soc iaux"qu i or ientent hegemon iquement les analyses de la 

dynamique sociale. 

Ceci parce que, dans cet espace de presentata t ion de 

connaissance sur les processus sociaux au Bresil, il y a une constante 

[in]definition conceptuel le . Et, selon ce que nous avons etudie, il s 'agi t 

d 'une perspect ive theor ique qui emerge a part ir des annees 1 9 7 0 et qui 

etabli t une quasi rupture avec le paradigme analyt ique predominant 

jusqu'a lors. Selon ce que nous savons, cependant , il y a, dans sa 

trajectoire theor ique, un d i lemme epis temolog ique permanant sur ce que 

seraient les " m o u v e m e n t s soc iaux" . 

Notre hypothese de travai l considere que la cons tan te ( in)def ini t ion 

conceptuel le presente dans les analyses des processus sociaux bresil iens 

s 'est c o n s t i t u t e en un d i lemme theor ico-methodo log ique der ivant de la 

transgression entre ce que nous appelons ana ly t iquement plan d'analyse 

et plan de rea/ite. Et, bien que le probleme ait ete mon t re par divers 

theoriciens des " m o u v e m e n t s soc iaux" , aucun n'a pose de fai t 

exc lus ivement la quest ion d 'un parti-pris de I 'analyse theor ique. Ainsi 

done, ceci expl ique la permanance jusqu 'au jourd 'hu i d 'une telle 

( in)def ini t ion. 
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APRESENTACAO 

0 trabalho que ora apresentamos t rata de um t e m a de pesquisa 

relat ivamente novo nas ciencias sociais em que o discurso tedr ico aqui 

produzido tern como escopo outros tantos discursos tedr icos ja 

produzidos. E, por tan to , da producao de conhec imento que t rata essa 

dissertacao. 

Por se const i tu i r numa perspect iva de abordagem pouco c o m u m , 

salvo honrosas excecoes, e claro, essa experiencia e ainda, por assim 

dizer, um primeiro esforco analft ico que decerto tern como maior 

contr ibuicao corroborar um ponto de v is ta socio ldgico segundo o qual "se 

as hipdteses e alguns resultados de pesquisa aqui apresentados 

contr ibufram para colocar dois ou tres problemas re lac ionados" com uma 

teoria dos processos sociais denominados de " m o v i m e n t o s soc ia is " , este 

trabalho tera, acred i tamos, at ingido seu objet ivo. 

Desse m o d o , acabamos por apontar mais questoes do que resolve-

las. Pretendemos tao-somente dar a lguma contr ibuicao crf t ica para o 

esclarecimento do estudo sobre os processos sociais no Brasil. Dai 

porque a questao tdp ica primacial que fo rmu lamos diz respeito a pratica 

teorica enquanto instancia au tonoma da const rucao da realidade 

(teorica). 

Dito isto, cabe a part ir de entao indicar de fo rma s in te t ica , do que 

trata cada capi tu lo. Para t a n t o , a sua est ru tura procura manter-se numa 

tradicao de abordagem em que a producao do discurso tedr ico-

metodoldg ico tern lugar no primeiro capi tu lo , buscando apresentar a 

proposicao da problemat ica teor ica. T ra tamos , por tan to , da dist incao 

entre o pianos de analise e o piano de realidade, destacando desde logo o 

primeiro enquanto instancia propria de abordar um objeto de 

conhec imento tedr ico. Af ainda d iscut imos as diversas concepcoes que 

or ientam as analises dos " m o v i m e n t o s soc ia is" no Brasil, ten tando 

demonstrar estarem fundamentadas em aspectos observaveis na 
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realidade imediata. Por f i m , p rocuramos demonst rar c o m o os 

"mov imen tos sociais" emergem c o m o objeto de estudo para as ciencias 

sociais brasileira, ganhando, a part ir da decada de 1 9 7 0 , notor iedade 

analft ica. Essas questoes, no en tan to , estao melhor esclarecidas no 

prox imo capitulo. 

No segundo capi tulo es tudamos com exclusiv idade a incidencia (ou 

reticencia) da analise teor ica nos chamados " m o v i m e n t o s soc ia is" . Ass im 

discut imos pr imeiramente as concepcoes teor icas dominantes que fo ram 

pioneiros em tratar a t ema t i ca . Nesse sent ido, mereceu destaque a 

discussao, grosso m o d o , dos f u n d a m e n t o s analft icos das correntes 

teoricas francesa e espanhola que em mu i to inf luenciaram os estudiosos 

brasileiros. Em seguida, abordamos o escopo de analise dominante no 

Brasil. Ass im, mereceu destaque a impor tanc ia do con tex to sdcio-pol f t ico 

enquanto determinante de uma concepcao de " m u d a n c a soc ia l " cent rada 

na cidade ou nos "novos m o v i m e n t o s soc ia is" como principal sujei to da 

t ransformacao social. A c a b a m o s por f inalizar o capi tulo t ra tando dos 

efei tos sociais nas teorias dos " m o v i m e n t o s soc ia is" a partir da nocao 

dist inta de ob je to-de-conhecimento prdpr io a ciencia social con t rapos to a 

nocao hegemdnica de " o b j e t o " bastante presente em alguns tedr icos. 

Ja no terceiro capf tu lo d iscu t imos a incidencia (ou reticencia) da 

analise metodoldgica nos chamados " m o v i m e n t o s soc ia is" . T ra tamos , 

pois, apenas do problema da relacao entre teoria, metodo e metodologia 

na producao de conhec imento e de c o m o esta questao esta presente na 

pratica teorica da maioria dos es tud iosos. Destacando o papel da teor ia 

enquanto aporte fundamenta l em que se inscreve uma problemat ica de 

analise, buscando ainda dist inguir as nocoes de me todo e metodo log ia , 

mas indicando a enfase que normalmente e dada a segunda. 

Poster iormente, co locamos o prob lema do ponto de part ida na producao 

de conhec imento, em que merece destaque a concepcao hegemdnica no 

Brasil, mas nao so, pelo que prov isor iamente denominamos de def in icao 
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por uma "teoria de campo" em contraposicao a def inicao por um "campo 

tedrico". E f inal izando cor roboramos algumas consideracoes f inais. 
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CAPITULO I 

A PRODUCAO DO DISCURSO TEORICO-METODOLOGICO: 
ELEMENTOS DE UMA PROBLEMATICA. 

"Nao ha entrada ja aberta para a 
ciencia e so aqueles que nao temem 
a fadiga de galgar suas escarpas 
abruptas e que tern a chance de 
chegar a seus cimos luminosos". 

Karl Marx. 

1.1. Introducao 
s 

Estudamos as teor ias dos processos sociais brasileiro denominadas 

de " m o v i m e n t o s soc ia is " que or ientam hegemonicamente as analises 

acerca da d inamica social e cujo fundamen to epistemoldgico tern se 

revelado [in)capaz, de um lado, de explicar de fo rma sat is fatdr ia os 

processos sociais ocorr idos a partir da decada de 1 9 7 0 , e, de ou t ro , de 

const i tu i r -se num referencial capaz de subsidiar tedr ico-

metodo ldg icamente estudos das prat icas sociais. 

E, para t a n t o , par t imos da premissa que no Brasil o processo de 

fo rmacao das ciencias sociais sao p ro fundamente marcados, de um lado, 

pela fo r te inf luencia posi t iv is ta - consc iente ou inconsc ientemente - que 

entende c o m o status c ient f f ico todo conhec imento que tenha por base 

um objeto empfr ico " c o n c r e t o " ou , d i to de outra f o r m a , que tenha nas 

evidencias os seus fundamentos ep is temoldg icos primaciais[e isso sem 



falar na cul tura dos dados, sejam eles quant i ta t ivos ou qual i ta t ivos] . De 

out ro , pela relacao entre conhec imento e ideologia ou ideologia e 

conhec imento , em que a inversao deseja expressar a primazia da pol i t ica 

determinando a producao de conhec imento sobre a realidade social 

brasileira, e poderfamos ate dizer, quase sem qualquer margem de erro, 

da realidade social la t ino-amer icana. 1 

Do nosso ponto de v is ta , esses fatores conjugados tern contr ibu ido 

para que tenhamos uma producao de conhec imento acerca da realidade 

social brasileira (in)capaz de explicar - a partir de um parti pris 

estr i tamente tedr ico - os processos sociais e, mais especi f icamente, os 

denominados " m o v i m e n t o s soc ia is" . E, segundo Jose de Souza Mar t ins , 

a tese expl icat iva para essa inferior idade teor ica deve-se ao fa to do 

" n o s s o " "colonia l ismo in te lec tua l ' 2 . 

Disso resulta que - na histdria brasileira da const rucao da 

' real idade' como prat ica da teor ia - ha um problema de natureza teo r i ca 3 . 

Ha, de fa to , uma t ransgressao entre o piano de analise e o piano de 

realidade. E, por tan to , a respei to da dist incao desses pianos que t rata o 

tdpico pr imeiro. 

Af t ra tamos - por assim dizer - da especif ic idade do conhec imento 

cient i f ico enquanto conhec imen to da realidade e o que caracteriza o 

discurso tedr ico enquanto uma das tantas fo rmas de representacao da 

realidade. A fo rma c o m o esta fo rmulado o problema teor icamente , no 

entanto , pode conduzir a dois equfvocos fundamenta ls : de um lado, 

pensar que estamos resgatando uma histdr ica discussao acerca da 

neutral idade c ient f f ica, o que alias seria cont radi tdr io com a nossa 

premissa teor ica. 

1 Cf. Octavio lanni . Sociologia da Sociologia: 0 Pensamento Sociologico 
Brasileiro. Sao Paulo: A t i c a , 1 9 8 9 ; p 2 3 9 . 
2 Cf. Jose de Souza Mar t ins . A Chegada do Estranho. Sao Paulo: 
H u c i t e c , 1 9 9 3 ; p . 1 7 9 . 
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Que f ique claro, ja de infcio, que nao estamos defendendo a tese 

da "neutral idade c ien t f f i ca" , mas s im, estabelecendo a autonomia entre 

teoria e realidade, e s imu l taneamente , t ra tando do que consiste essa 

relacao. E menos ainda pensar que estamos recolocando s implesmente a 

contraposicao racional istas e empir ic is tas. Posto que nao t ra tamos , pois, 

da negacao da pesquisa empir ica, nem t a m p o u c o defendemos a fo rma 

especulat iva de conhec imento , porem da questao que a envolve. 

Tra tamos, ass im, das diversas concepcoes que or ientam as 

analises dos mov imen tos sociais no Brasil, procurando - ai - demonst rar 

como tais concepcoes var iam aqui e acola, e, embora haja uma vasta 

producao de conhec imento a esse respeito, todas estao caracterizadas 

por se fundamentarem nos aspectos observaveis na realidade imediata . E, 

embora um dos autores [Chazel] tenha destacado a "ausenc ia " de uma 

delimitacao tan to empfr ica quanto analft ica sobre o que sao/sejam 

"mov imen tos soc ia is" , a permanente di f iculdade de ( in)definicao decorre 

dai. Quer dizer, o m e s m o indica que ha uma saida, mas o impasse 

epistemoldgico con t inua . . . 

No entanto , a cr i t ica ao paradigma analft ico v igente, e o que ha de 

c o m u m nessa producao, daf porque "surpreende t a m b e m o quanto esta 

dupla cri t ica aos paradigmas do conhec imento e da representacao da vida 

social escapou do seu lugar t radic ional de enunciacao, como debate 

epistemoldgico, para ser fo rmu lado de dentro da cu l tura contemporanea e 

de sua c r i se " . 4 Isto e, uma vez que o debate se deu fora do seu lugar 

tradicional de enunciacao, e de se esperar a busca da ( in)definicao 

presente ainda nos dias de hoje. 0 tdp ico , por tan to , busca demonst rar 

que tern havido uma cons tan te (in)definicao, a part ir da premissa de que 

3 Essa questao ja fo i objeto de Tese de Livre-Docencia em Jose A u g u s t o 
Guilhon Albuquerque. Instituicao e Poder. A Analise concreta das 
relacoes de poder nas instituicoes. Rio de Janeiro: Graal,1 9 8 6 . 
4 Cf. Maria Celia Paoli. "As ciencias sociais, os movimentos sociais e a 
questao de genero". Sao Paulo: Novos Estudos CEBRAP, N ° 3 1 , Outubro-
1 9 9 1 ; p . 1 0 8 . 



enquanto a questao nao se colocar de um ponto de v is ta ep is temoldg ico , 

permanecera o prob lema, ou , como diria Hegel, que "o prob lema da 

histdria e a histdria do p rob lema" . 

A partir da decada de 1 9 7 0 emerge um " n o v o " objeto de estudo 

para as ciencias sociais brasileira: os " m o v i m e n t o s soc ia is " . Essa 

perspect iva analit ica ganhou notor iedade teor ica a ponto de haver um 

numero razoavel de conhec imento produzido desde entao. E o que, 

adiante, iremos discut i r , ou seja, t ra tamos da representat iv idade dos 

"mov imen tos soc ia is" , do ponto de v is ta h is tor iograf ico, apon tando , 

ainda, as razoes que f izeram com que uma nova abordagem expl icat iva [ 

centrada nas analises das "acdes co le t ivas" , "po l i c lass is tas" , 

microestrutura is ] viesse a estabelecer uma quase ruptura com o 

paradigma anali t ico anter ior [ centrado nas analises das classes socia is, 

em questdes macroes t ru tu ra is ] . 

1.2. A Proposito da Distincao dos Pianos de Analise e do 
Piano de Realidade. 

" A arte de operar com os concei tos nao e algo 
inato ou dado na consciencia c o m u m , mas e um 
t rabalho tecn ico do pensamento , que tern u m a 
longa histdr ia, tan to quanto a invest igacao 
exper imenta l das ciencias natura is" . 

Friedrich Engels. 

A producao de conhec imento sobre a realidade social , enquanto 

resultado da at iv idade teor ica , exige alguns pressupostos fundamenta is 

para que nao haja transgressao entre os pianos de analise e o piano de 

realidade. Com isso queremos dizer que o discurso tedrico, enquanto 

fo rma especff ica de conhec imen to da realidade, deve se caracter izar pelo 



s 

corte estabelecido entre os conhec imentos , de um lado, do senso comum 

(matizado pelas categorias da prat ica e, por tan to , pol f t ico- ideoldgicas) , e, 

de out ro , pelo conhecimento tedrico (matizado pela cons t rucao 

conceptual) acerca da realidade. A s s i m , nos d is tanciamos da nocao ja 

general izada, ha certa a l tura, t omada como " r u p t u r a " entre um piano e 

ou t ro . Corte uti l izado por Gui lhon Albuquerque tern este carater 

expl icat ivo. 

Nesse sent ido, o pr imeiro pressuposto a const rucao da realidade 

como pratica da teor ia e quanto a terminologia do discurso tedr ico . E 

com efe i to , essa necessidade coloca a exigencia de recorrer mu i tas vezes 

as palavras da l inguagem c o m u m ou , as vezes, ate, as expressdes 

compos tas , construfdas com palavras da l inguagem c o m u m , mas que 

func iona imperativamente de maneira di ferente do que na l inguagem 

cot id iana. 

Foi A l thusser , por exemplo , quern destacou de f o r m a bastante 

precisa a di f iculdade enfrentada pelo discurso tedr ico. No seu m o d o de 

entender, 

"Na l inguagem teor ica, as palavras e expressdes 
func ionam c o m o concei tos tedr icos. Isto impl ica 
mu i to precisamente que o sent ido das palavras esta 
nele f i xado , nao pelo seu uso corrente, mas sim pelas 
relacdes ex is tentes entre os concei tos tedr icos no 
interior do seu s i s t e m a " . 5 

E sao as relacdes atr ibufdas as palavras, t ransformadas que f o r a m 

em conce i tos , o seu s igni f icado tedr ico . A s s i m , 

"A di f iculdade propria da terminologia teor ica 
consiste pois em que, por detras do s igni f icado usual 
da palavra, e sempre preciso discernir o seu 
s igni f icado concep tua l , que e sempre d i ferente do 
s igni f icado usua l " , isso s igni f ica, de f a t o , que 
" ( . . . )Quando uma terminologia teor ica e boa, is to e, 

5 Cf. Louis Al thusser . Sobre o Trabalho Tedrico. Lisboa: Editora Presenca, 
1 9 6 7 ; p . 1 2 . 
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bem determinada e bem referenciavel , ela assume a 
funcao precisa de impedir as confusdes entre o 
s igni f icado usual das palavras e o s igni f icado 
tedr ico(conceptual ) das mesmas palavras.(. . .)E a sua 
conjuncao part icular que produz um signi f icado novo , 
def in ido, que e o concei to tedr ico. Nao pode haver 
d iscurso tedr ico sem a producao destas expressdes 
especi f icas, que designam concei tos t e d r i c o s " . 6 

Ipso facto, o suporte do discurso tedr ico nao esta nem na realidade 

concreta nem nas palavras mas na conexao conceptual e como tal isso e 

resul tado da pratica teorica ou , di to de out ra f o r m a , do processo da 

producao de conhec imen to enquanto prat ica especif ica de um sujei to 

histdr ico-social especi f ico. 

Tal f o i , por exemplo , a consciencia teor ica de Marx , esclarecido 

por Engels, ao empreender um estudo acerca das relacdes econdmicas da 

sociedade m o d e r n a . E o seu caso nos interessa em part icular por revelar 

a questao centra l de que t ra tamos aqui , isto e, da distincao entre os 

pianos de analise e o de realidade. Isso por destacar de fo rma bastante 

clara a insuf ic iencia das categorias da pratica enquanto especif ic idade do 

discurso tedr ico . Sendo ass im, foi bastante enfat ico ao assinalar que 

" u m a di f iculdade persiste, no entanto , e dela nao 
podemos poupar o leitor: o emprego de certas 
expressdes [conceitos ] em sent ido di ferente nao so 
do uso na l inguagem cot id iana [categorias da 
pratica], mas t a m b e m na Economia Politica usual . 
Isso era, po rem, inev i tavel . Cada concepcao nova de 
uma ciencia impl ica uma revolucao nos te rmos 
tdcn icos dessa ciencia(. . . )A Economia Polit ica 
geralmente tem-se con ten tado em tomar , tal c o m o se 
encon t ram, as expressdes [categorias da pratica ] da 
v ida comercia l e industr ial e operar com elas sem se 
dar em absoluto conta de que ela, com isso, se 
restr inge ao cfrculo estrei to das ideias que essas 
palavras e x p r i m e m " . 7 

6 ldem;pp.1 2-1 3 - 1 4 . 
7 Karl Marx . O Capital. Sao Paulo: Nova Cu l tu ra l , ! 9 8 5 ; p .32 . 
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E nesse caso, gostar famos de acentuar, trata-se de t ipo de 

obstaculo e p i s t e m o l d g i c o 8 que se encontra presente nao so numa nova 

prat ica teor ica mas que se encont ra cont ido no resultado da prat ica 

teor ica preter i ta. "Descrever ou explicar parc imoniosamente cont inua 

sendo descrever ou expl icar com concei tos soc io ldg i cos " 9 , d iz-nos, 

ass im, Jean Claude-Passeron 

Mas nao para af, pois, out ra ordem de dif iculdade mais pro funda e 

do ambi to da natureza teorica do discurso c ient i f ico. Isso porque um 

discurso tedr ico e - na sua s igni f icacao mais geral, por assim dizer - um 

discurso que tern por efei to o conhecimento concreto de um objeto real, 

concre to . No en tan to , de onde partirl E aqui que reside toda ordem do 

problema da cons t rucao da realidade como pratica teor ica e que tern 

causado grandes problemas nas analises dos processos sociais no Brasil 

e, mais espec i f icamente , dos denominados "mov imen tos soc ia is " . 

N u m dos tex tos de melhor critica metodologica acerca do m o d o da 

producao de conhec imento sobre a realidade social Marx aponta os 

perigos gera lmente encont rados do ponto de partida tedr ico e que 

al imenta a polemica entre empir is tas [colocarem todo assento da 

producao nos fa tos /dados ] e racional istas [colocarem todo assento na 

razao independente do ob je to ] . Ou seja, con fo rme podemos ver i f icar , o 

seu ponto de part ida -ao contrar io de algumas interpretacdes 

equivocadas, para quern deve-se partir da realidade concreta - e da 

teor ia , ou , c o m o diz 

8 Cf. Gaston Bachelard. A Formacao do Espirito Cientifico. Rio de 
Janei ro :ContrapontO,1 9 9 6 ; p p . 7 - 2 8 . "Chega o momento em que o espfrito prefere 
o que confirms seu saber aquilo que o contradiz, em que gosta mais de respostas do que 
de perguntas. 0 instinto conservativo passa entao a dominar, e cessa o crescimento 
espiritual",p1 9. Essa questao esta sempre posta pelos grandes pensadores. 
Trata-se da consciencia da natureza invent iva-cr iadora como imanente a 
prat ica teor ica . Daf Marx , Gramsc i , A l thusser , Bachelard e Gui lhon terem 
acentuado tal at iv idade c o m o bastante di f ic i l , guardadas as proporcdes. 
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"Parece que o melhor metodo sera comecar pelo real 
e pelo concre to , que sao a condicao previa e e fe t iva ; 
assim, em economia polf t ica, por exemplo, comecar-
se-ia pela populacao que e a base e o sujei to do acto 
social de producao como um t o d o . No en tan to , numa 
observacao a ten ta , apercebemo-nos de que ha aqui 
um erro. (...)Este segundo m e t o d o e ev identemente o 
metodo c ient i f ico correto. 0 concreto e concre to por 
ser a sfntese de mult ip las determinacoes, logo, 
unidade da diversidade. E por isso que ele e para o 
pensamento um processo de sfntese, um resul tado, e 
nao um ponto de part ida, apesar de ser o verdadeiro 
ponto de part ida e por tanto igualmente o ponto de 
part ida da observacao imediata e da representacao. 
(...) enquanto que o metodo que consiste em elevar-
se do abst ra to ao concreto e para o pensamento 
precisamente a maneira de apropriar do concre to , de 
reproduzir como concreto espir i tual . Mas este nao e 
de modo nenhum o processo de genese do prdprio 
c o n c r e t o " . 1 0 

Numa palavra, isso signi f ica que a tarefa teor ica de conhecer a 

realidade consiste em (des)conhecer a realidade. Com efe i to, sabemos 

que a realidade concreta e um todo art iculado-desart iculado ou um todo 

cadt ico, enquanto que a realidade pensada ou conhec imento da realidade 

social e necessar iamente uma tota l idade art iculada resultado de todo um 

processo da producao de conhec imento , ou , a inda, 

"...a to ta l idade concreta enquanto tota l idade-de-
pensamento , enquanto concre to-de-pensamento , e 
de fa to um produto do pensamento , da at iv idade de 
conceber [prat ica teor ica ] ; ele nao e pois de fo rma 
alguma o produto do concei to que engendra a si 
prdpr io, que pensa exter ior e super iormente a 
observacao imediata e a representacao, mas um 
produto da elaboracao de concei tos a part ir da 
observacao imediata e da representacao. 0 t o d o , na 

9 Cf. Jean Claude-Passeron. O raciocfnio sociologico: o espaco nao 
popperiano do raciocfnio natural. Petrdpol is-RJ: Vozes , 1 9 9 5 ; p . 5 9 . 
1 0 Cf. Karl Marx . Contribuicao Para a Critica da Economia Politica. Lisboa: 
Edicdes Mandacaru , 1 9 7 7 ; p p . 2 2 8 - 2 2 9 . 
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f o rma em que aparece no espir i to c o m o todo-de-
pensamento , e um produto do cerebro pensante , que 
se apropria do mundo do unico modo que Ihe e 
possfvel , de um modo que difere da apropr iacao 
desse mundo pela arte, pela rel igiao, pelo espir i to 
prat ico. An tes c o m o depois, o objeto real conserva a 
sua independencia fora do espfr i to; e isso durante o 
t e m p o em que o espiri to t iver uma act iv idade 
meramente especulat iva, meramente teor ica . Por 
consequencia , t a m b e m no emprego do m e t o d o 
tedr ico e necessario que o objeto, a soc iedade, esteja 
cons tan temente presente no espir i to c o m o dado 
p r i m e i r o " . 1 1 

Duas observacdes, no en tan to , sao necessarias a part ir do que fo i 

exposto . De um lado, acentuar a especificidade do d iscurso tedr ico 

enquanto fo rma de compreender o mundo em relacao as diversas fo rmas 

ou possibi l idades. Do outro lado, a af i rmacao da simultaneidade da sua 

independencia ou autonomia em relacao a realidade, mas, ao m e s m o 

t e m p o , o seu v fnculo. Ou melhor , ao analisar a realidade social , e preciso 

renunciar a encara-la na complex idade em que nos e dada a pr imeira 

v i s ta , pois anal isar 1 2 e um processo que impl ica f racionar um objeto fde 

analise) em suas partes cons t i tu t i vas . Essa questao foi objeto de analise 

na tese de Livre Docencia de Gui lhon, porque para o autor "a pr imeira 

di f iculdade que se encontra na maior ia esmagadora das analises e teor ias 

sdcio-polf t icas reside em que o trabalho de producao do objeto-de-

pensamento- to ta l idade-concreta permanece implfci to no processo de 

d e n o m i n a - l o " . 1 3 Essa questao tern a ver, do nosso ponto de v i s t a , de 

1 1 Idem, p . 2 3 0 . 
1 2 Cf. Jose A Gui lhon A lbuquerque. Instituicao e Poder... Op. Ci t . p.3. 
Ver, ainda, Edgar Mor in , As Grandes Questoes do Nosso Tempo. 
Lisboa:Editorial Notfc ias, 1 9 9 4 ; p p . 9 6 - 9 9 ; Ver Aurel io Buarque de Holanda 
Ferreira. Novo Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa. Rio de Janei ro : 
Nova Fronteira,1 9 8 6 ; p . 1 1 3. 

Cf. Jose A Guilhon A lbuquerque , instituicao...Op.Cit.p.23. 
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fa to , com o (des)conhecimento acerca da distincao entre objeto de 

analise ou de pensamento , como quer o autor, e nao-objeto de anal ise. 

Mas esse problema da producao de conhec imento nao para por af 

e, todo o esforco desenvolv ido nesse sent ido parece nao dar em nada, 

ou, no dizer de Gui lhon, no que concordamos , 

" A cri t ica das di f iculdades encont radas no decorrer 
desse debate so serve para l impar o ter reno e, no 
f inal das contas , colocar o prob lema. 0 p rob lema, tal 
c o m o resulta dessa cr i t ica, e de dupla natureza: por 
um lado, a questao da d is t incao entre teor ia e 
realidade e, por out ro , a questao da t r ipar t icao 
estrutural da analise e da au tonomia de cada uma 
das instancias. Observar-se-a que, s i tuando a 
questao da au tonomia das instancias no m e s m o lado 
que o da questao da estrutura t r ipar t ida, o problema 
esta resolvido em grande parte. Ja que nenhuma 
confusao e mais possfvel entre o pensamento e o 
real. Nao e na realidade que v a m o s procurar a prova 
da au tonomia das estruturas(tedr icas) mas na 
est ruturacao da teor ia , que autor iza analises 
au tdnomas (...) Basta olhar o esquema para se dar 
conta de que nele nao ha lugar para inst i tu icdes 
concretas. Pois tudo no quadro e pr incfpio, nfvel , 
piano de analise. E verdade que se encont ra nele 
instancias que sao contudo lugares de analise de 
prat icas au tdnomas ; est ru turas, que sao pianos de 
analises de prat icas art iculadas entre s i ; f o r m a c d e s , 
que sao pianos de analises de est ruturas de prat icas 
art iculadas entre s i . Mas as inst i tu icdes concretas 
nao sao nem aparelhos, nem prat icas, nem mu i to 
menos possuem um lugar designado numa ins tanc ia . 
Nao mais do que os indivfduos, nao cons t i t uem 
suportes de coisa nenhuma, sao apenas referente da 
a n a l i s e " . 1 4 

A s s i m , cabe reter a questao da triparticao estrutural da anal ise, 

isto e, que a realidade social se div ide, somente para efei to de analise, 

em polf t ica, economica e ideoldgica, mas nao necessar iamente nessa 

o rdem. 0 que impl ica dizer que so se pode falar na determinacao de 

Idem.p.9 . 
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efei tos poh'ticos, econdmicos ou ideoldgico num determinado nivel de 

analisefos lugares da analise das prat icas segundo seus efei tos 

especff icos, ou seja, que somente co locando a analise apenas no nfvel tal 

e que se esta autor izado a dizer que tais prat icas tern efe i tos tais 

especff icos e au tdnomos) . 

Essa seria, ao nosso m o d o de ver, ao que parece, a razao da 

cr i t ica assaz rigorosa presente na ref lexao acerca das metodo log ias e 

praticas da pesquisa em ciencias sociais formuladas por Bruyne, Herman 

e Schoutheete . Quer dizer, segundo esses autores 

"o con junto da ' t rad icao teor ica ' das discipl inas das 
ciencias do h o m e m ainda tern l igacdes organicas com 
o campo doxo ldg ico , na medida em que sua prat ica 
apenas inicia a ruptura com a l inguagem c o m u m . 
Prova disto e o dialogo cons tan te dessas ciencias 
com as preocupacdes pragmat icas e ideoldgicas 
correntes, dialogo (e este e o sinal de uma fa l ta de 
ruptura) que se desenrola numa mesma l inguagem : e 
uma 'consequenc ia inesperada' da vulgar izacao das 
pesquisas em ciencias sociais. Ora, o d ia logo, ou 
melhor , a interacao deveria se instaurar a part ir de 
dois t ipos de l inguagens d i ferentes, cada um c o m sua 
especi f ic idade, sem se tornar um simples jogo de 
e s p e l h o s " . 1 5 

No caso da producao de conhec imento sobre os " m o v i m e n t o s 

soc ia is" no Brasil isso esta expresso na l inguagem ideoldgica bastante 

presente e que acaba por subst i tu i r conce i tos . 

Ha, ainda, no en tan to , out ro aspecto fundamenta l a ser des tacado 

numa discussao acerca do modo da producao de conhec imento , t rata-se 

da historicidade das categor ias de analises e dos seus o b j e t o s . 1 6 A 

1 5 Cf. Paul de Bruyne et all. Dinamica da Pesquisa em Ciencias Sociais. 
Rio de Janeiro: F. A lves , 1 991 ; p . 3 3 . 
1 6 Cf. Caio Prado Junior . A Revolucao Brasileira. Sao Paulo: Brasi l iense, 
1 9 8 7 . A f o autor d iscute de f o r m a cr i t ica os equivocos analf t icos 
comet idos no processo de caracter izacao teor ica da realidade sdc io-
econdmica-pol f t ica brasileira. 
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capacidade de representat iv idade de determinada categoria analft ica tern 

a ver com a ex is tencia concre ta do objeto da analise. Talvez seja por isso 

que tan to Marx quan to F o u c a u l t 1 7 tenham fe i to questao de acentuar essa 

relacao(teoria/real idade), mas , s imu l taneamente , sua independencia. 

Essa questao mereceu , por parte de Marx , uma atencao especial . E 

isso talvez expl ique porque tenha chamado atencao ao dizer que 

"Do m e s m o m o d o que em toda a ciencia histdr ica ou 
social em geral , e preciso nunca esquecer, a 
propds i to da evolucao das categorias econdmicas , 
que o ob jec to , neste caso a sociedade burguesa 
m o d e r n a , e dado, tan to na realidade c o m o no 
cerebro; nao esquecer que as categorias expr imem 
por tan to fo rmas de ex is tenc ia , condicdes de 
existencia determinadas, mui tas vezes, s imples 
aspectos part iculares desta sociedadade 
de te rminada , deste ob jecto , e que, por consegu in te , 
esta sociedade de maneira nenhuma comeca exist ir , 
inclusive do ponto de v is ta c ient i f i co , somente a 
part ir do m o m e n t o em que ela esta em questao como 

Mas so passa a ser percebida enquanto tal assim que acede 

teor icamente ao pensamento . Do contrar io , so aparece enquanto questao 

ideoldgica, e, po r tan to , f r a g m e n t a d a . Isto e, ha uma correspondente 

necessidade de re lacao-autonomia entre o real (nao-objeto de analise) e o 

real pensado(objeto da analise) e, por tan to , concre to , pois a realidade 

1 7 Cf. Michel Foucaul t . As Palavras e as Coisas. Sao Paulo: Mart ins 
Fontes, 1 9 9 5 ; p . 5 - 1 3 . E interessante notar, no en tan to , que para 
Gramsci , a ciencia e uma f o r m a "par t icu lar " de ideologia. Tern o seu 
nasc imento determinado h is tdr ico-soc ia lmente e o seu discurso produz 
efei tos h is tdr ico-socia is . A s s i m , diz ele, "Se as verdades cientfficas fossem 
definitivas, a ciencia teria deixado de existir como tal, como investigacao, como novas 
experi6encias, reduzindo-se a atividade cientffica a repeticao do que ja" foi descoberto. 0 
que nao e" verdade, para a felicidade da ciencia. Mas se nem mesmo as verdades 
cientfficas sao definitivas e peremptorias, tamb6m a ciencia 6 uma categoria hist6rica, 
um movimento em continua evolucao.(...)Mas, na realidade, tamb6m a ciencia 6 uma 
superestrutura, uma ideologia", Cf. Concepcao Dialetica da Histdria. Rio de 
Janeiro: Civi l izacao, 1 9 9 1 ; p p . 7 0 - 7 1 . 
1 8 Cf. Karl Marx . Contribuicao Para Critica... Op. C i t . , p . 2 3 5 . 
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concreta , por assim dizer, proporc iona a concret ic idade da teor ia e, 

s imul taneamente , a teor ia enquanto realidade pensada, proporc iona a 

subjet iv idade da realidade concre ta . 

E, por tan to , necessario perceber que na mente os concei tos sao 

contradi tdr ios e que na ordem real eles estao vo l tados para uma unidade 

pro funda e, e na relacao entre pensamento e discurso que o ato de 

teorizar se apresenta mais amplo e mais complexo . " . . . O r a , a solucao 

deste [aparente] conf l i to , real versus ideal, e concre to versus abs t ra to , 

mostra-se jus tamente no encont ro , entre o real e o racional, entre a teor ia 

e a prat ica, numa unidade nao fechada mas aberta e d i n a m i c a " . 1 9 

Ha de f a t o , na histdria da producao de conhec imento , duas fo rmas 

especff icas de discursos tedr icos. De um lado, a analise est r i tamente 

teor ica, em que os concei tos meramente tedr icos ( t ratam de objetos-

formais) e, de ou t ro , os chamados concei tos empir icosf referem-se a 

ob je to-concre tos) . A dist incao aqui buscada tern impor tancia tedr ico-

metodo ldg ico , do ponto de v is ta do hor izonte ep is temoldg ico, vez que o 

estritamente tedrico oferece as categor ias- ferramentas que possibi l i tam 

pensar um objeto concreto em qualquer con tex to h istdr ico. 

No tocan te aos conceitos empiricos, t rata-se de objeto 

especi f icamente contextua l izado, ou seja, refere-se a uma determinada 

realidade de analise. A s s i m , posto tudo isso, queremos dizer que todo o 

conhec imento , todo o discursos tedr ico , tern por f im u l t imo o 

conhec imento de objetos reais, concre tos , singulares. Pois, parece ainda 

capital - daf todo nosso esforco! - insistir sobre a especif ic idade do 

objeto c ient i f i co , const ru fdo, em relacao com os outros objetos do saber; 

o objeto de ciencia e um s is tema de relacdes constru idas expressa e 

1 9 Otavio Pereira. O que e Teoria. Sao Paulo: Brasil iense, 1 9 9 5 ; p p . 2 3 -
24-.italico nosso. 
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expl ic i tamente, ele se opde ao objeto pre-construfdo pela percepcao, c o m 

2 0 
o qual Ihe e necessario romper con t inuamente . 

"No en tan to , [ diz Al thusser ] e e este o pon to 
d e c i s i v e sabemos que o conhec imento destes 
ob jectos concre tos , reais, s ingulares, nao e um dado 
imediato , nem uma simples abst raccao, nem a 
apl icacao de concei tos gerais a dados par t icu lares. 
Estas sao as posicdes do empir ismo e do ideal ismo. 
0 conhec imento destes objectos reais, conc re tos , 
s ingulares, e o resul tado de todo um processo de 
producao de conhec imen to , cujo resultado e aquilo a 
que Marx chama 'a sfnteses de uma mul t ip l ic idade de 
de terminacdes ' , sendo esta sfntese o ' c o n h e c i m e n t o 
conc re to ' de um objecto c o n c r e t o " . 2 1 

Mas e exa tamente aqui que se coloca a questao fundamenta l da 

pratica teorica: em que consiste realizar a sfntese como resultado de t o d o 

um processo da producao de conhec imento , como v imos a ludindo, ate 

aqui e que e o nosso problema fundamenta l? Ou, fo rmulando de ou t ra 

fo rma , como operar a combinacao-con juncao necessaria e exata de dois 

t ipos de conhec imentos , que ja anter iormente denominamos de 

concei tos tedr icos(em sent ido estr i to) e concei tos empfricos? 

Ha, em A l thusser , de fo rma bastante clara, a d imensao da 

singularidade que caracteriza a prat ica teor ica [o que esta co locado 

enquanto prat ica teor ica ] , a prat ica teor ica que geralmente ocorre c o m 

tais praticas e o que nao se deve fazer mas que e lugar-comum se fazer. 

Diz Al thusser , 

" U m a pesquisa e uma observacao, em s u m a , u m a 
exper iencia, nao fo rnecem pois, in ic ia lmente, mais do 
que materials que depois sao t rans formados em 

2 0 Cf. Paul de Bruyne et all. Op. C i t . , p p . 5 1 - 5 3 . "0 objeto de conhecimento 
construfdo 6 uma traducao especifica, conceitual, do real, 6 um objeto que responde a 
leis de composicao autonomas, construfdo por m^todos explfcitos. E um sistema 
simb6!ico que difere, em Natureza, do objeto real e, em complexidade, do objeto 
percebido". 
2 1 Cf. Louis A l thusser . Op. Ci t . ,pp.1 6-1 7 . 
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mater ia -pr ima de um trabalho ulterior de 
t rans fo rmacao que f ina lmente vai produzir os 
conce i tos empfr icos. Com a expressao concei tos 
empfr icos temos em vista nao o mater ial inicial, mas 
o resul tado das suas elaboracao sucessivas; temos 
pois em v is ta o resultado de um processo de 
c o n h e c i m e n t o , ele prdprio complexo , em que o 
mater ia l inicial, e depois a mater ia-pr ima obt ida sao 
t rans fo rmados em concei tos empfr icos pela 
in te rvencao de concei tos tedr icos, que d i rec tamente , 
quer presentes e apl icados nesta elaboracao sob a 
f o r m a de montagens exper imenta is , regras de 
m e t o d o , regras de crft ica e de in terpretacao, e tc . A 
relacao dos concei tos tedr icos com os concei tos 
empfr icos nao e pois, em caso a lgum, uma relacao de 
exter ior idade(os concei tos tedr icos nao sao 
' reduz idos ' aos dados empfr icos), nem uma relacao 
de deducao(os concei tos empfr icos nao sao 
deduzidos dos concei tos tedr icos) , nem uma relacao 
de inc lusaofos concei tos empfr icos nao sao a 
par t icu lar idade complementar da general idade de 
conce i tos tedr icos, c o m o casos part iculares) 
d e s t e s " . 2 2 

Mas se a d is t incao anter ior t ra ta do m o d o de como operar a 

producao, cabe, a inda, t ra tar da dist incao fundamenta l a ser fei ta sobre 

os objetos possiveis de um discurso tedr ico. E, para isso, recorreremos 

mais uma vez a A l thusser pela sua fo rma t ransparente de t ratar tal 

prob lema. 

" ( . . . )Por agora, estas precisdes basta-nos para 
in t roduzi r uma dist incao impor tan te entre os objetos 
possfveis de um discurso tedr ico. Se conservamos a 
d is t incao que acabamos de operar entre os objectos 
abs t ra tos- fo rmais e os objectos concretos reais, 
podemos dizer que um discurso tedr ico pode, 
consoan te o seu nfvel, referir-se quer a objectos 
abs t rac tos e fo rmais , quer a objectos concretos e 
reais. (...) Se todos os discursos que produzem o 
c o n h e c i m e n t o de um objeto podem ser d i tos, em 
geral , tedr icos , precisamos por tanto de fazer uma 

Idem. p . 2 2 - 2 8 . 
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dist incao referentes a objectos reais-concretos por 
um lado, e os discursos referente a objectos fo rmais-
abst ractos por out ro . Convira chamar discursos 
tedr icos, ou teor ia, em sent ido estr i to , aos discursos 
referentes a objectos fo rmais -abs t rac tos . Esta 
dist incao e necessaria: por um lado, os pr imeiros 
discursos (concretos) supde a existencia dos 
segundos (abstractos) e por outro lado, o alcance 
dos segundos discursos (abstractos) ul t rapassa 
in f in i tamente o objecto dos p r i m e i r o s " . 2 3 

Vejamos, por exemplo , como Marx acentua tal d is t incao, refer indo-

se a categoria t rabalho: 

"Este exemplo do t rabalho most ra com toda a 
evidencia que as categorias mais abst ra tactas, ainda 
que validas - precisamente por causa da sua natureza 
abst racta - para todas as epocas, nao sao menos , 
sob a fo rma determinada desta mesma abst rac tcao, o 
produto de condicdes histdr icas e so se conservam 
plenamente validas nestas condicdes e no quadro 
d e s t a s " . 2 4 

Aqui esta , ainda, a chave expl icat iva, numa discussao mais de 

fundo , quanto a questao da " insu f i c ienc ia " de um inst rumenta l tedr ico-

metodo ldg ico , que nos dias de hoje, f i cou conhecido como "crise de 

p a r a d i g m a " 2 5 . Mas que, na verdade, expressa um processo de 

2 3 I b idem.pp .22 -28 . O melhor exemplo con temporaneo , do angulo de uma 
concepcao diversa do marx i smo, para entender essa questao, esta em 
Gilbert Durand. As Estruturas Antropologicas do Imaginario. Sao Paulo: 
Mart ins F o n t e s , 1 9 9 7 . Af o objeto de analise e abstrato e fo rma l . Trata-se, 
por assim dizer, de um discurso tedr ico em sent ido est r i to . E isso, 
por tanto , que faz com que haja varios "grupos de e s t u d o s " no Brasil 
pensando o objeto concre to " imaginar io" . 
2 4 Cf. Karl Marx . Contribuicao Para Critica da Economia 
Politica.Op.Cit.,p.223. Ver, a inda, Louis A l thusser . Op. Cit . , p . 1 6 - 2 3 . 
2 5 Tal nocao fo i cunhada por Thomas S. Kun. A estrutura das revolucoes 
cientificas. Sao Paulo: Perspect iva, 1 9 8 9 . 
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burocrat izacao da at iv idade teor ica , que ao inst i tucional izar os 

fundamentos do conhec imen to , impede qualquer possibi l idade de 

c r i a t i v i dade 2 7 e, naquilo que e um problema do c ient is ta , atr ibui-se a 

teor ia . E nesse sent ido que Gramsci def ine mui to bem em que consiste a 

crise de paradigma, isto e, " A crise da ideia de progresso, por tan to , nao 

e uma crise da ideia em si , mas uma crise dos portadores dessa ideia, os 

quais se to rnaram, eles m e s m o s , uma 'na tu reza ' que deve ser dominada . 

Os ataques a ideia de progresso, nesta s i tuacao, sao mu i to interessados 

2 8 

e tendenc iosos" . 

