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2013 foram geradas 209.208 toneladas de lixo por dia no Brasil, constituindo o maior

- do

-ambiente. O descarte adequado entra para a ordem do dia, se tornando

as,

responsabilidade dele.

cartado por outrem e

somarmos todos os membros de f

de pessoas vivendo do lixo. Este estudo, que procurou realizar uma radiografia social

destes(as) trabalhadores(as), mostrou

com baixa escolaridade (IPEA, 2016).

criadas e aplicadas para tal segmento.

11.445/2007,

endo,



12

que passaram a ser um constante no tra

a uma

demonstrar que os empreendimentos de catadores e catadoras

endimentos de catadores e catadoras quando muito

pesquisa.

,
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Pode- se distinguir

s meios de vida,

MARX, 1987, p.27).

pequeno universo de pesquisa.

Apoiamo-

cias do mesmo.

ce a face com o

completo estranho.
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COLETA SELETIVA NO BRASIL

lidades para este setor no

(CEMPRE, 2016).

PNRS.

como sobre o perf

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se, principalmente, pelos estudos do

1

icado pelo IPEA no ano de 2013.

Outra fonte de dados importante para o desenvolvimento deste trabalho foram as
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A escolha por estas duas fontes deve-

ara

bandeira defendida por parcelas da sociedade civil torna-se importante enfatizar que esta

Pode-

a cadeia da

reciclagem.

mesmo com debilidades

reciclagem nacionais. Estima-se que, atualmente, exista mais de 700 cooperativas de

de coleta seletiva de diversas cidades (CEMPRE, 2016).

realizada integralmente por cooperativas de catadores formadas com incentivo da

garim

-

compreende-se a capacidade que o trabalho realizado por esses/as catadores/as tem de

dotado de valor de uso e de valor de t
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social deste processo. No desenvolvimento deste trabalho estas

As primeiras iniciativas para

-

que essas iniciativas to

2006).

Desde 1994, o CEMPRE (Compromisso Empresarial para a Reciclagem) realiza

Resultados da pesquisa de 2016

de 2014.

-

Fonte: CEMPRE (2016, n.p.)
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De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
2. Deste total, conforme

distante de ser cumprida.

Em

ca

elevados demais.

s ajuda a entender

desigualdades regionais:

-

Fonte: CEMPRE ( 2016, n.p.)

https://goo.gl/TvYqUV.
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anos,

seletiva para seu

star cada vez mais presente, especialmente

ano. E nos leva,

oleta seletiva:

-

Fonte: CEMPRE, 2016, n.p.
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cooperativa de catadores/as.

passa e faz a coleta. E

Evidenciam-

-produtiva e a parti

(CEMPRE, 2016).

-

(CONAMA) e de um grupo interministerial para elaborar uma proposta que visava a criar

me

Torna-

(PNRS), criada pela Lei 12.305/2010 e, por meio da qual, foram implementadas e
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entes federados , o setor produtivo e a sociedade civil. Este

erno

2010, n.p).

Mais adiante, a Lei 12.305

-se o conceito de

responsabilidade compartilhada e nos incisos seguintes os objetivos de tal instrumento

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada,
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os

previstos nes (BRASIL, 2010).

-
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aco

I -
rbana: os

pode-se dividi-

materializado, principalmente, pelas sobras de alimentos. Importante ressaltar que esse tipo de

criada a partir dos dados fornecidos pelo IBGE (2008).

Tabela 01 -
Brasil em 2018

QUANTIDADE (T/DIA)

Material 31,9 58.527,40

Metais 2,9 5.293,50

2,3 4.213,70

0,6 24.847,90

13,1 23.997,40

13,5 24847,90

8,9 16.399,60

Vidro 2,4 4.388,60

51,4 94.335,10

Total 100 183.481,50

Fonte: IBGE; PNSB (2008)
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r.

da reciclagem (MNCR, 2015).

s neoliberais dos governos

salarial e grande parcela dos/astrabalhadores/as jogados na informalidade (BIONDI, 2003).

trabalhadores/as que
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ue compreendamos quais as possibilidades originadas a

partir da PNRS para este setor e para os/as trabalhadores/as nele envolvidos/as.

serem descartados (...) e, por outro, o encarecimento

-

-

pu -primas que viessem a retornar ao

processo produtivo.

