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Resumo

Observando processos e produtos culturais ligados apopula~ao que
mora nas ruas das grandes cidades brasileiras, pretendo estudar aquilo a que
chama parceria social e textual, com uma aten~ao especial para as revistas produ
zidas sobre e para esse segmento excluido: Ocas, em Sao paulo e Rio de Janeiro,
em diaIogo com L'Itineraire em Montreal. 0 conceito de parceria sera tornado
como urn operador de leitura desse tipo de texto, carcterizado por uma enuncia
~ao composita, que, englobando diferentes agentes culturais, procura construir
urn espa~o publico, onde haveria troca e intera\ao.

"Etat d'urgence : un camp de refugies au centre-ville". Este e 0 nome
dado a urn evento que aconteceu em Montreal, no Quebec. Os organizadores
assim 0 definiram::

Estado de urgencia eurn Manifestival, urn lugar engajado
e multidisciplinar para vir descobrir os artistas de outra
forma, em urn clima de partilha e de coesao social, sem
artiffcio mas com urn contato direto e caloroso que voces
nao encontrarao em nenhuma outra parte. Participem.

"Urgencia". Assim se intitula uma se\ao da revistaParachute, que, em
urn numero sobre Sao Paulo, "faz uma sintese de uma serie de discuss6es acon
tecidas entre artistas cujas praticas interferem na vida publica". Nesses encontros
discutiam-se os conceitos de realidade e de real, buscando delinear 0 lugar da
arte na vida urbana. As express6es "vida publica"e "trabalho coletivo" marcam 0
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artigo resultante dos debates. Este artigo termina chamando a aten~ao do leitor sobre a
urgencia de interven~6es taticas:

Este movimento de interven~6es taticas nos diferentes midias e,
no mlnimo, uma forma de balan~ar os poderes hegem6nicos.
Identificar e potencializar as urgencias para que elas sejam trans
formadoras, e entao urn desafio". (p.122 - tradu~ao livre)

Einteressante notar que as palavras "publico" e "coletivo", nesse momento
circulam em varios outros eventos culturais, marcados pela rela~ao dos artistas com a
popula~ao exclufda que mora nas mas das cidades.

Nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, pode-se observar urn significa
tivo numero de produtos culturais, resultantes de urn tipo especial de parceria, que en
globa artistas, intelectuais, cantores populares, escritores. Recentemente, Ana Botafogo,
dan~arina classica, apresentou urn espetaculo com Carlinhos de Jesus, urn professor de
dan~a popular. Muitos cineastas realizaram filmes, tendo como tema os artistas popula
res. E0 caso do filme Apessoa epara 0 que nasce, de Roberto Belinder, no qual as tres
irmas cegas, cantoras de feira na Parafba, representam seu proprio papel.

Em outra area, e tambem 0 caso da pesquisa empreendida pelo raper MY Bill,
o fotogcafo Celso Athafde e 0 antropologo Luiz Eduardo Soares. Apartir dessa pesquisa
sobre os meninos que trabalham com os traficantes, os dois primeiros criaram 0 vfdeo
Falcao, os meninos do traftco, e, como 0 terceiro, escreveram 0 livro Cabefa de porco,
em cuja apresenta~ao, eles dizem:

Cabefa de porco tern urn dupla origem; e uma especie de es
tuario de duas fontes. Uma longa pesquisa realizada em diversos
estados brasileiros por Celso Athalde e MY Bill, sobre os jovens
na vida do crime esuas raz6es, sobre adimensao humana desses
jovens; eurn conjunto de pesquisas e registros etnogrmcos, con
duzidos por Luiz Eduardo Soares, nos ultimos sete anos, sobre
juventude, violencia e poHcia. Os dois afIuentes se encontraram
porque os valores aa interpreta~ao dos problemas eram conver
gentes. Eos tres autores decidiram completar suas respectivas
tarefas com urn conjunto de entrevistas qualitativas, as quais
foram realizadas, em 2003, pelos professores Helio Raimundo
Santos Silva e Miriam Guidani. (2005, p.13)

Por outro lado, Ferrez, urn escritor safdo ele mesmo da favela, organizou urn
livro intitulado Literatura marginal: talentos da escrita peri/erica, onde faz circular "a
voz que nao tern voz". Este projeto teve infcio com a revista Caros amigos, que publicou
tres numeros especiais com textos de pessoas marginalizadas pela sociedade. Escritores
ja conhecidos, comoJoao Antonio e PHnio Marcos (hoje falecidos), dividem 0 espa~o do
liveo com nomes como D. Laura, Gato Preto e Geraldo Brasileiro.

