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RESUMO

Ao longo da segunda metade dos anos 1990 surgiram em diversos países sedes dos 

encontros das organizações multilaterais, tais como a OMC, o FMI e o Banco Mundial, 

manifestações de oposição às políticas neoliberais, resultando no início de um novo 

movimento autodenominado altermundialista. Das marchas de protestos cada vez mais 

constantes nasceu o projeto do Fórum Social Mundial (2001). Considerado por seus 

entusiastas como o novo protagonista da esquerda do século XXI, esse movimento, não 

obstante proclame a necessidade de construção de um outro mundo, alega diferenciar-se na 

sua forma de ação, organização e projeto de transformação da chamada esquerda 

tradicional. É nesse sentido que o altermundialismo é apresentado por parte da literatura 

como um movimento plural e não hierárquico no qual encontrar-se-iam reunidos diferentes 

grupos sociais em nome de questões amplas e universais que transcenderiam os limites 

colocados pelos interesses de uma classe. A prova disso estaria sobretudo na diversidade de 

suas demandas que incluiriam, além de justiça social, a igualdade de gênero, a liberdade de 

orientação sexual, a preservação ambiental e a paz mundial. Ocorre que enquetes recentes 

sobre o perfil de seus militantes atestam reiteradamente a superepresentação de 

determinados setores das classes médias. Esta tese propõe-se a analisar o problema da 

transformação social trazido à tona pelo altermundialismo. Tendo por objeto de estudo a 

ATTAC (Associação pela Tributação das Transações Financeiras para o Apoio aos 

Cidadãos), uma das entidades mais atuantes do movimento, buscamos responder algumas 

questões que podem ser agrupadas em dois eixos intimamente relacionados: o primeiro, 

refere-se ao programa político da associação; à sua forma de organização e composição 

social; bem como às possíveis relações entre esses três elementos; o segundo refere-se à 

natureza desse outro mundo proposto e aos avanços e limites dessa proposição frente às 

mudanças advindas com o neoliberalismo.

Palavras-chave: altermundialismo, neoliberalismo, movimentos sociais, classes médias.
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ABSTRACT

Over the second half of the 1990s emerged in several countries Headquarters meetings of 

multilateral organizations such as the WTO, the IMF and the World Bank, expressions of 

opposition to neoliberal policies, resulting in the initiation of a new movement self-

appointed alterglobalization. Demonstration protests increasingly constant gave rise to the 

project of the World Social Forum (2001). Considered by their enthusiasts as the 

protagonist of the new 21st century left, this movement, despite proclaiming the need to 

build another world, argues differentiate themselves in the form of action, project 

organization and transformation of traditional left. In this 

sense the alterglobalism is presented by part of the literature as a plural and non-hierarchic 

movement, in which it could be congregate different social groups on behalf of broad and 

universal issues that would transcend the limits placed by the interests of a class. Proof of 

this would be especially in diversity of their demands that would include, in addition to 

social justice, gender equality, freedom of sexual orientation, environmental preservation 

and world peace. Nevertheless, recent polls about the profile of the alterglobalists militants 

continually attest an over-representation of certain middle-class sectors. This thesis aims to 

analyze the problem of social transformation brought to light by altermundialism 

movement. Taking as object of study the ATTAC (Association for the Taxation of 

Financial Transactions and Aid to Citizens), one of the most actuating entities in the 

movement, we seek to answer some questions which could be grouped in two axes, both 

closely related. The first one, centered at ATTAC, makes reference to their: political 

program; way of organization; social composition; and to the possible relationship between 

these three elements. The second one makes reference: to the nature of that other world 

proposed by the movement; the advances and limits of this proposition in face of the 

changes arising from neoliberalism.

Key-words: Alterglobalism; neoliberalism; social movement; middle-class
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INTRODUÇÃO

Sobre o nosso objeto e nosso objetivo

Um outro mundo é possível! Este � o lema do movimento altermundialista, mais 

conhecido como movimento antiglobaliza��o. O movimento nasceu no final da d�cada de 

1990 confrontando-se com o que chamava, ainda ent�o genericamente, de a ditadura do 

pensamento único; o per�odo era marcado pelo discurso da impossibilidade de conten��o da 

“globaliza��o” em curso, discurso refor�ado constantemente em frases e teses que se 

tornaram c�lebres, tais como aquelas de Margareth Thatcher – “não existe essa coisa de 

sociedade, apenas indivíduos e famílias”; “não há alternativas” – e Francis Fukuyama 

acerca do fim da hist�ria.

O altermundialismo surgiu nesse contexto opondo-se ao discurso em voga,

declarando a possibilidade e a urg�ncia da constru��o de outra sociedade; as suas 

referencias eram outras, e, nesse sentido, o levante do Ex�rcito Zapatista de Liberta��o 

Nacional (EZLN), em 1994, ao conclamar uma Internacional da Esperança, lhe serviu de 

inspira��o.

Em seus primeiros anos, o movimento constituiu-se, sobretudo, de grandes 

manifesta��es realizadas nos pa�ses sedes dos encontros da Organiza��o Mundial do 

Com�rcio (OMC), do Banco Mundial (BM), do Fundo Monet�rio Internacional (FMI) e do 

Grupo dos sete pa�ses mais ricos e a R�ssia (G-8). As marchas reuniram milhares de 

pessoas e diferentes organiza��es que contestavam a legitimidade dessas institui��es,

colocando em causa a inevitabilidade das medidas que elas anunciavam ser necess�rias.
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Embora insistindo na viabilidade de outro mundo, o movimento ficou conhecido 

antes pela sua capacidade de contesta��o e nega��o, que pela sua habilidade em elaborar e 

imp�r medidas alternativas, de onde o termo antiglobaliza��o. Esta denomina��o, contudo, 

ficou marcada pelo preconceito da cobertura dos meios de comunica��o de massa, que, 

incorporando o discurso dominante, viam na milit�ncia altermundialista apenas um 

amontoado de organiza��es e indiv�duos “passadistas” e “ut�picos”, ou, na melhor das 

hip�teses, rom�nticos bem intensionados.

A rela��o com a m�dia � d�bia, e � dif�cil separar o quadro de refer�ncias criado por 

ela e a imagem constru�da pela opini�o p�blica acerca do movimento. Mas, mesmo entre 

seus intregrantes n�o � f�cil discernir as caracter�sticas e as propostas do altermundialismo 

do discurso midi�tico, sobretudo nos seus primeiros anos, quando, ent�o, essa unidade era 

mais um desejo que uma realidade.

Se a cobertura das manifesta��es nem sempre foi positiva, o fato � que elas foram 

amplamente divulgadas, contando inclusive com a rapidez da internet; e foi assim que as 

not�cias e as imagens da Batalha de Seattle, em 1999, percorreram o mundo. Num artigo de 

Gustavo Franco publicado no O Estado de São Paulo (16/09/2001), intitulado Terror e 

(anti) globalização, l�-se:

cresceu muito a movimenta��o e a petul�ncia de ONGs e movimentos 
antiglobaliza��o, e tem havido uma grande dose de condescend�ncia com 
rela��o � viol�ncia por parte desses agentes. A baderna de Seattle chegou 
a ser saudada como a “vit�ria das ruas”. A depreda��o de uma lanchonete 
McDonald, ou de uma planta��o de soja transg�nica, ou uma invas�o de 
uma fazenda, parecem coisas normais, quando n�o deveriam ser […]. E 
dessas pequenas viol�ncias nasce uma grande. Ser� o terrorismo apenas 
um produto mais radical do caldo de cultura antiglobaliza��o? […] Ou 
uma barbaridade perpetrada por um grupo de lun�ticos?

Embora sempre sujeito a interpreta��es caluniosas como esta, o movimento nunca 

foi um simples ref�m da grande imprensa, contando em suas fileiras com diversos 
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intelectuais, dos quais v�rios jornalistas com acesso a jornais, revistas, editoras, r�dios e

cinema (ANEXO 1). De modo que ele logrou obter espa�o em meios j� conhecidos e 

consolidados, como o mens�rio Le monde diplomatique, e em m�dias alternativas e 

independentes, participando assim da constru��o de sua pr�pria imagem.

Contrariando a tese de seus detratores, o movimento afirma n�o ser contr�rio � 

globaliza��o em si mesma, mas t�o somente � sua vers�o neoliberal; da� afirmarem-se

altermundialistas, isto �, por outra mundializa��o, e n�o antiglobalistas ou mesmo 

antimundialistas. De fato, nos parece justo dizer que a principal raz�o do seu surgimento e 

desenvolvimento seja a luta contra o neoliberalismo, e que o movimento tem, dentro dos 

seus limites, se empenhado na constru��o de projetos alternativos, n�o obstante as suas 

dificuldades em elaborar e implantar a outra sociedade anunciada. De maneira que 

aceitaremos aqui a denomina��o por ele indicada, altermundialismo, e n�o a mais corrente 

na grande imprensa, antiglobalização.

Apesar das abordagens destoantes, o material divulgado, impresso ou on-line, seja 

pelos seus opositores, seja pelos seus simpatizantes, destacam, em geral, como sendo um

dos aspectos mais marcantes do movimento a pluralidade de atores, a��o, organiza��o e 

demandas presentes na sua composi��o. A literatura sobre o tema atribui-lhe como 

caracter�stica, al�m da citada diversidade, um funcionamento n�o hier�rquico e 

descentralizado, aspectos que, segundo esta interpreta��o, diferencia o movimento das 

formas de lutas “tradicionais” (leia-se partidos e sindicatos) institu�das ao longo do s�culo 

XIX e XX.

A despeito da enorme quantidade de textos publicados e lan�ados constantemente 

na internet, s�o relativamente poucos os trabalhos acad�micos sobre o tema. Por certo, o 

movimento � recente. � a partir da segunda metade dos anos 2000 que contamos com 
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estudos mais aprofundados. No Brasil algumas disserta��es, como a de Diogo Araujo Azzi 

(2007) e Julia Ruiz de Giovanni (2007), e a tese de Jos� Corr�a Leite (2005), lan�am luzes 

sobre o fen�meno. Esses trabalhos t�m normalmente tratado o altermundialismo de maneira 

geral, problematizando a literatura sobre o tema e discutindo a novidade pol�tica das 

marchas e do m�todo de organiza��o do F�rum Social Mundial. Na Fran�a as pesquisas s�o 

um pouco mais numerosas e possuem, em geral, outro perfil: s�o estudos monogr�ficos

cujo foco se det�m em determinadas organiza��es; estes �ltimos abarcam numerosas 

entrevistas e dados estat�sticos sobre o perfil dos militantes e sobre a estrutura 

organizacional. No exato momento em que escrev�amos esta apresenta��o, um estudante do

mestrado em ci�ncia pol�tica solicitava atrav�s da lista de e-mails da ATTAC-Campus,

jovens militantes, de prefer�ncia da regi�o de Aix-en-Provence, dispon�veis para entrevista. 

Segundo ele, o trabalho versava sobre a politiza��o dos jovens e a din�mica do 

engajamento altermundilista na ATTAC. Talvez essa diferen�a n�o remeta somente a 

tradi��es distintas de estudos, mas � pr�pria configura��o do movimento. A Europa conta 

com v�rios coletivos surgidos com e para o altermundialismo, tendo a� uma atua��o 

constante e uma exist�ncia quase umbilical; no Brasil, por sua vez, as organiza��es ligadas 

ao movimento possuem geralmente uma trajet�ria que o antecede, com objetivos que se 

formaram e se desenvolveram antes mesmo da consolida��o do neoliberalismo no pa�s – � 

o caso, por exemplo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que 

comp�e o Comit� Internacional (CI) do F�rum Social Mundial (FSM).

Apesar de contar com entrevistas e enquetes refinadas, realizadas com militantes, 

lideran�as e intelectuais emblem�ticos do altermundialismo, raros s�o os trabalhos que se 

prop�em � an�lise de seus textos pol�ticos. O que � curioso, uma vez que o movimento 

anuncia ser o portador de um projeto alternativo de sociedade. Contribui muito para isso a 
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idéia amplamente difundida e aceita da quantidade infindável de demandas, que impediria a 

sua sistematização e o seu agrupamento num todo coerente. Não deixa de surpreender 

também que o resultado das enquetes realizadas, embora ateste reiteradamente que a 

militância altermundialista é, em sua maioria, proveniente das classes médias, não implique 

em maiores conseqüências na análise da sua concepção política, sendo, no máximo, 

relacionado à sua forma de atuação. O porquê de determinados setores das classes médias, 

tidos normalmente como individualistas e/ou corporativistas, se organizarem, aliando-se a 

outros grupos sociais contra o neoliberalismo não é colocado. Colabora, nesse sentido, a 

imagem construída sobre a diversidade irredutível do movimento.

Em janeiro de 2010 o FSM completou dez anos. E não obstante a presença de uma 

gama de intelectuais e centros de estudos e pesquisas como a CLACSO (Conselho Latino 

Americano de Ciências Sociais), a Fundação Copérnico, o Fórum de Alternativas e o 

CEDETIM (Centro de Estudos e Iniciativas de Solidariedade Internacional), responsáveis 

por análises críticas ao neoliberalismo e ao imperialismo, as dificuldades em visualizar este 

outro mundo persistem. A despeito de alguns pontos norteadores presentes na Carta de 

Princípios do Fórum Social Mundial e dos textos elaborados na Assembléia dos 

Movimentos Sociais, realizada em várias das edições do FSM, poucos têm clareza do tipo 

de sociedade que defendem. Nesse sentido, o debate é pouco claro, existindo diferenças e 

divergências na literatura e, possivelmente, entre as forças sociais que compõem o 

movimento. Apesar disto, não são poucos os seus entusiastas, os quais percebem no 

altermundialismo a nova esquerda e o novo agente da transformação social do século XXI.

Em meio às diversas denominações o fenômeno altermundialista tem escapado a 

uma compreensão mais rigorosa, gerando ainda hoje algumas confusões. Sem dúvida, a 
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quantidade de informação sobre o tema coloca desafios, mas não impossibilita estudos e 

análises aprofundadas. 

Este texto pretende ser uma contribuição nesse sentido. O nosso trabalho embora se 

favoreça de pesquisas anteriores, sendo parte de um esforço coletivo de elucidação da 

chamada nebulosa altermundialista, propõe outro caminho de análise. Não se trata aqui 

nem de um estudo do movimento altermundialista em geral, e tampouco de uma pesquisa 

monográfica detida no surgimento e no desenvolvimento de uma organização específica.

Embora a segunda parte desta tese detenha-se no caso da ATTAC (Associação pela 

Taxação das Transações financeiras para o Auxilio dos Cidadãos), a nossa pretensão é 

avançar no conhecimento do movimento a partir da sua relação com esta organização.

Assim, não consideramos o altermundialismo como uma unidade homogênea, ou, ao 

contrário, como um amontoado de pequenos fragmentos com lógica própria. Nesse sentido, 

o nosso percurso privilegia uma análise integrada ao cenário político que permitiu essa 

confluência peculiar.

O objetivo central desta discussão é, portanto, entender como e em que medida o

altermundialismo insere-se no processo de consolidação-resistência do capitalismo 

neoliberal. Sendo o neoliberalismo seu adversário confesso, cabe-nos analisar o

posicionamento do movimento em face dele. O nosso quadro analítico é o das classes 

sociais. Uma vez que o resultado de várias enquetes realizadas com seus integrantes atesta 

antes uma homogeneidade social que uma diversidade infinda, buscamos analisar os nexos 

existentes entre o discurso e as demandas altermundialistas, a implantação das políticas 

neoliberais e a preponderância de certos setores das classes médias no movimento. Assim, 

uma pergunta orienta este trabalho: de que modo a composição social do altermundialismo

intervém na sua concepção do outro mundo possível? A busca por uma resposta se 
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desdobra em várias outras questões, entre as quais: o movimento altermundialista,

reconhecido por sua pluralidade, possui caráter classista? Qual é este outro mundo

possível? O que ele propõe e ao que se opõe?

Os nexos entre movimento e classe social não são aqui problematizados de maneira 

direta e mecânica, mesmo porque a relação existente entre essas duas categorias não é de 

todo evidente. Isso se explica, sem dúvida, pela complexidade que envolve a análise do 

comportamento político, no qual estão sempre em jogo uma série de fatores, como a 

tradição, a cultura e a conjuntura de determinada formação social. Decorre desta 

consideração que um exame do caráter da atuação altermundialista não pára com o

levantamento da sua composição social, mas estende-se à configuração da luta travada no 

cenário político erigido no capitalismo contemporâneo.

Assim, o nosso trabalho pressupõe a análise da relação entre a oposição 

altermundialista ao neoliberalismo e a reconfiguração de classes estabelecida no seio deste 

último. Por certo, diante das conclusões políticas e sociológicas derivadas do surgimento do 

altermundialismo, o nosso esforço toca, ainda que por ora de forma sutil, em problemas 

mais amplos, tais como a capacidade dos movimentos sociais inserirem suas lutas num 

projeto amplo de transformação social, ultrapassando as fronteiras estabelecidas 

inicialmente pelos seus integrantes, bem como as relações entre classes e ação coletiva num 

quadro de mudanças consideráveis na esfera da produção e da construção de solidariedades. 

Deste modo, para além da ATTAC e do altermundialismo, a nossa empreitada pretende-se 

um curto passo no longo trajeto que implica o conhecimento dos processos de engajamento 

político e constituição de um movimento social.
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Como e por onde começar

As pesquisas realizadas com os participantes dos encontros altermundialistas

apontam para a presença destacada de determinados setores das classes médias. Caberia, 

portanto, relacionar esse elemento ao seu projeto político. A esse respeito existe um 

complicador: o Fórum Social Mundial não produz nenhum documento contendo as 

reivindicações daqueles que o integram.

Deste modo, tendo em vista o nosso objetivo, selecionamos um movimento entre os 

altermundialistas que: 1) tivesse uma atuação constante, ou seja, uma duração no tempo 

que excedesse o momento das marchas e dos fóruns sociais; 2) apresentasse uma análise da 

sociedade contemporânea com programa político voltado, segundo seus integrantes, para 

sua transformação.

Num primeiro momento, quando da leitura de livros e artigos sobre o 

altermundialismo optamos pela ATTAC, achamos que uma dentre as várias vantagens 

dessa escolha seria o fato da associação existir na França e no Brasil. Isso nos permitiria:

avaliar a relação entre comitês de países distintos, atentando para possíveis diferenças nas 

demandas, resultado talvez da posição distinta (centro/periferia) da França e do Brasil no 

cenário internacional; bem como constatar semelhanças ou diferenças na composição 

social. Ocorre que a ATTAC Brasil, tendo sido criada logo após a da França, com comitês 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras cidades, teve vida curta. E apesar 

de contar desde o seu início com apoio de estudantes, intelectuais e políticos de esquerda, 

ao contrário da França, não contou com uma adesão significativa, tendo pouca expressão 

política. Conversando com Antonio Martins, responsável pela ATTAC São Paulo, e com 

André Forti Scherer da ATTAC Porto Alegre, sobre as experiências realizadas no Brasil, 
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ambos afirmaram a mesma coisa: a associa��o n�o encontrou aqui uma milit�ncia massiva, 

compondo-se de um grupo pequeno de pessoas, diluindo suas atividades em outras 

organiza��es e “campanhas civis”. Caberia assim, portanto, outra quest�o: por que a 

ATTAC, uma organiza��o de express�o pol�tica consider�vel na Fran�a, na Alemanha e em 

outros pa�ses da Europa n�o teve o mesmo desempenho no Brasil e nos demais pa�ses da 

Am�rica do Sul?

A pouca expressividade da ATTAC Brasil n�o anula o fato de ao menos cinco das 

dez edi��es do F�rum Social Mundial terem ocorrido no pa�s, inclusive a primeira, sendo a 

presen�a de brasileiros no CI consider�vel – elemento que n�o deve ser ignorado.

A escolha da ATTAC como locus de investiga��o n�o � aleat�ria. Ela � considerada 

um dos principais �rg�os fundadores do F�rum Social Mundial, se tornando uma das faces 

mais p�blicas do altermundialismo. Acrescenta-se a esses aspectos o fato da ATTAC ter 

sido criada em 1998, praticamente junto com o movimento altermundialista, reivindicando-

se como representante de um novo modelo de organiza��o (descentralizado e n�o 

hier�rquico). A escolha de outro movimento social (tal como o ecol�gico, o campon�s e o 

ind�gena) poderia n�o ser t�o significativa, tendo em vista o objetivo desta pesquisa, uma 

vez que seu surgimento muitas vezes antecede o altermundialismo.

Feito esse recorte, fez-se necess�rio a leitura dos documentos e textos produzidos 

pela ATTAC, bem como da literatura sobre o altermundialismo. A associa��o conta, tal

como veremos, com um conselho cient�fico no qual aproximadamente cem intelectuais 

mant�m uma produ��o constante; s�o muitos textos reunidos em diferentes dossi�s 

separados por temas e autores. De modo que n�o nos foi dada outra escolha que n�o 

realizar uma sele��o com base nos: 1) documentos e artigos lan�ados em nome da ATTAC 

– tendo em vista a ressalva encontrada no site da associa��o: “Os documentos p�blicos n�o 
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comprometem a associa��o ATTAC Fran�a, salvo men��o expl�cita”; 2) textos de 

membros do Bureau (secretariado pol�tico) ou do Conselho de Administra��o. Essa triagem 

n�o impede que outros textos e documentos sejam aqui analisados, mas indica somente que 

aqueles citados passaram por leitura e an�lise detalhadas devido a sua import�ncia pol�tica 

e seu car�ter oficial. 

Igualmente importante � a discuss�o sobre as recentes e significativas 

transforma��es ocorridas na sociedade capitalista, as quais tiveram implica��es sobre a 

a��o pol�tica. Uma vez que os movimentos sociais n�o s�o necessariamente o que dizem 

ser, � fundamental estabelecer a rela��o e compara��o entre as suas pr�ticas, projeto, 

valores e discursos com os processos sociais aos quais est�o associados. 

O capitalismo contempor�neo n�o � aqui, portanto, apenas um pano de fundo no 

qual a ATTAC e o atermundialismo de um modo geral atuam. E as transforma��es 

ocorridas n�o s�o simples reflexos de uma mudan�a de cen�rio do qual se despedem a 

classe oper�ria para a entrada das classes m�dias e de “novos movimentos sociais”. � antes 

um espa�o de conflitos e de alian�as, no qual os grupos sociais s�o afetados pelas lutas 

anteriores, afetando, por sua vez, a configura��o da luta presente e futura. � nesse sentido 

que buscamos alinhavar a abertura dos mercados, a privatiza��o das empresas estatais, o 

crescimento e a precariza��o do setor de servi�os, a desvaloriza��o dos diplomas, o 

aumento do desemprego e do trabalho informal com o refluxo do movimento oper�rio e a 

emerg�ncia das grandes marchas de protestos que deram origem ao altermundialismo.

A discuss�o a seguir foi dividida em duas partes com dois cap�tulos em cada uma 

delas. Na primeira abordamos a reconfigura��o das classes sociais com base no capitalismo 

neoliberal e problematizamos a separa��o entre classe e a��o pol�tica a partir de uma leitura

sobre os movimentos sociais contempor�neos, segundo a qual essas organiza��es 
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expressariam uma l�gica distinta daquela que orientou o conflito ao longo de s�culo XIX e 

XX, particularmente o movimento oper�rio. Ainda na primeira parte discutimos o

surgimento do altermundialismo em meio a esse processo, levantando as expectativas e 

promessas nascidas com o seu surgimento, tais como: o decl�nio do papel do sindicato e do 

partido, a horizontalidade das novas organiza��es, o v�nculo com demandas p�s-materiais e 

universais, a consolida��o de sujeitos transnacionais distantes e/ou indiferentes ao Estado-

Na��o. Na segunda parte do texto nos debru�amos sobre o caso da ATTAC, relacionando a 

sua organiza��o, composi��o e programa pol�tico com as mudan�as na sociedade francesa. 

A partir da sua experi�ncia podemos avaliar melhor se, e em que medida, o fen�meno 

altermundialista expressa as mudan�as listadas acima, representando, assim, “um novo 

fazer pol�tico”.

Passemos, ent�o, ao texto.
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I

ALTERMUNDIALISMO E LUTA DE CLASSES

A atuação dos movimentos sociais no capitalismo neoliberal
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CAPÍTULO 1:

Neoliberalismo, classes e movimentos sociais

1.1. O capitalismo neoliberal 

Os �ltimos quarenta anos do s�culo vinte trouxeram consigo mudan�as 

significativas que impactaram sobremaneira a configura��o das forma��es sociais 

capitalistas. Falamos, por suposto, de inova��es tecnol�gicas de grande monta, que 

alteraram consideravelmente o car�ter da comunica��o e da informa��o, bem como a 

concep��o de espa�o e tempo, fator decisivo na acumula��o de capital. Falamos igualmente 

da reestrutura��o da produ��o, incorporando n�o apenas tais inova��es tecnol�gicas, mas 

novos padr�es organizacionais, afetando diretamente a organiza��o do trabalho e o modo 

de vida dos trabalhadores. Essas mudan�as, embora profundas, n�o seriam por si mesmas 

boas ou m�s n�o fossem elas o resultado das lutas entre for�as distintas e desiguais. � esse 

embate que confere o significado e o sentido desse processo. Sem consider�-lo, os avan�os 

no campo da tecnologia, por exemplo, poderiam t�o somente representar mais tempo livre, 

uma vez que n�o seria mais necess�rio despender tantas horas de vida no trabalho. Assim 

tamb�m a rapidez dos meios de transporte e informa��o permitiria ampliar o contato entre 

os povos, derrubar as fronteiras entre as na��es, democratizar o conhecimento... 

Infelizmente, n�o � disso que se trata. Por isso inclu�mos entre as mudan�as acima 

indicadas o fim do chamado “socialismo real”, o desmonte do Estado de bem-estar social e 

a ascens�o do neoliberalismo. O destino do bloco socialista afetou os pa�ses capitalistas.

Assim como o surgimento do primeiro influenciou a cria��o do Estado provid�ncia, a sua 

dissolu��o, com o fim da Uni�o das Rep�blicas Socialistas Sovi�ticas (URSS) e a queda do 
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Muro de Berlin, permitiu a recomposi��o da burguesia (BOITO JR, 1999). Nesse sentido, 

afirma Robin Blackburn (1992: p. 12):

O desafio comunista muito fez para transformar o capitalismo e o 
imperialismo ocidentais, t�o desacreditados pela matan�a da Primeira 
Guerra Mundial e pela mis�ria da Grande Depress�o. A contribui��o 
decisiva dos sovi�ticos para a derrota do nazismo ajudou a promover o 
reformismo e a descoloniza��o dos imp�rios ocidentais. Ao afirmarem ter 
eliminado o desemprego e institu�do amplos programas de educa��o e 
sa�de, os comunistas puseram � prova os governos ocidentais. A 
alardeada utopia comunista fracassou por completo no Leste, mas atingiu 
alvos no Ocidente.

A discuss�o sobre a natureza dessas transforma��es � fonte de pol�mica. De acordo 

com Boaventura de Sousa Santos (2003), trata-se de uma crise de paradigma marcada pela 

passagem de princ�pios e valores modernos para outros pós-modernos; nesse processo, 

apesar da perman�ncia das injusti�as e das desigualdades, s�o abertas novas possibilidades 

emancipat�rias, marcadas, segundo o autor, pela “revolta da subjetividade” contra a 

“cidadania atomizante e estatizante” do movimento oper�rio. Para Klaus Eder (2002), � o 

fim da sociedade industrial e o in�cio de outra, pós-industrial, na qual as rela��es de classe 

e os seus v�nculos com a a��o coletiva foram ambas redefinidas. Para Michel Hardt e 

Antonio Negri (2001), trata-se da decad�ncia do imperialismo e da forma��o de um 

Império onde o centro territorial do poder foi dilu�do, dando lugar a formas h�bridas de 

hierarquias flex�veis. Para n�s, no entanto, esse per�odo peculiar, cuja problematiza��o � 

fundamental para a compreens�o do nosso objeto, isto �, o altermundialismo, encontra-se 

profundamente associado � l�gica do desenvolvimento capitalista e, portanto, aos processos 

pol�ticos que lhe s�o pr�prios. Sendo breve, trata-se sim de um processo de reconfigura��o 

particular que atinge a sociedade na sua totalidade; no entanto, e isso � fundamental em 

nossa an�lise, essa nova configura��o opera no �mbito do capitalismo, e, portanto, a partir 

de seu movimento hist�rico caracter�stico de busca incessante por novas fontes de lucro.
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As bases gerais do neoliberalismo foram lançadas no livro O caminho da servid�o 

volunt�ria do economista Friedrich Hayek. Embora publicado nos anos 1940, as idéias 

neoliberais permaneceram restritas a pequenos grupos até a crise de 1970 (ANDERSON, 

1975). Herdeiro do pensamento liberal dos séculos XVIII e XIX, o neoliberalismo carrega 

consigo as marcas próprias do seu tempo, expressando as novas condições e contradições 

no interior da burguesia. Nesse sentido, ele se caracterizou por um ataque constante às 

formas de regulação econômica do século XX, tais como o socialismo, o keynesianismo e o 

desenvolvimentismo (MORAES, 2001). Assim também, de acordo com Perry Anderson 

(1995), o neoliberalismo compôs uma ofensiva teórica e política contra o Estado 

interventor, bem como ao poder de negociação do movimento operário e suas conquistas 

salariais e sociais. Segundo o discurso neoliberal, a intervenção no livre jogo da oferta e da 

procura seria ineficiente e autoritária na medida em que impediria a liberdade de escolha do 

consumidor. Em síntese:

Se o Estado, preocupado em assegurar o bem-estar, detiver o monopólio 
da oferta dos serviços de saúde ou de educação, a concorrência deixaria de 
existir e o consumidor deixaria de ser soberano. Ele não teria mais como 
punir o desperdício ou a ineficiência, abandonando os estabelecimentos de 
educação ou de saúde de má qualidade. (BOITO JR, 1999: p. 26)

A crítica ao papel do Estado, apresentado de forma abstrata e geral, não 

corresponde, no entanto, à prática política neoliberal. De acordo com Armando Boito 

Junior (1999: p. 23), existe “uma contradi��o entre os princ�pios doutrin�rios gerais, que 

dominam a superf�cie do seu discurso e que est�o concentrados na apologia do mercado, e 

suas propostas de a��o pr�tica, que n�o dispensam a interven��o do Estado e preservam 

os monop�lios”. A soma de dinheiro público destinado aos bancos para evitar a sua 

falência durante a crise financeira de 2008 é uma evidência da importância do papel do 
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Estado ainda hoje. A esse respeito, afirmam Gerard Dum�nil e Dominique L�vy (2006: p. 

164, tradu��o da autora):

A transi��o ao neoliberalismo foi conduzida pelos Estados. Ela incluiu o 
recuo de certos modos de interven��o; esse recuo n�o deve ser 
interpretado como uma demiss�o coletiva, mas como um alinhamento �s 
estrat�gias das classes dominantes seguida da constru��o de um novo 
compromisso social assegurado pelas institui��es estatais.

Outra diferen�a em rela��o ao liberalismo do s�culo XVIII e XIX � a �nfase na 

import�ncia do mercado: “Esse liberalismo econ�mico � distinto do liberalismo pol�tico, 

interessado nos direitos individuais do cidad�o e num regime pol�tico representativo e 

adequado ao exerc�cio daqueles direitos” (BOITO JR, 1999: 23). A distin��o entre 

neoliberalismo e liberalismo � importante para a compreens�o do car�ter da oposi��o 

realizada pela ATTAC, o que faremos na segunda parte deste texto. Se normalmente a 

natureza da luta altermundialista decorre da d�vida entre construir um projeto 

anticapitalista ou focar em medidas e alian�as antiliberais, a an�lise dos textos da 

associa��o, particularmente aqueles sobre a Uni�o Europ�ia, demonstra que sua abordagem 

� antes contr�ria ao neoliberalismo do que ao liberalismo tout court, ou seja, o foco de sua

preocupa��o � o avan�o da l�gica mercantil a setores antes preservado pelo Estado 

provid�ncia, processo levado adiante no capitalismo neoliberal. A oposi��o � liberaliza��o 

do mercado n�o impede que entre suas demandas contenham exig�ncias pautadas na 

tradi��o pol�tica liberal de direito e democracia (HEINE, 2008).

A crise econ�mica da d�cada de setenta serviu de argumento para os defensores da 

inefici�ncia estatal. Foi nesse per�odo que as teses debatidas nos anos quarenta pelos 

membros da Sociedade de Mont Pel�rin – entre os quais Hayek – alimentou o processo 

aberto com a re-configura��o da luta de classes. Neste processo, segundo Dum�nil e L�vy 
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(2006, 2004), uma fra��o da classe dominante (a qual os autores denominaram “finan�as”) 

assumiu a hegemonia. Nesse sentido, a abertura comercial, a privatiza��o das empresas 

estatais, a luta priorit�ria contra a infla��o, a desregulamenta��o do mercado financeiro e 

das rela��es de trabalho, al�m da manuten��o de uma taxa “natural” de desemprego, 

expressam o avan�o dessa fra��o ante as demais. � esse rearranjo nas rela��es de classes 

que marca a nova fase do capitalismo, aqui denominada neoliberal. Nas palavras dos 

autores:

O neoliberalismo � uma etapa do capitalismo, cujo tra�o principal � o 
refor�o do poder e dos rendimentos da classe capitalista. Uma rela��o que 
envolve institui��es financeiras e classes. Deste restabelecimento resulta 
uma entidade social h�brida, que n�s denominamos finan�as. Ela re�ne a 
fra��o superior da classe capitalista e suas institui��es financeiras. Nesse 
sentido, pode-se designar esta ordem social como uma segunda 
hegemonia financeira, fazendo eco � primeira (do in�cio do s�culo XX � 
depress�o de 1930). (DUM�NIL e L�VY, 2006a: p. 25, tradu��o da 
autora)

A implanta��o das medidas supracitadas n�o resultou necessariamente em 

crescimento econ�mico, ao contr�rio do apregoado pelos governos neoliberais. Por outro 

lado, elas foram extremamente eficazes na restaura��o da renda e do patrim�nio das fra��es

superiores da classe dominante; para Dum�nil e L�vy (2006), o seu principal objetivo1.

Com efeito, os autores citados dedicam especial aten��o � realidade dos pa�ses 

desenvolvidos – por exemplo, os resultados do desmanche do Estado provid�ncia e as 

novas rela��es entre as classes no marco da implanta��o do neoliberalismo na Europa. Mas 

1 “Segundo a revista Forbes, o ganho dos bilion�rios em d�lares teve um aumento de 36% em 2004. O 
n�mero passou de 476 a 587. Paris abriga 10, e Nova York conta com 31 bilion�rios […]. No momento em 
que nos debatemos para saber se os pobres aumentaram ou n�o, percebe-se que uma nova categoria de 
franceses entrou para os privilegiados do ISF (imposto sobre fortuna). Para aqueles que eram j� submetidos ao 
ISF, pode-se analisar a sua situa��o a partir da evolu��o imobili�ria, que conheceu uma progress�o de 60% 
nesses �ltimos anos […]. Michel e Monique Pin�on estudaram essa burguesia e mostraram em seus trabalhos 
a ascens�o exponencial que ela conheceu, no momento mesmo em que a precariedade aumentou” (PRIEUR e 
JOVELIN, 2005: p. 69-71, tradu��o autora)
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o capitalismo neoliberal também alterou o quadro político e econômico latino-americano, 

reconfigurando os conflitos e os compromissos entre as classes nessa região e sua relação 

com os países capitalistas do centro. Enquanto no pós-guerra é possível observar nas 

principais economias da América Latina um significativo processo de industrialização, 

inclusive com a nacionalização de alguns setores considerados estratégicos e certa 

expansão de direitos sociais e trabalhistas, a partir da década de 1970 esse quadro foi 

revertido significativamente. De modo que a reconfiguração da luta de classes é estendida

aos países do Sul. Arceo e Basualdo (2007: p. 15) descrevem assim as transformações na 

região:

As inusitadas transformações sociais que se registraram nas sociedades 
latino-americanas no último quarto de século foram concomitantes com 
mudanças igualmente profundas nos setores dominantes. A ruptura ou 
debilitação, segundo cada país, do modelo de substituição supôs, junto 
com a modificação da composição e destino da produção e dos 
excedentes, mudanças de hegemonia dentro do bloco das classes 
dominantes e do peso dentro do mesmo do capital de origem externo, 
assim como a reestruturação de cada uma das frações que o integram e de 
suas ligações com o capital financeiro e produtivo transnacional.

As semelhanças da implantação do neoliberalismo na Europa e na América Latina

não apagam as diferenças. E é o resultado desse embate que, apesar de seus traços comuns 

tiverem nuanças variadas, conferiu a intensidade e o tom das reformas, afetando conquistas 

consolidadas, tais como a previdência e a estabilidade de emprego.

A América Latina ocupa um lugar particular no neoliberalismo. Em 
primeiro lugar, ela foi a primeira vítima da ordem neoliberal. A América 
Latina saiu das primeiras décadas do pós-guerra com uma força de 
trabalho gozando de certo poder de compra (a despeito das enormes 
desigualdades internas de cada país e mesmo entre eles). Saiu também 
com uma indústria nacional suficientemente avançada e autônoma. As 
classes dominantes dessa região do mundo aspiravam a se inserir na nova 
configuração do imperialismo em condições relativamente vantajosas, 
mas a abertura neoliberal e o rumo das reformas que ela ocasionou 
produziram estragos. Um caso emblemático foi o da Argentina nos anos 
1990, onde as classes dirigentes venderam massivamente suas empresas e 
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exportaram seus capitais aos Estados Unidos. As políticas neoliberais 
dessa década criaram as condições da terrível crise do começo dos anos 
2000, e da miséria que ela provocou. Tais políticas ainda acentuaram a 
queda dramática do poder de compra dos assalariados. (Duménil em 
entrevista para MARCELINO e AMORIM, 2007: p. 190).

Cabe considerar, portanto, outro fator importante para a compreensão das lutas 

sociais na sociedade contemporânea, qual seja: o imperialismo. De acordo com Samir Amin 

(1987), “o imperialismo tem conseq��ncias fundamentais para a luta de classes no cen�rio 

internacional”, isto “porque a classe oper�ria do centro n�o sofre as mesmas perdas da 

classe oper�ria da periferia”. O mesmo argumento pode ser estendido a outras classes 

sociais, como as classes médias, por exemplo. É essa relação de forças que permite a 

simultaneidade histórica entre o avanço científico e tecnológico, que caracterizam a 

informação, a comunicação, os transportes e a saúde do século XXI, e a alta taxa de 

mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida, a subnutrição, o trabalho escravo, o 

analfabetismo e a exclusão digital, que marcaram a formação de alguns países do sul do

globo. Para entendermos o perfil de determinada ação coletiva é fundamental levarmos em 

conta este contraste. Como pensar a militância altermundialista, altamente marcada pelo 

uso da internet, pelo conhecimento de línguas estrangeiras e pela familiaridade com 

deslocamentos internacionais através dos mais variados meios de transportes, num cenário 

no qual esses recursos são restritos?

Por certo, as formações sociais não são a simples concretização dos interesses da 

classe dominante, mas elas incorporam também na sua constituição e no seu 

desenvolvimento o resultado das lutas das classes dominadas (BOITO JR, 1999), 

implicando em diferenças consideráveis no perfil da resistência. No altermundialismo, por 

exemplo, enquanto na Europa destaca-se a ação da ATTAC, na América Latina é digno de 

nota o papel da Via Campesina e dos piqueteros. Em síntese,
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A apropria��o das institui��es estatais pelas classes dominantes, conforme 
as pondera��es do novo compromisso, s� pode ser um processo 
progressivo e limitado pelas resist�ncias sociais. Por exemplo, na Fran�a, 
o desmonte do sistema de prote��o social foi, e � ainda no in�cio dos anos 
2000, entravado pela resist�ncia popular, no duplo exerc�cio das lutas 
sociais e do voto san��o (forma contempor�nea de express�o, sempre 
residual, da vontade popular nas rep�blicas de classe). (DUM�NIL; 
L�VY, 2006b: 164; tradu��o da autora)

O uso do termo globaliza��o para denominar esse processo dificulta a compreens�o 

aprofundada dos embates pol�ticos que representam tais mudan�as. Primeiro, porque o 

apresenta como conseq��ncia necess�ria do desenvolvimento econ�mico e/ou tecnol�gico, 

sendo por isso incontrol�vel e inevit�vel. Segundo, porque o termo global omite as 

diferen�as de impacto dessas transforma��es. Por �ltimo, porque n�o situa o seu car�ter,

apresentando a mudan�a como uma novidade absoluta e n�o como uma fase constituinte do 

modo de produ��o capitalista.

O imperialismo de hoje n�o � o mesmo de h� quarenta anos. Mas a sua mudan�a em 

alguns aspectos decisivos n�o significou o surgimento de uma economia global na qual 

todos os pa�ses s�o igualmente interdependentes (BORON, 2002: p. 12). De acordo com 

Paul Hirst e Grahame Thompson (1998), o processo de internacionaliza��o do capital n�o � 

novo e tampouco se acentuou no capitalismo contempor�neo. A maioria das multinacionais 

tem suas bases nacionais e a maior parte dos investimentos diretos no exterior concentra-se 

em pa�ses industriais avan�ados. Assim tamb�m, de acordo com BOITO JR (1999: p. 36): 

As empresas globais representam uma parte insignificante das grandes 
empresas que operam em escala internacional – as empresas globais, que 
dispersam suas instala��es, suas a��es e sua pesquisa tecnol�gica por 
diversos pa�ses s�o principalmente as empresas origin�rias de pa�ses 
pequenos da Europa Ocidental. O que domina amplamente s�o empresas 
multinacionais que, embora operem em diversos pa�ses, t�m a maior parte 
dos seus ativos e do seu mercado no pr�prio pa�s de origem, para as quais 
repatriam seus lucros e no qual concentram suas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento. Ademais, essas grandes empresas que operam em 
escala internacional pertencem, na sua quase totalidade, aos pa�ses 
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centrais, e investem produtivamente na periferia apenas nos setores que 
deixaram de constituir a atividade de ponta do capitalismo.

Esse argumento contraria a tese de Michael Hardt e Antonio Negri (2000: p. 11), 

muito aceita entre alguns altermundialistas, segundo a qual o Imp�rio substituiu o papel 

pol�tico do Estado Na��o. Dentre os principais indicativos desta transi��o, encontrar-se-

iam: a queda dos regimes coloniais, a abertura das barreiras sovi�ticas ao mercado, a 

globaliza��o “irresist�vel e irrevers�vel” de trocas econ�micas e culturais e os circu�tos 

globais de produ��o. Assim, “o Imp�rio [seria] a subst�ncia pol�tica que, de fato, regula 

essas permutas globais, o poder supremo que governa o mundo” (Hardt & Negri, 2000: 

11).

A transi��o para o Imp�rio se deu, segundo os autores, devido ao esgotamento da 

soberania moderna, ocasionada por mudan�as profundas na esfera da produ��o. Essas 

mudan�as teriam promovido a substitui��o da “m�o-de-obra industrial” pela “m�o-de-obra 

comunicativa, cooperativa e cordial”. Processo respons�vel pela cria��o de um novo 

sujeito, denominado pelos autores de multid�o – “[…] a multid�o � uma multiplicidade, um 

plano de singularidades, um conjunto aberto de rela��es, que n�o � nem homog�nea nem 

id�ntica a si mesma, e mant�m uma rela��o indistinta e inclusiva com os que est�o de 

fora”. (HARDT & NEGRI, 2000: p. 13 e 120). Deste modo, 

Em contraste com o imperialismo, o Imp�rio n�o estabeleceu um centro 
territorial de poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas. � um 
aparelho de descentraliza��o e desterritorializa��o do geral que incorpora 
gradualmente o mundo inteiro dentro de suas fronteiras abertas e em 
expans�o. O Imp�rio administra entidades h�bridas, hierarquias flex�veis e 
permutas plurais por meio de estruturas de comando reguladoras. As 
distintas cores nacionais do mapa imperialista do mundo se uniram e 
mesclaram, num arco-�res imperial global (HARDT & NEGRI, 2000: p. 
12).
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Assim, apesar da “separa��o ainda mais extrema entre uma pequena minoria que 

controla riquezas fabulosas e multid�es que vivem na pobreza nos limites da impot�ncia”

(HARDT & NEGRI, 2000: p. 63), faz-se necess�rio reconhecer que “as for�as produtivas 

ampliaram-se deixando a f�brica para ocupar todo o terreno social” e que, assim como a 

modernidade marcou a passagem da agricultura para a ind�stria, a sociedade p�s-moderna � 

marcada pela transi��o da ind�stria para os servi�os e a informa��o.

Essa abordagem explica mal as dificuldades cada vez maiores vivenciadas por 

imigrantes de pa�ses pobres cujo destino � a Europa – lembremos apenas: a expuls�o de 

ciganos b�lgaros e romenos da Fran�a; os obst�culos adicionais para a incorpora��o dos 

pa�ses do leste no espa�o Schengen2; e a elabora��o do Artigo L 622-1 CESEDA (Code de 

l’entr�e et du s�jour des �trangers et du droit d’asile)3 na Fran�a. Al�m disso, apesar de 

muita aceita entre alguns militantes, a tese de Negri e Hardt explica mal o pr�prio 

fen�meno altermundialista.

Se por um lado, seus participantes s�o considerados respons�veis pela forma��o de 

uma chamada “sociedade civil transnacional”, devido em parte � sua “socializa��o 

internacional” – que inclui: viagens, contatos, amizades e est�gios fora de seu pa�s de 

origem –, sob diversos aspectos os mesmos est�o inseridos na trama das quest�es 

2 O Acordo de Schengen � uma conven��o entre pa�ses europeus sobre uma pol�tica de livre circula��o de 
pessoas no espa�o geogr�fico da Europa.
3 O C�digo de Entrada e Estadia dos Estrangeiros e do Direito a Asilo (CESEDA) foi batizado pelas 
associa��es humanit�rias de “o delito da solidariedade”. Este artigo prev� cinco anos de pris�o e uma multa 
de 30 mil euros para aqueles que ajudarem direta ou indiretamente a entrada, a circula��o ou a estadia 
irregular de estrangeiros na Fran�a. A CESEDA j� existia desde 1945, mas foi recentemente revisto sob o 
pretexto de alinhar-se � conven��o Schengen. O governo alega que a lei atinge apenas aqueles que lucram 
com os estrangeiros, isto �, os passeurs. Mas existem in�meros casos de militantes humanit�rios condenados. 
A lei gerou manifesta��es ao longo de 2008 e 2009 nas quais podiamos ouvir: Solidariedade n�o � crime! O 
filme Welcome, lan�ado na Fran�a neste per�odo alimentou diversos debates ao retratar a dificuldade dos 
imigrantes que sonham em atravessar o canal da mancha para trabalharem na Inglaterra, bem como a rede de 
persegui��o e dela��o daqueles que ajudam essas pessoas durante sua perman�ncia na regi�o de Pas-de-Calais 
na Fran�a. 
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nacionais4. De modo que essa socializa��o n�o constituiu uma elite transnacional apartada 

dos espa�os nacionais e ausente das formas de participa��o pol�tica de seu pa�s; ao 

contr�rio, o militante altermundialista, como mostra as pesquisas coordenadas por 

Agrikoliansky e Sommier (2005), ocupa, em sua maioria, cargos p�blicos, estando 

geralmente inserido nas fun��es de Estado, nas formas pol�ticas cl�ssicas de seu pa�s e 

atentos �s quest�es inscritas na agenda nacional (AGRIKOLIANSKY e SOMMIER, 2005). 

Mesmo quando temas tidos como transnacionais s�o colocados, a sua escolha e o seu 

tratamento fazem fronteira com as preocupa��es nacionais. Assim:

[…] contrariamente � id�ia, impl�cita na no��o de sociedade civil 
transnacional, de uma clivagem entre preocupa��es internacionais e 
preocupa��es nacionais. Podemos j� declarar sucintamente que a amea�a 
aos servi�os p�blicos, quest�o quase exclusivamente nacional, mobiliza 
tanto quanto as desigualdades Norte/Sul […] (AGRIKOLIANSKY e 
SOMMIER, 2005: p. 117, tradu��o da autora)

O mesmo acontece com a ATTAC. No momento em que Hardt e Negri declaravam 

o decl�nio do Estado-Na��o, Bernard Cassen, ent�o presidente da associa��o, escreveu um 

artigo no Le monde diplomatique, em mar�o de 1998, intitulado “A na��o contra o 

nacionalismo. Uma id�ia sempre nova”, no qual afirmou:

Para in�meros ensaistas, a na��o seria apenas uma estrutura obsoleta cuja 
supera��o deveria ser acelerada. Mas, ao contr�rio, � o nacionalismo, por 
vezes batizado de populismo, que est� amea�ado. Mas uma supera��o em 
nome do que? As respostas se resumem em geral em apologia da 
mundializa��o ou de sua variante, uma Europa sem povo, mas com um 
verdadeiro governo; aquele do Banco Central. A na��o permanece uma 
id�ia nova: um espa�o de democracia, de solidariedade e de resist�ncia � 
lei dos mercados ao mesmo tempo que uma plataforma para uma 

4 Segundo Agrikoliansky e Sommier (2005: p. 112-113; tradu��o da autora): “A socializa��o internacional 
dos participantes franceses no FSE � medida por diversos indicadores. Em primeiro lugar, seus la�os com o 
estrangeiro s�o muito significativos. 76% dentre eles declaram falar outras l�nguas, 33% uma l�ngua, 30% 
duas e 9% tr�s. A t�tulo de compara��o, em 1996, apenas 37% dos franceses interrogados pelo Insee 
declararam dispor de “no��es” suficientes numa l�ngua estrangeira para manter uma conversa fluente ou para 
ler um jornal (qualquer que seja a l�ngua estrangeira considerada)”.
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verdadeira cooperação internacional (CASSEN, 1998: p. 1, tradução da 
autora)

É nesse sentido que, nas suas reuniões preparatórias, a ATTAC assume-se antes 

como uma entidade nacional com vocação internacional, que uma organização

simplesmente transnacional (ANEXO 2).

