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Introducao: Politicas e Subjetividades nos "Novos Movirnentos Culturais"

Opon to de partida desta coletanea foi a percepcao, algo difusa e
verdade, de que, ao lange dos iiltimos anos, urn grande mimero

de antropologos vern se dedicando ao estudo de urn certo tipo de feno
meno para 0 qual diferentes nomes foram oferecidos e em relacao ao
qual distintas perspectivas te6ricas e metodol6gicas foram adotadas.
Trata-se, a primeira vista, daquilo que, ja ha bastante tempo, vern
sendo designado como "novos movimentos sociais" - e, nesse sentido,
a coletanea se situa, tambem, no prolongamento daquele publicado,
em 1998 (e, em portugues, em 2000), por Alvarez, Dagnino e Escobar,
intitulado "Cultures of Politics Politics of Cultures: Re-Visioning Latin
American SocialMovements". Poderiamos, talvez, te-lo batizado "Poli
ticas da Vida nos Novos Movimentos Culturais Latino-Americanos".

Como se sabe, por "novos movimentos sociais" se costuma desig
nar urn conjunto algo heter6clito de lutas que, nas decadas de 1960 e
1970, pareciam estar substituindo 0 "velho" movimento operario (com
seus sindicatos e associacoes) como processo caracterfstico da "socie
dade civil" - ou seja, de tudo aquilo que nao era 0 Estado. E, de fato,
como ja foi diversas vezes observado, no lugar da luta operaria e dos
interesses de classe pensados como pontos nodais por onde qualquer
luta politica deveria passar, assistimos a uma proliferacao de diferentes
reivindicacoes, assentadas na identificacao de formas de opressao que
operam fora da esfera estritamente economica ou literalmente politica.
Alem disso, e como tambem se sabe, esse deslocamento foi marcado
por uma mudanca no carater das exigencias apresentadas: em lugar
da simples extensao de direitos supostamente universais em nome de
uma "igualdade" algo abstrata, os novos movimentos (de mulheres,
negros, indios, homossexuais, deficientes etc.) opuseram a reivin

dicacao de direitos espedficos e, por definicao, nao universalizaveis,
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Sobre todas essas especificidades sempre pairou, contudo, a sombra
de uma especie de direito de ordem superior, que se converteu em algo
como uma divisa, 0 direito adiferenca. E, se, por urn lado, esse tipo de
direito sempre foi de dificil codificacao e assimilacao tanto pelo direito
burgues quanto pelas reivindicacoes do proletariado, por outro, hoje
parece legitime indagar se nao funcionou, tambem, como urn dispo
sitivo que, capturando a irredutivel especificidade de reivindicacoes
muito heterogeneas, acabou por esvaziar as diferencas que entao se
apresentavam de toda a sua aspereza, reconduzindo-as a urn direito
generico mais de acordo com as formas juridicas e politicas classicas.
o correlato academico desse processo, enfim, foi a eclosao de uma in
finidade de pesquisas sobre 0 fenomeno da identidade, compreendido
como fenomeno relacional e fundamentalmente politico.

Publicado ja no final dos anos 1990,0 livro organizado por Alva
rez, Dagnino e Escobar talvez apresente como uma de suas principais
contrtbuicoes uma clara percepcao de que os chamados novos movi
mentos sociais"atuam na interface entre cultura e politica", contestando
culturalmente nocoes espedficas da politica e do politico, obrigando a
"repensar as dimensoes culturais do polftico" e a refletir sobre as "dimen
soes polfticas da cultura" (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000, p. 11, grifos
dos autores). Ao lado das "novas formas de fazer politica", os novos
movimentos sociais promoveriam "formas novas de sociabilidade"
e, sobretudo, utilizariam os temas da identidade e da cultura "como
meio de mobilizar ou engajar participantes" e como base para suas
reivindicacoes (p. 22-23). Nesse sentido, os movimentos teriammesmo
desenvolvido uma "concepcao altemativa de cidadania", encarando as
"lutas democraticas" como lutas pela redefinicao global da sociedade
em'todas as suas esferas e para todos os seus segmentos (p.16).