Os projetos que mobilizam pessoas de diferentes segmentos sociais sao com
plexos porque, em geral, envolvem rela~6es de poder proprias do mercado economico
e cultural. No caso do livro, que acabo de mencionar, por exemplo, mais precisamente
sobre a capa, 0 nome, que salta aos olhos pelo tamanho de seus caracteres e aquele de
Ferrez, 0 organizador do livro.

E, pois, muito importante analisar 0 processo que da origem a esse tipo de
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publica~iio, caracterizada por uma enuncia~iio multipla, misturando parceiros de dife
rentes nfveis sociais, culturais e intelectuais.

Antes disso, porem, e preciso considerar que, de uma maneira geral, urn
interesse comum mobiliza as pessoas que se agrupam para fazer qualquer coisa juntas:
urn partido ou urn movimento politico, uma associa~iio esportiva, uma missiio religiosa
ou outros. Esses grupos produzem textos de natureza variada para fazer circular suas
ideias e seus valores, 0 que niio significa que esses valores sejam puros ou ideais.

No prefacio feito para a edi~iio de 1990 de seu livro L'espace public, Haber
mas, com]. Keane, considera que

o nucleo institucional da sociedade civil e cosntituido por esses
agrupamentos voluntarios fora da esfera do Estado e da econo
mia, que, vao, para nao citar senao alguns exemplos, das igrejas,
associa~6es e circulos culturais, passando pelos midias inde
pendentes, associa~6es esportivas e de lazer, clubes de debates,
f6runs e iniciativas dvicas, ate as organiza~6es profissionais, os
partidos politicos, os sindicatos e as institui~6es alternativas.
(p.XXXII - tradu~ao livre)

Habermas continua, dizendo que, para Keane, a fun~iio dessas associa~6es

e a de "manter e redefinir as fronteiras entre a sociedade civil e 0 Estado atraves de
dois processos interdependentes e simultaneos: de uma parte "a extensiio da igualdade
social e da liberdade", de outra parte, "a reestrutura~iio e a democratiza~iio do Estado".
(p.XXXII). Trata-se, entiio, de associa~6es que contribuem para a forma~iio de opiniiio.

Esse tipo de grupo seria ja uma forma de parceria, mas, sem entrar no domf
nio da teoria sociologica, interessa-me sobretudo analisar 0 lugar dessas novas modali
dades de parceria que surgem hoje, agrupando pessoas de diversos segmentos sociais
cujos interesses niio siio comuns como aqueles dos grupos politicos, religiosos ou es
portivos, mesmo que possam ser de todas essas naturezas.

As revistas alternativas urbanas, objeto deste trabalho, representam urn caso
desse tipo de parceria. Associa~6es diferentes se associam para fazer uma publica~iio em
papel jornal, mirando urn publico tambem diversificado. Pode-se falar de uma enuncia
~iio composita e de uma recep~iio tambem diferenciada. Quem fala? Aquem fala? Como
essas palavras se situam face afor~a dos mfdias eletronicos ou diante dos mecanismos
do mercado? Pade-se dizer que esse tipo de publica~iio faz parte do espa~o publico,
sobretudo se se considera que 0 espa~o publico e policentrico e tern varias configura
~6es?

Se se reconhece, com Habermas, que "a exclusiio das camaqas inferiores,
mobilizadas cultural e politicamente, provoca ja uma pluraliza~iio da esfera publica em
sua fase de forma~iio"(1994, p. VI - tradu~iio livre), marcadamente burguesa, pode-se
perguntar como se forma esse espa~o hoje e que papel esse tipo de publica~iio desem
penha nesse contexto dominado pelos mfdias eletronicos.

