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A pressa com que os individuos se deslocam cotidianamente pe
las ruas das cidades: a fuga para adiante da potencia mecanica

metalica sobre as vias; a instantaneidade da relacao social possivel en
tre pessoas que se encontram no tempo de urn cruzamento: a diversida
de de tipos de veiculos e de pedestres em interacao: este espaco de rela
<;aosocial onde a decisao de como agir diante do outro, da sinalizacao e
da regra e constrangida pelo tempo: tudo isso faz parte da dimensao
imediataiespacial do transite nas cidades. Trata-sa de urn espaco publi
co pouco verbal- falamos pouco com 0 outro no transite.

A primeira vista este espaco publico e pouco exploravel em pesqui
sas tematizando uma a<;aocomunicativa de inspiracao habermasiana
(Habermas, 1997:15-55). Todavia, problemas socio16gicosligados a Teo-
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- entre jovens de familias com carro particular: a de acelerar a carro
diante de pocas d'agua de chuva para assustar e molhar as pedestres
que passavam par perto. Morriamos de rir com as injurias que esses
pedestres agredidos objetiva e simbolicamente nos dirigiam. Essas po
cas d'agua de chuva se formavam sobretudo em ruas de terra batida,
nos bairros mais populares e habitados par pessoas que nao tinham
carras. 0motorista do carro de meu avo era normalmente um menor
de idade sem habilitacao - pratica tambem banal e impune.

Alias, assistir aos exames para obtencao da habilitacao era tambem
uma experiencia social importante em Itabaiana. Isto que parecia mais
uma festa municipal oficiosa, acontecia somente em anos eleitorais. Os
exames eram "ajeitados" por candidatos as eleicoes tendo influencia nas
instituicoes de transite e as candidatos a habilitacao alinhavam-se
hilarios sabre uma grande avenida, para urn exame de fachada. Depois
eles iam festejar seu sucesso preestabelecido nos bares da cidade. Na
epoca, dizia -se que mesmo as cegos de Itabaiana eram habilitados.

Penso que este trabalho comecou nessa epoca, quando a pratica vio
lenta contra as pedestres e a "habilitacao graciosa" clientelistica nao se

--ria da Acao Comunicativa habermasiana, au em termos mais gerais,
problemas referentes a regulacao social num espaco publico moderno,
compunham a base de minhas motivacoes de pesquisa. Com efeito, a
ponto de partida deste trabalho considera a transite urbano comoum -,
espaco publico que exprime a contexto socio-historico da modernidade
brasileira. Mas este ponto de partida nao foiuma simples escolha teori
co-rnetodologica. Comomotivacao socio16gica,antes disso, houve a mi-
nha experiencia subjetiva dentro desse contexto socio-historico e desse
transite.

Os dados das entrevistas dos informantes e as da observacao direta
das interacoes concretas nas ruas deAracaju remetiam-me constante
mente ao tempo da minha socializacao primaria e a minha experiencia
social significativa do transite: crianca da classe media em Itabaiana,
cidade a 50km de Aracaju, eu tinha a habito de passear no carro da -
familia acompanhada de primos e tios quase da minha idade, lange do
olhar severo e vigilante do avo proprietario do carro. Gostavamos de -:
roubar as chaves nos dias de chuva para uma diver sao banal na epoca
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Termo utilizado por Ervin Goffman para definir 0 tipo de protecao de cada
genero de usuario do transite: 0 pedestre, tern apenas seu corpo como "casco",
enquanto que 0 motorist a de urn caminhao possui urn alto grau de protecao no
transite, com seu "casco" mais potente do que 0 da maioria dos usuaries.
(Goffman, 1973).

apresentavam a mim como problemas, mas como uma brincadeira de
criancas/adolescentes e como 0 funcionamento normal da ordem politi
ca e da gestae institucional do transite. Posteriormente, minhas socia
lizacoes secundarias tornaram constrangedoras minhas brincadeiras
de crianca, Ainda a partir da experiencia concreta: estudante sem carro
ja emAracaju, eu passei para 0 outro lado do jogo. Enquanto pedestre
estrutural, era a minha vez de sofrer essas praticas perversas - e que
nao eram prerrogativa de crianeas e adolescentes. 0 que antes me matava
de rir tornava-se uma agressao, uma humilhacao dificil de digerir, ge
ran do uma raiva impotente - ja que meu casco' de pedestre nao podia
atingir 0 casco do motorista agressor, que seguia sorridente ou indife
rente em sua metalica e potente seguranca.

A unica coisa a fazer era retornar itminha casa, tomar outro banho,
mudar de roupa e retomar minhas atividades cotidianas na rua. E re
ter as licoes das experiencias que, it medida das minhas socializacces
posteriores e da minha escolaridade, aprenderam-rne a me situar dife
rente mente no transito, Tanto que quando eu adquiri meu primeiro
carro, ja professora em sociologia, nunca pensei em reviver minhas
brincadeiras de crianca e eu nao fiz urn exame "gracioso" para obter
minha habilitacao,