Essa reflexao, baseada sobre mais de vinte anos de hist6ria dos
novos movimentos sociais, se apoiava, igual e provavelmente, na
percepcao de que, ao longo dos anos 1990, urn certo desdobramento
do que havia ocorrido nas duas decadas anteriores parecia estar se
manifestando, com 0 deslocamento dos movimentos minoritarios ja
existentes - bern como com a eclosao de novos - na direcao de urna
busca de ancoragem de sua existencia no que eles mesmos passa-
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ram a denominar, com enfase cada vez mais intensa, de identidade
e cultura. Nocoes como as de politicas da identidade ou politicas da
cultura foram introduzidas visando superar algumas deficiencias das
conceptualizacoes mais classicas.

13 curioso, entretanto, observar que essa reflexao e essa revisao
raramente se apoiam sobre 0 que as pessoas diretamente envolvidas
nas novas experiencias dos movimentos sociais efetivamente tern a
dizer. Assim, Dagnino (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000), apos no
tar, com muita precisao, que "existe hoje no Brasil uma proliferacao
de micro-experiencias que nao podem ser ignoradas, pois revelam
possibilidades importantes de mudanca". reduz imediatamente essas
experiencias "ao processo de construcao de cidadania" (p. 87) e a
uma "disputa entre concepcoes alternativas de democracia e da arena
politica" (p. 79) - quando se trata, talvez, de algo mais profundo,
de disputas em torno de concepcoes alternativas de vida. Da mesma
forma (p. 86-89), a precisa observacao de que os novos movimentos
sociais buscam uma nova sociabilidade - e nao a simples aquisicao
formal de direitos - e estao apoiados na existencia de pessoas "que
se recusam a permanecer nos lugares definidos social e culturalmen
te para eles" (p. 89) - e nao na pura demanda por uma "inclusao"
em uma ordem social preexistente, eprecedida por uma especie de
advertencia, lembrando que essa originalidade deriva da busca de
uma "nova cidadania" e de uma "democracia ampliada" (p. 85) e
que essas pessoas sao cidadaos emergentes (p.89).

Na mesma direcao. ao tentarem alargar 0 sentido da politica a fim
de retira-Io da esfera exclusiva do Estado e estende-lo aos movimen
tos sociais, Alvarez, Dagnino e Escobar (2000, p. 29-30) nao parecem
preocupados com as formulacoes nativas ou locais, conduzindo toda a
reflexao do ponto de vista de urn observador situado, por assim dizer,no
centro de nos sa propria sociedade, cultura ou sistema politico. Assim,
os autores podem ter toda a razao ao apontarem para as dificuldades
enfrentadas pelos antropologos ao lidarem com urn de seus temas
tradicionais, a "cultura" (p. 19); mas esquecem de observar que, no
caso aqui em questao, a vantagem da antropologia talvez resida me
nos na tentativa de elaboracao de conceitos gerais - mesmo que seja
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o de cultura - e mais em seu esforco para observar fenomenos que
tendemos a classificar como culturais ou politicos "do ponto de vista
do nativo", 0 que pode ter como urn de seus efeitos a desestabilizacao
das categorias dominantes entre nos. "Ciencia social do observado",
como a designou Levi-Strauss, a antropologia encontra novos proble
mas quando se defronta com "observados" que, aparentemente, usam
as mesmas categorias dos analistas.

Observemos, igualmente, que essa especie de anacronismo, que
insiste em tratar com categorias bern estabelecidas processos efeti
vamente novos - correndo 0 risco, consequentemente, de obliterar
sua originalidade -, nao e, de forma alguma, privilegio dos autores
que mencionamos (e nos os mencionamos porque estao entre os que
melhor se deram conta da novidade e da importancia dos novos movi
mentos sociais). Naverdade, esse anacronismo se estende nao apenas a
outros autores, mas tambem a urna parcela dos militantes dos proprios
movimentos. Ou, 0 que talvez seja mais preciso, esse anacronismo se
estende ao modelo discursivo empregado por urna parte dos militantes
em determinadas situacoes e contextos. Em outros termos, tanto a
proliferacao de novas experiencias sociopollticas quanto os trabalhos a
seu respeito parecem padecer de urna especie de sentimento de divida
excessiva para com experiencias e trabalhos anteriores.