Ora, re tornemos a questao central que vem sendo t ra tada aqui , ou 

seja, sobre os pressupostos a producao de conhec imento sobre realidade 

como resultado da prat ica teor ica . E, nesse sent ido, out ro pressuposto 

fundamenta l a producao de conhec imento sobre a realidade diz respeito a 

capacidade do c ient is ta social fo rmular problemas. Trata-se, na verdade, 

da questao a ser problemat izada. E e isso, dentre outras questdes, que 

caracteriza h is tor icamente a especi f ic idade da pratica teor ica. Com efe i to , 

com isso queremos dizer, concordando com Bachelard que, 

" 0 espir i to c ient f f ico profbe que tenhamos uma 
opiniao sobre questdes que nao compreendemos , 
sobre questdes que nao sabemos formular com 
clareza. Em pr imeiro lugar, e preciso saber fo rmular 
prob lemas. E, d igam o que d isserem, na v ida 
cientf f ica os problemas nao se fo rmu lam de modo 
espontaneo. E jus tamente esse sent ido do problema 
que caracter iza o verdadeiro espiri to c ient i f ico. Para o 
espfri to c ient i f i co , todo conhec imento e reposta a 
uma pergunta . Se nao ha pergunta, nao pode haver 

2 6 A melhor cr i t ica quanto aos efei tos perversos da burocrat izacao 
encontra-se em Max Weber , "Burocracia" in Ensaios de Sociologia. 
Brasilia: Ed.UNB, 1 9 9 5 . p p . 2 2 9 - 2 8 2 . Ver , ainda, Clodoaldo A lme ida da 
Paixao. Sociologia Compreensiva - Uma Proposta Epistemologica. Feira de 
Santana: Cadernos de Educacao-UEFS, Ano 0 1 , n° 0 2 , 1 9 9 6 . 
2 7 Ver, a esse respei to, a crft ica cont ida em Gaston Bachelard. Op. 
C i t . , pp .7 -28 ; An ton io Gramsc i . Op. C i t . , p p . 1 1 - 6 3 . 
2 8 An ton io Gramsci . Op . C i t . , p . 4 5 . 
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conhec imento c ient f f ico. Nada e gra tu i to . Tudo e 

c o n s t r u f d o " . 2 9 

Mas, de onde nasce, no en tan to , a fo rmulacao de uma 

problemat ica teorica? Como se fo rmu la um problema tedr ico? E em que 

consiste, de imediato, na prat ica [ teor ica] essa tarefa? Ou, a depender 

de onde nasce, que impl icacdes decorrem daf? Nasce da realidade ou da 

teoria? Tais sao as questdes imanentes na ref lexao que estamos 

desenvolvendo e cuja resposta es tamos ten tando constru i r estabelecendo 

uma dist incao entre o que es tamos denominando de piano de analise e 

piano de realidade. Daf nao ser uma questao tao simples mas t a m b e m 

nao ser uma questao tao comp lexa . 

E, tal f o i , ao que parece, todo o esforco tedr ico desenvolv ido por 

Gaston Bachelard, em que a preocupacao com o conhecimento empirico 

e analisado enquanto sendo caracter izado pela quase ausencia do "ve tor 

de abst racao" . Mas porque acentuar tais questdes? Diz ele, 

" M a s , desde ja , e preciso perceber que o 
conhec imento empfr ico, p ra t icamente o unico que 
estudamos neste l ivro, envolve o h o m e m sensfvel por 
todas as expressdes de sua sensibi l idade. Quando o 
conhec imento empfr ico se racional iza, nunca se pode 
garantir que valores sensfveis pr imi t ivos nao 
inter f i ram nos a rgumentos . De modo visfvel , pode-se 
reconhecer que a ideia c ientf f ica mu i to usual f ica 
carregada de concre to psicoldgico pesado demais, 
que ela reune inumeras analogias, imagens, 
meta foras , e perde aos poucos seu ve to r de 
abstracao, sua afiada ponta abs t ra ta " . ( . . . ) "Com 
efe i to , as crises de c resc imento do pensamento 
impl icam uma reorganizacao to ta l do s is tema de 
saber. A cabeca bem fe i ta precisa entao ser refe i ta. 
Ela muda de especie. Opde-se a especie anter ior por 
uma funcao decis iva. Pelas revolucdes espir i tuais que 
a invencao cient f f ica exige, o h o m e m torna-se uma 
especie m u t a n t e , ou melhor d izendo, uma especie 
que tern necessidade de mudar , que sofre se nao 

Cf. Gaston Bachelard. Op. Ci t . ,p . 1 8. 
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m u d a r " . ( . . . )"Em resumo, o homem mov ido pelo 
espir i to c ient f f ico deseja saber, mas para, 
imed ia tamente , melhor quest ionar" . ( . . . ) "Al ias, 
m e s m o nas ciencias exper imentais e sempre a 
in terpretacao racional que pde os fa tos em seu 
devido lugar. E no eixo experiencia-razao e no 
sent ido da racionalizacao que se encont ram ao 
m e s m o t e m p o o risco e o ex i to . So a razao dinamiza 
a pesquisa, porque e a unica que sugere, para alem 
da exper iencia comum( imed ia ta e sedutora) , a 
experiencia c ient f f ica( indireta e fecunda) " . 

Essa analise, no en tan to , nos interessa pela d ist incao, quanto aos 

pianos de analise e de real idade. 

E com efe i to, nao se t ra ta , ainda de dist inguir duas formas ou dois 

graus de conhec imento da realidade, mas de dist inguir duas qualidades 

da praxis humana. E isso porque, no que ensina a histdria do 

pensamento, como demonst ra KosiK, 

"a at i tude pr imordial e imediata do h o m e m , em face 
da realidade, nao e a de um abst ra to sujei to 
cognoscen te , de uma mente pensante que examina 
a realidade especula t ivamente, porem a de um ser 
que age objet iva e prat icamente, de um indivfduo 
h is tdr ico que exerce a sua at iv idade prat ica no t ra to 
com a natureza e com os outros homens , tendo em 
v is ta a consecucao dos prdprios f ins e interesses, 
dent ro de um determinado conjunto de relacdes 
sociais. Por tanto , a realidade nao se apresenta aos 
homens , a primeira v i s ta , sob o aspecto de um objeto 
que cumpre intuir , analisar e compreender 
teo r i camente , cujo polo oposto e complementar seja 
j us tamente o abstrato sujeito cognoscente , que 
existe fora do mundo e apartado do mundo ; 
apresenta-se como o campo em que se exerci ta a 
sua at iv idade prat ico-sensfvel , sobre cujo f u n d a m e n t o 
surgira a imediata intuicao prat ica da real idade". 
( . . . ) "0 pensamento que quer conhecer 
adequadamente a realidade, que nao se conten ta 
c o m os esquemas abstratos da propria realidade, 
nem c o m suas simples e t ambem abstratas 

Cf. Gaston Bachelard. Op. Ci t . , p p . 1 9 - 2 2 . 
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representacoes, tern de destruir a aparente 

independencia do mundo dos contac tos imediatos de 

cada d i a " . 3 1 

Havendo aqui , inc lusive, um ponto de conexao com Gramsc i , 

quando af i rma ser todo homem um f i ldso fo , pois todos possufmos a 

capacidade de pensar e somos portadores de uma visao de m u n d o , mas 

acentua que - h is tdr ico-socia lmente - apenas alguns tern como prat ica 

imediata a prat ica t e o r i c a . 3 2 

Ha, inerente a toda a prat ica teor ica, quatro polos metodoldgicos33 

que e preciso se ter plena consciencia e que requer serem dist inguidos 

mas que estao presentes no campo da prat ica c ient f f ica. Sao eles os 

polos epistemoldgico (a dialet ica, a fenomeno log ia , a quant i f icacao, a 

Idgica h ipote t ico-dedut iva) ; o tedrico ou quadros de re fe renda 

(posi t iv ismo, compreensao, func iona l ismo, est ru tura l ismo ); o morfoldgico 

ou quadro de analise ( t ipologias, t ipo ideal, s is temas, modelos estruturais 

); e o tecnico ou modos de invest igacao (estudos de caso, estudos 

comparat ivos, exper imentacdes, s imulacao) . 

3 1 Cf. Karel Kosik. Dialetica do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1 9 8 9 ; p p . 9 - 1 6 . Ver, a inda, a radicalidade dessa dist incao in Ado l fo 
Sanchez Vasquez. Filosofia da Praxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1 9 6 8 . 
"0 homem comum e corrente 6 um ser social e historico; ou seja, encontra-se imbricado 
numa rede de relacdes sociais e enraizado num determinado terreno historico. Sua 
pr6pria cotidianidade esta" condicionada historica e socialmente, e o mesmo se pode dizer 
da visao que tern da pr6pria atividade pratica. Sua consciencia nutri-se igualmente de 
aquisicoes de toda especie: ideias, valores, jui'zos e preconceitos, etc. Nunca se enfrenta 
um fato puro; ele esta" integrado numa determinada perspectiva ideoldgica, porque ele 
mesmo - com sua cotidianidade histOrica e socialmente condicionada - encontra-se em 
certa situacao historica e social que engendra essa perspectiva. Por conseguinte, sua 
atitude diante da praxis ja" implica numa consciencia do fato pr£tico, ou seja, certa 
integracao numa perspectiva na qual vigoram determinados princfpios ideologicos. Sua 
consciencia da praxis esta carregada ou penetrada de ideias que estao no ambiente, que 
nele flutuam e as quais, como seus miasmas, ele aspira. Trata-se, em muitos casos, da 
adocao inconsciente de pontos-de-vista surgidos originariamente como reflexoes sobre o 
fato pratico. Portanto, a consciencia comum da praxis nao esta descarregada por 
completo de certa bagagem teOrica, ainda que nesta bagagem as teorias se encontrem 
degradadas"Mp.9-10). 
3 2 Cf. An ton io Gramsci . Concepcao... p p . 1 1 - 3 0 . ; ver, a inda, Os 
Intelectuais e a Organizacao da Cultura. Rio de Janeiro: Civi l izacao 
Brasileira, 1 9 9 5 . p p . 1 29-1 3 9 . 
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Ha, a inda, a necessidade de se falar da ul t ima d i f icu ldade, do 

nosso ponto de v is ta , que esta presente na propria prat ica teor ica: do 

metodo tedrico ou da maneira como trata o seu objeto. Pois um objeto 

tedr ico pode igualmente ser t ra tado por um discurso ideoldgico ou 

pedagdgico. Nesse sen t ido , "o que dist ingue estes d iscursos sao os 

modos , de t ra tamento do seu objeto tedr ico, o seu m e t o d o " . 

Nocao trabalhada por Paul de Bruyne et all. Op. C i t . , p . 2 5 2 . 
Cf. Louis A l thusser . Op. , Ci t . p. 3 6 . 
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1.3. A Producao de Conhecimento Sobre os Chamados 
"Movimentos Sociais": A Busca da (In)Definicao. 

" M o v i m e n t o socia l : que categor ia 
con t rover t ida ! Impossfvel uti l iza-la do pon to de 
v is ta tedr ico , sem que o pensamento se perca 
n u m emaranhado de s igni f icados que a ela 
fo ram aderindo ao longo do t e m p o " . 

A n a Maria Do imo. 

Tratamos aqui da concepcao acerca de " m o v i m e n t o s soc ia is " que 

or ientam tedr ico-metodo log icamente as analises dos processos sociais 

["acao co le t i va" ou "acao soc ia l " , def inicao que esta presente nos 

autores ] ocorr idos nas decadas de 1 9 7 0 e 8 0 no Brasil . Isso para que 

possamos entender como paradigmas tedr icos ate entao consol idados 

passaram a ceder lugar as analises que t inham como preocupacao central 

nao mais pensar as praticas politicas denominadas c o m o " t rad ic iona is " . 3 5 

Isso porque no paradigma socio ldgico hegemdnico ate o infcio da 

decada de 7 0 duas correntes de pensamento dominantes po lar izavam: de 

um lado, a marx is ta [ou h is tdr ico-estrutura l ] e, de out ro lado, a 

funcional is ta. Para essas duas perspect ivas teor icas os processos sociais 

eram estudados enquanto processos de t rans fo rmacao global. Os 

marxistas t inham c o m o preocupacdes basicas as problemat icas do 

desenvolvimento e da dependencia enquanto que a perspect iva 

funcional is ta esta marcada pela questao da modernizacao. Isto e, nessas 

abordagens, como procuramos demonst rar , as problemat icas socio ldgicas 

sao de natureza p redominan temente caracter izadas por preocupacdes 

t ip icamente macroest ru tura is quer sejam abordadas por um vies analft ico 

marxista ou func iona l is ta . 

3 5 Expressao uti l izada na producao de conhec imento analisada para 
referir-se as prat icas polf t icas de organizacao social def in idas como 
classicas, ou seja, a sindical e part idar ia. 



26 

Numa analise das teorias dos mov imentos sociais na Amer ica 

Latina Scherer-Warren faz a seguinte caracter izacao acerca da 

perspect iva marx is ta : 

"A teoria social latino-americana da acao coletiva e 
do conflito, sob o predominio de perspectivas 
marxistas, concebe o real enquanto totalidade 
inteligivel, macroestrutural. Segundo esta concepcao, 
ha um sujeito privilegiado ao qual se atribui 
teleologicamente a missao da transformacao historica 
- a classe, determinada a partir de sua condicao 
objetiva no processo produtivo. Todavia, como ha 
um consenso sobre a dificuldade de constituicao de 
classes fundamental's na America Latina [proletariado 
urbano e/ou rural], tambem sobre sua heteronomia e 
a consequente falta de uma consciencia de classe 
adequada, varios destes estudiosos sao levados a 
buscar na sociedade politica propriamente dita o 
potencial da transformacao, concentrando suas 
analises no Estado, para uns, e nos partidos e nas 
vanguardas para outros. Portanto menos atencao foi 
dada para as pesquisas sobre as organizacoes da 
sociedade civil [isto e, acoes coletivas de grupos 
especificos] ou sobre o significado de suas acoes, 
con flit os ou resistencias"36. 

Trata-se, de fa to , de um parti pris in terpretat ivo que busca 

explicar os processos sociais brasileiro tomando como fundamen to 

tedr ico-metodoldg ico a d imensao macroest ru tura l . Ou seja, ai os 

mov imentos sociais fo ram " p o u c o " analisados, d igamos ass im, vez que 

fo ram concebidos como ref lexos voluntar is tas ou como acoes 

determinadas, seja pela ordem econdmica ou estata l , ou pela acao 

part idaria. E dada a fo rma c o m que eram interpretados, ta lvez possamos 

dizer que ha indicat ivo de dois supostos tedr icos inerentes as analises. 

3 6 Cf. Use Scherer-Warren. Redes de Movimentos Sociais. Sao Paulo: 
Loyola, 1 9 9 3 . p .15 . Essa perspect iva pode ser consta tada , por exemplo , 
em Fernando Henrique Cardoso et all. Economia e Movimentos Sociais na 
America Latina. Sao Paulo: Brasil iense, 1 9 8 5 . 
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Como se pode perceber ha um a priori ideoldgico que fundamen ta 

as analises dos processos sociais, o que faz com que os m o v i m e n t o s 

sociais sejam interpretados c o m o sendo subord inados, combinados ou 

superpostos aos par t idos. Ou, numa palavra, os processos sociais que se 

s i tuam fora das caracter ist icas a priori de organizacao social eram 

subest imados teor icamente . . Isto e, 

"De um lado concebem-se os movimentos sociais 
como praticas subordinadas aos partidos, pelo 
menos em dois sentidos. Para a/guns, a acao coletiva 
se subordina a acao consciente do partido-
vanguarda; para outros, esta acao coletiva se 
caracterizaria por combinar-se e justapor-se com o 
partido(partido-movimento) (..JPor outro lado, varias 
dessas concepcoes de dependencia con tin ham um 
certo reducionismo estrutural das relacdes de classe, 
que as inibia de analisar as praticas sociais. (...) Seria 
possfvel, enfim, desenvolver muitos argumentos 
nesse sentido, mas aqui desejamos apenas revelar 
uma hipdtese: o conjunto dessas abordagens, e 
outras nao mencionadas, percebeu e ana/isou os 
movimentos sociais de modo secundario. As analises 
da 'estrutura' e de sua racionalidade recobriam o 
cenario social da realidade latino-americana. Talvez 
as analises nao pudessem (ou nao quisessem) 
compreender o conjunto comp/exo, ge/atinoso, 
ambiguo e criativo das relacdes sociais e suas 
mutuas interacdes e, com e/as, as capacidades de 
acao da sociedade sobre si prdprias. Talvez os 
movimentos sociais tenham sido percebidos, de 
modo latente, implfcito ou subconsciente, como o 
'irracional' ou inexp/icavel".37 

Ao que parece, a d i f iculdade de analisar os processos sociais, 

deve-se, de um lado, a existencia de uma perspect iva teor ica tornada 

"camisa de f o r c a " , e, de ou t ro , pela ausencia de um referencial tedr ico 

que de conta da especi f ic idade lat ino-americana. Mas essa 

3 7 Fernando Calderdn Gut ierrez. "Os movimentos sociais frente a crise" In 
Use Scherer -Warren, Uma revolucao no Cotidiano? Sao Paulo: 
Bras i l iense,1987; pp.1 9 3 - 5 . 
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" incapac idade" , cabe aqui destacar, e tambem expl ic i tada pelos 

estudiosos[ l lse Scherrer, Gohn, T i lman Evers 3 8 , etc so para citar a lguns] 

dos mov imentos sociais quando assumem como pr imeira di f iculdade a 

compreensao dos " n o v o s " fendmenos pol i t icos ["os novos m o v i m e n t o s 

sociais" ] a ausencia de um corpus tedr ico que os auxi l iem. 

Esse e, por tan to , a grosso m o d o , o perfil da concepcao presente 

na teoria social v igente . E, para o que nos interessa, cabe assinalar 

desde ja que nao ha ainda aqui nesse m o m e n t o uma perspect iva tedr ico-

metodoldg ico vo l tada para a analise dos denominados " m o v i m e n t o s 

s o c i a i s " . 3 9 

A decada de 7 0 representa uma quase ruptura no m o d o de 

p e n s a r 4 0 os processos sociais no Brasil. Parte-se de uma perspect iva 

teor ica de analise do macro para o micro, do geral para o particular, da 

determinacao econdmica para a multiplicidade de fa to res , da pr ior idade 

na analise da sociedade politica para da sociedade civil, enf im das lutas 

Ver, por exemplo , T i lman Evers. Identidade - a face oculta dos novos 
movimentos sociais. In Novos Estudos do CEBRAP, n°4 , v .2 .abr i l de 
1 9 8 4 ; p . 1 1 - 1 2 ; Maria da Gloria Gohn, A Forca da Periferia. 
Petrdpol is:Vozes,1 9 8 5 e ou t ros . ; Maria Celia Paoli, "As Ciencias sociais, 
os movimentos sociais e a questao de genero", Sao Paulo: Novos 
Estudos CEBRAP, n ° 3 1 , outubro-1 9 9 1 ;pp.1 07-1 0 8 . 

3 9 Ha, no entanto , desde 1 9 6 5 , o classico "Rebeldes Primitivos", de Eric 
H obsbawm , mas que tendo estudado processos sociais ocorr idos no 
sec. XVI I I , po r tan to , prat icas pol i t icas ocorridas numa sociedade cuja 
estrutura predominante era a agraria. Daf fo ram def in idos c o m o 
mov imentos "pre-po l f t i cos" em cont rapos icao aos m o v i m e n t o s " p o l i t i c o s " 
[operariado] modernos , caracter fst icos, assim, de uma est rutura 
predominantemente industr ia l . 
4 0 Cf. Eder Sader e Maria Celia Paoli. Sobre "Classes Populares" no 
Pensamento Sociologico Brasileiro: notas de leitura sobre acontecimentos 
recentes. In Ruth Cradoso et all. A Aventura Antropologica: Teoria e 
Pratica .Paz e Terra, 1 9 8 6 ; p p . 3 9 - 6 6 . 
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de classes para os m o v i m e n t o s sociais. A s s i m , nos estudos realizados 

a partir de entao ha uma mudanca de olhar e do que olhar. 

Sendo assim, 

"essa categoria adquiriu, bem antes da crise do 
socialismo real e da queda do muro de Berlim, a 
capacidade de referir-se a uma multiplicidade de 
novas formas de participacao, igualmente pensadas 
em funcao da alteracao da Idgica capitalista, so que, 
agora, organizadas espontaneamente na esfera da 
cultura enquanto 'novos movimentos sociais'. (...jNo 
Brasil, foram inicialmente concebidas como 
movimentos sociais urbanos, logo reduzidos a 
movimentos urbanos, movimentos de reivindicacao 
urbana ou mesmo lutas urbanas. Entrecruzando o 
rosario do 'urbano', disseminou-se a epopeia do 
'popular' e novas denominacdes foram tomando 
lugar: movimentos sociais populares, movimentos 
populares urbanos, simplesmente movimentos 
populares ou entao o grande senhor de todos, o 
'Movimento Popular', tao celebrados e cantados em 
prosa e verso, assim, como se fosse um sujeito 
prdprio, com vida propria".*2 

Nesse sent ido, um dos aspectos presentes nos estudos acerca dos 

mov imentos sociais diz respeito a sua natureza heterogenea, pos to que a 

heterogeneidade na sua base social nao mais fo i posta como negat iv idade 

para os processos sociais, mu i to pelo contrar io , aparece c o m o o 

elemento definidor da sua propria singularidade. Isso, de um lado, 

quanto a sua complexa compos icao social [denominada de plur ic lassista 

4 3 ] , ou seja, ha part ic ipacao de representantes de var ios estratos socia is , 

4 1 Trata-se de concei tos gramscianos. Ver, por exemplo, A n t o n i o 
Gramnsci . Maquiavel, a Politica e o Estado Moderno. Rio de 
Janeiro:Civi l izacao, 1 9 9 1 . C a p . I . 
4 2 Ana Maria Do imo. A vez e a Voz do Popular: movimentos sociais e 
participacao polftica no Brasil pds-70. Rio de Janeiro: Relume-
Dumara:ANPOCS, 1 9 9 5 ; p p 3 7 - 3 8 . 

4 3 Talvez isso expl ique o uso da categor ia "classes populares" suger indo 
a ideia de que ha classes populares- no plural - no Brasil. Isso por si so ja 
revela uma confusao conceptua l quanto ao concei to de classe. Essa 
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e, do out ro , quanto a especi f ic idade de suas re iv indicacdes, pois t rata-se 

de demandas sociais at inentes a esfera da reproducao s o c i a l . 4 4 

Ora, segundo ainda a analise de Tel les, 

"Nessa linha de interpretacao, o significado politico 
desses movimentos estaria em poder articular um 
espectro de interesses mais amplo do que a luta 
estritamente sindical, nos efeitos deslegitimadores no 
ambito do Estado, porque poriam em cheque a sua 
imagem de provedor do bem comum, na ampliacao 
das praticas e do conceito de cidadania nao 
circunscrita aos direitos politicos, mas remetendo aos 
direitos sociais de acesso aos equipamentos urbanos 
de consumo coletivo'*5. 

Ha, apds um estudo minuc ioso da producao de conhec imen to 

sobre os "mov imen tos soc ia is " , uma dificuldade quanto ao que se 

entende ou deve-se entender por m o v i m e n t o s sociais. E isso m e s m o nas 

teorias europeias, v is to que sao os pioneiros teor icamente fa lando a 

pensarem processos sociais a part ir do approach mov imen tos socia is. Daf 

que, numa analise crft ica acerca da questao, ou seja, do que seja um 

m o v i m e n t o social , Chazel aponta c o m o o duplo problema, de um lado, a 

ausencia de uma delimitacao empirica, e, do out ro , da sua identificacao 

analitica . E isso, diga-se de passagem, a part ir das analises dos anos 6 0 

desse seculo. Isto e, refere-se, a ques tao , assinalando, por tan to , que 

questao foi objeto de analise por Eder Sader e Maria Celia Paoli. 'Sobre 
'classes populares'no pensamento socio/dgico brasifeiro.Op. Cit. In Ruth 
Cardoso(Org). A Aven tu ra An t ropo ldg i ca : teor ia e pesquisa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1 9 8 6 . 
4 4 Ver, por exemplo, a d iscussao fe i ta por Vera da Silva Tel les, 
"Movimentos sociais: ref/exoes sobre a experiencia dos anos 70" In Use 
Scherer-Warren. Uma revo/ucao no Cotidiano?. Sao Paulo: Brasil iense, 
1 9 8 7 ; p p . 5 4 - 8 5 . e ; "Anos 70: experiencias, praticas e espacos politicos" 
In Lucio Kowar ick (Org.).As Lutas Sociais e a Cidade. Rio de Janei ro: Paz 
e T e r r a , 1 9 9 4 ; p p . 2 1 7 - 2 4 9 . 
4 5 Vera da Silva Tel les. "Movimentos sociais: ref/exoes sobre a 
experiencia dos anos 70" In Use Scherer -Warren. Uma revo/ucao no 
Cotidiano?. Sao Pau lo ,1987 ; p .68 . 
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"Sempre que se procura definir um movimento social, 
confrontamo-nos de um modo geral com duplo 
problema de sua delimitacao empirica e de sua 
identificacao analitica. Na primeira perspectiva, os 
movimentos sociais podem surgir (..Jcomo 
'fenomenos que dificilmente se deixam apreender 
(elusive), sem limites nitidos no espaco e no tempo'; 
trata-se de uma dificuldade de que algumas 
tentativas de definicao - das quais mencionaremos 
um caso - nem sempre se dao devidamente. No 
entanto, essa dificuldade teria uma importancia 
apenas relativa, caso fosse possivel identificar um 
movimento social com base em criterios analiticos 
claramente definidos. Ora, nao so esses criterios 
divergem conforme os autores, como ainda variam 
consideravelmente em seu grau de exigencia".*6 

Essa e, ao nosso ver, a questao central presente na discussao 

acerca da producao de conhec imento sobre a temat ica t ra tada. Faltam 

criterios analft icos que possibi l i tem - aqueles que se lancam na tarefa de 

analisar os processos sociais - pensar os " m o v i m e n t o s soc ia is " com base 

em inst rumenta l tedr ico-metodo ldg ico . Daf permanecer ainda nos dias de 

hoje bastante atual como um impasse ep is temoldg ico. 

Quais cr i ter ios, no entanto , fo ram formulados por diversos autores 

na tenta t iva de possibi l i tar as analises de determinados processos 

sociais? Mas c o m o resolver tal impasse? Quais perspect ivas fo ram 

apontadas? Como resolver o problema apontado, isto e, da nao 

del imitacao empir ica e da ausencia de uma ident i f icacao analit ica? 

Foi na ten ta t i va de contr ibuir teor icamente , e, dessa f o r m a , sair do 

impasse, que Chazel fo rmu la uma concepcao, v isando, com isso, faci l i tar 

o estudo a part ir de entao. Dai dizer que 

"E em termos de processo e nao em referenda a um 
qualquer substrato grupal que e necessario analisar 
um movimento social. Pode-se reconhecer o seu 

4 6 Cf Francois Chazel. "Movimentos Sociais" In Raymond Boudon. 
Tratado de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar,1 9 9 5 ; p . 2 8 4 . 
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carater coletivo sem por isso cair numa ontologia 
duvidosaf...) Vamos adotar, portanto, como ponto de 
partida esta formulacao, que oferece a/em disso a 
vantagem de insistir na relacao existente entre os 
movimentos sociais e a mudanca. A proposito, 
convem fazer um esclarecimento: um movimento 
social nao esta necessariamente voltado para 
inovacao; muito pelo contrario, pode acontecer que 
a/guns desses movimentos sejam orientados no 
sentido de um restabelecimento".47 

De acordo com essa concepcao um mov imen to social seria 

def inido teor icamente pela sua dimensao processual enquanto 

especi f ic idade, bem c o m o por estabelecer uma relacao entre 

"mov imen tos soc ia is" e mudanca social . Tais ser iam, entao, os 

fundamentos anal i t icos. Mas todo o esforco de pensar os processos 

sociais denominados de " m o v i m e n t o s soc ia is" , no Brasil, c o m o 

fendmenos polft icos novos e" o que caracter izam as analise de maneira 

geral. 

Nesse sent ido, ha todo um debate tedr ico buscando defini- los 

como "acao co le t i va " possuidora de determinados e lementos que os 

t ip i f icam como "novo m o v i m e n t o soc ia l " . T i lman Evers, por exemplo , um 

estudioso de tais m o v i m e n t o s , def iniu-os enquanto 

"(...) Um numero relativamente baixo de 
participantes; estruturas nao burocraticas e ate 
informais; formas coletivas de tomada de decisoes; 
distanciamento social relativamente pequeno entre 
lideranca e demais participantes; modos poucos 
tedricos e imediatos de perceber e co/ocar os 
ob/etivos do movimento, etc. Muitos destes grupos 
estao diretamente envolvidos em atividades culturais 
(no sentido mais amplo); outros lancam mao da 
musica, teatro, danca, poesia e outras manifestacoes 
culturais para divulgar seus objetivos. Para muitos 
membros, o simples fato da participacao implica forte 
apelo de carater educacional, mesmo quando a 

Idem. p .286 . 
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motivacao originaria tenha sido uma necessidade 
material como, por exemplo, a obtencao de 
reconhecimento legal de areas ocupadas para 

4 8 
moradia". 

Sendo ass im, segundo essa concepcao ou fo rma de def in icao, um 

m o v i m e n t o social enquanto objeto de conhec imento se def ine pela 

quantidade de par t ic ipantes, pela a natureza da sua est ru tura 

organizat iva, pela forma de tomar as decisdes polf t icas, pelo nivel da 

relacao social estabelecida entre a l ideranca e os demais, pela quase 

ausencia de elaboracao abstrata de formular os objet ivos do grupo, e tc . 

Ou seja, c o m o se pode observar , sao todos elementos def in idos -

nao enquanto objeto de conhec imento -, mas , pelo cont rar io , sao 

ident i f icados a partir da prat ica concreta dos processos sociais em 

contraposicao a outras f o r m a s [ t a m b e m concretas] ditas " t rad ic iona is " e 

caracterizadas enquanto possuidoras das caracter ist icas opostas as 

descr i tas. Isto e, o que queremos dizer e que "o objeto da prat ica 

cientf f ica e entao produzido c o m o um efei to das regras ou feixes de 

relacdes que os pesquisadores man ipu lam; e preciso 'def in i r objetos sem 

re fe renda ao fundo das coisas, mas refer indo-os ao conjunto das regras 

que permi tem formata- los como objetos de um discurso e cons t i tuem 

assim suas condicdes de aparec imento h is tdr ico ' . A forma do objeto 

c ient i f ico nao concerne d i re tamente ao conteudo sensfvel, mas a uma 

l inguagem, 'a ciencia apreende objetos const ru indo s istemas de fo rmas 

numa l inguagem e nao d i re tamente sobre dados s e n s f v e i s ' " . 4 9 

Novos e lementos, no en tan to , sao recorridos - aqui e acola -

buscando, com tal t en ta t i va , apontar os fundamentos tedr icos para 

analisar os processos sociais def in idos como h is tor icamente novos . 

A s s i m , d iscut indo a respeito das concepcoes que or ientam as analises 

4 8 T i lman Evers. Identidade - a face ocu/ta...Op. Cit . , p .14. 
4 9 Paul de Bruyne et all. Op. C i t . , p . 4 9 . 
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dos mov imentos sociais na Amer ica-Lat ina e, em part icular, no Brasil, Use 

Scherer-Warren destaca que 

"Nao ha, todavia, um acordo sobre o conceito de 
movimento social. Para a/guns, toda acao coletiva 
com carater reivindicativo ou protesto e movimento 
social, independente do alcance ou do significado 
politico ou cultural da luta. (...jHa um vazio tedrico 
na America Latina, na medida em que se chama de 
movimento social qualquer conduta coletiva 
empiricamente observavel, sem tomar em conta a 
centralidade do ator, o alcance de suas lutas, os 
condicionamentos de sua acao, a consciencia, a 
ideologia, o projeto social e politico que envolve a 
sua acao. Parece-me que o maior problema desta 
producao encontra-se no fato de que, ao se reduzir o 
fenomeno dos movimentos sociais a uma categoria 
empirica, fragmentou-se a producao e dificu/tou-se a 
construcao de conceitos genericos e de categorias 
teoricas".50 

Isso numa concepcao, que como v imos , estabelece como 

fundamento o fa to de ser uma acao colet iva cuja a natureza pol i t ica seja 

uma reivindicacao ou um protesto. Mas o interessante do que foi d i to , af, 

e quanto as razoes do l imite dessa concepcao, ou seja, como ja 

apontamos anter io rmente , baseia-se em evidencias empir icamente 

observaveis para def in i - lo. Trata-se, no en tan to , con fo rme estamos 

tentando argumentar , de um problema de pratica teorica nas ciencias 

sociais no Brasil e mais especi f icamente das teorias dos mov imen tos 

sociais. 

E se uma concepcao ampl ia bastante o leque de acoes colet ivas 

que podem ser caracter izadas enquanto um m o v i m e n t o social , out ra , pelo 

contrar io, procura del imi tar de fo rma bastante restr i ta . Nesse sent ido, 

estabelece pressupostos que desenquadram - de saida! - um con junto de 

praticas polf t icas. E assim que, 

Use Scherer-Warren. Redes de Movimentos Sociais. Op. Ci t . ,p .1 8. 
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"No outro extremo, encontra-se o enfoque que 
considera movimento social apenas um numero muito 
limitado de acoes coletivas de conf/ito: aquelas que 
atuam na producao de uma sociedade ou seguem 
orientacoes globais tendo em vista a passagem de 
um tipo de sociedade a outro. A referenda teorica 
mais expressiva, neste caso, tern sido a producao de 
Touraine. Para o autor, movimentos sociais seriam 
aqueles que atuam no interior de um tipo de 
sociedade, lutando pela direcao de seu modelo de 
investimento, de conhecimento ou cultural".^ 

E interessante perceber que as def inicoes longe de alargarem o 

hor izonte analf t ico, acabam pouco a pouco l imi tando ainda mais as 

possibi l idades teoricas de pensar os processos sociais, uma vez que cada 

nova definicao estabelece pressupostos que impossib i l i tam pensar 

praticas polft icas desenquadradas de tal ou qual perspect iva; assim como 

pode possibi l i tar, em alguns casos, pensar qualquer prat ica, vez que as 

( in)definicdes fornecem subsfdios analft icos para enquadrar determinadas 

prat icas. 

No en tan to , o que nao fa l tam sao def inicoes que buscam 

caracterizar o que sao, o que nao sao ou o que deveriam ser 

mov imen tos sociais. Mas outras incorporam alguns e lementos presentes 

em determinada concepcao, procurando inserir mais alguns aspectos que 

- no seu entend imento - v ir ia a complementar e discernir melhor o 

objeto de pesquisa dos tedr icos dos processos sociais. E assim que numa 

outra busca de def inicao Scherer-Warren fo rmula uma proposta v isando 

sair desse impasse conceptua l . Sendo ass im, diz que e, 

"Portanto, mais apropriado do que falar em novos 
movimentos sociais e velhos movimentos sociais, o 
que imp/ica uma enfase na organizacao ou tipo de 
movimento, e analisar os novos elementos culturais 
emergentes nos movimentos, tanto os 

5 1 I d e m . p p . 1 8 - 1 9 . 
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tradicionaisfsindicatos etc.) como nos surgidos mais 

recentemente (ecologicos, de genero, etnicos 

etc.)".52 

Como se pode observar t rata-se mu i to mais de uma recomendacao 

em termos de recorte analft ico [analisar os novos elementos cul turais ou 

cul tura pol f t ica] , mas e impor tan te destacar que ha, no en tan to , destaque 

para um aspecto que def ine a singularidade desse novo f e n o m e n o 

polf t ico, qual seja, o de forjar uma cultura politica abso lu tamente nova, 

especi f ica, contemporanea a epoca. Segundo essa perspect iva, po r tan to , 

o mov imen to social se def ine pela emergencia de novos e lementos 

culturais que marcam uma ruptura c o m aspectos estruturais da cul tura 

poli t ica t radic ional . 

Ora, apesar do "sem n u m e r o " de ci tacoes que t i vemos que 

recorrer tentando demonst rar a (in)definicao que marca esse paradigma 

expl icat ivo dos processos sociais no Brasil [ surgido a partir da decada de 

7 0 ] , gostarfamos de recorrer, a inda, a outra perspect iva que - na busca 

por estabelecer referenciais fundamenta ls de analise - aponta tres 

pressupostos como inerentes a d inamica dos mov imen tos socia is. Ou 

seja, que 

"Em primeiro lugar, todo movimento social possui 
uma estrutura participativa, como decorrencia de sua 
prdpria finalidade e experiencia de organizacao no 
movimento e de luta. As formas , niveis e tipos de 
participacao no movimento definem em grande parte 
o vigor de suas metas. Um aspecto central suposto 
nesse campo e o carater piramidal e restrito da 
participacao, ou suas formas democraticas ou 
expansivas"(p.201) "(...) Em segundo lugar, todo 
movimento social tern sua prdpria temporalidade, 
definida em grande parte por sua acao frente ao 
sistema de relacoes historicas. Portanto, embora todo 
movimento possua sua propria continuidade historica 
e sua vivencia cotidiana existencial, os momentos de 

Ib idem.p .24 . 
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crise e conflito agudo sao aqueles que definem a sua 
finalidade"(p.201);"(...)Em terceiro lugar, os 
movimentos sociais se desenvolvem de modo 
unilateral e heterogeneo no espaco, em funcao do 
desenvolvimento desigual da consciencia, da 
organizacao e da economia de uma localidade ou 
regiao determinada.(...JOs movimentos sociais nao 
possuem fins predeterminados teleologicamente, 
ainda que possam deseja-los, pois os redefinem 
durante o proprio conflito".32 

Para essa outra perspect iva a estrutura participativa tern uma 

importancia fundamenta l na compreensao da dimensao da prat ica quanto 

ao seu real poder de alcancar as metas buscadas. No tocante a 

temporalidade de cada m o v i m e n t o , essa se expressaria com toda sua 

intensidade e forca nos m o m e n t o s de parox ismos polf t ico, nos m o m e n t o s 

de crise e conf l i to , isso porque nesses m o m e n t o s um m o v i m e n t o social 

pode esgotar-se ou , ao contrar io , ascender, crescer. Ha, ainda, 

conforme v imos , a fo rma c o m que podera a vir se desenvolver, isto e, e 

sempre caracter izado pela sua unilateralidade e heterogeneidade espacial 

ou fo rma concreta com que se expressam (transportes co le t ivos, 

saneamento, creche, morad ia , questao etn ica, e tc) . 

Um aspecto que nos chama bastante atencao e para o fa to de os 

diversos autores que d iscu tem mov imen tos sociais refer issem a esse 

impasse ep is temolog ico, que, por sua vez, tern impl icacoes no processo 

5 3 Fernando Calderon Gutierrez, "Os movimentos sociais frente a crise". 
Op. C i t . , p p . 2 0 1 - 2 0 2 . 0 m e s m o autor chega ainda a propor uma 
classif icacao que se const i tua numa t ipo log ia. Isto e, diz ele " N o e n t a n t o , 

nao apenas e" possfvel , c o m o necessSr ia , u m a t e n t a t i v a de descobr i r g randes c r i t£ r ios de 

c lass i f i cacao que , d e s e n v o l v i d o s , p o s s a m resul tar n u m a t i p o l o g i a . (...) Des te m o d o , 

d i s t i ngu i r i amos , por u m lado, os m o v i m e n t o s c lass is tas e por o u t r o , os p lu r ic lass is tas . 

( . . J O u t r o g rande c r i t£ r io de c l a s s i f i c a c a o , a inda que m e n o s c laro t e o r i c a m e n t e , 6 o que 

d is t ingue os m o v i m e n t o s t rad i c iona is dos c h a m a d o s ' n o v o s ' m o v i m e n t o s . Essa u l t ima 

d e n o m i n a c a o se refere a c i r cuns tSnc ia de que a p a r e c e r a m , nos u l t i m o s anos na 

soc iedade c iv i l , a to res que a n t e r i o r m e n t e nao se m a n i f e s t a v a m . Em t o d o s os casos , os 

n o v o s m o v i m e n t o s sao p lur ic lass is tas e, na ma io r ia , sao par te d o p o v o , seja por sua 

ex t racao soc ia l , o u pelo t i p o de re i v ind icacao . (...) U t i l i zando o u t r o s p a r § m e t r o s , 6 

possfvel d is t ingu i r en t re os m o v i m e n t o s u rbanos e os r u r a i s " . p p . 2 3 5 - 2 3 8 . 
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de analise dos processos sociais conforme estamos ten tamos 

demons t ra r 5 4 . Mas m e s m o nao havendo um referencial teor ico que tenha 

resolvido o impasse, ha, no en tan to , um sem numero de estudos que 

pensaram processos sociais a part ir de tais perspect ivas. 

Em estudo recente, D o i m o 5 5 destacou a existencia de tres matr izes 

tedricas que marcaram a producao de conhec imento sobre os 

"mov imen tos soc ia is" brasi leiro. E, segundo a sua analise, ha uma 

producao definida c o m o : 1) a estrutural-autonomista, e que teria buscado 

os determinantes das acoes com base em dois postu lados: a) de que "as 

contradicoes urbanas tern o potencial de acionar o conf l i to pr imordial da 

sociedade capi ta l is ta, na medida em que sao determinadas pelo carater 

'c lass is ta ' do Estado, v is to que este f inancia a reproducao do capital em 

det r imento da garantia de reproducao da forca de t raba lho" ; b) de que "a 

sociedade civil tern , em si m e s m a , uma capacidade at iva no sent ido de 

organizar-se ' a u t o n o m a m e n t e ' cont ra a tradicao pol i t ica autor i tar ia, 

especialmente o regime autor i tar io ; 2) a cultural-autonomista que saiu em 

busca do sent ido das prat icas no campo de sua propria experiencia e 

com isso " ( . . . )par t indo da recusa da ideia do sujei to unico (...) da 

negacao da premissa que estabelece por antecipacao a homogeneidade 

da classe ( as famosas ' cond icoes materials objet ivas ' da existencia) e da 

descrenca na ef icacia de ideologias externas a prdpria acao, esta ver tente 

traz a tona a 'p lural idade de su je i tos ' e uma 'conste lacao de novos 

s ign i f icados ' , cr iados 'a part i r da propria exper ienc ia ' " ; 3) a de enfoque 

institucional, sendo a matr iz tedr ica que, ao contrar io das demais 

5 4 Cf. Eder Sader e Maria Celia Paoli. Op. C i t . , p . 5 9 . " N i o <§, po is , por acaso , 
que o t e r m o ' c lasses p o p u l a r e s ' , c o m t o d a a sua imprec isao , v e n h a se i n s i n u a n d o no 
lugar do an t i go r igor c o m que se p re tend ia de l imi tar as f ron te i ras de cada 
c lasse( lembrem-se as d i scussoes do ini'cio dos anos 7 0 sobre t r a b a l h o p r o d u t i v o e 
t raba lho i m p r o d u t i v o , para f u n d a m e n t a r a anal ise do pro le tar iado) .E que boa par te d o s 
m o v i m e n t o s soc ia is , o que ser ia sua ' c o m p o s i c a o de c lasse ' ( refer ida a u m a p o s i c a o 
dada na es t ru tu ra p r o d u t i v a ) nao parece h o m o g e n e a ou ni ' t ida. A n o c a o de c lasses 
popu la res estS af p o r t a n t o i n d i c a n d o u m p r o b l e m a nao reso lv ido . M a s ind ica mais que 
isso: que o e s f o r c o de r igor d o ana l is ta des loca-se do c a m p o da d e l i m i t a c a o das 
f ron te i ras ent re c lasses , f r a c o e s , ca tego r ias soc ia is , para o c a m p o da c o m p r e e n s a o 
especi ' f ica da p r ^ t i ca d o s a t o r e s soc ia is e m m o v i m e n t o " . 
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abordagens - para quem as novas prat icas se con t rapunham ao Estado -

demons t rou , "que tais acoes nao eram tao anti-Estado ou contra-o-

Estado como se supunha a matr iz es t ru tura l -autonomis ta . 0 que havia, 

na verdade, era um dinamico quadro de demandas, recusas, al iancas, 

pactos e conf l i tos in ternos, onde o Estado podia ser ' a m i g o ' ou ' i n im igo ' , 

dependendo dos interesses em jogo e da dt ica cultural pela qual era 

reconhec ido" . 