1.2. Movimentos e classes sociais

A implantação das políticas neoliberais não impactou apenas a renda e a situação de 

trabalho daqueles que dependem do salário para a sua reprodução. Ela contribuiu também 

para a desmobilização atestada ao longo dos anos 80/90 (HOBSBAWM, 1995; 

ANDERSON, 1995). Entre o colapso da experiência socialista e a consolidação da 

ideologia e da política econômica neoliberal assistimos ao refluxo das forças que, ao menos 

até então, compunham o campo hegemônico dentro da esquerda. Um recuo que, insistimos, 

não ocorreu de forma espontânea como conseqüência direta das transformações 

tecnológicas que adentraram o mundo do trabalho. Esse processo, ao contrário, contou com 

o uso da violência (política, militar e simbólica) e, arriscamos dizer, jamais se assentou de 

forma tão confortável que pudesse prescindir totalmente dela.

De modo que não se trata somente de um dispositivo formal de aplicação das 

políticas neoliberais, mas também de uma guerra social preventiva objetivando arrefecer 

eventuais organizações de massa. A criminalização dos movimentos sociais, processo que 

não é alheio aos países ricos, tende a opor-se à exacerbação da agressividade, resultado da 

desintegração das relações sociais estabelecidas outrora, quase que exclusivamente a partir 

da repressão policial e judicial, colocando em delito camadas inteiras da sociedade: “H� 

camadas que � preciso estigmatizar como naturalmente perigosas, notadamente os 
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imigrantes e os jovens da periferia, para separ�-los das outras camadas da popula��o. A 

estigmatiza��o deve fragmentar e dividir os assalariados” (VAKALOULIS, VICENT, 

ZARPA, 2003: p. 14, tradu��o da autora). Nesse sentido, a associa��o de ciganos, �rabes e 

brasileiros com furtos, contrabandos e prostitui��o pauta a entrada e a expuls�o de 

estrangeiros em territ�rio europeu, bem como o direito ao uso dos servi�os p�blicos 

oferecidos pelo Estado. Associa��es do mesmo tipo marcam tamb�m a avalia��o dos 

levantes da periferia francesa. Por�m, a repress�o �s insurrei��os na conjuntura atual tem 

seus antecedentes:

Lembrarei brevemente do fato que na Fran�a, em 1973, os trabalhadores 
da siderurgia foram vencidos, portanto, uma parte da siderurgia francesa 
foi liquidada, no quadro de um plano europeu. Em seguida (1980), houve 
o fracasso dos grevistas da Fiat italiana e o fim da escala m�vel de 
sal�rios. Depois, a grande derrota dos mineiros, organizada por Margareth 
Thatcher, que quebrou o movimento dos mineiros posto que a Federa��o 
dos Mineiros foi dividida ao meio, entre aqueles que estavam nas minas 
ainda rent�veis e aqueles que estavam naquelas que fechavam. Com isso, 
todo o conjunto do sindicalismo brit�nico foi profundamente afetado. No 
caso alem�o, a partir de 1990, houve repercuss�es da reunifica��o. Num 
primeiro tempo, a reunifica��o refor�ou a situa��o do sindicalismo 
alem�o, gerando uma enorme pot�ncia, mas a rela��o entre as duas 
economias provocou um enorme desemprego na antiga RDA5, a 
Alemanha do leste, e esse desemprego provocou uma migra��o interna, 
notadamente dos t�cnicos, para a Alemanha do oeste, que conheceu 
tens�es e dificuldades no mercado de trabalho, de modo que a DGB6 n�o 
p�de defender t�o bem quanto antes os n�veis de sal�rios. Esse � um 
per�odo por mim denominado “crise troublante” (crise pertubadora), no 
qual o movimento social � quase aniquilado. (Mouriaux em entrevista � 
GALV�O, 2002: p. 2)

As pol�ticas neoliberais, implantadas muitas vezes � for�a, contaram com o aval de 

muitos economistas que atestavam a inefici�ncia econ�mica da interven��o estatal. Nesse 

sentido, as experi�ncias s�cio-hist�ricas de regula��o e planejamento econ�mico serviam 

de exemplos:

5 Rep�blica Democr�tica Alem�.  
6 Confedera��o de Sindicatos da Alemanha.
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Nada nos � mais �bvio hoje que a inefici�ncia econ�mica de uma 
economia de comando primitiva sob planejamento central estatal como a 
que proclamava o socialismo na Uni�o Sovi�tica. Mas h� sessenta anos 
pol�ticos e intelectuais anticomunistas formavam filas para ir a Moscou 
descobrir os segredos do ‘planejamento’ que aparentemente tornava os 
sovi�ticos imunes ao decl�nio que devastava seus pr�prios pa�ses
(HOBSBAWM, 1992: p. 258)

Al�m das cr�ticas ao Estado interventor, esse discurso frisava o car�ter “ut�pico” e 

“ideol�gico” dos projetos de constru��o de uma sociedade n�o capitalista. Com efeito, uma 

das conseq��ncias da concretiza��o do modelo neoliberal � a “destrui��o da esperan�a”

(OLIVEIRA, 1995), um processo longo, nem sempre linear, fomentado pela manuten��o da 

taxa de desemprego, pobreza extremada, como tamb�m pela produ��o e divulga��o de 

algumas id�ias que tiveram grande repercuss�o, tal qual a tese do Fim da Hist�ria. Segundo 

Pierre Salama (1995: p. 51), o projeto de constru��o de outra sociedade, principalmente 

depois da experi�ncia do “socialismo real”: “se transformou ou em uma utopia que 

dificilmente convence as massas, ou em um pesadelo”. � por isso que, segundo Eric 

Hobsbawm (1995), a literatura desse per�odo tem o olhar voltado para a “escurid�o”. Assim 

tamb�m, para Russell Jacoby:

a esperan�a de que o futuro seria melhor que o presente teria acabado
[…]. Somos cada vez mais insistentemente convidados a escolher entre o 
status quo ou algo pior que ele. N�o parece haver outras op��es […]. 
Refiro-me � id�ia de que a textura vindoura da vida […] pode assemelhar-
se muito pouco � que hoje nos � familiar. Tenho em mente a no��o de que 
a hist�ria cont�m possibilidades de liberdade e prazer ainda inexploradas
(JACOBY, 2001: p. 11,12).

Afastada a possibilidade da dissolu��o do capitalismo e da constru��o de outra 

sociedade, restaria, ent�o, a a��o local, a luta cont�nua pela conquista de demandas 

pontuais, por vezes, de car�ter urgente. 

Ao mesmo tempo em que a falta de perspectiva de uma transforma��o social 

orientada provocava certo mal-estar entre os cr�ticos do capitalismo, a sua experi�ncia era
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muitas vezes avaliada de forma negativa, uma vez que todo projeto dessa ordem se basearia 

em valores universais que s� poderiam ser implantados de forma autorit�ria. � nesse 

sentido, que os movimentos sociais dos anos 70/80 iniciaram sua experi�ncia pol�tica 

reivindicando o direito � “alteridade” e o di�logo com “outras vozes” que teriam sido

silenciadas pelo autoritarismo dos grandes projetos alternativos de sociedade. Em linhas 

gerais, esse discurso acentuava as diferentes possibilidades de interpreta��o do fen�meno 

social, destacando a necessidade do di�logo e da constru��o do consenso, amenizando as 

rela��es de conflito.

Foi nesse quadro de crise pol�tica e ideol�gica do movimento oper�rio e comunista 

que se constatou o crescimento e a diversifica��o de organiza��es representantes de causas 

j� conhecidas, como a ecologia e a igualdade de g�neros, bem como de novas 

reivindica��es, tal como a liberdade de orienta��o sexual. A associa��o parecia �bvia: a 

classe oper�ria em decl�nio n�o era mais a for�a propulsora da constru��o da nova 

sociedade. As mudan�as indicadas significariam o surgimento de uma ordem p�s-moderna, 

na qual as m�ltiplas opress�es do cotidiano assumiriam car�ter “transclassista” (SANTOS, 

2003). Deste modo, o surgimento e/ou desenvolvimento de organiza��es de mulheres, sem-

tetos, imigrantes, desempregados, ind�genas, homossexuais, caracter�stico deste per�odo, 

esteve dissociado da luta contra o capitalismo e da constru��o do socialismo.

Segundo Harvey (2004: 257), essas interpreta��es e representa��es, compat�veis 

com a emerg�ncia de uma pol�tica fragmentada, ascendeu conjuntamente com uma base 

material distinta, composta por mudan�as organizacionais nas rela��es de trabalho e 

produ��o. Em suas palavras:

Desejo sugerir que temos vivido nas duas �ltimas d�cadas uma intensa 
fase de compress�o do tempo-espa�o que tem tido impacto desorientado e 
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disruptivo sobre as pr�ticas pol�tico-econ�micas, sobre o equil�brio do 
poder de classe, bem como sobre a vida social e cultural. [...]. A 
acelera��o da produ��o foi alcan�ada por mudan�as organizacionais na 
dire��o da desintegra��o vertical – subcontrata��o, transfer�ncia de sede 
etc. – que reverteram a tend�ncia fordista de integra��o vertical e 
produziram um curso cada vez mais indireto na produ��o, mesmo diante 
da crescente centraliza��o financeira. [...]. Para os trabalhadores, tudo isso 
implicou uma intensifica��o dos processos de trabalho e uma acelera��o 
na desqualifica��o e requalifica��o necess�rias ao atendimento de novas 
necessidades de trabalho.

Essas mudan�as teriam atravessado a vida social em sua totalidade, impactando 

sobremaneira um aspecto dela que aqui nos toca diretamente, a pol�tica: “Com efeito, a 

volatilidade torna extremamente dif�cil qualquer planejamento de longo prazo”

(HARVEY, 2004: p. 259). Tal constata��o, ancorada nos novos desafios impostos pelo 

capitalismo para sua supera��o, encontrou, por vezes, eco na ideologia neoliberal que 

insistia na impossibilidade de controlar o movimento da economia e no autoritarismo de um 

Estado que ensejou faz�-lo. Em nossa opini�o � justamente neste ponto que a cr�tica ao 

neoliberalismo caminhou por um longo trecho ao lado de seus ide�logos, os efeitos desta 

cumplicidade podendo ser percebidos em alguns de seus aspectos ainda hoje no 

altermundialismo. Voltaremos a essa quest�o na segunda parte deste texto, no item E no 

entanto, ela gira. 

O debate sobre o autoritarismo da experi�ncia sovi�tica veio a p�blico j� no final 

dos anos 1960 com as manifesta��es de maio de 68, mas assumiu forma e status de fato 

consumado ao longo dos anos 1980. � nesse per�odo, em meio aos processos hist�ricos

citados anteriormente, como a queda do muro de Berlim, o desmonte do Estado de bem-

estar e a ascens�o do neoliberalismo, que esta oposi��o assumiu os contornos para os quais 

queremos chamar a aten��o. Pois, � a partir da conflu�ncia desses elementos que a cr�tica 

aos limites do Welfare State e do socialismo real se aliou ao discurso do fim das 
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alternativas e da luta de classes. Tomemos a an�lise de Boaventura de Souza Santos (2003: 

p. 258) sobre o surgimento dos novos movimentos sociais (NMS): 

A novidade maior dos NMS reside em que constituem tanto uma cr�tica 
da regula��o social capitalista, como a cr�tica da emancipa��o social 
socialista tal como ela foi definida pelo marxismo. Ao identificar novas 
formas de opress�o que extravasam das rela��es de produ��o e nem 
sequer s�o espec�ficas delas, como sejam a guerra, a polui��o, o 
machismo, o racismo ou o produtivismo e ao advogar um novo paradigma 
social menos assente na riqueza e no bem-estar material do que na cultura 
e na qualidade de vida, os NMS denunciam, com uma radicalidade sem 
precedentes, os excessos de regula��o da modernidade. Tais excessos 
atingem, n�o s� o modo como se trabalha e produz, mas tamb�m o modo 
como se descansa e vive; a pobreza e as assimetrias das rela��es sociais 
s�o a outra face da aliena��o e do desequil�brio interior dos indiv�duos; e, 
finalmente, essas formas de opress�o n�o atingem especificamente uma 
classe social e sim grupos sociais transclassistas ou mesmo a sociedade no 
seu todo. 

Por suposto, algumas das principais manifesta��es de impacto internacional, como 

Maio de 68, as marchas antinucleares, por direitos civis e pela preservação ambiental, n�o 

se vinculavam necessariamente ao proletariado (SALLUM JR, 2005); ao contr�rio, muitas 

dentre elas contavam com forte presen�a de profissionais das “camadas m�dias”, tais como 

os intelectuais.

A constata��o da participa��o massiva desse grupo n�o implicava, para parte 

consider�vel dos estudiosos desses movimentos, numa pol�tica de classes. Isto porque eles 

reagrupariam coletividades distintas, como jovens e mulheres, e as suas demandas 

expressariam valores e interesses de “car�ter universal”, como, por exemplo, a preserva��o 

ambiental. Em resumo, essas “novas formas de a��o coletiva” se diferenciariam do “velho 

movimento oper�rio” n�o apenas pelo seu modo de organiza��o e atua��o (n�o hier�rquica, 

n�o violenta...), mas, inclusive, por representarem interesses (g�nero, ra�a, meio-ambiente) 

que atravessariam “os limites espec�ficos” de uma classe. Como afirmou Ana Esther 

Cece�a (2001: 163), a pluralidade de atores sociais e reivindica��es presentes nesses 
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movimentos colocou em causa al�m da atualidade da categoria classe social, o papel das 

vanguardas, a primazia do operariado industrial e a pertin�ncia de uma organiza��o 

revolucion�ria que reproduzisse as hierarquias e os preconceitos das organiza��es 

capitalistas.

Assim tamb�m para Claus Offe (1985), os novos movimentos sociais, cujos 

membros freq�entemente prov�em da “camada m�dia” bem formada e informada, 

diferentemente do movimento oper�rio, pautam suas reivindica��es em quest�es coletivas

como os direitos humanos, a paz, a ecologia, a discrimina��o contra etnias, g�nero e 

orienta��o sexual. Tratar-se-ia, ainda segundo o autor, de um “novo paradigma pol�tico” 

que, embora agregue determinados grupos socioecon�micos, estabelece novas 

solidariedades pautadas em valores como a autonomia e a identidade. Este “novo 

paradigma”, formado da crise do Estado de bem-estar social, teria substitu�do um tipo 

espec�fico de a��o coletiva que enfatizava o crescimento econ�mico, a distribui��o e a 

seguridade social, mobilizando grupos de interesses pautados em valores como a 

propriedade e o progresso material.

Alain Touraine (1989) identifica nesse processo a descentraliza��o do conflito, o 

fim de projetos de cunho meta-social, o enfraquecimento do papel de mediadores, tanto 

dentro dos movimentos (como as lideran�as e a intelligentsia), como entre os “atores” e o 

sistema pol�tico. Em suas palavras:

As reivindica��es sociais foram desarticuladas no passado pelo fato de 
que combatiam sempre um advers�rio social real, mas que tamb�m 
recorriam ao representante de uma ordem meta-social. O trabalhador 
dependente combate seu senhor, propriet�rio da terra ou comerciante, mas 
recorre � justi�a do padre ou do rei. O oper�rio combate o capitalismo, 
mas o socialismo � tamb�m convoca��o a um Estado nacional […]. Mais 
ainda, todo movimento social, agente de conflito, sempre vinculou sua 
a��o de oposi��o � imagem de uma comunidade reunificada que 
permitisse a expans�o do homem […]. [Na nova sociedade] n�o apenas o 
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sagrado desaparece como � cercado por conflitos fundamentais: no lugar 
de um mundo superior de unidade, passa-se a girar em torno dos conflitos 
sociais […]. Um aspecto simb�lico desta generaliza��o dos conflitos � o 
desaparecimento do sonho da sociedade sem classes e sem conflitos. 
(TOURAINE, 1989: p. 7).

A despeito das diferen�as, Alberto Melucci (1989), assim como Touraine, considera 

o surgimento desses movimentos sociais a express�o de uma nova ordem social, n�o 

conjuntural, mas “permanente” e “irrevers�vel”. Segundo Melucci, essa “nova forma de 

solidariedade conflitual” n�o se inscreveria no �mbito dos interesses de classe. Nas 

“sociedades complexas”, para usar o termo do autor, a a��o coletiva n�o estaria circunscrita 

� luta econ�mica e aos conflitos pol�ticos, ao contr�rio, elas “saem do tradicional sistema 

econ�mico-industrial para as �reas culturais”.

A rela��o entre classes e a��o pol�tica estaria, portanto, desfeita; ao menos em tese.

Como afirmou Touraine (1989: p. 15): “descobrimos que os conflitos de classe n�o 

representam mais os instrumentos de mudan�a hist�rica”. E assim, a literatura sobre 

movimentos e classes sociais parecia afastar-se em dire��es opostas; por conta da ascens�o 

na cena pol�tica, o primeiro crescia em import�ncia na teoria social; ao passo que o 

segundo, devido, em parte, ao refluxo pol�tico e ideol�gico do movimento oper�rio, perdia 

espa�o nos debates contempor�neos. De acordo com Brasilio Sallum Jr. (2005), os estudos 

sobre classes sociais permaneceram presentes no m�ximo no debate sobre a estratifica��o 

social, enquanto que as an�lises sobre movimentos sociais destacavam os seus v�nculos 

com a “sociedade civil” e com a cultura7.

7 Sobre a mudan�a de foco na literatura: “[…] no caso franc�s, dois per�odos se op�em totalmente, o per�do de 
crescimento r�pido, de constru��o de uma forma de democracia social e elabora��o do Estado-provid�ncia, e 
a seguinte […]. Aqui como em outros lugares, a mudan�a do discurso oficial sobre as classes podem ser 
simbolizadas numa �nica data: 1984 […]. Os primeiros sucessos eleitoriais correlativos da Frente Nacional, e 
o alinhamento de grande parte da esquerda e de seus intelectuais a tese do desaparecimento das classes sociais 
[…]. A produ��o livresca na Fran�a contendo o sintagma “classes sociais” ap�s ter culminado com quarenta e 
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Mas, e � importante perguntarmos, a aus�ncia do proletariado nas crescentes 

mobiliza��es e reivindica��es que ganham impulso a partir dos anos 1970/1980, assumindo 

novo �nimo e perfil nos anos 1990, permite-nos concluir que tais movimentos n�o possuem 

car�ter classista?

Para Klaus Eder (2001), a resposta � n�o. De acordo com o autor: “podemos dizer 

que a sociedade p�s-industrial est� reorganizando sua base de classe e reorientando suas 

formas de mobiliza��o”, por conseq��ncia, “os novos movimentos sociais podem ser vistos 

como uma manifesta��o de um novo tipo de rela��o de classe no qual ocorre a 

‘constitui��o da classe m�dia’ nas sociedades modernas avan�adas” (EDER, 2001: p. 17 e 

19):

A rela��o entre classe e pol�tica muda necessariamente – mas classe e 
pol�tica s�o ainda as dimens�es que possibilitam entender a din�mica da 
sociedade emergente. A crise da pol�tica de classe �, em �ltima inst�ncia, 
a crise de uma sociedade industrial em desaparecimento.

O trecho acima indica que embora retome a categoria classe para a an�lise da a��o 

pol�tica, o autor supracitado mantem-se filiado � problem�tica da sociedade p�s-industrial, 

ou seja, percebe na “nova pol�tica” a supera��o do papel destacado que outrora tivera a

classe oper�ria. O elemento configurador da “nova classe m�dia”, segundo Eder (2001), � a

cultura. Por certo, as classes m�dias n�o s�o definidas exclusivamente pela sua posi��o nas 

rela��es de produ��o; tampouco a classe oper�ria o �. Todavia, tal constata��o n�o

evidencia que este grupo em particular se organize para lutar por objetivos p�s-materiais e 

universais, estando alheio �s pol�ticas econ�micas que afetaram as condi��es materiais de 

seu trabalho.

cinco obras nos anos setenta (o dobro dos anos cinq�enta...), n�o conta com mais que oito publica��es nos 
anos oitenta” (CHAUVEL e SCHULTHEIS, 2003: p. 22, tradua��o da autora).
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O debate assim colocado por essa literatura deixa claro que o adjetivo novo,

freq�entemente adicionado antes de conceitos como movimentos sociais, a��o coletiva,

atores, conflito, etc., n�o expressa simplemente uma forma pol�tica diferente de contesta��o 

e oposi��o ao status quo. N�o se trata, portanto, de lutas e organiza��es que surgiram em 

decorr�ncia do avan�o e da intensifica��o da explora��o e domina��o capitalista, podendo 

assim articular suas demandas na luta de classes vigente. Dito de outro modo, segundo 

esses autores, os novos movimentos sociais n�o dividiriam espa�o, ao menos n�o por muito 

tempo, com o movimento oper�rio. Mas, ao contr�rio, guardada as devidas diferen�as, eles 

apontariam para uma sociedade de outro tipo, na qual o novo (movimento social) e o velho

(movimento oper�rio) indicariam dire��es opostas de desenvolvimento da a��o coletiva, 

isto �, o nascimento de um e a morte de outro. Assim para Santos (2003: p. 261):

Os protagonistas dessas lutas n�o s�o as classes sociais, ao contr�rio do 
que se deu com o duo marshalliano cidadania-classe social no per�odo do 
capitalismo organizado; s�o grupos sociais, ora maiores, ora menores que 
classes, com contornos mais ou menos definidos em vista de interesses 
colectivos por vezes muito localizados mas potencialmente 
universaliz�veis. 

Posta em causa a atualidade do movimento oper�rio, os partidos pol�ticos, os 

sindicatos, a luta de classes, a supera��o do capitalismo e o projeto socialista, o 

materialismo hist�rico seria letra morta.

Todavia, contrariando a afirma��o de Melucci (1989) acerca das mudan�as 

definitivas e irrevers�veis no �mbito da a��o coletiva, o altermundialismo surgiu em cena 

recolocando na ordem do dia n�o apenas a quest�o da constru��o de um projeto “meta-

social”, como reivindica��es pautadas em crit�rios bem materiais. A sua exist�ncia e a sua 

import�ncia contrariam em mais de um aspecto as teses citadas acima. Por ora, 
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mencionamos apenas o papel destacado dos sindicatos no movimento – papel, ali�s, que 

antecede e prepara o seu nascimento:

A participa��o dos sindicatos em dezembro de 1995 surpreendeu aqueles 
que faziam uma leitura unilateral da crise sindical, considerando-a 
definitiva e irrevers�vel. Para estes, os sindicatos estavam fadados ao 
desaparecimento, os movimentos sociais haviam deixado de existir, as 
greves de categorias ou setores eram coisas do passado e o �nico n�vel de 
negocia��o coletiva poss�vel passara a ser a empresa (GALV�O, 2002: 2)

O altermundialismo, tamb�m chamado de novo movimento global, nasceu num 

per�odo posterior no qual a extens�o e a profundidade das reformas neoliberais colocaram a 

necessidade de uma a��o coordenada. Em meio a experi�ncia dos NMS e os desafios da 

constru��o de uma alternativa � ofensiva neoliberal, os altermundialistas ocuparam as ruas 

afirmando que um outro mundo é possível; no entanto, cr�tico da experi�ncia socialista e 

herdeiro do debate das d�cadas anteriores, acrescenta: “um mundo que inclua v�rios outros 

mundos”. O trecho a seguir delineia essa quest�o:

O que h� de errado com a estrat�gia que a esquerda desenvolveu ao longo 
do s�culo XIX? Deve haver muitas coisas, uma vez que a estrat�gia n�o 
foi bem sucedida. A pe�a central da estrat�gia como um todo foi o 
conceito de ‘duas etapas’: primeiro obt�m-se poder estatal, depois se 
transforma o mundo. Essa seq��ncia fez sentido na medida em que o 
controle da maquinaria estatal parecia o �nico modo de superar o poder 
econ�mico e cultural acumulado pela camada privilegiada e o �nico modo 
de garantir que novos tipos de institui��es pudessem ser constru�dos – e 
preservados de contra-ataques. Qualquer outro caminho para a 
transforma��o social parecia ut�pico (no sentido depreciativo de ser um 
sonho), e essa vis�o parecia ser confirmada pelo fato de que v�rios outros 
caminhos para a transforma��o, sempre que tentados, conduziam a um 
contra-ataque agressivo e, no final das contas, ao fracasso. 
(WALLERSTEIN, 2002: p. 27)

� nesse sentido que o altermundialismo � apresentando por grande parte da 

literatura sobre o tema como um movimento “plural”, no qual se encontrariam diferentes 

grupos sociais reunidos por objetivos e interesses que transcenderiam aqueles definidos 

pela classe. Mas, simultaneamente, o contexto de sua a��o, o mesmo que permitiu o seu 
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surgimento, trouxe complicadores para a abordagem dos NMS. Isto porque os atores que o 

comp�em n�o apenas procedem em peso das classes m�dias, mas destacam reiteradamente

a import�ncia da economia, bem como inserem em sua luta demandas materiais. Assim,

diferentemente dos anos 80, quando as lutas dos grupos e movimentos 
eram essencialmente pelo reconhecimento da identidade sociocultural de 
seus participantes (ser negro, mulher, �ndio, ambientalista, homossexual 
etc.), a gram�tica atual da antiglobaliza��o une as causas daquelas lutas, 
bastantes alicer�adas em valors da moral e da cultura (algumas relativas 
ao plano da subjetividade dos indiv�duos), �s causas objetivas, dadas pela 
estrutura econ�mica e imposi��es do mercado numa economia 
globalizada (GOHN, 2007: p. 48)

Os grupos ind�genas presentes nos econtros altermundialistas n�o falam apenas em 

identidade cultural. Ao contr�rio, associam a expropria��o das terras comunais e a 

explora��o do seu trabalho �s dificuldades na manuten��o e recria��o da sua condi��o 

ind�gena. Al�m de Chiapas, o levante de Oaxaca demarca bem essa particularidade. A 

insurrei��o realizada em 2006, tamb�m no M�xico, foi uma resposta �s tentativas do 

governador Ulises Ruiz de esmagar a greve dos professores. “De resto, uma mesma pessoa 

mobilizada era frequentemente ao mesmo tempo indígena, professor e mulher” (GOGOL, 

2007: p. 60).

No Estado de Oaxaca, 85% do territ�rio s�o de propriedade comunal […]
somente 15% das terras eram de propriedade privada. As comunidades 
ind�genas lutaram para conservar suas terras e o modo de organiza��o de 
suas comunidades segundo as leis e as tradi��es em vigor […]. As 
estat�sticas indicam que cerca de tr�s-quartos da popula��o vivem na 
pobreza […]. A maioria n�o ganha sequer o sal�rio m�nimo 
correspondente a situa��o de pobreza, fixada a seis pesos por dia. A crise 
� ainda mais aguda nas zonas rurais […] o Acordo de Livre Com�rcio 
Norte-Americano (ALENA) permitiu aos fazendeiros norteamericanos 
subvencionados pelo Estado de inundar o mercado com produtos agr�colas 
mais baratos, o que priva os agricultores mexicanos, em particular aqueles 
que trabalham na produ��o do milho, no Sul do M�xico, dos meios de 
sobreviv�ncia. (GOGOL, 2007: p. 62, tradua��o da autora)
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Cabe, portanto, ressaltar os efeitos conjugados das rela��es sociais de classe, sexo e 

“ra�a” (FALQUET, 2008: p. 122). Se uma defini��o de classe abstrata passa ao largo 

dessas realidades, o mesmo ocorre com a no��o de identidade, que n�o pode ser pensada 

fora do quadro de refer�ncias do modo de produ��o capitalista.

De acordo com Emmanuel Terray (2008), a rela��o entre imigra��o e trabalho 

prec�rio ou escravo �, no espa�o europeu, uma realidade. Lembremos dos diversos 

esc�ndalos de jovens brasileiras que imigraram com a promessa de melhores condi��es de 

vida e acabaram inseridas numa rede de escravid�o sexual. Nesse simples exemplo existe 

uma complexa e imbricada rela��o entre as no��es de explora��o, g�nero e imperialismo, 

isto porque este fen�meno n�o se d� facilmente idependente do sexo, classe e pa�s.

Ao abordar o problema dos sans-papiers, imigrantes ilegais que lutam pela sua 

regulariza��o na Fran�a, Terray (2008) discute o papel fundamental da imigra��o para a 

reprodu��o do capitalismo: "desde sua origem, o capital liberou o trabalho abolindo os 

la�os de toda natureza […]. Mas, num primeiro per�odo, os trabalhadores apenas puderam 

se mover sobre espa�os restritos” (TERRAY, 2008: p. 43, tradu��o da autora). A despeito 

do suposto papel potencializador das comunica��es e meios de transportes da sociedade 

atual, em v�rios pa�ses desenvolvidos a luta contra a mobilidade dos trabalhadores

imigrantes se tornou uma esp�cie de causa nacional: “A imigra��o ilegal � considerada a 

respons�vel por todos os males – desemprego, criminalidade, etc. – e os governos desses 

pa�ses se fixam como objetivo oficial erradic�-la” (TERRAY, 2008: p. 46, tradu��o da 

autora).

Contudo, apesar das pol�ticas de imigra��o cada vez mais restritivas, o n�mero total 

de imigrantes no mundo entre 1965 e 1990 passou de 75 a 120 milh�es, compondo hoje 

algo em torno de 200 milh�es de pessoas. Para o autor citado, essa contradi��o demonstra 
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que existe “uma aplica��o modulada e seletiva da lei, para que os imigrantes sejam 

mantidos em estado de vulnerabilidade”. O Estado satisfaz, assim, os empres�rios, 

tolerando o trabalho ilegal. Por outro lado, atrav�s das opera��es espetaculares, ele aparece 

como defensor da soberania nacional (TERRAY, 2008: p. 49, tradu��o da autora). Assim,

[…] as fronteiras nacionais cumprem na realidade um papel muito 
diferente daquele que lhe � oficialmente atribu�do. Sua fun��o n�o � 
impedir os imigrantes de passar […] ela � feita de uma maneira que 
passando, os imigrantes assumam uma mudan�a radical de estatuto. Dito 
de outro modo, seu efeito n�o � quantitativo ele � qualitativo. Ele reduz o 
volume de imigra��o de forma leve: os imigrantes passam, mas eles 
passam como ilegais suscet�veis de serem parados a todo o momento, 
privados de todo o direito e de toda prote��o, expostos a toda sorte de 
dela��es e chantagens e, por conseq��ncia, dispon�veis a explora��o e 
escravid�o (TERRAY, 2008: p. 48, tradu��o da autora).

Jules Falquet (2008: p. 128) tamb�m constatou a exist�ncia de uma m�o-de-obra 

migrante, precarizada, freq�entemente informal, majoritariamente feminina e proveniente 

do “Sul” e, portanto, “racializada”, destinada a cuidados com crian�as e idosos. Aqui 

tamb�m a separa��o entre as no��es de explora��o, g�nero e etnia, dificulta a compreens�o 

dos conflitos instaurados no capitalismo neoliberal. 

Assim, embora nem toda a a��o coletiva remeta diretamente � luta de classes, “todo 

movimento social em sua especificidade mesma, n�o pode ser compreendido sem que seja 

considerada a centralidade da oposi��o capital/trabalho no seio das sociedades 

contempor�neas” (B�ROUD apud GALV�O, 2011), oposi��o que n�o se restringe 

necessariamente ao local de trabalho e � f�brica. 

De modo que a a��o coletiva hoje, n�o menos que ontem, contradiz em v�rios 

aspectos o argumento de Touraine, segundo o qual:

N�o � mais em nome do cidad�o ou em nome do trabalhador que podem 
ser conduzidas grandes lutas reivindicat�rias contra um aparelho de 
domina��o que rege cada vez mais o conjunto da sociedade para orient�-la 
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em dire��o a um certo tipo de desenvolvimento; � em nome das 
coletividades, definidas pelo seu existir mais do que por sua atividade
(TOURAINE, 1989: p. 10)

Veremos como a ATTAC, uma organiza��o francesa, origem do autor supracitado, 

exemplifica a nossa tese.

1.3. As classes médias 

O uso do termo classe m�dia exige algumas considera��es devido a sua 

particularidade no seio da teoria das classes sociais, qual seja: o fato dela ser, no 

capitalismo contempor�neo, formada por assalariados, se difereciando da classe oper�ria 

n�o necessariamente por sua posi��o nas rela��es de produ��o, mas antes pela propriedade 

e o uso diferenciado de bens culturais e simb�licos que lhes conferem possibilidades de 

distin��o, muito embora permane�a submetida, tal como a classe oper�ria, � �gide dos 

capitalistas. De acordo com Christophe Charle (2003: p. 112), o �nico crit�rio geral que 

permite defini-la � a sua fun��o:

Assim esse novo discurso sobre as classes m�dias express�o que designa 
agora as camadas entre o povo e a burguesia, responde, com efeito, as 
mesmas fun��es que quando a classe m�dia era definida entre a nobreza e 
o povo. � a promessa de ascens�o social e a pluralidade de acesso � 
considera��o social para classes populares. Todavia o acento � colocado 
mais sobre o m�rito individual que sobre a propriedade, m�rito atestado
pelo talento, o diploma, a poupan�a, o engajamento c�vico, etc., mais que 
pela heran�a […] (CHARLE, 2003: p. 112, tradu��o da autora).

Essa particularidade faz com que as classes m�dias possam somente ser apreendidas 

em sua concretude, isto �, num determinado espa�o s�cio-hist�rico. Assim, o seu 

posicionamento8 na luta operariado versus burguesia depende da sua constitui��o e 

8 “Uma vez que as express�es posi��o, situa��o, lugar e mesmo condi��o podem ser entendidas como 
sin�nimos e usadas numa perspectiva est�tica para se referir a lugar ou estado, utilizaremos a express�o 
posicionamento para nos referir � a��o desempenhada na luta de classes, ou seja, ao movimento efetivo, o que 
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percurso numa forma��o social espec�fica, onde o conflito se estabelece sempre entre mais 

de duas classes e suas fra��es. Nesse sentido, por exemplo, esse grupo pode estar vinculado 

prioritariamente ao servi�o p�blico ou ao privado, dependendo da forma��o social em 

quest�o. � sabido que as classes m�dias se diferenciam muito entre pa�ses como a Fran�a, 

os Estados Unidos e o Brasil, por isso, inclusive, o uso aqui do termo no plural (classes 

médias).

De acordo com D�cio Saes (1997), as classes m�dias, diferentemente da pequena 

burguesia n�o podem ser caracterizadas no n�vel econ�mico. Ainda segundo o autor, 

� preciso conceder algo � sociologia funcionalista norte-americana: o 
fen�meno da “classe m�dia” � uma quest�o de estratifica��o social, mas 
(e aqui termina a concess�o) a estratifica��o social sendo entendida como 
o aspecto da ideologia dominante que reduz a divis�o capitalista do 
trabalho a uma hierarquia do trabalho, correspondente, para empregar a 
express�o de Bourdieu e Passeron, a uma “escala de dons e m�ritos” 
(SAES, 1997: p. 99).

Os aspectos pol�ticos e ideol�gicos s�o assim fundamentais na demarcar��o das 

fronteiras entre aqueles que vivem da venda do seu trabalho, isto �, os assalariados; 

sobretudo em casos imprecisos, tais como: os supervisores do processo de trabalho, 

t�cnicos e/ou burocratas dotados de autoridade no seio da empresa (BOITO JR, 2004; 

SAES, 1997). A diferen�a entre trabalho intelectual e de supervis�o e trabalho manual,

remete, portanto, n�o apenas �s caracter�sticas intr�nsicas ao trabalho, mas ao car�ter 

ideol�gico necess�rio a reprodu��o da sua divis�o social (BOITO JR, 2004). 

Por certo, no comportamento pol�tico de uma classe, qualquer que seja ela, a 

cultura, a ideologia, a tradi��o e a conjuntura pol�tica est�o presentes. A classe considerada 

como a posi��o ocupada nas rela��es de produ��o, como escreve Boito Jr (2004), indica 

compreende n�o s� a dimens�o objetiva e estrutural, mas tamb�m subjetiva e conjuntural” (GALV�O, 2011: 
3).
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uma disposi��o. O posicionamento pol�tico, isto �, o momento em que essa disposi��o � 

ativada, depende de in�meros outros fatores. Falamos, aqui, portanto, de duas ordens de 

an�lise.

O modo de produ��o � um construto te�rico, cujo objeto abstrato formal � pensado 

em sua pureza. Assim, no capitalismo o antagonismo opera entre duas classes 

fundamentais: a explorada e a exploradora (POULANTZAS, 1977). Ocorre que essa 

rela��o n�o se apreende diretamente a partir do isolamento e identifica��o de um grupo de 

agentes. Nesse sentido, “portanto, a classe � uma realidade te�rica que se pensa, e n�o que 

se constata empiricamente” (QUINIOU, 2000: 2). Dito de outro modo, o que existe de fato

� um espa�o de “rela��es de classes que remontam � composi��o da estrutura social” 

(AMORIM, 2010).

O corte entre as duas esferas de an�lise, o construto te�rico abstrato, de um lado, e a 

particularidade das forma��es sociais, por outro, sobretudo na an�lise dos pa�ses do centro 

do capitalismo, possibilitou o decreto do fim das classes. De acordo com Lojkine (1999: p.

119, tradu��o da autora):

Os debates atuais sobre a refer�ncia de classe dos movimentos sociais que 
se desenvolvem na Fran�a desde 1986 t�m paradoxalmente um ponto 
comum, apesar da forte oposi��o conflitual das diferentes interpreta��es:
a natureza mesmo da classe ou das classes em quest�o n�o � questionada, 
muito menos analisada. Exceto para dizer que o assalariado atual seria 
mais fragmentado que aquele dos anos 60, ou que os “novos movimentos 
sociais” (NMS) n�o teriam nem ator central, nem projeto pol�tico 
alternativo […]. 

Por n�o se encontrarem fincados solidamente num determinado lugar, os agentes 

sofrem com as mudan�as do capitalismo altera��es consider�veis, permitindo que uma 

an�lise simplesmente do ponto de vista emp�rico ateste ora o fim do operariado, ora o 

crescimento ou o decl�nio das classes m�dias. Esse tipo de abordagem � ainda mais corrente 
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entre as classes m�dias, uma vez que o adjetivo m�dio pode indicar apenas uma situa��o 

intermedi�ria numa escala dada; mas pode igualmente, na medida em que est� associado ao 

nome classes, se referir ao seu posicionamento nas rela��es sociais de classe, isto �, a sua 

condi��o na oposi��o entre os que det�m a propriedade e aqueles cujo trabalho � 

determinado pelos interesses e decis�es dos propriet�rios (CHARLE, 2003).

Assim, as classes m�dias se diferenciam do operariado e da burguesia, muito 

“embora tal diferen�a de classe n�o seja do mesmo tipo da que op�e as classes 

fundamentais e antag�nicas do modo de produ��o capitalista – a burguesia e a classe 

oper�ria” (BOITO JR, 2004: p. 3). De modo que a nossa insist�ncia na categoria classe 

para denominar um grupo t�o particular justifica-se pelo fato deste n�o situar-se acima ou 

para al�m do conflito configurado nessas forma��es; conflito, ali�s, instaurado no �mbito 

do capitalismo.

Essas rela��es n�o formam uma estrutura est�tica de posi��es r�gidas e inalter�veis. 

Para compreendermos a atua��o de seus agentes em determinado contexto � necess�rio 

considerar a sua trajet�ria no tempo. 

O grau em que […] grupos voltam para o futuro, a novidade, a inova��o 
[…] ou, pelo contr�rio, orientam-se em dire��o ao passado, para o 
ressentimento social e o conservantismo depende do seu passado e de sua 
trajet�ria potencial, isto �, da extens�o em que eles foram bem sucedidos 
em reproduzir as propriedades dos seus ascendentes e s�o (ou sentem-se) 
aptos para reproduzir suas propriedades na sua descend�ncia (SALLUM
JR, 2005: 29).

O trajeto das classes m�dias ao longo de aproximadamente quarenta anos de 

neoliberalismo evidencia em muitos pontos um retrocesso. No caso franc�s, onde nasceu a 

ATTAC, a constitui��o do Estado de bem-estar social no p�s-guerra interveio em todos os 

aspectos da exist�ncia: da organiza��o do trabalho � configura��o familiar, como bem 
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lembrou Falquet (2008). A criação de uma rede de serviços, como hospitais, creches, 

escolas, amplamente alocados no setor público, abriu um novo campo de desenvolvimento, 

beneficiando o surgmento de uma classe média particular.

Comparada à dinâmica social inglesa, por exemplo, esse setor das classes médias 

francesas acentou-se precocemente sobre a aspiração à igualdade de oportunidades

veiculadas ao Estado, justificando assim a sua visão otimista com relação ao papel deste 

último. Tal discurso não é mera apologia à democracia, mas inscreveu-se concretamente no 

país ao longo das primeiras reformas republicanas: reforma escolar, liberdade de imprensa, 

desenvolvimento da função pública territorial, etc. (CHARLE, 2003: p. 110).

Élizabeth Prieur e Emmanuel Jovelin (2005) concordam com a particularidade do 

Estado de bem-estar francês. Segundo os autores, essa concepção difere do Welfare State 

britânico, no qual os problemas sociais foram tratados, sobretudo, como problema

econômico. A política social desse Estado priorizou os trabalhadores considerados eficazes, 

protegendo-os contra o risco de acidente, doença e desemprego temporário, mas mantendo 

um sistema punitivo contra os julgados ineficientes: “A seguran�a nacional distinguia o 

trabalhador regular dos outros atrav�s da sua contribui��o, e separava ‘os trabalhadores, 

dos pregui�osos’. Somente os primeiros poderiam receber a ajuda do Estado”. Assim, sua 

atução “n�o contrariava a �tica liberal, ela a refor�ava” (PRIEUR e JOVELIN, 2005: p. 

64, tradução da autora). 

O bem-estar social francês, ao contrário, associou a sua política ao discurso contra 

as desigualdades, pautada não no projeto de redistribuição, mas de redução da insegurança 

social. O seu serviço público envolve uma noção sincrética que integra elementos políticos, 

jurídicos, sociais e econômicos, em torno de uma doutrina coerente que identifica interesse 
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p�blico e poder p�blico, confiando a condu��o e a regula��o de parte dos servi�os ao 

Estado, e t�o somente a ele (BRILLET, 2004).

� por isso que a Fran�a � considerada como um dos pa�ses europeus que mais sentiu

a implanta��o das pol�ticas neoliberais e a ruptura com o modelo precedente. A quebra do 

monop�lio estatal provocou mudan�as no regime de propriedade de v�rios dos setores

p�blicos, impactando os seus funcion�rios, seja atrav�s das demiss�es ou substitui��o dos 

aposentados, seja pela incita��o a mobilidade volunt�ria, reduzindo contingente de 

assalariados protegidos pelo estatuto anterior. Como dissemos antes, o neoliberalismo n�o 

atingiu de forma id�ntica todos os pa�ses e todas as classes, isto por que: 

Em alguns pa�ses o emprego p�blico e, por conseguinte, as fontes de 
renda p�blica ou sal�rio social constituem mais de 50% do emprego e da 
renda. Esta � uma mudan�a not�vel com implica��es sobre a atividade 
pol�tica, a cultura pol�tica e a experi�ncia social, como Therborn salienta 
corretamente: “a rotina cotidiana do Estado predominante – como 
indicado pelos padr�es de gasto e emprego p�blicos – centrou-se na 
assist�ncia social, bem-estar p�blico e educa��o p�blica” (KING, 1988: p. 
54).

Nesses pa�ses as classes m�dias compuseram a “sociedade do bem-estar” n�o 

apenas como usu�rios dos servi�os p�blicos, mas igualmente como produtores, ou seja, 

como funcion�rios do Estado. E a expansão deste tipo de emprego, combinada à formação 

de interesses burocráticos, constituiu-se em base de apoio �s for�as pol�ticas 

comprometidas com este modelo (KING, 1988).

Para assegurar a sua reprodu��o social, essas classes m�dias contam em larga 

medida com o Estado. Mesmo enquanto usu�rios, elas se diferenciam das classes populares 

em geral. Pensemos, por exemplo, no papel negativo do processo de desclassifica��o dos 

diplomas, estes essenciais, sobretudo, para os grupos que dependem do sistema escolar 

superior (particularmente daqueles mais seletivos, dominados pelas camadas privilegiadas,
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mas aberto �s classes m�dias, atrav�s do mito meritocr�tico) (CHARLE, 2003: p. 130). A 

centralidade daquilo que Charle (2003) chamou de Etat enseignant (Estado professor)

explica porque alguns dos conflitos que mais mobilizaram a sociedade francesa recente 

eclodiram por conta das reformas dos liceus e das universidades, onde esses grupos 

investiram parte de sua vida, e, que, portanto, percebem na mudan�a das regras um 

processo de degrada��o, nivelamente ou exclus�o.

Politicamente esse fen�meno provocou a decepa��o com o Partido Socialista 

franc�s (PS), que sempre angariou votos das classes m�dias do setor p�blico. Quando o PS 

se comprometeu com agenda neoliberal as cr�ticas aos limites da pol�tica institucional 

adentram o discurso daquelas organiza��es que se tornariam os novos porta-vozes dessas 

classes. Pois, essa trajet�ria n�o poderia explicar a r�pida ascens�o da ATTAC e os seus 

esfor�os em formar a gauche de la gauche (esquerda da esquerda)?

Tudo leva a crer que a forma��o das classes m�dias nos Estados Unidos se deu de 

maneira diversa da realidade francesa, onde o destino desse grupo foi selado ao do Estado.

A t�tulo de contraponto, o relato da experi�ncia da jornalista Barbara Ehrenreich (2006) 

entre os desempregados dos Estados Unidos os quais ela denominou de “colarinhos-

brancos” � interessante. Segundo ela, a procura de emprego entre esse grupo se tornou uma 

ci�ncia que requer acessores para elaborar um bom curr�culo, palestras motivacionais, 

eventos de contatos, instrutores de carreira, etc. Ehrenreich, que j� pesquisou outros 

desempregados, escreve: “Ao contr�rio dos colarinhos-azuis, os colarinhos-brancos 

desempregados provavelmente t�m economias para investir em sua busca de emprego; 

al�m disso, frequentemente est�o sozinhos e deprimidos – um mercado perfeito […] para 

qualquer servi�o que prometa prosperidade e renovada auto-estima” (EHRENREICH, 

2006: p. 22). Outra caracter�stica tamb�m nos chamou a aten��o, vejamos:
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[…] pesquiso no Google todas as combina��es poss�veis de desemprego, 
colarinho-branco, profissional e trabalhos. Descubro que estas n�o s�o as 
melhores palavras-chave. Primeiro, os colarinhos-brancos sem emprego 
n�o s�o “desempregados”; eles est�o “em transi��o” ou, talvez,
envolvidos em uma “investiga��o de trabalho”. Somente os simpl�rios –
os colarinhos-azuis e rosa – admitem realmente estarem desempregados 
(EHRENREICH, 2006: p. 36).

Esses elementos n�o demarcam apenas os diferentes tipos de desempregados, eles 

fornecem tamb�m ind�cios sobre o comportamento das classes m�dias estadunidenses em 

face do neoliberalismo no pa�s. Aparentemente mais associada ao setor privado, esse grupo 

n�o passou inc�lume pelas transforma��es do capitalismo. Como bem indicou Catherine 

Sauviat (2005), a transfer�ncia da instabilidade do mundo financeiro para dentro das 

f�bricas atingiu tamb�m os assalariados de alta posi��o. Entre os efeitos constatados: 

redefini��o da estrutura hier�rquica, sal�rios associados � produtividade, contrato de 

trabalho por tempo determinado e uma alta concorr�ncia do mercado de trabalho. Nas 

palavras da autora:

A satisfa��o das normas de rentabilidade financeira imposta pelos 
mercados e a acelera��o induzida na circula��o dos t�tulos de propriedade 
das empresas (surgimento de um mercado de controle das empresas) se 
deram conjuntamente com a degrada��o das condi��es de trabalho dos 
assalariados e o elevado crescimento das desigualdades de renda. Esta 
situa��o levou a uma maior instabilidade e inseguran�a no emprego, 
colocando n�o somente os oper�rios, mas, cada vez mais, os profissionais 
qualificados sob amea�a constante das relocaliza��es e das 
subcontrata��es […] (SAUVIAT, 2005: p. 46). 

N�o obstante as diferen�as de pa�ses e setores, as classes m�dias, ciosas da sua 

possibilidade de ascens�o social, sofreram mudan�as significativas – muito embora essas 

mudan�as n�o sejam suficientes para inclu�-las, segundo sua pr�pria percep��o, na 

categoria desempregados, ou qui�� de simples trabalhadores – dado que certamente marca 

o perfil da sua a��o coletiva:
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[…] � a aspira��o � promo��o social, que forma, sem duvida, o n�cleo 
duro das caracter�sticas constituintes das classes m�dias. A id�ia de 
posi��o intermediaria �, com efeito, ligada � vis�o de sociedade como um 
conjunto flu�do onde os movimentos ascendentes e descendentes s�o 
poss�veis, a ascens�o aparece como o resultado do trabalho, da poupan�a, 
do m�rito, breve, como recompensa da virtude. (CHARLE, 2003, 
tradu��o da autora)

No Brasil existe hoje toda uma discuss�o sobre o crescimento das classes m�dias.