Na verdade, 0 que parece ter ocorrido ao longo da decada de
1990 foi, de urn lado, 0 fato de os novos movimentos sociais terem
sido, de alguma forma, reconduzidos aquilo mesmo de que tentavam
se separar, a saber, 0 Estado. No caso especifico do Brasil, onde as
dificuldades de participacao politica durante a ditadura militar teriam
favorecido a expansao dos novos movimentos sociais, a chamada
redemocratizacao tendeu a reconduzi-los a politica partidaria e de
Estado - e algumas vozes que defendiam esses movimentos logo pas
saram a sustentar que, em uma democracia, os partidos sao os unicos
canais legftimos de participacao politica. Por outro lado, pessoas e
organizacoes que "assessoravam" os novos movimentos acabaram
se convertendo em organizacoes autonomas - as Organizacoes Nao
Governamentais, ou ONGs -, que, de acordo com seu proprio ponto
de vista, deviam superar as deficiencias organizacionais dos novos
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movimentos sociais, em primeiro lugar sua falta de articulacao e seu
carater excessivamente descentralizado.

Alem disso, tambem ao lange dos anos 1990, foi reforcada uma
tendencia para que a nocao de "cultura" - que durante muito tempo
tendeu a ser encarada ou como obstaculo ou como simples meio para
acoes tidas como mais fundamentais - pas sasse a ocupar 0 centro de
discursos e praticas de urn sem mimero de grupos, 0 que nos levou
a sugerir a designacao de "novos movimentos culturais" para essa
modulacao sofrida pelos novos movimentos sociais. Evidentemente,
nao se trata de ventilar nenhum tipo de visao evolucionista, supondo
uma passagem linear dos velhos movimentos sociais aos novissimos
movimentos culturais por meio dos novos movimentos sociais. Na
verdade, os debates aqui evocados de forma apenas alusiva continu
am muito vivos, e e claro que 0 movimento operario, os movimentos
sociais e culturais, as ONGs seguem coexistindo em diferentes graus
de tensao, opondo-se e compondo-se nao apenas entre si, mas com 0

Estado que, bern ou mal, tambem continua por ai,
o verdadeiro problema, parece-nos, reside antes no fato de a

maior parte dos trabalhos antropol6gicos sobre esse conjunto de pro
cessos tambem hesitar. Por urn lado, tendemos a reconhecer a novi
dade do que esta acontecendo e mesmo a admirar a forca dos agentes
envolvidos. Por outro, nos esforcamos em reconduzir esses processos
a campos e conceitos mais familiares (0 Estado e a politica, os novos
movimentos sociais e as identidades, as ONGs e suas estrate~ias).

Hesitamos, igualmente, sobre 0 que fazer com nocoes como as de
identidade ou cultura quando brandidas pelos movimentos que estu
damos: devemos leva-las ao pe da letra com uma ingenuidade quase
insustentavel e na contramao de boa parte da teoria antropol6gica? Ou
devemos demonstrar que estamos sempre as voltas com "invencoes
de tradicoes", correndo assim 0 risco de tratar as pessoas com quem
trabalhamos como frios calculistas ou credulos inocentes? Tudo indi
ca, entretanto, que as categorias analiticas adequadas para 0 estudo
desse fenomeno ainda se encontram em fase de elaboracao, e 0 fato
e que continuamos a acionar categorias analiticas como identidade,
politica e cultura como se a singularidade dos processos que estuda-
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mos. seu carater eminentemente micropolitico, as subjetividades neles
envolvidas e as concepcoes nativas do que seriam cultura, politica ou
identidade nao importassem muito.

***

Foi em funcao dessa especie de sentimento que decidimos reu
nir urn conjunto de antropologos trabalhando sobre temas direta ou
indiretamente associados ao que denominamos, certamente por falta
de termo melhor, novos movimentos culturais. Pesquisadores situa
dos em distintos momentos de suas carreiras, e lidando com material
etnografico e te6rico em distintas fases de elaboracao, se reuniram
em Olinda, por ocasiao da XXIV Reuniao Brasileira de Antropologia,
para apresentar e debater comunicacoes acerca dessa tematica. Com
excecao desta Introducao e do texto de Ana Paula Moraes da Silva (que
nao esteve em Olinda), todos os artlgos aqui publicados consistem
em versoes remanejadas das que foram discutidas ao longo das tres
manhas de junho de 2004 ocupadas pelo F6rum de Pesquisa "Politicas
e Subjetividades nos 'Novos Movimentos Culturais'''.