Dois aspectos , po rem, podem ser destacados c o m o questao 

fo r temen te marcantes na producao de conhec imento sobre os 

" m o v i m e n t o s soc ia is " : de um lado, uma discussao marcada pela 

preocupacao quanto ao carater t r a n s f o r m a d o r 5 6 dos m o v i m e n t o s sociais 

def in idos como subs tanc ia lmente novos , e, de out ro , quanto a 

perspect iva tedr ico -metodo log ica , sendo prdprio dessa producao a cr i t ica 

ao paradigma expl icat ivo de d imensao mac roes t ru tu ra l 5 7 e uma busca, a 

part ir daf, por uma d imensao micro-pol i t ica-sdcio-cul tura l , cujo assento 

fo i dado a questao da subjet iv idade dos atores sociais. 

Mas , d iscut indo sobre as teor ias da mudanca social , temat ica alias 

predominante nas ciencias sociais e, mais especialmente, na sociologia 

da acao, B o u d o n 5 8 assinala o fa to de terem como preocupacoes inerentes 

as suas analises quatro aspectos . Isto e: 

5 5 Ana Maria Do imo. A Vez e a Voz do Popular. Op. Cit . , pp. 4 7 - 8 - 9 . 
5 6 Ver , por exemplo , Eduardo Viola e Sco t t M a i n w a r i n g , "Novos 
movimentos sociais: cultura politica e democracia: Brasil e 
Argentina",p.102-188; Pedro Jacob i , "Movimentos sociais- teoria e 
pratica em questao",p.246-275, ambos In Use Scherer-Warren. U m a 
Revolucao Cot id iano?. Sao Paulo: Brasil iense, 1 9 8 7 . 
5 7 Cf. Lucio Kovar ick, "As lutas sociais e a cidade: repensando um objeto 
de estudo",p.45-52. In As Lutas Sociais e a Cidade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra,1 9 9 4 . 
5 8 Raymond Boudon, "As teorias da mudanca social" In O Lugar da 
Desordem. L i sboa :Grad iva ,1990 . p p . 1 5 - 5 0 . Cf. ainda concepcao 
semelhante , todav ia , nout ra perspect iva analf t ica, encontra-se em David 
Harvey. A Condicao Pos-Moderna. Sao Paulo:Loyola,1 9 9 3 . Diz o autor : 
" A teor ia socia l s e m p r e t e v e c o m o f o c o p r o c e s s o s de m u d a n c a soc ia l , de m o d e r n i z a c a o 

e r e v o l u c a o ( t£cn ica , soc ia l , po l f t ica) .0 p rogresso § seu ob je to tePr ico , e o t e m p o 

h i s t6 r i co , sua d i m e n s a o p r im£r ia . C o m e f e i t o , o p rogresso impl ica a c o n q u i s t a do e s p a c o , 
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L V i s a m salientar e demonst rar a existencia de tendencias [trends ] 

mais ou menos gerais e irreversiveis; 

2 . 0 segundo t ipo de teor ia t o m a a fo rma do que gera lmente se 

chamam as Zeis condicionais. Havendo, ainda, as Zeis estruturais; 

3.Em cont ras te , o terceiro t ipo de teoria assenta, nao sobre o 

conteudo da m u d a n c a , mas sobre a sua forma; 

4 . 0 quarto t ipo de teoria t ra ta das causas ou fatores de m u d a n c a . 

a der rubada de t o d a s as barre i ras espac ia is e a 'an iqu i lacao (u l t ima) do e s p a c o atravc4s 

do t e m p o ' . C o m o a m o d e r n i d a d e t r a t a da exper ienc ia do progresso a t r a v 6 s da 

m o d e r n i z a c a o , os t e x t o s acerca dela t e n d e m a en fa t i za r a t e m p o r a l i d a d e , o p r o c e s s o de 

vir-a-ser, em vez do ser, no e s p a c o e no l u g a r . " p . 1 9 0 . Essa questao, no entantO, 
esta melhor expl ic i tada em Marshal l Berman. Tudo que e solido 
desmancha no an a aventura da modernidade. Sao Paulo: C o m p a n h i a das 

L e t r a s , 1 9 9 5 . A f o a u t o r d e m o n s t r a , a par t i r da anal ise de a l g u m a s obras l i teraYias, 

cons ide rando e n q u a n t o t a l , o p r6pr io M a n i f e s t o C o m u n i s t a , c o m o a m o d e r n i d a d e se 

caracter iza pela p e r m a n e n t e t r a n s f o r m a c a o espac ia l e c o m o esta" rep resen tada de f o r m a 

cr f t ica . 
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1.4. Os "Movimentos Sociais" como Objeto 
Historiografico. 

"O problema nao e muito diferente 
quando se esta no campo da 
historiografia, uma vez que, af, os 
fatos do mundo da vida tambem 
ficam submetidos as elaboracoes 
discursivas." 

Pedro Brum Santos 

Ha uma razoavel producao de conhec imento acerca dos processos 

sociais que no Brasil fo ram denominados anal i t icamente de " m o v i m e n t o s 

soc ia is" . Trata-se, aqui, do proposi to mesmo de elege-las como objeto de 

conhec imento , ou , como fato historiografico. E mu i to c o m u m 

compreender como obra h is tor iograf ica apenas a producao de 

conhec imento proveniente dos histor iadores. E, com efe i to , uma 

concepcao bastante restr i ta e equivocada no que se refere a questao, 

isto e, do que caracteriza uma obra h is tor iograf ica. 

Segundo uma def inicao cons tan te no Novo Dicionario Aurel io da 

Lingua Portuguesa o t e rmo v e m do grego historiographia e s igni f icava a 

"ar te de escrever a h is tor ia" o u , a inda, u m "es tudo histor ico e crft ico 

acerca da historia ou dos h i s to r iadores " . 5 9 A s s i m , gostar iamos de 

5 9 Aurel io Buarque de Holanda Ferreira. Op. C i t . , p . 9 0 2 . No en tan to , nas 
ciencias sociais, ja e quase consenso considerar a producao de 
conhec imento como uma autoconsciencia c ientf f ica da ' real idade' social . 
Isso pelo menos foi o que se aprendeu com os manuais de Hans Freyer 
os grandes cient istas sociais brasi leiro. Ver, por exemplo , Agnes Heller, 
Uma Teoria da Historia. Rio de Janeiro: Civil izacao Brasileira, 1 9 9 3 . , 
" ( , . . )Fo ram fe i tas duas a f i r m a c o e s que v i s a v a m a apreender o carter de e p i s t h ^ m e 

prtiprio da h is to r iog ra f ia . A pr imei ra de las e" a s e g u i n t e : a h is to r iogra f ia 6 s e m p r e u m a 

expressao da consc i§nc ia h is tPr ica , u m a de suas f o r m a s de c o n s c i e n c i a i m p i n g i d a . A 

segunda a f i rmacao pode-se f o r m u l a r a s s i m : a h is to r iogra f ia prec isa des l igar o 
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assinalar, desde ja , e para o que nos interessa, que estaremos 

considerando a producao de conhec imen to sobre os m o v i m e n t o s sociais 

como h is tor iograf ia [ forma c o m o fo ram pensados os processos sociais no 

Brasil denominados de " m o v i m e n t o s soc ia is" ] e, por tan to , para efe i to de 

analise est r i tamente teor ica , c o m o objeto h is tor iograf ico. . 

Pratica pouco c o m u m na histor ia da cul tura cientf f ica brasi leira, 

salvo, e claro, honrosas e x c e c o e s . 6 0 Isso porque 

"pensar o fato historiografico [producao da 
'realidade' historica pela pratica teorica] nao tern sido 
uma preocupacao muito corrente entre os escritores 
brasileiros, que se dedicam ao campo da historia. De 
maneira geral, nossos historiadores [ou os cientistas 
sociais de maneira geral] ostentam uma visivel 
negligencia em relacao ao que Ihes antecede como 
producao historica [trabalho preterito de producao de 
conhecimento sobre os processos sociais].!...) Pouca 
coisa existe no campo da ref/exao epistemologica. 
Jose Honorio Rodrigues e quase uma excecao [isso 
na historia, mas o mesmo ocorre nas Humanidades 
de maneira geral]; se nao o e, deve-se simplesmente 
ao fato de que, ultimamente, alguns trabalhos 
realizados no ambito das universidades vem secundar 
o esforco pioneiro do autor da Teoria da historia do 
Brasil"61. 

Essa crft ica alcanca as ciencias sociais, e, em part icular, as 

analises sobre os movimentos sociais, posto que part i ram da real idade, 

c o n h e c i m e n t o acerca do passado de q u a l q u e r p r a g m a t i s m o e de d i re tas i m p l i c a c o e s 

prSt icas, quer no p resen te , quer para o f u t u r o " . p . 1 1 1 . ; Jose de Souza Mar t ins fA 
Chegada do Estranho), Octav io lanni (Sociologia da Sociologia), Florestan 
Fernandes (Fundamentos Empfricos da Sociologia), Carlos Gui lherme 
Mot taddeo log ia da Cul tura Brasileira) dentre ou t ros . 
6 0 Jose Honorio Rodrigues, Florestan Fernandes, Octav io lanni e ou t ros . 
6 1 Nilo Odalia. As Formas do Mesmo. Ensaios sobre o pensamento 
historiografico de Varnhagen e Oliveira Vianna. Sao Paulo: Fundacao 
Editora da UNESP, 1 9 9 7 . p . 1 1 . (parenteses nosso) . 
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daf, por tan to , o sem numero de "estudos de c a s o " [em que part iu-se do 

objeto ' c o n c r e t o ' ou ' pe rceb ido ' ] em vez de partir-se da def inicao de um 

campo teor ico ou do conhec imen to [em que o objeto de conhec imento e 

const ru fdo] , inclusive do pon to de v is ta de sua espacial idade. 

Ou seja, mais do que nunca hoje esta colocada a ta re fa , teorica, 

de se analisar o conhec imen to existente sobre os processos sociais 

aludidos an te r io rmente , procurando destacar a representat iv idade que 

tem(teve) os " m o v i m e n t o s soc ia is " do ponto de v is ta h is tor iograf ico. 

Discut ir , po r tan to , quais as razoes que f izeram com que houvesse uma 

relativa producao h is tor iograf ica acerca dos denominados " m o v i m e n t o s 

soc ia is" nos anos 7 0 , ao pon to dos mesmos se cons t i tu f rem, digamos 

assim, num marco de representat iv idade analit ica dos processos sociais 

brasileiro, demarcando , inc lusive, uma quase ruptura com o eixo 

expl icat ivo hegemon ico anter iormente presente nas analises dos 

processos socia is. 

E isso porque, concordando com Nilo Odal ia, 

"talvez nao seja exagero dizer que quern analisa a 
producao de nossos historiadores [e de nossos 
cientistas sociais] tern a impressao de que o 
conhecimento historico brasileiro sofre do mal de 
Sisifo, esta sempre num processo infindo de 
reconstituicao. 0 novo historiador assume sempre a 
postura de que tudo comeca com ele. Falta-nos, sem 
duvida, uma historia da historiografia, que poderia 
servir como uma ponte de ligacao entre o que se faz 
e o que se fez. Infelizmente, os trabalhos ja 
realizados nao chegam a suprir tais lacunas, porque 
antes de mais nada sao ou o estudo de um unico 
historiadorfcientista social], ou ensaios que muitas 
vezes apenas afloram a problematica de uma historia 
da his torio gra fia "62. 

6 2 Cf. Nilo Odal ia. As Formas do Mesmo...Op. Ci t . , p. 1 1 . (parenteses 
nossos). 
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E, isso esta expresso no numero reduzidfssimo de t rabalhos e de 

a u t o r e s 6 3 que t ra taram da questao no Brasil, todav ia , numa perspect iva 

analft ica diversa da desenvolv ida neste t rabalho. 

Deve-se, con tudo , ressaltar, que os aludidos estudos nao passam 

de ensaios que procuram destacar as questoes de conteudo que - por 

conta da perspect iva analft ica de determinado autor - acabam por apontar 

alguns aspectos que nao fo ram con templados aqui ou ali. 

0 que fez c o m que os denominados " m o v i m e n t o s soc ia is" no Brasil 

se const i tu issem c o m o um marco h is tor iograf ico nos anos 7 0 e o que os 

determinou? Qual a natureza dessa producao de conhec imento? No 

nosso en tend imento , tres aspectos fo ram fundamental 's para que os 

"mov imentos soc ia is" no Brasil se const i tu fssem num marco expl icat ivo 

dos processos sociais, v indo , inc lusive, atenuar uma perspect iva analft ica 

iniciada anter iormente vo l tada para o estudo das classes sociais, 

centradas na relacao capi ta l - t rabalho-Estado. 

Ora, de um lado, cons ideramos a conjuntura politica dos anos 7 0 

em que emergiram um sem numero de prat icas polft icas ate entao 

inexistentes na histor ia polf t ica (pelo menos no que se refere as analises 

teor icas). E, ao que parece, representava uma perspect iva radicalmente 

diversa das perspect ivas teor ico-pol f t icas de efet ivacao das mudancas 

estruturais. Daf porque as analises da epoca estarem marcadas por uma 

perspect iva bastante acentuada de esperanca quanto a natureza dos 

fenomenos sociais, bem c o m o da especi f ic idade das t rans fo rmacoes que 

ocorrer iam no Brasil e, porque nao dizer, na Amer ica Latina. 

6 3 Cf. Pedro Jacob i . Movimentos sociais urbanos: reflexoes sobre a 
literatura nos anos 70 e SO.Rio de Janeiro: ANPOCS-BIB, n .23 ,1° 
s e m e s t r e , 1 9 8 7 . ; Ruth C. L.Cardoso. Movimentos sociais urbanos: 
balanco critico. In Sociedade e Politica no Brasil. Sao Paulo: 
Brasiliense,1 9 8 3 ; e Balanco dos Movimentos Sociais na America Latina. 
Sao Paulo: Revista Brasileira de Ciencias Sociais, vo l . 1 . n . 3 , f e v - 1 9 8 7 . ; 
Lucio Kowar ick. Movimentos urbanos no Brasil contemporaneo: uma 
analise da literatura. Sao Paulo: CEDEC-Centro de Estudos de Cul tura 
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E, so para se ter uma ideia da impor tanc ia que esse processo 

social ganhou nas analises socio ldgicas, a nfvel m e s m o da Amer ica 

Lat ina, 

"No final dos anos 80, Burgwal fez um levantamento 
bibliografico sobre o tema dos movimentos sociais na 
America Latina e encontrou cerca de quinhentos 
titulos entre estudos, teses e livros. Nesta producao 
predominam estudos de natureza mais empirico-
descritivas, com analises segundo o paradigma 
europeu, em suas duas grandes vertentes: na decada 
de 1970, a marxista-estruturalista de Caste/Is; nos 
anos 80, a dos Novos Movimentos Sociais em suas 
varias versdes".6* 

Isso demons t ra o "desespero" com que se buscou entender e 

explicar os processos sociais - que segundo as analises eram macros ou 

lat ino-americanos - a part ir de estudos de casos buscando, com isso, 

descrever a especi f ic idade presente nos fenomenos es tudados. E para 

isso recorreu-se aos novos paradigmas expl icat ivos elaborados a partir de 

uma realidade abso lu tamente especff ica. 

Ha, a inda, uma outra razao, que, ao que parece, tern sido inerente 

as ciencias socia is . E, segundo Jose de Souza Mar t ins , no que 

concordamos, essa razao residiria na fo r te in f luencia[ "co lonia l ismo 

i n t e l e c t u a l " ] 6 5 porque passam as Humanidades no Brasil durante toda a 

sua t ra jetor ia. Isto e, estao sempre sendo determinadas, ora pelos novos 

pa rad igmas 6 6 teor icos surgidos na Europa, ora marcada pela conjuntura 

Contemporanea. ; Mar ia da Gloria Gohn. Teorias dos Movimentos Sociais. 
Sao Paulo:Loyola,1 9 8 7 . 
6 4 Maria da Gloria G o h n . Teorias dos Movimentos Sociais. Sao Paulo: 
Loyola, 1 9 9 7 ; p . 2 1 1 . 
6 5 Ver essa d iscussao com mais profundidade em Octav io lanni, "A 
Imaginacao Sociologica", p p . 1 2 5 - 2 3 6 . Sociologia da Sociologia. Sao 
Paulo: Atica,1 9 8 9 . 
6 6 Com isso queremos dizer que novos propostas epistemologicas (teoria, 
objeto e metodo) surgidas na Europa sao aqui imedia tamente adotadas. 
Gostar iamos, no en tan to , de sugerir um exemplo recente. Como "As 
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polft ica que Ihe impoe novas temat icas socio logicas. E aqui cabe chamar 

atencao para um fa to bastante serio na nossa t radicao de pensamento . 

Ha processos sociais que devem ser de grande impor tanc ia teor ica para 

as ciencias sociais brasileira compreenderem e expl icarem as 

especi f ic idades da nossa realidade social , mas que nao mereceram ate 

aqui a devida atencao por parte dos analistas sociais. 

Tal o espanto e denuncia cont idos na crft ica de Mar t ins , e que 

serve para expl icar a fa l ta de interesse das ciencias sociais brasileira por 

determinadas temat icas e o acentuado interesse por ou t ros , a pon to de 

arrastar uma pletade de estudiosos vo l tados para um m e s m o objeto de 

estudos empi r icamente . Daf dizer que 

"E significativo que as tres formas fsaques, quebra-
quebras e linchamento] de protesto popular citadas 
tenham despertado menos atencao dos cientistas 
sociais brasileiros do que os movimentos sociais 
organizados. Nao e demais lembrar que a elaboracao 
teorica do comportamento coletivo antecedeu a 
formulacao do conceitof e das teorias) de movimento 
social. Cada uma dessas formas de protesto, porem, 
motivou um numero muito reduzido de estudos 
sociologicos e antropo/ogicos. Em parte, em 
decorrencia do modismo do estudo dos movimentos 
sociais e da suposicao do primado da organizacao 
como meio de manifestacao da vontade social e 
politica das chamadas classes populares. Mas, 
tambem, em decorrencia da dificuldade para tratar 
socio/ogicamente de processos sociais em conflito 
com pressuposto moderno da razao. E, finalmente, 
em parte tambem, em consequencia da discutivel 
suposicao de que os movimentos sociais constituem 
formas de acao coletiva mais desenvolvidas e 
acabadas do que as do comportamento coletivo. Nao 
deixa de chamar atencao do pesquisador que na 
Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociais o 

Estruturas Antropologicas do Imaginario Social", de Gilbert Durand faz 
nascer no Brasil varios grupos de pesquisas em torno da questao, c o m o 
aludimos anter io rmente . 
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verbete comportamento coletivo tenha sido 

substituido por movimentos sociais". 6 7 

A o que parece, por tan to , c o m o se pode constatar , a pr ior idade 

academica pelos mov imen tos sociais se deve, de um lado, a um 

' m o d i s m o ' bastante presente na histor ia das ciencias sociais, e, de ou t ro , 

a nocao classi f icatdr ia de desenvo lv imento . 

Temos que destacar ainda o fa to de que esses processos sociais 

fo ram caracter izados inic ialmente c o m o um fenomeno t ip icamente do 

espaco urbano e existente nas grandes cidades. Daf talvez isso expl ique 

porque a producao de conhec imento inic ialmente tenha abordado 

questoes sociais que eclodiram em grandes cidades brasileira. A s s i m , 

grande parte da histor iograf ia deste con tex to t rata mu i to mais de 

problemat icas ocorr idas em Sao Paulo e Rio de Janeiro, e, so entao, vao 

ser estendidas a outras regioes. 6 8 

De out ro lado, consideramos como elemento expl icat ivo da 

representat iv idade obt ida o processo de instituciona/izacao da tematica 

mov imen tos sociais como objeto de pesquisa nos programas de pds-

graduacao, a exemplo, do PPGAS- Programa de Pds-Graduacao em 

Ant ropo log ia lUPERJ-lnst i tuto Universi tar io de Pesquisa do Rio de 

Janeiro, do Museu Nacional , do Inst i tu to de Estudos da Religiao-ISER e 

do Inst i tu to de Admin is t racao Mun ic ipa l - IBAM, dentre out ros . . Foram 

criadas varias linhas de pesquisas cuja f inal idade foi estudar os processos 

sociais em curso. Foi a partir daf, t a m b e m , que na Associacao Nacional 

de Pds-Graduacao e Pesquisa em Ciencias Sociais-ANPOCS organizou-se 

um Grupo de Trabalho denominado pelo mesmo nome e que vir ia a se 

6 7 Jose de Souza Mar t ins . As condicoes do estudo sociologico dos 
linchamentos no Brasil. Sao Paulo: Revista Estudos Avancados 
9 ( 2 5 ) , 1 9 9 5 . p . 2 9 5 . 
6 8 Estudos numa mesma perspect iva fo ram realizados por pesquisadores 
de grandes cidades fora do eixo Rio-Sao Paulo, mas todos relacionados a 
grandes c idades, a exemplo do Espfrito Santo( t ransporte) , Salvador e 
Recife(a questao da habi tacao) . 
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const i tu i r num locus de apresentacao-discussao-aval iacao das pesquisas 

6 9 

fei tas iso ladamente nas varias inst i tu icoes. 

Acresce-se a isso uma politica de financiamento vo l tada para 

estudos que tenham c o m o eixo temat ico-prob lemat ico os chamados 

" m o v i m e n t o s soc ia is " . Foi, por tan to , a part ir do m o m e n t o em que as 

problemat icas polf t ico-sociais fo ram t ransformadas em problemas 

socio ldgicos que os mesmos se const i tu f ram num marco de 

representat iv idade da histor iograf ia brasileira. Mas e jus tamente nessa 

inversao-conversao70 de objeto concreto, percebido para objeto de 

pensamento que surge toda ordem de prob lema, ou seja, confundem-se 

os pianos de analise e o de realidade. Questoes que sao de natureza 

ideoldgica [prat ica polf t ica] sao t ransplantadas para o piano de analise. 

De fa to , 1 9 7 0 marca o auge da producao de conhec imento sobre 

os processos sociais denominados de " m o v i m e n t o s soc ia is" pela 

esperanca polf t ica con t ida , do ponto de v is ta dos seus anal istas, quanto 

ao papel que dever ia representar no cenario pol i t ico brasileiro (so para 

lembrar, num c o n t e x t o polf t ico de di tadura mi l i tar , em que as fo rmas de 

organizacoes di tas " t rad ic iona is " estao postas na c landest in idade), isto e, 

o de principals suje i tos de um processo de t rans formacoes estrutura is , 

6 9 Ana Maria Do imo et all. "Os novos movimentos sociais -teoria e 
pratica", p p . 8 - 3 6 . Ciencias Sociais Hoje, 1 9 8 6 . S a o Paulo, 1 9 8 6 . ; Estudos 
nessa direcao c o m e c a m a ser fe i tos recentemente . Ver, por exemplo , 
Marcia Mansor D'Alessio e Maria de Lourdes Monaco Janot t i in "A 
Esfera do Politico na Producao Academica dos Programas de P6s-
Graduacaod985-1994), pp 1 2 3 - 1 4 9 " ; V a v y Pacheco Borge in "Historia 
Polftica: Totalidade e lmaginario",p^^A^B"; Maria Helena Rolim 
Capelato in "Historia Polftica", p p 1 6 1 - 1 6 5 " .Rio de Janeiro: Revista 
Estudos His tdr icos-FGV, V o l . 1 7 , N°9 , 1 9 9 6 . 
7 0 Conforme d is t incao e sua impl icacao, ao nfvel da prat ica teor ica , ver 
Jose A Gui lhon A lbuquerque , "Os niveis e os pianos de analise", p p . 3 1 -
55 In Op. Ci t . ; Paul de Bruyne et all, "0 Polo Epistemologico", p p . 4 1 - 6 0 
In Op. Cit . 
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sobre tudo no que diz respei to a um processo de ( re)democrat izacao 

pol f t ica. 7 1 

Se a producao de 7 0 e marcada por uma grande producao 

histor iograf ica e por uma quase apologia a sua natureza pol f t ica, a 

decada de 8 0 assinala a fragi l idade das analise anteriores e caracter iza 

um m o m e n t o de crise expresso nas analises "pess imis tas" a partir de 

entao. Foi o que percebeu, t a m b e m , O t tmann numa analise que a 

denominou de uma abordagem cognitiva. 

Para esse autor , 

"Durante o final dos anos 1970, no meio do mau 
cheiro do lixo deteriorado e dos esgotos a ceu aberto 
(ou inexistente) da periferia urbana 
'subdesenvolvida', um segmento da elite academica 
afirmava a existencia de uma 'nova vanguarda'- os 
Movimentos Sociais Urbanos - Os Movimentos 
Sociais conseguiram satisfazer as necessidades 
empiricas de uma grande variedade de pesquisas 
academicas e foram logo celebrados como novo 
Salvador do significado. Quando esse fenomeno 
'espontaneo', surgindo como a fenix das cinzas da 
modernidade, fracassou em atingir o alcance 
esperado, o desapontamento se instalou na 
comunidade academica".12 

Trata-se de um processo de crft ica e autocrf t ica presentes nas 

analises fei tas acerca do pensamento social vo l tado para os processos 

sociais de 1 9 7 0 . 

Ora, deve-se acrescentar ainda como um terceiro e lemento 

def in idor para a representat iv idade da temat ica-ob je to de estudo 

" m o v i m e n t o s soc ia is" na h is tor iograf ia brasileira - nao so a impor tanc ia 

7 1 Varios autores apontaram para a perspect iva polft ica esperada ou 
atr ibufda ao papel social dos mov imen tos sociais es tudados, chegando 
m e s m o a sauda- los, teor i camente , c o m o o novo sujei to histdr ico e, diga-
se de passagem c o m t o d o peso teleoldgico outrora crf t icado nas analises 
cujo f unda me n to expl icat ivo eram as classes. 
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dos processos sociais ocorr idos durante a decada de 7 0 - o surg imento 

de analises teoricas europeias que en focavam os conf l i tos ocorr idos no 

espaco urbano como decorrentes das mudancas estrutura is , sobretudo a 

nfvel economico . A corrente de maior inf luencia teor ica na epoca foi a 

abordagem marx is ta representada nas obras de Jordi Borja, Manuel 

Castells e Jean Lojkine 7 3 e que estao expressas nos principals estudos 

sobre a questao daquele m o m e n t o : Jose A lvaro M o i s e s d 9 7 8 ) , Maria da 

Gloria G o h n ( 1 9 7 9 ) , ambos tese de dou to ramento na USP; dentre 

outros(Vera Silva Tel les, Si lvio Caccia Bava, Lucio Kowar ick ) , etc. 

Discut indo quais as razoes que determinaram o porque dos estudos 

sobre " m o v i m e n t o s soc ia is " no Brasil na decada de 7 0 terem for te 

inf luencia das teorias europeias, a tese defendida por Gohn foi que 

"O contato com a/gumas teorias europeias, como a 
de Caste/Is - que a/em de focalizar a sociedade civil 
era tambem de um guia para a acao, no sentido de 
que conferia importancia aos movimentos e os via 
como elementos estrategicos de uma 
redemocratizacao do Estado e da sociedade em geral 
-, proporcionou os elementos teoricos necessarios a 
nova geracao de pesquisadores. A producao de 
conhecimento e a elaboracao de estrategias politicas 
se cruzaram. Os estudos ficaram mais no piano 
descritivo porque a visibilidade aparente dos dados 
que se coletavam e se registravam era o que mais se 
destacava, num processo muito vivo, em que os 
discursos dos novos a tores eram superva/orizados. 
Havia uma base teorica que consistia mais num guia 
de orientacao politico-estrategica para as acoes 
futuras do que num referenda/ explicativo sobre o 
passado imediato. Estas sao, segundo nosso ponto 

7 2 Gotz O t t m a n n , Movimentos Sociais Urbanos e Democracia no Brasil-
Uma Abordagem Cognitiva. Sao Paulo: Novos Estudos, 1 9 9 5 ; p . 1 8 7 . 
7 3 Trata-se das principals obras de referencial tedr ico para os estudiosos 
dos processos sociais da epoca: Jord i Borja. Movimentos Sociais 
urbanos. Buenos Ai res: Ed .S IAP,1975 ; Manuel Castel ls. Cidade, 
democracia e socialismo. Rio de Janeiro: Paz e T e r r a , 1 9 8 0 ; Jean Lojkine. 
O Estado capitalista e a questao urbana. Sao Paulo: Mart ins Fontes, 
1 9 8 1 . 
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de vista, e em breves linhas, as explicacoes basicas 
sobre o porque do uso das teorias europeias e do 
carater empirico da maioria dos primeiros trabalhos 
latino-americanos sobre os movimentos sociais"14 

No entanto , para alem das questoes apontadas, e bastante 

explfcito a ausencia de dist incao para aquilo que es tamos chamando de 

piano de analise e o piano de realidade. A ci tacao ac ima expoe de fo rma 

bastante clara e consciente as razoes da escolha do referencial tedr ico 

recorrido [inclua-se ai a referida autora ! ] , bem como tal escolha 

fundamenta uma perspect iva metodo ldg ica de pesquisa, part icular, "em 

que os discursos dos novos atores eram supervalor izados" . Isso sem falar 

na dimensao polft ica presente enquanto processo de analise. 

7 4 Cf. Maria da Gloria Gohn. Teorias dos...Op. C i t .p.21 5. Ver, a inda, Inaia 
Maria Moreira de Carvalho e Ruth Nadia Leniado in "Movimentos sociais 
e democracia: novos fatos em busca de uma teorizacao". Salvador-Ba: 
Caderno CRH, n° 13 -Julho-Dez,1 9 9 0 ; p p . 8 1 - 9 9 . 



CAPITULO 02 

A INCIDENCIA (OU RETICENCIA) DA ANALISE 
TEORICA NOS CHAMADOS "MOVIMENTOS 
SOCIAIS" 

"Cre io , de fa to , que a ref lexao crft ica e uma 
via essencial do progresso c ient i f ico . O 
sent imento de insucesso que as teor ias da 
mudanca social inspiram a mui tos 
observadores e um facto cuja analise nao tern 
apenas interesse especulat ivo. Nao nos 
sat is fazermos com uma mera at i tude de 
cept ic ismo, ten ta rmos compreender de fo rma 
mais clara as razoes daquele malogro , e 
co locarmo-nos em posicao de melhor 
compreender o prdprio objecto perante o qual 
emperra o conhec imen to " . 

Raymond Boudon 

2 . 1 . Introducao 

A producao de conhec imentos sobre os processos sociais fo ram 

fo r temente inf luenciadas pelas correntes tedr icas f rancesa, sobre tudo, 

por Touraine, e pela espanhola, mais precisamente por Jord i Borja e 

Manuel Castel ls. Esses autores fo ram os pioneiros em estudos acerca dos 

denominados "novos m o v i m e n t o s soc ia is" . Isso fez com que os seus 

pressupostos tedr icos fossem incorporados nos estudos brasi leiros. 

Sendo assim, fazemos uma analise dos seus principals pressupostos 

tedr ico-metodoldg ico ten tando , na medida do possfvel , destacar possfveis 
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aspectos de convergencia analf t ica, de um lado, e, possfveis 

divergencias, todav ia , complementares , de out ro . 

Af tern destaque a nocao de Estado em ambas correntes, pois os 

autores par tem, no processo de analise dos " m o v i m e n t o s soc ia is " , do 

pressuposto da redef inicao do Estado. Para Touraine, por exemplo , t ra ta -

se de um Estado "p rog ramador " , que tern na tecnocrac ia sua f o r m a de 

controle social . A s s i m , os " m o v i m e n t o s soc ia is" representam uma 

resposta a essa perspect iva de contro le social . Daf os mesmos serem 

definidos como essencia lmente de luta cont ra a tecnocrac ia e, para isso, 

coloca-se como condicao fundamenta l a sua capacidade de producao de 

subjet iv idade cont rapos ta a do Estado. A busca da subjet iv idade presente 

nas acoes colet ivas const i tu i -se enquanto preocupacao central e essa, 

todav ia , e entendida enquanto a auto-representacao que o ator social faz 

de si mesmo. E o que esta bastante presente nos estudos brasileiros e 

quern sabe explique a caracter izacao teor ica que receberam, ou seja, de 

serem def inidos c o m o cont ra o c l iente l ismo, o au tor i ta r ismo, o 

central ismo pol i t ico seja ele de part ido ou de Estado, e tc . 

Para Borja e Castel ls, por exemplo , trata-se do Estado numa fase 

"monopo l f t i ca " entendido c o m o aquele que in tervem na sociedade e que 

se caracteriza pela necessidade de criar as condicoes para a producao e 

reproducao do capital e para tan to necessi ta assegurar a reproducao da 

forca de t rabalho. E decorrente de sua intervencao ao nfvel do e s p a c o 7 5 

urbano que surgem os m o v i m e n t o s sociais urbanos. A sua luta e, 

por tanto , por demandas sociais ou "equ ipamentos co le t i vos " . Daf a sua 

perspect iva teor ica no Brasil ser def inida como a teor ia da cont rad icao 

7 5 Ver alias David Harvey, Op. Ci t . Af, numa perspect iva analf t ica 
diversa, uma de suas teses converge com a perspect iva desses autores, 
corroborando assim para a tese segundo a qual a 'p ra t ica de espaco ' 
(expressao do autor) de in ic iat iva do Estado buscando a producao ou 
reproducao do capital p romove o surg imento dos m o v i m e n t o s sociais. Diz 
O autor: "E, de q u a n d o e m v e z , essas res is tenc ias ind iv idua ls p o d e m t o r n a r - s e 

m o v i m e n t o s socia is que v i s a m l iberar o e s p a c o e o t e m p o de suas ma te r ia l i zacoes 



54 

urbana. Nessa perspect iva analf t ica, no en tan to , os " m o v i m e n t o s soc ia is" 

sao resultante da in tervencao do Estado v isando a realizacao do capi ta l . 

Tra tamos ass im, no pr imeiro tdp i co , dos fundamen tos analft icos das duas 

correntes tedr icas. 

D iscu t imos , no segundo tdp ico , todav ia , qual o escopo dominante 

dos estudos sobre " n o v o s m o v i m e n t o s soc ia is " no Brasil. Af chamamos 

atencao para a predominanc ia das analises que estao quase na sua 

total idade vo l tadas para a as acoes colet ivas ocorr idas na cidade ou 

espaco urbano, chegando ate a serem denominados de conf l i tos urbanos. 

Nesse sent ido, chama-nos a atencao para a impor tancia do con tex to 

sdcio-polf t ico na de te rminante de uma concepcao de mudanca social 

centrada na c idade ou nos "novos m o v i m e n t o s soc ia is" enquanto sujeito 

social por tador do papel de t rans fo rmacao . Discute-se, ainda, a 

contr ibuicao dos referenciais tedr icos c o m o escopo dominante na 

prioridade dos conf l i tos urbanos ou das acoes colet ivas urbanas, 

buscando entender a ausencia de estudos preocupados com os 

processos sociais ocorr idos ao nfvel do espaco rural, destacando-se, 

inclusive, a d imensao conservadora presente nas analises socioldgicas 

vol tadas para a p rob lemat ica rural. A s p e c t o , todav ia , presente em todas 

as analises diz respei to a crf t ica ao paradigma tedr ico que tern como 

escopo analft ico as classes sociais. Grosso m o d o sao essas as questoes 

t ratadas no tdp ico . 

T ra tamos , por u l t imo , dos efeitos sociais nas teorias do 

" m o v i m e n t o s soc ia is " , buscando expl icar as razoes que fazem com que 

nao haja d is t incao entre as nocoes teor ica e prat ica acerca do que se jam, 

mui to pelo cont ra r io , num e noutro caso, tem-se como objeto de 

entend imento o ob jeto imedia to . A s s i m , do nosso ponto de v is ta , isso faz 

com que haja u m a migracao do social para a teoria e da teor ia para o 

social produz indo um efei to socia l , em duplo sent ido, de 

v i g e n t e s e c o n s t r u i r u m t i p o a l t e r n a t i v o de s o c i e d a d e e m que o va lo r , o t e m p o e o 

d inhei ro se jam c o m p r e e n d i d o s de n o v a s f o r m a s b e m d i s t i n t a s " . p . 2 1 7 . 
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( re)conhecimento do ob je to tedr ico enquanto objeto imediato e vice-

versa. E Isto porque, no dizer de Harvey, mas nao so, "os conf l i tos 

surgem nao apenas de apreciacoes subjet ivas admi t idamente diversa, 

mas porque d i ferentes qual idades materials objet ivas do t e m p o e do 

espaco sao consideradas relevantes para a v ida social em di ferentes 

s i tuacoes. Impor tan tes batalhas t a m b e m ocorrem nos domfnios da teor ia , 

bem c o m o da pra t ica , c ient f f ica, social e este t ica. 0 m o d o como 

representamos o espaco e o t e m p o na teor ia impor ta , v is to afetar a 

maneira como nos e os out ros in terpretamos e depois agimos com 

relacao ao m u n d o " . 7 6 

Cf. David Harvey. Op. Ci t . , p . 1 9 0 . 
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2.2. As Concepcoes Dominantes Sobre "Movimentos 
Sociais" no Brasil. 

Tra tamos aqui tao -somente de analisar os f u n d a m e n t o s das 

matr izes tedr icas basicas que tern al imentado a producao de 

conhec imentos sobre os processos sociais brasileiro nas decadas de 

1 9 7 0 e 1 9 8 0 e que f o r a m , analiticamente, denominados de " m o v i m e n t o s 

sociais u rbanos" ou de " n o v o s mov imen tos soc ia is" . Com isso estamos 

buscando os pressupostos tedr icos caracterfst icos dessas abordagens. 

Isso nos interessa par t icu larmente por se encontrar exa tamente af os 

aspectos fundamenta ls que inf luenciaram tais anal istas, c o m o de outra 

parte, porque ajuda expl icar as razoes da impor tancia polf t ica (nas 

analises) dos "novos m o v i m e n t o s soc ia is" e das " re iv ind icacoes 

u rbanas" , vez que o prob lema discut ido neste t rabalho diz respeito de 

certa f o rma a nocao de objeto de c o n h e c i m e n t o 7 7 . 

Aqu i se nos apresen tam, ainda, questoes fundamenta ls no que diz 

respeito a d ico tomia urbano e rural, em que uma concepcao func iona l is ta 

ou neo- funcional is ta de espaco (a chamada causacao f u n c i o n a l ) 7 8 

contr ibu i para que haja uma fissura analft ica entre os processos sociais 

ocorr idos na cidade e no campo brasileiro ou para que a cidade seja 

7 7 Cf. Marc A u g e . Nao-lurages: introducao a uma antropologia da 
supermodernidade. Campinas-SP: Papirus, 1 9 9 4 . Af o autor localiza a 
" c r i s e " enf rentada pela ant ropologia na contemporaneidade em funcao da 
discussao do problema em torno do metodo em vez do objeto 
ant ropo ldg ico . 
7 8 Cf. Michel de Cer teau. "Relatos de Espacos", p p . 1 9 9 - 2 1 7 In A 
Invencao do Cotidiano. 1 .Artes de fazer. Petrdpol is-RJ: Vozes, 1 9 9 4 . A o 
contrar io das concepcoes dos autores anal isados, em que o espaco e 
concebido enquanto espaco f fs ico, af faz-se uma dist incao clara entre 
lugar e espaco. Ou seja, " u m lugar 6 p o r t a n t o u m a c o n f i g u r a c a o i n s t a n t a n e a de 

p o s i c o e s . Impl ica u m a i n d i c a c a o de es tab i l i dade . . .O e s p a c o . . . 6 de ce r to m o d o a n i m a d o 

pelo c o n j u n t o dos m o v i m e n t o s que af se d e s d o b r a m . Espaco § o e fe i to p r o d u z i d o pelas 

o p e r a c o e s que o o r i e n t a m , o c i r c u n s t a c i a m , o t e m p o r a l i z a m e o l e v a m a f u n c i o n a r e m 

u n i d a d e po l i va len te de p r o g r a m a s con f l i t ua i s ou de p r o x i m i d a d e s c o n t r a t u a i s . ( . . . ) E m 

s u m a , o espaco 6 u m lugar p r a t i c a d o . " . p p . 2 0 1 - 2 0 2 . 
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v is lumbrada anal i t icamente como o espaco por excelencia dos conf l i tos 

sociais. 

E, apesar da ja ter havido alguns "ba lancos" , em que se buscou 

repensar as analises dos mov imen tos sociais, "Cumpre destacar, 

en t re tan to , que a maior ia dos balancos desenvolv idos ate a presente data 

nao aval iaram os pressupostos tedr ico-metodoldg icos que tern embasado 

a producao ex is tente . Ou seja, cada avaliacao chamou a atencao para um 

con junto de falhas e omissoes nas analises, mas eles prdpr ios, balancos, 

eram fe i tos segundo determinadas dt icas a n a l f t i c a s " . 7 9 Sendo ass im, 

quais seriam os fundamen tos tedr ico-metodoldg icos presentes nesse 

pensamento? C o m o os " m o v i m e n t o s soc ia is" fo ram def in idos? 

Com efe i to , as duas correntes de pensamentos social que 

inf luenciaram os estudos sobre processos sociais denominados de 

" m o v i m e n t o s soc ia is " no Brasil fo ram de or igem f ranco -espanho l 8 0 . Isso 

explica porque, entao, damos prioridade a busca de seus fundamen tos 

tedr icos. Fazemos isso, no en tan to , ten tando estabelecer os f undamen tos 

da corrente espanhola e, logo em seguida, a corrente f rancesa em te rmos 

da existencia de a lgumas convergencias e de algumas d is t incoes. 

De infcio, logo, um aspecto nos salta aos olhos quando da 

formulacao dos e lementos tedr icos para a analise dos " m o v i m e n t o s 

reiv indicat ivos u rbanos" , isto e, mesmo as analises classicas - como as 

que es tudamos aqui - acabam por apontar como um dos //'mites a 

interpretacao das prat icas polft icas ocorridas a partir de entao a 

inexistencia de " e s q u e m a s " de interpretacao que os ajudassem a pensar 

as novas prat icas. Quer dizer, apesar de ja ter havido conf l i tos urbanos 

anter iormente conhec idos do ponto de v is ta tedr ico, os m o v i m e n t o s 

estudados se revelaram absolu tamente novos para os estudiosos das 

7 9 Maria da Gloria G o h n . Op. Ci t . , p. 2 7 5 . Inclua-se af a propr ia autora. 
8 0 Idem. p. 2 7 7 . Cf. ainda Use Scherer-Warren. Redes de Movimentos 
Sociais. Op. Ci t . , p.1 5 
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ciencias sociais . E dois aspectos revelaram isso, isto e: de um lado, a 

fa l ta de t radicao desse t ipo de prat ica social e, do out ro , pelo fa to dos 

esquemas de in terpretacao (des)conhecerem conf l i tos dessa natureza. E a 

isso, por tan to , que se refere Borja ao dizer que 

"Desde fines de la decada del sesenta en Espana, 
como en otros paises de Europa, los conflitos 
urbanos y los movimientos barrieles fueron 
adquiriendo una importancia superior a la cronica 
anecdotica, por sus efectos urbanos y politicos, por 
su generalidad y continuidad. La falta de tradicion de 
estos movimientos y la consiguiente inexistencia de 
esquemas de interpretacion tenia como consecuencia 
la descripcion de fenomenos, siempre parecidos, en 
vez del analises y de la articulacion de estos conflitos 
con el marco general socio-economico y urbano". 8 2 

A questao da descr icao em det r imento de analise, no en tan to , nos 

chama bastante a tencao, pois trata-se de caracterfst ica fo r temente 

presente na producao de conhec imento brasileira e porque nao dizer 

lat ino amer icana. Talvez seja necessario lembrar que ja t ra tamos dessa 

questao anter io rmente . 