Jess� de Souza (2010) n�o concorda com esta constata��o. Esse argumento, pautado em 

dados sobre a renda e o consumo, n�o considera, afirma o autor, a g�nese sociocultural das 

classes. Segundo ele, “o ‘segredo’ mais bem guardado de toda sociedade � que os 

indiv�duos s�o produzidos ‘diferencialmente’ por uma ‘cultura de classe’ espec�fica”;

desconsiderar este dado permite analisar “a sociedade como um “ajuntamento de 

indiv�duos desconexos sem passado e hist�ria”. De modo que “ser classe m�dia n�o 

significa somente possuir um pouco mais de dinheiro para gastar, significa apropriar-se de 

conhecimentos e desenvolver potencialidades que habilitam o cidad�o a entrar em outro 

universo simb�lico e de valores” (SOUZA, 2010: 6).

Para Waldir Quadros (2010), as classes m�dias brasileiras corresponderam em 2009 

a algo em torno de 7,7% da popula��o, os demais seriam apenas trabalhadores que 

melhoraram o seu padr�o de consumo. Esse movimento crescente do consumo associado a 

uma relativa redu��o dos �ndices de pobreza, precipadamente associado a um processo de 

moyennisation da sociedade brasileira, referiu-se, sobretudo, �s camadas menos 

qualificadas, cujo acesso a uma renda maior deve-se em larga medida aos programas 

sociais implantados no governo Lula (QUADROS, 2010: p. 3).

Por certo, essas diferen�as entre as classes m�dias – diferen�as que, insistimos, s�o 

marcadas pela pr�pria rela��o que estas estabeleceram com as outras classes de cada 
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sociedade – interferem no posicionamento pol�tico. Ao levantarmos a composi��o social da 

ATTAC saberemos a origem de classe de seus integrantes. Mas, ainda n�o conseguir�amos 

estabelecer o elo que liga a origem de seus membros � posi��o de classe da associa��o. A

constata��o da presen�a das classes m�dias nos movimentos sociais por si s� n�o implica 

diretamente numa pol�tica de classes. Dito de outro modo, n�o saber�amos porque as 

classes m�dias se mobilizaram no altermundialismo e quais particularidades que esse grupo 

coloca para o tema da transforma��o social. � na an�lise do seu programa e da sua atua��o 

pol�tica ante a luta de classes instaurada pelo neoliberalismo que poderemos, portanto,

constatar se a ATTAC tem uma posi��o de classe e em que medida essa posi��o estende-se 

ao altermundialismo como um todo.
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CAPITULO 2:

O Altermundialismo em cena

2.1. O movimento como o (re)nascimento da luta global 

Foi a partir da segunda 

metade dos anos 1990 que 

surgiram o que Jos� Corr�a 

Leite (2005) denominou de 

“novas resist�ncias”. Estas, 

marcadas pelo seu “car�ter 

pol�tico inovador”, 

decorreriam, segundo o autor, 

de correntes anticapitalistas, 

convergindo num “movimento novo, global, de oposi��o ao neoliberalismo, � domina��o 

imperial e � militariza��o” (LEITE, 2005: p. 337). Nesse mesmo sentido, Ign�cio Ramonet 

(2000: p. 6) afirma que o altermundialismo “� um movimento diferente […] que traduz uma 

realidade nova, contraposta aos �speros tempos dos anos 80, quando o neoliberalismo 

dominava a aparente novidade”.

De acordo com Christophe Aguiton (2002), “esse renascimento da contesta��o 

mundial” foi poss�vel em decorr�ncia da retomada das lutas nos quadros nacionais. Deste 

modo, o levante organizado em 1994 pelo EZLN em oposi��o ao Tratado de Livre 

Com�rcio da Am�rica do Norte (NAFTA9) � considerado um marco para o 

9 NAFTA: do ingl�s North American Free Trade Agreement.
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altermundialismo. O movimento zapatista, embora formado por ind�genas, n�o restringiu a 

sua atua��o ao reconhecimento da identidade cultural de seus integrantes, mas, ao 

contr�rio, aliou esta demanda � luta contra a “globaliza��o neoliberal”, o que marcaria o 

sentido de uma converg�ncia entre v�rios outros movimentos (BUEROSTRO y 

OLIVEIRA, 2002: p. 54). Al�m deste levante, outros sinais indicariam o esbo�o de “uma 

nova rea��o”, entre eles: a greve dos trabalhadores estatais franceses, em 1995; as greves da 

montadora General Motors e da Boeing, nos Estados Unidos, em 1998; as manifesta��es 

dos trabalhadores coreanos, em 1997/1998, e a greve da Universidade Nacional do M�xico 

(UNAM), em 1999 (AGUITON, 2002). 

A despeito desses e outros antecedentes, sempre mencionados na literatura, o 

altermundialismo n�o data o seu nascimento de uma greve, mas das manifesta��es de rua 

realizadas por ocasi�o do encontro da OMC, em Seattle (1999), onde 50 mil pessoas

protestaram contra a ent�o chamada globalização das corporações. Para os seus militantes,

a chamada Batallha de Seattle foi bastante significativa. Primeiro porque teria representado

uma importante vit�ria: a reuni�o foi suspensa e a aprova��o do AMI vetado10. Segundo

porque explicitou a inviabilidade de avan�os dentro de um quadro de negocia��es com os 

organismos multilaterais – tarefa na qual parte das ONGs vinculadas ao altermundialismo 

sempre esteve empenhada11. Assim,

10 “Em 1997 come�a a ser difundido, inicialmente por interm�dio de redes de ONGs, o conte�do das 
negocia��es internacionais do Acordo Multilateral de Investimentos (AMI), conduzida pela Organiza��o para 
o Com�rcio e Desenvolvimento Econ�mica (OCDE). O acordo tratava da prote��o dos interesses de 
investimentos estrangeiros e buscava reduzir ou adequar a capacidade reguladora dos Estados em favor desses 
interesses” (DI GIOVANNI, 2007: p. 9).
11 Seattle foi tamb�m uma das primeiras grandes manifesta��es a ganhar as manchetes da imprensa 
internacional devido � a��o violenta da pol�cia que respondeu aos protestos com g�s lacrimog�neo, spray de 
pimenta, caminh�es de �gua e balas de borracha. Sua repercuss�o levou a afirma��es como a de Edgar Morin, 
segundo o qual: se o século XX terminou com a queda do muro, o século XXI começou com Seattle (DI 
GIOVANNI, 2007).
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Com grande impacto midi�tico, as manifesta��es implicaram a suspens�o 
da cerim�nia de abertura da confer�ncia, impediram um discurso de Bill 
Clinton aos delegados numa noite de gala e levaram ao cancelamento da 
cerim�nia de encerramento, contribuindo para acirrar as diverg�ncias 
entre os pa�ses-membros da organiza��o. Com o fim da confer�ncia sem 
uma agenda de continuidade acordada, Seattle tornou-se a refer�ncia 
enquanto um “acontecimento fundador” que “instala o movimento global 
como ator permanente em cena” (DI GIOVANNI, 2007: p. 16).

Na bibliografia sobre o tema, muitos s�o os nomes usados para identificar o 

movimento, s�o eles: Povo de Seattle, Povo de Porto Alegre, movimento anticorporação, 

antidavos, movimento dos movimentos... Nenhum desses, entretanto, teve a repercuss�o do 

termo antiglobalização. Esta denomina��o amplamente empregada pela m�dia n�o 

corresponde, segundo os ativistas, aos seus objetivos; muito mais preciso, nesse sentido,

seria a qualifica��o de origem francesa: atlermondialistes, isto �, por outra mundializa��o. � 

bem prov�vel, no entanto, que a responsabilidade do alcance do primeiro termo n�o se deva 

somente � imprensa; ao longo de uma d�cada de exist�ncia, nem sempre o altermundialismo 

teve claro o eixo em torno do qual se reunia, de modo que seu discurso variou entre 

demandas mais abstratas, como a oposi��o � “mercantiliza��o da vida”, e a luta contra 
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determinadas pol�ticas neoliberais, incluindo, sobretudo ap�s os atentados de 11 de setembro, 

cr�ticas ao imperialismo estadunidense. Assim, para Agrikoliansky, Sommier e Fillieule 

(2008), a luta contra a mundializa��o neoliberal foi mais conseq��ncia que causa das 

manifesta��es altermundialistas. 

Hoje, de um modo geral, as manifesta��es altermundialistas gravitam em torno da 

cr�tica ao neoliberalismo, embora exista quem procure estend�-las ao capitalismo. 

Entretanto, a despeito da insatisfa��o com a ordem existente e das reivindica��es por 

mudan�as mais amplas, poucos s�o aqueles que defendem uma sociedade socialista12. O 

que suscita quest�es embara�osas, tal como: esse novo mundo, livre da discrimina��o, da 

pobreza e da opress�o, pode se concretizar no �mbito do capitalismo? Para Fran�ois 

Houtart (2002: p. 69): “se o neoliberalismo � uma fase do desenvolvimento capitalista �, 

portanto, de alternativas ao capitalismo que se trata e n�o somente de transforma��es 

menores”. Mas, ressalta ainda (2001: p. 97): “n�o se trata de falar de um �nico modelo, 

r�gido e capaz de fornecer por antecipa��o todas as solu��es”, pois a “nova sociedade � 

ainda desconhecida dos intelectuais e militantes do movimento”. Segundo esta perspectiva, 

a falta de projeto representaria uma fase (inicial) de constru��o e consolida��o da unidade 

entre os movimentos, algo que possivelmente seria superado ao longo dos encontros e 

a��es conjuntas. Como escreveram Amim e Houtart (2003: p. 12): 

Alternativas no plural. N�o somente porque queremos evitar todos os 
dogmatismos de escola e colocar o acento sobre o car�ter positivo da 
diversidade na constru��o do futuro, mas tamb�m porque, como j� o 
dissemos, o futuro ser� o produto da intera��o dos movimentos sociais, e 
porque o grau de coer�ncia e a natureza desse produto n�o s�o conhecidos 
de antem�o.

12 Como afirmou Diego Azzi (2007: p. 77): “[…] vale apontar que ainda que as for�as pol�ticas de tradi��o 
socialista estejam presentes e atuantes neste tecido antiglobaliza��o, sempre estiveram longe de serem 
hegem�nicas ao modo como chegaram a ser durante a ordem bipolar da Guerra Fria” 
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O F�rum Social Mundial �, na atualidade, a express�o altermundialista mais 

not�ria. Ele agrega diferentes organiza��es e � visto por seus representantes como o “novo 

protagonista da esquerda do s�culo XXI” (LEITE, 2003). Essa auto-imagem faz com que 

se apresente como uma “nova forma de organiza��o”, diferente e, por vezes, superior 

historicamente ao movimento socialista, o qual estaria datado ao s�culo XIX e XX. O 

trecho a seguir � ilustrativo neste sentido:

Se a id�ia de emancipa��o social saltou das prateleiras vener�veis da 
Hist�ria para desembarcar no carnaval das lutas sociais, � porque se livrou
do que a prendia ao mundo dos mortos. Um novo projeto transformador 
precisa enfrentar o capitalismo do s�culo 21. Para isso, n�o pode se apoiar 
nas respostas oferecidas (alias, sem �xito...) �s fases j� passadas do 
sistema […]. A nova cultura pol�tica tende a rejeitar todas as tentativas de 
hierarquiza��o (que atentam contra a igualdade) ou de uniformiza��o (que 
violam a diversidade) – tanto as que partem do capitalismo, quanto das 
velhas formas de luta contra ele. N�o h� sujeitos sociais ‘hist�ricos’ mais 
capazes do que outros para liderar a transforma��o do mundo. N�o h� 
campanhas que sejam, a priori, mais relevantes que as demais. N�o h� 
dire��es – nem partid�rias, nem intelectuais – autorizadas a definir estas 
campanhas em nosso nome, fora de nossos espa�os de di�logo 
(MARTINS, 2006).

A primeira edi��o do FSM ocorreu entre 25 e 30 de janeiro de 2001, na cidade de

Porto Alegre, nos mesmos dias do F�rum Econ�mico Mundial (FEM), tradicionalmente 

realizado em Davos, na Su��a, e que completou nesta ocasi�o a sua 31� edi��o. Essa 

simultaneidade, segundo seus organizadores, n�o foi ocasional. A id�ia era promover um 

encontro diametralmente oposto ao FEM, isto �, pautado na primazia das quest�es sociais 

frente � economia13. De acordo com Naomi Klein (2002), essa iniciativa almejou aproveitar 

13 “Em janeiro de 2001 realiza-se em Porto Alegre o primeiro F�rum Social Mundial. Assim como as contra-
c�pulas e os dias de a��o global, o FSM acontece simultaneamente ao F�rum Econ�mico Mundial. Um 
debate via sat�lite coloca figuras emblem�ticas dos dois encontros ‘frente a frente’. Uma m�e da Pra�a de 
Maio chama George Soros de ‘monstro’. Porto Alegre torna-se ent�o refer�ncia para uma grande diversidade 
de organiza��es e movimentos, a partir de alguns pontos convergentes: fundalmentalmente, a oposi��o � 
vis�o do neoliberalismo como forma totalizante e intranspon�vel de organiza��o econ�mica e pol�tica de um 
sistema de rela��es em escala mundial” (DI GIOVANNI, 2007: p. 25).
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a energia da luta contra, desencadeada com as manifesta��es, a favor da constru��o de 

alternativas, de onde o lema “um outro mundo � poss�vel! A possibilidade de transforma��o 

social anunciada n�o trazia consigo respostas acerca da natureza desta outra sociedade. 

Como escreveu Klein (2002: p. 265): “o estranho era que n�o clam�vamos por um outro 

mundo espec�fico, mas apenas pela possibilidade de algum outro mundo”. E assim o FSM 

marcou o esfor�o da retomada dos projetos globais (LEITE, 2003), sem apresentar um 

projeto. 

At� janeiro de 2001 as manifesta��es vinculadas ao altermundialismo tinham 

ocorrido, sobretudo, nos pa�ses do “Norte”. A escolha de Porto Alegre, assim como a data, 

foi estrat�gica: situada no “Sul”, num pa�s com as dimens�es do Brasil, a cidade contava 

com a infra-estrutura necess�ria, cedida em parte pelo governador Ol�vio Dutra, do Partido 

dos Trabalhadores (PT), e com uma experi�ncia que interessava politicamente o

movimento, a saber: o or�amento participativo. 

Assim, a primeira edi��o do FSM, contou com quinze mil participantes, entre os 

quais cinco mil delegados. Se a maioria proveio da Am�rica Latina, o n�mero de europeus 

e, particularmente, franceses, impressionou: algo em torno de quinhentos representantes de 

organiza��es francesas. A despeito da presen�a significativa de estrangeiros, foram muito

poucos os africanos e asi�ticos: “Globalmente, este evento foi essencialmente franco-

brasileiro” (PLEYERS, 2008: p. 19). Entre as principais organiza��es de 2001 estiveram: a 

ATTAC, a Central �nica dos Trabalhadores (CUT), a Via Campesina, o MST e a 

Confedera��o Camponesa, representada por Jos� Bov� (PLEYERS, 2008).

A segunda edi��o do FSM ocorreu mais uma vez em Porto Alegre e contou com 

mais de cinq�enta mil manifestantes. Entre os quinze mil delegados de cento e vinte e tr�s 

pa�ses, cerca de seis mil eram brasileiros. Apesar dessa maioria, novamente a presen�a dos 
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europeus (entre os primeiros: italianos, franceses e belgas) foi destacada. De acordo com 

Geoffrey Pleyers (2008), este fórum se aproximou mais de um encontro euro-

latinoamericano, que de um evento de caráter mundial. Marcado por temas como o atentado 

terrorista nos Estados Unidos da América e a crise econômica e política na Argentina, a 

preocupação com a 

democracia interna e a 

extensão do fórum a 

outros movimentos e 

países começou a 

ocupar os espaços de 

discussão.

O terceiro FSM

ocorreu em 2003

também em Porto Alegre, contanto com cerca de cem mil participantes. O recém 

empossado presidente Lula foi um de seus convidados e o seu discurso reuniu sessenta mil 

pessoas num estádio de futebol da cidade. A grande participação de ONGs na organização 

do fórum foi motivo de críticas, assim como a eficácia da própria estrutura do FSM. Uma 

das queixas dizia respeito à postura passiva em que foram mantidos os militantes diante das 

grandes conferências propostas pelo secretariado brasileiro e pelo Comitê Internacional (tal 

cobmo a palestra de Noam Chomsky).

Desde então, os números dos Fóruns Sociais Mundiais não pararam de crescer. Em 

2004, na Índia, foram cento e quinze mil participantes. Em 2005, de volta ao Brasil, 

aproximadamente cento e cinqüenta e cinco mil ativistas. Em 2006, o primeiro realizado de 

Figura 3:

Marcha de abertura do FSM
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forma polic�ntrica, foram ao total cento e vinte e sete mil pessoas (contando os tr�s pa�ses: 

Venezuela 72.000, Mali 25.000 e Paquist�o 30.000).

No ano de 2009, em Bel�m do Par�, ocorreu o primeiro f�rum no Brasil fora de 

Porto Alegre. Este contou com a presen�a de cento e trinta e cinco mil participantes e 

representantes de cento e quarenta e dois pa�ses; agora, ent�o, mais bem distribu�dos entre 

as regi�es de globo: 4.193 da Am�rica do Sul; 491da Europa; 489 da �frica; 334 da �sia; 

155 da Am�rica do Norte; 119 da Am�rica Central; 27 da Oceania.

Ap�s completar dez anos, o F�rum Social Mundial voltou a Porto Alegre, em 

janeiro de 2010, para um balan�o de sua trajet�ria. Uma d�cada mais tarde o FSM atingiu 

status de um verdadeiro acontecimento na cidade. Na abertura do encontro, muitos 

lamentaram a aus�ncia do f�rum em outros anos. A declara��o seguinte, extra�da de um 

jornal local, indica que o evento, antes mal quisto por certos setores da sociedade local, 

assumiu prest�gio e import�ncia, inclusive por movimentar o com�rcio, a rede hoteleira e o 

turismo em Porto Alegre: 

Mario Cruz, da Abong, identificou corretamente o FSM como um evento 
da cidade, e n�o apenas de um partido: “Trazer de volta o evento foi uma 
das formas de mostrar que o F�rum Social Mundial n�o era de um 
governo, mas da sociedade porto-alegrense. Al�m disso, em janeiro, ou 
tem o F�rum ou n�o tem nada em Porto Alegre. Por isso, pensamos em no 
pr�ximo ano continuarmos com algumas agendas para preparar os 
membros da sociedade que queiram ir ao F�rum Social Mundial em 
Dacar, no Senegal” (Jornal do Centro de POA 26/01/2010)

Assim tamb�m o presidente da Assembl�ia Legislativa, que sediou parte 

consider�vel dos debates do encontro de 2010, afirmou que o FSM n�o foi anteriormente 

um consenso na cidade, e que foram muitos os que se posicionaram contra o encontro de 

2001, preocupados com os poss�veis preju�zos causados por “baderneiros esquerdistas”. 
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Todavia, dez anos depois, todos, inclusive os partidos de direita, aprovaram a retorno do 

F�rum Social Mundial com o apoio da prefeitura e do governo do estado. 

O FSM 2010 foi particularmente interessante, pois a pauta girou, sobretudo, em 

torno do papel do f�rum na constru��o de uma sociedade alternativa. A primeira mesa com

Francisco Whitaker, Jo�o Pedro St�dile (MST), Oded Grajew (CIVES) e Jo�o Ant�nio 

Fel�cio (CUT), membros do Comit� Internacional (CI), avaliou os avan�os e os limites do 

evento. Com exce��o de St�dile que se declarou textualmente descontente com os 

resultados do f�rum, todas as outras pondera��es foram mais otimistas. 

A estrutura organizativa do f�rum reivindica e proclama as vantagens da auto-

organiza��o, da participa��o diversificada de sujeitos, da igualdade de express�o, bem 

como recusa e critica a exist�ncia de l�deres e dirigentes. Segundo seus defensores, 

ningu�m est� autorizado a falar em nome do FSM. Na pr�tica, n�o funciona bem assim. 

Durante os encontros � poss�vel perceber aquelas personalidades mais facilmente 

associadas ao f�rum, e que s�o reiteradamente chamadas a manifestarem-se em nome dele 

atrav�s dos principais meios de comunica��o. Normalmente s�o representantes de algumas 

das entidades presentes do CI, cuja participa��o garante o direito � decis�o sobre a 

periodicidade, o local, o tema das principais mesas, os convidados e, mais importante, �

elabora��o desta estrutura que defendem mesmo diante das crescentes insatisfa��es com os 

seus limites pol�ticos.

De acordo com essa avalia��o, o FSM n�o � um movimento, mas um espa�o de 

encontro, discuss�o e reflex�o das organiza��es presentes no altermundialismo; um 

“espa�o espont�neo da sociedade civil” cuja apresenta��o de um projeto social apenas 

serveria para desintegrar. Entre os defensores dessa estrutura encontram-se Chico Whitaker,

Oded Grajew (CIVES) e C�ndido Grzybowski (IBASE). Segundo eles, o f�rum teve um 
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papel ideol�gico decisivo, pois ao defender a possibilidade de um outro mundo, reascendeu 

a esperan�a, colocando em cheque os determinismo da ideologia neoliberal.

Esta tese tem seus cr�ticos no seio mesmo do CI, � o caso de Jo�o Pedro St�dile

(MST) e Jo�o Antonio Fel�cio (CUT), que, embora reiterem a import�ncia da exist�ncia de 

um espa�o democr�tico destinado ao debate, acentuam as fragilidades deste tipo de 

organiza��o. Assim, para eles, se � verdade que o FSM venceu uma batalha ideol�gica

contra o neoliberalismo, tamb�m � verdade que ele n�o soube aproveitar este espa�o para a

constru��o de um movimento internacional de massa. Segundo St�dile, existe uma d�vida 

program�tica e um d�ficite pol�tico para com os militantes, pois, se o neoliberalismo se 

tornou menos cred�vel hoje, o cen�rio para os altermundialistas n�o � melhor que h� dez 

anos. Para exemplificar cita: as guerras e avan�o das bases militares imperialistas; a maior 

concentra��o de capital, o conservadorismo dos grandes meios de comunica��o; a 

criminaliza��o dos movimentos sociais... “N�s vencemos?!”, “Falhamos na organiza��o 

das massas”. “S� as id�ias n�o mudam o mundo. � preciso que as massas acreditem 

nessas id�ias”. Jo�o Ant�nio Fel�cio (CUT) destacou ainda a inco�rencia da aus�ncia de 

um projeto comum: “No F�rum Social Mundial tem muita coisa. O que n�o tem � 

neoliberal”; “N�o tem ningu�m que defenda a guerra e o neoliberalismo”; “Se todos 

pensam o mesmo sobre o conjunto, porque n�o construirmos um programa sobre o que � 

consensual?”; “Se todos condenam os abusos da sociedade, qual � o problema de colocar 

isso no papel?”

Deste modo, uma d�cada mais tarde, as dificuldades em visualizar essa nova 

sociedade persistem; dificuldades que a pr�pria estrutura do f�rum n�o busca superar. O 

sexto item da Carta de Princ�pios do FSM (ANEXO 3) declara:
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Os encontros do F�rum Social Mundial n�o t�m car�ter deliberativo […]. 
Ningu�m estar�, portanto autorizado a exprimir, em nome do F�rum, em 
qualquer de suas edi��es, posi��es que pretenderiam ser de todos os seus 
participantes. Os participantes n�o devem ser chamados a tomar decis�es, 
por voto ou aclama��o, enquanto conjunto de participantes do F�rum, 
sobre declara��es ou propostas de a��o que engajem a todos ou � sua 
maioria e que se proponham a ser tomadas de posi��o do F�rum enquanto 
F�rum (FSM, 2008).

Essa recusa em tomar decisões e elaborar declarações ou propostas de ação que 

engajem a todos ou à sua maioria n�o impede que a quest�o reapare�a em todos os

encontros do FSM (LEITE, 2005): se o f�rum foi criado para pensar alternativas, � 

inevit�vel que se pondere sobre qual ou quais seriam elas. Desde a sua 5� edi��o, em 2005,

o tema vem merecendo aten��o especial. Neste encontro um manifesto foi escrito por 

intelectuais ativistas elencando algumas bandeiras as quais o altermundialismo deveria 

empunhar para deixar de ser “moralmente vitorioso” e “politicamente ineficaz”. Entre as 

propostas apresentadas, uma, em especial, provocou pol�mica: a articula��o entre os 

movimentos sociais e os governos de esquerda da Am�rica do Sul, particularmente o de 

Hugo Chavez, objetivando a cria��o de uma frente antimperialista (LEITE, 2005).

Na mesma linha do manifesto de 2005, o “Apelo Bamako”, redigido pelo F�rum 

Mundial de Alternativas na 6� edi��o do FSM, em 2006, chamou os altermundialistas � luta 

contra o imperialismo. Pouco antes deste encontro, dois textos lan�ados por Ramonet e

Fran�ois Polet colocaram em quest�o a efic�cio do m�todo f�rum:

O argumento dos dois textos � muito semelhante e pode ser resumido 
[…]: a) Ao se desdobrar, todos os anos, em milhares de atividades e 
centenas de proposi��es sem hierarquia entre si, o FSM mant�m seus 
participantes fragmentados e se reduz a uma feira ‘folcl�rica’ de id�ias e 
boas inten��es; b) O caminho para evitar que este grande projeto se perca 
� fazer do F�rum uma grande ‘assembl�ia geral da humanidade’, onde 
sejam escolhidas a��es priorit�rias, a ser adotadas por todos os 
participantes. (MARTINS, 2006)
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Para Antonio Martins (2006), essa iniciativa seria um erro. Em sua opini�o o FSM 

n�o apenas tem proporcionado um debate aberto, como tem “evitado a concretiza��o de 

projetos essenciais para o capital”, de forma que estabelecer demandas e pautas 

priorit�rias, “seria [nas suas palavras] ceder ao canto das sereias da velha tradi��o”.

O acirramento deste debate recolocou na ordem do dia uma quest�o tratada com a 

maior cautela pelos altermundialistas, a saber: a constru��o de um projeto social. Como 

vimos, para alguns de seus integrantes, isso implicaria em retroceder aos erros da chamada 

esquerda tradicional, assumindo um “discurso totalizante”. Segundo Ign�cio Ramonet, 

membro da ATTAC, a desconfian�a com rela��o � experi�ncia passada n�o pode impedir a 

constru��o de um contra projeto e uma contra ideologia, isto �, “um edif�cio conceitual que 

se possa contrapor ao modelo atualmente dominante” (RAMONET, 2000). Assim tamb�m 

para Amin e Houtart (2003), o movimento deve permanecer “m�ltiplo e aberto”, mas certas 

orienta��es no est�gio atual da luta tornaram-se urgentes. E, nesse sentido, ponderam: 

quanto mais incomunic�veis s�o as identidades, mais dif�cil concentrar as resist�ncias em

projetos coerentes e globais. Assim, se para uns, a elabora��o de um projeto � um 

retrocesso; para outros, as dificuldades em pensar pontos alternativos, avan�ando numa 

unidade maior entre os movimentos, s�o limites que devem ser superados. Assim como 

para St�dile, para Emir Sader (2002), o f�rum conta com for�a social, moral e intelectual, 

mas falta-lhe for�a pol�tica e econ�mica. O risco, alerta ele, � que o encontro anual 

transforme o FSM num evento em detrimento de um processo de constru��o de 

alternativas: “ningu�m muda o mundo reunindo-se uma vez por ano”. E aqui temos uma 

cr�tica a outro ponto da Carta de Princ�pios, segundo o qual o Fórum Social Mundial é um 

espaço e n�o um movimento.
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O impasse exposto acima indica que “o (re) nascimento do novo movimento global” 

n�o superou as marcas impostas �s lutas sociais pelo neoliberalismo. Como bem observou 

Julia Ruiz Di Giovanni (2007: p. 35) “os sujeitos dos protestos antiglobaliza��o n�o s�o de 

forma alguma imunes � repetida proclama��o da impossibilidade da revolu��o social”. 

Ali�s, � essa conflu�ncia que marca a tens�o (possibilidade/impossibilidade) e a 

contradi��o do altermundialismo: a busca por uma sociedade que n�o ultrapasse esta que o 

gerou.

Mas, uma vez que aparentemente n�o existem grandes diferen�as entre os 

altermundialistas com rela��o �s cr�ticas ao modelo neoliberal, como notou Jo�o Ant�nio 

Fel�cio (CUT), o que impede a elabora��o de um projeto antineoliberal?

Entre as organiza��es que comp�em o Conselho Internacional do FSM encontram-

se: as ONGs, como o Greepeace, a Friends of the Earth, a Public Citizen e 50 years is 

enough, bem como a ABONG (Associa��o Brasileira de ONGs); os centros virtuais de 

mobiliza��o, como a Direct Action Network (DAN) e a A��o Global dos Povos; os 

anarquistas Tute Biache e Desubbedienti; o Movimento de Resist�ncia Global; a Via 

Campesina; o Movimento Contra a Constru��o de Barragens; o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra; as Marchas Europ�ias contra o Desemprego; a Marcha 

Mundial das Mulheres; os centros de pesquisas, como a Focus on the Global South, a

CLACSO (Centro Latinoamericano de Ci�ncias Sociais) e o F�rum Mundial de 

Alternativas; os centros de informa��es, como a ALAI (Agencia Latinoamericana de 

Informaci�n) e CMI (Centro de M�dia Independente); as centrais e confedera��es sindicais 

como a CTA (Central dos Trabalhadores Argentinos), a CES (Confedera��o Europ�ia de

Sindicatos) e a CUT; os crist�os da rede Lilliput, CBJP/CNBB, entre outros. 
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A diversidade das organiza��es que integram o FSM � grande, muito embora nem 

todos tenham o mesmo grau de implica��o. A heterogeneidade organizacional, entretanto,

torna ainda mais surpreendente a homogeneidade social de seus militantes. A Direct Action 

Network, coaliz�o considerada respons�vel pelo sucesso de Seattle, agrega em sua maioria 

organiza��es universit�rias. Segundo Aguiton, as reuni�es do Reclaim of the Streets,

tamb�m formado no seio da universidade, chamam a aten��o pela semelhan�a geracional, 

cultural e racial de seus participantes: “o movimento altermundialista se singularizou pelo 

car�ter mundial de seu alvo – prioritariamente as grandes institui��es internacionais (...) e 

uma grande homogeniedade social dos militantes mobilizados – jovens com muito capital 

cultural e escolar, geralmente oriundos das camadas favorecidas.” (AGUITON, 2005, 

p.38)

De resto, organiza��es como estas compostas por jovens universit�rios vinculados a 

campanhas de boicote e sabotagem simb�lica contra as grandes empresas globais, como a 

Coca-Cola, a Nike e a Shell, parecem ser a forma altermundialista mais recorrente nos 

EUA, de onde o sucesso do termo anticorpora��es no pa�s. Certamente os Estados Unidos, 

apesar de Seattle, n�o � um dos pa�ses mais presentes nos F�runs Sociais Mundiais. Ali�s, 

os encontros do FSM e, por conseq��ncia, de parte importante dos desdobramentos do 

altermundialismo, foram at� aqui marcados pela participa��o dos pa�ses da Europa e da 

Am�rica do Sul, com diferen�as significativas no perfil das organiza��es de cada uma 

dessas regi�es. 

Mesmo considerando os encontros sediados em pa�ses da �frica e da �sia, a 

participa��o dessas duas regi�es permanece marginal. Geraldo Fontes (MST), em entrevista 

para Diego Azzi (2007: p. 137), pondera sobre uma dessas experi�ncias:
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“Agora, pensando em Nairobi como continua��o do processo, tamb�m 
somos cr�ticos porque n�o contribuiu em nada no processo. N�o 
contribuiu em nada porque, embora existam muitas avalia��es de que 
permitiu que na �frica fosse realizado um espa�o e tal, na nossa avalia��o 
isso � falso, porque a presen�a africana em Naorobi estava condicionada 
�s possibiliddes europ�ias de facilita��o financeira. � aquilo que a gente 
viu, quem ia l� era aquele pessoal que a C�ritas, por exemplo, levava, 
financiava e indicava. A Action Aid a mesma coisa. As atividades 
promovidas por eles eram, em termos de oficinas, etc, pautadas pelos 
europeus. Podem dizer que sessenta por cento da presen�a era africana; 
africana v�rgula, africana com um banc�o atr�s. […] Em n�vel mundial, 
pior ainda, ou seja, do F�rum de Nairobi n�o saiu nada novo que em 2004, 
2005 e 2006 n�o tivesse sido colocado na pauta”

O altermundialismo n�o teve assim o mesmo impacto em todos os pontos do globo, 

sendo menos global do que julgou de in�cio. Tamb�m n�o obteve a mesma ades�o de todas 

as classes sociais. Essas considera��es s�o relevantes para a an�lise da sua atua��o pol�tica 

e podem explicar em larga medida a tens�o anunciada anteriormente. A esse respeito, os 

relatos da experi�ncia militante de Di Giovanni (2007: p. 10 e 11) s�o particularmente 

interessante14:

A partir de contatos diversos constru�dos indiretamente por interm�dio da 
ATTAC, na It�lia e na Fran�a, me envolvi num projeto peculiar, que 
ganharia o nome de Laborat�rio Intergalactika (a grafia complicada queria 
subtrair a palavra de idiomas particulares): um espa�o internacinal de 
debates, bastante improvisado, cujo tema central era a pr�pria id�ia do 
movimento antiglobaliza��o, do qual, apesar das diferen�as, nos 
sent�amos todos parte […]. Uma das principais cr�ticas que a iniciativa 
Intergalactika recebeu na �poca era de ser uma “coisa de gringos”, 
demasiada voltada para experi�ncias europ�ias e norte-americanas e 
afastada das lutas cotidianas da Am�rica Latina e de suas tradi��es 
organizativas.
Apesar da dist�ncia entre aqueles enventos fabulosos e as dificuldades 
do nosso cotidiano, eles nos inspiravam a pensar a pol�tica confrontando 
de maneira por vezes arrogante as estruturas instituicionais a que muitos 
de n�s, jovens militantes universit�rios latino-americanos, nos v�amos de 
certa forma vinculados. Buscavam, tamb�m contraditoriamente, 
inspira��o nos movimentos sociais “do Sul”, como se fossem formas mais 
primitivas de luta social �s quais referiam seus pr�prios esfor�os. Os 
movimentos latino-americanos lhes pareciam mais aut�nticos e ao 

14 Julia Ruiz Di Giovanni (2007) escreveu uma disserta��o de mestrado sobre as manifesta��es de Seattle, 
G�nova e Praga. Como participante direta dos maiores protestos altermundialistas ela possui um rico material 
obtido em sua experi�ncia de campo. 
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mesmo tempo presos a uma tradi��o organizativa “velha”, que viam 
como uma c�pia anacr�nica e ligeiramente ex�tica das f�rmulas da 
esquerda europ�ia (grifos da autora).

O distanciamento entre as realidades supracitadas indica que talvez seja necess�rio

mais do que o espa�o dos F�runs Sociais para constru��o de uma unidade verdadeiramente 

global. Ao descrever o seu processo de aproxima��o com o movimento, Diego Azzi (2007: 

10) revela um pouco sobre a forma que a ATTAC entrou no Brasil; processo, ali�s, muito 

diferente, tal como veremos na segunda parte do texto, daquele que ocorreu na Fran�a:

[…] uma trajet�ria que se iniciou no primeiro ano de minha gradua��o nas 
Ci�ncias Sociais da USP (1999), quando fui assistir a uma palestra do j� 
doente prof. Milton Santos, no Anfiteatro de Geografia da FFLCH/USP, e 
fui surpreendido quando percebi que a maior parte do tempo ter�amos que 
ouvir a um ent�o desconhecido Bernard Cassen, jornalista franc�s do Le 
Monde Diplomatique, ele viera expor os princ�pios de um movimento 
social nascente na Europa (ATTAC, Associa��o pela Taxa��o das 
Transa��es Financeiras em Apoio aos Cidad�os) e uma cr�tica ao 
capitalismo, sobretudo a partir do primado que o mercado financeiro 
assumiu na d�cada de 1990. Ao final da palestra, foi divulgado que as 
reuni�es de um n�cleo brasileiro do dito movimento aconteceriam em 
determinado dia da semana ali mesmo ao lado, no pr�dio de Ci�ncias 
Sociais. Foi assim que iniciei meu contato com o movimento 
antiglobaliza��o (AZZI, 2007: p. 10).

Assim, por tr�s da pluralidade organizacional, encontramos, por vezes, n�o apenas 

diferen�as ideol�gicas abstratas, mas diferen�as ideol�gicas reais provenientes de grupos 

sociais de regi�es distintas, com suas pr�prias preocupa��es e demandas. Nesse sentido:

“Em muitos pa�ses, como no Brasil, a express�o ‘antiimperialista’ era mais forte que as 

refer�ncias antiglobaliza��o” (DI GIOVANNI, 2007: p. 27).

H� diferen�as not�veis entre as formas de express�o do altermundialismo nos pa�ses 

do centro e da periferia do capitalismo. E essas diferen�as nem sempre se assentam atrav�s 

do consenso. Segundo Doris Trujilla, da Confedera��o Camponesa do Equador, o FSM est� 

afastado das lutas sociais e dominado por ONGs. Esta cr�tica traduz o conflito recorrente 
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nos debates altermundialistas acerca do papel do F�rum Social Mundial na constru��o da 

outra sociedade. Dito de outro modo, ela n�o � alheia � oposi��o apresentada anteriormente 

(“espa�o” versus “movimento”), isto �: permanecer enquanto um espa�o de di�logo e troca 

de experi�ncias ou formar um coletivo de luta com reivindica��es pr�prias? Por certo, esta 

quest�o expressa bem mais que uma diverg�ncia de m�todos:

As ONGs devem assumir seu papel de ONGs. De facilitar, de apoiar, de 
ter sua posi��o, claro, mas n�s, como movimentos sociais, temos que 
come�ar a radicalizar nosso discurso e nossa pr�tica. A maioria dos 
representantes do F�rum � de representantes de ONGs porque s�o eles que 
t�m o controle do dinheiro. S�o as ONGs que conseguem definir a 
tem�tica. Ent�o eu creio que a maioria s�o ONGs, e isso sim deve mudar. 
Mas acho que o maior dano causado pelas grandes ONGs, � que elas n�o 
t�m a menor id�ia do que seja construir outro mundo. N�o t�m id�ia. Eles 
p�em uma vis�o que n�o se aplica na nossa realidade, p�em temas que 
n�o se entende e, quando voltamos �s nossas comunidades n�o sabemos 
sequer o que dizer � nossa gente, porque eles colocam mega-temas que, na 
pr�tica, n�o servem de nada. Ent�o, creio que n�o deveria se provocar 
uma ruptura, mas um eslcarecimento (entrevista a AZZI, 2007: p. 157)

O movimento campon�s de um modo geral tem se mostrado insatisfeito com a 

natureza do F�rum Social Mundial. A defini��o do FSM enquanto espaço impede a 

produ��o de resolu��es e de estrat�gias de lutas comuns, ansiosamente aguardadas por 

determinados grupos sociais que esperam de suas organzia��es uma resposta concreta para 

enfrentar os problemas colocados pelo neoliberalismo. Al�m da Via Campensina, o MST 

tem reiteradamente defendido outra defini��o:

O objetivo � mobilizar um guarda-chuva contra as corpora��es 
internacionais […] a Via Campensina vai contra isso daqui, essa outra 
contra isso, mas todo mundo na constru��o da mobiliza��o contra as 
corpora��es nacionais. […] Propomos isso da�, porque isso da� j� vem de 
antes, essas determinadas formas de mobiliza��o, com determinados 
objetivos, j� vem de antes, t�m outro car�ter e � poss�vel de aglutinar [em 
torno disso] […] [No modelo dos f�runs] n�o est� muito claro para que eu 
v� me mobilizar, porque tudo entra dentro desse “um outro mundo � 
poss�vel”. Tipo agora, em janeiro de 2008, vamos fazer uma mobiliza��o 
mundial porque “um outro mundo � poss�vel?” Ah, rapaz, sinto muito, 
mas eu tenho outras coisas para fazer, isso da� n�o me chama (Geraldo 
Fontes em entrevista a Diego AZZI, 2007: p. 161)
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O debate entre “espa�o” versus “movimento” n�o � a �nica diverg�ncia 

aparentemente formal a opor as organiza��es altermundialistas. Como afirmou Di 

Giovanni (2007: p. 40): “Nem todos os grupos ativistas participaram das a��es e 

confrontos de rua. V�rias organiza��es internacionais participaram de uma coaliza��o de 

lobby e press�o, articulada em torno da id�ia de Com�rcio Justo e centrada na reforma 

das regras da OMC […]”.

Esse fen�meno n�o � uma excess�o. Os lobbies, os protestos de rua e os espa�os dos 

f�runs s�o todas formas de atua��o do altermundialismo.  “Entretanto – ao que parece e 

como buscaremos mostrar –, as mobiliza��es de rua v�m perdendo for�a ano ap�s ano. 

[…] (AZZI, 2007: p. 105). O crescimento da participa��o das ONGs foi acompanhado pela 

forma��o de “um mercado atraente para as iniciativas cidad�s”. Azzi (2007) recorda, por

exemplo, o papel da CIVES – associa��o de empres�rios pela cidadania – no Comit� 

Internacional do FSM. A entrevista a seguir concedida por Oded Grajew a Diego Azzi

durante a 6� edi��o do f�rum, em 2006, esclarece muito a respeito das contradi��es 

existentes no seio do altermundialismo:

“Quero falar um pouco sobre o lado positivo da cultura empresarial. Bom, 
como as empresas s�o preparadas para terem o m�ximo de lucro, a maior 
rentabilidade poss�vel, j� que elas competem no mercado, elas precisam, 
para atingir esses objetivos, ter uma excel�ncia em termos de gest�o. Isso 
significa, ent�o, uma gest�o voltada para resultados. Isso significa, 
tamb�m, organiza��o, m�todos, processos: toda gest�o empresarial est� 
voltada para esses fatores. […] Esse aspecto da responsabilidade social e 
empresarial � um fator de lucro para a empresa. Ent�o, bom, algumas 
empresas fazem porque nisso acreditam, mas outras tamb�m percebem 
que isso traz muitos benef�cios. […] A responsabilidade social � 
mensurada, estatisticamente avaliada. Sendo que as empresas socialmente 
respons�veis s�o mais bem sucedidas, s�o mais lucrativas. Esse, ent�o, � 
um grande motivo pelo qual as empresas est�o avan�ando nesse sentido. 
[…] Essa cultura de responsabilidade social seria muito imortante que se 
espraiasse por todas as organiza��es. E, mais ainda, sobre as organiza��es 
sociais que querem mudar o jogo. […] Bom, e tudo isso falta, e muito, a 
partidos pol�ticos, movimetos sociais, sindicais, organiza��es n�o-
governamentais e mesmo em alguns governos. Todos estes, muitas vezes, 
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podem estar embasados por boas inten��es, por objetivos nobres, mas n�o 
conseguem traduzir tais intentos em a��es concretas. Falta planejamento, 
falta m�todo, falta avalia��o. N�o � � toa, ent�o – e eu costumo brincar 
com isso – que s�o as empresas que dominam o mundo. Em boa parte 
isso se deve � sua forma de organiza��o e de busca por seus 
objetivos’” (grifo da autora).

O discurso sobre a efici�ncia da forma de organiza��o empresarial, no caso da 

pequena empresa socialmente respons�vel, em oposi��o � inefici�ncia da organiza��o dos 

movimentos sociais, partidos e governos de esquerda, n�o se dist�ncia tanto do discurso 

neoliberal.

Al�m da CIVES, o FSM conta um conjunto de ONGs, que embora diferentes entre 

si se conheceram e se envolveran no projeto do F�rum Social Mundial nos espa�os 

institucionais; sendo que o pr�prio evento foi lan�ado internacionalmente em julho de 

2000, em Genebra, Su��a, durante a C�pula Social das Na��es Unidas (AZZI, 2007: p.

112).

As intersecc��es existentes entre essas organiza��es e os organismos multilaterais, 

bem como entre a esfera governamental e a realiza��o dos F�runs Sociais, desmentem a

suposta avers�o ao poder atribu�da muitas vezes ao militante altermundialista:

A este respeito, foram feitas muitas cr�ticas ao papel da C�mara Municipal 
da Grande Londres (GCL) no processo de constru��o do F�rum Social 
Europeu (FSE) de 2004. Detentora do or�amento do f�rum podia impor as 
suas decis�es ao coletivo ingl�s, o que dava a estes argumentos para n�o 
respeitar as decis�es organizacionais ou pol�ticas da Assembl�ia Europ�ia 
de Prepara��o (AEP). […] As cr�ticas mais severas da organiza��o do 
FSE 2004 consideram que a C�mara Municipal de Londres e o SWP 
(Socialist Workers Party) “tornaram ref�m o processo do FSE” (AZZI, 
2007: p. 84)

A quest�o da transforma��o social n�o passa ao largo deste debate sobre quem s�o e 

como se organizam os altermundialistas.  O tema � pol�mico dentro do FSM, e � pol�mico

dentro da ATTAC. Como escreveu Christophe Aguiton (2002: p. 67), sobre a constru��o de 
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um projeto anticapitalista entre os attacantes: “esse objetivo � muito dif�cil de concretizar 

[…] nas primeiras reuni�es da ATTAC, viu-se sucederem posicionamentos nitidamente 

anticapitalistas e aqueles cuja prioridade � a regulamenta��o dos mercados financeiros e 

do sistema econ�mico mundial […]”. Fran�ois Chesnais (1999: p. 10), membro do 

conselho cient�fico da associa��o afirmou: “levando-se em conta a modicidade de sua 

al�quota […], o tributo Tobin representa um golpe bem menor � mundializa��o financeira 

do que, por exemplo, uma medida como o restabelecimento do controle sobre os 

movimentos de capitais”. Por isso, segundo ele, o objetivo da campanha � primordialmente 

pedag�gico – o que se buscaria atrav�s dela � afirmar a necessidade de destruir o capital 

financeiro e de estabelecer uma regulamenta��o p�blica internacional (CHESNAIS, 1999). 

Assim, como afirmou Alex Callinicos (CALLINICOS apud D�MENIL, G�rard; 

L�VY, Dominique, 2008: p. 6): “os documentos program�ticos do movimento 

altermundialista s�o sistematicamente amb�guos quanto � natureza das quest�es que o 

motiva. Trata-se do neoliberalismo, […] ou […] do ‘modo de produ��o capitalista’? […]. 

A ATTAC, por exemplo, opta pela primeira solu��o: de onde o acento colocado sobre a 

taxa Tobin, que � um dispositivo para o retorno a uma vers�o regulada do capitalismo”.

Passemos, ent�o, � ATTAC, organiza��o respons�vel por uma das demandas mais 

conhecidas do altermundialismo, a saber, a taxa��o do sistema financeiro. 
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II

O CASO ATTAC

Trajetória, ideologia e organização política das classes médias na 

França
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CAPÍTULO 1:

Sobre o surgimento e a estrutura da organização

1.1. O chamado do Monde Diplomatique e a divulgação da taxa Tobin

A Association pour la Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux 

Citoyens, a ATTAC, foi fundada em 1998, na França. O seu projeto nasceu de um editorial 

escrito por Ignácio Ramonet em dezembro de 

1997, no jornal Le monde diplomatique15. No 

final desse artigo Ramonet conclui: por que não 

criar, em escala planetária, uma organização não 

governamental em defesa de uma taxa Tobin com 

o objetivo de ajudar os cidadãos? Essa pergunta 

simples recebeu àquela época milhares de 

respostas. O debate caiu em sólo tão fértil que 

ainda no primeiro semestre de 1998 os membros 

fundadores realizaram uma assembléia na qual 

adotaram a plataforma e o estatuto da ATTAC. 

Em apenas um ano, 10 mil adesões; quatro anos 

mais tarde a associação contava com algo em torno de 30 mil membros (WINTREBERT, 

2007). Um número nada desprezível, sobretudo quando se tem em conta toda uma extensa e 

alarmante discussão sobre o declínio da militância, crise ideológica, individualismo 

exacerbado e fim das alternativas.

15 RAMONET, Ignacio. Désarmer les marches. Le monde diplomatique, 01/12/1997 (ANEXO 4)

Figura 4:

Logotipo da ATTAC

C
AT

T
A

a
si

te
d

:etnoF



74

A taxa funcionaria como um “imposto mundial de solidariedade” a ser cobrado sobre 

a movimenta��o do capital no mercado financeiro (RAMONET, 1997). O dinheiro 

arrecadado deveria servir para financiar pol�ticas de recupera��o econ�mica e lutas contra a 

pobreza, bem como a��es emergenciais de “interesse coletivo em escala mundial” 

(CHESNAIS, 1999). O valor do imposto variaria entre 1% a 0,1%, segundo as diferentes 

propostas; a porcentagem � m�nima, mas considerado o volume das transa��es a quantia 

arrecadada seria significativa. Dados da associa��o estimam uma arrecada��o de 100 

bilh�es de d�lares anuais, sendo o imposto fixado em termos mais baixos de 0, 05% 

(ATTAC, 2002), enquanto que a soma gerada por uma taxa fixada em 0,1% seria suficiente 

para erradicar a pobreza extrema no mundo (ATTAC, 1998).