Mas comecei por considerar que ao lado do tempo curto de uma
interacao imediata pedestre/motorista existe 0 tempo Iongo da sociali
zacao dos atores num contexto socio-historico, que lhes da referencias
objetivas e simbolicas atravessando sua relacao com 0 transite. Melhor
dizendo, a relacao social imediata logo de urn cruzamento na rua nao e
completamente estrangeira do tempo Iongo no qual se construiu, na
vida social do seculo XX, urn Brasil urbano e moderno marcado pela
presenca instransponivel de veiculos automotores. Alem disso, 0 transi
to e tambem regulacao social atravessada pelo Estado moderno, e a
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Se tais problemas nao sao raros em qualquer estudo sociol6gico,
muitos dentre eles, no meu easo, estao relacionados a urn recorte muito
largo do problema de pesquisa - oonsiderandose as limitacoes de tempo
e de financiamento que eu tive para realiza -laoEntretanto eu nao teria
podido conceber urn estudo do transite sem pensar nas ligacoes possi
veis entre duas dimensoes deste espaco publico fundamental da vida
social moderna: a do transite como espaco publico de interacoes imedi
atas e a do transite como espaco publico de regulacao social institucio:

Aracaju, no nordeste do Brasil. Esse contexto onde os individuos, isola
dos dentro dos seus veiculos ou no anonimato das massas de pedestres,
sao socializados, representam, querem, motivam -se, mudam, vivem
juntos. Esse contexto no qual a regulacao social e as instituicoes esta
tais tracam e retracam 0 funcionamento e 0 disfuncionamento da ges
tao das normas. Esse contexto que se tornou, enfim, 0 laco analitico
interpretativo do estudo.

Mas os resultados das pesquisas realizadas sao desiguais. Existi
ram falhas da pesquisa de campo; hesitacoes teorico-rnetodologicas; la
cunas nos dados, descobertas no momento mesmo de construir uma
ligacao interpret at iva importante: 0 dever angustiante e arriscado de
decifrar 0 sentido, 0 conteudo significativo da palavra do inform ante e/
ou de sua acao visivel, E, sobretudo, houve a impossibilidade de estabe- __
lecer uma reducao causal de uma das dimensoes estudadas pela outra.

elaboracao e a gestae dessa regulacao social pelo Estado acompanham a
dinamica de urn transite concreto. Quer dizer que 0 transite e tambem
urn espaco de normas, de instituicoes, de discus sao juridica, de elabora
cao e de ajustamento de principios normativos. E, assim, urn espaco de
ideal regulador e enquanto tal, espaco de conflitos entre ideais e poderes
sociais diferentes.

Em suma, 0 transite e urn espaco publico atravessado pelo tempo
curto e instantaneo das interacoes, pelo tempo longo da socializacao dos
seus usuaries (que orienta suas interacoes concretas) e, pelo tempo di
namico da regulacao social institucional. Eu construi 0 sujeito desta
pesquisa a partir desses tempos diferentes em interrelacao, nas
interseccoes entre esses tempos. Para tecer laces sociol6gicos entre eles,
eu inseri 0 contexto nacional da modernidade do meu estudo de caso -
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As praticas analisadas pelo estudo foram: 0 suborno dos guardas, 0 uso das
ainizades dentro das instituicoes e 0 uso de lacos pessoais com politicos ligados
a gestiio institucional do transite.

nalizada. Eram essas ligacoes que me davam um ponto de vista subje
tivo para iniciar a pesquisa, um ponto de vista que selecionava traces
significativos da minha experiencia social e socio16gicasobre 0 transite.
Sempre aluna indireta de Weber (Weber, 1992:107-153), eu confio nos
pontos de vista subjetivos para a ordenacao metodo16gica da multidao
de dados, de reflexoes e de problemas que um fenomeno social pode
oferecer ao trabalho socio16gico,apesar das falhas que eu vejo neste
trabalho e daquelas que seus leitores possam encontrar.

De qualquer forma, 0 resultado mais significativo em relacao aos
objetivos iniciais de pesquisa refere-se a enquete por entrevistas- trata
se da forca construtiva de representacoes sobre a identidade nacional
brasileira nas orientacoes praticas de ruptura das normas de sancao no
transite". Tais praticas implicam uma condicao e uma consequencia
sociologicamente significativas para que elas ocorram, e necessaria
uma interacao direta ou indireta entre transgressor e responsaveis
institucionais, cujo sentido e 0 da partilha pela ruptura - 0 transgressor
romp endo com sua obrigacao de cumprir a norma e os responsaveis
institucionais rompendo com sua obrigacao de velar pelo cumprimento
da norma; como consequencia dessas praticas, ha a quebra de duas
dimensoes interdependentes do ideal regulador de urn espaco publico
moderno - 0 da igualdade de todos perante as leis e 0 da impessoalidade
da aplicacao das leis.

Neste sentido, urn Brasil simb6lico, que se exprime enquanto singu
laridade natural ou enquanto singularidade transhistorica, aparece
significativamente como agente social por excelencia, como 0 artista
onipotente da nao factualidade do principio da igualdade e da
impessoalidade das norm as de sancao no transite, como 0 sujeito res
ponsavel pelas nossas pr6prias acoes ilegais. Trata -se efetivamente de
uma representacao que qualifica este Estado-Nacao comorealidade dis
tinta dos outros Estados, comoum ser vivo, pens ante, ativo. Escutando
muitos dos meus informantes, minha imaginacao as vezes brincava
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em personificar a imagem geografica doterritorio brasileiro, reconhe
cendo neste urn gigante compernas curt as e sorriso malandro, rnani
pulando as pessoas, as instituicoes e as normas ideais de urn espaco
publico, para se divertir, fazer samba, proteger os amigos e/ou os ricos.
Justamente porque "esse pais nao tern jeito".