Mas m e s m o ass im, no en tan to , fo ram ganhando notor iedade de 

objeto de intel igibi l idade a part ir dos efei tos urbanos e pol f t icos, do seu 

8 1 Cf. A n t h o n y Giddens. As Conseqiiencias da modernidade. Sao Paulo: 
UNESP,1 991 ;pp.1 2-1 3. A f encontra-se algumas consideracoes crft icas 
semelhantes as abordadas aqui , ainda que numa perspect iva analft ica 
d iversa. A s s i m , diz 0 autor , " M a s eu v o u fazer u m a a b o r d a g e m d i f e r e n t e . A 

d e s o r i e n t a c a o que se expressa na s e n s a c a o de que nao se pode o b t e r c o n h e c i m e n t o 

s i s t e m ^ t i c o sobre a o r g a n i z a c a o soc ia l , d e v o a r g u m e n t a r , resu l ta , em pr ime i ro lugar , da 

s e n s a c a o de que m u i t o s de n6s t e m o s s ido a p a n h a d o s n u m un iverso de e v e n t o s que nao 

c o m p r e e n d e m o s p l e n a m e n t e , e que p a r e c e m e m grande par te estar f o r a de n o s s o 

c o n t r o l e . Para anal isar c o m o is to v e i o a ocor re r , nao bas ta m e r a m e n t e i n v e n t a r n o v o s 

t e r m o s , c o m o p 6 s - m o d e m i d a d e e o res to . A o inv6s d isso , t e m o s que o lhar n o v a m e n t e 

para a na tu reza da p rppr ia m o d e r n i d a d e a q u a l , por ce r tas razoes b e m espec i f i cas , te rn 

s ido i n s u f i c i e n t e m e n t e a b r a n g i d a , ate" a g o r a , pelas c ienc ias soc ia is . Em vez de e s t a r m o s 

e n t r a n d o n u m per iodo de p 6 s - m o d e r n i d a d e , e s t a m o s a l c a n c a n d o u m per fodo e m que as 

c o n s e q u e n c i a s da m o d e r n i d a d e es tao se t o r n a n d o mais rad ica l izadas e un iversa l i zadas do 

que a n t e s " . p p . 1 2 - 1 3 . 
8 2 Jord i Borja. Movimientos Sociales Urbanos. Buenos Aires, A rgen t ina : 
Ediciones Siap, 1 9 7 5 ; p . 9 . 
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processo de general izacao e cont inuidade no cenario polft ico e socia l . E 

quanto a essa " n o v a " f o r m a de prat ica polf t ica que se refere, ainda, um 

representante da corrente f rancesa, Toura ine, no tocante a di f iculdade 

teor ica enfrentada pelos cient istas sociais de entao, isto e, "E preciso 

olhar mais alem e most rar que o f im da epoca social ista nao anuncia nem 

a despol i t izacao e o f im das ideologias nem o irresistfvel f lo resc imento 

dos Estados todo-poderosos , mas, em certas condicoes, ao menos , um 

novo mov imen to socia l , novas mani fes tacoes da opiniao publ ica e, 

8 3 

por tanto , novas reiv indicacoes pol f t icas" . 

0 surg imento dos mov imen tos sociais enquanto fo rma de conf l i to 

polft ico contemporaneo esta assentado em premissas, num certo sent ido 

prdx imas, de um lado, e d iametra lmente opostas , de out ro mas 

complementares. No que se aprox imam, ambos par tem dum processo de 

redefinicao polft ica porque passa o Estado. 

Na analise da corrente espanhola, t rata-se de um Estado em fase 

monopolista .Nessa abordagem ocupa lugar de destaque, por tan to , a 

relacao estabelecida entre, de um lado, as condicoes sdc io-economicas 

enquanto escopo expl icat ivo e, do ou t ro , o surg imento de conf l i tos 

sociais urbanos. A dinamica social aparece af, na verdade, como 

resultado da intervencao do Estado v isando criar as condicoes para 

producao e reproducao do capital e as reiv indicacoes se dao entorno dos 

"equ ipamentos " co let ivos vol tados para a reproducao da forca de 

t rabalho. 

"Es decir, el desarrol/o capitalista de la ciudad crea 
nuevas necesidades y disminuye a la vez el 
equipamiento a disposition de la mayoria de la 
poblacion. Hay una relacidn antagonica entre las 
necesidades de acumulacao, crecientes a medida que 
se concentra el capital y aumenta su composition 
organica y la satisfacion, tambien crecientes, pero 
que se satisfacen cada vez mas deficientemente por 

Alain Touraine. 0 Pos Socialismo. Sao Paulo: Brasil iense, 1 9 8 8 ; p . 1 6 . 
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el uso del suelo y la orientacion de las inversiones 

com finalidades mas rentables".** 

Mas se af e a acao do Estado que determina o nasc imento do 

conf l i to , na perspect iva analft ica f rancesa, os "novos m o v i m e n t o s " sao 

uma fo rma de resposta polft ica a uma fo rma de gestao admin is t ra t iva 

cuja acao precisa ser cont ro lada. A nocao do autor de economia 

programada85 como resul tante da redef inicao do Estado e o que 

fundamenta a razao de ser dos "novos m o v i m e n t o s soc ia is " , ou melhor , 

as lutas dos mesmos sao def inidas c o m o ant i tecnocra t icas , quer dizer, 

" ( . . . )mas o m o v i m e n t o das mulheres, os m o v i m e n t o s regionais ou 

nacionais tambem estao vo l tados para essa luta an t i tecnocra t i ca , que e o 

que define o novo m o v i m e n t o s o c i a l " 8 6 . Essa concepcao , todav ia , 

cunhada a dezoito anos atras, ainda se man tem nos seus t rabalhos 
0 7 

recentes . 

Trata-se de um modelo de gestao em que a fo rca polf t ica nova e a 

tecnocrac ia . E a era do poder dos tecnocra tas impondo um novo padrao 

de v ida. A discordancia em denomina-Ia de pds- industr ia l , c o m o fazem os 

autores pds-modernos, cuja or igem do t e r m o e popular izada por Daniel 

Bell na Amer ica Lat ina, advem da premissa que nao es tamos p lenamente 

numa fase pds- industr ia l , mas , c o m o prefere, numa fase de transicao. Daf 

porque talvez tenha chamado a atencao para 0 fa to de que 

"Esta simples observacao nao e so para situar a 
economia industrial em relacao a mercantilista; ela a 

8 4 Jordi Borja. Mov im ien tos . . . Op. Ci t . , p . 1 3 - 1 4 . 
8 5 Cf. Alain Touraine, "Les hommes font leur histoire", pp. 1 5 - 2 0 In La 
voix et le regard. Franca: Editions du Seui l , 1 9 7 8 . 

8 6 Alain Touraine. 0 pos socialismo. Op. Ci t . , 2 1 1 . 
8 7 Cf. Alain Touraine, "O Sujeito como movimento social", p p . 2 4 7 - 2 6 8 In 
Cr/tica da Modernidade. Petrdpol is-RJ: Vozes , 1 9 9 4 ; e "Intervenciones 
del Estado y Movimientos Sociales", p p . 1 6 1 - 2 8 8 In America Latina: 
Politica y Sociedad. Madr id:Espasa-Calpe, 1 9 8 8 . 
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separa tambem da pds-industrial, que prefiro chamar 
de programada. Nesta ultima, o investimento, em vez 
de modificar somente a organizacao do trabalho, 
transforma a prdpria capacidade de criacao, 
inventando novos produtos a partir de 
conhecimentos cientificos e tecnoldgicos, e agindo 
sobre a administracao geral da empresa concebida 
como sistema de producao, de transporte e de 
utilizacao de informacdes.(...)Na economia mercantil, 
o comerciante domina o artesao rural ou urbano; na 
programada, o patrao e o tecnocrata que dirige um 
aparelho de producao e de administracao com 
capacidade de impor produtos, um modo de vida ou 
de organizacao social a um publico".35 

M e s m o tendo no Estado um dos principals f u n d a m e n t o s 

expl icat ivos das novas prat icas, no processo de apropriacao teor ica , no 

Brasil, no en tan to , para pensar os processos sociais esse f u n d a m e n t o 

f i cou "de f o r a " . E essa a principal tese dos e s t u d o s 8 9 cr i t icos acerca da 

producao de conhec imento sobre m o v i m e n t o s sociais. 

Em ambas correntes esta presente a tese de que as novas prat icas 

marcam a crise de fo rmas classicas ou t rad ic iona is 9 0 , de organizacao 

social . As novas fo rmas assinalam, por assim dizer, que o sujeito 

histdrico deixou de ser o operar iado, portador da fo rma classica de 

organizacao socia l , bem como do pensamento que o inspirara, e que, a 

Idem. Op. Cit. p .30 . Ver ainda do mesmo autor essa nocao da 
sociedade programada In Production de la Societe. Franca: Edit ions du 
Seuil , 1 9 7 3 . p . 2 5 5 - 2 7 4 . " C ' e s t la p r io r i t y a c c o r d e d a l '6 tude de la s t r u c t u r e soc ia le 

sur cel le de I 'Etat , c 'est la reconna issance d u s y s t e m e d ' a c t i o n h is to r ique et des r a p p o r t s 

de c lasse c o m m e d e t e r m i n a n t s f o n d a m e n t a u x de Tac t i on soc ia le qu i j u s t i f i e n t m o n 

ins is tance su r I 'absence d 'uni te ' p ropre de Tac t i on 6 ta t i que et sur la nScesste" de 

d e c o m p o s e r celle-ci pou r r e t r o u v e r une ve r i tab le ana lyse soc io log ique , et en p a r t i c u l a r 

pour d ^ c o u v r i r la n a t u r e des m o u v e m e n t s s o c i ^ u x " . p 2 7 4 . 
8 9 Ver , por exemplo , Ruth Cardoso. Balanco dos Movimentos Sociais na 
America Latina. In: RBCC, v o l . 1 , n .3, f e v - 1 9 8 7 ; Lucio Kowar i ck . 
Movimentos urbanos no Brasil contemporaneo: uma analise da literatura. 
In CEDEC- Centro de Estudos de Cul tura Contemporanea-SP; A n a Mar ia 
Do imo. A Vez e a Voz do Popular. Op. Cit . , p p . 3 7 - 5 0 . 
9 0 Cf. Alain Touraine, La voix et le regard. Franca: Editions du Seui l , 
1 9 7 8 ; p . 2 2 - 2 4 ; e Manuel Castel ls, Lutas Urbanas e Poder Politico. Por to : 
Cidade em Questao, 1 9 7 6 ; p . 1 2 4 . 
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partir de entao, esse papel h is tdr ico vir ia caber aos "novos m o v i m e n t o s 

soc ia is" . Encontra-se aqu i , c o m o podemos perceber, as raizes da 

expectat iva analft ica bas tante presente na producao de conhec imento 

brasileiro. Isso exp l ica , do nosso ponto de v is ta , a projecao ideoldgica de 

esperar dos m o v i m e n t o s sociais o papel de grandes t rans formacdes bem 

como toda f rus t racao presente na crf t ica poster iormente construfda aos 

"mov imen tos soc ia is " , alem de descartar o piano concreto das lutas de 

classes. 

Ve jamos , pois , o que diz Touraine 

"A crise do movimento socialista, analisada na 
primeira parte deste livro, tern uma consequencia 
politica direta: a crescente separacao de suas duas 
tendencias antagonicas. Aqueles que creem no 
movimento social, na democracia e nas re formas 
distanciam-se cada vez mais daque/es que pensam 
em termos de contradicoes do capitalismo, de 
revolucao, de prioridade a ser dada a conquista do 
Estado.".9^ 

Essa e a questao teor ica central colocada por essas abordagens. A 

maneira da fo rmu lacao do problema expl ic i ta de fo rma bastante evidente 

o carater te leo ldgico con t ido nas anal ises, isto e, de que os " m o v i m e n t o s 

soc ia is" desempenharia o papel h istdr ico desempenhado pelo m o v i m e n t o 

operario. "Mas nao es tamos assist indo, neste m o m e n t o , a est ruturacao 

de novas lutas e esperancas que desempenharao amanha o papel que 

t inha on tem o m o v i m e n t o socia l is ta , f i rmes na mesma conv iccao, 

rompendo c o m p l e t a m e n t e c o m suas ideias e formas de a c a o ? " . 9 2 Tal e a 

problemat ica levantada pelo autor e que or ienta toda ref lexao 

epis temoldgica. "Que agente colet ivo pode ocupar, numa sociedade 

programada, o lugar que per tenceu ao m o v i m e n t o operario na sociedade 

1 Cf. A lan Toura ine. O pos.. .Op. Cit. p . 1 7 9 - 1 8 0 . 
2 Idem.p.1 6.Gr i fo nosso. 
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i n d u s t r i a l ? " 9 3 Para o autor , "os m o v i m e n t o s soc ia is " , pois, num pr imeiro 

m o m e n t o em que a luta estava relacionada a combater o processo de 

racionalizacao do t rabalho, coube ao m o v i m e n t o operario. Mas , no 

en tan to , como hoje, t rata-se d u m processo de racional izacao social 

material izado pelo Estado, dir igido por tecnocra tas , a luta, po r tan to , cabe 

aos "mov imen tos soc ia is " . 

Ha de se destacar, a inda, dois aspectos centrais que estao 

presentes enquanto f undamen tos analf t icos aos estudos dos processos 

sociais. De um lado, que esses t e n h a m um mfn imo de consciencia acerca 

da sua realidade social e, de ou t ro , que haja uma organizacao pol i t ica. 

Sao aspectos caracterfst icos das duas correntes e que servem de 

parametros analft icos para a def in icao da d imensao polft ica das " n o v a s " 

prat icas. 

0 interessante, no en tan to , e que apesar da premissa teor ica 

quanto a crise da fo rma de "organizacao social t rad ic iona l " , sao esses 

mesmos elementos recorr idos enquanto parametros analf t icos para 

caracterizar determinadas prat icas polft icas como " f r a c a s " , 

"desordenadas" ou " f o r t e s " , " r e f o r m i s t a s " ou " t r a n s f o r m a d o r a " ou ainda, 

para considera-las enquanto "espec i f i camente po l f t i ca" . Isso no sent ido 

de que quase se equipara as " f o rmas t rad ic iona is" , mas num sent ido bem 

mais amplo, uma vez que sua luta nao se restr inge a relacao capi ta l -

t rabalho, mas as questoes de natureza sociais. Quer dizer, t rata-se de 

aspectos definidos c o m o moderno ou com acentuado grau de 

racionalidade ou racional izacao po l f t i co-organ iza t ivo 9 4 . Chama-nos , 

9 3 Ib idem, p .119 . Cf. ainda do m e s m o autor "Movimentos sociais e 
ideologia nas sociedades dependentes", p . 3 5 - 5 2 , In: Jose A Gui lhon 
Albuquerque (Org.). Classes medias e politica no Brasil. Rio de Janei ro : 
Paz e Terra, 1 9 7 7 . 
9 4 E interessante notar que semelhantes pressupostos analf t icos estao 
presentes em Eric J . H o b s b a w m , Rebeldes Primitivos. Estudo de Formas 
Arcaicas de Movimentos Sociais nos Seculos XIX e XX. Rio de Janei ro: 
Zahar, 1 9 7 8 e, ainda, em Bandidos. Rio de Janeiro: Forense-Universi tar ia, 
1 9 7 6 . E no caso brasi leiro, exerceu inf luencia nos estudos classicos 
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atencao, no en tan to , como os mesmos pressupostos con t inuam 

or ientando, ainda nos dias de hoje, as in te rp re tacdes 9 5 dos processos 

sociais denominados de mov imen to socia l . Mantendo-se , inclusive, teses 

elaboradas na decada de 1 9 6 0 . 

Quanto as razdes determinadora da g§nese de um m o v i m e n t o 

social ambas apontam a necessidade de uma leitura crf t ica da sua 

condicao social e uma vontade de mudanca . Esse fundamen to c o m u m as 

abordagens esta bem expl ic i tado, na fo rmulacao 

"Todo movimiento social requiere un minimo de 
conciencia y de organization. La toma de conciencia 
del carater inaceptab/e de una situation y de la 
posibilidad de modificar/a u oponerse a ell a se realiza 
a traves de un proceso que exige mayor o menor 
grado de organization. Gran parte de los 
movimientos urbanos se generan ante um subito 
deterioro de las condiciones de vida o la amenaza de 
que este se produza (inundation, expropriation, 

A relacao m o v i m e n t o sociais e Estado, nesse sent ido, se 

estabelece necessar iamente pelo fa to do Estado ser o responsavel pela 

gestao dos serv icos de natureza co le t iva. 

Quanto a definicao do que sao " m o v i m e n t o s sociais u rbanos" ou 

"novos m o v i m e n t o s soc ia is " ha so aparentemente uma dist incao entre 

as correntes, pois para seus autores alguns aspectos centrais os 

def in i r iam: a) a existencia de objet ivos de natureza part icular ou 

universal ; b) por tadores de uma auto-def in icao, po r tan to , possuidores da 

acerca de Canudos-Ba, Juazeiro-Ce e Cangaco-Pe. Essas prat icas fo ram 
analisadas c o m base naqueles pressupostos, segundo uma ver tente 
analft ica. 
9 5 Cf. E.J. H o b s b a w m , "O ano em que os profetas falharam", p p . 5 - 6 ; 
An ton io Negri , "Primavera e aulas para homens vivos", p .3. In 5° 
Caderno. Folha de Sao Paulo. Sao Paulo, 1 0 - 0 5 - 9 8 . Mais ! 
9 6 Jordi Borja. Movimientos Sociales... Op. Ci t . , p .15 . Ver ainda tal 
perspect iva In Ala in Touraine. O Pos... Op. Cit . p .22 . 
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capacidade de const ru f rem uma auto-subjet iv idade; c) lu tarem por 

conquistar " e q u i p a m e n t o s " co let ivos (moradia, t ranspor te , servicos de 

saude, etc) ou pela t rans fo rmacao de valores (o patr iarcal ismo, a 

ideologia racial, uma nova relacao homem-natureza, e tc ) ; d) por se 

const i tuf rem de uma heterogeneidade social , ou seja, nao e um 

mov imen to de categor ia ; e) ; por ser uma "acao co le t i va " ou "acao soc ia l " 

portadora de um projeto social de fu tu ro . Todos esses aspec tos , por 

conseguinte, estao presentes nos principals estudos bras i le i ros 9 7 da 

epoca acerca da t e m a t i c a . 

Senao ve jamos o que diz, por exemplo , dois dos representantes 

das correntes em exame: 

Por um lado,diz Borja, 

"Consideramos como movimientos reivindicativos 
urbanos las acciones co/ectivas de la poblacion en 
tanto que usuaria de la ciudad, es dicir, de vivendas 
y servicios, acciones destinadas a evitar la 
degradacidn de sus condiciones de vida, a obtener la 
adecuacion de estas a las nuevas necesidades o a 
perseguir un mayor nivel de equipamiento. Estas 
acciones enfrentan a la poblacion, en tanto que 
consumidora, com los agentes actuantes sobre el 
territorio y en especial com el estado (principal 
instrumento de gestion del consumo coletivo) y dan 
lugar a efectos urbanos (modification de la relation 
equipamiento-poblacion) y politicos (modicicacion de 
la relation de la poblacion com el poder en el sistema 

Ver, por exemplo , Pedro Jacob i , Movimentos Sociais e Politicas 
Publicas: demandas sociais por saneamento basico e saude. Sao 
Paulo, 1974-84.Sao Pau lo :Cor tez ,1989 . ; Maria da Gloria G o h n , Lutas 
populares urbanas;um estudo sobre os movimentos urbanos destacando 
a luta por creche em Sao Paulo. Sao Pau lo :FFLCH-USP,1983. ; 
Movimentos Sociais e Luta pela Moradia. Sao Paulo:l_oyola,1 9 9 1 . ;Jose 
Alvaro Moises, Classes populares e protesto urbano. Sao Paulo: FFLCH-
USP, 1978 .Tese de D o u t o r a m e n t o ; Vera da Silva Telles. A Experiencia do 
Autoritarismo e Praticas Instituintes; os movimentos sociais em Sao Paulo 
nos anos 70. Sao Paulo: FFLCH-USP, 1984.D isser tacao de Mes t rado ; 
Carlos Nelson Ferreira San tos , Movimentos urbanos no Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Zahar,1 9 8 1 ; entre ou t ros . 
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urbano) especificos, que pueden llegar a modificar la 
logica del desarrollo urbano"(Borja: pi2) 98 

Por out ro , diz Alain Touraine: 

"Um movimento social nao e apenas um conjunto de 
objetivos; supoe tambem a participacao de individuos 
em uma acao coletiva. A formacao de movimentos, 
ao mesmo tempo fracos, porque dispersos, e muitos 
fortes, porque decididos a autogerenciarem-se, a 
definirem por si mesmos seus fins e meios, sem que 
estejam subordinados a partidos ou a tedricos, deve 
criar novas formas de acao coletiva"." 

Segundo essas perspect ivas, por tan to , um m o v i m e n t o social se 

def ine por um esforco na sua acao ten tando recriar relacdes cuja norma 

fora instaurada pela dominacao. So a t i tu lo i lust rat ivo, por exemplo , isso 

vale para a "acao soc ia l " hoje que luta pela recriacao da relacao entre 

sociedade e Estado, no t ra to com as "pol f t icas pub l icas" e o "d i re i to de 

c idadania" . 

Mas apesar da convergenc ia de alguns fundamentos analf t icos, ha 

um aspecto divergente entre as correntes quanto a questao tempo e 

espaco. Para a corrente espanhola, por exemplo, "Los mov imien tos 

reiv indicat ivos urbanos estan const i tu idos por la accidn de un grupo 

social que actua sobre una base t e r r i t o r i a l " 1 0 0 . Isto e, essa abordagem 

aprisiona os " m o v i m e n t o s sociais u rbanos" a um lugar determinado ou a 

um " te r r i td r io " , como prefere o autor . 

9 8 Jordi Borja. Mov im ien tos . . .Op . Cit. p .12 . Ver ainda Manuel Castel ls. 
Movimientos Sociales Urbanos. Madr id:Sig lo Vein t inno Editora, 1 9 7 4 . 
9 9 Alain Touraine. O pos...Op. Ci t . , pp.1 38-1 3 9 . Cf. ainda do m e s m o 
autor , "Les mouvements socciaux", p . 4 5 . In La voix et le regard. 
Franca: Editions du Seui l , 1 9 7 8 . Ve r a inda do m e s m o a u t o r "Os movimentos 
sociais", p p . 3 3 5 - 3 6 5 . In Mar ia l i ce M e n c a r i n i Forachi e J o s 6 de Souza M a r t i n s . 

Sociologia e Sociedade. Leituras de introducao a Sociologia. Rio de J a n e i r o : 

L iv ros T 6 c n i c o s e C ien t f f i cos Ed i to ra , 1 9 9 7 . 
1 0 0 Jordi Borja. Movimientos...Op. Ci t . , p .19 . 
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Para Touraine, todav ia , t rata-se de perceber a nocao de t e m p o e 

espaco s imul tanea que esta sendo operada quando da caracter izacao da 

especi f ic idade dos "novos m o v i m e n t o s soc ia is " . Os mesmos tern uma 

dimensao absolutamente planetar ia, a exemplo do m o v i m e n t o eco ldg ico. 

"E precise-, enfim, mencionar uma nova definicao de 
tempo e espaco nos quais a acao se instala. Os 
movimentos sociais pre-industriais existiram num 
espaco limitado e num tempo muito longo.(...)Quanto 
aos atuais movimentos, os das mulheres, 
nacionalistas, ecologistas, antinucleares, estes vivem 
no imediato, decididamente no fim do mundo: e 
agora que e preciso por termo ao poder nuclear; 
amanha sera muito tarde. Mas esse tempo sem 
profundidade, que torna a escatologia uma dimensao 
da vida cotidiana, combina-se a uma ampliacao quase 
infinita do espaco. (...) Os movimentos sociais sao 
planetarios; seus militantes nomades e cosmopolitas. 
A ecologia ensinou-lhes a extrapolar os limites das 
sociedades humanas e a refletir sobre as condicoes 
de sobrevivencia do ecossistema no qual se situa 
nosso sistema social".™^ 

Essas prat icas sociais sao demarcadas, no geral, por possufrem 

duas caracter ist icas fundamenta ls : de um lado, um for te acento de 

espontaneidade. De outro lado, por serem prat icas cuja natureza polf t ica 

se def inem pela sua defensividade. E isso quer dizer que nesses casos 

trata-se de mov imentos com pouca durabi l idade e baixo nfvel de 

organizacao. Mas apesar d isso, ha casos em que pode ocorrer 

abso lu tamente o contrar io , isto e, 

"En otros casos un deficit permanente, a veces 
progresivo, acaba provocando una exigencia coletiva, 
sobre todo en aque/los casos en el equipamiento 
satisface una necesidad muy legitimada socialmente 
(vivenda, education, sanidad) o cuja demanda es 
creciente (formation, transporte) Estos movimientos 

Alain Touraine. 0 Pos...Op. C i t . p . 1 4 0 . 
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tienen una genesis mas prolongada y requieren casi 

siempre cierto nivelde organization".™2 

Ha ainda, nessas abordagens tedr icas, alem dos aspectos que 

v imos descrevendo, out ros e lementos impor tantes que possibi l i tam a 

identificacao/definicao de uma acao co le t iva. Isto e, os 

pressupostos/fases que marcam a fo rmacao de um m o v i m e n t o social 

difere de corrente para corrente. De um lado, para a corrente espanhola, 

compreendem essas fases: 

1 . " la in formac idn que haga aparecer el carater general de la 

s i tuacidn y su inaceptabi l idad ( comparac idn com la s i tuac idn anterior, 

com otros barrios o grupos sociales, com las necesidades mfnimas o los 

estandares legales o habi tuales, e tc . ) ; 

2 . "la convers ion de las necesidades individuales en una o varias 

reivindicaciones generales que s intet icen las aspiraciones de la poblacion 

en el marco de lo 'pos ib le ' (por representar una base de negociacidn 

verosfmi l , por corresponder a lo que la ideologia dominante reconoce 

como legf t imo, por resumir las necesidades mas elementares de la 

poblacion); 

3. " la man is fes tac idn colet iva y explfci ta de esta t o m a de 

conciencia y la decis ion de presentar la o las reiv indicaciones f rente a un 

antagonis ta , que pueda o deba sat is facer las, a t raves de una serie de 

a c c i o n e s " 1 0 3 . 

Mas se nessa concepcao a fo rmacao de um m o v i m e n t o social se 

caracteriza por tais aspectos , isso di fere, no en tan to , para a concepcao 

f rancesa que ve os seguintes passos a part ir da analise do m o v i m e n t o de 

mulheres, por exemplo : 

1 0 2 Jordi Borja. Movimientos ....Op. Ci t . , p .15 . Ver ainda Manuel Castel ls, 
Movimientos Sociales Urbanos que af desenvolve perspect iva analft ica 
semelhante. 
1 0 3 Jordi Borja. Movimientos...Op. Ci t . , p .16 . 
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1 . "A acao das mulheres in ic ia lmente e radical, fe i ta mais de 

recusas do que de a f i rmacdes, mais de separacao do que par t ic ipacao. A 

part ir dessa experiencia pr imei ra , v iv ida indiv idualmente e por pequenos 

g rupos , esse pro tes to t o m a duas fo rmas di ferentes e ate m e s m o 

opostas . ( . . . )A pr imeira e a reiv indicacao de liberdade e igualdade para as 

mulheres . 

2 . A segunda nao procura defender os direitos das mulheres, mas 

incita-las cont ra o s is tema de dominacao que produziu a mulher c o m o ser 

dependente do h o m e m c o m o agente de dominacao. E preciso dar-lhe um 

nome: m o v i m e n t o de mu lheres . ( , . , ) "Um mov imen to cultural lu ta , antes de 

mais nada, pela t rans fo rmacao dos valores; um mov imen to social so pode 

comba te r seu adversar io e dividir com ele or ientacdes cujo cont ro le social 

e o escopo do seu c o m b a t e . E por isso que todo m o v i m e n t o cu l tura l , em 

qualquer m o m e n t o que acon teca , surge sempre como uma pre-condicao 

para a fo rmacao de um m o v i m e n t o s o c i a l " . 1 0 4 

No en tan to , para que esse processo se efet ive, impde-se a 

ex is tencia de um nucleo avancado, mais ou menos fo rma l , que t o m e 

in ic iat ivas, de um ins t rumento c o m poder de convocatoria e 

representatividade que reuna a populacao e de um ou var ios atos 

coletivos que cr istal izem a man i fes tacao de reivindicacao e a decisao da 

acao. 

Com efe i to , o tempo de duracao de um mov imen to soc ia l , no 

en tan to , pode variar, isto e, de acordo c o m a natureza da reiv indicacao 

pode haver m o v i m e n t o s de carater pontual ou estavel. Qual o 

f u n d a m e n t o para definir a natureza do mov imen to quan to ao seu 

potencia l de luta? Qual o papel do terr i tdr io e da reivindicacao para def inir 

o alcance polf t ico e legi t imidade social? Trata-se na verdade da def in icao 

dos bairros que de fa to possuem um potencial polft ico consequente ou 

1 0 4 Ala in Toura ine. O pos...Op. Ci t . , pp.1 2 2 - 7 . Cf. ainda do m e s m o autor 
"L'utopie communautaire", p p . 3 1 - 3 3 In La voix et le regard. Franca: 
Edit ions du Seui l , 1 9 7 8 . 
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que atendem aos parametros de racionalidade moderna , isto e, def in ido 

como estavel pelo con teudo reiv indicat ivo e pela natureza da lu ta . 

Portanto, com maior capacidade reiv indicat iva e organizat iva, enquanto 

que os demais sao def in idos como " f rage is " , " f r a c o s " ou "desordenados" 

em funcao da reiv indicacao localizada e (des)organ izada. 1 0 5 

Mas para que um m o v i m e n t o possa lograr ex i to , a nfvel pol f t ico, ha 

de possuir os seguintes pressupostos c o m o fatores favoraveis a sua 

fo rca : a) uma homogeneidade social , b) um certo nfvel organizat ivo, c) ter 

uma margem de manobra e uma capacidade de alcancar legi t imidade 

publ ics, etc. 

Podemos dizer que apesar de tudo isso, existe uma di f iculdade 

para estabelecer uma t ipologia em razao da heterogeneidade dos 

"mov imen tos sociais u rbanos" ou dos "novos mov imen tos soc ia is " . 

I ronicamente o que os to rna singular - ser conjuntura l e ter compos icao 

social heterogenea - cons t i tuem-se em seu obstaculo tedr ico. 

Na corrente f rancesa, todav ia , encontra-se um pressuposto tedr ico 

fundamenta l e que inf luenciou sobremaneira as pesquisas brasileiras 

sobre a temat i ca : a questao da busca da ident idade. Isso porque para 

Touraine 

"La contepartie du refus de I'Etat, de la crise 
culturelle et de la conscience angoissante du vide 
social est la recherche de I'identite personnelle et de 
la communaute capables de resister aux 
dechirements de /'histoire".^06 

"Le mouvement social y est presente comme la 

combinaison d'un principe d'identite, d'un principe 

d'opposition et d'un principe de tota/ite".^07 

1 0 5 Cf. Jordi Borja. Movimientos....Op. Cit . p .20 e Alain Toura ine. O 
Pos...Op. C i t . , p p . 2 1 - 2 2 . 
1 0 6 Alain Touraine. La voix et le regard. Franca: Edit ions du Seui l , 
1 9 7 8 ; p . 3 1 . 
1 0 7 Idem. p . 1 0 9 . 
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"Todas essas formas de recuo conduzem tambem ao 
apelo a identidade do individuo ou do grupo definidas 
fora de suas relacoes sociais e a parte de toda 
situacao de dominacao e de dependencia"™3 

"(...) L'analyse ne porte ni sur une situation ni sur 

des opinions, mais sur I'auto-analyse que des 

militants font de leur action colletive".109 

Aqui o autor expl ic i ta a necessidade de um olhar analf t ico que 

perceba as t rans formacdes que estao sendo promovidas por fo rmas 

recentes ou contemporaneas de mudanca social . 0 escopo da analise 

esta centrado na questao cu l tura l . Isso expl ica, ta lvez, porque as 

pesquisas de sua inf luencia se dir igiram para apontar as t rans fo rmacdes 

no campo da cul tura pol f t ica, em vez de t rans formacdes de natureza 

est rutura l , sobretudo ao nfvel econdmico e polf t ico, c o m o queriam as 

analises centradas num out ro paradigma analft ico. 

A questao da busca da identidade dos mov imen tos sociais passa a 

ser a preocupacao teor ica fundamen ta l . E no dizer de uma das que mais 

tern pesquisado o t e m a e t a m b e m inf luenciada por tal perspect iva 

"( . . . )Pesquisar a ident idade dos m o v i m e n t o s , ouvir suas fa las, captar 

suas praticas cot id ianas fo ram se to rnando os objet ivos centrais nas 

preocupacdes dos anal istas, e nao mais o estudo das determinacdes 

estruturais da economia sobre as acoes colet ivas em a n d a m e n t o " . 1 1 0 

Com isso surge t a m b e m toda uma or ientacao de natureza 

metodoldg ica vol tada para possibi l i tar o objet ivo das anal ises. A s s i m , o 

problema da "ob je t i v idade" do conhec imento buscou-se resolver pela via 

de novas tecnica de pesquisa. Trata-se da questao da suportacao do 

discurso tedr ico. Onde deve-se busca-la? Foi af que surgi ram as 

propostas de pesquisas c o m observacao part ic ipante, pesquisa-acao, 

Alain Touraine. Opos...Op. C i t . , p 7 9 . 
Ala in Touraine. La voix. Op. C i t . , p . 4 1 . 
Maria da Gloria Gohn. Teorias dos...Op. Ci t . , p . 2 7 9 . 
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pesquisa part ic ipada, etc. Questdes sobre a representacao se fo rmu la ram 

e a busca da subjet iv idade passou pela garant ia da fala do s u j e i t o . 1 1 1 

Mas o que e/era a identidade, do ponto de v is ta tedr ico, para os 

analistas? Como representa-la? Tais sao as questdes inerentes a tais 

estudos. E, para o que nos interessa assinalar, ha um des locamento na 

pratica teor ica, em que a at ividade teor ica [const rucao da " rea l idade" 

social enquanto pratica da teoria] passa por uma (des)caracter izacao, 

uma vez que nessa pratica os discursos ou a auto- representacao que os 

sujeitos sociais fazem de si m e s m o s , passa a ser a sua representacao 

teorica. No que estamos chamando a a tencao, ate aqu i , t rata-se de uma 

perspect iva analft ica que subst i tu i a tarefa de cons t rucao da 

representacao da " rea l idade" social enquan to resul tado da prat ica teor ica , 

enquanto resultado do processo da producao do conhec imen to , em vez, 

pelo contrar io , de ser a prdpria au to -cons t rucao do suje i to . A medida que 

o conhec imento[ representacao abstrata da " rea l idade" social ] deixa de 

ser o resultado do t rabalho de cons t rucao teor ica e nao e out ra coisa 

senao a auto-const rucao-expl icacao que os sujei tos dao de si m e s m o s , 

que papel e reservado ao c ient is ta social? 

A passagem para uma invest igacao que buscava os e lementos que 

conferem identidade aos mov imen tos se deram a partir do que 

denominamos pela def in icao de uma teoria de campo, o que impl ica, na 

verdade, por todo o acento da producao do conhec imento nos aspectos 

tecnicos ou metodo ldg ico . Isso s ign i f icou a elaboracao de tecnicas que 

possibi l i tassem - na analise da ident idade dos suje i tos sociais -, "ouv i r 

suas fa las" , "captar suas prat icas co t id ianas" . A l ias , no tocan te a essa 

questao, dentre outras, Passeron se refere dizendo que "a forma do 

1 1 1 Cf. Eder Sader e Maria Celia Paoli. Op. C i t . , p . 6 0 . " A b a n d o n a n d o o lugar da 
razao ex te r io r que qual i f icar ia as pra t icas o b s e r v a d a s , os n o v o s pesqu isado res te rn 
vac i lado en t re vSrias poss ib i l idades , desde a pesqu isa p a r t i c i p a n t e ate" a d e s c r i c a o 
e t n o l b g i c a . E c la ro que nao sao p o u c o s os r i scos dessa a l t e r a c a o , t e n d o no l im i te a 
p re tensao imposs fve l de a u t o - a n u l a c a o do p rdpr io p e s q u i s a d o r e n q u a n t o su je i to p o r t a d o r 
de ques toes e re f lexoes que o m o t i v a m e d e f i n e m seu prppr io i m p u l s o de 
c o n h e c i m e n t o " . 
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raciocinio sociologico so pode ser ident i f icada na diversidade dos 

metodos de comparacao a que recorrem as pesquisas passadas e atuais. 

A postura ep is temoldg ica , que def iniu como soc io log ico um t rabalho 

sobre dados h is tdr icos, mani festa sua uti l idade atraves de uma ampla 

gama de habi tos metodo ldg icos e habil idades t e c n i c a s " . 1 1 2 

A s s i m , em analise crft ica acerca do conhec imento produzido na 

epoca Ruth Cardoso expl ic i ta alguns elementos caracter fs t icos da prat ica 

teor ica emergente naquele m o m e n t o . Diz ela a esse respei to , em c i tacao 

longa, mas impor tan te : 

"Em quase to dos os temas que despertaram interesse 
nos ultimos anosfmovimentos sociais, participacao 
politica, estudos de bairros perifericos, conjuntos 
habitacionais, etc.), os cientistas sociais estao 
envolvidos em projetos que supoe a utilizacao de 
entrevistas longas e ampla convivencia com 
informantes. E uma especie de volt a ao significado 
em seu estado puro, ao discurso 'real', que deve 
permitir descobrir novos sentidos nao previstos pelas 
analises macroestruturais.f...) Porem, esta voga de 
novas tecnicas de investigacao e o interesse pelos 
atores sociais de came e osso nao se fizeram 
acompanhar de uma critica teorico-metodologica 
consistente. Respondiam a um mal-estar, a um 
desencanto com generalizacoes apressadas e os 
esquemas explicativos muito abstratos. Mas a volta 
ao concreto se deu pelos mesmos caminhos ja 
trilhados pela ciencia positivista. (..JEntretanto, 
outros temas nascido deste movimento critico foram 
assimilados aqui [no Brasil]. Em primeiro lugar, 
incorporamos a discussao sobre a po/itizacao da 
ciencia e a necessidade de engajamento dos 
cientistas e, por outro lado, caminhamos facilmente 
no sentido da exploracao das tecnicas qualitativas 
de investigacao, uma vez que nossa formacao 
universitaria sempre acentuou sua utilidade.(...) Tudo 
isso criou uma situacao onde nao houve clima para 
um reexame dos instrumentos com que se constroi o 

1 1 2 Jean-Claude Passeron. O Raciocinio Sociologico: o espaco nao 
popperiano do raciocinio natural. Petrdpol is-RJ: Vozes, 1 9 9 5 ; p . 3 9 . 
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conhecimento. Se, nos Estados Unidos, a valorizacao 
do dado qualitativo veio conjugada com o principio 
positivista da neutralidade e objetividade do 
pesquisador, aqui estas tecnicas foram revalorizadas 
sem maior inquietacao. A critica a ciencia vigente 
acentuou sua pobreza tecnica e seu distanciamento 
do real, apontando para a necessidade de renovar as 
formas de co/eta de dados como um passo 
fundamental para enriquecer as interpretacoes. Este 
modo de ver o trabalho cientifico esta perto da 
classics formulacao do empiricismo positivista: dados 
bem coletados devem falar por si 
mesmos.(...)Considero muito saudavel a volta ao 
trabalho de campo e ao respeito pelo dado empirico, 
mas quero ressaltar o descompasso entre estas 
iniciativas e a assimilacao da discussao sobre a 
natureza do conhecimento cientifico, etc."Vz 

Neste aspecto , por tan to , essa seria uma das razoes pelas quais 

encont ramos f requen temente nos estudos baseados em trabalho de 

campo, um desencontro entre as in t roducoes teoricas e a apresentacao 

do mater ia l de pesquisa. Isto e, o quadro teor ico 6 mu i to mais declaracao 

de princfpios que uma construcao de referencias ana/iticas. No que nos 

interessa no piano de analise - ind icat ivo da natureza do conhec imento 

social produzido -, a metodo log ia e algo recorrente a prat ica cientf f ica em 

que nao se distinguem os pianos de analise e o de realidade. Faz-se 

necessario, no en tan to , assinalar que - a f im de demarcar a questao que 

aqui nos interessa -, a autora restr inge-se a cr i t icar apenas a d imensao 

metodo lbg ica . Quer dizer, toca s implesmente num aspecto do prob lema, 

isto e, na questao da metodo log ia . 