� interessante e importante observar que a cria��o de um tributo sobre as transa��es 

financeiras �, no entanto, um projeto anterior � ATTAC e ao artigo de Ramonet. Em 1978, 

James Tobin, professor na Universidade de Yale, Estados Unidos, publicou um artigo no 

qual propunha a cria��o de uma taxa a ser cobrada sobre as transa��es de c�mbio. As suas 

primeiras indica��es sobre o tema s�o, todavia, ainda mais antigas, datadas do ano de 1972, 

um pouco depois da dissolu��o do sistema de taxas de c�mbio fixas, criado pelo tratado de 

Bretton Woods. Em 1981, o professor Tobin ganhou o pr�mio Nobel de economia 

(CHESNAIS, 1999). O seu trabalho, entretanto, pouco repercutiu fora do meio acad�mico 

at� o surgimento da ATTAC, que fez da taxa Tobin uma bandeira presente nas 

manifesta��es de protesto ocorridas sobretudo na Europa ao longo dos anos 200016. O 

apoio � cria��o do tributo foi tal que uma peti��o lan�ada pela associa��o ainda nos seus 

16 No editorial de Ramonet o nome de Tobin estava incluso na sigla ATTAC. No texto oficial da associa��o o 
nome Tobin foi substitu�do por Transa��es, isto porque o economista ao ser procurado por Bernard Cassen, 
presidente da ATTAC na ocasi�o, afirmou que os objetivos da associa��o n�o eram exatamente os seus e que 
“nunca tivera pretens�es revolucion�rias” (ATTAC, 2002).
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primeiros meses de vida foi entregue � Assembl�ia Nacional francesa com mais de 110 mil 

assinaturas.

Curioso. O que acontecera no espa�o de aproximadamente vinte anos que fez com 

que tal projeto pudesse assumir tamanha visibilidade e for�a pol�tica? O que tornara a 

ATTAC uma organiza��o de massa enquanto outras associa��es francesas j� existentes 

sofriam um processo de esvaziamento? O que fizera uma campanha aparentemente t�o 

abstrata como a taxa��o das transa��es financeiras assumir tamanho apelo militante? Tais 

quest�es tornam-se ainda mais pertinentes e atraentes quando confrontadas com todo um 

debate na literatura sobre a��o coletiva acerca da mudan�a na constru��o de solidariedades 

na sociedade atual – pensamos aqui no papel destacado atribu�do � identidade cultural, � 

a��o local e �s demandas p�s-materiais na constitui��o dos assim chamados novos 

movimentos sociais.

Nesse sentido, uma an�lise apurada do processo de constitui��o da ATTAC, 

considerada um dos �cones desse “novo fazer pol�tico”, ajuda-nos a ponderar as mudan�as 

que de fato ocorreram, redimensionando as afirma��es supracitadas17.  Criada em Paris, a 

ATTAC abandonou os limites da regi�o j� no primeiro ano de exist�ncia, conhecendo 

notoriedade internacional com a manifesta��o de G�nova, realizada durante o encontro do 

grupo dos sete pa�ses mais ricos e a R�ssia (G-8), em 2001. Considerada uma das principais 

organizadoras da manifesta��o que contou com aproximadamente 200 mil pessoas, a 

ATTAC se estendeu rapidamente pela Europa. Em 2005, ela atuava em 50 pa�ses, enquanto 

17 Um dos slogans da ATTAC �: “fazer pol�tica de outra forma”. Esse enunciado inspirou o t�tulo da tese de 
Rapha�l Wintrebert: Attac, la politique autrement? Enqu�te sur l’histoire et la crise d’une organisation 
militante. A tese foi publicada em 2007 pela editora D�couvert e apresenta um rico material sobre a 
associa��o. Os insights e os limites do texto de Wintrebert nos auxiliaram bastante no desenvolvimento do 
intem sobre a arquitetura da ATTAC.
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que somente na Fran�a funcionavam 215 Comit�s Locais (CL)18. A sua atua��o, contudo, 

nunca privilegiou a a��o local, tanto � assim que o CL nem estava previsto no estatuto, n�o 

possuindo, portanto, nenhuma inger�ncia na pol�tica da associa��o19. Al�m disso, a sua 

organiza��o � consideravelmente complexa e hier�rquica e sua abordagem e demandas s�o 

destacadamente de car�ter econ�mico. 

Vejamos, ent�o, como a associa��o se estruturou... 

1.2. Os membros associados através do estatuto e da plataforma ATTAC

Segundo o estatuto, a ATTAC � uma associa��o regida pela lei 1901 – esta, aprovada 

no primeiro de julho de 1901, regulamenta a vida associativa na Fran�a, outrora sob 

encargo do c�digo penal que declarava il�cito qualquer associa��o com mais de vinte 

pessoas (BARROS, 2001).  O seu primeiro par�grafo define: “� associa��o a conven��o

pela qual duas ou v�rias pessoas p�em em comum, de forma permanente, os seus 

conhecimentos ou atividades num objetivo outro que o de distribuir entre si os lucros” 20.

Ao ponto indicado a ATTAC acrescenta uma particularidade: ela � formada por pessoas 

f�sicas e jur�dicas, o que lhe confere, tal como veremos mais adiante, certos problemas na 

representa��o de seus interesses. Sobre este aspecto, ainda de acordo com o estatuto, a 

associa��o objetiva: produzir, informar e promover a��es que permitam aos “cidad�os a 

reconquista do poder exercido atualmente pela esfera financeira em todos os n�veis da vida 

18 O n�mero de pa�ses � hoje menor, s�o eles: Alemanha, Argentina, �ustria, B�lgica, Bol�via, Burkina Faso, 
Chile, Costa do Marfim, Dinamarca, Espanha, Finl�ndia, Fran�a, Gab�o, Holanda, Hungria, Isl�ndia, It�lia, 
Jap�o, Jersey, L�bano, Luxemburgo, Marrocos, M�xico, Noruega, Peru, Pol�nia, Portugal, Su��a, Su�cia, 
Togo, Tun�sia, Uruguai. No total, 32 pa�ses, entre os quais 18 europeus, 6 africanos, 5 sul americanos e 1 da 
Am�rica do Norte, 1 da �sia e outro do Oriente M�dio. 
19 Os �rg�os da ATTAC previsto em estatuto s�o: a Assembl�ia Geral, o Conselho de Administradores, o 
Bureau, o Col�gio de Fundadores e o Conselho Cient�fico.
20 Tradu��o da autora. A lei 1901 pode ser consultada no site www.legifrance.gouv.fr
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pol�tica, econ�mica, social e cultural” 21. Para tanto, encontra-se em maior destaque nos 

documentos oficiais de funda��o: a cria��o da taxa Tobin.

Entre as pessoas f�sicas e jur�dicas h� na ATTAC duas categorias de membros, quais 

sejam, os fundadores e os ativos. Os membros fundadores – aqueles que participaram 

diretamente da cria��o da ATTAC, ou que foram por eles designados – re�nem-se num 

col�gio detentor de direitos especiais; e este � mais um ponto delicado, mote da crise de 

2006 e da mudan�a do estatuto em 2009. Por ora, atenhamo-nos aos aspectos estruturais da 

associa��o para que, ent�o, possamos compreender as for�as e as circunst�ncias que 

mant�m essa unidade chamada ATTAC. Os membros ativos s�o aqueles que aderiram 

posteriormente � plataforma. Ambos, fundadores e ativos, est�o submetidos a uma 

cotiza��o cujo valor � fixado anualmente pela Assembl�ia Geral – uma das inst�ncias da 

ATTAC.

Funciona mais ou menos assim: a Assembléia Geral (AG) elege um Conselho de 

Administração (CA), o qual deve ser composto por trinta pessoas; destas, doze s�o 

membros ativos eleitos diretamente pela AG, e dezoito s�o membros fundadores, indicados 

pelo Colégio de Fundadores (CF). O presidente � designado pelo CA e deve 

obrigatoriamente ser um membro fundador; � ele quem indica o secret�rio geral, o 

tesoureiro e o(s) vice(s)-presidente(s), os quais ir�o compor o Bureau – este encarregado 

da gest�o da associa��o, no quadro das orienta��es fixadas pelos administradores. O 

mandato do CA � de tr�s anos, com direito a reelei��o. Todos os poderes de administra��o 

que n�o estejam estatutariamente reservados � Assembl�ia Geral s�o confiados ao CA e as 

decis�es de sua compet�ncia s�o adotadas mediante a aprova��o da maioria dos presentes 

21Tradu��o da autora. O estatuto e a plataforma da ATTAC podem ser conferidos no site 
http://www.france.attac.org e no ANEXO 2
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em suas reuni�es. Ao presidente cabe: assegurar a representa��o da ATTAC diante do 

poder p�blico e de terceiros; dirigir as discuss�es do Bureau, do Conselho de 

Administra��o e da Assembl�ia Geral.

A inst�ncia mais peculiar da associa��o � o Conselho Científico (CC), composto por 

algo em torno de cem intelectuais nomeados pelo CA – e “escolhidos em fun��o de uma 

dupla qualidade: conhecimento atestado em uma ou v�rias �reas; atua��o militante, 

passando, claro, por seu pertencimento � ATTAC”22. Formado em sua maioria por 

pesquisadores das ci�ncias humanas, o CC � encarregado de propor trabalhos relevantes aos 

dom�nios de luta da associa��o, o que pode ocorrer atrav�s da forma��o de grupos 

tem�ticos, plen�rias e participa��es eventuais nos Comit�s Locais, seja por iniciativa 

pr�pria ou a pedido do presidente. De acordo com o estatuto, o conselho � “a garantia do 

rigor cient�fico dos estudos produzidos e difundidos pela a ATTAC” (ATTAC, 1998;

tradu��o da autora – ANEXO 2).

Essa � a estrutura da organiza��o francesa. Mas, no site internacional da associa��o 

lemos: “hoje a ATTAC � uma rede presente em numerosos pa�ses trabalhando sobre temas 

diversos: a organiza��o mundial do com�rcio; a d�vida; a taxa��o das transa��es 

financeiras; os para�sos fiscais; os servi�os p�blicos; a �gua e as zonas de livre-com�rcio 

[…]” 23. Bem, a tem�tica n�o varia tanto assim; mas, de fato, a organiza��o transp�s as 

fronteiras da Fran�a e provavelmente esse tenha sido seu projeto inicial, j� que a plataforma 

internacional (praticamente id�ntica � francesa) data do mesmo ano de funda��o da 

associa��o.

22 Tradu��o da autora. Trecho extra�do da carta de apresenta��o do Conselho Cient�fico exposta no site da 
associa��o: http://www.france.attac.org
23 Tradu��o da autora. Conferir o site internacional: http://www.attac.org
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De acordo com o discurso oficial, as ATTACs do mundo todo funcinam de forma 

auton�ma e n�o hier�rquica; cada comit� local pode realizar reuni�es, confer�ncias, discutir 

e elaborar seus documentos, obedecendo �s necessidades e realidades pr�prias. Existe, 

contudo, uma proposta aglutinadora e alguns princ�pios m�nimos que devem orientar um 

coletivo como este; � o que atesta o seu presidente de honra, Bernard Cassen – ao responder 

� pergunta: “existem muitas diferen�as entre as diversas ATTACs?”, Cassen � enf�tico: 

“N�o. H� uma carta, da ATTAC Internacional, que foi elaborada em dezembro de 1998. 

Desde ent�o, para chamar-se ATTAC deve-se acatar o que diz a carta, suas regras, sua 

t�tica de a��o” (CASSEN, 2005). A autonomia com rela��o � Paris, cidade onde a 

associa��o nasceu e na qual ainda hoje encontra-se a sede nacional – espa�o f�sico das 

reuni�es do CA e do trabalho do Bureau – deve, portanto, ser problematizada e 

relativizada24.

A ATTAC enquanto fen�meno de massa � basicamente um advento europeu, sendo a 

Fran�a, a Alemanha e a B�lgica os pa�ses em que sua atua��o � destacada. No Brasil, ap�s 

uma s�rie de palestras de Cassen em 1999, formaram-se comit�s da associa��o em Porto 

Alegre, Belo Horizonte, S�o Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Ocorre que a 

ATTAC/Brasil, tendo sido criada logo ap�s a francesa, teve vida curta. E apesar de contar 

desde o seu in�cio com apoio de estudantes, intelectuais e pol�ticos de esquerda, ao 

contr�rio da Fran�a, n�o contou com uma ades�o significativa, tendo pouca express�o 

pol�tica. Ao contatarmos Antonio Martins, respons�vel pela ATTAC S�o Paulo, e Andr� 

Forti Scherer da ATTAC Porto Alegre, ambos afirmaram a mesma coisa: a associa��o n�o 

24 Assim diz o artigo terceiro do estatuto: “A dura��o da associa��o � ilimitada. Sua sede social est� fixada no 
n�mero 21 da Rua Voltaire, 75011, Paris. Ela pode ser mudada sob decis�o do Conselho de Administra��o”. 
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encontrou aqui uma milit�ncia massiva, compondo-se de um grupo pequeno de pessoas, 

diluindo suas atividades em outras organiza��es e “campanhas civis”.

A concretiza��o do projeto ATTAC fora do territ�rio franc�s implicou 

minimamente na estrutura��o das rela��es internacionais entre as associa��es. Assim, em 

mar�o de 2000, ocorreu em Paris o primeiro encontro das ATTACs da Europa, no qual 

compareceram dezesseis pa�ses. A aproxima��o entre elas ainda hoje � planejada com 

esmero, uma vez que a Uni�o Europ�ia (UE), tal como veremos, � uma de suas 

preocupa��es maiores, considerada uma das for�as propulsoras do neoliberalismo. Com 

prop�sito semelhante foi realizada a primeira Universidade de Ver�o em �mbito europeu, 

na cidade de Saarbr�cken, na Alemanha, em 200825. Na ocasi�o o programa do encontro 

conclamava: “Uma outra Europa para um outro Mundo!”.  Segundo o documento, essa 

experi�ncia “� uma imensa oportunidade de desenvolver estrat�gias para uma Europa 

diferente”. O texto ressalta ainda a import�ncia da atua��o conjugada para o sucesso deste 

intento:

A ESU (European Summer University) fixou objetivos ambiciosos – ela 
visa aumentar radicalmente o n�vel de coopera��o entre os diferentes 
grupos e sec��es ATTAC e refletir sobre pol�ticas e campanhas comuns, 
estabelecendo novas redes e amizades. � um desafio enorme e, j� que 
empreendemos pela primeira vez tal evento em escala europ�ia, n�s 
necessitamos do apoio dos grupos da ATTAC para fazer desse encontro 
um sucesso (ATTAC, 2008: p. 1, tradu��o da autora). 

O principal objetivo da Universidade de Ver�o/2008 era, portanto: “refor�ar a rede 

europ�ia da ATTAC”, obtendo “resultados concretos, como enunciados pol�ticos e 

campanhas comuns” (ATTAC, 2008: p. 2), isto �, a constru��o de uma pauta conjunta. A 

25 A primeira Universidade de ver�o ocorreu em La Ciotat, Fran�a, no ano de 2000. Desde ent�o, todos os 
anos militantes e filiados se re�nem durante quatro ou cinco dias em cursos de forma��o. A estrutura do 
evento � semelhante a um curso intensivo de f�rias, com palestras e confer�ncias ao longo do dia.
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quest�o capaz de mobilizar os esfor�os dos attacantes nesse sentido era, ao menos para os 

idealizadores do evento, a Uni�o Europ�ia:

De um lado, n�s queremos nos ocupar do espectro completo dos temas da 
ATTAC, de outro, n�s desejamos abrir um espa�o de discuss�o 
concentrando-se sobre a Europa (a Constitui��o europ�ia, a 
democratiza��o da Europa e da economia, a Europa social, a Europa no 
mundo). (ATTAC, 2008: p. 2, tradu��o da autora).

Assim, como o surgimento da associa��o em outros pa�ses, o crescimento nacional, 

sobretudo no caso franc�s – algo em torno de cinco mil ades�es a cada seis meses entre o 

primeiro e o segundo ano de exist�ncia –, colocou em pauta a estrutura da organiza��o 

(WINTREBERT, 2007). A r�pida expans�o p�s em cena os grupos locais, que mesmo n�o 

contemplados nos documentos da ATTAC, n�o podiam ter mais a sua exist�ncia ignorada. 

Deste modo, em dezembro de 2000 teve-se a primeira Confer�ncia Nacional dos Comit�s 

Locais (CNCL) que, desde ent�o, se realiza a cada tr�s anos (ATTAC, 2000). A CNCL foi 

aprovada em Assembl�ia Geral, mas at� a mudan�a do estatuto no ano passado, ou seja, em 

2009, ela e seus grupos pouco influ�ram nos rumos da associa��o. O aumento imprevisto do 

n�mero de filiados dispostos em Comit�s Locais, cujo lugar, papel e fun��o eram 

indeterminados, contrastava com o coletivo fechado e praticamente inalterado do Col�gio 

de Fundadores26. Como destaca Rapha�l Wintrebert:

Esse desequil�brio organizacional assume um car�ter ainda mais pol�tico 
na medida que ocorre num grupo associativo cujos princ�pios de 
“democracia participativa” s�o colocados em destaque como modelo para 
toda a sociedade. A ATTAC � assim facilmente suspeita de seguir a “lei 
de ferro da oligarquia”, ironia do destino de uma associa��o que entende 

26 Os comit�s podem reagrupar mais de uma zona geogr�fica da cidade. Assim, o comit� Paris centro reune os 
filiados moradores da zona 1 a 7; o CL Paris Nordeste reagrupa as regi�es 8, 16, 17 e 18; por outro lado, o 
comit� que se intitulava inicialmente ‘ATTAC Paris 13/14’ se cindiu em dois em raz�o do n�mero de 
ades�es. “A l�gica de desenvolvimento desses grupos locais corresponde a uma diferencia��o geogr�fica. 
Quando um grupo local […] conta com mais de 400-500 aderentes, ele � subdividido em um ou mais CL” 
(WINTREBERT, 2007: p. 85). Tradu��o da autora.
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denunciar essa pr�tica nos outros (WINTREBERT, 2007: p. 68, tradu��o 
da autora).

A essa altura j� intu�mos que a arquitetura da associa��o que deveria funcionar em 

redes – n�o hier�rquicas, sem centro geogr�fico e de forma democr�tica – n�o � t�o flu�da 

quanto se possa imaginar de imediato. Por certo, existe na ATTAC uma estrutura planejada 

e formalizada, e esta conferiu ao Col�gio de Fundadores, ao menos at� 2007, poderes 

especiais. Embora importante, saber disso ainda n�o basta para compreendermos a 

especificidade desta organiza��o, para satisfazer este nosso anseio � necess�rio 

conhecermos os seus membros fundadores e as raz�es que os levaram � cria��o de uma 

inst�ncia como o CF. Isto porque:

Se a id�ia de definir os “membros fundadores” n�o � nova (AC! ou ainda 
Droits devant!! institu�ram esse estatuto bem antes da ATTAC), os reunir 
no seio de um “col�gio” espec�fico e os dotar de uma clara maioria no CA 
nacional � ao contr�rio muito espec�fico da ATTAC. O CA do Droits 
devant!! � assim composto de um quarto dos membros fundadores e de � 
de “membros filiados”, contra 60% de membros fundadores e 40% de 
“membros ativos” para a ATTAC (18 contra 12). As quest�es relativas ao 
peso dos “fundadores” e ao equil�brio membros fundadores/membros 
ativos s�o motivo de debate h� muito tempo no seio do movimento. � 
mesmo a natureza da associa��o que est� em jogo (WINTREBERT, 2007: 
p. 54, tradu��o da autora).

Com efeito, as causas e as conseq��ncias do agrupamento de determinadas 

organiza��es e entidades numa associa��o como a ATTAC n�o podem ser suficientemente 

exploradas a partir de uma an�lise exclusivamente interna, como se a� houvesse uma l�gica 

de atra��o e repulsa forjada por uma disputa de poderes alheia ao social. Nesse sentido, 

uma s�rie de teses ricas em dados, embora fundamentais para o avan�o das pesquisas sobre 

a��o coletiva e comportamento pol�tico, s�o, no nosso entender, insuficientes para a 

compreens�o das raz�es do engajamento e da a��o pol�tica. Ressavalva feita, sigamos, por 

ora, um pouco mais no funcionamento da ATTAC.
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Wintrebert (2007) dividiu os membros fundadores (pessoas jur�dicas) em cinco 

grupos, s�o eles: jornais ou revistas – Alternatives �conomiques, Charlie Hebdo, Golias, 

Le monde diplomatique, P�tition, Politique (Revue europ�enne), Politis, T�moignage 

Chr�tien, Tranversales/Science/Culture; associa��es especializadas em informa��o e 

s�ntese econ�mica, jur�dica ou social – CEDETIM, AITEC, CRID, FFMJC, Raisons 

d’agir; sindicatos – Federa��o das Finan�as-CGT, UGICT-CGT, SNPTAS Equipamento-

CGT, FGTE-CFDT, Federa��o dos Bancos-CFDT, a FSU enquanto tal e seus componentes 

SNES, SNESup e SNUipp, o G10 enquanto tal e seus sindicatos SUD-PTT e o SNUI, a 

Confedera��o Camponesa e Modef; associa��es representantes dos chamados “sem” –

DAL, AC! Droits devant!!, MNCP, APEIS; outras organiza��es que n�o se encaixam nas 

classifica��es acima e dificilmente formam outras – Artes�os do mundo, a CADAC 

(Coordena��o as Associa��es para o Direito ao Aborto e � Contracep��o), os Amigos da 

Terra, a Confedera��o geral dos Scop, ESCOOP, Rede Servi�os P�blicos Europeus e 

UFAL (Uni�o das Fam�lias Laicas)27.

27 Os membros elencados s�o aqueles que estiveram presentes na ocasi�o da funda��o da ATTAC. Desde 
1998 essa lista mudou pouco, mas mudou – alguns entraram e outros, como Droit Devant!!, deixaram o CF 
quando da crise da associa��o. Segue o nome por extenso das siglas acima: CEDETIM- Centre internationale 
de techniciens, experts et chercheurs; CRID – Centre de Recherche et d’Information sur le D�veloppement; 
FFMJC – F�deration Fran� des Maisons de Jeunes et de la Culture; UGICT-CGT – Union G�nerale des 
Ing�nieurs, Cadres et Techniciens ; CGT; SNPTAS Equipement CGT – Syndicat National des Personnels 
Techniques Administratifs et de Service de l’�quipement et de l’Environnement du Minist�re de l’�cologie, 
du D�veloppement et de l’Am�nagement Durables; FGTE-CFDT – F�d�ration G�n�rale des Transports et de 
l'Equipement; F�d�ration des Banques-CFDT, a FSU – F�d�ration Syndicale Unitaire; SNES – Syndicat 
National de l’Enseignement Secondaire; SNESup – Syndicat National de l’Enseignement Sup�rieur ;  
SNUipp – Syndicat National Unifi� des Instituteurs et Professeurs des �coles; SUD-PTT – Solidaires 
Unitaires D�mocratiques PTT; SNUI – Syndicat National Unifi� des Imp�ts; Modef – Mouvement de D�fense 
des Exploitants Familiaux; DAL – Droit au Logement; AC! – Agir ensemble contre le Ch�mage; MNCP –
Mouvement National des Ch�meurs et Pr�caires; APEIS – Association Pour l’Emploi l’Information et la 
Solidarit�; Conf�d�ration g�n�rale des SCOP – Soci�t�s Coop�ratives de Production; ESCOOP – Economies 
Solidaires et Coop�ratives. Como dissemos anteriormente, a ATTAC conta tamb�m entre os membros 
fundadores com pessoas f�sicas, s�o elas: Jos� Bov�, Manu Chao, Jacques Cossart, Ren� Dumont, Viviane 
Forrester, Susan George, Gis�le Halimi, Bernard Langlois, Daniel Mermet, Daniel Monteux, Jacques 
Nikonoff, Ren� Passet, Ignacio Ramonet, Jacques Robin, Pierre Tartakoswky.
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Embora todos acima integrem o col�gio de fundadores, garantindo, como dissemos, 

direitos especiais dentro da associa��o, as for�as a� investidas assumiram graus bastante 

diversos. Certamente o �ndice de engajamento dessas organiza��es n�o depende apenas de 

sua vontade, mas igualmente de seu peso e reconhecimento na cena pol�tica e social, bem 

como da propor��o na qual seus interesses pr�prios correspondem �queles propostos de 

in�cio pela ATTAC. Como bem lembrou Wibtrebert (2007), aqueles que responderam ao 

chamdo do Le Monde Diplomatique ofereceram al�m de ajuda humanit�ria, doa��es 

materiais e financeiras. De modo que o projeto ATTAC recebeu de pronto algo em torno de 

300 mil francos, sendo a maior parte proveniente dos Amigos do Le Monde Diplomatique:

O estatuto da ATTAC � amplamente inspirado naquele da associa��o 
Amigos do Le Monde Diplomatique. Em maio de 1995, alguns de seus 
redatores, particularmente B. Cassen, criaram a associa��o Amigos do Le 
Monde Diplomatique cujo objetivo principal era assegurar a 
independ�ncia financeira do mens�rio atrav�s da aquisi��o de parte da 
sociedade Le Monde S.A. Em raz�o do aspecto financeiro (gerir mais de 
nove milh�es de francos) e do controle da linha redacional, os fundadores 
da associa��o bloquearam o estatuto para evitar o seu controle por algum 
grupo externo. Foi assim que surgiu a id�ia de um “col�gio dos 
fundadores”, reservado exclusivamente aos redatores do jornal, os quais 
deteriam dois ter�os das cadeiras do conselho de administra��o 
(WINTREBERT, 2007: p. 25, tradu��o da autora).

Para al�m da import�ncia econ�mica e pol�tica, cabe-nos aqui indicar o papel 

ideol�gico do peri�dico. Em que medida os tr�s fatores est�o interligados, nunca � f�cil 

precisar. Mas, a rela��o estreita entre leitores e colaboradores do Le Monde Diplomatique e 

a ATTAC pode ser captada tanto na troca humana e material, como nas preocupa��es 

elencadas e na an�lise feita destas; ou seja, aquilo que Wibtrebert (2007: p. 23) chamou de 

“constitui��o de um p�blico favor�vel � causa defendida”; sendo breve:

Le Monde Diplomatique teve um papel essencial no nascimento da 
ATTAC por ao menos duas raz�es fundamentais. Em primeiro lugar, 
porque ele tinha j� constru�do, entre seus leitores, um quadro de 
compreens�o e uma leitura dos eventos econ�micos, pol�ticos e sociais 
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que tornaram poss�vel a emerg�ncia da organiza��o. A segunda raz�o � 
que, para al�m deste trabalho sobre as representa��es sociais, o jornal 
contribuiu diretamente com o nascimento da associa��o (WINTREBERT, 
2007: p. 14, tradu��o da autora).

Dada a import�ncia dessa rela��o, conv�m determo-nos um pouco mais 

demoradamente sobre este membro fundador. Le Monde Diplomatique foi criado em 1954 

como suplemento mensal do di�rio Le Monde e destinado particularmente a temas de 

diplomacia e pol�tica internacional. A linha editorial do cotidiano e do mens�rio conflue at� 

a d�cada de 1970, quando, ent�o, o segundo deu in�cio a uma s�rie de cr�ticas �s medidas 

liberalizantes do governo de Margaret Thatcher. Em 1991, Ignacio Ramonet (hoje 

presidente de honra da ATTAC) assumiu a sua dire��o e obteve a sua independ�ncia 

financeira – feito poss�vel devido � doa��o de cinco milh�es de francos de Gunter 

Holzmann28. Uma associa��o foi criada em nome do doador e esta tamb�m integra o CF. O 

trecho a seguir evidencia a estreita rela��o entre a an�lise realizada no jornal e o projeto da 

ATTAC:

A reda��o sempre deu um lugar importante � an�lise dos fatos 
econ�micos, depositando at� o fim dos anos 1960 uma confian�a total nas 
institui��es de Bretton Woods […], a partir da metade dos anos 1970, 
certo n�mero de artigos � dedicado � pol�tica de desregulamenta��o da 
economia iniciado nos Estados Unidos, depois na Gr�-Bretanha, com a 
chegada ao poder de Margaret Thatcher […] (SZCZEPANSKI-
HULLERY apud WINTREBERT, 2007: p. 15, tradu��o da autora). 

O editorial de Ramonet propondo a cria��o da ATTAC foi mais um artigo contra a 

financeiriza��o da economia. Wintrebert (2007: p. 15) afirma que de 1989 a 1997, ou seja, 

um ano antes da funda��o da associa��o, foram publicados 4.670 artigos com temas 

28 Gunter Holzmann nasceu na Pol�nia e militou contra o nazismo, atuando num grupo que se confrontava 
diretamente com a juventude hitlerista. Expulso da universidade por conta da lei anti-semita, exilou-se 
primeiro no Peru e depois na Bol�via. Durante a d�cada de 1950 passou a atuar pela causa ind�gena e 
ambiental. No texto de apresenta��o dos membros fundadores da ATTAC, a Associa��o Gunter Holzmann � 
descrita como uma organiza��o dos jornalistas assalariados e demais membros do comit� de reda��o do Le 
Monde Diplomatique, assim como os empregados e quadros assalariados do mesmo.
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correspondentes �s principais reflex�es da ATTAC, quais sejam: especula��o financeira, 

multinacionais, mundializa��o, liberalismo econ�mico, d�vida e institui��es internacionais 

(FMI, OMC, OCDE, Banco Mundial). Em 1997, durante o debate entre o Financial Times 

e o Le Monde Diplomatique em torno da quest�o “É a mundialização inevitável?”, 

Ramonet elogia o plano Marshall fazendo um paralelo entre a situa��o de crise dos anos 

1945-1950 e a Europa da autalidade, propondo o “relance da economia pelo 

Estado”(WINTREBERT, 2007: p. 16). A frase foi por n�s propositadamente destacada 

porque a express�o “relance da economia” sofrer� fortes cr�ticas no seio da ATTAC ap�s a 

crise financeira de 2008. Retomaremos essa quest�o mais adiante.

Le diplô, como muitas vezes � chamado, sempre reuniu artigos de intelectuais e 

reconhecidos representantes dos movimentos social e sindical; ao longo dos anos noventa 

foram publicados textos de Annick Coup� (SUD-PTT, G10), Christophe Aguiton (AC!, 

SUD-PTT), Pierre Tartakowsky (UGICT-CGT), Fran�ois Chesnais, Susan George e Ren� 

Passet – todos vieram a comp�r a ATTAC, o �ltimo, ali�s, foi presidente do seu Conselho 

Cient�fico. O pronto reconhecimento da associa��o na cena internacional n�o pode ser 

pensado sem a influ�ncia e o amplo contato desses intelectuais e l�deres da milit�ncia 

pol�tica com seus pares em outros pa�ses; h� tamb�m de se considerar o desenvolvimento 

das suas edi��es em l�ngua estrangeira, cerca de 20 em 2003, ano em que a sua tiragem 

total foi de um milh�o de exemplares, dos quais 350 mil em franc�s (WINTREBERT, 

2007). 

Esses fatores ajudam a entender a rede de empatia e solidariedade que se criou em 

torno do projeto ATTAC, bem como certo consenso sobre a cr�tica � mundializa��o 

neoliberal – os problemas da hegemonia financeira e a import�ncia da taxa Tobin. Mas 

certamente n�o explicam em profundidade o sucesso da ATTAC enquanto movimento de 
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massa, fen�meno que, voltamos a lembrar, ocorreu apenas na Europa e de modo especial na 

Fran�a. Como Wintrebert (2007: p. 15) bem aponta, embora sempre cr�tico, o mens�rio 

jamais teve implica��es diretas nas lutas sociais. De modo que, se o jornal assumiu a 

responsabilidade de cria��o da ATTAC foi devido � resposta amplamente favor�vel ao 

editorial de Ramonet. O que nos leva de volta a quest�o inicial: se os artigos do Le diplô

combatiam as pol�ticas e os governos neoliberais desde a d�cada de 70, o que impulsionou 

a cria��o de uma organiza��o como a ATTAC nos extertores dos anos 1990? Uma resposta 

s� pode ser aqui indicada ap�s conhecermos um pouco mais sobre alguns dos outros 

membros fundadores.

Como mencionado anteriormente, o Le Diplô n�o � o �nico �rg�o de imprensa no 

CF:

Um carta datada de 27 de fevereiro de 1998 e assinada por B. Cassen 
confirma que s�o de in�cio os t�tulos de imprensa que foram solicitados 
para fundar a ATTAC. Propondo uma primeira reuni�o de trabalho em 16 
de mar�o de 1998, B. Cassen afirmava: “Em associa��o com tr�s outras 
m�dias – Charlie Hebdo, Politis, Tranversales – n�s decidimos reunir os 
representantes dos sindicatos que responderam nosso chamado, assim 
como aqueles que pensamos estar de acordo com nosso processo 
(WINTREBERT, 2007: p. 38, tradu��o da autora).

As rela��es entre esses jornais e revistas n�o se estabeleceram apenas em fun��o de 

suas afinidades ideol�gicas, mas igualmente econ�micas – de maio de 2000 a outubro 

2006, o Le Monde Diplomatique foi o acionista majorit�rio do Politis, entrando tamb�m 

com parte do capital, em 1999, do Transversales Science/Culture (WINTREBERT, 2007: 

39).

O risco de “entrismo” ou “recupera��o pol�tica” s�o normalmentes usados como 

justificativa para a exist�ncia de um Col�gio de Fundadores com acesso t�o restrito, mas as 

causas mais prosaicas n�o devem ser negligenciadas: 
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Para desenvolver a ATTAC, Le Monde Diplomatique de imediato estimou 
ser necess�rio recursos financeiros importantes e que as eventuais ades�es 
ou doa��es de ind�viduos n�o seriam suficientes. Foi gra�as aos 
fundadores que a ATTAC p�de alugar escrit�rios, contratar funcion�rios, 
imprimir e expedir documentos [...]. Os estatutos foram bloqueados por 
medo de recupera��o pol�tica e porque volumosa soma financeira estava 
em jogo (WINTREBERT, 2007: p. 53, tradu��o da autora).

Al�m da imprensa, uma organiza��o tem papel destacado no desenvolvimento da 

ATTAC/Fran�a: entre os seus membros fundadores, quase a metade s�o sindicatos; estes 

tamb�m ofereceram apoio material, financeiro e (importante!) filiados � associa��o. 

Somente a Uni�o Sindical Grupo dos Dez Solid�rios (G10 ou Solid�rios) contribuiu com 

cerca de 10 mil francos (DENIS, 2003). O relato de um membro da associa��o implicado 

no comit� local e no conselho de administra��o, �, nesse sentido, ilustrativo:

H� uma demanda de subven��es. Eu acredito que tiveram alguma coisa da 
Europa. E depois as doa��es, porque houve pessoas que doaram. Os 
sindicatos fornecem bastante. Salas gratut�tas para os encontros, por 
exemplo. N�s nos reunimos freq�entemente quando existe alguma coisa 
importante […] na Bolsa do Trabalho. (FACK, 2000: p. 48, tradu��o da 
autora).

A essa altura j� entrevemos que a dist�ncia entre a ATTAC, s�mbolo do “novo fazer 

pol�tico” – t�tulo que, em geral, caracteriza a ruptura com organiza��es reivindicativas 

tradicionais, como os sindicatos – �, no m�nimo, supervalorizada. � bem verdade que a

aproxima��o entre a estrutura sindical e a associativa se deveu em parte �s mudan�as 

vivenciadas por ambas, tendo implica��es na cena reivindicativa. Mas tamb�m � verdade 

que sem os sindicatos a ATTAC e, ousamos afirmar aqui, o altermundialismo na Europa,

n�o teria a mesma faceta. Um levantamento do F�rum Social Europeu (FSE) de 2003 atesta 

que 24% de seus participantes com v�nculo militante – a maioria, por sinal – atuavam em 

sindicatos. Essa porcentagem s� � menor �quelas organiza��es declaradamente 

altermundialistas (40%) (FILLIEULE e BLANCHARD, 2005).
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O Movimento “por outra mundializa��o” re�ne sob uma palavra de ordem 
federativa simpatizantes de causas muito diversas. No topo do F�rum 
Social Europeu encontram-se as organiza��es altermundialistas 
propriamente ditas, como a ATTAC, 40% dos militantes aderem a uma 
dentre elas […]. Depois os sindicatos, cujo lugar predominante reflete 
aqui a for�a de seu engajamento; as associa��es humanit�rias e 
ambientais, seguidas dos partidos pol�ticos, das organiza��es pacifistas e 
de defesa dos direitos humanos, das organiza��es antiracistas e 
assistenciais, s�o declaradas por mais de 10% dos militantes. Dois ter�os 
dos engajamentos s�o ativos... (FILLIEULE e BLANCHARD, 2005: p. 
161, tradu��o da autora).

Segundo Jean-Michel Denis (2003), os sindicatos que realizaram esse movimento 

em dire��o a estrutura associativa em geral s�o do setor p�blico, de orienta��o progressista, 

auton�mos ou minorit�rios dentro de suas confedera��es. Exatamente as mesmas 

caracter�sticas daqueles que comp�em a ATTAC. Escrevendo sobre a trajetoria dos 

sindicatos presentes na associa��o, Wintrebert (2007: p. 27) afirma: 

As exclus�es de militantes vindos principalmente da CFDT e da FEN 
conduziram � constitui��o e ao desenvolvimento de novas uni�es sindicais 
como a Uni�o do Grupo dos dez-solid�rios (chamados em seguida 
‘Solid�rios’), a UNSA, a FSU, SUD-PTT, SUD-Educa��o, SUD- Rail, 
etc. Essas novidades modificaram profundamente a estrutura e as rela��es 
de for�a do campo sindical j� que, por exemplo, a FSU e Solid�rios 
tendem a reunir tantos filiados, sen�o mais, quanto a CFTC e a CFE-CGC 
... (tradu��o da autora)

Os Solid�rios (G10) � uma uni�o interprofissional que agrupa mais de trinta 

organiza��es sindicais, reivindicando algo em torno de 80 mil filiados situados amplamente 

no setor p�blico. Presente com o Le Monde Diplomatique no processo de constitui��o da 

ATTAC, ela se encontra no Col�gio de Fundadores da associa��o ao menos tr�s vezes, isso 

porque dois de seus sindicatos, o SNUI e o SUD-PTT, tamb�m o comp�em.

O G10 e a Federa��o Sindical Unit�ria (FSU) s�o duas das organiza��es sindicais 

mais empenhadas no processo de aproxima��o com as for�as associativas (Denis, 2003). 

Considerado o maior sindicato de professores da Fran�a, a FSU � outro componente 
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importante da ATTAC. Na apresenta��o dos membros fundadores da associa��o ela afirma 

ser a primeira organiza��o sindical de funcion�rios do Estado, sendo tamb�m, devido a sua 

representatividade, a primeira junto ao setor de Educa��o, Pesquisa e Cultura. Por n�o 

integrarem as confedera��es nacionais, ambas as centrais n�o s�o reconhecidas pela 

Confedera��o Europ�ia de Sindicatos (CES). A estrutura associativa pode, nesse sentido, 

apresentar-se como uma alternativa no equil�brio das rela��es de for�a. Segundo Denis 

(2003), uma caracter�stica comum tanto � FSU como ao G10 � a preocupa��o profissional 

aliada a quest�es sociais mais amplas, de modo que suas reivindica��es aparecem cindidas 

entre o aspecto profissional, como o apoio aos direitos dos agentes do Estado, e o aspecto 

interprofissional, atrav�s da defesa do servi�o p�blico, demarcando assim oposi��o �s 

pol�ticas neoliberais, rela��o que, no nosso entender, n�o � aleat�ria:

o essencial de suas “reivindica��es profissionais e inter-profissionais 
deve-se ao liberalismo, fase atual do capitalismo, � domina��o dos 
mercados financeiros e transnacionais, e a impregna��o do discurso 
dominante marcado por ide�logos liberais” (DENIS, 2003: p. 6, tradu��o 
da autora).
Dezembro de 1995 foi igualmente um momento importante j� que outros 
vieram se juntar ao G10. Oito sindicatos que provinham da dissid�ncia da 
CFDT se encontravam entre as 17 organiza��es nacionais consideradas 
membros fundadores quando do seu congresso constitutivo de 14 e 15 
janeiro de 1998.  Nesta estrutura em desenvolvimento, dois sindicatos 
– o SNUI e SUD-PTT – progressivamente adquiriram uma posi��o 
dominante e pesam fortemente em favor de uma linha radical de 
defesa do servi�o p�blico e de constesta��o do ‘liberalismo’
(WINTREBERT, 2007: p. 31, tradu��o e grifo da autora).

Comportamento bem diverso teve a CGT. Sophie B�roud e Georges Ubbiali (2003) 

analisaram a desconfian�a da confedera��o face ao movimento altermundialista. De modo 

que foi preciso todo um trabalho da Federa��o Finan�as e da Uni�o Geral de quadros, 

engenheiros e t�cnicos/CGT para que as suas grandes federa��es profissionais (Energia, 

Metal�rgica e Transportes) se sentissem implicadas. Tanto a CGT como a CFDT n�o 
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comp�em o Col�gio de Fundadores da ATTAC enquanto confedera��o, mas os seus grupos

do setor financeiro (bancos) est�o a� representados. Vale a pena dizer, por ora apenas de 

passagem, que o setor financeiro franc�s at� bem recentemente era praticamente todo 

estatizado, o que ajuda a entender o amplo respaldo �s cr�ticas ao processo de liberaliza��o 

da economia lan�adas atrav�s do Le diplô.

1.3. A organizaçao como questão política

Os conflitos que atravessaram a ATTAC colocaram em quest�o os lugares 

acordados aos seus diferentes atores: membros ativos, fundadores, comit�s locais, conselho 

cient�fico, etc. Se as pessoas jur�dicas presentes no CF a� estavam como representantes de 

suas organiza��es (sindicatos, jornais, associ��es), ao serem eleitas para o Conselho de 

Administra��o elas deveriam representar n�o mais o seu coletivo, mas o conjunto dos 

attacantes, “e aqui toda a sutileza e toda a ambiguidade desta arquitetura organizacional” 

(WINTREBERT, 2007: p. 25, tradu��o da autora).

[…] a ATTAC � uma associa��o de aderentes no sentido que o CA 
nacional comporta indiv�duos e n�o representantes de coletivos. Do lado 
dos membros ativos, os eleitos representam o conjunto dos filiados e n�o 
os coletivos identificados. Assim, quando do surgimento e 
desenvolvimento do CL, este ser� lembrado diversas vezes que os eleitos 
para o CA n�o representam nenhum comit� ou circunscri��o geogr�fica; 
[…]. Do lado dos fundadores, B. Cassen sempre repetiu que os membros 
nomeados pelo col�gio para assumir a cadeira no CA n�o seriam 
representantes de suas organiza��es mas do conjunto dos aderentes […]. 
A ambiguidade � grande, j� que, por exemplo, P. Tartakowsky est� 
presente no col�gio de fundadores porque � representante da UGICT-
CGT, mas comp�e o CA sem refer�ncia a seu sindicato. O que quer que 
seja, a ATTAC não é nem um federação de comitês ou grupos locais, nem 
uma federação de organizaçòes, nem um mixto dos dois. É neste sentido 
que se repete que a Attac é uma associação de aderentes. � esta 
arquitetura orginal que vai ser posta em quest�o com o ac�mulo das 
ades�es e o desenvolvimento imprevisto dos comit�s locais 
(WINTREBERT, 2007: p. 57, tradu��o da autora).
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A arquitetura organizacional � por suposto uma quest�o pol�tica, isto porque, al�m 

de definir o lugar e as fun��es dos diferentes membros, ela precisa os objetivos da 

organiza��o – no caso da ATTAC: promover a��es contra o neoliberalismo, visando a 

reconquista dos espa�os perdidos para a esfera financeira. Por tr�s de uma senten�a t�o 

simples h� uma s�rie de lutas at� a escolha do termo exato, que nunca � somente uma 

quest�o sem�ntica, envolvendo duros conflitos no processo de estabelecimento do que � ou 

n�o assunto da organiza��o. Como dissemos anteriormente, os membros da associa��o 

tiveram a� implica��es bastante distintas, tendo por isso pesos igualmente distintos na 

constru��o de sua pauta.

A co-exist�ncia de diferentes tradi��es pol�ticas na ATTAC pressup�e certas 

diverg�ncias normalmente aceitas e declaradas, mas o fato destas nem sempre serem 

resolvidas atrav�s do consenso, e sim por meio de itensa e elaborada disputa pelo poder, 

n�o. E assim sendo: 

Na medida em que a ATTAC �, de in�cio ao menos, o fruto da associa��o 
de organiza��es, estas s�o ao mesmo tempo constitutivas da ATTAC e 
exteriores a ela. As decis�es as quais elas participam na associa��o t�m 
efeito em seu seio, e vice-versa […]. Sua participa��o na ATTAC, quer 
eles queiram ou n�o, veicula mensagens, modos de a��o e id�ias de outras 
organiza��es, mais fundamentalmente ainda, esta especificidade da 
ATTAC coloca a quest�o da autonomia, real e/ou necess�ria, desta 
associa��o com rela��o as organiza��es que a fundaram (WINTREBERT, 
2007: p. 63, tradu��o da autora).

A diversidade pol�tica, a heterogeneidade social e a horizontalidade organizacional 

s�o tra�os constantemente ressaltados na literatura sobre altermundialismo. Uma 

(auto)imagem freq�entemente desenhada em oposi��o ao movimento oper�rio, que embora 

contenha l� suas verdades, esconde, mais do que revela, a face real do movimento. As 

in�meras organiza��es pol�ticas e correntes ideol�gicas que integram a ATTAC n�o 
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impedem discuss�es e a��es que favore�am, por vezes de forma autorit�ria, a unidade da 

associa��o.

Cassen regularmente advertiu contra o risco de fragmenta��o e 
desintegra��o da associa��o. O t�tulo de sua �ltima declara��o, em 
novembro de 2002, enquanto presidente do movimento � revelador: “A 
unidade, este tesouro do ‘povo’ da ATTAC”. Neste texto, ele precisa: “O 
principal tesouro que n�s legaremos a nossos sucessores �, com efeito, 
nossa unidade. Quando eu falo de unidade, n�o � somente esta que 
soubemos conservar neste CA; � tamb�m aquela, profunda, entre nossos 
membros e n�s, entre nossos comit�s e n�s, e entre as ATTAC do mundo 
inteiro” . (WINTREBERT: 2007: p. 64, tradu��o da autora)

Longe de nossa inten��o condenar a preocupa��o de uma organiza��o com a sua 

coes�o. Mas, uma vez cientes da exist�ncia de implica��es distintas e sabendo da sua 

relev�ncia para constru��o da pauta pol�tica, cabe-nos interrogar quem s�o e o que buscam 

essas organiza��es na ATTAC. Os conflitos no seio dessa unidade demonstram que ela n�o 

se furta � disputa pelo poder – durante as primeiras reuni�es sobre a mudan�a do estatuto 

um dos participantes afirmou que as primeiras palavras de Cassen foram: “O poder n�o 

est� em disputa, ele j� foi tomado!” (WINTREBERT, 2007: p. 147, tradu��o da autora). As 

acusa��es de autoritarismo, enquanto que o discurso oficial da associa��o no F�rum Social 

Mundial, em Porto Alegre, sustentava a democracia participativa, alimentou o debate 

interno. A princ�pio, a dicuss�o se restringiu � lista de e-mails dos filiados – em um dos 

textos encaminhados, militantes lamentavam a aus�ncia do “esp�rito democr�tico que 

motivou nossa ades�o � associa��o”; qualificando de “aristocr�tico” o funcionamento da 

ATTAC, as acusa��es prosseguiram (WINTREBERT, 2007: p. 149):

A “cultura” do consenso (ou da unanimidade) que � periodicamente 
afirmada como uma for�a pelos dirigentes da associa��o esconde, de fato, 
rela��es de domina��o. Em certos casos, como, por exemplo, a quest�o 
dos atentados de 11 de setembro, da “guerra e a justi�a sem limites” […]
merecia uma verdadeira constru��o democr�tica. […]. Sobre todas essas 
quest�es importantes, n�s temos tudo a ganhar no quadro de um 
verdadeiro debate entre os aderentes, construindo, junto e 
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progressivamente, a democracia participativa, isto implica em decidir 
coletivamente as regras, meios e pr�ticas que assegurem a maior 
participa��o dos filiados (FLEUR e H�TRE apud WINTREBERT, 2007: 
p. 150, tradu��o da autora)

Entre as cr�ticas: membros do conselho cient�fico n�o eleitos pelo CA, fundadores 

demasiadamente podorosos, contas financeiras n�o controladas pelos associados, rela��o 

“problem�tica” com a imprensa e monop�lio da palavra por “experts” (WINTREBERT, 

2007). Diante das insatisfa��es, ativistas dos coletivos locais criaram, em 2002, o grupo 

tem�tico Democratizemos a ATTAC! Apesar de n�o provocar nenhuma grande mudan�a no 

funcionamento da associa��o, este semeou elementos que surgiriam ainda mais fortes no 

contexto de debate e revis�o do estatuto. Nessa ocasi�o, entre 2005 e 2006, o Col�gio de 

Fundadores n�o se apresentava mais t�o coeso como quando de sua funda��o. As elei��es 

de 2002 para o CA e a gest�o de Jacques Nikonoff, o seu novo presidente, v�o contribuir 

para esse quadro.