Por outro lado, alem dos autores cujos textos compoem esta
coletanea, tambem apresentaram comunicacoes, no F6rum, Andrea
Rangel Ribeiro,LuizFelipe Rocha Benites, Miriam Hartung, OliviaMa
ria Gomes da Cunha, Paula de Siqueira Lopes, Silvia Garcia Nogueira
e Tomas Martin Ossowicki - que, por diferentes razoes, nao puderam
publicar suas contribuicoes, mas cuja participacao nos encontros enos
debates foi fundamental para 0 resultado final do processo.

o que e, talvez, crucial aqui observar eque os sete artigos que se
seguem estao longe de constituir urn conjunto homogeneo - 0 que,
diga-se de passagem, tambem exime os que contribuiram para este
dossie de qualquer responsabilidade sobre a perspectiva adotada nes
ta Introducao, Ambicoes de homogeneidade nunca fizeram parte de
nossas intencoes ou preocupacoes: bern ao contrario. esta coletanea,
para utilizar urn dos conceitos aqui mobilizados, deriva de urn processo
de heterogenese. Os autores aqui reunidos fizeram seus trabalhos de
campo nos mais diferentes lugares e empregaram diferentes referen
ciais te6ricos e metodol6gicos. 0 que conecta, transversalmente, a
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singularidade de cada urn dos textos que comp6em este dossie sao,
alem da tematica muito geral dos novos movimentos culturais - e de
suas conex6es com nocoes como identidade, etnicidade ou politicas
da cultura -, quatro preocupacoes basicas.

Em primeiro lugar, urn enquadramento decididamente etnogra
fico da questao. 0 que nao significa, de modo algum, nenhum tipo de
Iimitacao ou de atencao exclusiva a urn nivel "local", 0 que, suposta
mente, deixaria de lado pIanos mais gerais ou mais abstratos. Trata-se,
ao contrario. de articular os elementos muito concretos e muito vividos
que so 0 trabalho de campo pode apreender (0 que tambem inclui, e
claro, as formulacoes nativas mais abstratas que costumam ser teorias
muito perspicazes) em grades de inteligibilidade capazes de funcionar
nao apenas para as situacoes diretamente investigadas como - pOI
meio de transferencias. comparacoes e transformacoes - para outras,
eventualmente situadas sobre pIanos muito diferentes.

Alem disso, essa perspectiva etnografica nao se caracteriza apenas
por nao se limitar a explorar as praticas e concepcoes nativas sobre
determinada tematica (no nosso caso, cultura, identidade, politica
etc.), como tambem pela recusa em isolar essas dimens6es do conjun
to dos processos materials, sociais e simb6licos nos quais os grupos
estao envolvidos. Assim, a enfase nos diversos "ativismos" - etnico,
de genero. soropositivo, estetico, politico, cultural... - nao conduz
ao isolamento das dimens6es "identitarias" ou "militantes" frente
a totalidade das experiencias vividas pelas pessoas muito reais que
comp6em os "movimentos".

Em terceiro lugar, 0 vies etnografico, ao mesmo tempo concen
trado e potencialmente abrangente e comparativo, adotado pelos cola
boradores deste dossie foi dirigido ao que se convencionou denominar
"minorias", apresentando como objeto empirico situacoes em que
aparecem linhas de fuga e processos de enfrentamento da dominacao
majoritaria. Essas minorias, contudo, foram encaradas menos como
grupos que se oporiam a outros (outras "minorias" ou "a maioria") e
mais em seu aspecto de movimento - desde que recuperemos 0 duplo
sentido que esse termo pode ter, 0 de grupo, certamente, mas tambem
ode algo que se move. Nesse sentido, e curioso observar que a litera-
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tura sobre movimentos sociais ou culturais costuma se dedicar mais
as nocoes de sociedade ou cultura do que ao aspecto de movimento
dos "movimentos". Pois nas lutas ligadas as nocoes de identidade ou
cultura ha algo mais do que esforcos para criar e sustentar identidades
ou para inventar e afirmar culturas: ha 0 movimento que eai produzido,
nao importando apenas as tentativas identitarias ou culturalizantes
mas, tambem, e talvez principalmente, as linhas de fuga que sao ai
tracadas e os territories existenciais que sao ai construfdos.