Tal Brasil singular e personificado e tanto mais significativo soci
ologicamente que ele nutre e se nutre de construcoes culturais e inte
lectuais. Na sociologia, na antropologia, na psicologia social, na lite
ratura, na musica popular, urn pesquisador pode reencontrar a pala
vra de muitos dos seus informantes, se ele decide metodologicamente
associar as perguntas sobre a orientacao motivacional diante da san
cao a transgressao, as representacoes sobre a gestae institucional das
normas de transite. No meu caso, porern, esta decisao nao foi de or
dem puramente metodo16gica.0 percurso do trabalho revelou comoa
propria pesquisadora possuia tal gigante mal feito e malandro en
quanto referencia sub-repticia de suas questoes socio16gicas sobre
o Brasil moderno.

A forca construtiva do Brasil, enquanto representacao causal e
explicativa da orientacao pratica dos atores sociais diante da gestae
institucional da transgressao, era efetivamente urn componente sig
nificativo das minhas pr6prias representacoes sociais sobre as rela
coes possiveis entre 0 transito emAracaju e 0 Brasil moderno. Lem
bro-me que 0 orientador do trabalho, M. Jacques Lautman, pergun
tou-rne uma vez se eu nao estaria apreendendo praticas e representa
coes comuns aos mais diferentes transitos urbanos como se fossem a
expressao de uma suposta singularidade brasileira. Admito tranqui
lamente, depois dos resultados doestudo, que ele tinha razao. Na epo
ca da elaboracao do meu projeto eu era vitirna de uma "aspiracao a
singularidade" .

Ir a campo escutar a palavra dos informantes perturbou 0 que me
guiava mais ou menos explicitamente sobre as relacfies possiveis en
tre transite e modernidade no Brasil. Neste sentido, 0 jeitinho brasi
leiro ja era para mim, desde 0 inicio, uma representacao sobre a
identidade nacional sociologicamente significativa para compreen
der as relacoes dos usuaries com a transgressao e as instituicoes do
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Utilizo aqui 0 conceito de P. Berger e T. Luckman (1990).
Utilizo este conceito de Pierre Bourdieu (1979), sem contudo abracar seu
construtivismo estruturalista, posto que minha abordagem sociologica e de
inspiracao historicista e compreensiva.

transito. Entretanto, abordandoo como fenorneno homogeneo, eu s6
conseguia satisfazer minha aspiracao a singularidade do Brasil. Tal
aspiracao nao era apenas urn deslize mais ou menos identitario, mas
urn componente da minha subjetividade relacionado ao fato de que
eu sou parte da construcao social da realidade brasileira e que esta
pertenca implica a interiorizacao de urn estoque social de conhe
cimentos" sobre a modernidade e sobre 0 Brasil, desde a minha in
fancia ate a minha condicao de professora e pesquisadora em Cienci
as Sociais.

A medida que a pesquisa acumulou dados e apresentou problemas
analiticos e interpretativos, a tomada doconceitode espaco publico como
construcao social da realidade ganhou forca na minha abordagem do
transite urbano. Eu mantive 0 problema de pesquisa em limites que me
permitiam estuda -10 pensando nas relacoes entre transite, jeitinho bra
sileiro e modernidade no Brasil. Mas eu reconstrui essas relacoes a par
tir de urn dialogo constante entre procedimentos indutivos e dedutivos.
Limitei-me a tecnicas qualitativas de analise, porque elas permitiam:
me 0 aprofundamento da comparacao entre discursos e a descoberta de
diferencas que me fizeram ver que 0 jeitinho brasileiro e urn fenomeno
multidimensional. De tal forma que a homogeneidade do jeitinho que
garantia minha "aspiracao a singularidade" doBrasil, desfez-se na pa
lavra dos meus informantes.
o jeitinho revelouse enquanto capital social", que media as pra

ticas de ruptura das normas de sancao no transite sob a forma de justi
ficativa de fundo da orientacao motivacional dos informantes. Enquan
to capital, 0 jeitinho brasileiro diferencia -se segundo a situacao social
do transgressor diante das instituicoes e segundo 0 estoque de conheci
mento que este possui sobre a modernidade e 0Brasil. Enquanto medi
acao simb6lica transgressor/gestae institucional, 0 jeitinho, assim como
outras representacoes sobre 0Brasil que the sao associadas, participam
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Utilizo este conceito seguindo a perspectiva marxiana, mas sem associa-lo ao
conceito de alienacao como falsa consciencia. Reificacao e entao aqui ato ou
pensamento que "coisifica", quer dizer, que confere realidade objetiva e
determinada aos processos de construcao social e historica da realidade dos
atores sociais. Assim, se digo que as representacoes em torno do jeitinho reificam
o pais, quero dizer que elas definem 0 Estado- Nacao como realidade
independente dos atores que ai vivem, interagem, pensam, se organizam, entram
em conflito e/ou mudam historicamente. Neste sentido, 0 Brasilpessoa de que
eu falo e urn complemento desse processo de reificacao conferindo ao pais
realidade independente dos atores, os informantes conferem-lhe tambem uma
subjetividade independente. Ou seja, 0 Brasil e representado como realidade ao
mesmo tempo objetiva e subjetiva, como pessoa que determina as praticas dos
atores sociais.

de uma reificacao" a priori negativa do Estado- Nacao, mas que permi
te a construcao cotidiana de urn espaco publico desigual e disfuncional,
sem que esses atores se comprometam subjetivamente com tal constru
t;:ao,ja que tais representacoes projetam a responsabilidade pela ruptura
e pela gestae disfuncional das normas de sancao sabre uma pertenca
identitaria a "natureza" dopais au sabre "as raizes hist6ricas" doBrasil.