As coisas v�o em contrapartida mudar consideravelmente com a chegada 
de J. Nikonoff � presid�ncia da ATTAC em dezembro do mesmo ano. 
Este � fundamentalmente convencido, como ele nos afirmou sem rodeios, 
que a associa��o s� pode ser constitu�da de organiza��es fundadoras que 
t�m sua agenda e seus interesses pr�prios. Por defini��o, essas 
organiza��es n�o suportariam jamais, segundo ele, integrar e obedecer um 
coletivo que as ultrapasse. � o projeto inicial mesmo da ATTAC que 
Nikonoff coloca assim em causa. A dire��o nacional, que era percebida 
at� aqui como um bloco pol�tico homog�neo pelos militantes locais mais 
cr�ticos, tornou-se ent�o um lugar de confronta��es e oposi��es cada vez 
mais estruturadas. Alguns dirigentes rementem portanto ao sabor do dia a 
id�ia de uma reforma do estatuto mesmo que ela tenha sido antes 
combatida (WINTREBERT, 2007: p. 172, tradu��o da autora).

Assim, clivagens entre os dirigentes v�m � p�blico, e o Col�gio de Fundadores, que 

desde o in�cio da ATTAC era praticamente o mesmo, sofre altera��es – algumas entidades 

e indiv�duos foram incorporados, como Jacques Nikonoff (que at� ent�o era membro 

apenas do Conselho Cient�fico) ou Pierre Tartakowsky (que permaneceu na estrutura 
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nacional da associa��o apesar de ser substitu�do pelo seu sindicato). Foi nesse contexto 

tamb�m que as associa��es APEIS, Agir ici, a UFAL, a CNAFAL, a FFMJC, as P�n�lopes 

e a Liga de professores foram incorporadas. De acordo com Wintrebert (2007), essa 

extens�o pouco influiu na evolu��o global da associa��o, posto que, � excess�o de 

Nikonoff e Dessenne, os novos integrantes interferiram pouco. Ainda sobre os diferentes 

graus de participa��o, Cassen pondera:

A implica��o das organiza��es fundadoras � bem diferente, as mais 
presentes normalmente s�o a Conf [Confedera��o Camponesa], o G10, 
SUD e a FSU... Elas est�o sempre implicadas de algum modo. A SUD 
sempre deu as cartas. A SNUI n�o tanto, mas o SUD sim. Ali�s, Khalfa 
foi liberado em tempo parcial para a ATTAC, ele consagra 50% do seu 
tempo somente � ATTAC (em entrevista para WINTREBERT, 2007: p.
178, tradu��o da autora).

Se a atua��o no CA � desigual, a participa��o no Bureau o � ainda mais; enquanto o 

Conselho de Administra��o se re�ne, em geral, uma vez por m�s, o pequeno grupo que 

comp�em o segundo se encontra obrigatoriamente uma vez por semana. Assim, 

respondendo em parte ao desenvolvimento da organiza��o, coube ao Bureau se pronunciar 

e agir rapidamente frente aos acontecimentos da atualidade, de modo que a ele foi confiado 

al�m da gest�o cotidiana, tarefas e decis�es importantes (WINTREBERT, 2007: p. 178). As 

cr�ticas nesse sentido perpassam as declara��es dos militantes:

Todo mundo se dirige ao bureau! O bureau se tornou o lugar pol�tico. Na 
medida em que eles s�o mais da metade do CA, eles sabem bem que � l� 
onde se joga […]. Voc� n�o acredita que o G10, a CGT, a FSU v�o perder 
o bureau!” “O bureau deveria parar de tomar ‘in�meras decis�es 
estrat�gicas’ (ou sens�veis do ponto de vista da democracia interna) sem 
debate anterior” (Militantes, em entrevista � WINTREBERT, 2007: p.
179, tradu��o da autora).

Quaisquer que sejam as inst�ncias, os sindicatos estavam nelas implicados. Na 

an�lise da crise, Jacques Nikonoff direcionou as suspeitas de autoritarismo que pesava 
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sobre a ATTAC para o lugar ocupado pelo Col�gio de Fundadores, e, por conseq��ncia, 

para o peso atingido pelos sindicatos; ele via a� uma poss�vel incompatibilidade com o 

desenvolvimento dos interesses pr�prios da associa��o. Uma luta de gigantes, pois se os 

sindicatos tinham um peso consider�vel, Bernard Cassen, partid�rio de Nikonnof, tinha o 

Le Monde Diplomatique �s suas costas – ele mesmo havia adquirido status internacional, 

uma vez que teve participa��o direta na formula��o do F�rum Social Mundial. As 

diferen�as colocadas foram detonadas pela forma como Cassen apresentou a candidatura de 

seu sucessor, Nikonoff, em 2002. Em entrevista para Wintrebert (2007: 193, 194 e 195), 

Cassen narra o eps�dio:

Eu tinha decidido n�o me candidatar havia um ano  […]. Havia decidido 
que n�o me apresentaria, mas eu n�o queria anunciar. Porque se a gente 
anuncia muito cedo a especula��o � maior, as conspira��es […]. De fato, 
um certo n�mero de pessoas, SUD, Tarta, queriam que eu anunciasse 
minha decis�o. Eu dizia “n�o sei, eu hesito, �s vezes sim, �s vezes n�o”, 
eu mantive o suspense, eu n�o disse o que faria, mas eu sabia o que fazer. 
Eu queria reduzir ao m�nimo o espa�o entre o momento do an�ncio e o 
momento da decis�o […]. Ent�o, eu pensei, intelectualmente, em todos 
que poderiam me substituir, e honestamente eu s� via uma pessoa, era 
Nikonoff. Ele n�o pertencia a outra organiza��o, portanto n�o tinha uma 
dupla filia��o, o que era bom, era capaz de responder a todas as quest�es, 
porque � necess�rio que o presidente da ATTAC n�o envergonhe seus 
aderentes quando entrevistado na r�dio, na televis�o. Era preciso algu�m 
que conhecesse v�rios temas, que tivesse um pouco de experi�ncia, 
experi�ncia administrativa, que tivesse um percurso pessoal, que fosse 
conhecido dos militantes […]. […] eu pensei tamb�m em Mich�le 
Dessenne para o cargo de secret�ria geral. Ele antigo PC, ela de tend�ncia 
libert�ria, feminista, isso fazia um bom equil�brio. Depois era necess�rio 
fazer isso passar. E tudo estava na execu��o […]. A maioria pensava que 
eu ia me candidatar. Mesmo os mais pr�ximos, eu n�o tinha dito […]. Eu 
peguei o microfone da sala e disse: “Aten��o, n�o saiam, eu tenho um 
an�ncio para fazer em nome do ‘Le Monde Diplomatique’” e Ign�cio 
estava do meu lado. Eu disse: “Bom, o ‘Le Monde Diplomatique’ vai 
propor como candidato � presid�ncia Jacques Nikonoff, e como 
candidata ao secretariado Mich�le Dessenne” […]. […] foi um choque, 
choque enorme. Porque ningu�m tinha pensado em Nikonoff, ele n�o era 
membro do CA, nem mesmo fundador […]. […] Mas era o Dipl� que 
tinha proposto […]. […] o fato de ter sido o Dipl�, isso dava uma 
legitimidade maior, porque fomos n�s mesmos que fizemos tudo, sem o 
Dipl� n�o teria a ATTAC... e ent�o havia uma confian�a’” (tradu��o da 
autora).
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Todavia, essas rela��es de confian�a mudariam depois de ent�o. A candidatura de 

Nikonoff, mais particularmente o modo de sua indica��o, desagradou outros membros 

fundadores, especialmente os sindicatos. Ainda de acordo com Wintrebert (2007), os 

conflitos se agravariam ainda mais, e a personalidade e a cultura organizacional do novo 

presidente catalizariam as cr�ticas posteriores. Isto porque apesar das acusa��es feitas a 

Cassen, todos reconheciam nele a capacidade de “escutar e chegar a compromissos” 

(WINTREBERT, 2007: p. 208, tradu��o da autora).

Com Cassen voc� pode gritar, mas ele � ainda assim um intelectual, ele 
sabe o momento de perigo pol�tico. Nikonoff, ele est� sobre uma 
estrat�gia pol�tica pura e dura. Voc� pode lhe dizer n�o importa o que, eu 
acredito que ele n�o escuta (A. POURRE, em entrevista a 
WINTREBERT, 2007: p. 209, tradu��o da autora). 
Cassen sabe dialogar, negociar e estabelecer compromissos com 
organiza��es. Mesmo na opini�o de seus pr�ximos, n�o � o caso de 
Nikonoff. “Jacques tem certa espessura […]. � preciso n�o substimar o 
car�ter impulsivo de Jacques. É uma cultura política muito diferente, 
não policiada, um pouco proleta. Ele atira primeiro e v� depois” 
(CASSEN em entrevista para WINTREBERT, 2007: p. 246, tradu��o da 
autora); “Niko � um touro: voc� agita a capa vermelha e ele avan�a” 
(militante do CA em entrevista para WINTERBERT: 2007: p. 246, 
tradu��o da autora).

A personalidade dif�cil e autorit�ria do novo presidente exige nossa aten��o na 

medida em que ela � raz�o de cr�tica para seus opositores. Mas n�o nos passam 

despercebidas as rela��es estabelecidas pelos mesmos entre a forma de atua��o de Nikonoff 

e sua origem comunista e popular. Assim, a sua elei��o deu in�cio a um debate p�blico 

sobre o funcionamento da associa��o; foram cerca de dois anos de discuss�es lan�adas no 

espa�o Forum: Nova dinamica para a ATTAC. Nele aparecem quest�es como: a ATTAC � 

apenas um meio de a��o entre outros ou deve ser um movimento distinto de seus parceiros? 

Qual deve ser o papel da ATTAC dentro da vaga altermundialista? Ela deve seguir o 

conjunto do movimento, se contentando em ser um espa�o de di�logo e converg�ncia, ou 
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deve afirmar suas pr�prias posi��es e seguir ao encontro de outros atores dos movimentos 

sociais?

Esse debate n�o � alheio � experi�ncia do F�rum Social Mundial. E as poss�veis 

respostas para essas perguntas podem implicar na revis�o das alian�as estabelecidas. Nesse 

ponto exato, parece-nos que o crescimento do movimento esbarra em seus pr�prios limites. 

� mesmo a exist�ncia da ATTAC e do FSM, tal como conhecemos, que se encontra em 

causa. Essas quest�es se tornam ainda mais sens�veis e ao mesmo tempo urgentes � medida 

que os altermundialistas exigem alternativas concretas e eficazes ao neoliberalismo. Um 

exemplo muito interessante desta tens�o entre, de um lado, avan�ar na dire��o da 

concretiza��o de um projeto antineoliberal, e, de outro, os limites colocados pelo formato 

do movimento – que, no nosso entender, reflete as alian�as pol�ticas estabelecidas – � a 

apresenta��o da lista 100% alters �s elei��es europ�ias de 2004. Por detr�s do nome 

altermundialistas, econtravam-se alguns militantes da ATTAC. Aqui, novamente, a fala de 

Cassen a Wintrebert (2007: p. 227) � esclarecedora:

A id�ia partiu de Marc Le Glatin. Era 2004 ap�s as regionais. Ele e alguns 
outros pensaram que era necess�rio haver uma for�a que balise o campo 
altermundialista. Eu estava evidentemente informado PIS Marc era um 
amigo. Eu lhe dei alguns conselhos. Nesse per�odo eu fui convidado para 
um congresso da Confesera��o campesina em Strasbourg. Eu falei com 
Bov� sobre isso, na tribuna. Ele me respondeu: “Sim � uma boa id�ia”, 
ele aceitou a princ�pio. Depois ele me falou de um rapaz na sala, n�s o 
procuramos e discutimos. Em seguida Marc e Christophe [Ventura] 
convocaram uma confer�ncia de imprensa na Casa da Am�rica Latina. E 
Bov�, que devia aparecer, desistiu, dizendo que ele apoiaria todas as listas 
que defendessem uma Europa antiliberal. Mas na confer�ncia de imprensa 
jamais falamos enquanto ATTAC! Eu disse que estava a par, que eu 
apoiava, mas � tudo (tradu��o da autora).

Apresentando-se ou n�o como ATTAC, a not�cia da candidatura foi muito mal 

recebida por parte da milit�ncia; e, mais uma vez, n�o apenas o projeto, mas o modo como 

ele foi colocado – sem o conhecimento e a aprova��o dos demais membros da associa��o –
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sofreu duras cr�ticas. Todavia, a rea��o aqui n�o se limitou � ATTAC Fran�a; outros 

coletivos responderam prontamente:

Bem que se trata explicitamente de uma a��o iniciada por algumas 
pessoas n�o beneficiando do apoio da ATTAC Fran�a, ou mesmo de 
qualquer outro grupo da ATTAC na Europa, essa candidatura assimila a 
ATTAC, de modo ileg�timo, a um grupo eleitoral. O movimento 
altermundialista � um movimento muito amplo e variado. A decis�o de 
nomear a lista de “altermundialista” pode portanto sugerir que algumas 
pessoas do movimento pr�ximo da ATTAC tentam representar ou mesmo 
se apropriar do movimento no seu conjunto. � por essa raz�o que a 
ATTAC A�stria toma claramente dist�ncia dessa candidatura ao 
Parlamento Europeu na Fran�a. A ATTAC Austr�a lamenta que as pessoas 
da ATTAC Fran�a na origem desta iniciativa n�o tenham realizado 
debates abertos e francos no seio do movimento antes de lan�ar esse 
projeto e que elas n�o tenham considerado as conseq��ncias para a 
ATTAC Fran�a como tamb�m para o movimento ATTAC em geral 
(manifesto da ATTAC Austria apud WINTREBERT, 2007: p. 228, 
tradu��o da autora).

Diante do debate instaurado, a ATTAC Fran�a publica uma “Declara��o 

extraordin�ria do CA” – datada de 15 de maio de 2004. No documento econtramos a 

seguinte posi��o: O Conselho de Administra��o reunido extraordinariamente “reconhece o 

direito de cada membro da ATTAC de exercer plenamente seus direitos c�vicos, e em 

particular de se apresentar �s elei��es. Ele lamenta, no entanto, n�o ter sido informado da 

constitui��o da lista no momento de sua origem. Se tal fosse o casso, um debate sobre as 

implica��es desta iniciativa para o movimento altermundialista, notadamente para a 

ATTAC, teria ocorrido [explicitando os motivos pelos quais esta situa��o � lament�vel do 

ponto de vista da identidade da associa��o] (ATTAC, 2004).

Ocorre que esta iniciativa colocou em quest�o a pr�pria estrutura da ATTAC. Existe 

uma s�rie de documentos e artigos organizados num dossi� intitulado a “Attac e a Pol�tica” 

em que a rela��o entre a associa��o e as institui��es, em especial os partidos, � 

cuidadosamente definida. Num deles econtramos um comunicado do Bureau reafirmiando 
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que: a “ATTAC n�o ap�ia e nem apoiar� nenhuma candidatura, independente da fun��o 

eletiva” (ATTAC, 6/07/2005). A elei��o de Nicolas Sarkozy, em 2007, tal como veremos,

abalou tais convi��es. 

As diverg�ncias acerca dos novos rumos da ATTAC, e mesmo do projeto 

altermundialista na Europa, prosseguiram. Para Nikonoff, era tempo de apresentar 

aternativas e, sobretudo, repensar os meios de realiz�-las. Mas, em sua opini�o, havia um 

problema:

[…] � que as principais organiza��es fundadoras – e em primeiro lugar os 
sindicatos – retardam a ATTAC na sua reflex�o e na constru��o de 
alternativas: obje��es de P. Tartakowsky e de P. Khalfa, desde 1999, � 
id�ia de uma universidade de ver�o, oposi��o da CGT ao tema da Carta 
dos direitos sociais em 2001; reten��o dos sindicatos em rela��o � 
comemora��o do Programa nacional da resist�ncia (PRN) em 2004, sobre 
os servi�os p�blicos, energia, ou ainda na elabora��o de posi��o pr�prias 
da ATTAC ao tema do movimento contra as reformas em 2003; retic�ncia 
em lan�ar amplas campanhas de ades�o particularmente endere�adas �s 
classes populares, a fim de ampliar a base social do movimento […]; 
tentativa constante de “afogar” a ATTAC numa multid�o de “coletivos” 
[…]; refer�ncia permanente ao conceito de “rede” para esconder o poder 
muito real de alguns; propaga��es de informa��es falsas, repercutidas 
pela m�dia, sobre a estagna��o ou decl�nio da ATTAC visando assim 
desacredit�-la; reten��o das campanhas contra o TCE; obsess�o por 
integrar todos os coletivos “unit�rios” em detrimento da afirma��o da 
ATTAC como organiza��o pr�pria. (WINTREBERT, 2007: p. 234, 
tradu��o da autora)

Segundo Nikonoff (2004), ap�s um semestre de discuss�o ficou claro para todos os 

militantes a necessidade de aprofundar a reflex�o e a a��o sobre alguns temas, bem como 

encontrar um novo equil�brio entre os diferentes componentes do movimento ATTAC. 

Nesse mesmo texto o presidente da associa��o coloca em d�vida a efici�ncia da pr�tica do 

consenso:

Perto de sete meses foram necess�rios para a elabora��o do texto Quelle 
nouvelle dynamique pour Attac? Se este per�odo permitiu consolidar 
nossa coes�o interna ela tamb�m revelou diferen�as de aprecia��o, 
perfeitamente naturais, entre os membros do CA e os fundadores, sobre 



101

temas diversos. Mas essas diferen�as, e mesmo diverg�ncias, ao inv�s de 
serem identificadas e precisadas, conduziram a uma reda��o consensual 
empobrecedora no texto final. Enquanto uma “nova din�mica” visa a 
aprofundar a reflex�o da associa��o, o texto elaborado n�o insistiu talvez 
suficientemente sobre as contradi��es nas quais se desenvolvem o 
movimento altermundialista e a ATTAC (ATTAC, 2004).

Tal declara��o obteve pronta resposta de seus opositores:

Antes de entrar no cerne da argumenta��o de JN [Jacques Nikonoff] 
notemos de in�cio, que contrariamente ao que ele afirma ATTAC n�o foi 
paralisada por seu modo de funcionamento. Desde 1998, data do nosso 
nascimento, n�s tomamos uma s�rie de decis�es e n�s, sobretudo, fomos 
capazes de agir em numerosos dom�nios. Este m�todo, ali�s, se revelou 
particularmente eficaz em permitir a articula��o de movimentos e 
indiv�duos com uma hist�ria e uma cultura diferentes, quase divergentes 
sobre certos temas. Ele permitiu que a diversidade da ATTAC n�o fosse 
um obst�culo a seu desenvolvimento. O modo de decis�o em consenso 
pressup�e duas condi��es. A primeira � o tempo de debater para que os 
participantes realmente se compreendam e sejam assim capazes de 
ultrapassar suas diverg�ncias iniciais para construir os compromissos 
necess�rios. � necess�rio tempo para que todo o mundo possa avan�ar 
junto e para evitar a simples reprodu��o das clivagens e a afirma��o de 
posi��es. Desse ponto de vista, o voto � efetivamente um procedimento 
mais simples e r�pido, mas muito mais redutor. A segunda condi��o � a 
boa f�, ou seja, ter realmente vontade pol�tica de construir uma posi��o 
comum. Aqui tamb�m, um procedimento por voto � mais simples: 
acampamos sobre a nossa posi��o de origem e tentamos construir a 
rela��o de for�a necess�ria para fazer pass�-la. (KHALFA, 2004, tradu��o 
da autora)

A esses, seguiram outros textos... Os principais impasses elencados por Nikonoff: a) 

a recentragem, isto �, a defesa do foco nas “quest�es fundamentais” (a taxa Tobin e a 

mundializa��o financeira) versus o desejo que ATTAC cobribua para a emerg�ncia de um 

novo movimento de emancipa��o humana, buscando assim uma atua��o mais global; b) a 

amplia��o da base social, ou seja, ir ou n�o ao encontro das classes populares. Se a rela��o 

entre as duas quest�es n�o est�o dadas mecanicamente, n�o vemos como seja poss�vel 

separ�-las.

De acordo com Nikonnof (2004), n�o se trata de estabelecer a��es voltadas 

prioritarimante para as classes populares, mas t�o somente de traz�-las ao combate 
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altermundialista atrav�s da inclus�o de quest�es fundamentais pouco exploradas pela a 

ATTAC, quais sejam: “a precaridade e a pobreza”. Nesse sentido, defende:

A amplia��o da base social da ATTAC necessitaria tamb�m a “partilha e 
o apoio das lutas” ao conjunto das “a��es locais que toquem as pessoas”. 
N�o � f�cil acessar um debate sobre o capitalismo, o neoliberalismo, a 
mundializa��o quando cada dia � um dia de luta para se ter o m�nimo […]. 
A ATTAC deveria ser “mais pr�xima” dos movimentos sociais que atuam 
na Fran�a. Por exemplo, quando oper�rios se colocam em greve para 
reivindicar aumento salarial, para protestar contra as demiss�es, seria 
necess�rio que os militantes da ATTAC “fossem ao seu encontro no lugar 
de luta (piquetes de greves)” para travar discuss�es com eles e 
“popularizar” nossas proposi��es, “criar la�os”. � tamb�m ir ao encontro 
dos desempregados “diante os ANPE e ASSEDIC”, organizar encontros 
nos “nos bairros desfavorecidos”, etc. ATTAC deve “conquistar” as 
categorias populares, mas “o que temos a lhe propor face ao desemprego 
e a incerteza do futuro?”. Que temos a lhe propor “face �s 
deslocaliza��es e os planos de reestrutur��o que os amea�am 
diretamente?” […] Sua ades�o �s nossas id�ias s� se far� “se elas 
contiverem respostas concretas as suas inquieta��es”, o que ocorrer�, 
primeiramente, por um “aprofundamento do conte�do de nossas 
alternativas s�cio-econ�micas. (NIKONNOFFE, 2004; tradu��o da 
autora)

Todo esse debate tornou-se ainda mais incisivo no contexto das elei��es de 2006 

para o Conselho de Administra��o. As den�ncias de “aberra��es estat�sticas” na apura��o 

dos votos deflagraram as rela��es conflituosas, at� ent�o sob controle. Os partid�rios da 

equipe Khalfa, algo em torno de quarenta pessoas entre fundadores e ativos, se reuniram a 

fim de elaborar uma estrat�gia para a Assembl�ia Geral. A orienta��o era n�o falar, a 

princ�pio, em fraude e fazer circular os dados para, ent�o, avaliar a rea��o da plen�ria 

(WINTREBERT, 2007). Aurelie Trouv�, a mais votada depois de Jacques Nikonoff, 

explicou em discurso:

[…] que uma primeira contagem informal foi efetuada no domingo, 
depois segunda e ter�a dando resultados claramente positivos � equipe de 
Khalfa (14 eleitos contra 10 para a equipe de Nikonoff). Mas a apura��o 
dos votos de quarta dava apenas 7 contra 17 para o outro campo. Vaias no 
anfiteatro: “M� perdedora!”, “E ent�o?!” gritam os partid�rios de J. 
Nikonoff. “Tal invers�o � absolutamente improv�vel e escapa a toda 
racionalidade estat�stica, prossegue ela. [Novos gritos na sala]. Por�m, o 
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�ltimo lote examinado � similar ao primeiro! Uma s�ria d�vida pesa ent�o 
sobre esse voto. Uma nova elei��o ser� necess�ria se essa d�vida for 
verificada”. “Berlusconi!” lan�a um militante. Ela continua: “N�s 
passaremos os quadros estat�sticos para que voc�s possam compreender” 
(WINTREBERT, 2007: p. 276, tradu��o da autora)

Uma comiss�o coordenada por Ren� Passet, presidente do Conselho Cient�fico na 

ocasi�o, foi montada para investigar as acusa��es. Segue aqui trechos de sua conclus�o: 

Todos os experts est�o de acordo em reconhecer a exist�ncia de anomalias 
pertubadoras ligadas �s datas de apura��o dos votos; eles estimam que a 
probabilidade estat�stica das diferen�as verificadas se situa a n�veis que 
explicitam a sua impossibilidade e que houve, portanto, “manipula��o”: 
jamais as lacunas registradas e concentradas no tempo seriam poss�veis 
sem a interven��o providencial de alguma “m�o invis�vel” […]
N�s podemos declarar conscientemente que a prova material de uma 
fraude em favor da tend�ncia da presid�ncia anterior foi estabelecida. Para 
n�s, essa constata��o fecha toda controv�rsia a respeito desse ponto. Foi 
finalmente o estudo grafol�gico realizado por G. Dum�nil e D. Levy sobre 
alguns lotes estat�sticamente at�picos que revelou que eles tinham sido 
massivamente realizados por duas ou tr�s m�os e cujo conte�do revelou 
estrat�gias evidentes. (WINTREBERT, 2007: p. 286, 292, tradu��o da 
autora)

Diante da confirma��o da fraude e dos esc�ndalos na imprensa, ficou acordado um 

funcionamento colegiado com a presid�ncia compartilhada entre Aur�lie Trouv� – na �poca 

com 27 anos, engenheira agr�noma, economista e membro do comit� local da ATTAC 

C�te-d’Or – e Jean-Marie Harribey – ent�o com 58 anos, mestre de confer�ncia em 

economia na universidade de Bourdeaux-IV, e membro do Conselho Cient�fico.

Para Wintrebert (2007), o receio de uma ATTAC movimento, que supere a condi��o 

de espa�o de discuss�o e conflu�ncia, e, assim, os coletivos ali presentes, esconde 

preocupa��es com as delimita��es do territ�rio organizacional – no limite, com a 

concorr�ncia entre essas organiza��es. Embora de acordo, a nossa an�lise percebe nessa 

tens�o uma aten��o especial �s poss�veis alian�as. Com efeito, falamos de delimita��es das 
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fronteiras n�o apenas das estruturas organizacionais, mas do risco da quebra de barreiras 

entre projetos pol�ticos.

Ainda segundo o autor citado, os dois campos s� s�o politicamente opostos na 

medida em que percebemos a forma como uma quest�o pol�tica, pois n�o existem 

diferen�as substanciais a respeito de quest�es como: Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM), Organiza��o Mundial do Com�rcio (OMC), servi�os p�blicos, taxas 

globais e para�sos fiscais. Novamente concordamos aqui apenas em parte, pois vimos o 

controle que determinadas organiza��es exercem e os seus esfor�os para manter a unidade 

da pauta e do discurso.

A tese de Wintrebert (2007) � muito interessante e o material que ele disp�e � 

riqu�ssimo – muitas entrevistas, acesso a lista eletr�nica dos associados e participa��o em 

diversos encontros decisivos para o desenvolvimento da ATTAC, como o contexto das 

elei��es de 2006. Por�m, sua an�lise sobre o surgimento e o desenvolvimento da 

associa��o, assim como outros trabalhos recentes sobre as organiza��es altermundialistas,

ap�ia-se sobremaneira na l�gica organizacional. De modo que o conflito entre as entidades 

presentes na ATTAC � considerado como, sobretudo, uma disputa de procedimento e 

m�todo – nenhuma palavra sobre o contexto sociopol�tico franc�s, nenhuma rela��o entre 

este, o encontro dessas organiza��es e o car�ter das demandas a� sintetizadas.

Na nossa avalia��o a unidade ATTAC pode ser mais bem entendida a partir desta 

rela��o. Pois a for�a gravitacional que mant�m sindicatos, t�tulos de imprensa e ONGs na 

�rbita do projeto de taxa��o do sistema financeiro, n�o obstante as diferen�as e/ou 

diverg�ncias, � a implanta��o do projeto neoliberal e o attaque que este vem promovendo 

sistematicamente ao legado do Estado de bem-estar. Sendo assim, passemos nossa aten��o 

� resposta altermundialista a este projeto.
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CAPÍTULO 2:

Sobre a natureza da transformação social proposta

2.1. O processo de construção da pauta na ATTAC

O cap�tulo anterior desautoriza certa simplifica��o e mistifica��o sobre a rela��o da 

ATTAC com a quest�o do poder, as estruturas denominadas tradicionais, como os 

sindicatos e partidos pol�ticos, e a no��o de rede, com for�as distribu�das de forma 

horizontal e equ�nime. Essa observa��o longe de querer apresentar o que a ATTAC deveria 

ser, quer t�o somente dizer o que ela n�o �. Por certo, n�o fazemos com isto nenhuma 

revela��o extraordin�ria. � mesmo muito prov�vel que seus militantes mais engajados 

saibam bem, de uma maneira ou de outra, em que tipo de movimento est�o implicados. 

Embora a literatura sobre altermundialismo, de maneira geral, insista em apresent�-lo como 

um fen�meno absolutamente inovador das lutas social e pol�tica, a milit�ncia e as pesquisas 

vivenciam e evidenciam o contr�rio. 

Um outro mito ronda ainda a vaga altermundialista: aquele da pauta p�s-material e 

universal. Reconhecido por incorporar em suas demandas preocupa��es que atravessariam 

as barreiras de classe – como a domina��o de g�nero e ra�a, a descrimina��o pautada na 

op��o sexual, a paz entre os povos e a preserva��o ambiental –, o movimento tem, sim, as 

suas prioridades. Vejamos, ent�o, atrav�s da ATTAC, se e como esses temas foram 

assimilados. 

Com efeito, � medida em que a associa��o cresceu em n�mero de militantes e 

alcan�ou reconhecimento p�blico e midi�tico, simultaneamente aumentou a quantidade de 

quest�es sobre as quais ela foi chamada a se posicionar. De onde o debate sobre a 
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recentragem: ampliar ou focar o alvo da luta? Bernard Cassen afirmou para Wintrebert 

(2007) que a orienta��o � restringir-se � Plataforma. O neoliberalismo atinge a muitos, 

afirmou ele, mas a ATTAC n�o pode comparecer a todas as lutas. Uma opini�o dif�cil de 

contestar, e, portanto, facilmente aceita; todavia, raramente levada ao fim de seus 

desdobramentos l�gicos: se muitos sofrem os efeitos das pol�ticas neoliberais e a ATTAC 

n�o se engaja em todas as frentes, em quais batalhas ela comparece e de quais se ausenta? 

Por qu�? Quais dos prejudicados estariam a sua margem? Por qu�? Quem faz esta escolha? 

O relato a seguir � bem interessante, e nesse sentido pode nos fornecer algumas pistas:

Isso quase me envergonha, com efeito, que de repente encontramos [os 
militantes da ATTAC] nos comit�s de a��o para as manifesta��es... em 
Seattle eu achei isso normal, mas […] eu acho que isso n�o ajuda, ser 
constantemente associados a movimentos de extrema esquerda, � bobo 
mas eles s�o mal visto pela maior parte das pessoas […]. Eles teriam 
feito melhor se se centrassem sobre o aspecto econômico, e j� � muito 
porque na sociedade, a exce��o daqueles que estudaram economia, n�o 
conhecemos estritamente nada […] eu acho bom existir uma associa��o 
que nos fa�a conhecer um pouco mais, explicar como melhorar as coisas e 
dizer que a economia n�o � uma fatalidade, que n�o seremos 
necessariamente todos engolidos por isso […]. Quando militamos por 
alguma coisa n�s temos necessariamente que nos embrenhar em todos os 
frontes, lutar por tudo? Eu não os vi nas manifestações dos sem-
documentos mas acho que não vai tardar e eu não vejo nisso razão de 
ser. É bom denunciar mas eu não sei se é útil se espalhar (entrevista do 
militante da ATTAC CL Paris 13 para WINTREBERT, 2007: p. 80, 
tradu��o e grifo da autora)

Essa n�o � a posi��o isolada de um �nico militante, mesmo as organiza��es dos 

chamados “sem” (sem teto, sem documentos, sem emprego...) sabem e sentem a 

profundidade do espa�o que separa sua luta daquela da ATTAC, bem como as dificuldades 

e incertezas sobre a “utilidade de se espalhar”.

Acompanhemos um pouco do processo de elabora��o da plataforma, eixo das 

reivindica��es da associa��o:
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[…] na primeira leitura eu levanto a m�o para dizer que a gente n�o p�ra 
de falar de “na��es” e ... n�o � nosso neg�cio as “na��es”,  n�s somos 
sindicalistas vamos falar de “povos”... ent�o SUD interv�m depois para 
dizer que eles est�o de acordo, a FSU tamb�m... bom aqui h� um debate. 
[…]. Bem porque esses s�o os termos do acordo pol�tico que fazem que 
isso seja vi�vel ou n�o! (TARTAKOWSKY em entrevista para 
WINTREBERT, 2007: p. 61, tradu��o e grifo da autora)
Nos termos do texto inicial apresentado para a discuss�o por S. Halimi e 
B. Cassen, a no��o de “capital” na “mundializa��o do capital 
financeiro” desaparece em proveito da “mundializa��o financeira”, a 
express�o “bem comum” torna-se o “interesse geral”. Mas, sobretudo, 
� a rela��o entre “povos” e “Estados” que � modificada. No texto do 
jornal, as na��es e os Estados s�o considerados como os “lugares 
pertinentes do exercic�o da democracia e garantia do bem comum” […]. � 
assim que o segundo texto separa e hierarquiza a “escolha dos povos”, 
depois as “institui��es democr�ticas”, e enfim os “Estados soberanos” 
[…]. O editorial de I. Ramonet evoca implicitamente uma oposi��o entre 
Estado supranacional (“Este Estado mundial � um poder sem sociedade”)  
e os Estados-na��es (“garantia do bem comum”, onde a sociedade pode se 
exprimir). (WINTREBERT, 2007: p. 62, tradu��o e grifo da autora)

De modo geral, a orienta��o � restringir-se aos problemas ocasionados pela 

hegemonia financeira e � expans�o e intensifica��o da l�gica concorr�ncial, contornando a 

cr�tica ao modo de produ��o como um todo, por isso extrair a palavra capital da frase 

mundializa��o financeira. Os temas privilegiados nos documentos e tamb�m no material 

produzido pelo Conselho Cient�fico demonstram a centralidade da financeiriza��o da 

economia e sua rela��o com a privatiza��o dos servi�os p�blicos. Esse debate nos indica 

que por tr�s de termos gerais como “desigualdade” e “bem comum” est�o organiza��es 

com leitura e demandas bem determinadas.

Certamente no desenvolvimento da pauta apareceram quest�es que n�o estavam 

previstas de in�cio, mas o cuidado em situ�-las dentro do ataque ao sistema financeiro � 

uma constante. O relato a seguir demonstra como certas tem�ticas foram sendo 

incorporadas:

O problema da previd�ncia n�o foi n�s que decidimos colocar � 
frente..... N�s somos obrigados a entrar em sintonia com a agenda dos 
outros. Isso parece exato...at� um certo ponto. Os aposentados parecem, a 



108

priori, como estando exatamente no campo de a��o e compet�ncia do 
movimento, ao menos em 2003. Mas n�o � necessariamente o caso em 
1998, quando ATTAC se focalizava exclusivamente sobre a finan�a e os 
fundos de pens�o”. (CHAUMERON, tesoureiro da ATTAC at� 2001 e 
membro fundador da CGT-Finan�as, para WINTREBERT, 2007: p. 114,
tradu��o e grifo da autora)

A reforma da previd�ncia citada acima como “agenda dos outros” � nos anos que 

correm motivo de agudas manifesta��es e paraliza��es na Fran�a. Seria dif�cil para a 

ATTAC manter dist�ncia de um tema t�o delicado que tem mobilizado milhares de pessoas 

por todo o pa�s, unindo sindicatos, associa��es e demais organiza��es de esquerda.

O conflito entre Israel e a Palestina, causa de muitos protestos liderados por 

imigrantes �rabes na Europa, tampouco foi de in�cio considerado problema pertinente ao 

campo de a��o da ATTAC, apesar das declara��es mais gen�ricas de apoio e solidariedade.

“Houve, e h�, permanentemente uma press�o para nos ocuparmos de 
novos temas, que t�m por vezes uma rela��o muito t�nue com nossa 
plataforma. A Palestina, hesitamos durante um longo tempo […]; foi 
necess�rio 11 de setembro […]. � a press�o de alguns grupos internos, e 
que podem conduzir se deixarmos a posi��es demag�gicas, irrefletidas, e 
que n�o tem nada a ver com a l�gica da ATTAC. N�s nos esfor�amos 
por colocar esses problemas numa l�gica contra a mundializa��o 
liberal, mesmo se a liga��o n�o � sempre evidente, isso existe ainda. E no 
documento da ATTAC, redigido por Alain Gresh, sobre a Palestina, 
fazemos bem a liga��o, � um bom documento […]. Mas n�s temos feito 
com modera��o” (CASSEN para WINTREBERT, 2007: p. 116, tradu��o 
e grifo da autora)

Portanto, o movimento pode, sim, em determinado contexto, ser solicitado, tendo de 

reagir, como dissemos, ao debate colocado pela m�dia e pela opini�o p�blica. Mas, se por 

um lado, a opini�o p�blica, a imprensa e os grupos internos de press�o puderam por vezes 

promover certos pontos da agenda, isso n�o implicou no controle da formula��o da quest�o 

e do prosseguimento dos debates. A energia nuclear e a Uni�o Europ�ia s�o, nesse sentido, 

exemplares. 
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A gera��o de energia, uma das grandes preocupa��es das organiza��es ambientais, 

foi mantida longe dos debates da associa��o devido � controv�rsia existente com a CGT, 

favor�vel ao desenvolvimento da energia nuclear. No entanto, o crescente debate sobre o 

tema nos encontros dos coletivos locais e a press�o exercida pelos ecologistas exigiram 

uma posi��o do Conselho de Administra��o. A discuss�o atrav�s da lista eletr�nica da 

ATTAC pode nos situar melhor ante a resist�ncia ao tema:

“Quando se coloca uma quest�o ao Bureau da associa��o, � estranho, 
temos a sensa��o de enviar uma garrafa para o espa�o. N�s n�o sabemos 
em absoluto se ela se perdeu para sempre na imensid�o do universo ou se 
um dia ela entrara em contato com uma vida inteligente... (militante apud 
WINTREBERT, 2007: p. 129, tradu��o da autora)
“[A resposta]: A ATTAC n�o toma partido sobre essa quest�o por duas 
raz�es maiores. A primeira � que o nuclear � apenas uma dimens�o –
certamente espec�fica – do dossi� sobre energia ... A quest�o de fundo, 
aqui, � de assegurar  a alguns milhares de indiv�duos o direto � energia da 
qual eles s�o privados […]. A segunda, mais pragm�tica, � que estreitando 
nossa abordagem, reduzindo � quest�o nuclear, n�s nos dividir�amos entre 
‘anti’ e ‘prol’, casando linhas de um debate que pr�-existia � ATTAC e 
cujos termos n�o s�o reduz�veis somente � problem�tica da mundializa��o 
ou de hegemonia” (TARTAKOWSKY apud WINTREBERT, 2007: p.
129, tradu��o da atuora)

Em 2003, a secret�ria geral da associa��o foi convidada a participar do f�rum 

“Energia e Servi�os P�blicos”, de modo que o tema passou, ent�o, a ser anexado a um 

problema reconhecido pelos attacantes, qual seja: a privatiza��o de bens considerados 

comuns.

Porque muitos dos militantes se sentem concernidos pelas quest�es 
ambientais, eles t�m a tend�ncia a orientar as a��es e reflex�es de seu 
comit� local para as preocupa��es ecol�gicas […]. Assim, a ATTAC 
Haute-Marne participa de um ‘F�rum de energia’, a ATTAC 56 toma 
partido, com outras organiza��es […]. � igualmente o caso do comit� 
ATTAC Rh�ne que decide refletir sobre a tem�tica da energia na ocasi�o 
da privatiza��o da Companhia Nacional du Rh�ne (CNR) e da loca��o da 
sua hidroel�trica em 1999. Sob o incentivo de um militante local, 
sindicalista na CNR, um grupo de trabalho de quatro-cinco pessoas foi 
criado no seio do comit�. O principal animador nos explica por e-mail 
que: “inicialmente, n�s desejavamos compreender porque a CNR era 
privatizada. � medida que trabalh�vamos, o tema ‘energia’ se imp�s 
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como uma problem�tica maior”. O grupo ser� particularmente ativo na 
prepara��o dos congressos sobre servi�os p�blicos em Lyon (19-26 de 
outubro de 2001) (WINTREBERT, 2007: p. 126, tradu��o da autora).

A Uni�o Europ�ia � outra quest�o sens�vel e, portanto, sob constante controle da 

associa��o. Como escreve Wintrebert (2007: p. 135), embora central para a ATTAC na 

medida em que se configura como o espa�o geogr�fico pertinente para a promover suas 

reivindica��es (em especial a taxa Tobin), a UE foi relativamente eclipsada enquanto 

quest�o pol�tica. Isto porque se, por um lado, existe um consenso acerca da oposi��o ao 

neoliberalismo, a quest�o europ�ia apresenta clivagens entre os chamados “soberanistas” e 

os “federalistas”. Frente �s diverg�ncias, a decis�o novamente foi restringir a an�lise �s 

pol�ticas europ�ias, evitando, na medida do poss�vel, o debate sobre a sua arquitetura 

institucional.

A Un�o Europ�ia n�o � uma preocupa��o exclusiva da ATTAC, sua import�ncia 

para o movimento altermundialista pode ser ainda melhor avaliada atrav�s de um 

levantamento sobre os debates promovidos durante o segundo F�rum Social Europeu (FSE) 

que ocorreu na Fran�a, em 2003. A pesquisa realizada por �ric Agrikoliansky e Dominique 

Cardon (2005: p. 49-50) apresenta os cinco eixos atrav�s dos quais as mais variadas 

organiza��es poderiam inscrever suas atividades no evento, eis-los aqui: 1) por uma Europa 

da paz e da justi�a; 2) por uma Europa dos direitos, social e democr�tico; 3) por uma 

sociedade de justi�a social, ecologicamente sustent�vel e pela soberania alimentar; 4) por 

uma Europa democr�tica da informa��o, da cultura e da educa��o; 5) por uma Europa 

acolhedora aos imigrantes. Esses pontos mais gen�ricos eram em geral articulados � cr�tica: 

“� mercantiliza��o” (eixo 4), “ao neoliberalismo” (eixo 2), “� l�gica do lucro” (eixo 3); ou 

seja, temas constantes no quadro de uma manifesta��o altermundialista.
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Assim como na ATTAC, os pontos acima citados, aparentemente consensuais, 

escondem conflitos entre setores dos movimentos sociais acerca das reivindica��es a serem 

promovidas, bem como as vis�es de mundo a� subjacentes. De acordo com Agrikoliansky e 

Cardon (2005: p. 55), o eixo 3 foi terreno de disputa entre sindicalistas e ambientalistas. Os 

sindicatos, em particular a CGT, pesaram de maneira determinante sobre a primeira 

formula��o do t�tulo, enquanto os ambientalistas empenharam-se na inclus�o do 

“ecologicamente sustent�vel”. Dito isto, existe algo de comum nesse di�logo: de um modo 

geral, o advers�rio n�o � identificado ao “capital”, mas ao “lucro”.

� frente da realiza��o do evento e da elabora��o da programa��o principal, certas 

organiza��es mantiveram a� seus representantes praticamente em tempo integral. O FSE 

mostra assim que a coes�o expressa nos cinco eixos citados e a s�ntese das reivindica��es 

em temas essenciais do altermundialismo foram tarefas de seus realizadores centrais, s�o 

eles: Pierre Khalfa (Attac-G10), Sophie Zafari (FSU), Pierre Barge (LDH), Annick Coup� 

(G10), Jean-Michel Joubier (CGT), Marc Mangenot (Cop�rnic) ou Bernard Pinaud (CRID); 

estes constitu�ram o primeiro c�rculo de decis�o no seio do secretariado da organiza��o 

(AGRIKOLIANSKY e CARDON, 2005: p. 56 e 57):

Para aqueles cujos representantes participam do primeiro c�rculo do 
secretariado da organiza��o […] uma abordagem direta aos relatores do 
grupo � suficiente. Para outros, a estrat�gia do n�mero e da 
representatividade � primordial, � o caso dos ambientalistas, que se 
constituem em plataforma “representativa ou em grupos setoriais ad hoc 
que interferem nas discuss�es para apresentar uma queixa particular […].
Para outros, enfim, a estrat�gia do esc�ndalo parece o �nico recurso 
dispon�vel. � o caso do MIB [Mouvement de l’immigration et des 
banlieues]29, cujos porta-vozes interv�m repetidamente de maneira muito 
viva quando do CIF30 para reclamar maior considera��o das 
reivindica��es ligadas aos “bairros pobres” (tradu��o da autora)

29 Movimento de Imigirantes da Periferia. 
30 Comit� respons�vel pela organiza��o do F�rum Social Europeu. 
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Se as organiza��es mais implicadas nesta edi��o do F�rum Social Europeu 

buscavam, atrav�s da sua influ�ncia e atua��o central, uma coer�ncia nos temas 

apresentados, elas n�o semeavam, todavia, em solos inf�rteis. Os resultados dos 

question�rios aplicados por Gobille e Uysal (2005) com mais de duas mil pessoas presentes 

no mesmo encontro demonstram a preval�ncia de indiv�duos com posicionamentos 

pol�ticos bastante semelhantes. Entre as suas preocupa��es principais despontam: a 

desigualdade norte/sul (15%); a ame�a aos servi�os p�blicos (13%); o desemprego e a 

precaridade (9%). As descrimina��es raciais e de orienta��o sexual foi a resposta de 5% 

dos entrevistados, enquanto que as desigualdades homens/mulheres de 4% (GOBILLE e

UYSAL, 2005).

Esses e outros levantamentos realizados durante os encontros europeus demonstram 

que ao contr�rio de um conjunto de demandas sem qualquer rela��o entre si ou peocupa��o 

hier�rquica, existe sim coer�ncia e coes�o no debate colocado no seio altermundialista, 

tanto do ponto de vista dos eixos elencados por seus organizadores, como, em especial, 

entre seus participantes, o que n�o deixa de ser surpreendente, ainda mais tendo em vista a 

dimens�o do evento que agregou diferentes tipos de organiza��es e tradi��es pol�ticas.

A id�ia amplamente aceita de que a quest�o de g�nero �, assim como qualquer outra 

quest�o, desenvolvida nos espa�os altermundialistas n�o corresponde �s queixas do 

movimento feminista sobre o F�rum Social Europeu (AGRIKOLIANSKY, 2005). Ela 

tampouco foi facilmente assimilada aos debates da ATTAC. De acordo com Wintrebert 

(2007), a inser��o do tema na pauta nacional da associa��o foi for�ada por intensas brigas 

internas no Comit� Local/Paris 14, no qual havia um coletivo sobre “Mulher e 

mundializa��o”, que exigia cada vez mais espa�o para suas discuss�es: “E n�s, n�s 
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pensavamos que poderiamos talvez nos livrar do problema: que eles implantem sua 

atividade no ceio da associa��o nacional” (Wintrebert, 2007: 119). Mas, 

Isso não foi fácil. Há duas coisas: sua temática, que pode colocar 
problemas porque eu não acredito que Cassen seja um grande feminista 
[risos]... Mas bom, esta revendicação era legítima, então Cassen devia 
perder, e ele perdeu, mesmo que tivesse resistido ... Então eles travaram 
uma batalha (...) custuraram ligações com pessoas do Conselho Científico, 
pesquisadores feministas, eles fizeram um trabalho pesado,  e um livro 
saiu na coleção da ATTAC  (WINTREBERT, 2007, p. 120)

De acordo com os pesquisadores citados, essa homogeneidade das demandas é 

explicada pelo peso desproporcional entre as organizações. E aqui estamos de acordo, mas 

não em tudo, pois é difícil não perceber nessa coesão política traços da homogeneidade 

social apontada pelas próprias pesquisas. Se pensarmos, então, na ATTAC, essa coerência é 

ainda maior; seguramente é difícil reunir 30 mil filiados engajados numa luta exclusiva ou 

prioritariamente altruísta. Percebe-se que por trás de vários apelos mais abstratos e 

universais estão demandas e anseios de alguns grupos em particular. Tornamos a dizer, que 

não raro esse fato tem ajudado a politizar temáticas antes quase que exclusivamente 

tratadas num quadro de referência assistêncial e humanitário. Nesse sentido, a greve dos 

professores universitários e dos pesquisadores que ocorreu durante toda a primeira parte do 

ano letivo de 2009, na França, nos parece exemplar. As manifestações, os bloqueios das 

ruas, o enfrentamento com a polícia, reuniram conhecidos intelectuais. Muitos dos quais 

reconhecidos, inclusive, por seu engajamento político. Mas, ao contrário de sua militância 

anterior o que estava ali em questão não era a paz mundial, a colonização dos povos 

africanos, tampouco o fim do capitalismo pensado como uma possíbilidade histórica num 

futuro distante, mas tão simplesmente a reforma universitária que atinge diretamente as 
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suas condi��es de trabalho. Isso por um lado. Por outro, tal como dissemos, essa politiza��o 

do debate esbarra nos interesses e na percep��o da realidade desse grupo. Voltaremos ainda 

a esse ponto.

Diante da discuss�o realizada podemos ao menos intuir que no projeto de taxa��o 

das transa��es financeiras est�o contidas quest�es bem concretas e determinadas. E aqui 

nos aproximamos da resposta � pergunta anterior sobre as mudan�as que permitiram  a uma 

campanha com o objetivo de taxar o fluxo de capital assumir a for�a pol�tica que tem hoje.