Mas a escolha em abordar os fundamentos teor icos dos es tudos 

sobre os " m o v i m e n t o s sociais u rbanos" tern a ver, do nosso ponto de 

v is ta , com a sua expressiv idade teor ica . Para out ros autores isso se deve 

a tan tos ou t ros fa to res , dentre eles, deve-se respect ivamente a sua 

expressiv idade numer ica em te rmos prat icos. Mas a nfvel do espaco rural , 

1 1 3 Ruth Cardoso (Org). A Aventura Antropologica. Teoria e Pesquisa. Rio 
de Janei ro: Paz e Terra, 1 9 8 6 ; p p . 9 7 - 9 9 . 
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sera tao expressivo assim? Mas que razoes jus t i f icar iam selecionar os 

mov imen tos sociais urbanos no Brasil para identificar os seus 

fundamentos teor icos? Para GOHN, sao varias as razoes, ou melhor , 

"Selecionamos os movimentos sociais urbanos por 
terem sido grandes novidades no cenario latino-
americano nas ultimas decadas; por sua 
expressividade numerica; e pelo fato de nossa 
propria producao ter se concentrado majoritariamente 
naquela tematica. Acrescente-se ainda o fato de os 
estudos sobre os movimentos terem se desenvolvido 
de forma bastante isolada. Assim, os grupos que 
estudavam a realidade rural tiveram pouco contato 
com os que estudavam a realidade urbana. Cad a area 
academica criou seu grupo de pesquisadores - que 
dialogavam e debatiam quase que exclusivamente 
entre si, nas reunioes das associacoes cientfficas, 
foruns universitarios etc"}™ 

Tal declaracao nos interessa, por tan to , para demonst rar a fo rma 

segmentar ia com que se deram os estudos sobre processos sociais no 

Brasil, em que f i cou fora da prior idade de pesquisa e de uma in ter locucao 

teor ica os estudos acerca das prat icas ocorr idas no campo. E no que 

sabemos hoje mais do que antes, ha um lugar institucionalizado para as 

discussoes da temat ica ao nfvel urbano, (ANPOCS), por exemplo , e que 

conta sempre com o apoio inst i tuc ional da Ford Fundat ion, de um lado, e, 

ao nfvel rural(APIPSA), de ou t ro , enf rentando toda ordem de d i f icu ldade e 

que se m a n t e m gracas a perseveranca dos seus inte lectuais 

assoc iados . 1 1 5 Referindo-se a esse respei to, lanni apon tou , de fo rma 

assaz crft ica, as impl icacoes - ao nfvel da producao teor ica - dessa 

tendencia. A s s i m , diz ele, 

"A burocratizacao e a industrializacao do processo de 
producao cientifica transforma o cientista social num 

1 1 4 Maria da Gloria Gohn. Teorias... Op. Ci t . , 2 7 4 . 
1 1 5 Ver crft ica fe i ta por Use Scherer-Warren. Redes de Movimentos 
Sociais. Op. Ci t . , p. 1 8 . 
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elemento subalterno, ou prisioneiro, de uma 
organizacao complexa, que dita o que e como 
pesquisar. Em muitos casos, o cientista deixa de ser 
um intelectual independente, de pesquisar o que julga 
relevante; e levado a trabalhar com os temas que the 
dita a organizacao; os temas que sao de interesse da 
organizacao. De certa forma, deixa de ser um 
intelectual para ser um pesquisador, especialista, 
tecnico, assistente, ana/ista, ca/cu/ista, programador 
e outras variacoes."yy* 

Isso retrata, no en tan to , e claro, a fo rma d icotomica com que vem 

sendo pensada a realidade social brasileira. A essa fo rma de producao de 

conhec imento Francois L y o t a r d 1 1 7 denominou cr i t icamente de "p ragmat ica 

do saber c ien t i f i co " e, Jean-Claude Passe ron 1 1 8 , apos toma- lo como 

objeto de analise, apontou como sendo o principal problema 

ep is temolog ico da socio logia, e que encontra-se presente ainda nos dias 

de hoje. Isto e, " ( . . JSomen te onde a mul t ip l icacao das var iaveis esta 

l imitada pelos princfpios do 'parad igma ' de que se deduzem e que as 

constatacoes empfricas possuem uma general idade que pode ser 

contro lada pela reiteracao ou acumulacao de resul tados, ja que a 

1 1 6 Octav io lanni . Sociologia da Sociologia. O Pensamento Sociologico 
Brasileiro. Sao Paulo: A t i c a , 1 9 7 8 ; p . 2 2 1 . 
1 1 7 Cf. Jean-Francois Lyotard . O P6s Moderno. Rio de Janei ro: Jose 
O l y m p i c 1 9 9 3 ; p p . 4 4 - 5 0 . 
1 1 8 Cf. Jean-Claude Passeron. 0 Raciocinio...Op. C i t . ,pp .37 -38 . Ver, 
ainda, crft ica semelhante em Maria Jose Rodrigues Faria Coracin i . Um 
Fazer Persuasivo: o discurso subjetivo da ciencia. Sao Paulo:Educ-Pontes, 
1 9 9 1 . , "esses cientistas 'aplicados', ou normais, se unem em torno do mesmo 
paradigma e se constituem em comunidades, cuja principal caracterfstica 6 a de 
utilizarem instrumentos e m6todos de analise pr6prios e adequados ao paradigma tedrico 
escolhido. Tais comunidades podem constituir verdadeiras 'escolas' cientfficas, uma vez 
que, no dizer de Kuhn..., consistem em grupos de cientistas que se reunem em torno de 
uma especialidade, partilhando o mesmo paradigma e a mesma literatura de base. 
Opondo-se entre si, essas 'comunidades cientfficas' determinam regras, normas que 
devem ser seguidas por todo aquele que desejar a elas pertencer. Assim, o valor de um 
trabalho depende de um consenso, da 'unanimidade do g r u p o " . p . 3 1 . 
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condicao 'sendo tudo igual em outros pon tos ' envolve entao outras 

operacoes menta is que nao a omissao ou a c o m p l a c e n c i a " . 1 1 9 

Ten tamos apresentar , po r tan to , em linhas gerais os f undamen tos 

analft icos dos representantes das correntes espanhola[Manuel Castel ls e 

Jordi Borja] e f rancesa [Alain Toura ine] , tentando demonst rar quais sao 

os seus fundamen tos teor ico-metodo log ico para analise dos " m o v i m e n t o s 

soc ia is" . Tentando demonst rar ainda como mesmo nas matr izes teor icas 

o problema que es tamos pr ior izando na analise encontra-se presente, ou 

seja, os " m o v i m e n t o s soc ia is " sao def in idos tambem af mu i to mais 

enquanto piano de realidade em vez de piano de analise. 

1 1 9 Jean-Claude Passeron. Op. Ci t . , p .37 . 
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2.3. O Escopo Dominante sobre "Movimentos 
Sociais" no Brasil. 

De infcio e preciso dizer que a producao de conhec imento sobre os 

denominados "mov imen tos soc ia is " no Brasil , esteve quase na sua 

total idade vol tada para as "acoes co le t i vas" ocorr idas no e s p a c o 1 2 0 

urbano, sendo, inclusive, referidas enquanto "conf l i tos u rbanos" . 0 

qual i f icat ivo, no en tan to , revela, de antemao, a necessidade de af i rma- los 

enquanto prat icas t ip icamente de um determinado lugar de real idade. Isso 

se expl ica, ainda, pela propria temat ica-prob lemat ica bastante analisada 

que diz respeito a um conjunto de reiv indicacoes levadas a cabo pelas 

praticas sociais af desencadeadas. 

Na verdade, nao se t ra ta de prat icas sociais novas e que 

demarcam a crise da fo rma classica de organizacao social ou m o v i m e n t o 

" t rad ic iona l " , como querem os seus a u t o r e s 1 2 1 . Al ias essa e a tese central 

desenvolvida pelos autores classicos e que fo i incorporada pelos 

principals autores no Brasil. 0 que houve , de f a to , no en tan to , foi o 

surg imento de prat icas sociais em torno de questoes relacionadas a 

realidade imediata dos sujei tos sociais. Isto e, a diversidade de "acoes 

co le t ivas" denominadas de "mov imen tos sociais u rbanos" ou "novos 

mov imentos soc ia is " - con fo rme os fundamentos das correntes 

analisadas anter iormente -, estar relacionada as questoes sociais surgidas 

1 2 0 Cf. d ist incao entre lugar e espaco operada por Michel de Cer teau, 
"Relatos de Espacos", p p . 1 9 9 - 2 1 7 In A Invencao do Cotidiano. I.Artes 
de Fazer. Petropol is-RJ: Vozes, 1 9 9 4 . 
1 2 1 Cf. assinalam Andre Gunder Frank e Mar ta Fuentes. Dez teses acerca 
dos movimentos sociais. sao Paulo: Lua Nova. Revista de Cul tura e 
Polit ica. N° 1 7 , J u n h o / 8 9 ; p . 1 9 - 4 8 . Ver ainda Teresa Pires do Rio 
Caldeira. A politica dos outros: O cotidiano dos moradores da periferia e 
o que pensam do poder e dos poderosos. Sao 
Pau lo :Bras i l iense,1984;pp.7-64.Af a autora most ra prat icas dessa 
natureza ja nos anos 3 0 no Bairro de Sao Miguel-SP. 
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num determinado con tex to histor ico-social que comeca a ocorrer ao 

nfvel da cidade ou do espaco urbano. Todavia , com uma part icular idade, 

segundo os principals es tudos, t rata-se de problemat ica propria das 

grandes cidades, e de sua relacao com o "mundo do t raba lho" . 

Ass im , pois, surge a questao da visibilidade-lugar social como 

fundamento expl icat ivo da mudanca social e ep is temolog ica. 0 espaco 

urbano, entendido enquanto lugar de potencial idade de conf l i tos se 

af irma e demonst ra toda relacao em termos dos "novos ob je tos " de 

conhec imento socio lbgico que marca o surg imento de um sujeito social 

especff ico, isto e, capaz de produzir a sua propria subjetividade, ao 

contrar io, por tan to , do mov imen to operario, cuja subjet iv idade era dada 

exter iormente, quer dizer, a partir do part ido. Essa perspect iva analft ica, 

se prestarmos bem a atencao, encontra-se ja presente nos fundamen tos 

tebricos que " i l u m i n a m " os estudos. 

A essa questao se refere, por tan to , Tel les, uma estudiosa do tema 

e uma das pioneiras no Brasil, acentuando as razoes que f izeram com que 

a enfase dada nas analises, naquele con tex to , tomasse como escopo 

dominante as acoes colet ivas em torno da 

"(..JMoradia e seu mundo de sociabilidades, o bairro 
e seus 'pequenos' dramas cotidianos montados em 
torno das condicoes imediatas de vida e em torno 
das cham ad as carencias urbanas ganhavam uma 
nova visibilidade, armando o cenario reconhecivel 
que fazia aparecer os trabalhadores como sujeitos de 

Cf. Eder Sader, Quando novos personagens entraram em cena 
experiencias, falas e lutas dos t rabalhadores da Grande Sao Paulo, 1970-
80 . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1 9 8 8 ; p p . 9 - 6 0 ; Amner is Maron i , A 
Estrategia da recusa(Analise das greves de maio de 1978). Sao Paulo: 
Bras i l iense,1982. Af a autora most ra como a luta polft ica operaria se 
deslocou para o espaco do t rabalho, uma vez impossib i l tados de prat ica-
la no espaco publ ico. No seu dizer, "(. .Jpassou desapercebido para o 
pensamento crftico, a ponto de tornS-lo cumplice do silencio oficial".p. 1 0-1 1 .; Marcia 
de Paula Leite, "Reivindicacoes Sociais dos Metalurgicos" In Processo e 
Refacdes de Trabalho no Brasil. In Maria Tereza Leme Fleury & Rosa 
Maria Fischer(Coord.) . Sao Paulo: A t las , 1 9 8 5 ; entre ou t ros . 
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praticas, cujo sentido estava na possibilidade que 
estas sugeriam de revitalizacao da sociedade contra a 
institucionalidade vigente".123 

Todavia, e quanto a vis ibi l idade do deslocamento das prat icas 

sociais, ate entao centradas nos campos inst i tuc ional e de producao, que 

se referem os diversos autores. Mas se tal e o pressuposto teor ico que 

just i f ica e aponta a impor tanc ia dos "novos objetos"(para anal ise), que 

(des) importancia merece, no en tan to , o espaco rural, ja que sabemos, 

enfrenta outras fo rmas de "acao co le t i va -con f l i tos " de d imensoes 

pol i t icas inclusive mais amplas? Por que nao susc i tou nesses c ient is tas 

sociais o mesmo interesse teor ico? Ha, de fa to , na historiografia 

sociologica brasileira, mas nao sb nela, na de fora do Brasil t a m b e m , uma 

predominancia e impor tanc ia pelos processos sociais mani fes tados ao 

nfvel do espaco u r b a n o 1 2 4 enquanto responsaveis pelo processo de 

mudanca social e, po r tan to , t i p i camente portadores da d inamica socia l . 

Os "conf l i tos rura is" ou " m o v i m e n t o s sociais rura is" , no en tan to , mesmo 

quando receberam um t r a tamen to t e o r i c o 1 2 5 , fo ram quase sempre 

Cf. Vera Silva Tel les, "Movimentos sociais: ref/exoes sobre a 
experiencia dos anos 70" In Uma Revolucao no Cotidiano? Os Novos 
Movimentos Sociais na America Latina. Sao Paulo: Brasil iense, 
1 9 8 7 ; p . 6 2 . 
1 2 4 Cf. Elza Franco Braga e Irlys Firmo Barreira (Coord.) . A Politica da 
Escassez: lutas urbanas e programas sociais governamentais. Fortaleza: 
Fundacao Dembr i to Rocha/Sty lus Comunicacoes, 1 991 ;pp.1 7 - 7 5 . Essa 
concepcao esta presente af c o m o referenciais de analises. A s s i m , 
por tan to , "denomina-se por movimentos sociais urbanos os processos de organizacao 
e contestacao efetivados por moradores que agregam um conjunto amplo de lutas 
sociais, cujo objetivo b^sico 6 a posse mediata e imediata de bens de consumo individual 
e coletivo, compatfveis com a insercao no 'habitat ' urbano e com os padroes culturais e 
coletivos de reproducao da forca de t raba lho" .p .33 . 
1 2 5 Ver Maria Isaura Pereira de Queiroz, Messianismo no Brasil e no 
Mundo. Sao Pau lo :A l fa -Omega ,1976 e O mandonismo local na vida 
politica brasileira e outros ensaios. Sao Paulo: A l f a - O m e g a , 1 9 7 6 . ; Rui 
Facb. Cangaceiros e Fanaticos. Rio de Janeiro: Civi l izacao 
Brasileira, 1 9 6 3 , V ic tor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. Sao 
Paulo: A l f a - O m e g a , 1 9 7 8 , Raimundo Faoro. Os Donos do Poder. Porto 
Alegre:Editora G l o b o , 1 9 7 5 , Jose Honbr io Rodrigues. Conciliacao e 
Reforma no Brasil- Um desafio historico-politico. Rio de Janei ro: 
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caracter izados de fo rma conservadora ou, no que vem a da no mesmo, 

fo ram minimizados quan to a sua natureza pol i t ica e capacidade 

t rans formadora . 

Ha de se d iscut i r , dessa f o rma , a concepcao conservadora e 

(pre)concei tuosa, imanente na h i s to r iog ra f ia 1 2 6 , quanto a questao dos 

processos sociais ocorr idos ao nfvel do "espaco ru ra l " no processo de 

t ransformacoes sociais. Embora o "espaco rural seja v is to teor icamente 

como conservador , isto e, como "espaco" em que o processo de 

mudanca social nao se realiza e, ao contrar io , se m a n t e m , const i tu indo-se 

assim, num obstacu lo a um processo de mudanca polft ica e, porque nao 

dizer, representando uma forca para conservacao do "a t raso " em vez de 

uma forca para a "mode rn i zacao " . Al ias, moderno e at rasado, dentre 

outras, tais sao as premissas cientf f icas presente nas analises sobre os 

processos sociais brasi le i ro, mas nao s o . 1 2 7 

Todav ia , e quan to ao equivoco analf t ico, presente nas 

prob lemat icas-abordagens, que gostarfamos de assinalar a crft ica 

Civi l izacao Brasileira, 1 9 6 5 . , t endo , no entanto , c o m o excecoes Jose de 
Souza Mar t ins (nos seus t raba lhos) , Cesar Barreira. Trilhas e Atalhos do 
Poder: conflitos sociais no sertao. Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed., 1 9 9 2 . ; e 
Caio Prado Jr, Evolucao Politica do Brasil e outros estudos.Sao Paulo: 
Brasil iense, 1 9 8 0 , bem como os estudos sobre as revoltas escravas, 
mas que mesmo assim sao todos eles t r ibutar ios de categorias da pratica 
em funcao do seu m e t o d o . 
1 2 6 Cf. Cesar Barreira. Trilhas e Atalhos do Poder: conflitos sociais no 
sertao. Rio de Jane i ro : Rio Fundo E d . , 1 9 9 2 . 1 1 - 4 6 . Ver ainda Maria 
Lucinete For tunato . Da "Consideracao" ao "Ganho": Redefinicoes das 
relacoes de Poder no Discurso "Campones". Campina Grande-PB. UFPB 
l l -CH- Dissertacao de Mes t rado em Socio logia, 1 9 9 3 ; p p . 1 0 - 5 6 . M i m e o . Af 
a autora most ra como as in terpretacoes sobre as prat icas polft icas ao 
nfvel do "poder l oca l " estao caracter izadas por referenciais tebr icos cuja 
concepcao de poder e mono l f t i ca , havendo assim um unico ator soc ia l , 
def inido gera lmente c o m o " c o r o n e r ou "ol igarquia l oca l " . 
1 2 7 Ver, a esse respei to , Ra imond Boudon. O Lugar da Desordem. Lisboa: 
Gradiva, 1 9 9 0 . p . 1 1 - 5 0 . Af o autor faz um apanhado das teorias da 
mudanca social e mos t ra c o m o no geral todas estao eivadas da 
perspect iva do evo luc ion ismo socia l , ou seja, esta sempre presente a 
questao do moderno enquan to mais atual ou mais desenvolv ido. 
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fo rmulada por Jose de Souza Mar t ins , que fo i o primus inter pares a 

estudar os processos sociais no campo e que, de fo rma bastante lucida, 

apon tou , todav ia , numa perspect iva teor ica posi t iva, que 

"Sao curiosas essas concepcoes: todas as grandes 
revolucoes sociais deste seculo foram revolucoes 
camponesas, total ou predominantemente: a 
revolucao Mexicana, a revolucao Russa, a revolucao 
Chinesa, a revolucao Vietnamita, as guerras de 
libertacao na Africa. J a para nao falar da revolucao 
Francesa, no seculo XVIII, que teve na base, 
destruindo a velha ordem politica, uma revolucao 
camponesa. No proprio Brasil, desde o seculo XIX, as 
grandes revolucoes tern sido revolucoes camponesas, 
ao menos num certo sentido; a Cabanagemfno Para), 
a Balaiada (no Maranhao e no Piaui), Canudos (na 
Bahia), Contestado(em Santa Catarina), as revoltas 
dos anos cinquenta (especialmente, no Parana e em 
Goias) e o conflito generalizado contra a grande 
propriedade nos anos setenta e oitenta, em todo o 
pais. So nesses casos surgiram propostas radicals de 
transformacao social"}28 

Apesar d is to , no en tan to , os c ient is tas sociais insistem em ignora-

los, sa lvo, e c laro, no m o m e n t o a tua l , em que o M S K M o v i m e n t o dos 

Sem Terra), esta sendo a sua "men ina dos olhos teo r i co " . Mas isso 

porque os denominados " m o v i m e n t o s sociais u rbanos" nao tern 

demonst rado visibilidade, salvo naqui lo que tern s ido, t a m b e m , 

considerado c o m o tal ou se metamor foseado teor icamente (as O N G s ) 1 2 9 

e sobre tudo em funcao da vis ibi l idade pratica que ganhou. Daf que a 

necessidade da vis ib i l idade social c o m o parametro analft ico acabou por 

1 2 8 Cf. Jose de Souza Mar t ins . Caminhada no Chao da Noite. Emancipacao 
Politica e Libertacao nos Movimentos Sociais do Campo. Sao Paulo: 
Huci tec, 1 9 8 9 ; p p . 1 7 - 1 8 , gr i fo nosso. Ver ainda do mesmo autor A 
Chegada do Estranho. Op. Ci t . , Cap. I, pp .107 -1 5 3 . 

1 2 9 Ver Maria da Gloria Gohn. Os Sem-Terras, ONGs e Cidadania, Use 
Scherer -Warren, Redes de Movimentos Sociais., so para f icar nesses 
autores. 
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(re)defini-las. Isto e, passa-se a definir o que o n t e m , nas analises, fo ram 

qual i f icadas de agente mediador dos conf l i tos como "mov imen tos 

soc ia is" . 

0 que, no en tan to , fez com que os processos sociais ocorr idos ao 

nfvel do "espaco u rbano" t ivesse prioridade analft ica em det r imento dos 

ocorr idos ao nfvel do "espaco rural"? No que sabemos, hoje, mais que 

antes, a "questao u rbana" serve, ass im, pois, de pressuposto para 

assegurar o es ta tu to tebr ico aos novos estudos ou temat i cas . E isso 

ocorre, do nosso ponto de v is ta , e naquilo que v imos procurando 

demonstrar ate aqui e que const i tu i a nossa tese pr incipal , pelo fa to do 

problema (de analise) nao ter se colocado de um parti pri ep is temolbg ico, 

como ja nos re fer imos, anter io rmente , ou , di to de outra f o r m a , de um 

ponto de v ista es t r i tamente tebr ico. E o que esta na esteira da trajetbr ia 

das teorias dos " m o v i m e n t o s soc ia is" . Isto e, o seu lugar de nasc imento 

enquanto objeto de conhecimento se da fora do seu " le i to na tu ra l " 

segundo a histbria do pensamento . Porquanto, em vez da teor ia 

engendrar o seu objeto (de conhec imento ) , ao cont rar io , fo i o " ob j e to " 

(empfrico) que engendrou a sua teor ia. Daf porque te rmos dito 

anter iormente que "o problema da histbria e a histbria do p rob lema" . 

Querendo acentuar com isso que o problema -da (injdefinicao -

permanecera irreso/uvel enquanto nao se colocar numa perspect iva 

epistemolbgica ou que, ao contrar io , o problema sb se resolvera quando 

for colocado a part ir de tal perspect iva. 

Ass im , po r tan to , nao ha nada de mais - para uma teor ica dos 

"mov imen tos soc ia is" - declarar que do seu ponto de v is ta e que nao e 

exc lus ivamente seu, mas de diversos c ient istas sociais, que 

"(..JO que me importa no momento e chamar 
atencao para o fato de que as discussoes acerca da 
'questao urbana' tinham importancia no sentido de 
conferir estatuto teorico a movimentos que nao 
encontravam lugar nos referenciais tradicionais, 
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voltados para a analise da 'classe operaria-na fabrica-
no sindicato-no partido'". 

Ou seja, como podemos inferir , o fundamento teor ico ou , a 

suportacao do d i s c u r s o 1 3 1 teor ico nao esta na teor ia, mas, pelo cont rar io , 

nesse caso, aos nfveis empfr ico- ideologico, ou seja, no sent ido de que 

empirismo e conceber o processo de conhec imento c o m o uma 

modal idade de ext racao da verdade a partir do real. Isso porque, t rata-se, 

pr imeiro, de cont rapor um paradigma de analise que v ige e cuja 

problemat ica ja esta def inida soc io log icamente , e, criar um " n o v o " cujo 

nasc imento , sempre, depende da sua capacidade de inst i tuir-se como ta l . 

Foi isso, por tan to , o que ocorreu no Brasil. As analises das "acoes 

co le t i vas" quase subs t i tuem as analises fundadas nas premissas de 

classes, que e em si uma realidade teor ica. Daf porque, por tan to , 

Passeron, dizer que "a palavra para 'c lasse ' nem por isso e um simples 

jogo de palavras em c ima de conce i tos d i ferentes: refere-se mais a uma 

realidade teor ica, um lugar no campo socio lbgico onde o pesquisador 

deve se colocar menta lmente para proporcionar-se todas as 

opor tun idades de munic iar de perguntas descr i t ivas e hipbteses 

analbgicas um trabalho metbd ico de interpretacao da di ferenciacao ou 

desigualdade s o c i a i s " 1 3 2 . 

0 que reconhecer, af inal , numa analise acerca das novas prat icas 

sociais e que se d i ferenciam radicalmente das fo rmas classicas do 

mov imen to operario? Para que se fazer uma analise engajada? Na analise 

desses novos processos sociais esta sempre presente como principio 

cient i f ico da producao de conhec imento sobre a realidade (social) a 

d imensao polft ica da c iencia, quer dizer, o seu papel de t rans fo rmacao 

1 3 0 Cf. Vera Silva Tel les. Op. C i t . , 67 . 
1 3 1 Ver Michel Foucaul t . As Palavras e as Coisas. Af o autor demonst ra 
como o homem(ob je to de analise) nasce na-pela teor ia, no caso as 
Ciencias Humanas, bem como demons t ra , ainda, as mudancas operadas 
na natureza da suportacao do d iscurso tebr ico. 
1 3 2 Jean-Claude Passeron. Op. Ci t . , p .44 . 
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socia l . Tres aspectos poder iam, no en tan to , explicar essa caracter is t ica: 

de um lado, o con tex to pol i t ico-socia l em que fo ram engendrados, de 

out ro , por ja esta cont ido enquanto fundamen to nas suas matr izes 

tedricas e, por f i m , a relacao organica ex is tente entre o teor ico e o 

" o b j e t o " de estudo. Man tem-se ainda aqui a perspect iva ideolbgica 

presente nas analises anter iores, quando ambas se preocupam em 

contr ibui r analiticamente para um processo de t rans formacao da real idade 

social a ser estudada. Essa questao, todav ia , encontra-se presente, nas 

matr izes tebr icas classicas que fo rnecem os fundamen tos anal f t icos. Isto 

e, de uma lado, uma or ientacao tebr ico-metodo lbg ica preocupada em 

como contr ibuir teor icamente para a acao e que 

"Por isso o mais importante e reconhecer os atores, 
os conflitos e os riscos da sociedade em que 
vivemos, que nao e mais a sociedade da 
industria/izacao. Isto supoe observar as lutas reais e 
construir analises novas capazes de as avail a rem, 
assim como ajudar, atraves do julgamento e da acao, 
o fortalecimento das novas forcas sociais de 
oposicao e os combates empreendidos contra os 
velhos e os jovens lobos"}33 

No que estamos fo rmu lando , no en tan to , e que se const i tu i na 

hipbtese aqui t rabalhada, t rata-se de um problema de natureza teor ica , 

ainda que nenhuma fo rma de t rabalho c ient i f ico detenha o monopb l io do 

espir i to c ient i f ico , pois isso seria admi t i r , antes de ver i f icar-se, uma 

"essenc ia " pela qual ser iam desempatados os pretendentes empfr icos a 

este rb tu lo , presente na esteira das " teor ias dos mov imen tos soc ia i s " . 

Isto e, t rata-se da transgressao prat icada entre os pianos de analise e o 

piano de realidade quando da cons t rucao da " rea l idade" (social) c o m o 

resul tado da at iv idade teor ica ou do processo da producao do 

conhec imento . Mas e decor rente , t a m b e m , da concepcao de uma 

concepcao de ciencia que estabelece c o m o sua f inal idade imediata a 

Alain Touraine. O pds ... Op. Ci t . , p .25 . 
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t ransformacao real. A s s i m , pois, confunde-se que a cont r ibu icao pol i t ica 

da ciencia e a sua cont r ibu icao teor ica. Tal o problema fundamenta l que 

tern sido-e mal -entendido pelos intelectuais de maneira geral. 

Dessa fo rma , m e s m o depois de termos di to o que d issemos, 

acerca do nosso recorte t ema t i co , quais os desafios postos ainda hoje 

apbs t r inta anos de analises sobre "mov imen tos soc ia is " , segundo uma 

de suas principals tebr icas? A resposta vem em alto e bom s o m : os 

intelectuais brasileiros prec isam l ibertarem-se dos mod ismos que crassam 

na histbria da ciencia social brasi leira. Isto se for possfvel , pois de acordo 

com Rouanet t rata-se de " u m fami l iar fss imo fest ival de besteiras, que 

parece ter a tendencia de ressurgir c ic l icamente em determinados 

perfodos de nossa h is tb ia, com o agravante, no caso, de que se t rata de 

um bestialbgio i m p o r t a d o " . 1 3 4 Isso na verdade reitera a tese, amp lamente 

discut ida por Mar t ins quanto ao " n o s s o " "colonia l ismo i n t e l e c t u a l " 1 3 5 que, 

em outras palavras, s igni f ica "pensar " a realidade social brasileira a part ir 

de um olhar(analft ico) europeu. A s s i m , poderemos formular a seguinte 

questao. Decorr idos quase t r in ta anos de estudos sobre os " m o v i m e n t o s 

soc ia is" , o que expl ica, por tan to , que o horizonte t racado por uma de 

suas "ma io res" tebr icas - pelo menos com maior quant idade de obras 

publicadas e que mal acaba de escrever um t rabalho, tern publ icacao 

assegurada -, seja " c o m o cons t ru i rmos novas categorias de analise que 

resultem da ref lexao de nossa realidade (social) e nao da realidade alheia 

ou , pior ainda, dos mod ismos que crassam"? Isto e, segundo as suas 

prbprias palavras, po r tan to , numa resposta, todav ia , parcial , diz Gohn 

"Ainda temos duvidas sobre os caminhos que nos 
levem a construcao de explicacoes teoricas para os 
movimentos sociais latino-americano, especialmente 
na era da globalizacao, quando as fronteiras entre as 

1 3 4 Cf. Sergio Paulo Rouanet , "Do Pos-Moderno ao Neo-Moderno" in Ver. 
TB, Rio de Janeiro, 8 4 - 5 / 9 , jane i ro /marco; 1 9 8 6 ; p .86 . 
1 3 5 Cf. Jose de Souza Mar t ins . A chegada... Op. Ci t . ,p .79 . 
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nacoes sao ofuscadas, e os fenomenos locais tendem 
a ser absorvidos pela dinamica do global. Como 
construirmos novas categorias de analise que 
resultem da ref/exao de nossa realidade e nao da 
realidade alheia ou, pior ainda, dos modismos que 
crassam e a que facilmente aderem aqueles que 
frequentam os sa/oes academicos internacionais , sao 
nossos grandes desafios para o futuro imediato. 
Acreditamos que o ho mem e sua forma de pensar 
sao realidades universais. Mas sua forma de viver e 
representar o vivido tern caracteristicas locais, 
regionais e nacionais pecu/iares"}36 

Ao que parece, e e isso o que v imos infer indo teor i camente , o 

Brasil tern se singularizado, em te rmos de ciencias sociais, por fazer 

estudos empfr icos que servem de f undamen to " t eo r i co " as teorias 

elaboradas, na maior ia das vezes, sem estudo empfr ico, po r tan to , sem tal 

carga de p o s i t i v i s m o 1 3 7 . 

No en tan to , se na esteira das analises sobre processos sociais 

anal i t icamente denominados de " m o v i m e n t o s soc ia is " nos de f ron tamos 

com um problema-di lema tebr ico quanto ao que se jam, a perspect iva 

quanto ao seu hor izonte, e, po r tan to , um quadro desalentador. Isso 

porque a fo rma de resolucao do problema e a fo rma da sua nao 

resolucao. Senao ve jamos , mais uma vez, na expl icacao de Gohn , em 

que reside as razoes para as d i ferentes interpretacoes na atual idade e de 

que maneira se tern buscado resolve- la. Ou seja, diz ela 

"As diferentes intepretacoes sobre o que e um 
movimento social na atualidade decorrem de tres 
fatores principals: primeiro: mudancas nas acoes 
coletivas da sociedade civil, no que se refere a seu 
conteudo, suas praticas, form as de organizacao e 

1 3 6 Cf. Maria da Gloria Gohn . Teorias dos....Op. Ci t . , p . 294 . 
1 3 7 Cf. A lber to Cupani . A Crftica do Positivismo e o Futuro da Filosofia. 
Florianbpolis-SC: Editora da U F S C , 1 9 8 5 ; p p . 1 3 - 2 7 . Ver, por exemplo , a 
quant idade de pesquisas empfr icas para reaf irmar teses, por assim dizer, 
est r i tamente tebr icas. 0 maior exemplo na atual idade est£ relacionado 
aos estudos do imaginario, segundo uma de suas matr izes, no caso em 
que ja nos refer imos, a de Gi lbert Durand. 
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bases sociais; segundo: mudanca nos paradigmas de 
analise dos pesquisadores; terceiro: mudanca na 
estrutura economica e nas po/iticas estatais. Resulta 
dessas alteracoes que um con junto dispar de 
fenomenos sociais tern sido designado como 
movimentos sociais. Na tentativa de esclarecer a 
questao, criaram-se novas taxionomias ou tipologias 
empiricas sem fundamentacao teorica. A ausencia ou 
inconsistencia de quadros teorico-metodologicos e 

1 3 8 
mais ou menos consensual". 

Ou seja, no que estamos chamando atencao, a const rucao das 

tax ionomias ou t ipo log ias , da-se com base nas evidencias empfricas e, 

por tan to , fora do piano de ana l i se 1 3 9 . Talvez seja necessario, aqui , desde 

ja e para nao pairar qualquer margem de duv ida, que nao estamos 

defendendo a perspect iva da "normal idade c ient f f i ca" , ate porque essa se 

define pelo seu estado de " c r i s e " 1 4 0 permanente (ao nfvel do 

pensamento) . 

0 escopo dominante no Brasil das teorias dos "mov imen tos 

soc ia is" f o ram as "acoes co le t i vas" vo l tadas para as chamadas demandas 

colet ivas, e, ta lvez decorra d a f , os principals estudos se vo l ta rem para os 

conf l i tos ao nfvel do "espaco u rbano" em torno da moradia, saneamento 

basico, t ranspor tes co le t i vos , creches, educacao, etc. 

A questao da subjetividade, porquanto , esta relacionado a auto-

capacidade do m o v i m e n t o social (re)elaborar uma proposta de polft ica 

1 3 8 Maria da Gloria Gohn . Teorias...Op.Cit.,p.243. 
1 3 9 Ver Eduardo Viola e Sco t t Ma inwar ing . Novos movimentos sociais -
cultura politica e democracia: Brasil e Argentina. In Use Scherer-Warren e 
Paulo J . Kr ischeke (Org.).Uma revolucao no cotidiano? Os Novos 
Movimentos Sociais na America Latina. Sao Paulo: 
Brasil iense,1 9 8 7 ; p . 1 4 7 
1 4 0 Estamos en tendendo "c r i se " , no en tan to , numa perspect iva dialet ica, 
em que caracter iza-se pela "superacao do p rob lema" e nao pelo seu 
" re t rocesso" . Querendo com isso ainda dizer que na histbria do 
pensamento essa sempre se apresenta e se " reso lve " no piano da teor ia, 
por tan to , ao con t ra r io , do que es tamos es tudando, mas procurando 
assinalar. 
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publ ics a part ir da crft ica a formulacao da polft ica urbana do E s t a d o 1 4 1 . A 

relacao com o Estado, ass im, diz respeito a natureza do serv ico publ ico e 

seu impacto ao nfvel social . Essa perspect iva tern for te inf luencia da 

corrente espanhola. De out ro lado, vo l taram-se para as prat icas em to rno 

de questoes di tas como cul tura is , ou seja, as temat icas sobre genero, 

ecologia, e tn icas, homossexua l i smo, etc. ou lutas por direi tos c iv is . Essa 

perspect iva tern inf luencia da corrente f rancesa. Estao cent rados na 

busca da ident idade, e, isso, por serem considerados c o m o produtores 

de uma subjet iv idade (re)definidora da propria imagem- ident idade. A 

relacao com o Estado, no entanto , d i ferentemente da outra f o rma , esta 

relacionada aos direi tos c iv is , daf que a sua questao central diz respeito 

ao seu ( re)conhecimento e ao ( re)conhecimento das suas reiv indicacoes 

aos niveis inst i tuc ional e socia l . E isso e mu i to impor tan te , pois, segundo 

as diversas anal ises, assegura a legi t imidade das prat icas. 

Ha, no en tan to , casos em que a analise contempla as duas 

perspect ivas, isto e, 

"A opcao pela combinacao das duas formas de 
interpretacao advem da conviccao sobre a 
necessidade de romper com a camisa- de-forca 
metodologica que tern limitado uma analise da 
interacao entre Estado e movimento social urbano 
enquanto polos de um mesmo processo. (...) Assim 
destacam-se as representacoes que os diversos 
elementos (Igreja e agentes pastoral's, medicos 
sanitaristas, militantes operarios, partidos de 
esquerda, diretorios de partidos politicos etc.) e os 
moradores (liderancas, clube de maes, CEBs ) 
elaboram sobre sua interacao, suas praticas, 

1 4 1 Ver, por exemplo , essa questao em Eder Sader. Op. Cit . Mas nao sb 
nele, pois, encont ra-se, ainda, nos classicos das duas correntes aqui 
t ra tadas. Af, as acoes ganham notor iedade exatamente em funcao dessa 
questao. 
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bandeiras de luta, concepcoes politicas e das suas 
concepcoes de mudanca social".142 

Primeiro assinalar que ja ouv imos falar de "camisa-de- fo rca" 

teor ica, mas nunca, no que sabemos, metodo log ica . Mas , ao que parece, 

o novo caminho metodo lbg ico , buscado pelo autor, e decorrente de uma 

necessidade propria da analise a ser fe i ta . Isto e, conhecer as auto-

representacoes "que os diversos e lementos e laboram" . Trata-se de tomar 

a auto-expl icacao c o m o a expl icacao teor ica das acoes colet ivas. Essa 

perspect iva, no en tan to , const i tu i -se no principal aspecto def in idor dessa 

nova h is tor iograf ia . A s s i m , ten tando demonst rar essa tendencia teor ica, 

predominante na producao de conhec imento sobre a temat ica em recorte, 

vamos citar mais um caso d iverso, mas essencia lmente similar, em que 

as categorias da pratica ganham a notor iedade de categorias de analises. 

Isso para f icar ainda mais claro a questao tbp ica em que estamos nos 

debatendo. As " ca tego r ias " em questao dizem respeito as nocoes 

"classes popu la res" e " m o v i m e n t o popular" enquanto prbprias para a 

analise das "acoes co le t i vas" . Af e in teressante, ainda, que se preste a 

atencao para o que as j us t i f i cam, para os autores, recorre-las. 

"Assim, as expressoes classes populares e 
movimento popular devem ser entendidas como 
categorias proprias de determinados sujeitos politicos 
e movimentos sociais, que se situam na esfera 
cultural e que funcionam como elementos geradores 
e reforcadores de identidades grupais com 
consequentes efeitos no piano politico. (...)E esse o 
criterio que lancaremos mao para situarmos e 
refletirmos sobre a base social do Movimento de Luta 
contra o Desemprego: o criterio cultural".™2 

1 4 2 Pedro Jacob i . Movimentos sociais e politicas publicas: demandas por 
saneamento basico e saude: Sao Paulo, 1974-84. Sao Paulo: 
C o r t e z , 1 9 8 9 ; p . X V I . 
1 4 3 Ana Maria Do imo et all. Os novos movimentos sociais -teoria e pratica. 
Sao Paulo: Ciencias Sociais Ho je-ANPOCS, 1 9 8 6 ; p p . 2 2 - 2 3 . 
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0 que cons t i tu i , todav ia , seu alcance ou seu poder de 

representacao analf t ica, de um lado, cons t i tu i , por ou t ro , seu limite 

teor ico. Al ias, esse e um ens inamento dado pelo considerado fundador e 

ao mesmo tempo " p a i " do pos i t i v ismo em ciencias s o c i a i s 1 4 4 , Emile 

Dhurkeim, em As Regras do Metodo Sociologico. 

0 acento dado a metodo log ia , pelo p o s i t i v i s m o 1 4 5 , e que 

caracteriza a producao de conhec imento brasileira sobre os processos 

sociais, aqui examinados, expl ica, em parte, ao nosso ver, as razoes de 

um status que preferencia c o m o conhec imento c ient i f ico estudos 

vol tados para a descr icao de experiencias praticas e (des)conheca ou , 

pelo menos, (des)considere estudos cujo ponto de part ida-chegada e o 

prbprio conhec imento , ainda que p re te r i t e No dizer de Braga, "A 

semente do pos i t i v ismo comteano , sua pesquisa metodo log ica , estava 

destinada a tornar-se - de maneira direta ou indireta, aberta ou encober ta , 

substancial ou di lufda, to ta l ou parcial , reconhecida ou nao -, um dos 

pilares da ciencia universi tar ia ( ou inst i tuc ional ) moderna , ate h o j e " . 1 4 6 

Podemos, ass im, dizer que ha uma tendencia contemporanea ou 

atual a considerar c o m o status c ient i f ico os estudos que estao 

predominantemente baseados em estudos empir icos e cujo requisi to 

fundamenta l esta relacionado a "capac idade-domfn io" metodo lbg ico e em 

experiencia tecn ica. A s s i m , pois, refer indo-se a essa ordem de questao, 

diz Braga, ainda 

"Sabemos, todavia, que o problema da relacao da 
analise quantitativa e qualitativa e de uma atualidade 
imediata para sociologia, e que nao devemos reduzir 

1 4 4 Emile Durkhe im. As regras do metodo sociologico. Sao Paulo: Ed. 
Nacional, 1 9 7 8 ; p p . X V - X X X V I e 1 - 1 1 . 
1 4 5 Ver, por exemplo , Maria Jose Coracin i . Um Fazer Persuasivo: O 
discurso Subjetivo da Ciencia. Op. C i t . , pp .11 -40 . ; A lber to Cupani . A 
Critica do Positivismo e o futuro ....Op. Cit. 
1 4 6 Cf. Ubiracy de Souza Braga. Das Caravelas aos On/bus Espaciais: A 
Trajetoria da Informacao no Capitalismo. Sao Paulo: ECA-USP, 1 9 9 4 . 
Tese de Dou to rado .p .42 . 
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ou desprezar. De fato, aumenta a cada dia a 
necessidade de pesquisadores dot ados de 
conhecimentos metodo/dgicos especiais e de 
experiencia tecnica, que e no que se resume a 
designacao 'pesquisa empirica' , pois a sociologia 
moderna considera tarefa, mas sempre postergada 
para o futuro, lado que so pode ser realizado por uma 
teoria da sociedade, como afirmam Adorno e 
Horkheimer, que ja subentenda uma crftica da 
sociedade e da sua atividade cientifica, como nos 
lembra a Situationsgebundenheit, de Mannheim ou 
mesmo, o marxismo historicista de Lukacs, Korsch, 
Gramsci e Goldmann, para ficarmos nestes autores 
todos contemporaneos de Adorno e Horkheimer".™1 

A enfase em estudos empfr icos, todav ia , aqui no Brasil, para 

atestar as teses fundamenta ls centradas nos estudos sobre os 

"mov imen tos soc ia is" tern a ver com a necessidade de crft ica ao 

paradigma v i g e n t e 1 4 8 e amenizar o seu escopo dominante . A perspect iva 

pos i t iv is ta , no entanto , se af i rma com toda forca quando exige que essa 

problemat ica se de pelo con f ron to ent re , de um lado, as novas pesquisas 

empfricas e, de out ro , as teses paradigmat icas ja em voga. No que 

estamos chamando a atencao, a crft ica se faz fora do seu lugar de 

or igem, segundo a histbria do pensamento : numa instancia 

ep is temolbg ica. Daf porque a "ques tao u rbana" serve, ass im, de 

pressuposto para assegurar os es ta tu to tebr ico aos novos estudos ou 

temat icas , segundo Telles. Sendo ass im, diz ela, 

"(...)E possivel tambem dizer que foi atraves desse 
debate e dos estudos que dai foram produzidos que 
os movimentos e conflitos urbanos ganhavam a/go 
como uma legitimidade academica, constituindo-se 
em objetos de estudo diferenciados dos grandes 
temasf...)".™9 

1 4 7 Idem. p p . 5 2 - 5 3 . 
1 4 8 Cf. Maria da Gloria Gohn. Ob. Ci t . , p. 2 8 1 . Mas nao sb ela, t a m b e m 
aqueles que t rabalham com " m o v i m e n t o s soc ia is " , ou pelo menos os 
c i tados amplamente nesse t rabalho. 
1 4 9 Cf. Vera da Silva Telles. Op. Ci t . , p . 67 . 
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De onde surgem? A questao do "espaco" - enquanto locus proprio 

das agoes colet ivas - esta colocada aqui enquanto de terminante das 

praticas sociais, tais como a f i rmam os teor icos brasi leiros. Ou seja, se 

nos esquemas in terpretat ivos anter iormente o espaco das prat icas 

pol i t icas era l igado a fabr ica ou ao Estado, e, po r tan to , deslocado da 

sociedade, nas analises sobre "mov imen tos soc ia is " , por assim dizer, o 

"espaco" vo l ta a ser a sociedade, ou esse passa a se def in i r pelo seu 

"nao- lugar" . Esse acento esta presente na quase to ta l idade dos es tudos . 

Daf a impor tanc ia que a chamada sociedade civi l ganha nos esquemas 

in terpretat ivos, resul tando, inclusive, num efei to socia l , ja ad iantando 

uma discussao adiante acerca dos efei tos sociais nas teor ias socia is. 

Ass im , diz Touraine, "Eles surgem de todos os lados, 

ul t rapassando o domfnio ao qual se da o nome de pol i t ica, rompendo os 

l imites dos problemas considerados s o c i a i s " . 1 5 0 Mas nao sb ele, isso 

dizem todos os es tud iosos. A enfase e o v i s lumbramento a esse aspecto 

e tamanho que somos quase capazes de ver o bri lho de en tus iasmo nos 

seus olhos! 

Al ias, a esse respei to, basta ver como Gohn refere-se, isto 6, 

"Havia tambem um grande entusiasmo por parte dos 
pesquisadores da tematica na epoca pelo carater 
inovador daquelas acoes, de forma que este 
entusiasmo confundiu por vezes a questao do novo 
com a da novidade que os movimentos traziam a 
tona. Isto fez com que a/guns pesquisadores 
exaltassem as novas praticas em termos de acoes 
pioneiras, como se nunca dantes houvessem 
ocorrido. A categoria teorica basica enfatizada era a 
da autonomia. Na realidade tratava-se mais de uma 
estrategia politica embutida no olhar sobre os 
movimentos populares, pois reivindicava-se um duplo 
distanciamento ".151 

Alain Touraine. O pos...Op. Cit . , p . 1 4 2 . 
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Essa nocao predominante na producao de conhec imento sobre os 

processos sociais aqui d iscut idos, no en tan to , e o que caracter izam as 

"acoes co le t i vas" , pois, para os seus autores em geral, e o deslocamento 

do espaco onde se dariam as novas praticas sociais por elas operados 

que as def inem como singulares. Ou seja, esta-se diante de um f e n o m e n o 

cuja a existencia esta dada pela ruptura (com as prat icas t rad ic iona is) , 

por um lado, e que inaugura o surg imento (de praticas novas) , por ou t ro . 