Examinando alguns numeros da revista Ocas, pode-se exemplificar a diversi
dade de sua enuncia~iio e de sua recep~iio. Apropria organiza~iio da revista exibe, atra
yes dos tftulos de cada se~iio, a participa~iio dos sem-teto ao lado de figuras conhecidas
no mundo politico, social e midiatico. Os moradores de rua tomam a palavra, em geral,
nas se~6es ""Becos e vielas Z/S- a voz da perifeiria", "Cabe~a sem teto", Olhares do mor-
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ro", "Filosofia de esquina", entre outras. Al<~m disso, algumas vezes, eles sao tambem 0

tema de reportagens sobre 0 pais e 0 mundo, com noticias sobre auniversidade publica,
o transporte publico, a saude publica, a polui~ao, a devasta~ao da floresta amaz6nica
etc. Ao lado disso, em geral na se~ao "Cranianas", pode-se ler a palavra de dirigentes
politicos ou de intelectuais, como, por exemplo, 0 secretario da OND, Koffi Aman, ou
o soci610go filipino Walden Bello; de artistas consagrados pela midia, como Chico Bu
arque, Marcelo 'fuka, Fernanda Young; ou aqueles que emergem das favelas, como os ja
citados MY Bill e Ferrez.

Adiferen~a entre esse tipo de publica~ao e os outros jornais e revistas que cir
culam em nossa sociedade consiste, entao, no papel desempenhado pelos habitantes de
rua ao lado dos editores e de outros autores de artigos e reportagens. 0 espa~o dado as
palavras dos desassistidos nao encontra correspondencia em outros jornais e revistas.

Podemos tomar alguns exemplos da rede que se forma em cada numero e
entre varios numeros. Na edi~ao de fevereiro de 2003, a se~ao "Cabe~a sem teto" inti
tulada "Pausa para urn bate-papo", os vendedores de Ocas contam suas experiencias.
Jason Prado Mendon~a, especialista em mecanica, hidraulica e eletricidade, mas sem
emprego, confessa que sua vida mudou depois de come~ar a vender Ocas. Aprop6sito
de sua tarefa de vendedor, ele diz:

Eurn trabalho lucrativo, para quem acredita eurn trabalho 6ti
mo, que tira as pessoas de situa~iio dificil, transforma a vida das
pessoas sem apoio, que niio tern onde ficar. Edificil arrumar urn
emprego, porque quem vern de outro Estado chega na cidade

. grande e niio tern urn ponto de referencia. E quem mora em
casa de apoio ou albergue a sociedade discrimina, pisa em cima,
ve como lixo. Mora em albergue, eladriio, elixo, niio presta. A
sociedade ve dessa forma, mas ela niio ve 0 porque de a pessoa
estar ali. (p.10)

Depois disso, Jason fala tambem do publico que compra a revista, insistindo
sobre sua variedade. Ele enumera os valores que a sociedade exige para aceitar uma
pessoa:

Depois que comecei a vender a revista houve uma mudan~a

muito grande porque essas pessoas ja veem voce andando com a
aparencia diferente, cabelinho conado, 0 jeito de voce conversar
muda, porque adquire urn conhecimento do publico em geral.
Voce conversa com doutor, com advogado, com diretor de em·
presa, conversa com juiz, voce conversa com pessoas que voce
nem imaginava antes. (pIO)

Jason domina certas estrategias do mercado e pode entao vender uma boa
quantidade de revistas para se assegurar uma vida mais digna. Tambem Geraldo Gouveia
de Moraes conta suas experiencias como morador de rua, chamando a aten~ao do leitor
para a atra~ao que esse tipo de vida exerce sobre ele por causa da liberdade que ela pode
oferecer. Ele afirma que, antes, sua vida, seja em casa de parentes, seja em abrigos, era
como uma prisao: "Na rua a gente tern liberdade, pode fazer 0 que quer, nao esquenta a
cabe~a com a hora.". Ele fala tambem do contato com 0 publico como coisa positiva.

Em rela~ao a esse publico, a leitura da se~ao "Cartas"confirma que as pessoas
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que compram arevista sao, em geral, ligadas aoutras organiza~6es sociais que trabalham
com os excluidos: professores, sobretudo universitarios, artistas, cantores, jornalistas.
Alguns moram fora do pais e conhecem outras revistas da rede internacional, como The
Big Issue, em New York, ou a portuguesa Cais.