"Ser" urna minoria pode consistir apenas em urn modo de "nao
ser" maioria, ou seja, urna forma para exprimir situacoes de resistencia
ou de deriva frente a urna situacao majoritaria qualquer. Como linhas
de fuga para escapar do majoritario, as minorias podem ser capazes de
detonar processos incontrolaveis, 0 que significa, tambem, que mesmo
as tentativas de estabelecer identidades aparentemente muito bern
enraizadas podem valer mais pelos movimentos que desencadeiam do
que pelas supostas identidades que criam ou cristalizam.

Isso conduz, finalmente, ao quarto ponto de contato entre as
contribuicoes que se seguem - certamente 0 mais importante e talvez 0

mais dificil de todos. Afinal, 0 fato de estarmos as voltas com situacoes
minoritarias, de oposicao e resistencia a dominacoes majoritarias e de
busca de altemativas aos modelos de Estado, nao deveria ter algurna
influencia sobre os modelos e os corpos conceituais que utilizamos?
Ou, em outros termos, como nao fazer violencia ao desejo ou a pratica
de se colocar fora ou contra 0 Estado quando pretendemos explorar
processos em que este e0 caso? Pois 0 proprio das formacoes estatais
- e das formas-Estado em geral- nao seria, justamente, a conversao
de relacoes sociais, Iocais, contextuais e dotadas de grande flexibili
dade, em realidades mais enrijecidas ou literalizadas, urna vez que
desvinculadas de seus contextos pragmaticos? 0 Estado - ou antes, a
forma-Estado -, nesse sentido, nada mais seria do que 0 conjunto de
operacoes voltadas para a essencializacao, naturalizacao e literalizacao
de experiencias sociais sempre rmiltiplas e polifOnicas: a ninguem e
permitido possuir mais que urna religiao, urn pertencimento local, urna
etnia ou uma cor. Pertencimentos, que, localmente, sao verdadeiros
"estilos", acabam sendo cristalizados na forma de identidades que, por
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sua vez, podem se desdobrar como etnicidades e nacionalidades - as
quais, longe de serem 0 solo sobre 0 qual se constroem as formacoes
estatais, sao urn dos resultados das mesmas.

E 0 mais grave eque esses processos de literalizacao tendem a
ocorrer mesmo em grupos e movimentos que, para melhor resistirem
ao Estado, acabam assumindo suas formas e desempenhando suas
operacoes. Sublinhemos, portanto, que jamais estamos as voltas com
oposicoes claras entre formas ideol6gicas ou sociais individualizadas,
mas com processos instaveis em regime de variacao continua. Nesse
sentido, os antropologos, que, por vezes, gostam de imaginar que seu
papel ea desreiflcacao do que os agentes sociais reificariam, deveriam
ser mais modestos, uma vez que, frequentemente, e0 contrario que
ocorre. A antropologia, de fato, deve lutar contra a literalizacao, mas
sua arma nao pode ser a demincia do que os nativos pensam estar fa
zendo. Ao contrario, como etnografia das praticas e como pragmatica,
a disciplina s6 pode se apoiar, precisamente, sobre 0 carater flexivel
das classificacoes cotidianas, a fim de enfrentar 0 aparente enrijeci
mento operado pelo Estado e por outras instituicoes. E eapenas isso
que podemos denominar contextualizacao e relativizacao.

A tentacao a que devemos resistir a todo custo ea do uso nor
mativo ou impositivo das categorias, projetando-as sobre os contex
tos estudados. Nosso problema e de traducao. nao de imposicao - e
isso se complica quando trabalhamos na mesma lingua e na mesma
sociedade que nossos "objetos". 0 ponto forte e a singularidade da
contribuicao antropologica para essas quest6es derivariam assim da
perspectiva etnografica que caracteriza a disciplina. Isso significa que
essas categorias devem, ao menos de inicio, ser apreendidas em seu
significado "native" e, mais importante que isso, devem ser apreen
didas "em ato", ou seja, no contexto em que aparecem e segundo as
modalidades concretas de sua atualizacao e utilizacao.