Assim sendo, a carater negativo da reificacao pode assumir uma
funcao positiva na dialetica realidade social subjetivalrealidade
social objetiva (Berger/Luckman, 1996:31-68) dos inform antes que
dominam esse estoque especifico de conhecimento sabre a Brasil moder
no. Quero dizer que tal reificacao estabiliza a relacao entre a subjetivi:
dade do ator e seu contexto social objetivo, exteriorizando as problemas
de adequacao entre a que ele declara serem seus valores eticopublicos
(au seja, sua adesao aos principios de igualdade e impessoalidade das
normas de sancao) e a que ele declara ser sua orientacao pratica diante
da transgressao (au seja, sua adesao as praticas de ruptura dessas nor
mas). E par isso que nao me parece sociologicamente paradoxal que 0

Brasilpessoa seja ao mesmo tempo rejeitado e desejado em sua preten
sao a singularidade. Com efeito, se por urn lado as qualidades simboli
cas deste Brasil-pessoa exclui a Estado-Nacao das representacoes ideais
desses inform antes sabre urn espaco publico em acordo com as principi
as normativos modernos de igualdade e impessoalidade, par outro lado
tais qualidades se realizam enquanto ganhos estrategicos objetivos e
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subjetivos objetivamente, as praticas denominadas jeitinho brasileiro
permitem 0 aces so it possibilidade de transgredir no transite sem ser
sancionado: subjetivamente, elas permitem a des-responsabilizacao do
ator por suas praticas de cumplicidade estrategica com 0 disfunciona
mento das instituicoes de transite,

Essa apropriacao ao mesmo tempo reificante e estrategica do jeiti
nho brasileiro nao foi a {mica apropriacao manifestada empiricamente.
Trabalhando com analise tipologica, eu construi quatro tipos ideais de
discurso, dois dos quais se afastam dessa apropriacao em sua dupla
dirnensao. Urn deles se afasta da dirnensao estrategica da representa
cao do jeitinho, recusando as praticas de ruptura das normas, mesmo
quando as considera marca substantiva da identidade nacional- e urn
tipo de discurso marcado por uma decepcao significativa para com seu
contexto social. 0 ultimo tipo ideal caracterizase por possuir menos
conhecimento sobre esta representacao da identidade nacional do que
os outros e por nao projetar sobre ela a responsabilidade por suas prati
cas de ruptura das normas de sancao - e urn tipo de discurso marcado
pela expressao da carencia socio-economica enquanto justificativa de
fundo de sua orientacao pratica,

Assim, 0 que a pesquisa evidenciou foi que a apropriacao ao mesmo
tempo reificante e estrategica das representacoes em torno do jeitinho
brasileiro e efetivamente caracteristica de segmentos sociais, tendo mais
capital intelectual e/ou socio-economico na construcao social do espaco
publico estudado - os informantes de classe media/intelectualizada e os
de classe media-alta. Tal evidencia e tanto mais sociologicamente im
portante que ela foi obtida indiretamente a construcao dos tipos utili
zou apenas 0 criterio do conteudo significativo dos discursos, sem ne
nhuma pre-classificacao dos informantes segundo suas variaveis socio
economicas: posteriormente eu verifiquei que cada tipo de discurso
correspondia a uma situacao social diferente. A analise tipo16gicapossi
bilitou ainda 0 reconhecimento de uma diferenca significativa entre as
situacoes sociais intelectual ou economicamente privilegiadas e suas
idealtipicas apropriacoes estrategicas da representacao do jeitinho en
quanta identidade nacional- 0 tipo correspondendo it situacao medial
intelectualizada representando-se como "vitima" ciaidentidade nacio-
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nal e justificando seus proprios "jeitinhos" como"arma de impotente"; 0
tipo correspondendo a situacao media-alta representando-se como"pro
duto" da identidade nacional, justificando seus proprios "jeitinhos" como
pratica involuntaria determinada por sua pertenca identitaria.

De tal sorte que a representacao dojeitinho brasileiro como identi
dade nacional, reificando e homogeneizando orientacoes praticas e sim
bolicas de atores inseridos num contexto de estratificacao social radi
calmente desigual, pode-encobrir as diferencas de poder e de saber sobre
as proprias praticas nomeadas jeitinho brasileiro. Reconstruindo socio
logicamente tais diferencas, podese descobrir que 0 gigante artista e
malandro, aquele que impede a realizacao dos principios normativos de
impessoalidade e igualdade porque funciona sob 0 signa da corrupcao e
da desigualdade, extrai a sua forca e a sua propria existencia das desi
gualdades objetivas e simb6licas dos atores que constroem a realidade
social.