A esse respeito, saber que o editorial de Ramonet e a cria��o da ATTAC ocorreram 

em plena crise do mercado financeiro asi�tico n�o nos parece irrelevante. A primeira frase 

de Desarmen o mercado – o editorial que conclamava a cria��o da ATTAC – �: “O ciclone 

sobre as bolsas da �sia amea�a o mundo todo” (RAMONET, 1997; ANEXO 3). A crise 

asi�tica n�o era apenas uma refer�ncia distante para a maioria da popula��o francesa. E as 

cr�ticas e palavras de ordem da ATTAC – o mundo n�o � uma mercadoria! Vivemos sob a 

ditadura do mercado e sob o dom�nio das institui��es internacionais financeiras! –

despertavam aqueles que a ela recorriam algo mais do que solidariedade aos povos de 

pa�ses distantes.

Os estudos de Agrikoliansky e Fillieule (2005), dois especialistas em 

altermundialismo, corroboram essa constata��o, apesar de suas an�lises centrarem na 

trajet�ria das organiza��es e n�o, como � o caso aqui, no surgimento do movimento no 

quadro de implanta��o do neoliberalismo. Contestando a id�ia amplamente difundida e 

aceita da “radical originalidade” do altermundialismo, os autores remontam aos grupos que 

introduziram no espa�o pol�tico hexagonal reivindica��es hoje centrais para o movimento, 

notadamente o terceiro-mundismo. Essas organiza��es surgiram na Fran�a ap�s o processo 

de descoloniza��o e tinham, em geral, um discurso antiimperialista; � o caso, por exemplo, 
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do CEDETIM (Centro de Estudos e Iniciativas de Solidariedade Internacional) – centro 

criado ap�s a guerra da Arg�lia, respons�vel pela primeira manifesta��o francesa contra o 

G7, em 1989, e um dos fundadores da ATTAC. De acordo com Agrikoliansky e Fillieule 

(2005), o terceiro-mundismo conhece a partir de 1980 um per�odo de refluxo, explicado, na 

opini�o deles, pelo surgimento de uma vertente concorrente de perfil humanit�rio e 

discurso pretensamente n�o ideologizado de ajuda �s “v�timas dos pa�ses pobres”. Mas, eis 

que no final dos anos 1990 o debate sobre a desigualdade entre Norte e Sul ressurge mais 

pr�ximo do que foi a luta pela descoloniza��o do terceiro-mundo, isto �, contr�rio a uma 

abordagem assistencialista da desigualdade, mas agora, por�m, “sob a figura das lutas 

contra a mundializa��o neoliberal”.

O que os autores n�o discutem s�o as raz�es desse ressurgimento, isto �, da re-

politiza��o da quest�o do terceiro-mundo. Como dissemos acima, a situa��o desses pa�ses 

n�o era mais apenas tema da sess�o internacional dos jornais europeus. Em 1997, a Fran�a 

entrava no seu terceiro grande ciclo de privatiza��es. Ap�s a ind�stria e o setor financeiro, 

o alvo ent�o era o setor de servi�os. Essa terceira fase que se estendeu at� 2002 foi 

considerada a mais importante em termos de receitas obtidas atrav�s de privatiza��es de 

empresas p�blicas. Mas, desde a grande greve de 1995, quando o plano Jupp�31 propunha 

cortes nos servi�os p�blicos, com reformas no sistema previdenci�rio, as manifesta��es 

contra o desemprego, a falta de moradia, a explora��o dos imigrantes ilegais, as reformas 

do ensino e do sistema de sa�de, apareciam associadas �s privatiza��es e �s exig�ncias da 

Uni�o Europ�ia comprometida com “as grandes empresas transnacionais” e “�s leis do 

mercado”. Ainda no ano de 1995:

31 Alain Jupp� foi primeiro-ministro na Fran�a (1995-1997) sob a presid�ncia de Jacques Chirac. 
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Nas reuni�es dos trabalhadores na Gare Lyon, falaram mandarins 
intelectuais como o soci�logo Pierre Bourdieu, que desde ent�o se 
manifestou pela defesa do Estado social (“uma conquista europ�ia, 
t�o valiosa como Kant, Bach e Beethoven”), e, com repercuss�o na 
esfera p�blica, atacou o “syst�me Tietmeyer”, a pol�tica de estabilidade 
dos bancos centrais e a domina��o dos mercados financeiros, bem como 
m�dias homogeneizadas pelo capitalismo. Bourdieu e seus disc�pulos 
fundaram a rede Raisons d’Agir [Raz�es para Agir]32, que, recorrendo a 
uma escrita popular, enfrentou o pensamento unit�rio neoliberal... 
(GREFE et. al., 2005: p. 145, tradu��o e grifo da autora).

2.2. A financeirização da economia como questão primordial e a trajetória 

das classes médias francesas.

As greves de dezembro de 1995 s�o consideradas um marco na rearticula��o do 

movimento de protesto na Fran�a – uma das conseq��ncias apontadas � justamente a 

mudan�a na estrutura sindical e a sua articula��o com as organiza��es de car�ter 

associativo. Al�m disso:

Numerosas personalidades s�o igualmente implicadas publicamente, e 
entre elas numerosos intelectuais. Constatamos mult�plas iniciativas: o 
Clube Merleau-Ponty fundado em 1994, a rede de arte sobre as 
desigualdades em 1995, Raz�es de agir em 1995, a convocat�ria dos 
economistas contra o pensamento �nico lan�ado em 25 de dezembro de 
1995, os estados gerais do movimento social […] o observat�rio da 
mundializa��o em 1996, o comunicado “n�s somos de esquerda” em 21 
de maio de 1997, a Funda��o Cop�rnico em 1998, o chamado pela a 
autonomia do movimento social em 3 de agosto de 1998, etc 
(WINTREBERT, 2007: p. 40, tradu��o da autora)

O conflito social do inverno de 1995 satisfez o G10 na sua ambi��o de 
construir um p�lo sindical alternativo, tanto do ponto de vista do conte�do 
das reivindica��es, estas fazendo eco a suas pr�prias orienta��es (defesa 
do servi�o p�blico e do sistema de prote��o social, recusa da 
regulamenta��o e da precariedade do trabalho, critica do liberalismo, etc.), 
como do quadro na qual elas buscavam se exprimir (papel motor das

32 Raisons d’Agir tamb�m integra a ATTAC. 
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assembl�ias gerais, horizontalidade do conflito e organiza��o deste em 
coordena��o interbranches, simbolizada pelo slogan: “Todos juntos”. Ele 
‘aproveitar�’ ali�s desse movimento acolhendo as equipes desafiliadas da 
CFDT por causa da oposi��o com a linha seguida por sua central durante 
o conflito, e que se reencontrar�o sob a sigla SUD (SUD-Rail, SUD-CRC 
Sa�de Social, SUD-Educa��o, etc) (DENIS, 2003: p. 3, tradu��o da 
autora).

As privatiza��es e as manifesta��es da d�cada de noventa t�m, no entanto, ra�zes 

mais long�nquas. De acordo com Chauvel (2002), enquanto o per�odo entre 1945 e 1975 

entrou para a hist�ria como os “trinta anos gloriosos”, as d�cadas posteriores trouxeram 

para a an�lise o desemprego em massa e o aumento dos gastos com moradia, alimenta��o e 

educa��o. Por suposto, tal quadro afeta todos aqueles que dependem do sal�rio para 

sobreviver. Mas, as medidas adotadas, contudo, impactaram de modo particular algumas 

camadas e setores das classes m�dias francesa. No seu conjunto, assim como todo 

trabalhador assalariado, esse grupo perdeu, ao longo do per�odo supracitado, em sal�rios, 

conquistas sociais e estabilidade de emprego. Mas, perdeu tamb�m, ao mesmo tempo, 

poder de decis�o, influ�ncia, possibilidades de ascens�o e distin��o. O trecho a seguir nos 

auxilia nessa an�lise: 

Para os grupos coet�neos […] nascidos nos anos de 1950 e 1960 a 
estrutura deixou de se desenvolver para cima, enquanto o n�vel de 
diplomas desses grupos continua a crescer. Progressivamente, enquanto os 
filhos nascidos nos anos de 1960 s�o mais freq�entemente filhos de 
quadros, suas oportunidades de alcan�ar as categorias m�dias e superiores 
estagnam. Donde surge uma tend�ncia �s desclassifica��es sociais. 
(CHAUVEL, 2002: p. 65)

A tese sobre a desclassifica��o social desse grupo choca-se de frente com outra, 

aquela do fim da luta de classes resultante da dissolu��o da burguesia e do operariado nas 

camadas m�dias da sociedade (moyennisation). Esta fomentou um extenso debate a respeito 

das mudan�as nas formas de a��o coletiva e selou, em alguma medida, a separa��o entre as 

categorias classe e a��o pol�tica. Curiosamente, o inverso n�o ocorreu, n�o por ora. De 
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modo que o impacto negativo que a classe oper�ria e as classes m�dias sofreram em 

detrimento do avan�o de uma camada e de um setor da classe capitalista, parece apenas 

refor�ar para essa literatura a tese de dilui��o das classes, agora, por�m, numa imensa, 

difusa e heterog�nea classe popular. Embora partindo de realidades distintas, a conclus�o 

pol�tica de ambas as teses �, todavia, parecida, posto que as conseq��ncias desta 

desclassifica��o n�o implicam (ao menos n�o para o debate em voga) numa re-a��o de 

classe – mesmo que sob novos rearranjos. Isso explica porque diversos levantamentos 

realizados sobre o perfil s�cio-econ�mico dos altermundialistas n�o t�m maiores 

desdobramentos nos estudos sobre engajamento. 

Os dados sobre a estrutura de classes, se considerados os respectivos contextos 

s�cio-hist�ricos, bem como sua conjuntura pol�tica, nos interessam, nesse sentido. Isto 

porque eles podem nos informar sobre as mudan�as na conforma��o dos grupos sociais, 

contribuindo, assim, para a compreens�o da atual configura��o da luta de classes. A este 

respeito, as linhas abaixo oferecem algumas pistas:

A classe m�dia tal como pensamos hoje faz refer�ncia � classe m�dia dos 
anos 1970, constru�da sobre uma ideologia da ascens�o, de progresso 
social, de mobilidade. � evidente que a experi�ncia social atual somente 
aparece como degradada com rela��o a esta experi�ncia. Hoje, s� se pode 
ser decadentista tendo em vista este modelo. Esse discurso do decl�nio se 
nutre por oposi��o a esta ideologia ascensional. (BACQU� e
KOKOREFF, 2007: p. 83, tradu��o da autora).

Isso nos diz algo sobre a rea��o das classes m�dias europ�ia e particularmente 

francesa. � bem verdade que ATTAC n�o se apresenta como uma organiza��o de classe ou 

de classes. Para os seus representantes, ela � uma associa��o que agrega movimentos, 

entidades e indiv�duos pertencentes aos mais variados grupos sociais, inclusive 

camponeses, na luta contra o neoliberalismo; este sim, entendido como ideologia e pol�tica 
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de uma fra��o particular da classe dominante, as finan�as. O termo foi cunhado por Gerard 

D�menil e Dominique L�vi, membros do conselho de intelectuais da ATTAC, e � hoje 

muito aceito entre os attacantes, compondo alguns de seus documentos oficiais. Mesmo 

identificando o principal advers�rio numa “fra��o de classe” – propriet�ria das “grandes 

corpora��es transnacionais” organizadas sob a l�gica do “sistema financeiro” – a 

associa��o n�o reconhece nos seus militantes, na sua forma de organiza��o e a��o, na suas 

demandas, na sua an�lise da realidade e na sua concep��o de transforma��o, a atua��o de 

uma classe, ou de parte dela.  De fato, a ATTAC fala em “cidad�os” (express�o presente 

em seu pr�prio nome) e re�ne entre os que assinam a sua plataforma e estatuto 

organiza��es de camponeses, oper�rios e sem-teto; ela tampouco prop�e a supera��o da 

condi��o de classe, qualquer que seja esta, e n�o v� nisto qualquer impeditivo para a 

constru��o do outro mundo que afirma ser poss�vel. Uma an�lise atenta da associa��o e de 

seus textos, no entanto, nos revela algo diferente: a presen�a massiva de setores das classes 

m�dias tem muito a dizer sobre a sua linha interpretativa e sobre a sua proposta de mudan�a 

– ambas fortemente marcadas pela vis�o de mundo de um grupo social fortalecido e 

destacado pelo Estado de bem-estar social europeu e que conheceu com o neoliberalismo 

um movimento contr�rio.

Este esbo�o de um cen�rio mais complexo e ainda inacabado ajuda a entender o 

r�pido crescimento da ATTAC. A implanta��o de pol�ticas neoliberais e o 

desmantelamento do Estado provid�ncia provocaram mudan�as na situa��o profissional e 

no cen�rio pol�tico e ideol�gico da sociedade europ�ia. De modo que as privatiza��es das 

ind�strias e dos servi�os, bem como as reformas dos sistemas de sa�de e educa��o tiveram 

impactos sobre a estrutura de classes francesa, reconhecidamente reorganizada desde o fim 

da Segunda Guerra mundial sobre o Estado do bem-estar.
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Assim sendo, n�o nos parece coincid�ncia a destacada presen�a de determinadas 

organiza��es no interior da ATTAC – falamos do Sindicato da Magistratura; Sindicato de 

Medicina Geral; Federa��o dos Bancos; FGTE-CFDT, FSU (Federa��o Sindical 

Unit�ria)33; o Sindicato Nacional dos Professores; Sindicato Nacional de Professores do 

Ensino Superior; a Uni�o Geral dos Engenheiros, Quadros e T�cnicos da CGT). Tivemos a 

oportunidade de ver que essas organiza��es n�o t�m o mesmo peso que as demais e que 

elas representam grupos profissionais formados particularmente do desenvolvimento dos 

aparelhos burocr�ticos estatais, t�cnicos ou industriais, bem como dos setores de servi�os 

da educa��o e sa�de, exigindo normalmente capacidades de comando e conhecimentos 

especializados (CHAUVEL, 2006)

A partir de uma sociologia do engajamento, Elise Cruzel (2003) analisa a trajet�ria 

militante dos attacantes dos Comit�s de Gironde e de Haute-Garonne, identificando pontos 

comuns, como, por exemplo, uma “carreira militante humanit�ria” – fruto de experi�ncias 

comunit�rias, sobretudo, religiosas. Segundo a autora, as entrevistas realizadas 

evidenciaram impressionantes regularidades biogr�ficas que podem iluminar a forma do 

engajamento do movimento altermundialista. A proposta � interessante, mas n�o explica as 

raz�es de um percurso pol�tico t�o semelhante. Todavia, as entrevistas nos oferecem ainda 

outros dados que, embora menos importantes para a an�lise de Cruzel, seguem bem ao 

encontro da nossa linha de argumenta��o – referimo-nos aqui � ocupa��o dos entrevistados; 

entre os citados: engenheiros, gestor de empresa, aposentados, assistentes sociais, 

desenhista gr�fico, professores e bibliotec�rios.

As pesquisas monogr�ficas com entrevistas focadas em trajet�rias individuais 

apontam para o mesmo sentido: 

33 Composto em grande medida por professores. 
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“[…] eu trabalhava com o meu marido […]. Ele era pequeno fabricante de 
j�ias, e eu fazia tudo o que era compat�vel. Eu era a secret�ria [...], e tudo 
o que se faz quando somos dois numa empresa […]. � uma servid�o em 
tempo integral. Ap�s a idade, h� a aponsentadoria [...]. […]
Evidentemente, eu n�o tinha pontua��o; era tamb�m uma vantagem. 
Quando eu militava ainda no Partido Socialista, acontecia de eu poder ir 
ao fim da tarde, antes da hora, bem antes da hora, sabendo que eu faria 
meu trabalho � noite ou num outro momento, j� que meu marido estava 
ali, para um cliente ou outra coisa […]. Eu tinha evidentemente esta 
liberdade, na medida onde voc� se diz: ‘quando voc� estivar por sua 
conta, voc� pode organizar seu trabalho como voc� quiser’” (entrevista de 
militante concedida a Fack, 2000: p. 62, tradu��o da autora)

Se as vari�veis ‘cl�ssicas’ tais como sexo, idade ou localiza��o geogr�fica 
parecem pouco operacionais, encontramos freq�entemente pessoas que 
disp�em de tempo (ent�o normalmente aposentados, estudantes ou 
professores) e que t�m um capital escolar e cultural muito elevado. Esse 
diagn�stico est� al�m da ATTAC, como o mostra S. Rulli�re ap�s um 
question�rio distribu�do em Floren�a34 em novembro de 2002: 
“Frenquentemente poliglotas, engajados em m�ltiplas estruturas militantes 
ou associativas, geralmente portadores de uma bagagem intelectual 
‘superior’ ou com experi�ncias multiplas […]”. (WINTREBERT, 2007: p. 
105, tradu��o da autora)

Em nossa pr�pria pesquisa, conversas realizadas com membros diretos da associa��o 

em Paris, como a presidente Aurelie Trouv�, atestaram que a regularidade indicada acima 

n�o � espec�fica de um ou outro comit� local. Todos sem exce��o, afirmaram que o perfil 

do attacante, de um modo geral, � de um indiv�duo bem formado, normalmente com 

diploma universit�rio, e com uma condi��o econ�mica, dado o quadro atual, favor�vel35.

Esses dados poderiam ainda dizer respeito a uma realidade muito particular: a 

francesa. No entanto, enquetes realizadas nos encontros altermundialistas mais expressivos

apontam para a forte presen�a de um grupo tradicionalmente associado �s classes m�dias. 

Nos F�runs Sociais Mundiais, por exemplo, destaca-se a presen�a de jovens universit�rios e 

34 Em Floren�a na It�lia foi realizado o primeiro F�rum Social Europeu, em 2002.
35 Thomas Coutrot (19/06/2009), Michel Husson (23/06/2009), Ren� Mouriaux (29/06/2009) e Michel 
Vakaloulis (29/07/2009), membros do Conselho de Intelectuais; Fr�d�ric Viale (31/06/2009), respons�vel 
pela comiss�o sobre Com�rcio Internacional e Aurelie Trouv� (14/10/2009), co-presidente, membros do C.A 
(Conselho de Administra��o).
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profissionais de ONGs. Dados apresentados pelo IBASE (2006: p. 1) sobre a 6ª edição do 

fórum indicam que na Venezuela 79% estavam cursando ou haviam feito um curso 

universitário e 72% na Índia, sendo que ¼ dos participantes na África tinha mestrado e 

doutorado36. Os dados da 3ª edição apresentavam o mesmo perfil. Segundo Boaventura de 

Souza Santos (2005: p. 67), o nível de estudo dos participantes é bem elevado: 73% dos 

participantes possuem grau acadêmico, completo ou incompleto; 9% têm mestrado ou 

doutorado, porcentagem que aumenta para 17% no caso dos delegados, atingindo 30% 

entre os delegados brasileiros. Sobre o perfil ocupacional dos altermundialistas, os dados 

de 2003, na terceira edição do Fórum, apontam que 43% trabalham para instituições ou 

ONGs, 36% são de funcionários públicos, apenas 4% trabalham na indústria, 3% na 

agricultura e 12% no comércio. O setor de serviços é o mais representado: 79% das 

ocupações dos participantes que têm emprego.

Se a composição do FSM impressiona pela homogeneidade social, o mesmo ocorre 

com o Fórum Social Europeu (FSE) realizado na França, em 2003. Entre os entrevistados 

69,2% possuíam diploma do superior, a título de comparação, entre os franceses de 30 anos 

(média de idade dos militantes do encontro) esse número não ultrapassa 30%. Quanto à 

situação profissional: 46,1% eram funcionários públicos; 21,6% do setor privado; 6,2% 

independentes e profissionais liberais; 20% do setor associativo. O emprego público 

representa 10% do total da população francesa. As entrevistas indicam ainda que 

aproximadamente 42% são quadros e intelectuais; 0,4% agricultores e artesãos; 1,5% 

comerciantes e chefes de empresa; 8,4% de empregados; 2,2% de operários. Segundo o 

Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (INSEE), as últimas duas categorias 

representavam 56,5% da população ativa francesa em 2002 (GOBILLE; UYSAL, 2005). 

36 O Fórum Social Mundial de 2006 foi descentralizado, ocorrendo na Ásia, África e América Latina. 
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Esses n�meros indicam a super-representa��o de quadros e intelectuais do setor 

p�blico no FSE franc�s. De modo que o perfil dos participantes dos f�runs europeus n�o se 

diferencia daquele encontrado nos f�runs mundiais, seja na sua edi��o latino-americana, 

como africana ou asi�tica.

Com rela��o a ATTAC, os dados anteriores se repetem. Como escreve Cassen 

(2003): “N�s temos assim uma leve camada de camponeses e desempregado. O que n�s 

n�o conseguimos fazer – n�o mais que os outros – � marcar presen�a entre a classe 

oper�ria e mais geral entre as classes populares”.

Evidentemente, a pluralidade, in�meras vezes anunciada, n�o � fruto de uma 

alucina��o coletiva. De fato, muitos movimentos, organiza��es e redes estiveram ou est�o 

presentes em algum momento nos encontros e nas marchas altermundialistas, entre estes: a 

Confedera��o Camponesa, liderada por Jose Bov�; ONGs ambientalistas, como o 

Greenpeace e a Friends of the Earth; centros virtuais de mobiliza��o como a Direct Action 

Network (DAN) e a A��o Global dos Povos; os militantes Tute Biache e Desubbedienti; o 

Movimento de Resist�ncia Global, criado na Espanha, a princ�pio, em apoio aos zapatistas; 

a Via Campesina, criada em 1993 com sede em Honduras, e que aglutina movimentos 

rurais da Am�rica Latina, �frica e �sia; a Assembl�ia dos Pobres, fundada em 1995 na 

Tail�ndia, composta de pequenos camponeses e por trabalhadores rurais que perderam suas 

terras depois da constru��o de barragens; o MST, no Brasil, um dos pilares da Via 

Campesina; as Marchas Europ�ias contra o Desemprego, a Precariedade e as Exclus�es, 

iniciadas em 1995 na Fran�a; a Marcha Mundial das Mulheres, que saiu do Canad� para 

outros pa�ses sob o lema: “a globaliza��o tem sexo!”; os centros de pesquisas como a: 

Focus on the Global South, a CLACSO (Centro Latinoamericano de Ci�ncias Sociais) e o 

F�rum de Alternativas; os centros de informa��o como: a ALAI (Agencia Latinoamericana 
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de Informaci�n) e o CMI (Centro de M�dia Independente); as centrais de trabalhadores 

como: a CTA (Central dos Trabalhadores Argentinos) e a CES (Confedera��o Europ�ia de 

Sindicatos); ONGs como: a Public Citizen, a 50 years is enough!, a ABONG (Associa��o 

Brasileira de ONGs); os crist�os da rede Lilliput; o movimento Ya Basta...

O n�vel real de integra��o entre essas organiza��es � digno de questionamento, bem 

como seu efetivo envolvimento no altermundialismo. Ressalvas feitas, as manifesta��es e 

os f�runs sociais (locais, regionais e mundiais) atestam certo grau de converg�ncia. Como 

vimos, essa diversidade de organiza��es e nacionalidades n�o impedem relativa 

homogeneidade social, tampouco o consenso em torno da inviabilidade da “mundializa��o 

neoliberal”.

As organiza��es e os indiv�duos reunidos na ATTAC est�o todos comprometidos 

com a proposta de tributa��o das transa��es financeiras. Mas n�o apenas. Como membros 

com direito a voto na Assembl�ia Geral da associa��o, defendem em comum: o controle do 

mercado financeiro; a reforma do FMI e do Banco Mundial; o fim da “l�gica do mercado” 

(ou, em outros termos, a estatiza��o e a “socializa��o”) sobre os bens que consideram de 

dom�nio p�blico (�gua, informa��o, educa��o, sa�de); a anula��o da d�vida dos pa�ses 

pobres; a defesa dos servi�os p�blicos; o fim dos fundos de pens�o privados; a proibi��o de 

organismos geneticamente modificados (OGM); normas de prote��o das riquezas 

biol�gicas; a elabora��o de uma legisla��o do trabalho nos n�veis regional e internacional.

O editorial de Ramonet (1997), a plataforma da associa��o (1998), o manifesto 

altermundialista (2007) e os demais documentos pol�ticos da ATTAC aos quais tivemos 

acesso reivindicam a taxa Tobin e a anula��o da d�vida externa dos pa�ses pobres. Em 

nenhum deles, no entanto, estas medidas s�o apresentadas como simples processo de 

redistribui��o de riqueza ou ajuda humanit�ria. Sintetizado nas duas demandas aparece a 
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necessidade da reforma das institui��es financeiras internacionais (IFIs), reivindicando n�o 

apenas mudan�as nas pol�ticas e nos princ�pios que as regem, mas, sobretudo, mudan�as na 

estrutura organizativa. A leitura dos textos expressos em nome da associa��o, bem como 

das an�lises apresentadas pelo seu conselho cient�fico nos mostra que quest�es como poder, 

Estado e pol�tica s�o pe�as chaves na compreens�o do seu projeto, ao mesmo tempo em que 

s�o fontes das suas maiores contradi��es e debates internos. Aproximemo-nos um pouco 

mais do que a ATTAC tem a dizer a seus militantes e simpatizantes:

A mundializa��o do capital financeiro coloca os povos em estado de 
inseguran�a generalizada. Ela ignora e rebaixa as na��es e seus Estados, 
enquanto lugares pertinentes de exercício da democracia e garantia 
do bem comum [...]. A mundializa��o financeira tem, ali�s, criado seu 
pr�prio Estado. Um Estado supranacional, dispondo de seus aparelhos, de 
suas redes de influ�ncia e de seus meios de a��o pr�prios. Trata-se do 
Fundo Monet�rio Internacional e do Banco Mundial [...]. Este Estado 
mundial � um poder sem sociedade, papel exercido pelos mercados 
financeiros e pelas grandes empresas […], como conseqüência, as 
sociedades realmente existentes, são sociedades sem poder 
(RAMONET, 1997, tradu��o e grifos da autora).

Segundo tal an�lise, o Estado perdera a autonomia e as na��es a sua soberania, 

estando todos � merc� dos interesses econ�micos dos grandes grupos financeiros. “As 

institui��es democr�ticas e os Estados soberanos encarregados do interesse geral” 

foram, com o neoliberalismo, substitu�dos por uma “l�gica estritamente especulativa” 

(ATTAC, 2002, grifos da autora). � urgente criar “novos instrumentos de regulação e 

controle, no plano nacional, europeu e internacional” (ATTAC, 1998, grifos da autora). 

Esses novos instrumentos de regula��o t�m, segundo a plataforma da associa��o, o objetivo 

�ltimo de: “reconquistar os espa�os perdidos pela democracia em proveito da esfera 

financeira”, trata-se, nas palavras da ATTAC (1998): “de nos apropriarmos juntos 

novamente do futuro do nosso mundo!”. Freq�entemente citada, essa frase expressa 
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claramente que a fase neoliberal representa mais do que d�ficits no campo econ�mico, 

representa perdas no poder de decis�o, representa d�ficits no campo pol�tico.

Nesse sentido, a anula��o da d�vida externa dos pa�ses pobres colocaria em quest�o 

a atual ordem internacional, isto �, o poder e a legitimidade de algumas institui��es de 

elaborar e selar acordos entre pa�ses, estabelecendo os crit�rios de endividamento, bem 

como as medidas necess�rias para quit�-lo, � o caso, por exemplo, dos:

“programas de ajustamento estrutural (PAS) impostos aos pa�ses do Sul 
(notadamente �frica e Am�rica Latina) durante os anos 1990 para garantir 
o reembolso de sua d�vida, artificial e ileg�tima, constituindo um caso 
patente de tentativa de recoloniza��o.” (ATTAC, 2007: p. 16, tradu��o da 
autora).

A d�vida externa n�o � para essa an�lise apenas uma quest�o econ�mica. Mas, um 

meio que permitiu aos pa�ses dominantes manter a depend�ncia dos pa�ses do Sul, ap�s seu 

processo de descoloniza��o (MASSIAH, 2005). Ela � tamb�m, portanto, uma forma de 

controle, exercido por alguns pa�ses e grupos de empresas multinacionais atrav�s do Fundo 

Monet�rio Internacional. Como alternativa a ATTAC prop�e a constitui��o de uma 

“democracia mundial” fundada no direito internacional, direito que estabele�a e garanta a 

corresponsabilidade dos pa�ses envolvidos (os que cedem o empr�stimo e aqueles que o 

recebem) e que estabele�a inst�ncias p�blicas competentes para a avalia��o dos crit�rios e 

do cumprimento dos acordos. Isso pressuporia a reestrutura��o das rela��es atualmente 

estabelecidas, com a redefini��o das responsabilidades dos Estados e das empresas 

multinacionais. Como escreve Massiah (2005: p. 52, tradu��o da autora), membro do 

conselho cient�fico da ATTAC: 

esta anula��o deve absolutamente se inscrever na perspectiva de uma 
reforma do sistema internacional que engendrou a d�vida. A mobiliza��o 
cidad� mundial pode pesar sobre os avan�os do direito internacional. 
Existe aqui reais possibilidades, tanto do ponto de vista das concep��es 
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como do ponto de vista das pol�ticas imediatas. Num primeiro tempo, elas 
concedem a anula��o da d�vida para os pa�ses mais pobres, bem como a 
defla��o do servi�o da d�vida, com base em crit�rios sociais, para os 
pa�ses intermedi�rios.

A associa��o n�o prescreve o fim das rela��es internacionais e suas institui��es, 

mas antes o que chama de “reforma radical”,  pautada na consolida��o de um direito 

internacional edificado sobre a declara��o do Direito dos Homens e a Carta das Nações 

Unidas. “A mundializa��o do direito e seu aprofundamento s�o, para o movimento

altermundialista, objetivos estrat�gicos; o direito internacional � deste ponto de vista um 

campo de afrontamento central na luta contra a mundializa��o neoliberal e a defini��o de 

um outro mundo” (MASSIAH, 2005: p. 51). Nesse sentido, os textos s�o claros:

N�s propomos reformar radicalmente as IFI, isto � colocar em causa a 
natureza mesma dos poderes que se exprimem atrav�s dessas institui��es 
e a l�gica que determina sua a��o. Nossa posição se opõe, de um lado, 
aos ultra-liberais que desejam reduzir ao m�nimo a regula��o p�blica 
internacional, segundo a concep��o expressa pelo relat�rio Meltizer 
apresentado em 2000 diante o Congresso americano ... (ATTAC, 2002: 9, 
tradu��o e grifo da autora).
Uma tal perspectiva, que n�s chamamos reforma radical, pode ser 
justamente considerada como um apelo ao desmantelamento das 
institui��es financeiras internacionais atuais. Nos parece no entanto 
importante definir desde o in�cio o tipo de institui��es que n�s queremos. 
O perigo de se limitar a clamar o desaparecimento das intitui��es poderia 
nos conduzir � alian�as das quais tirariam proveito os partidarios da 
desregula��o neoliberal (MASSIAH, 2005: p. 56, tradu��o da autora)

Um papel estrat�gico tamb�m � atribuido � taxa Tobin. A tributa��o do sistema 

financeiro n�o � por si s� apresentada como suficiente para reverter o processo iniciado 

com o neoliberalismo,  “mas ela se inscreve[ria] numa reorienta��o dos fundamentos do 

sistema internacional”, ampliando a margem de manobra dos Estados e dos movimentos de 

“cidad�os”. Dito de outro modo, o imposto n�o seria apenas uma resposta a um problema 

de disfun��o da economia, mas uma forma de ampliar a participa��o na sua gest�o. O mais 

importante, na an�lise dos attacantes, � que ele permitiria o controle sobre os itens taxados, 
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o que colocaria em causa a l�gica do funcionamento atual, de onde a dificuldade de 

implanta��o do projeto. Assim, “as lutas pela democratiza��o do poder econ�mico 

recusam o dogma da liberaliza��o fundado sobre privatiza��es que conduzem a 

oligop�lios superpotentes escapando a todo controle” (MASSIAH, 2005: p. 53, tradu��o e 

grifo da autora). 

Assim como a proposta de anula��o da d�vida externa, o que est� em quest�o aqui � 

a reforma das institui��es financeiras. Dada a estrutura antidemocr�tica do FMI e do Banco 

Mundial, estas instui��es n�o poderiam ser respons�veis pelas regras de empr�stimos e 

investimentos internacionais. Isto porque, al�m da clara hegemonia dos Estados Unidos da 

Am�rica, a participa��o dos outros pa�ses est� diretamente associada � sua riqueza e n�o � 

sua condi��o de Estado soberano37. A mudan�a dessa ordem anti-democr�tica passa, 

segundo a ATTAC, pela substitui��o da “l�gica de mercado” pela “l�gica p�blica”:

A fiscaliza��o internacional, por ela mesma, n�o � suficiente para resolver 
todos os problemas, mas ela se inscreve numa reorienta��o dos 
fundamentos do sistema internacional: financiamento dos bens p�blicos 
mundiais, salvaguarda e desenvolvimento dos bens comuns, luta contra o 
“dumping social” e o “dumping fiscal”,  uma redistribui��o fundada sobre 
os direitos e n�o sobre a caridade dos “ricos aos pobres”, financiamento 
dos or�amentos das autoridades p�blicas e das institui��es internacionais.  
(MASSIAH, 2005: p. 53, tradu��o da autora)
A ajuda p�blica ao desenvolvimento � uma das �nicas formas atuais de 
financiamento escapando � l�gica do mercado: ela deve crescer, apesar 
dos limites. Mas o objetivo deve ser de desenvolver a taxa��o do capital 
destinado a alimentar esses financiamentos p�blicos. (ATTAC, 2002: p. 
50, tradu��o da autora)

Ainda segundo os textos da ATTAC, o seu objetivo n�o � melhorar o 

funcionamento das IFI com o intuito de assegurar a perenidade do modelo existente. A 

reforma dessas institui��es inscreve-se no quadro mais amplo de uma transforma��o 

37
Ao contr�rio da Organiza��o das Na��es Unidas, onde cada Estado tem direito a um voto, no FMI o 

princ�pio � outro: um voto � igual a um d�lar.
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profunda do sistema de rela��es internacionais e esta, por sua vez, sup�e a modifica��o das 

rela��es atuais de poder (ATTAC, 2002: p. 23 e 25).

Sobre essas mudan�as no �mbito europeu a discuss�o como vimos � mais cautelosa. 

Em 2005 foi lan�ada uma declara��o chamada “Por uma refunda��o democr�tica da 

Europa”. No texto a associa��o esclarece que a recusa ao Tratado por uma Constitui��o 

Europ�ia (TCE) expressada no plebiscito realizado entre franceses e holandeses coloca em 

causa os fundamentos da UE. Ainda segundo o documento, os attacantes buscam:

“uma Europa democr�tica, social, ecol�gica e feminista. Uma Europa 
internacionalista e realmente independente dos Estados Unidos”. E para 
tanto contestam: “a inscri��o das pol�ticas europ�ias na mundializa��o 
liberal, particularmente desde o Ato �nico (1986) e o tratado de Maastrich 
(1992 […]. (ATTAC, 2005)

Sophie Heine (2008) analisou a fundo os documentos oficiais sobre a Uni�o 

Europ�ia lan�ados pela a ATTAC/Fran�a e ATTAC/Alemanha. Seu texto � bem 

interessante, pois � um dos raros trabalhos a se debru�ar sobre o conte�do do programa da 

associa��o; e embora se atenha exclusivamente sobre a quest�o europ�ia, a escolha se 

justifica na medida em que se trata de uma quest�o central.

Na sua an�lise dos textos em franc�s e alem�o ela observou certas converg�ncias, 

como uma abordagem keynesiana das quest�es macro-econ�micas expressa: na cr�tica 

acentuada ao quadro monetarista da UE e ao compromisso do Banco Central Europeu com 

o aumento das taxas de lucro em detrimento dos investimentos; na defesa do assalariamento 

e do investimento em servi�os p�blicos gratu�tos ou baratos e na redu��o do tempo de 

trabalho como medidas que promoveriam quest�es sociais e ecol�gicas.

Os atermundialistas franceses e alem�es criticam igualmente as regras 
or�ament�rias europ�ias que imp�em aos Estados membros limites de 3% 
em d�ficits or�ament�rios e a d�vida em 60% do PIB. Segundo eles, isso 
for�a os Estados a diminu�rem as despesas p�blicas, enquanto que, num 
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contexto de baixo crescimento e desemprego em massa, estas deveriam 
ser incentivadas […]. Em contrapartida, propõem uma margem maior 
de manobra aos Estados membros […]. De novo, eles convergem com 
Keynes, que estimava que uma pol�tica de investimentos p�blicos 
financiada pelo empr�stimo p�blico deveria permitir o relance da 
economia numa �tica “contra-c�clica” (HEINE, 2008: p 609, tradu��o e 
grifo da autora).

Heine (2008), assim tamb�m como a nossa an�lise dos textos da associa��o, n�o 

percebe em nenhum momento a defesa de uma igualdade perfeita ou do fim da l�gica de 

mercado tout cours:

Eles querem, no entanto, deixar o mercado subsistir e demandam 
somente que setores de interesses gerais sejam excluídos. Keynes 
tamb�m propunha restri��es � concorr�ncia e a socializa��o parcial da 
economia, colocando-se, contudo, em guarda contra todo excesso de 
dirigismo, consdierando que o Estado deveria intervir, sobretudo, quando 
o setor privado era falho (HEINE, 2008: p. 610, tradu��o e grifo da 
autora)

Al�m da aborgam keynesiana da economia, outra caracter�stica apontada pela a 

autora � a vis�o liberal da democracia. A ATTAC Fran�a e a ATTAC Alemanha 

denunciam a natureza n�o democr�tica da Uni�o Europ�ia, mas ao contr�rio da tradi��o 

socialista que percebe na democracia representativa limites insuper�veis no �mbito do 

modo de produ��o capitalista, os attacantes repudiam antes a aus�ncia das refer�ncias 

institucionais operantes nos Estados-nacionais e ausente no quadro regional:

A vis�o da democracia que transparece aqui se inscreve, portanto, na 
filosofia do liberalismo pol�tico: primeiro porque essas correntes aderem a 
uma vers�o constitucional e pluralista da democracia, na qual os partidos 
deverão supostamente representar a diversidade de interesses e 
convicções, os poderes do Estado estando definido pelo direito (Heine, 
2008: 612; tradu��o e grifo da autora).

Nesse sentido � importante dissociar as diferentes dimens�es do liberalismo. De um 

lado, o liberalismo econ�mico, que defende acima de tudo o direito a propriedade, a

liberdade de iniciativa e a economia de mercado; por outro, o liberalismo pol�tico, que 
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acentua as liberdades individuais, a import�ncia da democracia representativa, e o limite do 

poder do Estado. Na an�lise do posicionamento altermundialista no quadro de debates 

sobre a Uni�o Europ�ia essas diferentes dimens�es aparecem combinadas de muitas 

maneiras. De modo que um discurso cr�tico ao liberalismo econ�mico pode ir de par com a 

defesa do liberalismo pol�tico. �, segundo a autora, e aqui estamos de acordo, o caso da 

ATTAC. A ATTAC Fran�a e a ATTAC Alemanha denunciam a natureza antidemocr�tica 

da UE, cr�tica pautada na aus�ncia dos elementos formais da representa��o pol�tica, 

caracter�sticas do espa�o nacional (HEINE, 2008). Assim, segundo Heine (2008: p. 616, 

tradu��o da autora):

[…] esta an�lise permite de relativizar a id�ia, corrente na Fran�a, 
segundo a qual os opositores � integra��o europ�ia seriam ‘antiliberais’. 
Se � verdade que as duas correntes estudadas se op�em a um liberalismo 
econ�mico puro e duro, eles n�o rejeitam a l�gica do mercado e n�o 
querem suprimir toda propriedade privada, mas aspira antes regular 
fortemente o capitalismo numa abordagem ‘social-keynesiana’. Al�m 
disso, sua vis�o da democracia integra os princ�pios de base do 
liberalismo pol�tico.

O manifesto atlermundialista, escrito pela ATTAC, identifica sete pilares 

fundamentais do neoliberalismo, os quais, segundo a associa��o, precisam ser combatidos: 

1) o livre comércio – que a partir da abertura de todas as fronteiras comerciais, destruiu a 

capacidade dos Estados de definir suas pr�prias pol�ticas econ�micas, respondendo assim 

�s necessidades e aspira��es dos seus “cidad�os”; 2) a natureza como reserva inesgotável

– posto que o economicismo extremo e a mercantiliza��o da vida ignoram os limites 

naturais, o desenvolvimento sustent�vel e direito das gera��es futuras; 3) a democracia 

tutelada – com as liberdades pol�ticas limitadas pela liberdade econ�mica; 4) as políticas 

públicas à serviço dos proprietários do capital; 5) o poder dos acionários nas 

empresas; 6) as guerras permanentes e as políticas de segurança – sustent�culo de uma 
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“economia da preda��o” pelo controle dos recursos naturais, notadamente energ�ticos; 7) a 

padronização dos espíritos – atrav�s das propagandas e discursos sobre a inevitabilidade 

da mundializa��o neoliberal e o fim das alternativas.

Esses pilares devem, sempre segundo a ATTAC, ser confrontados com a cr�tica 

constante e com a proposi��o de alternativas, das quais: 1) recuperar as soberanias dos 

Estados; 2) fortalecer o papel dos parlamentos, fragilizados pelo poder das grandes 

empresas e grupos financeiros; 3) construir um novo modelo de desenvolvimento, 

fundado sobre o reconhecimento dos bens comuns e dos p�blicos mundiais; 4) construir 

novas formas de participação que completem as formas cl�ssicas de representa��o; 5) 

renegociar os acordos internacionais, anulando a dívida dos países pobres,  

reconhencendo a d�vida hist�rica dos pa�ses do norte adquirida atrav�s da pilhagem de 

recursos naturais; 6) enfraquecer o poder dos acionistas, de modo que o controle da 

empresa n�o fique apenas em suas m�os.

A discuss�o sobre a defini��o do que � bem público e o que � bem comum tem 

mobilizado os intelectuais da associa��o e tem se tornado um ponto central para a 

ebalora��o de seu programa pol�tico. O tema n�o se limita apenas � ATTAC, sendo mote 

do debate em tr�s mesas simult�neas no semin�rio internacional do f�rum mundial de 2010. 

De acordo com Fran�os Lille (2004): bem comum � o que deveria pertencer a todos (ou a 

ningu�m) no presente e no futuro; bem público � aquilo a que todos deveria ter direito, 

aqui e a agora; e serviço público diz respeito a como estes devem ser geridos, produzidos e 

distribu�dos. A defini��o contudo n�o � a-hist�rica; cada sociedade, cada civiliza��o 

estabelece o que lhe � caro de acordo com os diferentes quadros de refer�ncia cultural 

(LILLE, 2004). Na ATTAC, apesar da exist�ncia de contradi��es e conflitos nesta 

caracteriza��o, setores como a educa��o, a sa�de, a cultura e a comunica��o est�o sempre 
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entre os bens considerados p�blicos. Esta defini��o n�o � um simples exerc�cio intelectual 

de classifica��o, mas ela demarca para os attacantes o que deve ser “estatizado” e/ou 

“socializado”. E � neste trabalho de separa��o do joio do trigo, que podemos resignificar o 

lema O mundo não é uma mercadoria! Pois, menos do que defender o fim da l�gica de 

mercado como um todo, o que de fato a associa��o cr�tica � a extens�o dessa l�gica para 

alguns dom�nios. 

Um dos pontos de conflito entre os seus militantes e a Uni�o Europ�ia foi o Acordo 

Geral sobre o Com�rcio de Servi�os (AGCS), acordo este que permitiria a liberaliza��o de 

�reas como “sa�de, educa��o e cultura”. A esse respeito a ATTAC declara: As 

“associa��es engajadas no movimento altermundialista reclamam […] a remo��o da AGCS 

da �gua, sa�de, educa��o, cultura, audiovisual, servi�os de comunica��o, transporte e 

energia” (ATTAC, 2007: p. 39). Com efeito, essa bandeira interessa a muitos, embora n�o 

contemple a todos. � somente quando passamos pelas p�ginas iniciais dos sites 

altermundialistas e adentramos o espa�o de suas atividades e de seus textos anal�ticos e 

program�ticos que vemos express�es aparentemente t�o universais, proclamadas em

diversas l�nguas na esfera virtual,  – como: O mundo não é uma mercadoria, Nós não 

estamos a venda! – assumir os tra�os mais fortes de um grupo social formado em 

determinada regi�o do globo.

Como afirmam Agrikoliansky e Fillieule (2005), o movimento altermundialista � 

fundado sobre v�rios mitos que n�o resistem � observa��o emp�rica. Fiquemos por ora 

apenas com aquele que nos interessa de imediato: a id�ia de que sua base � formada por 

uma “sociedade civil transnacional”. Segundo os autores, o mapeamento das manifesta��es 

e dos f�runs sociais levou-os a nuan�ar em grande medida essa afirma��o, posto que as 

marchas e os f�runs, sobretudo os europeus, permanecem dominados pelas l�gicas 
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nacionais. Isto porque, os comit�s de organiza��o s�o essencialmente compostos por grupos 

e militantes ancorados no espa�o pol�tico do pa�s sede. Assim,

As manifesta��es de Seattle em 1999, por exemplo, foi menos um 
movimento de contesta��o mundial que uma mobiliza��o essencialmente 
norte-americana. Da mesma maneira, e mais perto de n�s, o segundo 
F�rum Social Europeu (FSE), realizado em Paris-Saint-Denis, em 
novembro de 2003, foi no geral organizado pelos movimentos de 
militantes franceses. As dificuldades que marcaram o curso do terceiro 
FSE em Londres refletem bem a estrutura do campo altermundialista 
brit�nico dominado pelo Socialist Worker Party (SWP) […].  Os 
movimentos altermundialistas europeus, norte ou sul-americanos se 
parecem muito pouco, tanto do ponto de vista dos grupos mobilizados, do 
repert�rio de a��o utilizada, como das refer�ncias ideol�gicas solicitadas. 
Para al�m das assembl�ias internacionais de prepara��o dos eventos 
contestat�rios, ocasi�es raras, n�o existem estruturas permanentes de 
coordena��o dos movimentos (AGRILOLIANSKY; FILLIEULE; 
MAYER; 2005: p. 83, tradu��o da autora) 

Dito isto, voltemos � ATTAC – mas sem esquecermos que apesar da sua origem 

francesa e sua expans�o notadamente europ�ia ela � respons�vel, em boa medida, pela 

constru��o da pauta altermundial. O seu debate sobre bens p�blicos e bens comuns � 

marcado por uma experi�ncia s�cio-hist�rica muito particular. Como atesta Brillet (2004), a 

no��o francesa de servi�o p�blico integra ao mesmo tempo elementos sociais, pol�ticos, 

econ�micos e jur�dicos. Ela indica n�o apenas um extenso leque de servi�os oferecidos 

gratuitamente, mas uma forma espec�fica de produzi-los e geri-los – os bens p�blicos aqui 

incluem: o aspecto “regulador” (defesa, justi�a e pol�cia), outro denominado “previdencial” 

(educa��o, sa�de, seguro-desemprego e seguridade social) e tamb�m toda uma extensa rede 

de “servi�os industriais e comerciais” (abastecimento de �gua, coleta de esgoto e lixo, 

servi�os postais, telecomunica��es, transportes, g�s e eletricidade). Outra particularidade � 

a identifica��o entre interesse p�blico e poder p�blico, conferindo a condu��o das 

atividades acima enumeradas ao Estado, e t�o somente a ele, o que de pronto apresenta 

outras tr�s no��es, quais sejam, as de Estado-empreendedor, Estado-regulador e monop�lio 
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estatal – aspectos que, segundo Brillet (2004), s�o completamente opostos � no��o inglesa 

de um Estado “simples prestador de servi�os (entre outros)”. Esse � um dos pontos de 

conflito entre a Fran�a e a Uni�o Europ�ia e uma das dificuldades do neoliberalismo no 

pa�s.

A import�ncia do servi�o p�blico na Fran�a tem, portanto, implica��es na pr�pria 

concep��o de Estado, e o desmonte do modelo anterior 

O que ser�, em particular, da configura��o tradicional da Fran�a perdendo 
o servi�o p�blico? […] Essas incertezas s�o ainda maiores porque o nosso 
modelo, hoje mais do que nunca, � exce��o na Europa. Entre o princ�pio 
de interven��o p�blica e o principio de identidade, a concep��o 
tradicional de servi�o p�blico “� francesa” retorna inissoci�vel, de uma 
parte, a modos de estrutura��o dos mercados (sob monop�lio) e empresas 
(sob tutela p�blica), e de outra parte, a uma hist�ria e a uma cultura 
pol�ticas (em torno de valores republicanos de igualdade e de cidadania)
(Brillet, 2004: p. 24 e 21, tradu��o da autora)

Se existe um grupo especialmente tocado por essa concep��o, este � o das classes 

m�dias, notadamente algumas de suas fra��es, localizadas no setor p�blico. Os exemplos 

poderiam ser outros e certamente dever�o ser aprofundados, mas devido ao frescor do 

ocorrido tomamos aqui a greve dos professores universit�rios na Fran�a, em 2009. A 

paralisa��o e as manifesta��es duraram praticamente todo o primeiro semestre daquele ano 

e mobilizaram outros setores, como os estudantes e os trabalhadores da �rea da sa�de.
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A greve foi 

desencadeada pela 

reforma proposta pela 

ministra do ensino 

superior e da pesquisa, 

Val�rie Pr�cresse. O 

projeto, denominado de 

“autonomia 

universit�ria”, alterava

consideravelmente o quadro do ensino superior franc�s, prevendo: o fim dos institutos 

universit�rios de forma��o dos mestres (IUFM), o desmantelamento do Centro Nacional de 

Pesquisa Cientifica (CNRS) e a modifica��o do estatuto dos professores-pesquisadores. 