Acomunica~ao entre leitores e produtores se refor~a quando alguem envia a
revista textos escritos por outros excluidos. Eo caso do poema, enviado pelo leitor]oao
Belo e escrito por crian~as abandonadas que estao hoje em uma Funda~ao na cidade de
Mandirutuba, no Parana.

Nos tambem queremos viver
Para voces vida bela, para nos favela
Para voces carro do ano, para nos resto de pano
Para voces luxo, para nos lixo
Para voces escola, para nos pedir esmola
Para voces ir alua, para nos morar na rua
Para voces Coca cola, para nos cheirar cola
Para voces aviao, para nos cambucio
Para voces academia, para nos delegacia
Para voces piscina, para nos chacina
(oo.) n°.7, fev. 2003, p.28)

Por outro lado, pode-se encontrar tambem entre as cartas de leitores uma
cujo autor pede aos editores para diminuir a quantidade de reportagens sobre os exclui
dos e seu mundo, assim argumentando:

Vma coisa que me incomoda muito na produ~ao cultural
brasileira e 0 fato de que a miseria seja nosso principal produto
de exporta~ao. Ela esempre explorada ao maximo pelo cinema,
pela musica e pdo teatro, 0 que, em lugar de ajudar a encontrar
urn solu~ao para este problema, nao faz mais que banaliza-lo.(.oo)
Eu penso que seria mais interessante mostrar que estas sao pes
soas que pensam, que emitem suas proprias opini6es, que tern
seus proprios sonhos. (maio 2004)

o mesmo leitor critica uma carta publicada em urn numero anterior da revis
ta, que tinha proposto como solu~ao para os problemas sociais de Sao Paulo 0 retorno
dos imigrantes asua cidade de origem. 0 leitor afirma: "Pensar em enviar os pobres a
seus lugares de origem e uma solu~ao simplista e enganosa. Eos imigrantes que nao sao
pobres, nos vamos expulsa-Ios tambem?" (Ocas, n.21, mai 2004, p.28)

Pode-se perceber que, nesse tipo de publica~ao, nos temos varias vozes em
urn debate onde as diferen~as podem aparecer melhor, em rela~ao, por exemplo, com
revistas como Istoe ou Veja, grandes semanarios brasileiros dirigidos aclasse media em
geral. Por outro lado, pode-se notar tambem que, apesar de sua diversidade, 0 publico
que Ie Ocas e ja urn publico sensibilizado pelas quest6es sociais. Na realidade, a maior
parte da sociedade brasileira nao conhece esta publica~ao e nao se interessa pelos as
suntos que justificam sua existencia.

De qualquer maneira, apublica~ao existe como 0 espa~o que ela representa, a
rua, urn lugar publico, onde os espa~os se cruzam, as pessoas se encontram. Ela provem
de uma parceria entre empresas privadas, alguns orgaos publicos e religiosos, organiza
~6es civis independentes e os moradores de rua. Dessa parceria resulta uma enuncia~ao

.....__.._"-_..._- ---- -_._---
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multipla, de diferentes origens, uma enuncia~ao comp6sita. Alem disso, cada revista
se liga a outras em diferentes paises, pertencentes aRede Internacional de Jornais de
Rua (INSP), cujo denominador comum seria justamente a palavra dos excluidos ao lado
daquela dos cidadaos integrados na vida urbana.

Alguns aneis dessa rede podem ser observados, por exemplo, quando se
leem noticias brasileiras publicadas por Ocas na revista L'Itineraire em MontreaP. Na
primeira pagina do numero de 15 de fevereiro de 2006, por exemplo, encontra-se urn
artigo escrito por uma jornalista brasileira que faz urn estagio na reda~ao da publica~ao

quebequense. Neste artigo intitulado "Ocas, entre journal et samba", declarando que
"a cidade mais rica da America do SuI, Sao Paulo, conta com 11000 moradores de rua e
perto de 2000 crian~as vivem nas ruas, Mariana Zafalon escreve:

lei que 0 governo brasileiro nao se esfor~ para me1horar a situa·
~ao, os esfor~os individuais e dos gruposcomunitarios sao in·
dispenseiveis. Em julho de 2002, uma alternativa amendicancia
ganhou as ruas dessas duas grandes cidades do Brasil: 0 jornal
de rua Ocas. Ocas, nome do organsimo que acriou, Organiza~ao
Civil de A~ao Social, lembra tambem 0 nome das cabanas hab·
itadas pelos indios do Brasil antes da coloniza~ao portuguesa.
(p.3. tradu~ao livre)