Por outro lado, os dados de uma enquete por observacao direta per
mitiram -me sair das artes dojeitinho para encontrar a dimensao ime
diata do espaco publico transite - este espaco de deslocamento, esta
rua de passagem como bern dizem os compositores Lenine e Arnaldo
Antunes (Antunes/Leni, 2000). Tal dimensao e atravessada por condi
coes gerais da vida urbana moderna: as interacoes anonimas face-a
face; as regras de transite partilhadas universalmente: a engenharia
de transite enquanto conjunto aberto e instavel de intervencoes tecni
cas e politicas para a regulacao das interacoes no transite. Os dados da
minha observacao, tratados analiticamente e expostos de maneira nar
rativa, abriramme os olhos para outras relacoes e mediacoes entre 0

transite e 0 conceito de espaco publico moderno.
Em primeiro lugar, as interacoes imediatas no transite deAracaju

enviaram-me aos esquemas de tipificaeao face-a-face da vida cotidi
ana, definidos por P.Berger eT. Luckmann (Berger/Luckmann, 1996:31-
68). Esses sociologos consideram que os atores sociais, num crescendo
indo das interacoes pessoais ate as interacoes anonimas das ruas, cons
troem esquemas de definicao do outro, cujo grau de flexibilidade e in
versamente proporcional ao grau de anonimato do outro diante do ator
em questao,Assim; quanta mais 0modele de tipificacao do outro e ana-
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No entanto, isso nao quer dizer necessariamente que a apropriacao
desigual dos espacos de cruzamento va se reproduzir sempre num mes
mo sentido. Aobservacao direta das interacoes revelou alguns mecanis-

r-~ mos para a acfio/interacao que podem tanto reforcar 0 componente da
desigualdade da ocupacao dos espacos (como e 0 caso do providencial
respeito mecanico dos motorist as aos semaforos, seguido de uma acele
racao tao subita quanta agressiva diante dos pedestres retardatarios)
como,pelo contrario, corrigi-la ou inverte-Ia momentaneamente. 0 que
confirm a que as norm as e os principios se jogam em aberto num espaco
publico - se bern que tal jogo nao se faz entre atores livres e iguais.

Com efeito, os esquemas de tipificacao aparecidos empiricamente no
transite possuem uma dinamica capaz de alterar 0 papel dominante de
urn tipo de usuario, de acordo com condicoes espaciais especificas de urn
cruzamento ou, de acordo com a relacao subjetiva de urn tipo de usuario
para com 0 proprio esquema social de sua tipificacao no transite. Eu
pude verificar que a supremacia regular dos motoristas deAracaju para
coordenar a regulacao espontanea das interacoes, e sistematica mente
quebrada pelos pedestres na praia, onde as condicoes regulamentares

nimo, abstrato, generico, mais a interacao que se segue cristalizase
num sentido pre-estabelecido .

Ora, 0 transite e urn espaco com alto grau de anonimato entre os
atores em interacao. De tal sorte que estes possuem esquemas generi
cos de definicao do outro: 0motorista, 0 pedestre, 0 ciclista, etc. Minha
pesquisa revelou que tais esquemas possuem uma mediacao construti:
va no estudo de caso: a da engenharia de transite, que cristaliza capi
tais de passagem desiguais entre tipos de usuaries diferentes. Esses
capitais, que se objetivam na sinalizacao e na estruturacao espacial dos
cruzamentos entre diferentes cascos, compoem urn modelo de definicao
de cada usuario fundamentado na desigualdade, orientando sociologica
mente as interacoes concretas e a ocupacao dos espacos segundo a po
tencia relativa dos cascos. Assim, revelou-se que a engenharia de tran
sito e, em Aracaju, sujeito de significacao sociologica fundamental para
compreender comousuaries comprotecao objetiva desigual no transite
arranjamse regularmente quando de seus encontros cotidianos pelas
vias da cidade.
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para a travessia do pedestre, modificadas com a implantacao do novo
codigode transite, nao correspondem mais ao lugar tradicional da tra
vessia dos pedestres nem as condicoes de economia objetiva de tempo
para chegar a praia. Neste caso, eu pude verificar que os pedestres
continuam orientados por sua tipificacao inferior no transite, ja que
eles negociam sua travessia deixando a priori urn espaco para 0 casco
dominante (0motorista), mas que eles reinterpretam a regra de sinali
zacao coordenando uma regulacao espontanea em que eles recuperam
seu espaco tradicional de travessia suprimido pela engenharia de tran
sito recente.

o caso do ciclista oferece uma outra alteracao desses esquemas de
tipificacao, Ele rejeita sistematicamente a tipificacao inferior que lhe e
concedida, construindo uma orientacao da acao francamente aventu
reira para com as regras e para com 0 casco dominante e sem entrar
nas regulacees espontaneas observadas diretamente. 0 ciclista impri
me a sua acao urn sentido individualista, que perturba as interacoes
concretas sem contudo alterar 0 sentido regular das interacoes orienta
das pelos esquemas de tipificacao. Com efeito, sua recusa em aceitar a
definicao social dociclista no transite deAracaju, reforca 0 desprezo do
motorista por ele, fazendo do ciclista 0 usuario rnais agredido pelo casco
dominante. 0 ciclista deAracaju e urn perfeito homem do jeitinho dos
fracos de que fala 0 teologoBernardino Leers (Leers,1982:43-75):aque
le que se "ajeita" individualmente com as regras que classificam-no
inferiormente, contribuindo paradoxalmente a reproducao da ordem
social por tras dessas regras.

Esses dois casos de alteracao dos esquemas de tipificacao sao impor
tantes porque eles exprimem 0 carater flexivel, aberto, da dirnensao
imediata do transite urbano. Dito de outra forma, esses casos esclare
cern que 0 capital de passagem, construido sob a mediacao da engenha
ria de transite, nao se compreende diretamente pelo capital social ana
lisado a proposito da ruptura das normas de sancao a transgressao. De
fato, a desigualdade nas ruas de passagem e urn dado que se negocia a
cada instante, tendo a tipificacao dos usuaries uma dinamica instave 1
(urn motorista sera necessariamente pedestre num outro momento),
enquanto que a desigualdade que se joga na ruptura das normas de
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sancao segundo 0 capital social dotransgressor, se estabiliza muito mais
de acordo coma situacao social objetiva desse transgressor e em relacao
mais proxima com 0 contexto longo da socializacao diferenciada dos
atores sociais.