Pois se nocoes como cultura, identidade, politica ... , estao no
centro da antropologia, elas ai aparecem de forma urn pouco ambigua:
como objetos ou representacoes mas tambem como conceitos. Em
outros termos, temos que indagar com que tipo de realidade estamos
lidando, do que estamos falando. Pois nao se trata nem de puros con-
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ceitos, nem de simples realidades empiricamente dadas; trata-se de
modos historicos de refletir, articular e desenvolver diferentes praticas
e experiencias vividas. 0 que significa que se todas essas nocoes podem
ser, de fato, concebidas de forma "identitaria" - isto e, como repre
sentacao de dominios ou caracteristicas particulares de individuos ou
grupos -, essa ~ao ea unica possibilidade. Elas podem, tambem, ser
pensadas de forma diferencialista, isto e, como constructos singulares
e como devir intransitivo.

Nesse sentido, esta Introducao nao pretende nem esclarecer, nem
sobrecodificaros textos que compoem esta coletanea - donde a escassez
de referencias bibliograficas, que serao encontradas, com abundancia,
nos artigos que se seguem. Trata-se, apenas, de mapear para oleitor
o conjunto das questoes que conduziram ao encontro de Olinda, bern
como aquelas que dele emergiram e que, em certo sentido, acabaram
por conduzir 0 proprio encontro.

Assim, se 0 texto de Ana Paula Moraes da Silva,que abre 0 dossie,
apresenta urna visao mais geral dos processos que teriam conduzido dos
antigos movimentos sociais as organizacoes nao-govemamentais e aos
movimentos culturais contemporaneos por meio dos novos movimentos
sociais e de novas formas de conceber e fazer politica. ele 0 faz de urn
ponto de vista tambem, ou sobretudo, etnografico. Pois ea partir do
trabalho de campo realizado junto a uma dessas ONGs, 0 Viva Rio, na
cidade do Rio de Janeiro, que a autora constroi seu artigo. A etnogra
fia dai resultante revela que a narrativa segundo a qual as ONGs, em
geral, teriam nasddo como urna altemativa institucional para os novos
movimentos sociais da decada de 1970 - mais precisamente, em fun~ao

das deficiencias organizacionais desses movimentos - funciona para
essas mesmas organizacoes como 0 que a autora denomina seu "mito
de origem". Ou seja, como algo que, por urn lado, da sentido as praticas
e discursos cotidianos dessas organizacoes, mas que, por outro, sugere
que estamos as voltas com algo mais que uma simples evolucao linear.
Tratar-se-ia, na verdade, da entrada em cena e do desenvolvimento
de novas concepcoes de politica e de novas formas de a~ao, ligadas a
processos de subjetivacao e de dominacao especfficos1.
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Analisando uma situacao etnograflca particular, Ana Claudia Cruz
da Silva demonstra que esses processos nao consistem em abstracoes
ou meras ideologias, mas em tecnologias politicas muito precisas e
empiricamente analisaveis, Assim, se houve uma reducao da distancia
entre as vertentes "politica" e "cultural" do movimento negro da cidade
de Ilheus - no sul do Estado da Bahia, no nordeste brasileiro -, isso se
deveu a mudancas nas formas de conceber 0 que significariam cada
urn desses termos. Mais precisamente, parece ter side a progressiva
predominancia do tema da inclusao social a responsavel por esse feno
meno muito recente. Ou seja, e apenas quando a politica deixa de ser
concebida como urn meio para mudar 0 mundo no qual nos mesmos
vivemos, tornando-se. antes, algo que se faz a fim de promover a in
clusao nesse mesmo mundo. e quando a cultura passa a ser encarada
como uma tecnica visando ou favorecendo essa inclusao, que 0 classico
debate entre "politicos" e "culturalistas" - que, no Brasil, tern marcado
tanto 0 ativismo negro quanta as analises a seu respeito - pode tomar
outra direcao. Processo que e muito mais que uma simples mudanca de
sentido para as mesmas palavras, envolvendo 0 que a autora denomina
uma onquizacdo das subjetividades dos agentes e pacientes direta ou
indiretamente envolvidos. Observe-se ainda que, como nova forma de
subjetivacao politica, essa onguizacao de nossas subjetividades esta
muito longe de ficar confinada a Ilheus e a seus movimentos negros,
atuando muito firmemente em toda parte.