Prevalece nos dias de hoje leituras que nos levam a categorizar a sociedade atual como

tese de Zacarias (2009, p. 120-

sociedade do consumo e mais uma sociedade ideologizada pelo consu

organizador da sociedade d

-se importante, uma vez que
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amental, em nossa perspectiva, a

entre o homem e a natureza,

natural de uma

-a por meio desse
movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua pr
2013, p. 225).

Se formos, assim como Marx

indiferentemente os produtos que deixaram de ter seu valor de uso; inconscientemente, trata a

p. 83).

por avidez capitalista, o homem somente se interessa
-de-

reflexivamente, ele se distancia da natureza e passa a trata-la como fonte
infinita de rec

Neste modelo da sociedade capitalista, em que o individualismo, o consumismo e

que suas necessidades m por essa sociedade sejam atendidas, mesmo que

como a causa da crise ambiental. Pode-
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m busca de construir

Para Foladori (2001 apud MA

os em

forma particular ( FOLADORI, 2001, p. 209 apud MAGERA, 2005, p. 84)

Com isto, apresenta-

No fundo, o que pode-

desenvolvimen

s sociais

mesmo

ormente

os/as catadores/as neste processo.
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Neste momento, precisamos deixar claro

Para Calderoni (1996 apud MAGERA, 2005, p. 103), deve-se levar em

selecionados e separados, voltem ao processo produtivo para se transformarem em novos

produtos/mercadoria. De acordo com Magera (2005),

-

-pr

(MAGERA, 2005, p. 107).

modo de seu trabalho aumentar ainda mais.

maneira geral, os programas e/ou po -los em dois

tipos: o lixo seco (que correspondem aos materiais com possibilidade de reciclagem, como

alimentos, res

De acordo com dados oficiais do IBGE (2010 apud MAGERA, 2012), em torno
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-

pol

Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE) que confirmam esta perda de potencial, uma vez

inhados para a

cumprindo o que

-

de forma incompleta ou ineficaz.

regular, o que faz

2013).

pres
de rejeitos no material coletado seletivamente, aumentando, assim, o valor
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dos materiais recuperados e reduzindo os custos desta modalidade da coleta
(2011, apud IPEA, 2013, p. 15),

Somam-

Qual seria a dificuldade da coleta seletiva e da reciclagem como instrumentos para

cado no

envol

A estrutura e o funcion

inicial do processo recolhendo e separando o material. Os segundos agentes, os sucateiros ou

em

-prima novamente.

elevados graus de vulnerabilidade social, sendo historicamente realizada a partir

informais de trabalho.
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- 100).

De acordo com Vasapollo,
Desenvolve-se um novo ciclo do capitalismo, um novo modelo, junto com a

trabalho ilegal e ma

assalariada que participa e se converte em sujeito co-gestor. (...) Nesse

seletivo (VASAPOLLO, 2005, p. 103-104).

No caso

sociais se

como e
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sobrecarga de trabalho, levantamento de peso etc. de

(IPEA, 2013).

Soma-

roduzido pelo IPEA,

apud IPEA, 2013, p.6).

Em

negativa

marginalidade social (IPEA, 2013).

brasileiros e brasileira

da vida social, que

visto como algo que depende da capacidade e do desempenho individual. A sociedade do

sociedade do trabal
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(2011), um emprego, mesmo dos mais desqualificados, exerce um peso, um valor na vida do/a

(MACIEL; GRILLO, 2009, p. 246)

Out

GRILLO, 2009, p. 257).

-qualificado/

iais: o trabalho realizado por garis.

Algumas atividades de trabalho como as realizadas por trabalhadores/as do

trazem consigo uma marca a qual o autor

sta marca seria, de acordo com Costa (2008, p.

asse.

De acordo com Maciel e Grillo (2009), essa invisibilidade traz algo de peculiar,

forte,
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diar

invisibilidade social, seja por parte do po

positivos para a natureza e para a s

apud IPEA,

2013, p.5)

balho honesto pode

vagabundos,

Como resultado disso, os/as catadores/as acabam sendo ainda mais

PEA, 2013, p. 8).

Nesta linha, pode-

Os autores

versus

social associada a ideia
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como ficam aqueles que trabalham sem, apesar disso, estarem empregados como ocorre

com muitos dos

-
um

desempenha.