Entre dimensao mediata e imediata do transite urbano, a observa
<;13.0 do complexo institucional nao possibilitou uma coleta sistematica
de dados. Aobservacao direta de instituicoes, que nao se mostram dire
tamente comoe 0 caso das interacoes imediatas dos usuaries do transi
to, teria exigido urn investimento longo e custoso, fora das minhas pos
sibilidades durante a pesquisa. Entretanto, a narracao de uma sessao
espontanea de observacao direta da gestae administrativa doDETRAN
SE foi extremamente importante. ela foi a manifestacao ernpirica de
que as representacoes sociais dos atores sobre varias praticas normal
mente identificadas com 0 jeitinho brasileiro correspondem
empiricamente a praticas gestionarias que eu pude observar num so
dia no gabinete do diretor-presidente. Os resultados analiticos e
interpretativos desta observacao foram ao mesmo tempo insignifican
tes quantitativamente e muito significativos qualitativamente. Mas a
verdade e que as representacoes dos atores sociais constituiram meu
material empirico de base sobre 0 jeitinho brasileiro no transite de
Aracaju. Quero dizer com isso que a dimensao institucional do meu
sujeito de tese e a instituicao que esta na cabeca dosmeus informantes.

Ora, de acordo com 0 que eu pude escutar, apreender e analisar da
palavra destes, os disfuncionamentos dessa "instituicao das cabecas"
sao urn componente crucial da construcao social do transite urbano.
Eles se exprimem no jeitinho, 0 jeitinho se exprime neles, revelando-se
conexoes de sentido entre representacoes dos disfuncionamentos ejusti
ficativas simb6licas para 0 jeitinho, cuja diversidade relacionase a si
tuacao social do ator falante. arma de impotentes, para a situacao soci
al media mais intelectualizada: capital social e pertenca identitaria,
para a situacao social media-alta: imoralidade nacional rejeitada, para
a situacao media menos intelectualizada: estrategia economica neces
saria, para a situacao social mais descapitalizada objetiva e intelectual
mente. Assim, de modo geral, nas orientacoes praticas e simb6licas dos
atores sociais a respeito da gestae institucional do transite, 0 jeitinho
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brasileiro mostra seu carater ao mesmo tempo ilus6rio (tendo em vista
sua suposta homogeneidade enquanto identidade nacional), construtivo
(porque esta representacao faz parte da orientacao motivacional ou jus
tificativa dos atores diante da gestae institucional das normas de san
c;ao)e sociologicamente significativo Ga que se trata de uma representa
c;aoque passeia entre as Ciencias Socais, a producao cultural e artistica
e a socializacao dos atores sociais no Brasil).

Com efeito, um espaco publico moderno e uma dinamica constituida
pela experiencia social dos atores, por sua socializacao e por sua classi
ficacao nas possibilidades concretas de acesso aos bens sociais objetivos
e simb6licos. A gestae dos principios normativos modernos e tambern
uma das referencias para a orientacao simb6lica dos atores e, enquanto
tal, e tambem um componente da construcao social do transite. Sendo
assim a tensao validade/factualidade dos principios normativos
(Habermas, 1997:15-55), inscrita na regulacao concreta deste espaco
publico, combina-se aos elementos pontuados acima, configurando os
conteudos das representacoes e das orientacoes motivacionais e justifi
cativas dos atores diante das norm as e da gestae institucional das nor
mas. No caso de Aracaju, as representacoes sobre a regulacao e a ges
tao institucional das normas de sancao, foram finalmente um instru
mento analitico precioso para compreender a tendencia a homogeneiza:
c;aodas representacoes sobre 0 jeitinho brasileiro.

Sendo fato que as normas igualitarias/impessoais e sua gestae es
tao no amago do papel simb6lico do Estado- Nacao na construcao social
da modernidade, as representacoes sobre a gestae normativa concreta
sao facilmente projetadas sobre as representacoes da identidade nacio
nal. Sobretudo se 0 ator falante e confrontado a questoes que tematizam
diretamente a ruptura das normas de sancao a transgressao. Mas tais
projecoes nao mascaram necessariamente a diversidade e a instabilida:
de sociol6gicas da apropriacao dojeitinho brasileiro enquanto represen
tacao da identidade nacional.

Para nao cair na armadilha de uma representacao homogenea do
jeitinho, e preciso estar atento a palavra do outro e se afastar de teorias
cientifico-sociais sobre 0 jeitinho - pois que estas fazem tambern parte
do contexto hist6rico e social da modernidade no Brasil. Foi assim que a
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a modernidade, idealizada no estrangeiro e desvalorizada no Brasil. Mas
en traduzo sociologicamente suas nocoes saidas da psicanalise, para
dar conta do fato de que a reificacao da modernidade contida em tais
.representacoes nao pode ser mterpretada comourn fenomeno universal
dos atores sociais brasileiros, porque os seus conteudos nao sao apropri
ados nem num mesmo sentido nem apresentarn a rnesma forca no uni-

... '<, verso simbolico do conjunto dos informantes. Neste aspecto, eu devo

pesquisa reconstruiu analiticamente a diversidade de apropriacao do
jeitinho brasileiro em seus vinculos com a situacao social relativa do
ator falante: sao aqueles informantes que mais tern capital social sobre
o papel simb6lico do Estado-Nacao na modernidade, os mesmos que
mais reificam 0 jeitinho enquanto identidade nacional homogenea. Alem
disso, sao eles os mesmos que mais tern acesso as variadas praticas de
ruptura das normas de sancao denominadas jeitinho brasileiro.