o contexto etnografico de nosso terceiro artigo ainda e a Bahia,
no nordeste brasileiro. Mas trata-se agora de Salvador, a capital e a
terceira maior cidade do pais, onde Cecilia McCallum empreendeu
uma investigacao, Trata-se, tambem, alem disso, de uma analise das
relacoes entre movimentos feministas, etnicos e politicos cuja visibili
dade - para empregar uma nocao presente no artigo anterior - parece
muito maior que ados movimentos negros de Ilheus. Nao obstante, 0

ponto de vista pragmatico, micro-historico e biografico- adotado pela
autora revela que as mesmas variaveis e linhas de forca estao presentes
em todos os casos. 0 texto revela, assim, como urn grupo de ativistas
negras e capaz de aproveitar a existencia e a organizacao de urn partido
politico a fim de ocupar urn espaco feminista ate entao monopolizado
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por pessoas "socialmente brancas" - 0 que tambem significa, claro,
de classe media para cima. Trabalhando na sempre diffcil articulacao
entre as tematicas da etnia, da classe e do genero, McCallum explo
ra, ainda que implicitamente, a importancla do feminismo para 0

pensamento antropologico. ou seja, as consequencias propriamente
teoricas e anti-objetivistas do fato de que apreensoes alternativas dos
fenomenos estudados estao sempre disponfveis.

o artigo que se segue permanece na tematica dos movimentos de
ressonancia etnica, mas se desloca etnograficamente. 0 texto de Maria
Eugenia Dominguez analisa 0 "movimento afro-cultural" em Buenos
Aires, na Argentina, concentrando-se na nocao nativa de ativismo e
em como esta se conecta com concepcoes de trabalho cultural e/ou
social, ligado por sua vez com a politica, em seu sentido local, mas
tambem em seu sentido mais oficial. 0 carater relativamente recente
do movimento - em urn pais que sempre se caracterizou por denegar
a presenca negra e indigena - permitiria, talvez, falar em emergencia
dos afro-descendentes; no entanto, a analise da autora demonstra,
por maior que seja a tendencia para literalizar as "identidades" em
jogo e por maiores que sejam as forcas conduzindo nessa direcao, nao
estarmos as voltas com "grupos" aos quais se "pertenceria" (muito
menos com"sociedades" ou "culturas" claramente delimitaveis ), mas
com sistemas abertos em diferentes graus de coexistencia e tensao, 0
que, sem duvida, colocadesafios e dificuldades para 0 discurso padrao
das "diferencas culturais". Categorias como identidade, sociedade,
cultura ou etnia surgem, assim, mais como dispositivos historicos de
sobrecodificacao de campos de diferencas do que como realidades em
si, ou mesmo como puros conceitos analiticos.

Os dois artigos seguintes retornam ao contexto brasileiro, pro
movendo, entretanto, urn significativo deslocamento tematico. Pois
tanto Larissa Maues Pehicio Silva quanto Tiago Moreira dos Santos
analisam 0 que poderiamos considerar urna especie de caso limite do
que propusemos designar como novos modelos culturais, a saber, 0

"ativismo soropositivo". 0 fato de se tratar, talvez, de urn caso limite
nao significa, contudo, que estejamos as voltas com urn movimento
distinto, em sua essencia, daqueles envolvendo outras lutas mino-
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ritarias. Apenas, nesse caso, 0 carater vital do que esta em jogo e,
por razoes evidentes, mais obvio. Pessoas que, em certo sentido, se
encontram diante da morte mostram-se capazes de produzir a vida
ao se envolverem em movimentos sociais ligados a sua condicao, A
criacao de outras socialidades, de territories existenciais e a producao
de novas subjetividades parecem constituir 0 contraponto de todos
os enormes investimentos de poder que, desde 0 inicio, foram feitos
em torno da AIDS, em uma luta que parece se travar em urn cenario
diferente daquele a que estamos acostumados, cenario produzido por
novas modalidade de poder e de formas de subjetivacao incidindo mais
sobre a humanidade e a vida de cada urn do que sobre urn suposto
sujeito juridico portador de direitos e de cidadania. Pois e0 corpo que
esta aqui envolvido. 0 corpo em sua materialidade, e claro, desde
que se entenda que essa materialidade nao exclui - bern ao contrario
- as diferentes formas de categorizacao e de objetificacao dos seres
humanos. Em outros termos, 0 que 0 ativismo soropositivo tarnbem
poe em relevo eque, alem da propria vida, aquilo que os antropologos
denominam ha muito "nocao de pessoa" eparte constitutiva dos novos
movimentos culturais. 0 que permite, sem duvida, imaginar que ca
tegorias como cultura e identidade talvez nao passem de objetivacoes
historicas singulares de processos de alcance muito maior, envolvendo
a vida, 0 corpo e a subjetividade humanas,