Esta

atividade de trabalho desprovidos/das de qualquer garantia trabalhista, em atividades

atividade desempenhada.

llo

naturalmente
bem-
cidadania (MACIEL; GRILLO, 2009, p. 257).

-la em dois aspectos: primeiramente

relacionado ao desempenho pessoal, mas sem considerar que os lugares de partida dos

muito tempo e ainda serve nual,
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traduzir sempre

Partindo de uma perspectiva marxista, podemos fazer uso da categoria de

toda

-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado qu

de mercado e disponibilidade. Por exemplo, o

outros elementos do perfil dos/as t

De maneira geral, trata-

pelo

2013, p. 5-6).

desempregadas e passa

criar postos

culturais por ele encontrados.
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CATADORAS E

-

feita uma breve ex

que tive como gestor da coleta seletiva na cidade entre os anos de 2013-2016. Minha

e do novo prefeito

na Secretaria Municipal de

dificuldade

ntidade de material
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/cooperativa, em detrimento das

demais.

produtiva. Determinados bairros3 e coletas propiciavam materi

um controle sobre a quantidade e tipo de material que iriam receber.

nem
4

-2016) substituiu a

comissio

As responsabilidades eram as seguintes: uma servidora de carreira cuidava das

tarefas administrativas. Eu, como servidor comissionado, em conjunto com outra servidora de

a e atendimento das demandas dos/as catadores/as, entre

nos bairros onde iniciar-se-

quando perceb

hor estado. Os mesmos vinham mais bem separados, mais limpos e

ra o Departamento

Meio Ambiente, criando a Secre
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correr em determinados momentos e a coleta

seletiva acabava por ter rumos distintos de acordo com cada secretaria.

pelas pautas dos/as catadores/as.

Num primeiro momento fiquei bastante preocupado porque considerei que era

me manteve e o que o me fez

trabalho digno e perspectivas para os seus familiares.

omo sujeitos sociais, que consigam transformar

necessidade de termos um tipo de or

iretos.

com capacidade de

organizada, bem como o seu financiamento.
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somente de terceirar o serv -

.

Explico-me: a empreiteira recebe para mant

terceirizada, contratou uma cooperativa de transporte para que a mesma colocasse motoristas

co

-

tabeleceu na cidade.

os coletore

no

propostas dos/as catadores/as, que tanto os motoristas como coletores fossem

associados/cooperativados nos empreendimentos dos/as catadores/as. Desse, modo a coleta
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, assim, os

interesses dos/as catadores/as estariam melhor assegurados.

consequentemente, a perda de valores a ser recebido pela empreiteira.

acima:

menos no aterro, e que, portanto, a

prefeitos, governadores e presidentes? Sim, o capital continua a criar o
me

RSU e, de certa forma, por sabotar a coleta seletiva na cidade.

m significativos recursos

dos sobre esse segmento, percebemos

-se, cada uma delas,

oleta

res/as, os

incluir
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estavam con

idades e entregues em 2012.

vieram com equipamentos importantes, como esteiras e elevador, o que acabava por

uas (ASSOTAIAM e

uma escola de samba da cidade.

Sem o

em todas as esferas, de parcerias com a sociedade civil, que os

rel

dem

brasileira quanto aos pobres e daqueles que vivem do trabalho manual (SOUZA, 2009).

possibil
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2.1 O Sis

do Brasil central, com sua

agricultura fica com 2,7% e os impostos com 23% restantes do PIB (IBGE, 2016)

da cidade.

tendo, assim, eliminado o que a literatura

De acordo com

equipamento. As formas -se

A figura abaixo ilustra o tipo de d
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Figura 01 - Modelo d

Fonte: Lixo.com.br, 20125.

Abaixo temos outra figura que demonstra o funcionamento de um aterro

icas de acondicionamentos dos

https://goo.gl/vTrU4h.



43

Figura 02 - Modelo de aterro controlado

Fonte:Lixo.com.br, 20126.

- -os
com uma camada de terra na

esse eq

os; tem que

RCC) para se fazer o

https://goo.gl/bqJ5fK.
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2004).