0 novo espaco de prat icas socia is , sobretudo das "acoes co le t i vas " 

passa a ser, por assim dizer, o cot id iano popular. Daf que as categor ias 

de analises que as expressam tern que corresponder a sua d imensao 

concreta , e isso se faz, em outras palavras, atraves da auto-

representacao ca tego r i a l 1 5 2 . 

Mas isso tudo tern a ver, a inda, com a constatacao de pluralidade 

social presente nas acoes colet ivas. Essa e, alias, uma das razoes, dentre 

outras, bastante fo r te para que os autores assinalem a recorrencia as 

denominadas categor ias da prat ica, como ja v imos demons t rando 

anter iormente. A s s i m , d iscut indo acerca da emergencia dos " m o v i m e n t o s 

soc ia is" , enquanto a sua primeira fo rma de enunciado, Sader refere-se 

dizendo 

"A novidade eclodida em 1978 foi primeiramente 
enunciada sob a forma de imagens, narrativas e 
analises referindo-se a grupos populares os mais 
diversos que irrompiam na cena publica reivindicando 
seus direitos, a comecar pelo primeiro, pelo direito de 
reivindicar direitos. 0 impacto dos movimentos 
sociais em 1978 levou a uma revalorizacao de 
praticas sociais presentes no cotidiano popular, 
ofuscadas pelas modalidades dominantes de sua 

1 5 1 Ver Maria da Gloria Gohn. Op. Ci t . , p p . 2 7 7 - 2 7 8 . 
1 5 2 As "anal ises" ainda hoje lancam mao de categorias ideologicas. Ver, 
por tan to , sb para f icar num exemplo , dentre outros possfveis, nos dias de 
hoje. Ou seja, "No piano das anal ises, nos anos 9 0 se enfa t izam duas 
categorias basicas: a cidadania colet iva e a exclusao soc ia l " . p .38 .Cf . 
Maria da Gloria Gohn. Os Sem-terra, ONGs e Cidadania. Op. Ci t . 
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representacao. Foram assim redescobertos 
movimentos sociais desde sua gestacao no curso da 
decada de 70. Eles foram vistos, entao, pelas suas 
linguagens, pelos lugares de onde se manifestavam, 
pelos valores que professavam, como indicadores da 
emergencia de novas identidades coletivas. Tratava-
se de uma novidade no real e nas categorias de 
representacao do real"}53 

No que esta sendo di to ac ima, fo i com a emergencia empfr ica dos 

grupos populares os mais diversos que levou, ao nfvel teor ico , a 

reva/orizacao de prat icas sociais (acoes colet ivas) ate entao 

desvalor izadas quanto a sua natureza polf t ica. Isto e, mais uma vez, e a 

denominada visibilidade que serve de parametro ep is temoldgico aos 

" m o v i m e n t o s soc ia is" . A heterogeneidade social e tomada como 

e lemento fundamenta l na caracter izacao teorica dos " m o v i m e n t o s 

soc ia is " c o m o prat ica polft ica portadora de uma singular idade e 

demarcadora de uma ruptura com os espacos tradicionais de prat ica 

polft ica e, po r tan to , inst i tu idor de novo espaco de prat ica polft ica 

t rans fo rmadora . A s s i m , pois, " ( . . . )A heterogeneidade na sua base social 

fo i posta nao mais como negat iv idade, mas como elemento que definir ia 

sua propria s i n g u l a r i d a d e " . 1 5 4 

Af reside, pois, t odo f undamen to da teoria do ac ion ismo, uma vez 

que o suje i to h istbr ico deixa de ser o operar iado, por tador da fo rma 

classica de organizacao socia l , bem como do pensamento que o inspira, 

surge novas fo rmas de prat ica social (as acoes colet ivas) , a quern cabe-

se a part ir de entao essa nova tare fa . 

1 5 3 Cf. Eder Sader. Op. Ci t . , p p . 2 6 - 2 7 . 
1 5 4 Vera da Silva Tel les. Movimentos sociais: ref/exoes sobre a 
experiencia dos anos 70.In Use Scherer-Warren. Uma revolucao no 
cotidiano? Os Novos Movimentos Sociais na America Latina. Op. Ci t . , 
p .68 . 
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De fa to Touraine expl ic i ta a necessidade de um olhar analf t ico que 

perceba as t rans formacoes que estao sendo promovidas por fo rmas 

recentes ou contemporaneas de mudanca socia l . 0 escopo da analise 

esta centrado nas "acoes co le t i vas " em funcao daqui lo que elas apon tam 

de singular: a producao de sua propria subjet iv idade de suje i to , expresso, 

por tan to , na questao cu l tura l . Daf porque as mesmas serem um ind icat ivo 

da emergencia de novas identidades coletivas. Ha assim, uma inf luencia 

quase que expl ic i ta de Ala in Toura ine. Isso expl ica, ta lvez, porque as 

pesquisas de sua inf luencia se dir ig i ram para apontar as t rans fo rmacoes 

no campo da cul tura polf t ica. A l ias , diga-se de passagem, unica tese 

convergente no ambi to das teor ias por ora estudas, isto e, que os 

"mov imen tos soc ia is" teve c o m o maior cont r ibu icao a redemocratizacao 

polft ica brasileira. 

Ve jamos, pois, o que diz um dos baluartes da teoria do ac ion ismo 

no tocante ao papel das novas acoes colet ivas e porque estuda- las. 

A s s i m , pois, diz ele 

"(...)Hoje, da mesma forma, vivemos em meio a uma 
multiplicidade de rupturas e de iniciativas, e 
certamente nem todas fazem parte do mesmo 
conjunto, mas contribuem muito para a formacao de 
um novo campo cultural e de um novo movimento 
social. E preciso escutar e decifrar seus apelos. O 
conflito, o protesto, a iniciativa estao presentes em 
todos os lugares, embora fracos e desordenados. 
Essas forcas de mudanca e reivindicacao nao sao 
evidentemente novas formas do movimento operario 
e da ideia socialista. Estes concentravam sua atencao 
sobre a economia; hoje e no campo da cultura que se 
armam as principals contestacoes"}55. 

Segundo a sua anal ise, po r tan to , pode-se dizer que 

Ala in Touraine. 0 pos... Op. Ci t . , p .22 . 
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"Existe um consenso estabelecido, entre os 
pesquisadores que tentam entender a problematica 
da participacao das classes populares em 
movimentos reivindicativos urbanos, ao associar 
estas praticas as 'contradicoes urbanas'. Ainda que 
variem bastante as concepcoes desta relacao, a 
maioria remete, explicitamente ou nao, a contradicao 
entre o desenvolvimento das 'forcas produtivas' e as 
'relacoes de reproducao', como impulsionadora de 
transformacoes sociais, na tentativa de recuperar 
estas praticas sociais extremamente heterogeneas e 
polimorfas para um pensamento que imagina a 
realidade como totalidade fundada nessa 
contradicao"}56 

Ha af, no en tan to , apesar da for te crft ica a um dos paradigmas 

analft ico ( o espanhol - Manuel l Castells e Jordi Borja), uma convergencia 

em essencia, senao quanto aos pressupostos tedr icos objeto central da 

crft ica, mas quan to aos e lementos def inidores do objeto estudado (acao 

colet iva) enquanto prat icas sociais heterogeneas e po l imor fas . E, 

por tan to , por tomar c o m o objeto as evidencias empfr icas. 

Mas assim c o m o tern os que descar tam por comple to tais 

pressupostos, ha, no en tan to , aqueles que del imi tam a sua impor tanc ia 

teor ica a um cer to aspecto , e, baseado nisso, estabelece novos 

parametros ep is temolbg ico v isando fundamentar os seus estudos 

empfr icos. E, pois, ass im, que fo rmu lam em que cons is te , por tan to , para 

efei to de analise teor ica, a ut i l idade da "teoria das contradicoes" e qual a 

ut i l idade da teoria (entenda-se dos autores) dos mov imen tos sociais. E, 

no dizer deles, as ut i l idades cons is t i r iam, entao, no seguinte: 

"A colocacao esta, propositadamente, provocativa. 
Nao queremos, com ela, dizer que os movimentos 
sociais nao expressem contradicoes e nao ganhem 
sentido neste terreno. 0 que queremos e afirmar que 
trata-se de do is processos que seguem logicas 

1 5 6 Edison Nunes. Carencias urbanas e reivindicacoes populares- notas. 

Sao Paulo: Cor tez-ANPOCS,1 9 8 6 ; p . 3 7 . 
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distintas, e, enquanto tal, requerem tratamento 
tedricos igua/mente distintos, embora confluam em 
a/guns aspectos. Assim as teorias sobre as 
contradicoes servem para a elucidacao do terreno 
objetivo e potencialmente propicio a emergencia dos 
conflitos; e a teoria dos movimentos sociais deve 
servir para elucidar a sua trajetoria organizativa e os 
seus efeitos socio-po/icos e culturais, particularmente 
a partir da relacao mantida com o Estado"}57 

Chama-se atencao, todav ia , a maneira de formulacao do problema 

ao nfvel ja do t f tu lo do t raba lho , ou seja, "os novos mov imen tos sociais -

teoria e p ra t i ca" . 0 que isso s igni f ica, af inal , que esta se t ra tando de 

duas questoes separadas? 

E isso porque a mesma se propoe, ao nfvel do art igo como um 

todo , "s i tuar os marcos tedr icos e ep is temolbg icos" e, ao nfvel do tbp ico , 

t ratar dos "equfvocos da d ico tomizacao entre os Mov imen tos or iundos da 

esfera da producao e os M o v i m e n t o s or iundos da esfera da reproducao" . 

Como podemos consta tar , mais uma vez, os autores con t inuam na 

esteira desse problema refem do piano de realidade e, como sempre, 

cometendo o "paradoxo de inconsequencias nao intencionais, ou seja, 

pensa em fazer uma coisa e acaba por fazer outra. Mas o que fazer? 

Crftica e resignacao, como quer Weber? Acred i tamos que nao, como 

expl ic i taremos no p rox imo capf tu lo. 

Ana Maria Do imo et all. Op. Ci t . , p.1 2 . 
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2.4. Os Efeitos Sociais nas Teorias dos 
"Movimentos Sociais" no Brasil. 

"O espfrito cientifico nao pode ser 
construfdo senao destruindo o espfrito nao 
cientffico." 

Bachelard 

La philosophie du non 

A ciencia social se caracter iza por constru i r objetos-de-

conhec imento da " rea l idade" social como fo rma de apropria- lo. Isso quer 

dizer que a ciencia nao t rata da " rea l idade" social mesma, e que, 

por tan to , o seu discurso nao tern como fundamen to a realidade socia l , 

mas busca fundamentar -se com base na realidade a medida que o seu 

discurso Ihes diz respei to, e dir igido a real idade. Ou seja, no processo de 

conhec imento da " rea l idade" (social) a ciencia o faz (des)conhecendo-a. 

Mas se essa nao t rata da realidade mesma, da realidade imediata, c o m o 

podemos falar dos seus efe i tos sociais, ou melhor , dizer que essa exerce 

e sofre efei tos sociais. Encontra-se exa tamente af a questao topica que 

estamos fo rmu lando. 

Com efei to, a maneira de fo rmulacao do problema pode conduzir a 

tese polemica que def ine a ciencia como i deo log ia 1 5 8 . Uma vez que essa e 

a questao com a qual se batem os estudiosos das ciencias sociais. Em 

outras palavras, uma vez que essa cria sua propria real idade, nao acaba 

se const i tu indo numa ideologia no sent ido de que t rata de um objeto que 

nao ex is te, ou melhor, que sb existe nela e, por tan to , nao existe fora 

dela, mas que exist indo nela, passa-se, entao, a exist i r fora dela. E, 

1 5 8 Cf. An ton io Gramsci . Concepcao Dialetica da Historia. Rio de Janei ro : 
Civi l izacao Brasileira, 1 9 9 1 ; p p . 6 4 - 7 2 . Ver, ainda, essa discussao em 
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af inal , o que tern isso a ver com a producao de conhec imento sobre os 

processos sociais anal i t icamente denominados "mov imen tos soc ia is "? . 

No entanto , formular tal questao e pensar a d imensao ideolbgica, num 

duplo sent ido, da realidade para a teoria e da teoria para a real idade, 

presente no fazer c ient i f ico e que consiste em tornar o seu produto 

ob je to-de-conhec imento (re)conhecido soc ia lmente, ou , melhor d izendo, 

insti tuf- lo soc ia lmente, isso para que haja uma legi t imidade social da 

ciencia. 

Sendo ass im, para o que nos interessa, t rata-se de expl icar como 

os "mov imen tos soc ia is " (ob je to-de-conhec imento) , por tan to , abs t ra to , 

mediate-, tornou-se " m o v i m e n t o s soc ia is" (objeto concre to ) , imediato. 

Todavia, fazemo-lo preocupado com as impl icacoes tebr icas daf 

decorrentes, de um lado, e, quanto aos efei tos sociais, de ou t ro . Ora, 

isso nos interessa porque, no caso em que es tudamos aqui , parece nao 

haver distincao quanto - no tocan te ao processo de comun icacao - a 

realidade representada ou representacao da realidade, ao nfvel do tebr ico , 

por um lado, e a realidade imediata , ao nfvel do ideolbgico. 

Em outras palavras, parece nao haver distincao ( de s igni f icado e 

de entend imento) , entre, os " m o v i m e n t o s soc ia is" enquanto realidade 

mediata, teor ica, e, " m o v i m e n t o s soc ia is " enquanto realidade imediata, 

ideolbgica. A o cont rar io , nao ha indi ferenca, quer dizer, fala-se e 

entende-se a mesma coisa. Isso porque os cientistas sociais reconhecem 

como objeto(tebr ico) o objeto(empfr ico) e como objeto(empfr ico) o 

objeto( tebr ico) . Nesse caso a questao propria da ciencia em que conhecer 

a realidade imediada impl ica desconhece- la, pelo menos , imediatamente 

e que, por tan to , desconhece- la impl ica em conhece-la mediaticamente, se 

compl ica, v is to , pois, que af, conhece- la e de fa to nao conhece- la e 

desconhece-la e de fa to nao conhece- la! Tal e o problema tebr ico 

presente na trajetbr ia das teorias dos processos sociais denominados 

Mari lena Chauf(Org.). Ideologia e Mobilizacao Popular. Rio de Janei ro: Paz 
e Terra-CEDEC, 1 9 7 8 ; p p . 9 - 1 6. 
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"mov imen tos soc ia is" . A esse respei to, por tan to , refere-se Gui lhon, 

quando especif ica o que caracter iza o processo de producao de 

conhecimento, ou seja, que 

"A constituicao de uma totalidade concreta, de um 
objeto de pensamento - disso atraves do que o 
pensamento se apropria de um objeto real - e, 
portanto, a producao de um duplo efeito de 
reconhecimento/desconhecimento. Na medida em 
que a constituicao de uma totalidade concreta esta 
na base de qualquer conhecimento, pode-se dizer 
que o conhecimento e a conjugacao de dois efeitos 
imaginarios: reconhecimento/desconhecimento. Eu so 
conheco reconhecendo e desconhecendo".(...)Os 
cientistas sociais, esses intelectuais que, em termos 
de teoria, nao criam briga por causa de um 
compromisso a mais, nao tardaram a remeter as 
estruturas formais e as relacoes sociais - chamadas 
entao informais - a sua irrealidade comum, instituindo 
no horizonte teorico as 'estruturas, que seriam o 
fruto das combinacoes assim como das distancias 
entre as duas"}59 

A s s i m , es tamos, po r tan to , diante do problema que aqui v imos 

denominando de transgressao entre os pianos de analise e de realidade. 

Com isso queremos indicar que ha uma migracao da teor ia para a 

realidade e da realidade para a teor ia , pois as teorias af t ra tam de prat icas 

concretas, das quais os estud iosos fazem p a r t e 1 6 0 , quer como assessores, 

quer como mi l i tantes, e, o interesse pelo t ema , e antes, resul tado de uma 

1 5 9 Cf. Jose A Gui lhon A lbuquerque . Instituicao e Poder. Op. Cit.,p.29-32. 
1 6 0 Quase todos os pr incipals estud iosos dos "mov imen tos soc ia i s " tern 
um vfnculo organico com os seus "ob je tos de conhec imen to " . E e f ru to 
dessa relacao-af inidade ideolbgica que surge o interesse por estuda- los. 
Ha casos, por exemplo , em que determinada autora chega a dizer que 
"Estes tres movimentos desenvolvem sua luta no Smbito da moradia e foram 
selecionados em virtude de seu grau de organizacao, de sua coragem e estrat^gia de 
luta, bem como do impacto que alcancaram no Distrito Federal", p. 10 In Safira 
Bezerra A m m a n n . Movimento Popular de Bairro: de frente para o Estado, 
em busca do parlamento. Sao Paulo: C o r t e z , 1 9 9 1 . Ver ainda a esse 
respeito Ana Maria Do imo , A vez e a Voz do Popular: Op. Cit.; Maria da 
Gloria Gohn, Vera da Silva Tel les, Pedro Jacob i , sb para f icar nesses. 
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afinidade prat ica- ideoldgica. Ocorre, ass im, que os " m o v i m e n t o s soc ia is " 

nascem antes de tudo como objeto empi r ico , imediato. Isso demons t ra 

desde ja as razoes da escolha-presenca das categorias da pratica que nao 

se cons t i t uem, como sabemos, num conce i to . No en tan to , esse cont inua 

a ser o problema fundamenta l da prat ica cientf f ica con temporanea , o que 

nao e exclusiv idade do caso brasi leiro. 

Trata-se, po r tan to , da distincao entre o que caracter iza o discurso 

tebr ico e o que const i tu i a sua descaracter izacao. A inversao do 

parametro da supor tacao do discurso tebr ico em que a diversidade 

imediata passa subst i tu i r a diferenca real entre os conce i tos . E quanto a 

tendencia ao "desaparec imen to " da segunda e a ascencao hegemonica 

da pr imeira, que se refere Chauf 

"0 saber 4 um trabalho. Por ser um trabalho, e uma 
negacao ref/exionante, isto e, uma negacao que, por 
sua propria forca interna, transforma algo que Ihe e 
externo, resistente e opaco. 0 saber e o trabalho 
para elevar a dimensao do conceito uma situacao de 
nao-saber, isto e, a experiencia imediata cuj'a 
obscuridade pede o trabalho da c/arificacao. A 
obscuridade de uma experiencia nada mais e senao 
seu carater necessariamente indeterminado e o saber 
nada mais e senao o trabalho para determinar essa 
indeterminacao, isto e, para torna-la inteligivel. So ha 
saber quando a reflexao aceita o risco da 
indeterminacao que a faz nascer, quando aceita o 
risco de contar com garantias previas e exteriores a 
propria existencia e a propria reflexao que 
trabalha".™ 

E quanto a isso que es tamos chamando atencao, ou seja, o que faz 

com que os " m o v i m e n t o s soc ia is " sejam (re)conhecidos tebr ico-

empi r icamente c o m o realidade empir ica. 

Senao ve jamos como ainda nos dias de hoje, o problema se 

m a n t e m , e Pierre Sanchis , num prefacio de "m inudenc ia " , comenta de 

forma crft ica o uso pela autora de categoria da pratica. A s s i m , 
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"Por isso mesmo, gostaria de apontar aqui alguns 
achados, que, ao mesmo tempo que me parecem 
chaves de mais aguda inteleccao, constituem setas 
para os futuros caminhos do debate. 'Acao direta', 
em primeiro lugar. A autora esta plenamente 
consciente do carater relativamente indeterminado 
desta categoria, particularmente quando cotejada a 
empiria contemporanea - bem como das 
ambiguidades analiticas de que essa indeterminacao 
e portadora"}62 

Seria necessar io, a inda, dar mais exemplos , no in tu i to de clar i f icar 

a questao tdpica aqui t ra tada. Fazemo-lo, pois, so para se ter uma ideia 

das impl icacoes ao nfvel da prat ica teor ica, em que o c ient ista social 

f icando refem do imedia to , em que, em vez de t ransformar o problema 

social num problema soc io lbg ico[ t ranscender o imed ia to ] , que e prbprio 

da sociologia, ao cont rar io , t rans fo rma em problema soc io log ico o 

problema socia l , p ra t ico , que, por tan to , e imprbpr io a socio logia. Cai-se, 

na verdade, na i lusao de que na pratica teorica pode-se resolver o 

problema social . Senao, ve jamos , pois, como um primus interpares 

expressa esta prisioneiro dessa indistincao. 

A s s i m , diz ele, 

"Uma outra diferenca, que e necessario considerar na 
pesquisa desses movimentos, e relativa a concepcao 
de tempo. 0 nosso tempo nada tern que ver como 
tempo 'deles'. 0 nosso tempo e um tempo linear, 
comeca tal hora e termina tal hora, com tantos 
minutos, tantos segundos, e assim por diante. O 
tempo para eles e completamente outra coisa, o que, 
alias, nao e nenhuma novidade - antropologos e 
sociologos tern dito que as populacoes indigenas e 
camponesas estao inseridas num tempo cosmico, 
que e outro tempo. 0 tempo da luta e outro. Por 
isso, parece extremamente dificil acompanhar tais 
movimentos. Recentemente, fui interpelado aqui na 

1 6 1 Mari lena Chauf. Cultura e Democracia. Sao Paulo:Cortez,1 9 9 3 ; p p . 4 - 5 . 
1 6 2 Cf. Pierre Sanchis , "Prefacio", p. 14 . In Ana Maria Do imo. A vez e a 
Voz do Popular. Op. Cit . 
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universidade [USPJ pelas razoes porque nao faco a 
livre-docencia. Estou fazendo minha pesquisa sobre 
movimentos sociais no campo, sobre as lutas pela 
terra, ha uns quinze anos, mais ou menos. 
Provavelmente, vou ser aposentado antes de 
terminar esse trabalho. Expliquei ao meu interlocutor 
que a pesquisa 'nao fechou' ainda, nao tern sentido 
ainda, ainda nao consigo ex plica r o con/unto do 
processo. Ha coisas que estou acompanhando desde 
o comeco, que comecaram a acontecer e ainda nao 
acabaram de acontecer. Fatos assim afetam nao so o 
trabalho de pesquisadores. Afetam, tambem, o 
trabalho do lider sindical, do educador'A6Z 

Senao ve jamos , em mais um exemplo , todav ia , bastante i lus t ra t ivo, 

da d i f icu ldade que tern o 'ana l is ta ' de estabelecer um objeto de 

conhec imento do ponto de v is ta tebr ico : 

"Quern se propoe a analisar os movimentos sociais 
no campo, hoje, no Brasil, tern de imediato diante de 
si um cenario fragmentado e desordenado, mas 
impositivo, com diferentes acoes e discursos em 
movimentos sem clara direcao...Sentindo-se 
envolvido na trama, o analista se incorpora a peca. 
Descobre-se a si mesmo como ator e com paixao, 
raiva as vezes, passa a ser captado pela forca das 
contradicoes de que esta prenhe o campo. Para 
reproduzir a concretude de relacdes e vida social ai 
contidas, seus esquemas ana/iticos mostram-se 
pouco adequados e seus instrumentos de trabalho 
muito precarios. E nestas condicdes que me sinto 
refletindo sobre os atuais movimentos sociais de 
trabalhadores rurais. O jargao sociologico, em que fui 
forma do e com o qua I trabalho intelectualmente e 
exprimo as minhas analises, leva-me a ser afirmativo 
e a defender como verdadeiros os pressupostos e as 
conclusoes a que chego. Nas entrelinhas, porem, 
esconde-se a duvida e a busca, a angustia da 
incerteza e a necessidade de recomecar a pesquisar. 
A relatividade da analise social reside no fato de fixar 

1 6 3 Cf. Jose de Souza Mar t ins . A Chegada do Estranho. Op. Ci t . , p p . 3 6 -
3 7 . 
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o que se move. Esta parece ser a sina de quern 
pesquisa".™* 

Como se pode consta tar , por mais d is tante que possa parecer das 

observacoes fei tas por Mar t ins , ha, no entanto , um nucleo de 

convergencia tebr ico-metodo lbg ico que nao e i n c o m u m , pois que esta 

presente na prat ica teor ica dos tedr icos dos processos sociais em es tudo. 

Em ambos os casos, po r tan to , e a dinamica social que faz c o m que os 

cient istas sociais d igam que, de um lado, "a pesquisa 'nao f e c h o u ' ainda, 

nao tern sent ido ainda, ainda nao consigo explicar o con jun to do 

processo" , diz u m , e, de ou t ro , que "a relat iv idade da analise social 

reside no fa to de f ixar o que se move . Esta parece ser a sina de quern 

pesquisa" , diz o ou t ro . Ou seja, refens da chamada realidade concre ta ou 

imediata, os autores acabam por declarar, todavia sem saber, estarem 

transgredindo os pianos de analise e o de realidade. A s s i m , pois, 

vejamos o que diz Gui lhon no tocan te a essa indist incao. Diz o autor , 

"Chega-se assim, a um duplo corte. Em primeiro 
lugar, como vimos no capitulo I, para pensar a 
realidade, transformando-a, e vice-versa, e 
necessario renunciar a transformar a realidade pelo 
pensamento. E preciso, portanto, reconhecer que o 
pensamento se a propria da realidade, mas numa 
ordem de apropriacao que se passa completamente 
no pensamento. Como consequencia, e preciso 
renunciar a introduzir a realidade no pensamento ou 
o pensamento na realidade. E a interdicao 
constitutiva do pensamento teorico, para o qua/ o 
objeto de pensamento e sempre ja uma imagem na 
qua/ se reconhece a realidade, permanecendo, no 
entanto, imagem"}65 

Poderfamos, sb para efei to de exempl i f i cacao, citar var ios casos 

em que e no ambi to da chamada realidade imediata que se " c o n s t r d i " as 

1 6 4 Candido G rzybowsk i . Caminhos e Descaminhos dos Movimentos 
Sociais no Campo. Petrbpol is: Vozes-Fase,1 9 8 7 ; p p . 1 1 - 1 2 . 
1 6 5 Cf. Jose A Gui lhon A lbuquerque. Op. Ci t . , p . 4 1 . 
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categorias centrais de anal ises. Sendo ass im, gostar famos de recorrer a 

mais um exemplo i lus t ra t ivo . A s s i m , diz a autora 

"Este livro represents a conso/idacao de uma longa 
trajetoria de pesquisa acerca dos chamados 
movimentos sociais populares, iniciada com diversos 
estudos de caso em Vitdria (ES), entre os anos 1979 
e 1986, e desenvolvida durante o doutoramento na 
USP, entre os anos 1987 e 1993, para a producao 
de uma visao de conjunto desses movimentos no 
periodo 1975-1990. A percepcao de que, no interior 
de praticas coletivas diversas, localizadas e 
fragmentarias, residia a forca paradigmatica de um 
conjunto de codigo etico-politicos veio precisamente 
do meu tempo de 'antropologa mi/itante'"}66 

Ora, a teor ia t a m b e m interfere na realidade, e isso impl ica que ela 

produz um efei to de ( re)conhec imento empfr ico do conhec imento tebr ico , 

que produz c o m o efe i to a fo rma como na pratica se ident i f ica ou se 

caracteriza empi r i camente o seu objeto de conhec imento . Ass im , a leitura 

" ideo lbg ica" quanto a natureza polft ica de seu objeto " tebr ico -empf r i co" -

reformista, t rans fo rmador , etc -, e em certa medida resul tado da 

"real idade" tedr ica fmed ia ta ] na realidade ideolbgica, prat ica, pois 

imediata. A s s i m , podemos af i rmar, que ha um d u p l o 1 6 7 e fe i to , isto e, um 

efeito social sobre a teor ia , de um lado, e um efeito teorico sobre o 

social , por out ro lado. 0 pr imeiro caso revela a determinacao do piano de 

realidade no piano de analise enquanto que o segundo revela a busca 

cientff ica pelo reconhec imen to do seu objeto de conhec imento na prat ica, 

na realidade imediata. E a cons t rucao , na teor ia, de uma dada 

"real idade", a teor ica. 

Quer dizer, segundo ainda Bourdieu, "Tudo leva a supor que o 

efeito de teoria - podendo ser exerc ido na propria realidade por agentes e 

organizacoes capazes de impor um princfpio de div isao, ou melhor , de 

1 6 6 Ana Maria Do imo. Op. Ci t . , p .19 . 
1 6 7 Cf. Michel Cer teau. A Invencao do Cotidiano. Op. Cit. "Parece que, da 
cultura 'ordinSria' ao discurso cienti f ico, se passa de um para o o u t r o " . p p . 2 0 4 - 2 0 5 . 
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produzir ou reforcar s imbo l icamente a tendencia s is temat ica para 

privi legiar certos aspectos do real e ignorar outros - sera tan to mais 

poderoso e sobre tudo duradouro quanto mais expl ic i tacao e a objet ivacao 

est iverem fundadas na real idade, fazendo com que as divisoes pensadas 

correspondam mais exa tamente as divisoes r e a i s " . 1 6 8 Isto e, diz Mi r iam 

Limoeiro, "E o conhec imen to que coloca o mundo real como seu ob je to , 

que desde entao e uma fo rmu lacao , uma const rucao, a cons t rucao do 

objeto do conhec imen to , d is t in to do objeto real. A existencia desta 

realidade concreta permanece em aber to, mas nao pode deixar de ser 

posta como uma questao".169 

Ou seja, e preciso que se diga que " 0 conhec imento nao e 

imediato, a certeza nao p rovem de uma lei tura, de um con ta to direto com 

um objeto ex terno. Nao ha um objeto inte i ramente exter ior se dando a 
1 7 0 

conhecer, se m o s t r a n d o " . 

Sendo ass im, as consequencias resul tantes dessa prat ica e bem 

resumida nas palavras de um socib logo quando af i rma: "Em poucas 

palavras: a hermeneut ica inspirada e a miopia c ient ista cons t i tuem os 

dois polos da legi t imidade discursiva no que se improvisa co t id ianamente 

em epistemologia sobre as ciencias s o c i a i s " . 1 7 1 

Mas o esforco de analise tern como preocupacao central destacar a 

questao tbpica do d iscurso tebr ico enquanto uma fo rma especff ica de 

apreensao da realidade e e nesse mesmo sent ido, todav ia , buscando 

indicar o lugar do que def in iu , teor icamente , como sendo raciocinio 

sociologico, Passeron aponta as impl icacoes epistemoldgicas enfrentadas 

1 6 8 Pierre Bourdieu. A Economia das Trocas Linguisticas: O que falar quer 
dizer. Sao Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo,1 9 9 6 . 1 8 7 p . Af o 
autor demonst ra como a teor ia produz o reconhec imento das suas 
realidade tedr icas.p.1 2 5 . 
1 6 9 Mir iam Limoeiro Cardoso. Ideologia do Desenvolvimento -Brasil: J K -
J Q . Rio de Janei ro: Paz e T e r r a , 1 9 7 8 ; p .25.Gr i fo no or iginal. 
1 7 0 Idem. Op. Cit . , p .32 . 
1 7 1 Jean-Claude Passeron. O Raciocinio...Op. Cit . , p. 1 1 . 
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pela sociologia. Ass im , numa ci tacao demasiada extensa mas bastante 

impor tan te , diz ele 

"Seria facil multiplicar os exemplos: a sociologia esta 
cheia desses nomes estenograficos, cuja precisao 
empirica e compensada pela incapacidade de se 
organizar em um sistema conceitual que os religaria e 
subordinaria uns aos outros ou a principios tedricos 
articulados entre si, a fim de explicar com uma 
generalidade crescente as regularidades ou 
configuracoes que batizam de maneira dispersa. 
Tanto quanto o polimorfismo, a estenografia impede 
a 'acumulacao' dos conhecimentos se a distinguimos 
da simples acumulacao dos seus resultados. Se os 
conceitos estenograficos conseguem isolar formas ou 
corre/acoes ocultas, reformulando por medida ou 
comparacao metddicas as aparencias da vida social e 
recusando a compreensao imediata que elas sugerem 
com insistencia, tambem isolam uns dos outros os 
conhecimentos assim conquistados porque os 
constituem, por causa mesmo da precisao de sua 
index acao empirica, em iI hot as de inteligibilidade 
semanticamente auto-suficientes - ve-se isto pela 
facilidade com a qua/ podem circular de uma teoria a 
outra, incorporando-se sem esforco, mas tambem 
sem lucro a nao ser episddico ou aneddtico, a 
analises divergentes cujo alcance nao estendem mais 
do que nao se genera/izam por esta migracao 
desprovida de principios". 1 7 2 

Idem. Op. Cit . , p .59 . Gr i fos no or iginal. 
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CAPITULO 03 

A INCIDENCIA (OU RETICENCIA) DA ANALISE 
METODOLOGICA NOS CHAMADOS "MOVIMENTOS S O C I A I S " 

"Se se quiser criar uma nova camada de 
intelectuais, chegando as mais altas 
especializacdes, propria de um grupo social 
que tradicionalmente nao desenvolveu as 
aptidoes adequadas, sera preciso superar 
dificuldades inauditas" 

Antonio Gramsci. 

3.1. In t roducao 

Ha uma profunda confusao quanto a compreensao do lugar da 

teor ia, metodo e metodo log ia na const rucao da " rea l idade" enquanto 

resultado da prat ica teor ica. Nao havendo inclusive uma dist incao clara 

quanto ao me todo e metodo log ia em que e c o m u m - ate entres os d i tos 

especial istas - um ser o out ro e v ice-versa. A s s i m , t ra tamos no pr imeiro 

tdp ico desse capftu lo tao-somente de como esta questao se nos 

apresenta entre os tedr icos dos 'mov imen tos soc ia is " no Brasil. 

D iscu t imos, por assim dizer, o papel da teoria e do me todo 

enquanto premissas imprescindfveis a const rucao de conhec imento , bem 

como a sua relacao. Mas sobre tudo como o aporte tebr ico requerido 

comanda de fa to a ordem de problemas a ser examinado teor icamente . A 

abordagem da questao af, no en tan to , busca expl ic i tar como na prat ica 

teorica brasileira a enfase e dada a metodologia. 
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Isso porque c o m u m e n t e a teoria acaba por ser preterida quanto ao 

seu papel analf t ico, de uma fo rma ou de out ra, ou , ainda, porque enfase 

na metodolog ia acaba tendo como impl icacao condic iona- la a um 

conjunto de dados "quant i ta t i vos ou qua l i ta t i vos" . A discussao dessa 

ordem de problema, no en tan to , tenta most rar que no processo de 

analise "uma teoria nao e o conhec imento ; ela permite o conhec imen to . 

Uma teoria nao e uma chegada; e a possibi l idade de uma part ida. Uma 

teoria nao e uma so lucao; e a possibi l idade de tratar um problema 

[ tebr ico] . Em outras palavras, uma teoria sb realiza seu papel c o g n i t i v e 

sb ganha vida com pleno emprego da at iv idade menta l do su je i to . E essa 

intervencao do suje i to que da ao te rmo metodo seu papel 

i n d i s p e n s a v e l " . 1 7 3 

Tra tamos, no tbp ico seguinte, tao-somente da questao tbpica do 

ponto de part ida que se to rnou hegemonico na producao de 

conhec imento acerca da realidade (social). D iscut imos af, por assim dizer, 

duas perspect ivas, d iversa, de abordagem analft ica, em que uma tern 

como ponto de part ida a def in icao por uma teoria de campo, enquanto 

que noutra, t rata-se por colocar enfase na def in icao de um campo 

teorico. 

0 fundamenta l da discussao diz respeito ainda a concepcao de 

conhec imento presente em tais es tudos, expressando, por tan to , uma 

nocao de objeto de conhec imento como objeto imedia to , concre to . Isso 

implica que, con fo rme a perspect iva analft ica, a prioridade e dada, num 

caso, a def in icao de um con junto de tecnicas de pesquisa v isando 

apreender o " o b j e t o " , e, nout ro caso, em que a prioridade passa pela 

def inicao de um campo tebr ico buscando constru i r o objeto de 

conhec imento no piano da teor ia. 

Encontra-se inerente a essa problemat izacao o problema da 

"ob je t i v idade" do conhec imento cientf f ico cuja concepcao a esse 

1 7 3 Cf. Edgar Mor in . Ciencia com Consciencia, Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1 9 9 6 ; p . 3 3 5 . 
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respeito, con fo rme o caso, conduz a uma pratica de hipervaior izacao dos 

dados "quant i ta t i vos ou qua l i ta t i vos" enquanto por tadores do 

conhec imento . Expressando, por tan to , uma concepcao teor ica 

t ip icamente empir ic is ta que cons is te , em outras palavras, na busca do 

conhec imento presente na real idade. Havendo ass im, uma inversao da 

premissa w r i g t h i n i a n a 1 7 4 segundo o qual "os fa tos d isc ip l inam a razao, 

mas a razao e a guarda avancada do conhec imen to " para "a razao 

disciplina os fa tos , mas os fa tos sao a guarda avancada do 

conhec imen to " . 

3.2.Metodo e Metodologia no Conhecimento sobre 
"Movimentos Sociais" no Brasil. 

Tratamos aqui tao -somente do problema tbp ico da compreensao 

acerca de me todo e metodo log ia , buscando indicar a part ir de entao, 

como essa questao e entendida pelos autores anal isados. Sendo ass im, 

faz-se necessario, desde ja, para efei to de especificar o recor te da 

problemat ica que es tamos d iscut indo, e para que, a inda, nao se possa 

pairar qualquer margem de duvida quanto a especi f ic idade do nosso 

objeto de analise, destacar, grosso m o d o , qual o parti pris analf t ico que a 

fundamenta . Com efe i to , por tan to , uma primeira ordem de prob lema se 

nos apresenta mais ou menos ass im: qual a distincao entre metodo e 

metodoiogia? qual a relacao entre teoria e metodo? quais os f undamen tos 

para a const rucao do conhec imen to e qual o papel desempenhado pela 

teor ia, o metodo e a metodo log ia na producao do d iscurso tebr ico? E 

como as mesmas estao colocadas nos autores? 

1 7 4 Cf. C. Wr ig th Mi l ls . A Imaginacao Sociologies. Rio de Jane i ro : Zahar, 
1 9 8 0 . p p . 2 1 1 - 2 4 3 . 
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Do nosso ponto de v is ta , mas que nao e so nosso, teoria e metodo 

cons t i tuem as premissas fundamenta ls no processo da producao de 

conhec imento . Ha a u t o r e s 1 7 5 inclusive que chegam a estabelecer 

importancia de nfveis de teor ia c o m o fundamen to primacial no processo 

de analise da realidade (social). 

A teoria desempenha um papel fundamenta l no processo de analise 

da realidade social em qualquer que seja a perspect iva teor ica . Isso 

signi f ica dizer, por tan to , que esse e um dos fundamentos pr imaciais do 

fazer cientf f ico, mas como sabemos essa se faz acompanhar de um 

metodo . Com efei to, coloca-se a questao do seu papel no processo de 

interpretacao e expl icacao e, no que sabemos, essa tern uma funcao 

central no estabelec imento de s ign i f icacao e e quanto a isso que nos 

adver tem os diversos tedr icos como A l t h u s s e r 1 7 6 , Hans-Georg 

G a d a m e r 1 7 7 , G u i l h o n 1 7 8 , G r a m s c i 1 7 9 e isso so para f i carmos nesses. 

Tratando do problema de fo rma mais ampla, Heller indica a 

dist incao entre diversos nfveis de teor ia . Todav ia , buscando apontar com 

maior enfase a que denominou de teor ia "mais e levada" pelo seu poder 

de orientacao expl icat iva. Af merece destaque t ambem o me todo 

enquanto pressuposto indispensavel a pratica teorica, des tacando, 

inclusive, o aspecto indissociavel entre teoria e me todo , ou melhor 

d izendo, que a cada teor ia cor responde um me todo . A s s i m , para Heller, 

1 7 5 Cf. Paul de Bruyne et all. "Metodo e teorizacao", p p . 1 0 8 - 1 1 0 In 
Dinamica da Pesquisa em Ciencias Sociais. Rio de Janeiro: Francisco 
A l v e s , 1 9 9 1 . ; Agnes Heller, "Teoria e metodo", p p . 1 7 5 - 1 8 1 In Uma 
Teoria da Historia. Rio de Janei ro : Civi l izacao Brasileira, 1 9 9 3 . Edgar 
Mor in , "Teoria e Metodo" In Ciencia com Consciencia. Rio de Janei ro : 
Bertrand Brasil, 1 9 9 6 ; p p . 3 3 5 - 3 4 1 . 
1 7 6 Cf. Louis Al thusser . Freud e Lacan. Marx e Freud. Rio de Janeiro: 
Graal, 1 9 8 5 . 
1 7 7 Cf. Hans-Georg Gadamer. Verdade e Metodo. Tracos fundamentals de 
uma hermeneutica filosofica. Petrdpol is-RJ: Vozes,1 9 9 7 ; p . 1 3 - 9 1 . 
1 7 8 Jose Augus to Gui lhon A lbuquerque , "Introducao - Classe Media: 
Carater, Posicao e Consciencia de Classe", p p . 1 1 - 3 1 . In Classes Medias 
e Politica no Brasil. Rio de Janei ro : Paz e Terra, 1 9 7 7 . 
1 7 9 An ton io Gramsci . Concepcao...Op. Ci t . , p . 7 3 - 7 9 . 
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"Ha tipos diversos de teorias: umas mais 
particularistas e outras mais genericas.(...)As teorias 
implicam metodos especificos e todas as teorias tern 
seu proprio metodo. A selecao entre confissoes 
relevantes e irrelevantes e realizado de maneira 
simultanea pela teoria e pelo metodo. Com maior 
exatidao, em tal caso, metodo e teoria nao podem 
ser separados de modo algum. Se o teorico fracassar 
na elaboracao de um principio de selecao firme e 
definitivo, entao a teoria ha de resultar incoerente ou 
muti/ada".™0 

Isso quer dizer, nao so, que no processo de 'dar s ign i f i cado ' ao 

objeto de conhec imento , enquanto pratica teorica, ha, po r tan to , 

necessidade da teor ia. Ha, a inda, por out ro lado, quer sa ibamos -

consciente ou inconsc ien temente - o apr is ionamento quanto a sua 

problemat ica soc io lbg ica, en f im . 0 aporte tebr ico , por assim dizer, 

comanda, quer quei ramos ou nao, o nosso modo de 'ver ' o que ' v e m o s ' , 

queremos 'ver ' ou que ' v e r e m o s ' . Ha, ass im, na distincao entre o que a 

autora denomina de teoria 'ma is e levada ' e teoria aplicada e sua relacao 

enquanto fundamentacao do problema tebr ico formulado pelo anal ista, 

uma advertencia fundamen ta l . Senao vejamos como indica-a ao dizer que 

"A diferenca entre teoria 'mais elevada' e teoria 
aplicada ja foi mencionada de modo indireto. A visao 
de mundo constitui o cerne de todas as teorias 'mais 
elevadas', sejam elas filosoficas ou nao. Aquilo que 
perguntamos as testemunhas e o modo como o 
fazemos sao igualmente determinados pelas teorias 
'mais elevadas', que sao sempre decisivas na 
propria escolha do problema historico [ e sociologico 
] que o historiador [ o cientista social ] deseja 
resolver. (..)Mesmo que nem sempre assim ocorra, 
pelo menos, deveria ser deste modo. Nao ha teorias 
aplicadas sem teorias mais elevadas, ainda que 
meramente esbocadas.(...)As principal's categorias do 
empreendimento historiograficos [ e sociologico ] 
precisam ser iluminadas pela teoria mais elevada, 

Cf. Agnes Heller. Op. Ci t . , pp.1 76 -1 7 7 . 
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mesmo que as teorias a plica das venham a modificar 
o significado do conceito e dai, pelo menos em parte, 
a propria teoria mais elevada".™ 

Poderfamos inferir, por assim dizer, que esta" tudo af: teor ia, 

metodo e problemat ica enquanto pressupostos fundamenta is a producao 

de conhec imento . Ou, melhor d izendo, esta quase tudo af, posto que o 

fundamenta l ainda esta por ser d i to , is to e, 

"E por dois modos antes do que por um. 0 que, no 
pensamento, e duravel, tern a ver com o que e 
pensado cada vez. Mas ele tern tambem a ver com o 
como e pesado. Impossivel confundir esses dois 
momentos, impossivel separa-los com rigor. 
Aceitamos a redundancia aparente: um novo 
pensamento e uma maneira nova de pensar um 
objeto novo"™2 

Ao prob lema, por tanto , da indissocial idade entre teoria e metodo, 

completa-se uma vez que se insere o objeto de conhec imento . Isso 

porque, de um lado, o metodo aqui e af sao entendidos enquanto uma 

at i tude do c ient is ta perante o seu objeto de conhec imento e, de out ro 

lado, a teoria enquanto o f undamen to analft ico que oferece o supor te 

in terpretat ivo do objeto tebr ico. 