Eu nao quero, entretanto, afirrnar que este trabalho seja uma
desconstrucao das teorias sobre 0 jeitinho brasileiro. Eu procurei esta
belecer urn dialogo seletivo e critico com elas, baseado constante mente
na analise dos dados enos objetivos da pesquisa. Acredito que a tenden
cia social a homogeneizacao das representacoes sobre 0 jeitinho nutrem
as teorias e a producao cultural brasileira, assim como tais teorias po
dem, em retorno, nutrir esta tendencia. Neste sentido, a convergencia
entre letras de cancoes tematizando 0 Brasil e os discursos idealtipicos
dos informantes, convergencia metodologicamente inserida na constru
c;aodos tipos ideais de discurso, e uma expressao dessa dialetica, Alias,
minha pesquisa por entrevistas revelou comominha realidade social
subjetiva e minha situacao social objetiva no contexto da estratificacao
social brasileira sao pr6ximas de urn tipo ideal de orientacao cujas re
presentacoes sobre 0 jeitinho parecem -se enormemente com as minhas
pr6prias representacoes anteriores sobre este fenomeno. Sendo assim,
sustentando uma perspectiva sociol6gica compreensiva de inspiracao
weberiana (Weber, 1992:107-153), meu dialogo critico com teorias do
jeitinho nao me impediu de render-me a evidencias que as confirm am
parcialmente.

Eu coricordo quando a psic6loga Meriti de Souza (Souza, 1999:12-
135) associa as representacoes do jeitinho a uma dupla fantasia sobre
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mais a leitura do jeitinho feita pelo te6logo Bernardino Leers
(Leers,1982:43-75): foi ele quem me abriu os olhos a pluralidade das
praticas nomeadas jeitinho brasileiro e as interdependencias entre os
diferentes jeitinhos e a desigualdade de poder social, politico e economi
co na sociedade moderna brasileira - essas diferencas de onde saem os
capitais sociais diferentes dos atores, no que se refere as praticas e as
representacoes associadas ao jeitinho brasileiro.

Beneficiando-me dos trabalhos de um e de outro, os dados da minha
pesquisa puderam me chamar a atencao para a articulacao entre situ
acao social, estoque de conhecimento sobre a modernidade e estoque de
conhecimento sobre 0 jeitinho brasileiro. Em outras palavras, dialogan
do comMeriti de Souza, Bernardino Leers e meus dados, eu pude inter
pretar a representacao dojeitinho brasileiro em seu conteudo de capital
cognitivo diferenciado, em seu efetivo poder de construcao social do es
paco publico estudado - 0 que me autoriza a defini-lo comouma signifi
cativa modalidade de mediacao objetiva e simb6lica entre os atores e a
gestae institucional da transgressao no transite.

Finalmente, eu acredito que pude apreender uma convergencia de
sentido entre as duas dimensoes do transite deAracaju, estudadas en
quanta espaco publico brasileiro: os diferentes tipos de usuarios constro
em um "transite das ruas" onde a potencia objetiva e relativa de cada
casco (a fragilidade absoluta do corpo dopedestre, a fragilidade flexivel
da bicicleta, a forca metalica do autom6vel, etc) emediada pela engenha
ria de transite, 0 todo configurando capitais de passagem desiguais, cons
truindo socialmente uma desigualdade a priori objetiva entre os tipos de
casco; no "transite das cabecas", as praticas e as representacoes sobre 0

jeitinho brasileiro sao tambem mediadas pela desigualdade dos capitais
sociais dos usuaries diante da possibilidade de ruptura das norm as im
pessoais/igualitarias referentes a transgressao no transite.
o sentido da desigualdade dos capitais de passagem nao pretende

ser utilizado aqui para explicar 0 sentido da desigualdade dos capitais
sociais diante das instituicoes, nem vice-versa. Isso porque eu nao abor
dei 0 transite como uma totalidade cujas relacoes entre as partes pos
sam ser facilmente aprisionadas intelectualmente ou socialmente. Mas
tais sentidos, apreendidos a partir de enquetes empiricas diferentes,
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nao SaOincomunicaveis, posto que eles fazem parte de um mesmo can ~
texto historico e social de modernidade, Aconvergencia de que falei en~
tre dimensao imediata edimensao mediata do transite de Aracaju, a
partir da analise dos capitais de passagem e dos capitais sociais, revela
se entao numa afinidade entre os esquemas de tipificacao do outro e as
praticas representadas como jeitinho, que encontra uma fonte
rnacrosociologica no contexto socio-historico da modernidade no Brasil:
na sua esmagadora desigualdade social objetiva e simbolica,

Isso nan quer dizer que as interacoes na rua so facam reproduzir os
capitais de passagem' a negociacao entre os cascos manifestou diferen
tes maneiras de referencia a construcao dos capitais de passagem ofere
cida pela engenharia. Nem que os capitais sociais determinam de for
ma absoluta a realidade subjetiva dos atores sociais em suas orienta
coes motivacional e simb6lica sobre 0 transito: a analise das entrevistas
revelou que a homogeneidade da situacao social dos informantes de um
tipo ideal pode ser perturbada par informantes "hibridos", cujas varia
veis socio-economicas sao um pouco diferentes, mas cujo sentido do dis
curso os insere decididamente na orientacao dessa situacao social obje
tiva que nao e exatamente a sua. Com efeito, a mobilidade social e a
dinamica entre situaeoes sociais variadas sao um fato significativo nas
sociedades urbanas modernas, nestas sociedades em que os modelos de
socializacao nao sao fechados em "regioes finitas de sentido".