o nome da publica~ao sobre a qual escreve Mariana Zafalon, Ocas, fazendo
referencia aproblematica dos indios, insere-se ainda em uma outra cadeia, a hist6ria do
pais em sua rela~ao com a constru~ao da desigualdade social. Por outro lado, 0 titulo do
artigo retoma urn estere6tipo da grande imprensa, utilizando 0 motivo do samba apenas
para atrair a aten~ao do leitor estrangeiro, ja que 0 assunto nao aparece no corpo da
reportagem.

Nesse mesmo artigo, Mariana Zafalon mostra que, a despeito da falta de in
fra-estrutura da revista, "em dezembro de 2005, Ocas recebeu 0 premio Joao Canu
to, da ONG Rede Social de Justi~a e Direitos Humanos e, em janeiro de 2006, aquele
da Associa~ao Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na categoria A~ao Social".
(L'itineraire, n.04, 15 fey. 2006, p.3 - tradu~ao livre)

Esse dialogo entre a revistas L'itineraire e Ocas e com mais jornais da rede
mundial, alem de outras organiza~oes sociais, caracteriza urn novo processo de escrita,
que ilustra uma nova maneira de "estar juntos"2, uma parceria que reune pessoas de
diferentes segmentos sociais, de diferentes lugares geogrificos e espa~os simb6licos.

Definindo cultura como urn "espa~o estrategico de tensoes", Martin Barbero
propoe que esses lugares sociais adquirem novos sentidos. Ele afirma, entao, que "a
cultura emerge tambem como lugar de ajuntamento e hibrida~ao de (todas essas) mani
festa~oes: religiosas, etnicas, poHticas, sexuais". (2001, p. 39 - tradu~ao livre)

Sem esquecer as hierarquias e as assimetrias nas rela~oes de poder, ousa-se
afirmar que esses jornais de rua ilustram essa mobilidade e essa hibrida~ao, exibindo
conscientemente as contradi~oe sociais. Assim, eles podem contribuir para deslocar es
pa~os fixos, valores hegem6nicos, como uma pequena fissura em urn muro grande e

1 Em outros artigos, foram analisadas outras reportagens de L1tineraire sobre os moradores de rua no Brasil.
2 Expressao utilizada por Martin Barbero.
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espesso.
Se se retomam algumas express6es presentes nos textos citados em meu tra

balho, percebe-se uma outra rede: "urn lugar engajado e multidisciplinar", "urn clima de
partilha e coesao", "interven~6es taticas", confluencia de duas fontes", "valores e inter
preta~ao de problemas"(...) convergentes", "agrupamentos voluntarios". Estas expres
s6es caracterizam produtos culturais que contribuem para a emergencia de urn novo
espa~o publico, no sentido utilizado por Dominique Wolton. Este autor, alargando 0

conceito de Habermas para af incluir a sociedade de massa, escreve:

Trata-se de urn espal;o simbolico onde se opoem e se respon
dem os discursos, na sua maioria contraditorios, dos agentes po
liticos, sociais, religiosos, culturais, intelectuais que constituem
uma sociedade. E, portanto, antes de mais nada, urn espa~o
simb6lico, que requer, para se formar tempo, urn vocabulario e
valores comuns, urn reconhecimento mutuo das legitimidades;
uma visao suficientemente proxima das coisas para discutir, con
trapor, deliberar. (p.379-380)

Sublinhando que ele "simboliza, simplesmente, a realidade de uma
democracia em ac;ao, ou a expressao contradit6ria das informac;6es, das opini6es,
dos interesses e das ideologias", 0 autor mostra que 0 espac;o publico "constitui
o lac;o poHtico que liga milh6es de cidadaos anonimos, dando-Ihes a sensac;ao de
participar efetivamente na poHtica". (Wolton, 1997)

Enuncia~ao composita, rede internacional, parceria, espa~o publico, todos
esses conceitos assinalam 0 domfnio do publico, do coletivo e pertencem a uma nova
ordem textual e social. Epor isso que nos devemos encontrar novas ferramentas de
trabalho, outros operadores de leitura e analise que deem conta desses novos tipos de
produtos culturais.
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