Abordar essas questoes, todav ia , do nosso ponto de v is ta , tern a 

ver com a confusao que se faz no tema que estamos abordando, em que 

toda enfase e dada a metodolog ia da pesquisa e que e, na verdade, 

entendida enquanto o me todo . Havendo com isso um des locamento do 

campo onde deveria se dar o processo de conhec imento . Com efe i to , a 

realidade dita " conc re ta " const i tu i -se, ass im, no parametro 

ep is temolbgico pr imacial . Mas embora tenhamos nos refer ido ao 

problema enquanto uma singular idade teor ica brasileira, t ra ta-se, no 

en tan to , de um aspecto presente na prat ica teor ica tambem fora do 

1 8 1 Id. lb., p . 177 . 
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Brasil, que alias, herda esse problema. E isso tern merec ido crf t icas, 

raras, porem bastante duras e i ronicas, tal a indignacao do autor . Senao 

ve jamos como numa penada Gui lhon poe por terra os f undamen tos 

s imul taneos das teses dos chamados tedr icos da "soc iedade pds-

indust r ia l " e de analises vo l tadas para a problemat ica das "classes 

soc ia is " concretas. E isso nos interessa sobretudo agora em que as 

classes sociais e, com ela, a luta de classes, por assim dizer, fo ram 

assassinadas s imbo l i camente . Recorremos, todav ia , a uma citacao 

pequena em se t ra tando da profundidade do problema. Ass im diz ele, 

"A ilusao dos arautos da 'sociedade pos-industrial' -
em que a classe operaria seria minoritaria e de menor 
importancia - e G/ucksman quern o mostra, consistiria 
em um jogo com o hiperdesenvolvimento do 
'terciario', como se esse verdadeiro quarto de 
despejo, formado por residuo e muita astucia 
estatistica, pudesse definir uma categoria autonoma 
de assa/ariados, e ate mesmo uma classe social. 
Procedimento empirico, em si suficiente para mostrar 
que essa categoria, essa totalidade concreta 
manipulada pelos promotores da minorizacao operaria 
e heteroclita, nao possui a unidade do conceito. Em 
outras palavras, nao e com a adicao de assalariados 
que se constitui uma classe no sentido sociologico do 
termo. E nao se pode adicionar grandezas 
heterogeneas: Assalariados + operarios + maos de 
graxa - escriturarios + fabricas - empresas de 
servicos- empresas de aluguel de mao-de obra, igual 
a? 

Vamos ao que e serio: se a categoria residual dos 
assa/ariados do setor terciario e heterogenea, qual 
seria a unidade do conceito? O que e preciso fazer 
para terse uma classe? E, por isso mesmo, 
abandonemos a ilusao do concreto, a ideia de que se 
poderia contar os membros de uma classe social 
como se conta a tropa na hora da chamada. Ou de 
que se possa compor a totalidade concreta 'classe 
social' misturando-se dados estatisticos (que nao 
estao acima de qualquer suspeita) , teses de Marx e 

1 8 2 Cornel ius Castor iadis. As Encruzilhadas do Labirinto I. Rio de Janei ro: 
Paz e Terra, 1 9 8 7 ; p . 2 4 . 
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mais a imagem popular do operario industrial - nem 
que fosse a propria imagem do min ante entre os 
operarios. 
A unidade do conceito repousa na relacao, na 
oposicao entre os determinates do conceito, o que 
Glucksmann reconhece sem dificuldades, ja que nao 
se cansa de repetir (pp. 1143,1145,1147), cad a vez 
em termos diferentes, que as classes sociais nao 
existem senao na oposicao que as constitui como 
tais. (...) 
Nao basta, portanto, admitir um principio de analise, 
nem mesmo basta repeti-lo, e preciso pratica-lo. A 
relacao que define os termos, a luta que constitui os 
adversarios, a divisao, nao e preciso, evidentemente, 
uma serra para efetua-la, mas simplesmente um 
conceito. 
Nosso objetivo nao e entrar em polemica com 
Glucksmann, mas retomar o problema la onde o 
colocou. Partiremos, portanto, das relacoes sociais 
que constituem as classes, mas acrescentaremos um 
terceiro ponto de vista aos dois que enuncia como os 
unicos suscetiveis de definir as classes: o ponto de 
vista da harmonia social, o ponto de vista do 
conflito, mas tambem o ponto de vista da 

1 8 3 
producao". 

Encontram-se, por tan to , exatamente af as teses centrais que sem 

que tenha sido essa a tarefa teorica imediata do autor, no en tan to , 

indica-as c laramente, isto e\ os tedr icos classicos, ja d iscut idos por nos 

anter iormente, e que inf luenciaram os estudiosos brasileiros dos 

chamados " m o v i m e n t o s soc ia is" . Dentre outras teses que servem para 

fundamentar as perspect ivas tedr icas descentradas das classes e 

centradas nas acoes colet ivas enquanto escopo dominante sobre tudo ao 

1 8 3 Cf. Jose A u g u s t o Gui lhon A lbuquerque, "Introducao: Classe Media: 
Carater, posicao e consciencia de classe", pp.1 2-1 3. p p . 1 1 - 3 1 . In Jose A 
Gui lhon A lbuquerque (Org.) Classes Medias e Politica no Brasil. Op. Ci t . , 
p .11-31 .gri fo nosso. Ver, ainda, Fernando Henrique Cardoso. "Formacao 
do Capita/ismo e as Classes Sociais na America Latina: Problemas e 
Algumas Questoes de Metodo". pp. 5 3 - 8 3 . In Jose A Gui lhon 
A lbuquerque(Org. ) . Classes Medias e Politica no Brasil. Op. Ci t . Af o 
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nfvel do espaco urbano conf igura-se a nao importancia das classes e, por 

consequencia, do seu paradigma. Trata-se da aparicao imediata de 

' novas ' prat icas sociais surgidas a partir da decada de 1 9 7 0 e def in idas 

enquanto "novos m o v i m e n t o s socia is"(acoes co le t ivas/conf l i tos urbanos) 

em contraposicao aos "ve lhos mov imen tos sociais"(c lasse social) . A inda 

nessa dimensao crf t ica, so para finalizar os exemplos, acerca da 

tendencia analft ica p redominante em afirmar a minor izacao das classes e 

fundamentar as teses da "soc iedade pds- indust r ia l " , ve jamos o que diz 

Westergaard 

"Porem, as descricoes das correntes predominantes 
tern muito em comum: a afirmacao de que as antigas 
fontes de tensao e conflito de classe estao sendo 
e/lmlnadas progressivamente, ou tornaram-se cada 
vez menos importantes; que a estrutura das 
sociedades ocidentais contemporaneas esta sendo 
reformu/ada segundo o molde das condicoes e dos 
estilos de vida da classe media; que esses fatos 
assinalam o 'fim das ideologia.' Esses conceitos, por 
sua vez, sao impregnados de um sentido de fluidez 
social que e considerado capaz de falsificar as 
caracterizacoes antigas do capitalismo". 

Daf porque ainda a necessidade de se af i rmar que " todas as vezes 

em que e outra coisa que se reconhece e desconhece atraves do t rabalho 

de inclusao/exclusao na constituicao da tota l idade concreta nao ha efe i to 

de conhec imento c ient f f ico mas , reconhec imento /desconhec imento 

ideoldgico" , mas acentuar , de fo rma assaz clara, que "a invencao 

autor d iscute mu i to bem os equivocos comet idos nas analises das classes 
baseadas nas diversos perspect ivas tebr icas classicas. 
1 8 4 Cf. J . H. Wes te rgaard , "Sociologia: 0 mito da ausencia de Classe", 
p p . 1 1 0 - 1 4 9 In Robin Blackburn (Org.). Ideologia na ciencia social. 
Ensaios criticos sobre a teoria social. Rio de Janei ro: Paz e 
Terra,1 9 8 2 ; p . 1 1 1 . Af semelhante analise e desenvolv ida tendo c o m o 
escopo refutar o m i t o da ausencia de classes baseada em dados 
estat fst icos. 
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cientff ica nao e, por tan to , um olhar novo dir igido para as coisas, mas um 

trabalho de t r a n s f o r m a c a o " . 1 8 5 

Ass im , numa analise buscando indicar em que cons is t i ram as 

principals t ransformacoes tedricas operadas num unico seculo por Marx , 

Nietzsche e Freud, Foucault destaca que os mesmos nao deram um 

sent ido novo a coisas que nao o t i nham, pelo cont rar io , 

"Em todo caso, e ainda a proposito, gostaria de fazer 
algumas sugestoes: parece-me que Marx, Nietzsche e 
Freud nao multiplicaram de forma alguma os 
simbolos no mundo ocidental. Nao deram um sentido 
novo a coisas que nao o tinham. Modificaram, na 
verdade, a natureza do simbolo e mudaram a forma 
geralmente usada de interpretar o simbolo". 1 8 6 

0 que faz o metodo? Qual o seu papel no processo de analise das 

praticas sociais? Da compreensao dessa questao depende a possibi l idade 

de se cometer ou nao equfvocos analf t icos. E disso nao esta livre grandes 

pensadores e so para esc larec imento, gostar famos, antes, de 

exempl i f icar . Diz respeito a dois autores di ferentes cuja analise 

equivocada trata-se da caracter izacao, todav ia , da mesma questao. 

Ass im , por tan to , tan to para A l t t h u s s e r 1 8 7 como para M e s z a r o s 1 8 8 a 

ideologia e responsavel pela reproducao da ordem socia l . No entanto , o 

que a ideologia faz, de fa to , e produzir o reconhecimento da o rdem, da 

organizacao social e da divisao do t rabalho. 

A s s i m , diz Cardoso, referindo-se a sua importancia 

"Os problemas sao postos como dasafio pela propria 
pratica social e apresentam-se num contexto 

1 8 5 Cf. Jose Augus to Gui lhon A lbuquerque. Instituicao e poder. p p . 2 9 - 3 0 . 
1 8 6 Cf. Michael Foucault . Nietzsche, Freud & Marx. Theatrum 
Philosoficum. Sao Paulo: Editora Princfpio, 1 987 ;pp .1 7-1 8. 

1 8 7 Louis A l thusser . Aparelhos Ideologicos de Estado. Rio de Janei ro: 
Graal, 1 9 9 2 ; p . 7 5 . 
1 8 8 Istvan Meszaros. O poder da ideologia. Sao Paulo: Ensaio, 1 9 9 6 ; p . 2 4 . 
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cambiante. Por isso, o metodo para tentar resolve-los 
precisa ser capaz da dupla facanha, de recolher como 
teoria", [entenda-se problema teorico], "e tornar 
explicito no piano da razao", [ entenda-se piano da 
analise], "o que esta dado como amalgama confuso 
de oposicoes reais na pratica historica e de prender 
umbilicamente os conceitos constituidos a 
variabilidade historica das situacoes, dotando-os de 
um movimento."(Cardoso.p.56) (,..)"lsto dito, fica 
claro que nao e prudente ler a historia do movimento 
das sociedades latino-americanas em termos de que 
o 'papel historico' da classe operaria e 
desempenhado no capita/ismo dependente pe/as 
'massas marginais', como em a/gumas analises 
politicas tern sido proposto"}89 

Af o autor assinala de fo rma clara, como v imos ind icando, no que 

consiste o papel do teor ico ou o que seja a producao da ' rea l idade ' como 

resultado da pratica teorica. Dirfamos mesmo que - sem saber-querer -

acaba por tocar na questao tbpica central das analises sobre 

"mov imen tos soc ia is " cuja tese principal consis te em constru i r , no piano 

da pratica teorica, a passagem dos atores sociais p romotores da 

mudanca social brasileira e porque nao dizer lat ino-amer icana do 

paradigma centrado nas classes para out ro centrado nas acoes colet ivas 

como escopo dominante . Mas vo l temos ao que e sbr io. 0 que e, no 

en tan to , metodologia? 

Segundo Pedro Demo, 

"Metodologia significa, etmologicamente, o estudo 
dos caminhos, dos instrumentos usados para se fazer 
ciencia"}90 

Segundo o Aure l io , 

Cf. Fernando Henrique Cardoso. "Formacao do Capita/ismo e as 
Classes Sociais na America Latina: Problemas e A/gumas Questoes de 
Metodo " .pp. 5 6 - 7 4 . In Jose A Gui lhon A lbuquerque (Org.) . C/asses Medias 
e Politica no Brasil. Op. Cit . , p p . 5 3 - 8 3 . 
1 9 0 Cf. Pedro Demo. Metodologia das Ciencias Sociais. Sao Paulo: A t l as , 
1 9 8 1 ; p . 7 . 
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"1. A arte de dirigir o espfrito na investigacao da 
verdade. 2. Filos. Estudo dos metodos e, 
especialmente, dos metodos das ciencias: 
metodologia das ciencias naturals. 3. Lit. Con/. De 
tecnicas e processos utilizados para ultra pa ssar a 
subjetividade do autor e atingir a obra literaria. (Cf. 
epistemologia e teoria do conhecimento) 1 

Ou ainda, segundo K a u f m a n n 1 9 2 , t rata-se da 

"(...) a analise logica do procedimento cientifico" 

Ve-se, con fo rme ac ima, que ha duas definicoes nas tres 

definicoes: uma pr imeira, de um lado, presente nas tres e que s igni f ica os 

estudos crf t icos da maneira como se produz conhec imento c ient i f i co , 

por tanto, de um me todo para analisar o fazer c ientf f ico ou , numa 

palavra, " m e t o d o do m e t o d o " , e, de out ro lado, enquanto condicao para 

producao de conhec imen to , "modo da producao de c o n h e c i m e n t o " , 

presente sobre tudo numa das def in icoes da segunda. Mas no que 

estamos es tudando, as def in icoes se a fas tam em mu i to das duas 

def in icoes, vez que af metodolog ia e entendido como a fo rma como a 

"pesqu isa" ( levantamento dos dados quant i ta t ivos ou qual i ta t ivos ) 

empirica foi realizada. Cabe, por tan to , ressaltar que essa concepcao 

metodolog ica, na verdade, expressa a sed imentacao de uma concepcao 

de ciencia e de conhec imento cientf f ico que entende como status de 

conhec imento c ient f f ico teorico-socialmente relevante estudos de 

"prat icas conc re tas " . Daf ser bastante c o m u m nas praticas tebr icas em 

estudos a descr icao do processo de busca da "real idade conc re ta " , 

porquanto, do "p rdp r i o " conhec imento . 

Ve jamos, pois, alguns autores, po rem, recorreremos a c i tacoes 

longas, mais impor tan tes . 

1 9 1 Aurel io Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionario Aurelio da 
Lingua Portuguesa. Op. Cit . , p . 890 . 
1 9 2 Felix Kaufmann. Metodologia das Ciencias Sociais. Rio de Janei ro : 
Francisco A lves , 1 9 7 7 ; p . 1 1 . 
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Diz-nos C E S A R BARREIRA: 

"Estudei tres casos nos quais sao identificaveis as 
rupturas no que Maria Silvia de Carvalho Franco 
chamou de 'cddigo do sertao', e que antecedem o 
deflagrar de conflitos. Ao mesmo tempo, o material 
co/etado informou sobre o comum e o especffico, as 
mudancas na pratica politica e, sobretudo, as 
a/teracdes na base econdmica. A busca do 
desvendamento da complexidade dos fendmenos e 
relacdes observadas produziu experiencias incomuns 
e muito interessantes.(...JTal comportamento chegou 
a requintes. Entrevistei proprietario que, naque/e 
momento, estava em notdrla e pub/ica 'questao' com 
os trabalhadores e e/e negou o fato com veemencia. 
(...) Outros proprietaries recusaram-se a me receber 
ou dificultaram qualquer entrevista. A/guns criaram 
um c/ima de bastante hostilidade e ma vontade. (...) 
Um aspecto importante e que a historia da pratica 
politica dos proprietaries e quase exclusivamente 
contada por terceiros, atraves de depoimentos ou de 
documentos. (...)Recorri a quatro fontes principals de 
dados. A primeira foi o 'trabalho de campo', dividido 
em duas etapas: a realizacao de entrevistas e a 
participacao de reunides, encontros e manifestacdes 
camponesas. 0 'trabalho de campo' teve inicio em 
1980, estendendo-se ate 1987, menor permanencia 
em campo, intensificando-se de 84 a 86. Realizei 
cerca de cem entrevistas, sendo gravadas sessenta. 
Essas entrevistas foram realizadas com dirigentes 
sindicais; trabalhadores com 'questoes' com 
proprietaries, camponeses que participavam dos 
trabalhos das CEB's, liderancas de conflitos e 
participantes de encontros organizados pela Igreja, 
pelos Sindicatos dos Trabalhadores ou pelo Estado. 
Entrevistei, tambem, camponeses nao diretamente 
envolvidos com entidades ou conflitos.(...) Entrevistei 
tecnicos dos drgaos estatais, padres e leigos ligados 
a Igreja e que realizam trabalhos com camponeses. 
Antigos proprietaries, ex-dirigentes sindicais e e 
camponeses mais idosos tiveram uma importancia 
capital na reconstrucao dos fatos atraves das 
exper/'6encias vividas. (,..)Os relatos e dramatizacoes 
feitos pelos camponeses em encontros ou reunides 
foram de riqueza impar para o trabalho. (...) Realize/', 
tambem, uma pesquisa em noticfarlo de imprensa, 
cobrlndo diferentes periodos da historia do Ceara. 



122 

Essa pesquisa foi atraves de O Povo, jornal de maior 
circulacao diaria no Ceara, considerado de 'linha 
liberal'. Os periodos estudados - 1930 a 1935, 195) 
a 1953, 1961 a 1964, 1970 a 1973, 1978 a 1982 e 
1985a 1987(..J Os documentos escritos pelos 
camponeses, como cartas, abaixo-assinados, relatos 
dos conflitos, dos casos de violencia, das denuncias 
encaminhadas aos drgaos estaduais, a Igreja a aos 
Sindicatos dos Trabalhadores tiveram grande 
importancia. Fiz um levantamento de todas as 
denuncias encaminhadas ao INCRA-CE pelos 
camponeses. Os arquivos da Comissao Pastoral da 
Terra -CE, da Comissao de Promocao dos Direitos 
Huma nos da Arquidiocese de Fortaleza, do Centro de 
Pesquisa e Assessoria-ESPLAR, recortes de jornais, 
de documentos de trabalhadores e de autos de 

1 9 3 
processos juridicos...". 

Ou, nou t ros , c o m o e" o caso de S A F I R A AMMANN: 

"Este trabalho representa o resu/tado do 
acompanhamento dos Movimentos Populares de 
bairros, durante mais de 10 anos. E/e se verifica, de 
um lado, pela insercao na luta de um dos 
movimentos aqui focalizados - os Incansaveis da 
Ceilandia e, de outro, pela pesquisa junto aos 
Movimentos Populares de bairro do Centro Oeste, 
incluindo os quatro Estados que compde a regiao. 
Acompanhei a luta dos Incansaveis da Ceilandia, 
juntamente com a/unos de Servico Social da 
Universidade de Brailia, desde a emergencia do 
movimento, em 1979.Nossa pratica social 
representou o engajamento nas lutas populares e a 
busca de alternativas para a acao transformadora 
numa sociedade regida pelo antagonismo de 
classe... El a passa pela critic a a suposta neutra/idade 
cientifica e pela necessidade de um compromisso de 
classe de nossa parte. Significa igua/mente a recusa 
a uti/izacao do saber como instrumento de poder e 
supde a compreensao de que a 'ciencia' e o 'senso 
comum' sao saberes particu/ares, va/idos, legitimos, 
os quais devem somar-se, tendo em mira a 
superacao das condicdes de exploracao e opressao 

1 9 3 Cf. Cesar Barreira. Trilhas e Atalhos do poder: conflitos sociais no 
sertao. Rio de Janei ro : Rio Fundo, 1 9 9 2 ; p p . 1 3-14-1 5. 
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de classes fundamentals da sociedade capita/ista. 
Adotada esta linha de conduta, nao elaboramos 
pianos ou projetos antes de ir a campo, no caso em 
apreco, a Ceilandia. 0 projeto la sendo forjado pelo 
processo, pela historia do movimento, com suas 
contradicoes, avancos e recuos, fracassos e 
conquistas. Dentro desse projeto, comandado pelos 
moradores, cumpria-nos executar tarefas, conforme 
as necessidades que a realidade ia apontado. A 
pesquisa junto aos demais movimentos do Centro 
Oeste foi realizada atraves de consulta a 
documentacao das Associacdes de Moradores: 
consulta a trabalhos anteriormente escritos sobre as 
Associacdes; entrevistas abertas com membros e ex-
mem bros de 8° Associacdes de Moradores; 
rastreamento da imprensa fa la da e escrita; 
participacao no III Encontro da CO NAM 
(Confederacao Nacional de Associacdes de 
Moradores) e gravacao do debate de todas as 
comissdes tematicas; utilizacao de dados secundarios 
de pesquisa realizada pela Universidade Catdlica de 
Goias (UCG), em convenio com o Movimento dos 
Leigos para a America Latina (MLAL).Levando em 
conta que o conceito de Movimentos Sociais ainda se 
encontra permeado de imprecisdes e ambiguidades, 
empreendo no Capitulo I, uma analise critica de 
definicoes conceituais correntes no Brasil, tais como 
as de Caste/Is e de Touraine, oferecendo, em 
seguida, uma proposta de definicao conceitual de 
minha propria autoria. Examinamos, no decorrer do 
trabalho, se os Movimentos Populares de Bairro -
representados pelas Associacdes de Moradores -
podem, ou nao, ser incluidos na categoria de 
Movimentos Sociais, de acordo com o conceito aqui 
adotado. Apds as consideracdes tecidas e partindo 
do principio de que: e a contestacao o elemento 
constitutivo dos Movimentos Sociais; os Movimentos 
Sociais contestam determinadas relacdes sociais, no 
contexto das relacdes de producao; os protagonistas 
podem ser classes sociais, etnias, partidos politicos, 
regides, re/igides etc.; nem todo Movimento Social 
tern carater de classe; nem todo Movimento Social 
luta pelo poder; o objetivo dos Movimentos Sociais 
pode ser a transformacao ou, contrariamente, a 
preservacao de relacdes sociais dadas, quando as 
mesmas se encontram ameacadas; formulamos o 
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conceito: 'Movimento Social e uma acao coletiva de 
carater contestador, no ambito das relacdes sociais, 
objetivando a transformacao ou a preservacao da 
ordem estabelecida na sociedade." No Capitulo II 
pode-se ler: Estado capitalista: da teoria a realidade. 
2.1. A teoria. 2.2. A realidade. 2.2.1. O Brasil. 
2.2.2.0 Centro-Oeste".™* 

Ou, a inda, noutro caso 

DOIMO e ou t ros . 
"Este trabalho tern por objetivo s/'tuar os marcos 
teoricos e epistemologicos para posterior analise 
sistematica do "Movimento de Luta Contra o 
Desemprego"que vem ocorrendo na Grande Vitoria 
desde inicios de 1983.(...) 0 presente texto teve por 
objetivo promover uma revisao da literatura de modo 
a estabelecer, em primeiro lugar, os marcos teoricos 
que nos permitam situar a questao dos movimentos 
sociais no interior de um con/unto de determinacoes 
(economicas, sociais, politica e cultural), como forma 
de preenchermos sua emergencia, formas 
organizativas, discurso e efeitos sociais, politicos e 
culturais. Segundo, partir desses marcos, situaremos 
os referenciais basicos que nos permitam a analise 
daoui/o que e o nosso objeto: o 'Movimento de Luta 
Contra o Desemprego", na Grande Vitoria, periodo 
1983-1985. 

Limites e equivocos teoricos nao podem to/her a 
expressao da realidade. Ha unanimidade, pelo menos 
entre alguns teoricos, no sentido de se admitir a 
fraqueza dos instrumentos sociais surgidos no Brasil 
nos ultimos anos. Ti/man Evers, por exemplo, nos diz 
: 'Nao e apenas que a realidade esteja mudando: ela 
esta fugindo a nossos modos de percepcao e a 
nossos instrumentos de interpretacao'. 
Essa reavaliacao se faz necessaria, por um lado, 
pelas caracterfsticas inovadoras, em uma serie de 
aspectos, apresentadas pelo movimento em questao, 
tanto a nivel local e nacional; e, por outro, pelos 
desafios co/ocados ao conjunto dos movimentos 
sociais pe/a conjuntura politica atual. Conjuntura esta 

Cf. Safira Bezerra Ammann. Movimento Popular de Bairro. De frente para o 
Estado, em busca do Parlamento. Sao Paulo: Cortez, 1 9 9 1 ; pp.7-8-22-23-
44.Grifo nosso. 
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que explicita novas atitudes do Estado na sua relacao 
com os movimentos sociais, bem como requer destes 
novas posicoes e pratica s face a realidade 
representada por um processo de construcao de uma 
nova institucionalidade politica".™5 

Mas r e t o m e m o s a questao do m e t o d o , segundo, ainda, uma 

def in icao cons tan te do Aure l io : 

Metodo. Do gr. Methodosl. Caminho pelo qual se 
a tinge um objetivo. 2. Pro grama que regula 
previamente uma serie de operacoes que se devem 
realizar, apontando erros evitaveis, em vista de um 
resu/tado determinado, 3. Processo ou tecnica de 
ensino: metodo direto. 4. Modo de proceder; maneira 
de agir; meio. 5. Trat ado elementar. 7 Prudencia, 
circunspeccao; modo judicioso de proceder; ordem. 
Age sempre com metodo™6 

Metodo, po r tan to , dist ingue-se de metodologia, em que longe de 

const i tu i r -se no " m o d o de pensar" determinado objeto de conhec imento , 

auxil ia-o enquanto local izacao e levantamento da mater ia-pr ima em que 

se procede o t rabalho da producao de conhec imento . Def in imos ass im, 

grosso m o d o , um e out ro e sua dist incao no trabalho da "p roducao de 

c o n h e c i m e n t o " sobre processos sociais. 

"Por razdes de direito, um metodo de exposicao 
teorico nao pode fazer o mesmo. Deve expor com 
rigor a necessidade destas relacdes: e a sua razao de 
ser. Marx tin ha perfeita consciencia disto em 0 
Capital, quando diz que o 'metodo de exposicao', 
distinto do metodo de investigacao (ou metodo de 
pesquisa e de descoberta), e parte integrante de todo 
o discurso cientifico, isto e, de todo o discurso 
tedrico.".™7 

Cf. A n a Mar ia Do imo et all. Op. Ci t . , p p . 8 - 1 1 - 3 5 . 
Cf. Aure l io . Op. Ci t . , p . 8 9 0 . 
Louis A l thusser . Sobre o Trabalho...Op. C i t . , 3 8 . 
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Vejamos que concepcao de pesquisa mais confusa presente num 

manual de pesquisa. A s s i m , para o autor , 

"Entendemos por pesquisa a construcao de 
conhecimento original, de acordo com certas 
exigencias cientificas. Nao precisa ser tambem 
empirica, embora normalmente se supunha esta 
como a mais comum e importante. Em nosso caso, 
referimo-nos especialmente a pesquisa teorico-
empirica, ou se/a, aquela producao cientifica que 
busca conhecer a realidade, incluindo neste ato um 
trabalho teorico e um trabalho empirico. Metodologia 
sera, entao, definida como o estudo dos 
instrumentos de montagem de uma teoria, o estudo 
dos arcaboucos teoricos. Nao entra ai apenas a 
preocupacao teorica, mas tambem a preocupacao 
empirica. Mas, por uma divisao do trabalho 
particularmente latino-americana, embora nao logica, 
atribuimos a Metodologia um interesse 
tendencialmente voltado a teoria, ou a parte teorica 
da producao cientifica, deixando a questao empirica 
para outra disciplina, muitas vezes chamada de 
Metodos e Tecnicas, dedicada as tecnicas de coleta 
e mensuracao do dado".™8 

Ha af uma predominancia da concepcao de esta tu to c ient i f ico que 

privi legia a producao de conhec imento que tern como escopo a pesquisa 

empirica, de " c a m p o " , "es tudo de caso" , e tc . 

Mas afinal qual a dist incao entre o que e pensar e o que e nao 

pensar? A essa dist incao Castoriadis nos responde de fo rma bas tante 

clara num paragrafo, ou seja, para ele, no que concordamos, 

"Pensar nao e sair da caverna nem substituir a 
incerteza das sombras pelos contornos nitidos das 
proprias coisas, a claridade vacilante de uma chama 
pela luz do verdadeiro Sol. E entrar no Labirinto, mais 

Cf. Pedro Demo. Op. Cit . , p p . 7 - 8 - 9 . 
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exatamente fazer ser e parecer um Labirinto ao passo 
que se poderia ter ficado 'estendido entre as f/ores, 
voltado para o ceu'. E perder-se em galerias que so 
existem porque as cavamos incansavelmente, girar 
no fundo de um beco cujo acesso se fechou atras de 
nossos passo s - ate que essa rotacao, 
inexplicavelmente, abra, na parede, fendas por onde 
se pode passar".™9 

0 que e novo no conhec imento tern a ver com o que e pensado 

cada vez mas , sob re tudo , com o como e pensado. Ha um destaque, 

por tan to , para o metodo enquanto t ra tamen to , na fa l ta de melhor 

palavra, d is t in to de um problema de analise em relacao a out ros 

pensamentos pre ter i tos . Mas sabemos, no en tan to , que m e t o d o e teor ia 

sao indissociaveis. Recorrer-se a um aporte teor ico e inscrever-se 

t a m b e m de uma manei ra ou de outra - na sua problemat ica teor ica. 

Tal e a questao central que esta presente na historia do 

pensamento na modern idade e tern sido a fo rma de ' revo luc ionar ' o 

conhec imen to . A s s i m fo i de Descarte no seculo XVI a Marx no f inal do 

seculo X IX. Nao e sem razao que Al thusser e Foucaut destacam que num 

unico seculo a h is tor ia produziu , para o pr imeiro, " t res f i lhos sem pa is" 

(referindo-se a M a r x , Freud e Nietzsche) e o segundo tres genios, pois 

que a grande revo lucao que f izeram foi quanto a fo rma de interpretacao 

dos s ignos. 

Cf. Cornel ius Castor iadis . Op. Ci t . , pp .7 -8 .g r i fo nosso. 
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3.3. "Movimentos Sociais": Definicao de uma 
Teoria de Campo ou Definicao de um Campo 
Teorico? 

"Ev iden temente , a verdade tern a ver c o m o real. 
Ev identemente , os concei tos cientf f icos tern a ver 
c o m objetos reais, em relacao aos quais eles, em 
u l t ima analise, ex is tem. Ev identemente, o conce i to de 
mais-val ia tern a ver c o m a exploracao capi ta l is ta e o 
de inconsc iente , c o m o real ' m o d o de ser humano 
neurot ico ou ps ico t i co ' . Ev identemente , o 
conhec imento e conhec imento do real. Mas esse ' ter 
a ver c o m o ' e def in ido por A l thusser , seguindo nisso 
Marx r igorosamente , como sendo uma forma de 
apropriacao de u m pelo out ro . 0 conhecimento 
cientifico e uma forma de apropriacao do objeto real 
pelo objeto-de-conhecimento". 

Wal ter Jose Evangel ista 

Tra tamos aqui tao -somente da questao top ica do ponto de part ida 

na producao de conhec imento acerca da realidade. Querendo c o m isso 

assinalar duas perspect ivas, d iversa, de abordagem anal i t ica, mas que, na 

prat ica teor ica brasileira, sobre tudo nas teor ias sobre " m o v i m e n t o s 

soc ia is " , tern como predominancia a def in icao por uma " teor ia de c a m p o " 

em det r imento , por tan to , da def in icao por um " c a m p o teo r i co " . E no que 

v imos d iscut indo ate aqu i , tal parece ser a razao pela qual faz c o m que 

exista um di lema teor ico acerca dos estudos sobre os processos sociais 

analisados e cuja caracter izacao analft ica os def in i ram c o m o sendo 

' m o v i m e n t o s soc ia is" . 

T ra tamos , por assim dizer, dos aspectos inerentes as concepcoes 

de conhec imento que v igem na prat ica tebr ica de alguns estudos sobre 

os processos sociais. A predominanc ia por "es tudos de c a s o s " , por 

estudos e m p f r i c o s 2 0 0 , expressa, ao que parece, uma tendenc ia 

2 0 0 Cf. Pedro Jacob i . Movimentos sociais urbanos no Brasil: reflexao sobre 
a literatura nos Anos 70 e 80. Rio de Janei ro: ANPOCS-BIB, n. 2 3 , 1° 
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hegemonica que concebe o objeto de conhec imento como um objeto 

imediato, c o n c r e t e c o m o se houvesse uma realidade dada para ser 

conhecida, invest igada, c o m o se diz, o que signi f ies, por assim dizer, que 

o problema teor ico nao nasce no campo do conhec imento mas na propria 

realidade, ou seja, em vez da const rucao de uma prob lemat ics teor ica 

tem-se c o m u m e n t e s cons t rucao de uma "prob lemat ica c o n c r e t a " . Isso 

tern c o m o impl icacao recorrente a def inicao por uma teoria de campo, 

que em outras palavras, s igni f ica definir um con junto de tecnicas de 

pesquisa que possib i l i tem o conhec imento do " o b j e t o " . Como ja t ra tamos 

alhures, nao ha urns d is t incao clsra quanto ao que seja o objeto de 

conhec imento , ou melhor , ha uma grande confusao quanto a essa 

questao em part icular. Dai que em vez, como queremos indicar, de se 

partir da def in icao de um campo teorico, parte-se de seu cont rar io . 

Quer dizer, e m e s m o c o m u m que as teses elaboradas por esses 

estudos empfr icos tenham seus fundamentos em conhec imentos 

2 0 1 

estn tamente teor icos , no sent ido que nao tern como base analft ica 

qualquer mater ial empfr ico e que, todav ia , sao os fornecedores, na fa l ta 

de melhor expressao, do escopo de analise. Nao se t ra ta , c o m o ja v imos , 

de contrapor-se ao t rabalho de analise empfr ico, nem t a m p o u c o de 

af irmar a supremacia do rac ional ismo, mas indicar a confusao que se faz 

quanto ao f u n d a m e n t o do conhec imento teor ico , quanto a sua 

especi f ic idade. E ja para adiantar, mais a f rente t ra tamos dessa questao 

para que possa f icar claro a impor tanc ia da formulacao de tal problema 

teor ico. Ou seja, do que impl ica a concepcao empfr ica e a racional ista em 

semestre, 1 9 8 7 ; p . 2 0 . " A producao teorica em torno da questao dos movimentos 
sociais urbanos tern resultado essencialmente numa producao empirica, e as principals 
crfticas a estes trabalhos referem-se ao seu espectro limitado. Grande parte da producao 
se baseia em estudos de caso centrados em diversas metr6poles brasileiras, 
notadamente no eixo Sao Paulo-Rio de Janeiro, onde existe sdlida base empirica al6m de 
diversos movimentos urbanos, sendo importante ressaltar o crescimento, nos ultimos 
anos, da producao em Minas Gerais, Nordeste e Regiao Sul do pais, sendo poucos os 
trabalhos que desenvolvem pesquisa de tipo comparativo." Cabe, contudo, ressaltar que 
o autor tamb6m estci inserido nessa perspectiva cf. "Movimentos sociais e 
politicas publicas". Sao Pau lo :Cor tez ,1989 . 
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te rmos das duas concepcoes de pratica teorica enquanto lugar de 

construcao da realidade ( teor ica). Isso porque, segundo Castor iadis, no 

que concordamos p lenamente, isto e, " 0 que e a teoria? A at iv idade dos 

teor icos. E os teor icos sao os que fazem teor ia . A c iencia e a at iv idade 

dos cient istas - dos que fazem c i e n c i a " 2 0 2 . 

A subjetividade e a marca do fazer c ientf f ico, e, dir iamos m e s m o , o 

que o def ine. No en tan to , dizer isso, nao e af irma-la enquanto um fazer 

ideologico, pr imei ramente, mas dizer, que essa e resultado do t rabalho do 

pensamento, da cons t rucao humana que tras consigo uma concepcao de 

mundo que e, inclusive, a propria ciencia. Isso desloca, por tan to , a 

discussao acerca das ciencias com maior capacidade de serem 

portadoras da 'ob je t i v idade ' (as exatas e naturais) e as c o m menor 

capacidade de serem por tadoras de 'ob je t iv idade ' (as Humanidades) . 

Numa palavra, quer dizer que nao ha fazer cientf f ico sem subjet iv idade e, 

ao contrar io, onde no " fazer c ien t f f i co" nao houver subjet iv idade nao ha" 

conhec imento . A d m i t i m o s , ass im, que a ciencia e uma f o r m a part icular 

de ideologia mas nao e so ideologia ou , melhor d izendo, que a ideologia 

esta presente no fazer c ient f f ico mas essa nao tern como prat ica imediata 

produzir ideologia. 

Sendo assim, a perspect iva de abordagem empir ic ista entende que 

pensar a realidade (social) e admit i r equ ivocamente a existencia de uma 

realidade que estaria dada a ser c o n h e c i d a 2 0 3 . E quanto a isso que 

estamos tentando demonst rar a existencia do di lema presente na prat ica 

teor ica dos " m o v i m e n t o s soc ia is " e para o qual nao se apontou nenhuma 

solucao, segundo a nossa perspect iva, isto e, alguns teor icos 

conseguiram apontar o problema - qual seja: que nao ha uma clareza 

2 0 1 Idem, p p . 1 8 - 3 3 . 
2 0 2 Cf. Cornelius Castor iadis. Op. Ci t . , p.8. 

2 0 3 Cf. Joao Ribeiro Junior . O que e Positivismo. Sao Paulo: Brasil iense, 
1 9 9 6 ; pp.1 3 -27 . 
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quanto a natureza do objeto ( tanto empfr ico quanto anal i t icamente) -

mais a essa questao procura-se resolver apontando novos aspectos 

prbprios de uma observacao imediata . E assim que, por exemplo , 

destaca-se o l imite das teorias e propoe-se novas " so lucoes " . Ve jamos, 

segundo Munk , a esse respeito, o que jus t i f ica tal esforco teor ico : 

"A necessidade de combinar as interpretacoes dessas 
duas escolas e particularmente crucial para o 
entendimento dos desafios e dilemas associados a 
orientacao para a mudanca que caracteriza os 
movimentos sociais. Esta e, provavelmente, a area 
de pesquisa em que a teoria e mais deficiente. Boa 
parte das dificu/dades se deve ao fato de que os 
movimentos sociais promovem mudancas porque 
participam da arena politico-institucional e 
desenvolvem uma estrategia politica. Como, no 
entanto, os ana/istas foram inicialmente atraidos para 
o tema por considerarem os movimentos sociais 
como alternativa as formas mais convencionais de 
exercicio da politica, muito pouco se fez em termos 
de ref/exao teorica, no que diz respeito as relacdes 
entre esses movimentos e as instituicoes po/iticas 

2 0 5 
nacionais". 

Segundo ainda, outro autor , bastante recorr ido anal i t icamente nos 

estudos dos processos sociais ocorr idos no Brasil, a questao se Ihe 

apresenta da seguinte maneira 

"Nos ultimos vinte anos surgiram novas formas de 
acao coletivas em areas anteriormente intocadas 
pelos conflitos sociais. A crise das estruturas 
politicas e conceituais frente a estes novos 
fenomenos tornou-se evidente nos anos 70, 

2 0 4 Cf. Francois Chazel, "Movimentos sociais". In Raymond Boudon. 
Tratado de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1 9 9 5 ; p p . 2 8 3 - 3 3 5 . 

2 0 5 Cf. Gerardo L. M u n k . Formacao de Atores, Coordenacao Social e 
Estrategia Politica: Problemas Conceituais do Estudo dos Movimentos 
Soc /a /s .pp .105 -106 . Rio de Janei ro: DADOS- REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIAIS. V o l . 4 0 , n° 1 , 1 997 . IUPERJ.pp .105-1 2 4 . 
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impulsionando uma ampliacao do conhecimento 
empirico e uma redefinicao das categorias 
analiticas.(...)Como Tarrow apontou recentemente 
(Tarrow,1983), o campo dos movimentos sociais e 
um dos mais indefiniveis que existem. Os 
movimentos sao dif/ceis de definir conceitualmente e 
ha varias abordagens que sao dif/ceis de comparar. 
Os varios autores tentam isolar a/guns aspectos 
empiricos dos fendmenos coletivos, mas como cada 
autor acentua elementos diferentes, dificilmente se 
pode comparar definicoes. Infelizmente, estas sao 
mais definicoes empiricas do que conceitos 
analfticos".206 

Ainda hoje, no en tan to , a questao se nos apresenta insoluvel . 

Posto que ten tando enfrentar o prob lema, foge-se dele. Ou entao, 

ten tando evi ta- lo, acaba-se esbarrando. A s s i m , pois, para alguns autores 

[Use S c h e r e n - W a r r e n 2 0 7 e Me lucc i , por exemplo ] , nao se t ra ta mais de 

falar em " m o v i m e n t o s soc ia is" ao referir-se as prat icas sociais recentes. 

A s s i m , por tan to , com base numa observacao imedia ta , Me lucc i , mas nao 

so ele, quest iona-os e (re)def ine-os: 

"Podemos ainda falar de 'movimentos' quando nos 
referimos aos fendmenos sociais recentes? Eu 
preferia falar de redes de movimentos ou de areas de 
movimento: isto e, uma rede de grupos partilhando 
uma cultura de movimento e uma identidade coletiva. 
Este conceito nao esta distante do de industria de 
movimento social de Zald - como o conjunto de 
organizacoes orientado para a mesma especie de 
mudanca social - e do seu mais recente setor de 
movimento social, que She inclui todo tipo de acoes 
orientadas para os objetivos dos movimentos. Minha 
definicao inclui nao apenas as organizacoes 

2 0 6 Cf. A lber to Me lucc i . Um objetivo para os movimentos sociais?. Sao 
Paulo: Revista Lua Nova , N 1 7 , Ano 1 9 8 9 ; p p . 4 9 - 5 4 - 5 5 . 