Todavia, 0 carater construtivo e a dimensao socio-historica das
interacoes imediatas, dasorientacoes das praticas e das representacdes
sobre a transgressao e a sancao, se manifestam empiricamente nos
capitais depassagem, nos capitais sociais e no fato de que esse espaco
publico 'e mediado por um estoque social de conhecimentos bastante
potente sobre a desigualdade social enquanto modele de tipificacao do
outro e de gestae institucional das normas no Brasil. Em outros ter
mos, se nao e possivel determinar a acao imediata pelo discurso nem a
orientacao motivacional/justificativa pela situacao social objetiva, eu
compreendo com Berger e Luckmann que a lingua gem "pode tornar-se
o deposito objetivo onde se acumulam em grande numero intencoes e
experiencias que ela pode entao conservar no tempo e transmitir as
geracoes" (Berger/Luckman, 1996:56).
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No meu estudo de caso, este papel da linguagem se manifestou

empiricamente na palavra dos informantes sobre as praticas desiguais
de ruptura das normas de sancao e, em sua afinidade de sentido com a
linguagem corporal da acao/interacao entre cascos mediada pela enge
nharia de transite. Repetindo de outra maneira, este papel manifestou
se comourn estoque social de conhecimentos que diz que os brasileiros
sao fundamentalmente desiguais diante da norma e que a "culpa" disso
e de urn Brasil-pessoa ou de uma deterrninacao economica da realidade
social objetiva em geral. Este estoque possui nitidamente uma
potencialidade de reproducao dos disfuncionamentos normativos da ges
tao institucional do transite deAracaju, porque ele se associa intima
mente a uma concepcao de construcao social da realidade exterior it
atividade dos atores sociais concretos. Melhor dizendo, os atores sociais
do transite deAracaju nao se representam como sujeitos construtivos
do espaco publico transito, mas comoprodutos ou vitimas de uma iden
tidade nacional contraria aos principios ideais de urn espaco publico
moderno (para os informantes de situacao media-alta ou medial
intelectualizada) ou, de uma deterrninacao economica da vida social
(para os informantes de situacao media/nao intelectualizada oubaixa).

Enfim, 0 olhar sociol6gicosobre 0Brasil-pessoa sub-repticio das mi
nhas motivacoes iniciais pode ser reconstruido por urn processo de aber
tura itpalavra e it acao social visivel dooutro. Neste sentido, a principal
motivacao para enfrentar novos problemas de pesquisa sobre espacos
publicos brasileiros se situa ainda entre minha condicao de soci6loga e
minha con dicao de parte deste contexto social: situa -se na
desnaturalizacao das representacoes sobre a identidade nacional en
quanta necessidade ao mesmo tempo metodol6gica e subjetiva, para
que a construcao sociol6gicae social de urn espaco publico seja compre
endida como tarefa de atores sociais e hist6ricos em interacao de
alteridade, e nao como fato de urn ser predeterminado espacial e tem
poralmente.
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Keywords: traffic, public
space, modernity, Aracaju.

This article looks at Aracaju's
traffic as a modern public space,
between two different dimensions,
the immediate and long-term
institutionalized from the rule's
expression and the breaking of
rules. Within these two dimensions,
il will look at the immediate
interactions among different users
and the long-term institutionalized
mangement oflaw breaking. Itcan
be considered that bouth,
immediate interactions and long
term representations of
institutional regulation, are a
construction ofreality, turned into
a media event by the socio
historical context ofmodem Brazil.
Thus, between inequality in the
streets and inequality in "people's
minds", this article has
reconstructed the sociological
significanceofhowactors represent
the Bresilian national identity,
modernity and social inequality, in
the daily construction of the public
traffic space.

ABSTRACT

Palavras-chave. transite, es
p aco publico, modernidade,
Aracaju.
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Este artigo aborda 0 trans ito de
Aracaju enquanto espaco publico
moderno, entre duas dirnensfies
diferentes da expressao da regra e
de sua transgressao a dirnensao
imediata das interacoes entre usu
aries diferentes e a dimensao
mediata da gestae instituciona:l da
transgressao. Sem estabelecer re
lacao de causa e efeito entre essas
dimensoes, considera-se que tanto
as interacoes imediatas quanto as
representacoes mediatas sobre a
regulacao institucional do transi
to sao uma construcao social da
realidade mediatizada pelo contex
to socio-historico doBrasil moder
no. Assim, entre a desigualdade
observada nas ruas e a desigual
dade manifestada nas representa
coes sociais, este artigo reconstruiu
a significacao socio16gicado que os
inform antes representam sobre a
identidade nacional brasileira, a
modernidade e a desigualdade so
cial, na construcao cotidiana do
espacopublico transite.

RESUMO
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