Entre os pontos destacados nas manifesta��es observamos a redu��o de postos de trabalho 

e a abertura do setor ao capital privado; mas nenhum deles despertou declara��es t�o 

acaloradas quanto � mudan�a do estatuto da categoria, a qual atribui aos presidentes da 

universidade o controle do tempo de trabalho e o plano de carreira dos professores-

pesquisadores. Assim, a greve que paralisou at� mesmo os centros considerados mais 

conservadores colocou em evid�ncia a discuss�o sobre a particularidade do trabalho 

intelectual e art�stico.

As frases a seguir, expressas em cartazes nas universidades e nas ruas, podem nos 

ajudar a entender como a categoria percebe a sua condi��o e porque v� nela uma 

incompatibilidade com a l�gica do mercado: “Jamais o Estado se op�s de forma t�o 

reacion�ria � cultura e ao saber!”; “O esp�rito � um m�sculo!”; “Eu sou um projeto de 

excel�ncia em greve!”; “Eu sou melhor que meu colega!” (L’HUMANIT�, 2009: p. 9, 

Figura 5:
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tradu��o da autora). De acordo com uma professora da Paris VIII: “� a primeira vez que 

existe tal consenso entre todas as disciplinas aliada a uma real solidariedade entre

hospital, justi�a e educa��o: ‘N�s somos todos atacados pela l�gica da concorr�ncia e da 

rentabilidade’” (L’HUMANIT�, 2009: p. 9, tradu��o da autora). O Sindicato do ensino 

superior (SNESup-FSU), membro da ATTAC e um dos seus fundadores, declarou na 

ocasi�o: 

N�s queremos outras orienta��es que respondam, enfim, ao interesse do 
servi�o p�blico da pesquisa e o ensino superior […]. N�s estamos hoje 
num movimento extremamente solid�rio […]. N�s somos perfeitamente 
racionais na exig�ncia de um servi�o p�blico de ensino superior e de 
pesquisa eficaz, largamente financiada pelo or�amento do Estado. […] A 
universidade �, notadamente nas ci�ncias humanas, um espa�o de 
liberdade que permite a elabora��o de um pensamento cr�tico, original.
Este espa�o de liberdade, que sup�e o tempo da reflex�o, � posto em 
quest�o pela l�gica da concorr�ncia. (L’HUMANIT�, 2009: p. 9, 3, 
tradu��o da autora).

Na an�lise das entrevistas realizadas durante as manifesta��es contra a reforma da 

previd�ncia, Dani�le Linhart (2010: p. 15) conclui: “Neste momento, em que o mundo 

muda em torno deles, os servidores p�blicos do Estado t�m o sentimento de estar sendo 

coagidos, impedidos de 

cumprir corretamente 

suas fun��es”. Essa 

conclus�o � corroborada 

por diversas declara��es 

acerca da reforma dos 

liceus que prev� a 

redu��o de um ano na 

grade curricular, o que 

Figura 6:

Greve dos professores e pesquisadores em 2009
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implicaria na redu��o 

dos postos de trabalho e 

na deterioriza��o da 

forma��o dos alunos.

Al�m dos col�gios: 

“Muitas coisas n�o v�o 

bem: a supress�o de 

postos na RASED38

como no resto do corpo docente, a reforma das atribui��es, os ataques contra o maternal, 

a pauperiza��o dos professores, sem falar na aus�ncia de considera��o” (professora da 

escola primaria In: L’HUMANIT�, 21/11/08:p. 2, tradu��o da autora).

O argumento da ausência de consideração � uma constante nos relatos dos 

grevistas, que destacam o desprezo com que o governo de Nicolas Sarkozy demonstra pela 

categoria: “N�s jamais conhecemos um ataque t�o frontal. Sem falar nos discursos 

humilhantes” (professor do maternal In: L’HUMANIT�, 21/11/08: p. 4, tradu��o da autora). 

Assim tamb�m, estudantes, professores e funcion�rios do setor administrativo traziam em 

seu corpo mensagens como: “Trabalhe pregui�oso!”. A frase ironizava as declara��es do 

presidente Nicolas Sarkozy sobre a exist�ncia de uma Fran�a pregui�osa. 

Mas h� um ponto comum: n�s estamos desmembrando o servi�o p�blico 
da educa��o. O �nico objetivo buscado pela reforma dos liceus � a 
supress�o dos postos […]. (…) n�s lutamos hoje contra a degrada��o e a 
destrui��o anunciadas dos servi�os p�blicos de educa��o, um dos pilares 
da Rep�blica. (professora de hist�ria do liceu In: L’HUMANIT�, 
21/11/08, p.2, p.4, tradu��o da autora).

38 Sigla de R�seau d'aides sp�cialis�es aux �l�ves en difficult� (Rede de ajudas especializadas aos alunos com 
dificuldades).

Figura 7:

Greve geral de 2009
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O SNUipp-FSU, principal sindicato do prim�rio exigia, ent�o do governo, a 

devolu��o de treze mil postos de trabalho suprimidos da educa��o nacional 

(L’HUMANIT�, 28/01/09: p. 7); enquanto o principal Sindicato do superior – SNESup-

FSU, condicionava a abertura de negocia��es � mudan�a de orienta��o da pol�tica. Em 

resumo: 

N�s n�o desejamos somente uma nova vers�o deste texto mas o abandono 
puro e simples da l�gica que o sustenta (...). N�s queremos outras 
orienta��es que respondam, enfim, ao interesse do servi�o p�blico de 
pesquisa e ensino superior. N�s estamos hoje num movimento 
extremamente solid�rio, poderoso, que atinge todos os estabelecimentos
do ensino superior, o que n�o se realizou mais desde 1968, Me parece 
essencial que o governo entenda esta determina��o (L’Humanit�, 
02/03/2009, p.9, tradu��o da autora).

Com efeito, a ATTAC � composta por muitos outros sindicatos, associa��es e 

entidades com trajet�rias riqu�ssimas. Mas a relativa diversidade organizacional n�o anula a 

significativa homogeneidade social. A participa��o individual de desempregados, 

imigrantes ilegais, trabalhadores prec�rios e camponeses � pequena. E enquanto algumas de 

suas organiza��es figuram no site da associa��o como membro ativo da ATTAC a real 

capacidade de interven��o destas – na forma de organiza��o, mobiliza��o e, sobretudo, na 

constru��o da pauta pol�tica – � question�vel. Se tal n�o fosse, n�o apenas o trabalho 

intelectual e o que ele cria seria digno e merecedor de estar fora da lei do mercado.
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2.3. E, no entanto, ela se move...

Há um bom 

tempo o 

altermundialismo se 

depara com a seguinte 

questão: qual é o outro 

mundo possível? A 

crise financeira de 2008 

acirrou o debate. A 

regulamentação do mercado financeiro, eixo da configuração do movimento, tornou-se 

pauta da agenda dos encontros das organizações multilaterais, até então o cenário das 

grandes manifestações altermundialistas. O discurso da ATTAC sobre a crise mencionada

reflete certas mudanças que demandam atenção para os novos desdobramentos do 

altermundialismo. A relação não é estanque e o nosso trabalho embora possua um recorte

temporal determinado demonstra que se, por um lado, há uma lógica nessa configuração, 

por outro, ela não é imutável.

A oposição altermundialista à hegemonia das finanças foi marcada por críticas e 

confluências. Ao longo dos anos 2000, temas como desigualdade de gênero, meio-

ambiente, pobreza e fome foram sendo incorporados como pontos de pauta dos encontros 

das organizações multilaterais. A presença desses temas nas reuniões da Organização 

Mundial do Comércio e do Banco Mundial não mudou o quadro de intensa exploração do 

trabalho feminino, nem impediu catástrofes ambientais (e, conseqüentemente, humanas) 

acentuadas por um modelo de desenvolvimento que submete o uso dos recursos naturais à 

Figura 8:

Manifestantes da ATTAC durante a greve geral de 2009
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l�gica de acumula��o do capital, tampouco repercutiu nos dados que atestam que parte 

consider�vel da popula��o do planeta vive com menos de dois d�lares por dia39. � legitimo, 

portanto, nos perguntarmos sobre a forma com a qual esses temas foram incorparados.

Num artigo sobre a quest�o de g�nero no novo consenso de Washington40, 

St�phanie Treillet (2008) demonstra como os desafios da mulher na sociedade atual foram 

subordinados ao discurso neoliberal nos relat�rios do BM. O fato da popula��o feminina 

despontar nos �ndices dos mais baixos sal�rios, da informalidade e do desemprego ali 

aparece diretamente associado ao n�vel de sua escolaridade. Assim sendo, uma das 

propostas da organiza��o � a extens�o do ensino prim�rio e secund�rio, pensado a partir da 

dinamiza��o do mercado escolar e n�o da universaliza��o do ensino p�blico e gratuito 

como direito. A emancipa��o da mulher obedece ao anseio de uma maximiza��o dos 

recursos humanos, do qual dependeria o desenvolvimento dos pa�ses pobres. A forma��o �, 

segundo tal an�lise, um “auto-investimento” que resultaria em melhores empregos e 

maiores sal�rios. Al�m do foco no mercado, os relat�rios segmentam os grupos segundo 

diversos n�veis de pobreza, despolitizando as causas da desigualdade de g�nero 

(TREILLET, 2008). Ocorre que muitas das an�lises e muitos dos projetos que da� resultam 

considera a mulher um prolongamento da fam�lia, tendo em vista notadamente sua fun��o 

de m�e, mantendo intocado a divis�o sexual dos pap�is sociais.

39 O tema da pobreza e do g�nero n�o est�o dissociados. Os relat�rios do Programa das Na��es Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) atestam que aproximadamente 1 bilh�o de pessoas vivem com o equivalente a 
menos de um d�lar por dia, enquanto que 2,8 bilh�es vivem com menos de dois d�lares. Por seu turno, a 
Plataforma de A��o de Beijing escrita por ocasi�o da IV Confer�ncia Mundial sobre a Mulher, em 1995, na 
China, indica a feminiza��o da pobreza, avaliada na �poca em 70%. Assim tamb�m os n�meros sobre a 
desnutri��o acompanham em grande medida o �ndice de pobreza, tocando notadamente tr�s categorias: 
crian�as menores de 5 anos, mulheres gr�vidas e fam�lias monoparentais, normalmente formadas por m�es 
solteiras (ATTAC, 2004).
40 A express�o novo consenso de Washington teria surgido frente �s constantes crises financeiras e o fr�gil, 
por vezes nulo, crescimento econ�mico proporcionado pela aplica��o das pol�ticas econ�micas que 
configuravam o chamado Consenso de Washington. Este �ltimo foi cunhado em 1989 por economistas 
ligados ao Institute International Economics num encontro que resultou na elabora��o de uma dezena de 
medidas destina particularmente � Am�rica Latina.
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Com efeito, os demais temas acima citados, assim como o g�nero, adentraram os 

encontros das organiza��es multilaterais, inclusive de institui��es financeiras como o 

Fundo Monet�rio Internacional, em coer�ncia com uma de suas principais exig�ncias, qual 

seja, a liberaliza��o da economia. N�o obstante os constantes impasses, assim tamb�m a 

quest�o ambiental marca presen�a, chamando a aten��o da opini�o p�blica. De modo que o 

termo desenvolvimento sustent�vel, adotado pela comunidade internacional desde a ECO-

9241, convive lado a lado com pol�ticas que conservam e estimulam o mesmo padr�o de 

crescimento, produ��o e consumo que contrariam a realidade finita dos recursos naturais. 

O porqu� de quest�es como g�nero, pobreza e ecologia terem sido incorporadas por 

institui��es que reconhecidamente agravaram a situa��o das mesmas pode ser encontrado, 

em certa medida, na perda de credibilidade – para usar uma express�o cara �s institui��es 

financeiras – do discurso neoliberal. Estas quest�es se colocaram ap�s quase vinte anos de 

neoliberalismo, num contexto no qual a retra��o do Estado e o refor�o dos mecanismos de 

mercado foram incapazes de assegurar o crescimento econ�mico e melhorar as condi��es 

de vida da maior parte da popula��o – bem ao contr�rio, trouxeram para a cena uma 

seq��ncia de crises financeiras com fortes conseq��ncias sociais, entre as quais se destaca 

os altos �ndices de desemprego. Mas, � poss�vel que nem mesmo tal cen�rio colocasse de 

pronto a necessidade de lidar com tais problemas, n�o fossem �s lutas sociais que se 

seguiram � aplica��o da receita neoliberal. 

Todavia, essa oposi��o n�o deve ser pensada como um corpo de id�ias e posi��es 

fechadas, coesas, plenamente conscientes e compartilhadas por todas as organiza��es que 

comp�em o altermundialismo. Ela tampouco pode ser compreendida se n�o for colocada 

41 Confer�ncia Na��es Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada em junho de 1992, na 
cidade do Rio de Janeiro.
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lado a lado com os acontecimentos de Seattle e Gênova42, as lutas nacionais, as crises 

financeiras, ou ainda a ocupação do Iraque. Nem todos sempre excluíram a possibilidade de 

diálogo, acordo e parceria com os organismos multilaterais, apesar da presença nas marchas 

e no Fórum Social Mundial. De modo que, não obstante as diferenças, as quais implicaram, 

por mais de uma vez, em confrontos violentos, não se pode ignorar os pontos de 

confluência entre certas prerrogativas das organizações multilaterias e o campo de 

referências a partir do qual os altermundialistas pensam suas alternativas. Esta confluência 

não é estabelecida somente pela assimilação de temas caros ao movimento por parte da 

OMC e do BM, é necessário considerar também o processo inverso. Como pensar as 

diversas taxas ambientais e financeiras propostas por organizações que compõem o 

altermundialismo, senão num quadro de referencias, a partir do qual os excessos gerados 

pelo sistema financeiro podem ser questionados, mas não a lógica do seu funcionamento.

Tendo em vista esse processo de diferenciação e aproximação, vejamos como

ATTAC reagiu à crise financeira de 200843. Ao analisarmos o seu discurso sobre o 

ocorrido, buscamos traçar, mesmo que ainda com cores claras, o movimento de construção 

de alternativas, identificando limites e potencialidades. Pois, ao contrário do que se pode 

imaginar, o altermundialismo não nasceu consciente de sua luta antineoliberal e não está 

fadado a morrer sem que possa contribuir para a construção de um projeto anticapitalista.

Os documentos da ATTAC deixam claro o seu inimigo: o neoliberalismo. E suas 

propostas de mudança vão, atualmente, além da tributação do sistema financeiro, como por 

exemplo: a recuperação da soberania dos Estados e um novo modelo de desenvolvimento. 

42 As manifestações de Seattle (1999) e as de Gênova (2001) foram marcadas pelo grande número de pessoas 
e organizações que reuniram e pela ação violenta da polícia contra os manifestantes.
43 Um exemplo da importância de se considerar a conjuntura na posição do altermundialismo é o atentado de 
11 de setembro de 2001 e a ocupação do Iraque, foi após esses acontecimentos que um discurso 
antiimperialista cresceu no movimento.
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A associa��o, assim como o movimento altermundialista, afirma que um outro mundo � 

poss�vel; um mundo onde a “l�gica do mercado seja substitu�da pela l�gica p�blica”. Mas, 

que sociedade seria essa que n�o se submete �s leis do mercado? A resposta varia entre os 

intelectuais, membros da ATTAC – trata-se: do socialismo do s�culo 21, segundo Ign�cio 

Ramonet; do eco-socialismo, segundo Michel L�wy; ou ainda, do socialismo civil, nas 

palavras de Thomas Coutrot. Se intelectuais ligados � ATTAC falam em seus textos de 

socialismo, independente do significado que cada um atribui ao termo, o mesmo n�o 

acontece com a associa��o. Esta declara oposi��o ao neoliberalismo, reunindo nesta 

empreitada n�o apenas socialistas.

A crise de 2008 trouxe algumas novidades para o jogo pol�tico. Primeiro porque 

corroborou a tese da ATTAC sobre a instabilidade do sistema financeiro, explicitando o 

perigo da liberaliza��o da economia para a sociedade como um todo, e demonstrando que o 

Estado pode sim intervir na economia – o que a associa��o sempre afirmou e defendeu. 

Segundo, e aqui temos um elemento diferente, colocou a associa��o diante de um impasse, 

expresso em um dos editoriais do seu jornal Lignes d’Attac: “relan�ar ou bifurcar?” Nesse 

sentido, os editoriais escritos logo ap�s a crise evidenciam o esfor�o da ATTAC para se 

diferenciar do discurso dos governose institui��es liberais. Estes textos apresentam 

mudan�as na an�lise da associa��o sobre o capitalismo e o keynesianismo, oferecendo 

pistas importantes para compreendermos os processos em jogo na constru��o de um projeto 

de transforma��o social. 

Ocorreu que no final de 2008, o chefe de Estado franc�s e, ent�o, presidente da 

Uni�o Europ�ia, Nicolas Sarkozy, fez um discurso p�blico convocando todos � refunda��o 

do capitalismo, no qual ele insistia na necessidade de regular e vigiar as institui�oes 

financeiras. Este discurso, aliado � estatiza��o de alguns dos bancos europeus, tocou num 
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ponto chave da cr�tica altermundialista. Afinal, regula��o, vigil�ncia e transpar�ncia do 

sistema financeiro sempre foram algumas das demandas da ATTAC. A crise sem d�vida 

fortaleceu o argumento do movimento, mas colocou em quest�o a sua continuidade, posto 

que at� Sarkozy, alvo constante de sua cr�tica, apareceu em p�blico defendendo a 

regula��o.

Uma das quest�es que a ent�o presidente da associa��o, Aurelie Trouv�, teve que 

responder foi: “Quando Sarkozy e Merkel clamaram por uma taxa sobre as transa��es 

financeiras, voc�s se felicitaram?” (Entrevista realizada por LOSSON, 2010). Em resposta, 

Trouv� afirma: “Eles est�o numa l�gica eleitoral que esperamos verdadeiramente ver se

essas declara��es ser�o seguidas de fato. Eles rejeitam a id�ia de uma taxa elevada porque 

esta taxa tem um impacto dissuasivo sobre a especula��o financeira”. Mas, Losson (2010) 

insiste: “Como tornar claro a diferen�a entre os discursos? E aqui Trouv� � explicita:

“Promovento id�ias radicais de ruptura com o sistema, que provoquem fissuras nos blocos 

ideol�gicos. O G20 fala em refundar o sistema, mas (...). Ele anuncia o excesso da 

desregulamenta��o financeira de um lado, e, de outro, milita no quadro da OMC, por uma 

liberaliza��o da agricultura, dos mercados de servi�os (...)”.

Assim, o altermundialismo foi chamado a esclarer quest�es para as quais ainda, por 

ora, n�o tem uma resposta, a princial delas: formar um agrupamento amplo, reunindo todos 

aqueles que repugnam os excessos do neoliberalismo, ou colocar em causa os mecanismos 

fundamentais de apropria��o e domina��o capitalistas? 

Se a ATTAC se destacou at� o momento por sua atua��o contra o neoliberalismo, � 

necess�rio reconhecer mudan�as. Os editoriais escritos p�s-crise, se n�o falam em 

socialismo, deixam claro os limites do capitalismo.
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Nas palavras da associa��o: “[…] a crise atual […] mostra o limite do capitalismo, 

quer dizer, sua incapacidade em romper com a explora��o humana e da natureza”

(ATTAC, 2008; tradu��o da autora).  E ainda: “Hoje, enquanto os tenentes do sistema se 

ocupam em ‘refund�-lo’, numerosas vozes reconhecem que ele � insustent�vel a longo 

prazo, e que a sua supera��o est� novamente colocada” (ATTAC, 2008; tradu��o da 

autora). 

Para a ATTAC, a regula��o anunciada pelo presidente franc�s e o G20 n�o tem 

nada em comum com suas propostas. Os trechos a seguir demarcam a diferen�a defendida 

pela associa��o: “Anunciando a ‘regula��o’ a cada p�gina, o G20 n�o toma nenhuma 

medida real contra os para�sos fiscais” (ATTAC, 2008; tradu��o da autora). E acrescenta:

quem n�o se reclama hoje da regula��o e n�o exige um novo Bretton 
Woods? Por�m, � necess�rio distinguir a regula��o para que ‘os mercados 
funcionem melhor’, novo credo dos arrependidos, e a regula��o para 
transgredir a l�gica do lucro e da mercantiliza��o (ATTAC, 2008a,
tradu��o da autora).

Se propostas da ATTAC s�o de inspira��o keynesiana, os editoriais analisados n�o 

apresentam um simples retorno ao keynesianismo. Vejamos:

J� que a crise n�o � somente uma crise financeira, mas global, mostrando 
que o modelo de desenvolvimento fundado sobre a acumula��o do capital 
esgotou sua promessa de amanh�s melhores, uma regula��o do tipo 
keynesiana, promovendo pol�ticas or�ament�rias e monet�rias ser� 
necess�ria a curto prazo, mas dever� ser englobada numa perspectiva mais 
ampla […] (ATTAC, 2008b, tradu��o da autora).

Esta dever� contar com: a socializa��o dos bens considerados comuns; a reparti��o 

equitativa dos ganhos e riquezas; outra concep��o de desenvolvimento, pautada na de 

redu��o do tempo de trabalho, na amplia��o de servi�os n�o mercantilizados; e com o uso 

de energia renov�vel (ATTAC, 2008c).
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Essa mudan�a no discurso vinha mesmo de antes. A diferen�a � que at� o momento 

a ATTAC tinha conseguido passar por esses embates e conflitos no plano interno. A elei��o 

de Nicolas Sarkozy, em 2007, trouxe � discuss�o pontos considerados centrais para a 

associa��o. Nesse sentido, o dossi� organizado e aberto por Dominique Plihon, presidente 

do Conselho Cient�fico, intitulado “Qual a an�lise da situa��o p�s-elei��o presidencial,

quais as perspectivas?” contendo centro e trinta e seis p�ginas, com trinta contribui��es, 

aborda as causas e as consq��ncias da elei��o de Nicolas Sarkozy: “No momento onde as 

posi��es e as campanhas da ATTAC reencontram uma audi�ncia crescente, as elei��es 

eleitorais (municipais, legislativas, presidencial) imp�em � associa��o um aprofundamento 

de sua posi��o com rela��o � esfera pol�tica”. Os textos, em geral, abordam a efic�cia da 

atua��o da ATTAC tendo em vista a vit�ria de um governo liberal, colocando em causa 

convic��es antes bem enraizadas – nos referimos ao papel da associa��o nas campanhas 

eleitorais, sua rela��o com os partidos pol�ticos e a esfera do “poder”, em geral. � nesse 

contexto de “vit�rias do advers�rio” neoliberal que os conflitos internos se preciptam e se 

desenvolvem. E essa � uma das raz�es do porqu� uma an�lise do ponto de vista 

exclusivamente organizacional n�o conseguir contemplar a complexidade desse processo. 

Segundo a associa��o n�o se trata mais de moralizar o capitalismo ou de torn�-lo 

“verde”, tampouco de opor o capitalismo financeiro (causa dos males) ao capitalismo 

industrial (a solu��o para a crise). De modo que:

a ruptura que conv�m operar �, ent�o, de outra ordem que aquela 
anunciada pelos neoliberais. Lembremo-nos que os grandes momentos 
revolucion�rios ou sociais, 1789, 1830, 1848, 1871, 1917, 1936, 1945, 
impulsionaram rupturas com aspira��es igualit�rias. Igualdade dos 
cidad�os contra o Antigo Regime, igualdade social contra a mis�ria 
engendrada pela industrializa��o e acumula��o da riqueza por uma 
burguesia nascente, etc. (ATTAC, 2009, tradu��o da autora). [E, 
prossegue]: Isto n�o se chamaria mais relance, mas bifurca��o, �nica 
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solução razoável quando se chega a um beco sem saída (ATTAC, 2008b, 
tradução da autora).

À medida que o discurso se radicaliza as possibilidades de confluência parecem 

diminuir. Por certo, as afinidades existentes não devem ser pensadas apenas em termos de 

discurso (falso ou verdadeiro, seja ele de quem for). Mas também em termos de força 

política mobilizada. A crise possibilitou mudanças no posicionamento da ATTAC, mas é 

preciso saber se essas mudanças encontrarão eco no grupo social que compõem a 

associação. Disto depende a resposta para a pergunta: ser antineoliberal ou anticapitalista?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tentamos mostrar como a trajetória de alguns setores das classes médias que 

sofreram determinadas perdas com a implantação do neoliberalismo se coaduna com o 

surgimento do movimento altermundialista, tendo implicações diretas na sua atuação 

política. Tais implicações podem ser observadas no seu método de atuação: palestras, 

workshops, grupos de trabalhos, universidades de verão, etc; mas também na análise que o 

movimento faz da realidade social, bem como nas mudanças reivindicadas: um Estado de 

bem-estar representante dos interesses gerais que fora corrompido pelo grande capital; o 

papel destacado atribuído ao trabalho intelectual e à sua incompatibilidade com a lei de 

mercado; a estatização dos bens considerados públicos, destacadamente a educação, as 

artes, a comunicação e a saúde. Considerados isoladamente esses aspectos não representam 

grandes novidades. A novidade fica por conta da força que essas idéias adquiriram e o 

número de militantes aí engajados a partir dos anos 1990. O que indica mudanças nas 

condições vivenciadas por esse grupo. 

Sendo assim, quem são as pessoas que compõem o altermundialismo? Tal como 

verificamos: professores, pesquisadores, estudantes, profissionais da saúde, das artes e da 

comunicação, majoritariamente provenientes da esfera pública e com alto grau de 

escolaridade; em geral, filhos de pais com nível superior, poliglotas, familiarizados a 

diversos recursos tecnológicos, conhecedores de outros países e culturas; ou seja, donos de 

um repertório característico da militância altermundialista.

Essa constatação não nega a existência de outros grupos prejudicados pelas políticas 

neoliberais, são eles: camponeses, sem-tetos, operários, imigrantes, indígenas, mulheres... 

A lista é extensa. Mas estes, além de possuírem organizações próprias, quando integram o 



150

altermundialismo o fazem de maneira secund�ria, interferindo pouco na constru��o da

pauta e nos rumos do movimento. Podemos perceber isso atrav�s dos sem-tetos e dos 

desempregados que demandam maior participa��o na ATTAC/Fran�a; atrav�s dos

trabalhadores imigrantes clandestinos que certamente n�o se v�em contemplados na no��o 

de cidad�os de direitos; por meio dos movimentos populares que buscam avan�ar, mediante 

sua participa��o nas assembl�ias dos movimentos, em projetos comuns, visando fortalecer 

sua luta contra seus respectivos governos e n�o encontram respaldo dentro do m�todo 

F�rum.

Se em parte as pistas e os indicadores que nos levaram a identificar a 

superepresenta��o do setor p�blico das classes m�dias no altermundialismo foram 

aproveitados da teoria da estratifica��o, a nossa inten��o aqui n�o � identificar e classificar 

os indiv�duos que comp�em o movimento, mas antes estabelecer os nexos existentes entre 

as caracter�sticas comuns a um determinado grupo social e seu posicionamento pol�tico. E 

ambos, as caracter�sticas e o posicionamento, se constitu�ram na rela��o com as outras 

classes. 

As classes m�dias europ�ias e as sul-americanas formaram-se de conflitos e 

compromissos distintos. O Estado de bem-estar nunca foi uma realidade brasileira e, 

portanto, o neoliberalismo e a classe nele interessada encontraram aqui ambientes e 

resist�ncias diferenciadas.

Todavia, o fato de determo-nos mais demoradamente numa organiza��o como a 

ATTAC, t�o caracter�stica da realidade europ�ia, n�o impede que algumas considera��es

gerais possam ser extra�das desse nosso recorte. A experi�ncia da associa��o nos mostra 

que n�o obstante as preocupa��es com temas aparentemente gerais e distantes da realidade 

social desses militantes – como a d�vida dos pa�ses pobres, a guerra e o genoc�dio �tnico, a 
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preserva��o ambiental, etc. – o n�cleo em torno do qual se articulam tais quest�es toca 

diretamente as suas condi��es de vida. De modo que o perfil do militante altermundialista 

inscreve-se na sua cr�tica da sociedade atual, bem como nas perspectivas vislumbradas para 

a sociedade futura e nos meios e processos necess�rios para alcan��-la. Essa constata��o 

esclarece em v�rios aspectos a rela��o entre as cr�ticas mais abstratas contra o processo de 

mundializa��o e a import�ncia do monop�lio Estatal para a reprodu��o de determinados 

setores das classes m�dias. Saber que a sociedade francesa foi erigida sob o Estado 

Provid�ncia ajuda a compreender a abordagem keynesiana, centrada no controle dos fluxos 

de capitais internacionais e na prote��o do mercado interno, presente nas an�lises 

movimento. 

Ainda sobre os ativistas, nada indica que a ATTAC seja um caso isolado. Ao 

contr�rio, as enquetes realisadas no F�rum Social Mundial – seja na �frica, na �sia, ou na 

Am�rica do Sul –, assim como as desenvolvidas com os participantes do F�rum Social 

Europeu apontam para o mesmo tipo de militante, ou seja, em geral, provenientes das 

classes m�dias. O que varia, sem d�vida, � a constitui��o dessas classes m�dias, isto �, o 

papel desse grupo na forma��o social de origem. Por certo, as classes m�dias t�m pesos 

distintos na Europa, na Am�rica do Sul e na �frica, o que tem implica��es na sua a��o 

pol�tica. A nossa inten��o aqui n�o � estender levianamente os resultados da pesquisa feita 

com a ATTAC para outras organiza��es. Mas a prerrogativa de an�lise utilisada, ou seja, a 

rela��o entre a sua composi��o social e o seu programa pol�tico, no nosso entender, � v�lida 

inclusive para outras organiza��es altermundialistas. Como dissemos anteriormente, se por 

um lado as classes m�dias n�o s�o formadas diretamente da sua posi��o no processo de 

produ��o, nada autoriza a afirmar que ela n�o esteja preocupada com a sua reprodu��o. E

se esta se encontra atrelada ao aparelho estatal, ao sistema educacional e aos servi�os 



152

p�blicos, em geral, e se o neoliberalismo tem se caracterizado por efetuar um ataque 

cont�nuo �s condi��es que permitiram essa forma de exist�ncia, de modo que esse setor das 

classes m�dias perceba em sua trajet�ria um processo de desclassifica��o, a sua atua��o 

pode sim ser caracterizada como uma atua��o de classe. Muito embora suas demandas, 

devido �s pr�prias caracter�sticas da classe, n�o se restrinjam � esfera da produ��o strictu 

senso, assumindo no discurso tra�os de universalidade. Nesse sentido, a associa��o entre 

reivindica��es corporativas e outras quest�es mais amplas, consideradas de interesse geral e 

n�o necessariamente restritas ao interesse de uma classe, reflete uma das caracter�sticas das 

classes m�dias, uma vez que a sua reprodu��o n�o est� diretamente associada � produ��o, 

mas depende em larga medida dos processos ideol�gicos que legitimam a divis�o social do 

trabalho.

Portanto, a nossa conclus�o, v�lida, sobretudo, para o caso franc�s, sofre sem d�vidas 

altera��es de acordo com a organiza��o, o grupo nele reunido e a forma��o social em 

quest�o. Mas, n�o invalida a import�ncia da no��o de classes para a compreens�o da a��o 

pol�tica, inclusive daquela pr�pria do movimento altermundialista

Assim, a despeito desta tese ter se pautado particularmente no caso da ATTAC, a 

nossa inten��o foi contribuir para a an�lise dos movimentos sociais, redimensionando 

algumas teses derivadas do surgimento do altermundialismo. Considerada um dos s�mbolos 

do “novo fazer pol�tico”, o estudo da ATTAC nos aconselha cautela diante de certas 

conclus�es sociol�gicas e pol�ticas relativas a essa experi�ncia. Referimos-nos: � propalada 

horizontalidade das novas organiza��es; � suposta forma��o de uma milit�ncia 

transnacional, dissociada de estruturas partid�rias e sindicais; ao v�nculo com as demandas 

p�s-materiais e universais; ao distanciamento com rela��o �s esferas de poder; a descren�a 

nos mecanismos institucionais de representa��o; etc. 
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Cabem ainda algumas observa��es. Primeiro, o movimento altermundialista n�o foi

aqui considerado um bloco homog�neo. Ele conta com diversas formas de organiza��o, bem 

como com v�rias classes e fra��es de classes. Ou seja, a predomin�ncia das classes m�dias 

n�o implica na exclus�o de outras classes, como o campesinato. � preciso evitar simplismos, 

neste sentido; bem como o erro inverso, isto �, atribuir a todos os grupos presentes o mesmo 

peso e import�ncia. Como pudemos observar: nem todas as classes, nem todos os pa�ses e

nem todas as organiza��es t�m o mesmo grau de implica��o, podendo igualmente interferir

nos rumos do altermundalismo. Segundo, os conflitos internos da ATTAC e do FSM 

demonstram que a forma nunca � apenas uma quest�o de m�todo, mas tamb�m uma quest�o 

pol�tica. De modo que as mudan�as e/ou as crescentes cr�ticas a estrutura das organiza��es 

altermundialistas denotam poss�veis fraturas nas alian�as at� aqui estabelecidas. A elei��o de 

Nicolas Sarkozy e o avan�o das pol�ticas neoliberais colocaram em quest�o a efic�cia da 

a��o altermundialista. Uma reorienta��o da ATTAC e do FSM, sendo estes duas de suas 

vertentes mais not�rias, poderia representar um questionamento profundo dos princ�pios 

constitutivos desta ideologia organizacional, que clama: a pluralidade em detrimento da

unidade; o “consenso” em detrimento de um projeto. Terceiro, a luta destes movimentos 

contra o neoliberalismo toca em diversos momentos em elementos anticapitalistas, que n�o 

se encontram articulados, ao menos n�o ainda, num projeto de supera��o do capitalismo. A

atua��o altermundialista � basicamente antineoliberal; e este ani-neoliberalismo � marcado

pela experi�ncia da sua base social. O que restringe consideravelmente o vislumbrar do outro 

mundo poss�vel.
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Anexo 1:

Filmes sobre as Manifestações Atermundialistas

CARLO GIULIANI, RAGAZZO

Dirição: Francesca Comencini

(Festival de Cannes de 2002)

EVIANNAÏVE

2004 - Suíça - 80 minutos.

Direção: Verena Vargas

Produção/Difusão: Laurent Notaro 

8 CLOS À ÉVIAN

Direção: Gilles Perret e Fabrice Ferrari

2004 - France - 85 minutes.

Produção/ Distribuição: VLR productions, La Vaka

G8 ILLÉGITIME, PAROLES DE MARSEILLE

Direção: Jean-François Debienne

2003 - France - 40 minutes - Mini DV

Produção/ Distribuição: Images et Paroles engagées

GET RID OF YOURSELF

Direção/ Produção/ Distribuição: Bernadette Corporation. Coletivo de artistas fundado em 

1993 em New York. 

A BATALHA DE SEATLE 

Lançamento: 2007 (Canadá, Alemanha, EUA)
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Dire��o: Stuart Townsend

Atores: Martin Henderson, Michelle Rodriguez, Woody Harrelson, Charlize Theron.

Dura��o: 99 min

MEU BRASIL

Lan�amento: 2007

Dire��o: Daniela Broitman

Dura��o: 70 min

A VOZ DA PONTA – A FAVELA VAI AO F�RUM SOCIAL MUNDIAL

Lan�amento: 2003

Roteiro, Produ��o e Dire��o: Daniela Broitman e Fernando Salis Daniela Broitman
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Anexo 2:

Estatuto da ATTAC

Attac France http://www.france.attac.org/spip.php?article604

Statuts de l’association
mercredi, 3 juin 1998 / Attac France / Association pour la Taxation des Transactions 
financi�res pour l’Aide aux Citoyens 
66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois
T�l. : +33.(0)1.41.58.17.40 - Fax : +33.(0)1.43.63.84.62 
Statuts adopt�s par l’Assembl�e g�n�rale constitutive du 3 juin 1998. 

Sommaire

 I - CONSTITUTION - OBJET - COMPOSITION
 II - ORGANES ET FONCTIONNEMENT
 III. RESSOURCES - CONTROLE FINANCIER
 IV - DISSOLUTION - MODIFICATIONS STATUTAIRES

I - CONSTITUTION - OBJET - COMPOSITION

ARTICLE 1. Constitution.- Objet

Il est form�, entre les soussign�s, ainsi que les personnes, physiques ou morales qui 
adh�reront par la suite aux pr�sents statuts, une association d�clar�e, r�gie par la loi de 
1901, et qui a pour objet de produire et communiquer de l’information, ainsi que de 
promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconqu�te, par les citoyens, 
du pouvoir que la sph�re financi�re exerce sur tous les aspects de la vie politique, 
�conomique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde. Parmi ces moyens figure la 
taxation des transactions sur les march�s des changes (taxe Tobin).

ARTICLE 2. Dénomination

L’association prend la d�nomination suivante : ATTAC (Association pour la Taxation des 
Transactions pour l’Aide aux Citoyens).

ARTICLE 3. Durée.- Siège

La dur�e de l’association est illimit�e. Son si�ge social est fix� au 66, rue Marceau, 93100 
Montreuil-sous-bois. Il peut �tre d�plac� sur simple d�cision du Conseil d’administration.
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ARTICLE 4. Membres.- Adhésion

L’association se compose des personnes, physiques et morales, signataires, et de celles qui 
y adh�reront. Elle comprend deux cat�gories de membres : fondateurs et actifs. Les 
membres fondateurs, r�unis en coll�ge,sont les personnes qui ont cr�� l’association et celles 
qu’elles d�signeront, � la majorit� des deux tiers, pour les compl�ter ou les remplacer, le 
cas �ch�ant.

Les membres actifs sont les autres personnes qui auront adh�r� � l’association.

La qualit� de membre se perd au jour de la d�mission, du d�c�s, du non paiement de la 
cotisation, de la radiation ou de l’exclusion appr�ci�e et prononc�e souverainement par le 
Conseil d’administration apr�s convocation pr�alable de l’int�ress� par lettre recommand�e 
avec accus� de r�ception.

Les membres de l’association ne peuvent recevoir de r�tribution � raison des fonctions qui 
leur sont confi�es. Des remboursements de frais peuvent �tre allou�s par le Conseil 
d’administration.

ARTICLE 5. Cotisation

La cotisation est fix�e annuellement par l’Assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil 
d’administration. Tous les membres sont soumis � cotisation. Le paiement de la cotisation 
intervient par r�glement annuel.

II - ORGANES ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6. Organes

Les organes de l’association sont : l’Assembl�e g�n�rale le Conseil d’administration le 
Bureau le Coll�ge des fondateurs le Conseil scientifique. L’assembl�e constitutive �lit, � la 
majorit� absolue, un Conseil d’administration compos� de trois membres au minimum.

ARTICLE 7. Le Conseil

7-1. Composition

Le Conseil est compos� de trente administrateurs �lus par l’Assembl�e g�n�rale, dont 
douze sont, post�rieurement � l’assembl�e constitutive, obligatoirement r�serv�s aux 
membres actifs, le reste des si�ges �tant obligatoirement attribu� � des �lus des membres 
fondateurs.

Le Conseil comprend les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier 
tour. Les candidats fondateurs sont ceux figurant sur la liste arr�t�e et pr�sent�e par les 
membres fondateurs apr�s leur d�lib�ration � la majorit� des pr�sents ou repr�sent�s.
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Le Pr�sident est d�sign� par le Conseil parmi les membres fondateurs, � la majorit� absolue 
aux premier et deuxi�me tours, et � la majorit� simple au troisi�me.

Le Conseil �lit en son sein, sur proposition du Pr�sident, un Secr�taire g�n�ral, un 
Tr�sorier, et pourvoit, selon les besoins, tout autre poste, dont celui d’un ou plusieurs Vice-
pr�sidents.

7-2. Durée du mandat

La dur�e du mandat des membres du conseil d’administration est fix�e � trois ans, � 
compter du jour de leur �lection par l’assembl�e g�n�rale. Ils sont r��ligibles sans 
limitation. En cas de vacance, de nouveaux administrateurs peuvent �tre coopt�s par le 
Conseil. Leur �lection est confirm�e par l’Assembl�e g�n�rale suivante pour la dur�e du 
mandat du conseil qui reste � courir.

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est majeur.

7-3. Fonctionnement Le Conseil d’administration se r�unit aussi souvent que l’int�r�t de 
l’association l’exige, sans que le nombre de r�unions puisse �tre inf�rieur � deux par an, sur 
convocation du Pr�sident, qui peut, s’il le juge n�cessaire, r�unir le Conseil 
d’administration en s�ance extraordinaire.

Le Conseil peut inviter toute personne dont il estimera la pr�sence utile � ses travaux.

Un Conseil d’administration doit �tre convoqu� dans un d�lai maximal de quinze jours sur 
demande �crite du quart des membres du Conseil.

Les r�unions sont pr�sid�es par le Pr�sident, un Vice-pr�sident ou le Secr�taire g�n�ral qui 
dirige les discussions, assure l’observation des statuts et du r�glement int�rieur et veille au 
suivi de l’ordre du jour. Lorsque le Vice-pr�sident ou le Secr�taire g�n�ral pr�side, il exerce 
les pouvoirs du Pr�sident.

Chaque membre du Conseil d’administration doit participer en personne aux s�ances. 
Toutefois, chaque administrateur peut se faire repr�senter par un autre administrateur. Les 
pouvoirs sont �crits. Nul ne peut d�tenir plus d’un pouvoir.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des pr�sents et repr�sent�s.

Les d�cisions pr�vues � l’article 10.9 ne peuvent �tre prises que si un quorum de moiti� du 
Conseil est r�uni. Les d�lib�rations donnent lieu � un proc�s-verbal approuv�.

7-4. Pouvoirs
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Les pouvoirs d’administration sont confi�s au Conseil d’administration qui prend toutes les 
d�cisions et mesures relatives � l’association, autres que celles express�ment r�serv�es par 
la loi et par les pr�sents statuts � la comp�tence de l’Assembl�e g�n�rale. Il se prononce, � 
la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, sur toute proposition de 
modification des statuts ou toute autre d�cision � soumettre � l’Assembl�e g�n�rale 
extraordinaire.

ARTICLE 8. - Le Bureau

8-1. Le Bureau est compos� du Pr�sident, du Secr�taire g�n�ral, du Tr�sorier, du ou des 
Vice-pr�sidents et de membres.

8-2. Le Bureau est charg� de la gestion des affaires de l’association, dans le cadre des 
orientations fix�es par le Conseil d’administration.

ARTICLE 9. Le Pr�sident

9-1. Le Pr�sident anime l’association et dispose des pouvoirs les plus �tendus pour assurer 
sa repr�sentation, tant en France qu’� l’�tranger, aupr�s des pouvoirs publics et des tiers. Il 
dirige les discussions du Bureau, du Conseil d’administration et de l’Assembl�e g�n�rale, 
qu’il pr�side. Il surveille et assure l’observation des statuts et du r�glement int�rieur. Il 
signe tous actes, toutes mesures ou tous extraits des d�lib�rations int�ressant l’association, 
fait ouvrir les comptes. Il peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs.

9-2. Le Pr�sident repr�sente l’association en justice, soit comme demandeur, soit comme 
d�fendeur, soit comme partie civile.

ARTICLE 10. L’Assembl�e g�n�rale

10-1. Composition.- R�union

L’Assembl�e g�n�rale se compose de tous les membres de l’Association � jour de leur 
cotisation. Elle se r�unit en s�ance ordinaire une fois par an, au jour et sur l’ordre du jour 
fix�s par le Conseil d’administration, et sur convocation du Pr�sident. Il pourra �tre tenu 
des Assembl�es g�n�rales ordinaires, r�unies extraordinairement, quant les int�r�ts de 
l’association l’exigent, soit � l’initiative du Conseil d’administration, soit sur demande 
sign�e du quart des membres de l’association. Dans ce cas, la convocation est de droit.

10-2. Convocation

Les convocations sont faites par �crit, sauf urgence, au moins quinze jours � l’avance, et 
portent indication pr�cise des questions � l’ordre du jour.

10-3.Ordre du jour
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L’Assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les questions inscrites � l’ordre du jour fix� 
par le Conseil d’administration dans la s�ance qui pr�c�de l’Assembl�e g�n�rale. 
Tout membre peut demander l’inscription � l’ordre du jour de toute question qu’il d�sire 
voir trait�e. Il adresse, � cet effet, une lettre recommand�e avec accus� de r�ception au 
Pr�sident avant la r�union du Conseil qui pr�c�de l’Assembl�e g�n�rale. Le Conseil statue 
sur cette demande.

10-4.Accès

Les membres ne sont admis aux Assembl�es g�n�rales que sur pr�sentation d’une pi�ce 
justificative de leur qualit�. Il signent � leur entr�e le registre de pr�sence.

10-5.Représentation

Tout membre a le droit de se faire repr�senter par un autre membre en remettant � ce 
dernier un mandat �crit. Nul ne peut d�tenir plus de trois pouvoirs. Le Conseil peut, en 
outre, d�cider l’organisation d’un vote par correspondance.

10-6.Pouvoirs

L’Assembl�e g�n�rale est l’organe souverain de l’association dans les mati�res dont la loi 
et les statuts lui r�servent express�ment la comp�tence exclusive, notamment sur les 
rapports annuels d’activit� et de gestion. Ceux-ci pr�sentent les travaux du Bureau et du 
Conseil d’administration pendant l’exercice �coul�, la situation financi�re et le bilan.

10-7. Majorité.-Quorum

Les d�cisions de l’Assembl�e g�n�rale ordinaire sont prises � la majorit� simple des 
membres pr�sents ou repr�sent�s, apr�s, le cas �ch�ant, recherche d’une d�cision 
consensuelle. Les d�cisions de l’Assembl�e g�n�rale extraordinaire relatives � la 
modification des statuts ou � la dissolution, sont prises � la majorit� des deux tiers des 
membres pr�sents ou repr�sent�s. L’Assembl�e g�n�rale extraordinaire ne peut d�lib�rer 
que si les deux tiers des membres de l’association sont pr�sents ou repr�sent�s, sur 
premi�re convocation, et de moiti� sur les suivantes.

10-8. Vote

L’Assembl�e g�n�rale vote � main lev�e, sauf demande particuli�re d’un vote � bulletin 
secret nominal des membres pr�sents ou repr�sent�s. Chaque membre dispose d’une voix. 
Les votes par correspondance sont comptabilis�s.

10-9. Modification des statuts

Aucune demande de modification des statuts ne peut venir en discussion � l’Assembl�e 
g�n�rale extraordinaire si elle n’est pas propos�e par le Conseil d’administration d�lib�rant 
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� la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, qui devra pr�senter un 
rapport motiv�.

ARTICLE 11. Le Collège des fondateurs 

Le Coll�ge des fondateurs comprend les personnes physiques et morales qui ont cr�� 
l’Association et celles qu’elles d�signeront, � la majorit� des deux tiers, pour les compl�ter 
ou les remplacer, le cas �ch�ant. Le Coll�ge se r�unit sur convocation du Pr�sident ou, dans 
un d�lai maximal de quinze jours, sur demande �crite du quart de ses membres. Le Coll�ge 
propose au Conseil d’administration les grandes orientations et lignes d’action de 
l’Association.

ARTICLE 12. Le Conseil scientifique 

L’Association met en place un Conseil scientifique. Le pr�sident et les membres du Conseil 
scientifique sont nomm�s par le Conseil d’administration. Le Conseil scientifique propose 
au Conseil d’administration les axes de recherche de l’Association. Il organise ses travaux 
en toute ind�pendance. Il peut faire appel, sous sa responsabilit�, � toute comp�tence 
ext�rieure qu’il juge utile. Il est garant de la rigueur scientifique des �tudes produites et 
diffus�es par ATTAC. Le Conseil scientifique est convoqu� par son Pr�sident,agissant de 
sa propre initiative ou � la demande du Pr�sident de l’Association.

III. RESSOURCES - CONTROLE FINANCIER

ARTICLE 13. Ressources

Les ressources de l’association comprennent : les cotisations et autres contributions des 
membres. Le montant de la cotisation est fix� par l’Assembl�e g�n�rale sur proposition du 
Conseil ; d’une mani�re g�n�rale, toute ressource et subvention dont elle peut l�galement 
disposer, le cas �ch�ant, cr��e � titre exceptionnel avec l’agr�ment, s’il y a lieu, de 
l’autorit� comp�tente.

ARTICLE 14. Comptabilité - Dépenses

La comptabilit� est tenue sous le contr�le du Tr�sorier, selon le plan comptable national. 
Les d�penses sont ordonn�es par le Pr�sident. Leur paiement est effectu� par le Tr�sorier. 

ARTICLE 15. Contrôle des comptes

Chaque ann�e, lors de l’examen des comptes, I’Assembl�e peut d�signer un ou deux 
contr�leurs des comptes, membres ou non de l’association, pour lui faire un rapport sur les
comptes de l’exercice �coul�. 

Les premiers commissaires sont d�sign�s par le Conseil d’administration.

IV - DISSOLUTION - MODIFICATIONS STATUTAIRES
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ARTICLE 16. Dissolution - Modifications statutaires

L’association peut �tre dissoute, sur proposition du Conseil d’administration, par vote de 
l’Assembl�e g�n�rale extraordinaire, conform�ment � l’article 10-7. Les statuts peuvent 
�tre modifi�s selon la m�me proc�dure. 