2 0 7 Cf. Use Scherer -Warren. Redes de Movimentos Sociais. Op. Ci t . "Os 
dois ultimos capftulos examinam as possibilidades de constituicao de movimentos sociais 
no momento atual, partindo da hipdtese de que este movimento vem se formando no 
Brasil a partir das redes que se estabelecem entre organizacoes populares, outras 
entidades culturais e polfticas e organizacoes nao-governamentais (ONGs). E isto implica 
repensar o prdprio conceito de movimento".p. 1 1 . 
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'formats', mas tambem a rede de relacdes 'informats' 
que conectam nucleos de individuos e grupos a uma 
area de participante mais amp/a".208 

0 que por ora estamos denominando de uma teoria de campo diz 

respeito a predominancia da elaboracao de um con jun to de tecn icas de 

pesquisa para apreender o conhec imen to no " rea l " , a "real idade 

conc re ta " , o "ob je to empf r i co" , c o m o se isso fosse possfvel , ou melhor , 

como se o mesmo nao fosse resul tado do t rabalho de cons t rucao pelo 

pensamento . Falta talvez saber, numa palavra, que "a teoria so conhece 

aquilo que ela f a z " . 2 0 9 E isso porque a racionalidade existente no real e a 

sua (ir)racionalidade. Ass im c o m o a racionalidade da teor ia e a sua 

propria ( ir)racionalidade. Qual a relacao da teor ia com a realidade 

concreta ou como a questao se nos af igura?. 0 sujeito teorico e o ser 

dotado de uma (\n)consciencia const ru fda racionalmente enquanto que o 

sujeito pratico e um ser do tado de uma (in)consciencia ex is tente na 

prat ica histor ica ou ex is t indo, para Debord, " c o m o consc ienc ia 

[ inconsciencia] de seu j o g o " 2 1 0 . Tal a razao pela qual , Scherer-Warren 

dizer que para se buscar as caracterfst icas dos referenciais 

"paradigamat icos ut i l izados para a analise da acao colet iva na d inamica 

social . . .e necessario considerar, no mfn imo, os seguintes aspectos de 

cada abordagem: a concepcao sobre a natureza do real, a cons t i tu icao e 

o papel do(s) sujeito(s) da acao na d inamica social , e a concepcao sobre 

os rumos da propria mudanca s o c i a l . " 2 1 1 

Referindo-se ao m o d o de pensar que se to rnou hegemonico a part ir 

dos estudos sobre " m o v i m e n t o s soc ia is " , f ica bastante claro os aspectos 

que aqui estamos indicando no processo de analise quanto a concepcao 

2 0 8 Cf. A lber to Melucc i . Op. Ci t . , p .60 . 
2 0 9 Cf. Guy Debord, A sociedade do espetaculo. Rio de Janei ro : 
Cont raponto ,1 9 9 7 ; p . 5 2 . 
2 1 0 I d e m . p . 5 0 . 
2 1 1 Cf. Use Scherer-Warren. Op. Ci t . , p .14 . 
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de conhec imento que tern como escopo o "ob je to rea l " , "ob je to 

percebido" , em f i m , o objeto empfr ico, em vez, ao contrar io , do objeto 

c o n s t r u f d o 2 1 2 , que e propr io da c iencia. A s s i m , analisando a producao de 

conhec imento acerca dos " m o v i m e n t o s soc ia is" , no que a denominou de 

"A trajetor ia dos m o v i m e n t o s soc ia is" , Cardoso acaba por expl ici tar, de 

fo rma s in te t ica , os aspectos centrais aqui problemat izados e que estao 

presentes em tais anal ises, apontando t a m b e m as impl icacoes daf 

decorrentes. A s s i m , po is , diz a autora, numa ci tacao demasiada ex tensa, 

mas de fundamenta l impor tanc ia no sent ido de contr ibuir para clarif icar a 

nossa questao. 

Diz a au to ra , 

"Estava querendo mostrar que essas interpretacoes 
foram produzidas, na verdade, em contextos 
ideologicos diferentes, e os contextos ideologicos, de 
algum modo, interferem e estao presentes na propria 
producao do conhecimento.(...)"Na decada de 1970, 
por varias razoes, houve uma grande renovacao no 
modo de fazer ciencia, houve uma grande 
valorizacao das pesquisas qualitativas. Sendo o tema 
novo do momento, os movimentos representaram um 
campo no qual a busca de uma relacao diferente 
entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa foi 
exercitada plenamente, vis to que eles tambem eram 
um campo novo que nascia desse interesse. Foi 
exatamente o momento em que nos comecamos a 
valorizar e a trabalhar com tecnicas, o que nao quer 
dizer que isso nao fosse feito antes. Ocorre que a 
valorizacao passou a ser mais aceita dentro da 
academia - a valorizacao das tecnicas de observacao 
participante, de estudos de caso, o trabalho que 
antes era chamado de antropologico, embora nunca 
ten ha sido privilegio da antropologia. Assim, essas 
tecnicas de investigacao passaram a ter um papel 
muito importante..(...) "Curiosamente, elas vieram 

2 1 2 Cf. Paul de Bruyne et all. Op. Ci t . , pp .51-52 . "Parece capital insistir sobre a 
especificidade do objeto cientff ico, construfdo, em relacao com outros objetos de saber; 
o objeto de ciencia 6 um sistema de relacoes construfdas expressa e explicitamente, ele 
se opoe ao objeto pr6-construfdo pela percepcao, com o qual Ihe 6 necessSrio romper 
continuamente". 
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junto com uma critica da construcao do 
conhecimento que estava sendo feita naquele 
momento for a do Brasil, mas que aqui teve pouca 
repercussao. Houve, portanto, uma militancia clara 
por parte dos proprios academicos - extremamente 
importante e justificada pelo contexto autoritario no 
qual estavamos -, um desejo de valorizacao, um 
entusiasmo com esses fendmenos novos que 
apareciam e, ao mesmo tempo, a tendencia de olhar 
para eles atraves de uma tecnica de pesquisa, de um 
olhar diferente do antigo. A critica a forma de 
conhecer elaborada la fora, em parte devido ao efeito 
dos movimentos sociais com a emergencia das 
questoes feministas, de identidade, de etnicidade e 
dos estudos sobre raca, renovou em muito a forma 
de pensar a metodologia da ciencia social fora do 
Brasil. (..JE/as provocaram, muitas vezes, e 
especia/mente nos estudos sobre movimentos 
sociais, o esquecimento de um outro principio que 
nao supoe a ideia de neutralidade numa ciencia 
positivista, qual seja, o principio do estranhamento, 
de criar distanciamento, de ter um olhar critico.f...) 
"Assim, em nome de uma ciencia social critica, nos 
fizemos uma ciencia social engajada e pouco critica, 
utilizando os discursos que os proprios movimentos 
sociais realizavam e ofereciam, estando as 
interpretacoes muitas vezes coladas a esses 
discursos. Isso nao quer dizer que estivessemos 
dizendo coisas erradas, visto que esse discurso era 
tambem parte da realidade a ser observada, mas 
muitas vezes se deu a ele uma importancia muito 
grande.(...JCertas coisas foram deixadas um pouco 
de /ado, nao porque os pesquisadores nao 
soubessem, mas, na verdade, porque as 
interpretacoes ficaram bastante coladas ao discurso 
dos movimentos"'.213 

2 1 3 Cf. Ruth Correa Leite Cardoso. "A trajetoria dos movimentos sociais". 
In Evelina Dagnino (Org.) . Anos 90. Politica e Sociedade no Brasil. Sao 
Paulo: Brasil iense,1 9 9 4 ; p p . 8 3 - 8 4 - 8 5 . g r i f o nosso. 
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A esse respei to, ver, ainda, a lgumas dissertacoes de Mest rado 

em Sociotogia da UFPB - Campus I I , produzidas e aprovadas c o m 

Distincao nesse mest rado, onde ident i f icamos a t ransgressao de pianos 

de analise e realidade, em que o conhec imento af e equiparado com a 

propria reproducao (em alguns casos, ipsis litteris2™ ) das ent rev is tas , 

no que se assemelha a concepcao de que "os fa tos fa lam por s i " . E c o m o 

se as conexoes a serem estabelecidas no piano da analise ja est ivessem 

nas mesmas . A s s i m , a " rea l idade" enquanto produto do processo de 

trabalho de pensamento cede lugar a realidade enquanto p roduto da 

propria realidade requerida tecn icamente . E quanto a isso que es tamos 

chamando a a tencao. No que ja indicamos alhures, as entrevistas ou , 

como se prefere, os dados "quant i ta t i vos e qua l i ta t i vos" passam da 

condicao de mater ia-pr ima do m o d o da producao teor ica que resulta no 

produto teor ia para o proprio lugar da teor ia . 0 que esta sendo di to acima 

pela autora Ruth Cardoso e proprio dessa concepcao cuja enfase e dada 

a def inicao de uma teoria de campo em det r imento , por tan to , da 

2 1 4 Cf. A n t o n i o Carlos Pires de Melo . "Todos tern certas coisas na 
cabeca e querem atuar". Licdes do Patac: uma ONG que se propoe a 
melhorar as condicoes de vida dos camponeses do Nordeste do Brasil. 
Campina Grande-PB: UFPB l l -CH-DAS, 1 995 .D isser tacao de Mest rado em 
Socio logia. ; Dalva Felipe de Oliveira. Mulher, trabalho e vida no campo. 
Um estudo junto a mulher da comunidade rural do Ligeiro: Cariri 
Paraibano. Campina Grande-PB: UFPB l l -CH-DAS, 1 996 .D isser tacao de 
Mest rado em Socio log ia . Ver, ainda, Angela Maria Lopes Cavalcant i , "E o 
suor que perco todo dia, nao vale nada?" (A Comercializacao da 
Producao Familiar em Lagoa Seca-PB). Campina Grande-PB: CH-DAS-
UFPB I I , 1 997 .D isser tacao de Mest rado em Socio logia. "Algo que executei 
com bastante clareza foi o meu poder e a minha escolha de dar a palavra a todos os 
meus entrevistados, permitindo que o saber popular fosse refletido e respeitado numa 
troca de experiencia entre eruditos e populares".p.6. ISSO para ftear SO nesses 
exemplos, dentre tan tos outros possfveis. 
2 1 5 Lucira Freire Monte i ro . Bonecas e Vassouras. Vida e trabalho 
domestico dos ado/escente do Campo na Cidade. Campina Grande-
PB:UFPB l l -CH-DAS, Nov /1996 .D isse r tacao de Mest rado em Socio logia. 
p . 6 8 - 1 6 9 . A autora abre ass im, o referido capf tu lo: "Nosso proposito 6 
oferecer um panorama ampliado de nossa pesquisa. Os depoimentos 'falam' por si, e as 
conclusoes a que eles nos remetem sao a prova da importancia de nosso trabalho". 
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def in icao por um campo teorico. Em que numa perspect iva - objeto de 

nossa crft ica - a realidade ( "objeto") estaria dada a ser conhec ida 

enquanto que nou t ra , t rata-se de construf- la. Daf ser necessario insist ir 

mais uma vez dizendo que "pensar e precisamente abalar a instituicao 

perceptiva na qual todo lugar tern o seu lugar e todo momento tern a sua 

hora - assim como e abalar a instituicao dada do mundo e da sociedade, 

as significacoes imaginarias sociais que essa instituicao encerra".2™ 

Ha, por tan to , um con jun to de abordagem: Alain T o u r a i n e 2 1 7 , 

T i lman E v e r s 2 1 8 , Ernesto L a c l a u 2 1 9 , Sorj , Cardoso e F o n t 2 2 0 , Jurgen 

H a b e r m a s 2 2 1 , Poulantzas, Claus O f f e , 2 2 2 dentre ou t ros , que nao esta 

fundamen tado num estudo de caso e nem tampouco em estudo empfr ico 

de qualquer d imensao mas que, paradoxalmente, servem de 

embasamento teor ico aos estudos de casos dos " m o v i m e n t o s soc ia is " 

brasi leiro. Podemos ate m e s m o af i rmar, sem qualquer sombra de duvida 

que as teses centrais do t rabalho ja estao presentes nestes es tudos . Daf 

porque te rmos di to nout ro lugar desse trabalho que o Brasil parece se 

singularizar em te rmos teor icos por fazer pesquisas empfr icas que servem 

de fundame n to empfr ico de teses est r i tamente tebr icas, por assim dizer. 

Existe t a m b e m casos em que a propria matr iz teor ica - Jord i B o r j a 2 2 3 , 

2 1 6 Cf. Cornelius Castor iadis. Op. Ci t . , p . 2 1 . 
2 1 7 Cf. Alain Toura ine, Production de la Societe. Paris: Seui l , 1 9 7 3 ; La 
voix et le regard. Paris: S e u i l , 1 9 7 4 , dentre outros. 
2 1 8 CF. Ti lman Evers, Ident idade: a face ocul ta dos m o v i m e n t o s sociais. 
Sao Paulo: Novos Estudos Cebrap, v . 2 , n. 1 , a b r . 1 9 8 3 . 
2 1 9 Cf. Ernesto Laclau. Os movimentos sociais e a pluralidade do social. 
Revista Brasileira de Ciencias Sociais, v. 1 . 1 , o u t / 1 9 8 6 . 
2 2 0 Bernardo Sorj, Fernando H. Cardoso e Maurfcio Font. Economia e 
Movimentos Sociais na America Latina. Sao Paulo: Brasil iense, 1 9 8 5 . 
2 2 1 Jurgen Habermas. Para a reconstrucao do materialismo historico. Sao 
Paulo: Brasil iense, 1 9 8 3 . 

2 2 2 Claus Of fe . Partidos politicos y nuevos movimientos sociales. Madr i : 
S is tema, 1 9 8 2 . 
2 2 3 Cf. Jordi Borja. Movimientos sociales urbanos. Buenos A i res : SIAP, 
1 9 7 2 . 
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Manuel Castells - esta fundamentada num estudo empfr ico, de caso, 

no entanto , c o m todos os seus problemas ja abordados an ter io rmente , ou 

seja, serem estudos cuja problemat ica esta" no piano de real idade. 

Gostar ia, con tudo , de fazer uma c i tacao, so para exempl i f icar , o 

pressuposto estabelecido por Castel ls. 

Diz ele, 

"Para compreender o movimento citadino 
[Movimentos Sociais Urbanos] e absolutamente 
necessario partir de sua observacao concreta, da 
forma pela qual se desenvolve e das acoes e 
organizacoes que o integram.(...)Assim, pois, antes 
de entrar na analise concreta da experiencia dos 
bairros aqui e agora, trataremos de apresentar um 
panorama geral da relacao entre movimento citadino 
e a problematica econdmica e politica do capitalismo 
avancado(...)Mas a verdade e que algumas das 
ana Uses, hipo teses e conclusoes desse livro dizem 
respeito a outros setores diferentes das associacoes 
de vizinhos. Para isso baseamo-nos num 
conhecimento pratico do con junto do movimento, 
embora nao tenhamos querido afirmar nada de 
concreto sobre aquelas organizacoes e atividades que 
nao conseguimos incluir em nossa pesquisa 
sistematica.(...)Para que a teoria possa fundamentar-
se na pratica, requer-se uma implicacao pessoal na 
politica e nos movimentos sociais.(...)Em 
compensacao, numa fase posterior a pesquisa, 
quando as entrevistas forem codificadas e traduzidas 
em termos de variantes, poderemos facilitar os 
cartoes perfurados aque/es pesquisadores 
interessados que forem inequivocamente amigos do 

2 2 5 
movimento citadino". 

2 2 4 Cf. Manuel Castel ls. Cidade, democracia e socia/ismo. Rio de Jane i ro : 
V o z e s , 1 9 8 0 . Af encont ram-se as principals premissas que f u n d a m e n t a m 
boa parte das analises dos " m o v i m e n t o s soc ia is " no Brasil. 
2 2 5 l d e m . p p . 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 9 1 . 
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Diga-se de passagem, Castells e um dos autores de maior 

in f luencia, dentre ou t ros , na producao de c o n h e c i m e n t o 2 2 6 sobre os 

processos sociais brasileiro. 0 autor ainda deta lha, inclusive com um 

roteiro, em que consis t iu os passos da chamada "pesquisa de c a m p o " . 

No que estamos indicando aqui isso signi f ica que os processos sociais 

estudados no Brasil podem ter deixado de ser compreend ido na sua 

profundidade propria e acabaram por nao contr ibui r para expl icar, dc um 

ponto de v is ta est r i tamente teor ico, as d imensoes das mudancas que 

esses expressaram. Daf inclusive as c r f t i c a s 2 2 7 pr incipals sofr idas 

centrarem-se na questao do Estado, isto e, nao haver uma analise que 

tome o Estado nas suas nuancas proprias. Ao se apropriar da concepcao 

analft ica nao se fez a devida ref lexao crft ica quanto aos fundamen tos que 

a or ienta. Essa veio a ser fe i ta so r e c e n t e m e n t e 2 2 8 . 

Enf im, a lgumas teorias estao fundamentadas numa analise do 

Estado, em que esse e entendido enquanto proprio da chamada 

sociedade pbs- industr ia l e a interpretacao dos " m o v i m e n t o s soc ia is" tern 

sua fundamentacao expl icat iva centrada af. A q u i , c o m o o parti pris 

predominante e a def in icao por uma teoria de campo, c o m o bem 

2 2 9 

assinalaram alguns autores , a perspect iva teor ica fo i apropriada para 

pensar os processos sociais sem a devida consideracao crft ica quanto a 

2 2 6 Irlys Barreiro, Safira Bezerra A m m a n n , Maria da Glbria Gohn, Use 
Scherer-Warren con fo rme obras j£ c i tadas, dentre ou t ros . 
2 2 7 Cf. Pedro Jacob i . Movimentos sociais urbanos no Brasil: reflexao 
sobre a literatura nos anos 70 e 80. Rio de Janeiro: A N P O C S - B I B , n a 2 3 , 
1 a semestre de 1 9 9 8 7 . p p . 1 8 - 3 3 ; Ruth C.L. Cardoso, Movimentos sociais 
urbanos: balanco critico. Sociedade e polf t ica no Brasil . Sao Paulo: 
Brasil iense, 1 9 8 3 . 
2 2 8 Cf. Edson Nunes. Carencias urbanas, reivindicacoes sociais e va/ores 
democraticos. Sao Paulo: Revista Lua Nova , N° 1 7 , junho / 8 9 . p . 6 7 - 9 1 . 
Trata-se de uma crft ica as analises baseadas nessa perspect iva analft ica , 
cont rapondo-se, para tan to , o aporte teor ico thompson iano , desenvolv ido 
em "Tradicao, revolta e consciencia de classe", que alias passa a 
inf luenciar diversos estudiosos brasileiros. 
2 2 9 Pedro Jacob i , Use Scherer-Warren, Lucio Kowar ick , em trabalhos aqui 
anter iormente ja c i tados. 
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essa questao, o que supoe que as expl icacoes aqui o levaram em 

consideracao ou o ignoraram. Ou seja, passa-se ao largo de toda 

singularidade histbr ico-social brasileira. E, por tan to , quanto a isso que 

nos refer imos no tbp ico anterior e daf a sua impor tancia analft ica nesse 

t rabalho, isto 6, procurando demonstrar a complex idade em abracar tal 

ou qual aporte tebr ico sem uma devida ref lexao quanto a sua 

problemat ica em exame e quanto ao me todo que essa supor ta . 

Ha\ ass im, uma concepcao de conhecimento que longe de 

possibi l i tar o conhec imento , cria-se um obstaculo ao proprio processo da 

producao de conhec imento , segundo nosso ponto de v is ta . 0 que e e o 

que nao e a realidade concre ta , ou m e s m o , so a realidade? Podemos 

dizer - sem sombra de duvidas - que a realidade em si mesma nao e nem 

concreta e nem tampouco abstrata e que e, ao m e s m o t e m p o , concreta e 

abst ra ta . Por tanto, em si mesma, nem e e nem deixa de ser! 0 que e ou 

deixa de ser o 6 anal i t icamente! 

Essa questao, todav ia , 6 bastante seria e se apresenta como de 

diffcil compreensao mesmo entre os mais experientes e especial istas. 

Senao ve jamos esta perspect iva de compreensao acerca da prat ica 

tebr ica enquanto lugar da produgao da ' real idade' (teorica) em tres 

autores, sendo que os tres referem-se a mesma ordem do problema em 

questao, todav ia , dando respostas diversas. E apesar das respostas 

formuladas serem di ferentes, os dois pr imeiros, no en tan to , acabam num 

certo sent ido converg indo quanto a concepcao de conhec imento , embora 

nao alcancando dev idamente o problema, segundo o nosso ponto de 

v is ta . 0 terceiro, por f i m , 6 que coloca a questao no seu devido lugar em 

consonancia com a tradigao do pensamento. 

A s s i m , para Demo, 

7. "Um dos problemas mais cruciais da ciencia e sua 
coincidencia com a realidade estudada. Sera que a 
teoria do subdesenvolvimento coincide de fato com a 
realidade do subdesenvolvimento? Como posso 
garantir esta desejada coincidencia entre pensamento 
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e pensado? A ide"ia que faco do Brasil e o Brasil real 

ou nao?".230 

Mas diante dessa duvida quanto a possibi l idade ou imposibi l idade 

da teoria coincidir com a realidade mesma, cuja compreensao expressa a 

sua concepcao do que seja a objet iv idade c ient i f ica, o mesmo autor 

propoe 

"Por isso propomos substituir o conceito de 
objetividade pelo de objetivacao. De um /ado, 
podemos certamente afirmar que o ideal da ciencia e 
o conhecimento objetivo, exato, fidedigno da 
realidade". (Demo.p. 19) "Nao podendo ser realizada a 
objetividade, por razoes logicas e sociologicas, e 
permanecendo ela o ideal maximo da ciencia, 
diziamos que o criterio mais important e da 
demarcacao cientifica e a objetivacao, a saber, o 
esforco contro/ado de conter a subjetividade dentro 
dos limites da suposta objetividade (deixar os fatos 
falar!). Trata-se de um esforco, porque nao 
conseguimos realizar plenamente, mas e essencial 
conservarmos esta meta, para nao fazermos do 
objeto construido um objeto inventado"\231 

Malagodi , no en tan to , tern, ao contrar io de Pedro Demo, certeza 

quanto a possibi l idade da teoria coincidir com a realidade, isto e, 

conhecer a realidade concre tamente e o que o assegura disso e a teoria 

dialet ica. Dai o m e s m o ousar dizer qual e o proced imento metodo lbg ico 

adequado as ciencias sociais, num estudo que fez, concorrendo para 

ingresso de prov imento de cargo de professor Ti tular, cujo objet ivo 

analft ico foi discut i r a lgumas "notas epistemolbgica e metodolbg ica sobre 

a teoria d ia le t ica" . A s s i m , diz o autor 

2. "Qual 4 o procedimento adequado para as ciencias 
sociais? A teoria dia/e'tica sugere que o caminho 
correto e aquele que vai do abstrato para o concreto. 
Mas qual a seguranca que se pode ter quando se 

Cf. Pedro Demo. Op. Cit . , p .18 . 
Idem, p .19 . 
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passa da 'abstracao' para a 'concretude'? O proprio 
Marx sugere que, aparentemente o correto e 
comecar pelo real e pelo concreto. Mas o que e o 
real e o concreto, senao aquilo que se busca e se 
quer atingirP".232 

E c o m o se pode perceber, para o autor, o real e o concreto e o 

que se busca e o que se quer conhecer. Mas e conhecer, conhecer 

concre tamente , ou , ao contrar io , conhecer e conhecer teor icamente? 

Af inal nao foi o que fez Marx e nao 6 o que ele diz, ou seja, para ele o 

concreto da teoria e o concre to pensado e o concre to pensado nao e 

outra coisa, caso nao tenhamos compreendido, senao a teor ia , o t rabalho 

do pensamento enquanto instancia de const rucao da realidade (teorica). 

Mas , segundo ainda a insistencia de Malagodi , quando e que 

teremos o concreto real? 

"(..JPois, ao comecar, supomos estar tratando do 
concreto e do real, mais isto so o saberemos quando 
fina/izarmos a pesquisa. S6 ao final deste processo 
de investigacao, que envolve leituras diversas, col eta 
de informacoes, ana/ises dos dados levantados e 
compreensao final da realidade pesquisada, e que 

033 
teremos o concreto real". 

Para nbs, no en tan to , dizemos que "conhecer conc re tamen te " e 

conhecer teor icamente e que conhecer teor icamente e (des)conhecer 

concre tamente , v is to que conhecer teor icamente e a unica maneira 

possivel de conhecermos concre tamente do ponto de vista da c iencia, o 

que se dist ingue de outras fo rmas de apropriacao de saber, como na arte, 

no t rabalho, na religiao, etc. Para o autor, no entanto , 

"Mas como entao poderei chegar ao verdadeiro 
concreto? Se a realidade exist e ai, e se e el a que 
devemos e queremos conhecer, e claro que ela tera 

2 3 2 Cf. Edgard Malagodi . Notas Epistemologicas e Metodologicas Sobre a 
Teoria Dialetica: pontos para uma releitura de Marx. Campina Grande-PB: 
CH-DSA-UFPB II, 1993 .Tese de Titular. M imeo . p .87 . 
2 3 3 Idem. p .87 . 
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que ser a fonte deste conhecimento concreto e 
verdadeiro. (...jEntao trata-se de descobrir um 
metodo que seja capaz [de] nos levar do abstrato 
imediato ao concreto real e efetivo. Para isso, temos 
pois que descobrir o caminho que evite os tropecos 
do pseudo-concreto. Temos que evitar a ilusao do 
'conhecimento', essa impressao geral que se tern de 
tudo. Qual 6 este caminho?". 2 3 4 

"Deste modo, a abstracao deixar de ser fonte de 
equivocos para ser um metodo cientifico. Torna-se 
uma efetiva capacidade de aquisicao de 
conhecimentos da realidade que, por tornar-se 
conhecida adequadamente, torna-se uma realidade 
concreta para nos".235 

"0 metodo do materialismo dialetico, ao abandonar o 
caminho que percorrem as teorias formalistas, 
idealistas e empiricistas, o faz de uma forma 
consciente e critica, em nome de seu apego ao 
prdprio real"236 

Como podemos perceber, apesar de perspect ivas diversas, ha em 

ambos, no entanto , um nucleo de convergencia , que esta expl ic i tado 

quanto a concepcao de realidade e de objet iv idade. A m b o s par tem da 

nogao de que a ciencia t rata da realidade concreta e que o conhec imento 

cientf f ico busca conhece- la. Isso sem sombra de duvida beira[ se ja nao 

for ! ] o pos i t iv ismo buscando a exat idao, a objet iv idade enquanto 

conhec imento ob je t ivo. E 0 espectro do posi t iv ismo most rando toda a 

sua fo rca , m e s m o quando se pretende cri t ica-lo! 

"(..JAssim, 0 conhecimento concreto e fruto da 
realidade exterior, do mundo que nos cerca, mas 
com a qual estamos diretamente em contacto, e da 
qual tambe'm fazemos parte. Supera-se assim a sua 

Ib idem, p .97 . 
Idem ib idem, p . 1 0 0 . 
Ibidem i d e m . p . 8 6 . 
Cf. A lber to Cupani . Op. Cit . , pp.1 3 -20 . 
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exterioridade, combinando-se o principio formal com 
pop 

o principio real do conhecimento". 

Portando, mais uma vez, no que v imos indicando ate aqui, essa 

questao surgiu com o nasc imento das ciencias s o c i a i s 2 3 9 e a sua 

(in)compreensao dev idamente clara 6 que leva ou tern levado a 

t ransgressao entre pianos de analise e piano de realidade, bem como 

susc i tado o desenvo lv imento cada vez mais crescente do que estamos 

denominando aqui de uma teoria de campo2*0, e que, em outras palavras, 

nada mais 6 senao a elaboracao de estrategias de (des)conhecimento da 

realidade, a const rucao de novas tecnicas de pesquisa que de per si 

possibi l i taria o conhec imento da " real idade-efe i t iva" , do "objeto 

conc re to " , c o m o querem alguns autores. 

E batendo-se com essa questao que Gui lhon formula de maneira 

s intet ica em que consiste a confusao que fazem os estudiosos da 

realidade (social) mas ao mesmo tempo em que consiste o t rabalho 

teor ico. A s s i m , diz ele 

2 3 8 Ibidem I d e m . p . 1 0 2 . 
2 3 9 Cf. Hans-Georg Gadamer. Verdade e Metodo. Tracos fundamentals de 
uma hermeneutica filosdfica. Op. Cit . , p .13 -67 .A i o autor d iscute a 
heranga pelas ciencias sociais das nogoes de metodo e verdade, no 
en tan to , para nbs deve-se incluir t ambem a nogao de objeto e essa e uma 
das questoes, ao nosso ver, fundamenta l . 
2 4 0 Cf. Alba Zaluar Guimaraes. Desvendando mascaras sociais. Rio de 
Janeiro: Francisco A lves , 1 9 9 0 ; p p . 9 - 1 7 4 . Af esta condensada toda 
construgao tebr ica do que v imos denominando de teoria de campo ou , 
nas palavras da autora, ai " con t6m a teoria da pesquisa de c a m p o " , 
estando presente, todav ia , outras questoes por nbs abordada. A nocao 
de "sujei tos da pesquisa" e bastante interessante, pois os supoe, ao 
m e s m o tempo , como " o b j e t o " e como sujei to, por tan to , nao-objeto. Ver, 
ainda, a esse respei to, Lea Carvalho Rodrigues. Rituais na Universidade. 
uma etnografia na Unicamp. Campinas-SP: Area de Publicacoes 
CMU/Un icamp,1 9 9 7 . p p . 4 0 - 4 4 . ; Otavio Cruz Neto, "O trabalho de campo 
como descoberta e criacao" In Maria Cecflia de Souza Minayo (Org.). 
Pesquisa Social: Teoria, m&todo e criatividade. Petrbpol is-RJ: Vozes, 
1 9 9 8 ; p p . 5 1 - 6 6 . 
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3. "Se uma coisa nao 6 seu proprio conceito e se um 
conceito nao d uma coisa, e necessario evitar-se 
tambdm as abordagens empirica e racionalista. Uma 
e outra confundem, cada uma a sua maneira, o piano 
de realidade e o piano da analise. No primeiro caso, o 
termo tedrico 'aproxima-se' da racionalidade 
intrinseca do real; no segundo, o real e concebido 
como participante da racionalidade teorica. 
(..Jcremos ter mostrado suficientemente que 
qualquer totalidade concreta ja e um arranjo - no 
pensamento - de objetos discretos que poderiam ser 
arrumados diferentemente (no pensamento). Se a 
mu/tip/icacao de entidades tedricas nao faz um objeto 
real, a mu/tip/icacao de objetos reais (ou de 
experidncias baseadas nos objetos concretos) nao 
constitui um conceito. (...jApesar dessas 
'imprecisdes', e necessario admitir, com os 
racionalistas, que e o pensamento que ordena o 
concreto, mas o ordena no pensamento. 0 real nao 
d, em si mesmo, nem dinamismo nem ordem, 
dinamismo e ordem sao ideias. O trabalho do 
pensamento consiste justamente na producao de 
uma ordem no caos aparente at raves da qual o 
pensamento se a propria inicialmente desse trabalho 
de ordenacao. A essencia da teoria consiste nesse 
trabalho de ordenacao''.241 

No entan to , ap6s apontar a confusao comumen te presente quanto 

a discussao dessa questao, e procurando assinalar de fo rma inequfvoca, 

simples e suc in ta , Gui lhon coloca o fundamenta l da epistemologia 

fundada por Marx , da seguinte fo rma : 

"Que toda teoria e teoria do modo de producao de 
um dado efeito, e provado pel a passagem do 
questionamento pre-cientifico do 'por que' e do 'o 
que' para o 'como' da pratica cientifica. Nao e outra 
coisa, 'a nova maneira de tratar dessas questoes' de 
que falava Marx a propdsito de seu proprio metodo. 
Toda a 'revolucao filosdfica' que esta' em questao a 
propdsito de Marx esta' contida em sua fdrmula da 

2 4 1 Jos§ Augus to Gui lhon A lbuquerque. Instituicao e Poder...Op. Ci t . , pp. 
2 6 - 2 7 . 
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Introducao: o pensamento se apropria do real de uma 
maneira que /he & propria [possivel], ana/oga a 
apropriacao do real pela arte, a religiao, o trabalho. 
Tudo est 6 ai: 
a) a distincao entre real e teorico; 
b) a concepcao do teorico como trabalho que se 

apropria do real; 
c) a iddia de que esse trabalho opera de um modo 

especifico [pelo pensamento]. 

(...) 
Podemos agora formular diferentemente os principios 
epistemologicos da ciencia que Marx inaugura e aos 
quais fizemos alusao acima: 
1 . Qualquer ciencia nasce da distincao, na pratica, 

entre o piano da realidade e o piano da analise. 
2. Todo o trabalho cientifico e producao de uma 

ordem teorica existente no pensamento. 
3. Toda teoria cientifica e teoria do modo de [da] 

producao de uma ordem teorica. 

4 . Toda teoria cientifica trata do modo de [da] 

producao de uma dada ordem"2*2 

Isso porque, cabe aqui ressaltar, entendemos que nao e na 

realidade que se deve buscar a prova da autonomia das estruturas 

(tebricas) mas na estrutura da teoria que nos autoriza a fazer analises 

au tbnomas. Essa parece ser a di f iculdade de compreensao tao simples 

presente nos estudiosos dos processos sociais aqui abordados. E 

tomando por base a realidade concreta (nao tebrica) e cont rapondo-a a 

teoria que nos dias atuais af i rma-se a crise do marxismo, em part icular, 

ou , a chamada crise dos paradigmas, de maneira geral. 

A s s i m , as ciencias sociais v ivem a se bater com um pressuposto e 

um paradigma de ciencia, por tan to , refem a um " m o d o de pensar" que 

submete a capacidade criadora a um modelo de ciencia posi t iv is ta no 

sent ido que os seus pressupostos tern que ser os unicos referenciais. 

Ass im , segundo Mar t ins , 

I d e m . p p . 2 7 - 2 8 . 
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"O modelo em que a ideia de uma ciencia exata se 
desenvolveu foi o da moderna ciencia exata 
matematizada, cu/o objeto - a natureza - e entendido 
como o conjunto de Zeis, como em-si objetivo, 
estranho a nds, independente de nos. A neutralidade 
como condicao de possibilidade de objetividade e 
correlata a este em-si, como caracteristica do objeto 
da cidncia natural desde Newton".2*3 

Ai O autor indica como o modelo das ciencias naturais esta 

presente nas ciencias sociais vol tadas para a pesquisa de campo, em que 

o objeto e entendido como algo exterior ao sujei to e que deve se deixar 

conhece-lo e nesse caso as pr^t icas sociais sao equiparadas a natureza 

tal qual nas ciencias t idas como naturais. A questao da objet iv idade, 

por tan to , esta relacionada a existencia do "objeto c o n c r e t o " de analise, 

que pode ser observavel , etc. Senao ve jamos, por exemplo, o que diz 

ainda o mesmo autor : 

"A expansao desse modelo para toda e qualquer 
ciencia deu certo porque as ciencias sociais de facto 
tambem procedem assim, e com sucesso. As 
cidncias que investigam as relacdes sociais como um 
fato natural e que submetem seus 'objetos' a uma tal 
and/ise podem faze-lo porque as relacdes sociais nao 
aparecem apenas como tais, mais parecem ser parte 
de uma determinada natureza. Pesquisas de opiniao, 
protdtipo da ciencia social coisificante, reduzem as 
consciencia dos homens, de si proprios e das 
condicdes po/iticas e sociais sob as quais vivemos, a 
objetos pesquisaveis como camadas geoldgicas 
quaisquer: e/as seriam transformadas numa especie 
de natureza petrificada e as relacdes que refletem 
aparecem ao homem como meras formacdes 
estdticas e, de alguma forma, de fato o sao - sendo 

2 4 3 Cf. Estevao de Resende Mar t ins , "Pluralismo Cientffico: Funcao, 
genese e critica de um conceito polemico".,aA'\§. In Ernildo Stein e Luis 
A de Boni (Org.) . Dialdtica e Liberdade. Petrbpol is-RJ: Vozes; Porto 
Alegre: Ed. UFRGS, 1 9 9 3 ; pp.1 0 4 - 1 1 6 . 
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entao tomadas como aparecem, como dado 

bruto"2™ 

E quanto a impl icacao teorica daf decorrente o que estamos 

tentando comunicar teor icamente , por tan to , contrar iando os autores que 

dizem o contrcirio, ou , melhor dizendo, aqueles cujo acento analft ico esta 

vo l tado para af i rmar tal perspect iva. 0 sucesso de tais abordagens esta 

relacionado, na maioria dos casos, as "evidencias das ideologias 

t e b r i c a s " . 2 4 5 Essa e, na verdade, o grande obstaculo a discussao teor ica. 

Mais que isso, trata-se do fundamen to posi t iv is ta que impoe a 

necessidade de um objeto "empf r i co" como condicao de producao de 

conhec imento . 

No que v imos indicando at6 aqui , pretende-se na verdade apontar 

que no processo da producao de conhec imento e hegemonico no Brasil 

partir-se da "estaca zero" , por assim dizer, vez que nao se estabelece o 

que j ^ indicamos alhures [ i tem 1.3], isto e, uma simbiose entre o 

conhec imento prete>ito e conhec imento presente- fu turo. Diga-se de 

passagem, no Brasil, mas nao so, e mu i to c o m u m referir-se ao 

conhec imento preteVito enquanto "balanco b ib l iograf ico" , "balanco da 

l i tera tura" . Prat icamente nao os reconhece enquanto resul tado do 

processo de t rabalho ( tebr ico). Trata-se s implesmente de recorrer a 

categorias analft icas que expl ic i tam s igni f icados, sent idos que parecem 

estar fora da teor ia, por tan to , presente nos dados empfr icos. E 

Castor iadis, por tan to , quern indica de fo rma clara que "na verdade, ha 

pontos de v is ta sucessivos; e e ocupando eu proprio um pondo de v is ta 

que ' ve jo ' ao mesmo tempo o que e v is to e a trajetor ia onde se s i tuam 

aqueles que, at6 aqui , ten taram v e r " . 2 4 6 

Idem, p.11 6. 
Cf. Louis Al thrusser . Sobre o Trabalho. Op. Cit . , p .45 . 
Cf. Cornelius Castor iadis. Op. Cit . , p p . 2 0 - 2 1 . 
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Vejamos o que diz acerca da sujbet iv idade enquanto aspecto 

def inidor da prat ica te6r ica englobando de uma sb vez as ciencias de 

maneira geral, ou seja, (des)adjetivadas e pondo ' f i m ' a polemica 

posi t iv is ta quanto a natureza da dimensao de objet iv idade que seria 

prbprio das ciencias naturais e que seria, por tan to , impropr io , a menos 

que as cop iassem, as ciencias sociais. E o faz tomando c o m o base o 

paradigma da ciencia moderna , por assim dizer. 0 que impl ica dizer, a 

partir daqui , que a tese posi t iv is ta do pressuposto da neutral idade 

cientf f ica vol ta-se contra o prbprio posi t iv ismo a medida que sendo a 

subjetividade a marca def inidora do fazer c ient f f ico, o contrar io disso, 

seria a nao ciencia. Ass im , para encerrarmos, diz Rajagopalan: 

"Mesmo que nao cheguem a constituir-se em belos 
contos de fada, nossas teorias nao passam de 'livres 
criacdes da mente humana'. Quern assina embaixo e 
o prdprio Albert Einstein, 'monstro sagrado' da 
ciencia moderna, modelo indiscutivel da pesquisa 
cientifica e, por sinal, idolo incondicionalmente 
reverenciado pelo prdprio Popper".2*7 

3.4. Algumas Consideracoes Finais 

Como refer imo-nos anter iormente no decorrer do tex to , a ten ta t iva 

de indicar o lugar de representacao dos processos sociais na teoria 

social , t omando os " m o v i m e n t o s soc ia is" como objeto h istor iograf ico nao 

6 tarefa fcicil no ambi to das ciencias sociais. E isso porque mais uma vez 

aqui esta colocado o esforco de comunicacao, na teor ia, que geralmente 

nao e tarefa mu i to fac i l . Pr incipalmente quando se t ra ta , em ciencia, de 

2 4 7 Cf. Kanavill i l Rajagopalan. "Prefacio". In Maria Jose Coracini . Um 
Fazer Persuasivo: O discurso subjetivo da ciencia. Op. Cit. , p. 14 . 
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um trabalho de "escavacao" em que a sensacao e, como diz um grande 

Scibio grego, de "perder-se em galerias que so ex is tem porque as 

cavamos incansavelmente, girar no fundo de um beco cujo acesso se 

fechou atras de nossos passos - ate que essa ro tacao, inexpl icavelmente, 

abra, na parede, fendas por onde se pode passar" . Tudo que t ra tamos 

esta ai, poderfamos dizer e ate encerrar! Mas comecando outra vez! 

A prat ica tebr ica da-se c o m o instancia au tonoma (simultanea) da 

criagao de objetos de conhec imento (teorico) e do modo da producao de 

conhec imento (teorias) enquanto resultado dum processo de trabalho (do 

pensamento) . Tal a razao que faz com que um pensador estabeleca como 

tarefa tebr ica imediata, "most ra r neste livro que a pobreza de 

pensamento e a riqueza de Husoes polft icas [e analft icas] cont r ibuem para 

nos conduzir a tragedias e d e s a s t r e s " . 2 4 8 

E tendo di to is to, gostar iamos nesse m o m e n t o (nao)conclusivo de 

corroborar alguns pontos de vistas que desenvolvemos ao longo deste 

tex to , mas que como recomenda o of ic io devemos (re)apresenta-los de 

fo rma s int6t ica numa tenta t iva sempre presente de buscar comunicar o 

objeto de nossa ref lexao tebr ica. Ass im, pon tuamos enquanto 

consideracoes f inais os seguintes aspectos. 

Primeiramente que ha duas perspect ivas diversas, de abordagem 

analft ica, mas que, na prat ica tebrica brasileira tern como predominancia 

a def in icao pelo que denominamos prov isor iamente de " teor ia de c a m p o " . 

0 que demonst ra a di f iculdade de dist incao entre objeto de conhec imento 

e "ob je to percebido" , tendo assim, como recorrencia, a constante 

transgressao de pianos de analise e de realidade. 

Que do nosso ponto de v is ta , neste t rabalho, mas que nao e so 

nosso, teoria e me todo , cons t i tuem as premissas fundamenta ls no 

processo da producao de conhec imento , mas que entre os estudiosos 

2 4 8 Cf. Edgar Mor in . As Grandes Questoes do Nosso Tempo. Lisboa: 
Editorial Notfcias, 1 9 9 4 ; p. 10. 
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dos " m o v i m e n t o s soc ia is" sao ora subordinados, serv indo apenas para 

conf i rmar um "olhar ao nivel do imed ia to" , ou , ora hipervalor izados, a 

medida que sao apropriados enquanto inst rumentais de analise sem, no 

en tan to , a devida consideracao cr i t ica. Daf porque termos indicado que 

ao se apropriar de uma perspect iva tebr ica estamos - quer tenhamos 

consciencia ou nao - nos inscrevendo numa problemat ica tebrica 

determinada. 

Num esforco exclusivo ten tamos demonstrar ainda que a trajetor ia 

dos " m o v i m e n t o s soc ia is" na teoria social e marcada por um permanente 

di lema epis temolbgico e caracteriza pela busca da ( in)def inicao, 

const i tu indo-se assim como um obstaculo tebr ico-metodolbg ico ao 

estudo dos processos sociais. 

Indicamos anal i t icamente, por outra parte, como os chamados 

"mov imen tos sociais urbanos ou novos mov imentos soc ia is" marca uma 

ruptura com o paradigma de analise dominante ate entao e como os 

mesmos ganharam notor iedade analftica a partir da decada de 1 9 7 0 , mas 

como s imul taneamente essa " n o v a " concepcao tebr ica operou-se uma 

f issura analft ica entre os processos sociais ocorr idos no campo e na 

cidade. 

Anal isamos duas correntes tebricas que inf luenciaram 

anal i t icamente os estudos dos processos sociais brasileiro, ten tando 

indicar quais os fundamentos analft icos af presentes, e como nos mesmos 

j a estao alguns dos problemas por nbs discut idos e que se encont ram -

por heranca de abordagem - presente nos estudos desenvolv idos aqui . 

T ra tamos, para f inal izarmos, do escopo dominante nas analises 

sobre " m o v i m e n t o s soc ia is" no Brasil, ten tando de fa to demonstrar a 

predominancia dos estudos pelas "acoes co le t ivas" urbanas e como essa 

perspect iva diz respeito a concepcao e compreensao da problemat ica 

enquanto t ip icamente da cidade. 
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