Finalmente, 0 artigo de Cecilia Campello do Amaral Mello re
conduz 0 foco empirico ao sul da Bahia, nordeste do Brasil, onde
urn estudo etnografico do auto-intitulado Movimento Cultural de
Caravelas revela, de forma algo condensada e sintetica, uma serie
de dimensoes presentes nos artigos anteriores. Assim, 0 movimento
cultural estudado apoia-se sobre bases sociais preexistentes - fami
liares, geracionais, territoriais, ligadas a outras formas de associacao
-, fenomeno em geral menosprezado pelos estudos de movimentos
sociais, que costumam proceder como se as dirnensoes publicamente
mais afirmadas por eles fossem, de fato, as (micas existentes. A partir
de Caravelas, podemos, ao contrario, imaginar, que valores etnicos ou
de genero podem simplesmente se acrescentar aos niveis de socialidade
ja existentes. Eclaro, tambem, que esse acrescimo pode, por vezes e
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em determinados contextos, acabar sobrecodificando todos os demais
valores. Mas a isto que os militantes de Caravelas aparentemente
resistem, opondo a todas as tentativas de captura (pela prefeitura,
por organizacoes nao-govemamentais, por partidos de esquerda) e a
todas as ameacas de literalizacao e reiflcacao uma rica e sofisticada
reflexao sobre cultura, politica, arte e a vida em geral. Tracando linhas
de fuga, aprofundando seu carater de movimento, produzindo novas
formas de socialidade e afirmando sua singularidade, os rnilitantes de
Caravelas mostram que epossivel pensar e viver a cultura, a politica
e outras dimensoes da vida social sem permitir que nenhuma delas
sobrecodifique os rmiltiplos e complexos planos que compoem a exis
tenda, Dessemodo, eles, de fato, "se recusam a permanecer nos lugares
definidos social e culturalmente para eles", produzindo, ao mesmo
tempo, subjetividades capazes de encarar 0 mundo com dignidade e
territories existenciais onde a vida vale a pena ser vivida.

Essas sao algumas das realidades, temas e ideias que 0 leitor
encontrara a partir de agora. Observemos apenas, e finalmente, que,
como dissemos acima, esta euma parte das questoes que conduziram
a nosso forum de pesquisas em Olinda, em 2004. Mas, principalmen
te, euma parte das questoes que resultaram dos multiples encontros
possibilitados pelo forum e que, de algum modo, acabaram por con
duzir a propria reuniao. Esperamos, agora, que essas questoes possam
continuar desempenhando sua funcao, a saber, levar a outros e novos
encontros, capazes, talvez, de promover uma especie de renovacao das
investigacoes a respeito dos movimentos sociais e culturais a partir de
uma perspectiva simultaneamente etnografica e, ao menos potencial
mente, comparativa e militante.

Notas
I Como bern observaram Alvarez, Dagnino e Escobar (2000, p. 40), 0 que quer que

pensem a respeito, "as ONGs parecem as vezes agir como organizacoes 'neo' ou
'para' em vez de 'nao' governamentais".

2 Como observou com precisao Alfred Gell (1998: 10-11), 0 "foco biografico" da
antropologia (ou seja, 0 fato de que a escala de tempo-espaco em que trabalha e
da mesma ordem de grandeza que ados agentes) pode ser considerado urn trace
distintivo da disciplina, no sentido de que as analises antropo16gicas tentam
reconduzir 0 que parece nao fazer sentido ate as relacoes sociais em que esse sentido
esta necessariamente enraizado.
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