ARTICLE 17. Liquidation

En cas de liquidation volontaire, I’Assembl�e g�n�rale extraordinaire de liquidation nomme 
un ou plusieurs liquidateurs. En aucun cas, les biens ne peuvent �tre r�partis entre les 
membres de l’association. Ils sont d�volus � une autre association dont le but est de m�me 
nature, conform�ment au d�cret du 16 ao¬t 1901.

Le Pr�sident,
Bernard CASSEN
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Anexo 3:

Plataforma da ATTAC

www.france.attac.org/spip.php?article7  

Plateforme Attac

mercredi, 3 juin 1998 / Attac France / Association pour la Taxation des Transactions 

financi�res pour l’Aide aux Citoyens 

66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois

T�l. : 33.(0)1.41.58.17.40 Fax : +33.(0)1.43.63.84.62 

Au nom d’une transformation du monde pr�sent�e comme une fatalit�, les citoyens et leurs 

repr�sentants se voient disputer le pouvoir de d�cider de leur destin. Un tel abaissement, 

une telle impuissance nourrissent la progression des partis antid�mocratiques. Il est urgent 

d’enrayer ce processus en cr�ant de nouveaux instruments de r�gulation et de contr�le, aux 

plans national, europ�en et international. L’exp�rience indique assez que les gouvernements 

ne le feront pas sans qu’on les y encourage. Relever le double d�fi d’une implosion sociale 

et d’une d�sesp�rance politique exige donc un sursaut civique et militant. 

Se r�approprier ensemble l’avenir de notre monde

Plateforme de l’association "Attac"

La mondialisation financi�re aggrave l’ins�curit� �conomique et les in�galit�s sociales. Elle 

contourne et rabaisse les choix des peuples, les institutions d�mocratiques et les Etats 

souverains en charge de l’int�r�t g�n�ral. Elle leur substitue des logiques strictement 

sp�culatives exprimant les seuls int�r�ts des entreprises transnationales et des march�s 

financiers.
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Au nom d’une transformation du monde pr�sent�e comme une fatalit�, les citoyens et leurs 

repr�sentants se voient disputer le pouvoir de d�cider de leur destin. Un tel abaissement, 

une telle impuissance nourrissent la progression des partis antid�mocratiques. Il est urgent 

d’enrayer ce processus en cr�ant de nouveaux instruments de r�gulation et de contr�le, aux 

plans national, europ�en et international. L’exp�rience indique assez que les gouvernements 

ne le feront pas sans qu’on les y encourage. Relever le double d�fi d’une implosion sociale 

et d’une d�sesp�rance politique exige donc un sursaut civique et militant.

La libert� totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l’explosion du volume 

des transactions sp�culatives acculent les Etats � une course �perdue aux faveurs des gros 

investisseurs. Au nom de la modernit�, 1500 milliards de dollars vont et viennent chaque 

jour sur les march�s des changes � la recherche d’un profit instantan�, sans rapport avec 

l’�tat de la production et du commerce des biens et services. Une telle �volution a pour 

cons�quences l’accroissement permanent des revenus du capital au d�triment de ceux du 

travail, la g�n�ralisation de la pr�carit� et l’extension de la pauvret�.

D�sormais, sous couvert de s�curit�, les salari�s sont invit�s � troquer leurs syst�mes de 

retraite contre un m�canisme de fonds de pension qui aboutit � soumettre un peu plus leurs 

propres entreprises aux seuls imp�ratifs de la profitabilit� imm�diate, � y aggraver les 

conditions de travail, � �tendre la zone d’influence de la sph�re financi�re et � persuader les 

citoyens de l’obsolescence de constructions solidaires entre nations, peuples et g�n�rations.

Au pr�texte du d�veloppement �conomique et de l’emploi, les pays membres de l’OCDE 

n’ont pas renonc� � signer un Accord multilat�ral sur les investissements (AMI) qui 

donnerait tous les droits aux investisseurs et imposerait tous les devoirs aux Etats. Dans le 

m�me temps, la Commission europ�enne et certains gouvernements entendent poursuivre 

leur croisade libre-�changiste par la mise en place d’un Nouveau march� transatlantique 

(NTM) visant ouvertement � asseoir l’h�g�monie des �tats-Unis dans l’audiovisuel et � 

d�manteler la politique agricole commune.

La plupart des engrenages de cette machine in�galitaire, entre Nord et Sud comme au cœur 

des pays d�velopp�s eux-m�mes, peuvent encore �tre enray�s. Trop souvent, l’argument de 

la fatalit� se nourrit de la censure de l’information sur les alternatives. C’est ainsi que les 
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institutions financi�res internationales et les grands m�dias (dont les b�n�ficiaires de la 

mondialisation sont souvent propri�taires) ont fait le silence sur la proposition de 

l’�conomiste am�ricain James Tobin, prix Nobel d’�conomie, de taxer les transactions 

sp�culatives sur les march�s des devises. M�me fix�e � un taux particuli�rement bas de 

0,05%, la taxe Tobin rapporterait pr�s de 100 milliards de dollars par an. Collect�e, pour 

l’essentiel, par les pays industrialis�s, o® sont localis�es les grandes places financi�res, 

cette somme pourrait �tre revers�e aux organisations internationales pour des actions de 

lutte contre les in�galit�s, pour la promotion de l’�ducation et de la sant� publique dans les 

pays pauvres, pour la s�curit� alimentaire et le d�veloppement durable. Un tel dispositif 

mettrait du sable dans les rouages de la sp�culation. Il alimenterait des logiques de 

r�sistance, redonnerait des marges de manœuvre aux citoyens et aux Etats et, surtout, 

signifierait que le politique reprend le dessus.

A cette fin, les signataires se proposent de cr�er l’association, ATTAC (Action pour une 

taxe Tobin d’aide aux citoyens) qui leur permettra de produire et de diffuser de 

l’information pour agir en commun, tant dans leurs pays respectifs qu’aux niveaux 

europ�en et international. En vue d’entraver la sp�culation internationale, de taxer les 

revenus du capital, de sanctionner les paradis fiscaux, d’emp�cher la g�n�ralisation des 

fonds de pension et, d’une mani�re g�n�rale, de reconqu�rir les espaces perdus par la 

d�mocratie au profit de la sph�re financi�re et de s’opposer � tout nouvel abandon de 

souverainet� des Etats au pr�texte du " droit " des investisseurs et des marchands. Il s’agit 

tout simplement de se r�approprier ensemble l’avenir de notre monde.

En visitant notre site Internet, vous pourrez t�¯l�¯charger ces documents : 

• Plateforme Attac.pdf, (PDF - 19.4 ko) 

• Plateforme Attac.zip, (Zip - 87.3 ko) 
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Anexo 4:

Carta de Princípios do FSM

08.06.2002

Carta de Princípios do Fórum Social Mundial

O Comitê de entidades brasileiras que idealizou e organizou o primeiro Fórum Social 

Mundial, realizado em Porto Alegre de 25 a 30 de janeiro de 2001, considera necessário e 

legítimo, após avaliar os resultados desse Fórum e as expectativas que criou, estabelecer 

uma Carta de Princípios que oriente a continuidade dessa iniciativa. Os Princípios contidos 

na Carta, a ser respeitada por tod@s que queiram participar desse processo e organizar 

novas edições do Fórum Social Mundial, consolidam as decisões que presidiram a 

realização do Fórum de Porto Alegre e asseguraram seu êxito, e ampliam seu alcance, 

definindo orientações que decorrem da lógica dessas decisões.

1. O Fórum Social Mundial é um espaço aberto de encontro para o aprofundamento da 

reflexão, o debate democrático de idéias, a formulação de propostas, a troca livre de 

experiências e a articulação para ações eficazes, de entidades e movimentos da sociedade 

civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer 

forma de imperialismo, e estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária 

orientada a uma relação fecunda entre os seres humanos e destes com a Terra.

2. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi um evento localizado no tempo e no 

espaço. A partir de agora, na certeza proclamada em Porto Alegre de que "um outro mundo 

é possível", ele se torna um processo permanente de busca e construção de alternativas, que 

não se reduz aos eventos em que se apóie.

3. O Fórum Social Mundial é um processo de caráter mundial. Todos os encontros que se 

realizem como parte desse processo têm dimensão internacional.
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4. As alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um processo de 

globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e 

instituições internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de governos 

nacionais. Elas visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma 

globalização solidária que respeite os direitos humanos universais, bem como os de tod@s 

@s cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e 

instituições internacionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade e da 

soberania dos povos. 

5. O Fórum Social Mundial reúne e articula somente entidades e movimentos da sociedade 

civil de todos os países do mundo, mas não pretende ser uma instância representativa da 

sociedade civil mundial. 

6. Os encontros do Fórum Social Mundial não têm caráter deliberativo enquanto Fórum 

Social Mundial. Ninguém estará, portanto autorizado a exprimir, em nome do Fórum, em 

qualquer de suas edições, posições que pretenderiam ser de tod@s @s seus/suas 

participantes. @s participantes não devem ser chamad@s a tomar decisões, por voto ou 

aclamação, enquanto conjunto de participantes do Fórum, sobre declarações ou propostas 

de ação que @s engajem a tod@s ou à sua maioria e que se proponham a ser tomadas de 

posição do Fórum enquanto Fórum. Ele não se constitui portanto em instancia de poder, a 

ser disputado pelos participantes de seus encontros, nem pretende se constituir em única 

alternativa de articulação e ação das entidades e movimentos que dele participem. 

7. Deve ser, no entanto, assegurada, a entidades ou conjuntos de entidades que participem 

dos encontros do Fórum, a liberdade de deliberar, durante os mesmos, sobre declarações e 

ações que decidam desenvolver, isoladamente ou de forma articulada com outros 

participantes. O Fórum Social Mundial se compromete a difundir amplamente essas 

decisões, pelos meios ao seu alcance, sem direcionamentos, hierarquizações, censuras e 

restrições, mas como deliberações das entidades ou conjuntos de entidades que as tenham 

assumido.
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8. O Fórum Social Mundial é um espaço plural e diversificado, não confessional, não 

governamental e não partidário, que articula de forma descentralizada, em rede, entidades e 

movimentos engajados em ações concretas, do nível local ao internacional, pela construção 

de um outro mundo.

9. O Fórum Social Mundial será sempre um espaço aberto ao pluralismo e à diversidade de 

engajamentos e atuações das entidades e movimentos que dele decidam participar, bem 

como à diversidade de gênero, etnias, culturas, gerações e capacidades físicas, desde que 

respeitem esta Carta de Princípios. Não deverão participar do Fórum representações 

partidárias nem organizações militares. Poderão ser convidados a participar, em caráter 

pessoal, governantes e parlamentares que assumam os compromissos desta Carta. 

10. O Fórum Social Mundial se opõe a toda visão totalitária e reducionista 

da economia, do desenvolvimento e da história e ao uso da violência como meio de 

controle social pelo Estado. Propugna pelo respeito aos Direitos Humanos, pela prática de 

uma democracia verdadeira, participativa, por relações igualitárias, solidárias e pacíficas 

entre pessoas, etnias, gêneros e povos, condenando todas as formas de dominação assim 

como a sujeição de um ser humano pelo outro.

11. O Fórum Social Mundial, como espaço de debates, é um movimento de idéias que 

estimula a reflexão, e a disseminação transparente dos resultados dessa reflexão, sobre os 

mecanismos e instrumentos da dominação do capital, sobre os meios e ações de resistência 

e superação dessa dominação, sobre as alternativas propostas para resolver os problemas de 

exclusão e desigualdade social que o processo de globalização capitalista, com suas 

dimensões racistas, sexistas e destruidoras do meio ambiente está criando, 

internacionalmente e no interior dos países. 

12. O Fórum Social Mundial, como espaço de troca de experiências, estimula o 

conhecimento e o reconhecimento mútuo das entidades e movimentos que dele participam, 

valorizando seu intercâmbio, especialmente o que a sociedade está construindo para centrar 
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a atividade econômica e a ação política no atendimento das necessidades do ser humano e 

no respeito à natureza, no presente e para as futuras gerações. 

13. O Fórum Social Mundial, como espaço de articulação, procura fortalecer e criar novas 

articulações nacionais e internacionais entre entidades e movimentos da sociedade, que 

aumentem, tanto na esfera da vida pública como da vida privada, a capacidade de 

resistência social não violenta ao processo de desumanização que o mundo está vivendo e à 

violência usada pelo Estado, e reforcem as iniciativas humanizadoras em curso pela ação 

desses movimentos e entidades.

14. O Fórum Social Mundial é um processo que estimula as entidades e movimentos que 

dele participam a situar suas ações, do nível local ao nacional e buscando uma participação 

ativa nas instâncias internacionais, como questões de cidadania planetária, introduzindo na 

agenda global as práticas transformadoras que estejam experimentando na construção de 

um mundo novo solidário. 

Aprovada e adotada em São Paulo, em 9 de abril de 2001, pelas entidades que constituem 

o Comitê de Organização do Fórum Social Mundial, aprovada com modificações pelo 

Conselho Internacional do Fórum Social Mundial no dia 10 de junho de 2001. 
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Anexo 5:

Colégio de Fundadores, Colégio de Administração e Bureau

Attac France http://www.france.attac.org/spip.php?article603

Coll�ge des fondateurs, Conseil d’administration et Bureau

mercredi, 20 décembre 2006 / Attac France / Association pour la Taxation des 

Transactions financi�res pour l’Aide aux Citoyens 

66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois

T�l. : +33.(0)1.41.58.17.40 - Fax : +33.(0)1.43.63.84.62 

Sommaire 

 Coll�ge des fondateurs

 Conseil d’administration

 Pr�sident-e-s d’honneur

 Bureau

Collège des fondateurs

Personnes physiques

Jos� Bov� ; Manu Chao ; Jacques Cossart ; Ren� Dumont † ; Viviane Forrester ; Susan 

George ; Gis�le Halimi ; Bernard Langlois ; Daniel Mermet ; Daniel Monteux ; Jacques 

Nikonoff ; Ren� Passet ; Ignacio Ramonet ; Jacques Robin † ; Pierre Tartakowsky.

Personnes morales

AC ! [1] ; Agir ici ; AITEC [2] ; Alternatives �conomiques ; Les Amis de la Terre ; 

APEIS [3] ; Artisans du Monde ; Association Gunter Holzmann ; CADAC [4] ; 

CEDETIM [5] ; Charlie Hebdo ; Conf�d�ration g�n�rale des SCOP ; Conf�d�ration 

paysanne ; CRID [6] ; DAL [7] ; ESCOOP [8] ; F�d�ration des finances CGT ; FGTE-

CFDT ; FFMJC [9] ; FSU [10] ; Golias ; Le Monde diplomatique ; MNCP [11] ; 

MODEF [12] ; MRAP [13] ; Les P�n�lopes ; Politique [14] ; Politis ; Raisons d’agir ; 

R�seaux services publics europ�ens ; SNES [15] ; SNESup [16] ; SNPTAS Equipement 
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CGT ; SNUI [17] ; SNUIPP [18] ; SUD-PTT [19] ; Survie ; Syndicat de la magistrature ; 

Syndicat de la M�decine G�n�rale ; T�moignage chr�tien ; Transversales ; UFAL [20] ; 

UGICT-CGT [21] ; UNEF [22] ; Union syndicale Solidaires

Conseil d’administration

Membres issus du coll�ge des fondateurs AC ! (G�rard R�gnier) ; AITEC (Gilles 

Lemaire) ; Artisans du Monde (Anne-Fran�oise Taisne) ; CGSCOP (Genevi�ve Talleux) ; 

Conf�d�ration paysanne (Guy Bessin) ; Jacques Cossart ; CRID (Michel Faucon et Lionel 

Larqu�) ; DAL (Jean-Baptiste Eyraud et Annie Pourre) ; FSU (Marc Delepouve et Sophie 

Zafari) ; Bernard Langlois ; MNCP (Jean Rozec et Christine Tellier) ; MRAP (Christian 

Delarue) ; Survie (Djilali Benamrane) ; Syndicat de la Magistrature (Emmanuelle Perreux) ; 

T�moignage chr�tien (Ivan du Roy et Luc Chatel) UGICT-CGT (Christian Pilichowski) ; 

UNEF (Michael Zemmour) ; Union syndicale Solidaires (Verveine Angeli)

Membres actifs

Genevi�ve Azam ; Christelle Baunez ; Chlo� B�n�teau ; Claudine Blasco ; Genevi�ve 

Coiffard-Grosdoy ; Jean-Michel Coulomb ; Jos� Etch�garay ; Fran�ois Garraud ; Hubert 

Guillon ; Jean-Marie Harribey ; Christiane Marty ; Wilfried Maurin ; Wilfrid Pasquet ; 

Rapha�l Pradeau ; Lysiane Rolet ; Ma�l Theuli�re ; Jean Tosti ; Aur�lie Trouv� ; B�n�dicte 

Veilhan ; Fr�d�ric Viale ;

Pr�sident-e-s d’honneur

Bernard Cassen, Susan George, Ignacio Ramonet

Bureau

Pr�sidents : Jean-Marie Harribey, Aur�lie Trouv�

Membres : Verveine Angeli, Genevi�ve Azam, Christelle Baunez (tr�sori�re), Chlo� 

B�n�teau, Genevi�ve Coiffard-Grosdoy, Marc Delepouve (secr�taire g�n�ral), Gilles 

Lemaire, Wilfried Maurin, Christian Pilichowski, Ma�l Theuli�re, Fr�d�ric Viale

[1] Agir ensemble contre le ch�mage

[2] Association internationale de techniciens, experts et chercheurs

[3] Association pour l’emploi l’information et la solidarit�

[4] Coordination des associations pour le droit � l’avortement et � la contraception

[5] Centre d’�tudes et d’initiatives de solidarit� internationale

[6] Centre de recherche et d’information sur le d�veloppement
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[7] Droit au Logement

[8] Economies solidaires et coop�ratives

[9] F�d�ration Fran�aise des Maisons de Jeunes et de la Culture

[10] F�d�ration syndicale unitaire

[11] Mouvement national des ch�meurs et pr�caires

[12] Mouvement de d�fense des exploitants familiaux

[13] Mouvement contre le racisme et pour l’amiti� entre les peuples

[14] Revue europ�enne

[15] Syndicat national de l’enseignement secondaire

[16] Syndicat national de l’enseignement sup�rieur

[17] Syndicat national unifi� des imp�ts

[18] Syndicat national unifi� des instituteurs et professeurs des �coles

[19] Solidaires unitaires d�mocratiques PTT

[20] Union des Familles La²ques

[21] Union g�n�rale des ing�nieurs, cadres et techniciens CGT

[22] Union nationale des �tudiants de France
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Anexo 6:

Membros do Conselho Científico

Attac France http://www.france.attac.org/spip.php?article2018

Membres du conseil scientifique
mardi, 10 juin 2008
Cliquez sur le membre pour acc�der � sa page de pr�sentation et � la liste de ses articles 
publi�s sur le site. 
Christophe Aguiton 
Nuri Albala 
Eric Alt 
Nils Andersson 
Genevieve Azam 
Mireille Azzoug 
Daniel Bachet 
Andre Bellon 
Jacques Bidet 
Claudine Blasco 
Benoit Borrits 
Martine Boudet 
Mohamed Larbi Bouguerra
Thierry Brugvin 
Mireille Bruy�re 
Alain Caille 
Claude Calame 
Jacques Capdevielle 
Michel Capron 
Bernard Cassen 
Henri Celi� 
Christian Chavagneux 
Fran�ois Chesnais 
Jean Chesneaux † 
Eve Chiapello 
Pierre Concialdi 
Philippe Corcuff 
Jacques Cossart 
Jacques Cotta 
Thomas Coutrot 

Gerard Dumenil 
Jean Pierre Escaffre
Gerard Filoche 
Fabrice Flipo 
Jean Gadrey 
V�ronique Gallais 
Bertrand Geay 
Alain Gely 
Susan George 
Guy Gourevitch 
Gerard Gourguechon
Janette Habel 
Jean-Marie Harribey
Michel Husson 
Esther Jeffers 
Raoul Marc Jennar
Bruno Jetin 
Samuel Johsua 
Isaac Johsua 
Bernard Kervella 
Pierre Khalfa 
Julien Landfried 
Michel Lasserre 
Christian Laval 
Christian Lazzeri 
Serge Le Qu�au 
Dominique Levy 
Francois Lille 
Elisabeth Longuenesse 
Michael L�wy 

Georges Menahem 
Yvon Minvielle 
Bernard Monnot 
Daniel Monteux 
Philippe Monti 
Jean Loup Motchane 
Rene Mouriaux 
Philippe Muhlstein 
Jacques Nikonoff 
Denis Paillard 
Florence Palpacuer 
Rene Passet 
Jacqueline Penit-Soria 
Jean Marie Pernot 
Dominique Plihon 
Claude Poliak 
Daniel Rallet 
Christophe Ramaux 
Albert Richez 
Lysiane Rolet 
Juan Roy De Menditte 
Jean Claude Salomon 
Catherine Samary 
Claude Serfati 
Jasmer Singh 
Bernard Teper 
Jacques Testart 
Jacques Toiser 
Jean Luc Touly 
Eric Toussaint 
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Monique Crinon 
Patrice Cuperty 
Marilza De Melo Foucher
Marc Delepouve 
Vincent Drezet 

Alain Marchand 
Christiane Marty 
Pierre Mascomere 
Gustave Massiah 
Gerard Mauger 

Stephanie Treillet 
Jean-Paul Vanhoove 
Louis Weber 
Jacques Woda 
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Anexo 7:

Novo estatuto e regulamento interior

Nouveaux statuts adopt�s le 27 juin 2009

CONSTITUTION - OBJET - COMPOSITION

ARTICLE 1. Constitution – Objet

Il est form�, entre les soussign�s, ainsi que les personnes, physiques ou morales qui 

adh�reront par la suite aux pr�sents statuts, une association d�clar�e, r�gie par la loi de 

1901, et qui a pour objet de produire et communiquer de l’information, de promouvoir 

l’�ducation populaire, ainsi que de mener des actions de tous ordres en vue de la 

reconqu�te, par les citoyens, du pouvoir que la sph�re financi�re exerce sur tous les aspects 

de la vie politique, �conomique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde. Parmi ces 

moyens figure la taxation des transactions sur les march�s financiers.

L’association garantit la libert� et le respect du principe de non-discrimination, un 

fonctionnement d�mocratique, la transparence de sa gestion et l’�gal acc�s, sans distinction 

d’�ge, des femmes et des hommes � ses instances dirigeantes.

ARTICLE 2. D�nomination

L’association prend la d�nomination suivante : Attac (Association pour la taxation des 

transactions financi�res et pour l’action citoyenne).

ARTICLE 3. Dur�e – Si�ge

La dur�e de l’association est illimit�e. Son si�ge social est fix� au 66-72, rue Marceau, 

93100 Montreuil-sous-Bois.

Il peut �tre d�plac� sur simple d�cision du Conseil d’administration.
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ARTICLE 4. Membres – Adh�sion

L’association se compose des personnes, physiques et morales, qui adh�rent � la plate-

forme d’Attac du 3 juin 1998 et aux pr�sents statuts.

L’association comprend deux cat�gories de membres : adh�rents directs et fondateurs.

Les adhérents directs sont les personnes qui adh�rent � l’association.

Sont appel�es membres fondateurs (r�unis en coll�ge) les personnes morales et physiques 

qui ont cr�� l’association, celles qui ont rejoint le coll�ge � ce jour, et enfin les personnes 

morales d�sign�es pour compl�ter le coll�ge � l’avenir. Ces nouveaux fondateurs seront 

d�sign�s � la majorit� des deux tiers par leur coll�ge ; leur d�signation sera valid�e par le 

Conseil d’administration, �galement � la majorit� des deux tiers.

La qualit� de membre se perd au jour de la d�mission, du d�c�s, du non paiement de la 

cotisation, de la radiation ou de l’exclusion appr�ci�e et prononc�e souverainement par le 

Conseil d’administration apr�s convocation pr�alable de l’int�ress� par lettre recommand�e 

avec accus� de r�ception.

Les membres de l’association ne peuvent recevoir de r�tribution � raison des fonctions qui 

leur sont confi�es. Des remboursements de frais peuvent �tre allou�s par le Conseil 

d’administration.

Les membres prennent part � l’�laboration de la politique de l’association et � son activit� 

par leur participation et leur vote dans le cadre des assembl�es g�n�rales, ainsi que par leur 

participation � un comit� local, une commission ou un groupe de travail, une liste de 

discussion �lectronique, ou toute instance pouvant �tre mise en place.

ARTICLE 5. Cotisation

La cotisation est fix�e annuellement par l’Assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil 

d’administration. Tous les membres sont soumis � cotisation annuelle.
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II - ORGANES ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6. Organes

Les organes de l’association sont :

- l’Assembl�e g�n�rale

- le Conseil d’administration, qui d�signe en son sein un bureau

- le Coll�ge des fondateurs

- le Conseil scientifique

- les Comit�s locaux, repr�sent�s nationalement par la Conf�rence nationale des comit�s 

locaux (CNCL).

ARTICLE 7. Le Conseil d’administration

7-1. Composition

Le Conseil est compos� de vingt-cinq � quarante administrateurs, dont soixante pour cent 

issus des adh�rents directs et quarante pour cent issus des membres fondateurs.

Leur nombre pr�cis est fix� dans le r�glement int�rieur.

Le coll�ge �lectoral des adh�rents directs �lit les candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de voix au premier tour, selon les modalit�s pr�cis�es dans le r�glement int�rieur.

Les repr�sentants des fondateurs sont �lus par le coll�ge des membres fondateurs apr�s 

d�lib�ration � la majorit� des pr�sents ou repr�sent�s.

Le Conseil �lit en son sein un pr�sident ou des copr�sidents, � bulletin secret, � la majorit� 

absolue aux premier et deuxi�me tours, et � la majorit� simple au troisi�me.
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Le Conseil �lit �galement un tr�sorier et les autres membres du bureau.

7-2. Durée du mandat

La dur�e du mandat des membres du conseil d’administration est fix�e � trois ans, � 

compter du jour de leur �lection par l’Assembl�e g�n�rale. Les �lus repr�sentant les 

adh�rents directs et les personnes physiques repr�sentant un membre fondateur personne 

morale ne peuvent pas exercer plus de trois mandats cons�cutifs. Le nombre de mandats est 

limit� � deux pour les fonctions ex�cutives.

En cas de vacance, de nouveaux administrateurs peuvent �tre coopt�s par le Conseil. Leur 

nomination est confirm�e par l’Assembl�e g�n�rale suivante pour la dur�e du mandat du 

Conseil qui reste � courir.

7-3. Fonctionnement

Le Conseil d’administration se r�unit aussi souvent que l’int�r�t de l’association l’exige, 

sans que le nombre de r�unions puisse �tre inf�rieur � deux par an, sur convocation du 

pr�sident ou de l’un des copr�sidents.

Le Conseil peut inviter toute personne dont il estimera la pr�sence utile � ses travaux.

En cas de demande �crite du quart des membres du Conseil, un Conseil d’administration 

doit �tre r�uni dans un d�lai maximal de quinze jours.

Chaque membre du Conseil d’administration doit participer en personne aux s�ances. 

Toutefois, chaque administrateur peut se faire repr�senter par un autre administrateur, pour 

une s�ance ou pour un ou plusieurs points de l’ordre du jour. Les pouvoirs sont �crits. Nul 

ne peut d�tenir plus d’un pouvoir.

Les d�cisions sont prises � la majorit� des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions pr�vues � l’article 10.9 ne peuvent �tre prises que si un quorum de la moiti� 

du Conseil est r�uni.

Les d�lib�rations du Conseil donnent lieu � un proc�s-verbal approuv�.
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7-4. Pouvoirs

Les pouvoirs d’administration sont confi�s au Conseil d’administration, qui prend toutes les 

d�cisions et mesures relatives � l’association, autres que celles express�ment r�serv�es par 

la loi et par les pr�sents statuts � la comp�tence de l’Assembl�e g�n�rale.

Il se prononce, � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, sur toute 

proposition de modification des statuts ou toute autre d�cision � soumettre � l’Assembl�e 

g�n�rale extraordinaire.

� la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, il peut d�cider de faire 

adh�rer Attac � d’autres associations. Il doit en informer les adh�rents et en rendre compte � 

l’Assembl�e g�n�rale ordinaire suivante.

Il peut, � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents ou repr�sent�s, organiser d’autres 

regroupements d’adh�rents r�gis par des chartes, qui devront �tre ent�rin�es par 

l’Assembl�e g�n�rale suivante.

ARTICLE 8. - Le Bureau

8-1. Composition

Le Bureau est compos� de 8 � 15 membres (leur nombre �tant obligatoirement inf�rieur � la 

moiti� de celui des membres du Conseil d’administration), dont le pr�sident ou les 

copr�sidents, et le tr�sorier. Le Conseil d’administration peut, selon les besoins de 

l’association, attribuer des fonctions sp�cifiques � certains membres du Bureau.

8-2. Pouvoirs

Le Bureau est charg� de la gestion des affaires de l’association, dans le cadre des 

orientations fix�es par le Conseil d’administration et l’Assembl�e g�n�rale.

8-3. Fonctionnement
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Le Bureau se r�unit au minimum une fois tous les quinze jours. Tout membre du Conseil 

d’administration qui le souhaite peut assister � ses r�unions.

8-4. R�vocation

Dans le cadre de cette gestion, le Bureau demeure plac� sous le contr�le du Conseil 

d’administration. Tout membre du Bureau, y compris le pr�sident ou les copr�sidents, peut 

�tre r�voqu� par le Conseil, statuant � la majorit� des membres pr�sents ou repr�sent�s. 

Dans ce cas, un quorum fix� aux deux tiers est n�cessaire.

ARTICLE 9. Le pr�sident ou les copr�sidents

9-1. Pouvoirs

Le pr�sident ou les copr�sidents animent l’association et assurent ou d�l�guent sa 

repr�sentation, tant en France qu’� l’�tranger, aupr�s des pouvoirs publics et des tiers.

Ils sont garants de l’observation des statuts et du r�glement int�rieur. Ils signent tous actes, 

toutes mesures ou tous extraits des d�lib�rations int�ressant l’association, font ouvrir les 

comptes. Ils peuvent d�l�guer certains de leurs pouvoirs.

9-2. Repr�sentation en justice

Le pr�sident ou les copr�sidents repr�sentent l’association en justice, soit comme 

demandeurs, soit comme d�fendeurs, soit comme parties civiles. Ces pouvoirs sont exerc�s 

dans l’int�r�t mat�riel et moral de l’association, et dans le but de faire appliquer et de 

respecter son objet social.

ARTICLE 10. L’Assembl�e g�n�rale

10-1. Composition – R�union

L’Assembl�e g�n�rale se compose de tous les membres de l’Association � jour de leur 

cotisation. Elle se r�unit en s�ance ordinaire une fois par an, au jour et sur l’ordre du jour 

fix�s par le Conseil d’administration, et sur convocation de celui-ci.

Il pourra �tre tenu d’autres Assembl�es g�n�rales, r�unies extraordinairement, quand les 
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int�r�ts de l’association l’exigent, soit � l’initiative du Conseil d’administration, soit sur 

demande sign�e du quart des membres de l’association.

Dans ce cas, la convocation est de droit.

10-2. Convocation

Les convocations sont faites par �crit au moins quinze jours � l’avance, et portent indication 

pr�cise des questions � l’ordre du jour.

10-3. Acc�s

Les membres � jour de leur cotisation ne sont admis aux Assembl�es g�n�rales que sur 

pr�sentation d’une pi�ce justificative de leur qualit�. Ils signent � leur entr�e le registre de 

pr�sence.

10-4. Représentation et vote par correspondance

Tout membre a le droit de se faire repr�senter par un autre membre en remettant � ce 

dernier un mandat �crit. Nul ne peut d�tenir plus d’un pouvoir.

Le vote par correspondance est de droit.

10-5. Ordre du jour

L’Assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les questions inscrites � l’ordre du jour fix� 

par le Conseil d’administration dans la s�ance qui pr�c�de l’Assembl�e g�n�rale.

Tout membre peut demander l’inscription � l’ordre du jour de toute question qu’il d�sire 

voir trait�e. Il adresse, � cet effet, une lettre au pr�sident ou aux copr�sidents avant la 

r�union du Conseil qui pr�c�de l’Assembl�e g�n�rale. Le Conseil d’administration statue 

sur cette demande.

Un point sera �galement inscrit � l’ordre du jour s’il fait l’objet d’une demande de plusieurs 

membres de l’association, selon des modalit�s fix�es par le r�glement int�rieur.

10-6. Pouvoirs
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L’Assembl�e g�n�rale est l’organe souverain de l’association. Elle vote les rapports annuels 

d’activit� et de gestion, qui pr�sentent les travaux de l’association sous la conduite du 

Bureau et du Conseil d’administration pendant l’exercice �coul�, la situation financi�re et 

le bilan. Elle vote les orientations. Elle se prononce �galement sur les autres points mis � 

son ordre du jour.

10-7. Majorit� – Quorum

Les d�cisions de l’Assembl�e g�n�rale ordinaire sont prises � la majorit� simple des 

membres pr�sents, repr�sent�s ou votant par correspondance, apr�s, le cas �ch�ant, 

recherche d’une d�cision consensuelle.

Les d�cisions de l’Assembl�e g�n�rale extraordinaire relatives � la modification des statuts 

ou � la dissolution sont prises � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents, repr�sent�s 

ou votant par correspondance.

L’Assembl�e g�n�rale extraordinaire ne peut statuer que si la majorit� des membres de 

l’association sont pr�sents ou repr�sent�s sur premi�re convocation, et un tiers sur la 

suivante. Les votes par correspondance sont comptabilis�s dans le calcul de cette majorit�.

10-8. Vote

L’Assembl�e g�n�rale vote � main lev�e, sauf demande particuli�re d’un vote � bulletin 

secret nominal des membres pr�sents ou repr�sent�s. Chaque membre dispose d’une voix. 

Les votes par correspondance sont comptabilis�s.

10-9. Modification des statuts

Une demande de modification des statuts ne peut venir en discussion � l’Assembl�e 

g�n�rale extraordinaire que si elle est propos�e par le Conseil d’administration, selon les 

modalit�s figurant dans le r�glement int�rieur.

ARTICLE 11. Le Coll�ge des fondateurs
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(voir aussi article 4)

Le Coll�ge des fondateurs contribue � �tablir un lien indispensable entre Attac et le 

mouvement syndical, le mouvement associatif et des organes de presse. Il permet aussi des 

�changes fructueux entre ces divers mouvements et organes.

Il se r�unit au moins deux fois par an, selon ses propres modalit�s ou sur convocation du 

pr�sident ou des copr�sidents, ou encore dans un d�lai maximal de quinze jours en cas de 

demande �crite du quart de ses membres.

Le Coll�ge propose au Conseil d’administration des orientations et lignes d’action.

ARTICLE 12. Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est compos� de membres de l’Association nomm�s par le Conseil 

d’administration. Cette nomination se fait sur proposition de membres du Conseil 

d’administration ou du Conseil scientifique.

Le Conseil d'administration nomme le pr�sident du Conseil scientifique sur proposition de 

celui-ci.

Le Conseil scientifique propose au Conseil d’administration les axes de recherche de 

l’association. Il organise ses travaux en toute ind�pendance.

Il peut faire appel, sous sa responsabilit�, � toute comp�tence ext�rieure qu’il juge utile. Il 

est garant de la rigueur scientifique des �tudes produites et diffus�es par Attac.

Le Conseil scientifique est convoqu� par son pr�sident, agissant de sa propre initiative ou � 

la demande du Bureau de l’association.

ARTICLE 13. Les comités locaux et la CNCL
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Les comit�s locaux (CL), compos�s d’adh�rents d’Attac, sont des organes partenaires 

autonomes r�gis par une charte.

La Conf�rence nationale des comit�s locaux (CNCL) est l’organe de repr�sentation des 

comit�s locaux d’Attac. Elle est un lieu d’�change et de d�bat entre les comit�s locaux, 

entre les comit�s locaux et le Conseil d’administration. Elle propose au Conseil 

d’administration des orientations et lignes d’action. Elle peut solliciter le Conseil 

scientifique. Elle est r�gie par son propre r�glement int�rieur.

ARTICLE 14. Le R�glement int�rieur

Un r�glement int�rieur vient compl�ter les dispositions des pr�sents statuts. Il est d�fini par 

le CA � la majorit� des 2/3 et valid� par l’Assembl�e g�n�rale.

III. RESSOURCES - CONTR³LE FINANCIER

ARTICLE 15. Ressources

Les ressources de l’association comprennent : 

- les cotisations et autres contributions des membres. Le montant de la cotisation est fix� 

par l’Assembl�e g�n�rale sur proposition du Conseil d’administration;

- la vente de produits, de services ou de prestations fournies habituellement par 

l’association (par exemple, la vente de petit mat�riel militant, de brochures, etc.), les 

subventions �ventuelles, les dons manuels et toute autre ressource qui ne soit pas contraire 

aux r�gles en vigueur.

Les legs autoris�s par la loi font l’objet d’une acceptation provisoire par le Conseil 

d’administration ; toutefois l’acceptation ne sera d�finitive qu’apr�s son approbation par 

l’Assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 16. Comptabilit� – D�penses

La comptabilit� est tenue sous le contr�le du tr�sorier, selon le plan comptable g�n�ral des 

associations. Les d�penses sont ordonn�es par le pr�sident ou les copr�sidents, leur 
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paiement est effectu� par le tr�sorier, certaines fonctions pouvant �tre d�l�gu�es � des 

salari�s.

ARTICLE 17. Contrôle des comptes

Chaque ann�e, lors de l’examen des comptes, l’Assembl�e peut d�signer un ou deux 

contr�leurs des comptes, membres ou non de l’association, pour lui faire un rapport sur les 

comptes de l’exercice �coul�.

IV - DISSOLUTION - MODIFICATIONS STATUTAIRES

ARTICLE 18. Dissolution

L’association peut �tre dissoute, sur proposition du Conseil d’administration, par vote de 

l’Assembl�e g�n�rale extraordinaire, conform�ment � l’article 10-7. Les statuts peuvent 

�tre modifi�s selon la m�me proc�dure.

ARTICLE 19. Liquidation

En cas de liquidation volontaire, l’Assembl�e g�n�rale extraordinaire de liquidation nomme 

un ou plusieurs liquidateurs. En aucun cas, les biens ne peuvent �tre r�partis entre les 

membres de l’association. Ils sont d�volus � une autre association dont le but est de m�me 

nature, conform�ment au d�cret du 16 ao¬t 1901.
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R�GLEMENT INT�RIEUR
adopt� le 27 juin 2009

Ce règlement intérieur a pour but :

- Conformément à l'article 14 des statuts, de préciser des règles de fonctionnement de 

l'association pouvant être modifiées sans avoir recours à une réforme des statuts.

- De fixer quelques principes pour respecter la diversité et la cohésion de l'association.

- De réunir en un même document des textes essentiels pour l'association, présentés en 

annexe : plate-forme fondatrice, charte des relations avec les comités locaux, règlement 

intérieur de la CNCL.

Ce règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d'administration à la majorité des 

deux tiers, toute modification devant être validée par l'Assemblée générale des adhérents.

I. Compl�ments � certains articles des statuts et explications

ARTICLE 1. Constitution. - Objet – Composition

R�gle g�n�rale de fonctionnement : l'association s'efforce de favoriser le maximum de 

convergences de réflexion et d'action pour lutter contre les politiques néolibérales. Chaque 

fois que c'est possible, elle recherchera en son sein l'accord le plus large, par le débat, pour 

dépasser les divergences et éviter la cristallisation définitive de positions antagonistes, 

génératrice de tendances figées.

ARTICLE 4. Membres. – Adh�sion

Les partis politiques ne peuvent être membres d'Attac en tant que tels. Mais leurs membres 

peuvent à titre individuel adhérer à Attac. Dans leurs campagnes électorales, ils ne doivent 

pas se prévaloir de cette appartenance.

Dans le respect des textes fondateurs d'Attac, l'expression libre de tout adhérent est garantie 

à tous les niveaux de structures de l'association (instances statutaires, comités locaux, 
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commissions et groupes de travail). Dans son expression externe personnelle éventuelle, 

tout adhérent peut se prévaloir de son appartenance à Attac, mais ne peut s'exprimer au nom 

d'Attac sans avoir reçu de mandat des instances statutaires.

L'accès aux outils de discussion internes (notamment les listes électroniques) est de droit 

pour tout adhérent. Il est assorti d'un devoir de respect des personnes et de bannissement de 

tout propos raciste, xénophobe, sexiste ou homophobe, et d'une clause de conformité aux 

objets spécifiques de chacun de ces outils. Les organes d'information externes de 

l'association sont placés sous la responsabilité du Conseil d'administration.

ARTICLE 6. Organes

La Charte des comités locaux indique que : « Il est rappelé que seule l'association Attac est 

propriétaire du logo et du nom Attac. En conséquence de quoi elle est la seule à pouvoir 

attribuer ou retirer ce label national à un comité local. Il est convenu que seule l'association 

Attac peut se prévaloir de signer un texte du seul nom d'Attac. Au plan local, toute 

signature d'un comité local ou d'un groupe local doit être accompagnée du nom complet de 

celui-ci, mettant bien en évidence la nature locale de l'engagement. » Cette disposition 

s'applique à toutes les composantes de l'association.

Il ne peut donc y avoir d'initiative tournée vers l'extérieur utilisant le seul nom d'Attac, sans 

qualificatif, qui n'ait été soumise aux instances statutaires nationales concernées et 

approuvée par celles-ci.

ARTICLE 7. Le Conseil d'administration

7-1.1 Composition

a) Le nombre de membres du Conseil d'administration est fixé à 35, soit 21 représentants 

des adhérents directs et 14 représentants des fondateurs. La modification de ce nombre pour 

la mandature suivante peut être décidée par le Conseil à la majorité des 2/3, cette 

modification devant avoir lieu avant l'ouverture du processus électoral et au moins 6 mois 

avant la date prévue pour le renouvellement.

b) En cas de modification, le Conseil doit toujours veiller à respecter la proportion entre 
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adhérents directs et fondateurs prévue par les statuts. Si le nombre d'administrateurs décidé 

par le Conseil n'aboutit pas à des quotients entiers, ces quotients seront arrondis à l'entier le 

plus proche. Ainsi, pour 32 administrateurs, on obtient 12,8 fondateurs et 19,2 adhérents 

directs, chiffres arrondis à 13 fondateurs et 19 adhérents directs.

7-1.2 Représentants des adhérents directs

a) Parité des genres : le collège électoral des adhérents directs élit les candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour avec une pondération par genre pour 

respecter une parité relative, la proportion d'élus du genre majoritaire devant être inférieure 

à 60 %. Par exemple, pour un CA de 35 administrateurs dont 21 élus des adhérents directs, 

la répartition des sièges entre genres ne peut être que de dix-onze, ou de neuf-douze, quel 

que soit le genre majoritaire. Si un genre l'emporte par une différence supérieure, on 

rétablira la balance à neuf-douze en élisant les neuf premiers candidats du genre minoritaire 

et en réduisant le nombre des élus de l'autre genre à douze.

b) Parrainage : le parrainage des candidat-e-s par leur comité local de rattachement est 

vivement encouragé, même s'il n'est pas obligatoire. Il sera mentionné par les candidat-e-s 

dans leur présentation de candidature.

c) Présentation de candidature : obligatoire pour chaque candidat-e, elle doit comporter des 

renseignements sur son âge, sa profession, son lieu de résidence, le parrainage éventuel par 

son comité local. Les autres éléments de la présentation de candidature peuvent notamment 

concerner les responsabilités déjà exercées au sein d'Attac ou d'autres organisations, les 

travaux et les publications accomplis, les motivations et les orientations de la candidature.

7-1.3 Représentants des membres fondateurs

Le fonctionnement par « tourniquet » est autorisé (deux membres fondateurs pour un même 

siège, effectuant chacun une moitié de mandat). Les membres fondateurs doivent également 

veiller à respecter, pour leur représentants, la règle de parité des genres fixée pour les 

adhérents directs.

7-3. Fonctionnement
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En réunion, le Conseil d'administration désigne un président de séance qui dirige les 

discussions, assure l'observation des statuts et du règlement intérieur et veille au suivi de 

l'ordre du jour.

Les adhérents directs et fondateurs à jour de cotisation peuvent assister au Conseil 

d'administration. Ils peuvent y intervenir à l'invitation du président de séance.

Les procès-verbaux des réunions résument toutes les prises de position des membres élus. 

Lorsque ceux-ci le souhaitent, leur prise de position sera reproduite intégralement dans le 

procès-verbal.

7-4 Autres formes de regroupements d'adhérents régis par des chartes

Cet article concerne notamment Attac Campus, coordination formée en 2003, ainsi que les

collectivités locales et territoriales membres d'Attac.

ARTICLE 8. Le Bureau

8-4. Lorsque la révocation d'un membre du bureau est envisagée, celui-ci doit être informé 

des motifs lors d'un conseil d'administration où ce point aura été mis à l'ordre du jour et fera 

l'objet d'un débat. Si la proposition de révocation est maintenue, la décision sera prise par 

un Conseil d'administration convoqué à cet effet. L'intéressé aura la possibilité de présenter 

son point de vue et de répondre aux objections. Le vote aura lieu à bulletins secrets, selon 

les modalités fixées dans les statuts.

ARTICLE 10. L'Assemblée générale

Organisation du scrutin

- Le corps électoral est composé de tous les adhérents à jour de cotisation à la date de 

clôture de la liste électorale.

- Le CA nomme une Commission électorale chargée de l'organisation et du contrôle des 

élections.

- Le CA fixe la date de clôture du corps électoral, en fonction des contraintes techniques 
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n�cessaires pour assurer l'�mission de la liste �lectorale et l'envoi du mat�riel de vote aux 

�lecteurs.

- Pour permettre la participation du plus grand nombre d'adh�rents, le vote par 

correspondance est de droit, compl�tant le vote physique ou se substituant � lui. Les textes 

propos�s au vote de l'AG, suivant l'ordre du jour �tabli, doivent donc �tre communiqu�s 

aux adh�rents avec le mat�riel de vote.

10-5. Ordre du jour

Un point sera n�cessairement inscrit � l'ordre du jour de l'Assembl�e g�n�rale si cette 

inscription est demand�e par au moins deux cents adh�rents � jour de leur cotisation ou par 

vingt comit�s locaux existant depuis plus d'un an.

10-6. Pouvoirs

- L'Assembl�e g�n�rale se prononce sur les rapports annuels d'activit� et de gestion, les 

textes d'orientation et les r�solutions propos�s par le CA.

- Les textes d'orientation font l'objet, dans l'association, de d�bats pr�alables � leur 

r�daction d�finitive.

- Les adh�rents peuvent proposer, pour l'Assembl�e g�n�rale, des contributions qui seront 

examin�es par le Conseil d'administration. Celui-ci peut ou non les int�grer au texte 

d'orientation ou les soumettre au vote sous forme de r�solutions. Une date limite est fix�e 

pour l'envoi de ces contributions. Les auteurs de contributions non adopt�es par le CA 

recevront dans les plus brefs d�lais une notification d¬ment justifi�e.

- Des vœux peuvent �tre pr�sent�s et vot�s sur place � l'AG par les adh�rents pr�sent�s ou 

repr�sent�s.

- Dans le cadre de l'AG, le CA organise les assises d'Attac qui portent sur des th�mes 

particuliers permettant d'approfondir les orientations et actions � venir.
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10-9. Modification des statuts

Le Conseil d'administration peut proposer la modification des statuts. Il doit alors présenter 

aux adhérents un rapport circonstancié et faire élaborer le texte de modification par une 

commission ad-hoc qu'il désigne à cet effet et qui travaillera en lien avec toutes les 

instances de l'association. Il se prononce sur cette modification à la majorité des deux tiers, 

le quorum requis étant de 50 %. Le texte modifié sera proposé au vote des adhérents selon 

les modalités statutaires.

Les modifications des statuts prennent effet à partir du jour où l'assemblée générale 

extraordinaire annonce le résultat positif du vote aux membres de l'association et à son 

Conseil d'administration.

ARTICLE 11. Le Collège des fondateurs

En fonction de l'article 4 des statuts, la désignation de nouvelles personnes physiques est 

interdite. Seule reste autorisée la désignation de nouvelles personnes morales (syndicats, 

associations, journaux), à l'exclusion de partis politiques et de leurs organes de presse.

Le Collège des fondateurs peut désigner en son sein un ou plusieurs responsables chargés 

de son fonctionnement, en particulier la convocation des réunions et leur ordre du jour.

ARTICLE 12. Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique prépare l'Université citoyenne de l'association, en coordination avec 

le Conseil d'administration, auquel il propose un programme.

ARTICLE 13. Les comités locaux et la CNCL

- La charte des relations entre l'association et les comités locaux fait l'objet de l'annexe 2. 

Cette charte ne peut être modifiée que par l'Assemblée générale, à la majorité des deux 

tiers, sur proposition conjointe du Conseil d'administration et des comités locaux.
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- Le règlement intérieur de la CNCL fait l'objet de l'annexe 3. Il ne peut être modifié que 

par la CNCL elle-même, à la majorité des deux tiers des comités présents ou se prononçant 

par vote électronique ou par correspondance, sur proposition des comités locaux et après 

avis consultatif du Conseil d'administration.

- Dans les deux cas, aucun quorum n'est requis.