Figura 02 -

encerrado e ao lado foi aberta uma nova

seletiva eficiente

https://goo.gl/uLt4kx.
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Fonte: PMU, 2016

de ponta que fazem dele muito seguro quanto ao tratamento do chorume. Em 2007, de acordo

-MG) como o melhor do estado de

Minas Gerais (LIMPEBRAS).

Como podemos ver na imagem anterior, o atual aterro tem o dobro da capacidade

mesmo local uma pequena usina de triagem dos RSU que chegavam, que logo foi desativada

eracionais.
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2010, que preconiz

porta, recolhendo apena

convencional.

uma vez na

semana. Isso acontece, basicamente, por dois motivos: devido ao alto custo da coleta porta a

tempo.

No quadro a seg

os bairros atendidos pelo programa de coleta seletiva e em quais dias da semana.



47

Quadro 02 -

DIA DA SEMANA BAIRROS CONTEMPLADOS

Segunda-feira

-feira

Bairro

Santos at

Bairro Cidade Jardim e Centro.

Quarta-feira

Quinta-feira

O

Sexta-feira Bairro Aparecida; Bairro Brasil; Bairro Pres. Roosevelt; Bairro

Saraiva; Bair

Fonte: PMU, 2016
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8

em determinado local.

cent

Figura 03 -
coleta seletiva possuem cor.

Fonte: PMU, 2016
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-

do

mais bairros,

-

aum

demos

nunca houve um levantamento desse tipo - sobre

realidade acaba por impactar nos custos da coleta, tornado-o elevado e interferindo na baixa

produtividade do programa na cidade.

Quadro 03 -

Ano Quantidade Coletada de materiais (Kg)

2011 802,958
2012 1.996,648
2013 1.913,274
2014 2.020,020
2015 2.231,780

Fonte: PMU, 2016 n.p.

m
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os metais, aqui

dos/as c

apresentados (04 e 05) a partir d

Figura 04 -

Fonte: PMU (2016)
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Figura 05 -

Fonte: PMU (2016)

tornado esse material a principal fonte de renda do/as catadores/as.

-

Fonte: PMU. Eu mesmo que fiz
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- Porcentagem

Fonte: PMU, Eu mesmo que fiz

valor agregado deste e diminuindo os custos de reaproveitamento.

Coo

triado pelos trabalhadores destas entidades e por fim comercializados.

atualmente existem seis

Cooperativa de Re

Bairro Taiaman (ASS

Coleta Seletiva
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Vale ressaltar que esses empreendimentos de catadores/as, a mais antiga possui 10 (dez) anos,

empreend

do pela

anual.

A parceria estabelecida, em um primeiro momento, entre a Prefeitura Municipal

erspectiva da

, particularmente, as coletas seletiva.

Esse trabalho de

a partir de 2013 os/as catadores/as passaram a

que os/as ca entrega

-

passar.
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sem gerar

que uma importante iniciativa caia no

-empossado, Gilmar Machado, foi o d

de catadores (as), secretarias municipais envolvidas com o programa de coleta seletiva e a

sempre insistiram na perspectiva que eles, os principais agentes da coleta seletiva,

decreto podemos perceber

I incentivar, ampliar, congregar, credenciar, capacitar e monitorar os
empreendimentos populares de coleta seletiva, na busca de seu
aprimoramento e sustentabilidade; II promover a melhoria quantitativa e
qualitativa da vida dos catadores integrantes da coleta seletiva credenciada;
III estabelecer mecanismos de co
material coletado, selecionado e comercializado; IV aprimorar a coleta,

da
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Outro mecanismo importante, que busca garantir os interesses dos/as catadores/as

ou com a

ado,

esso;

obreviveriam apenas da

aterrados na cidade.
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valer, pois, por meio dela, o pode

catadores/as

os principais interessados e que

envol

sistema capitalista, para o que utilizaremos categorias da teoria social de Karl Marx.
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TEORIA SOCIAL DE KARL MARX

3.1 Importantes categorias de Karl Marx para se pensar a cadeia produtiva dos

Seguindo nossa pesquisa, podemos afirmar que o processo da coleta seletiva, de

, mesmo quando estejam envolvidos

nesse processo sujeitos que buscam pensar novas formas sociais de produzir sua vida

material.

marcos do capitalismo.

possibilidade de se compreender

serem atuais e

orias de

, , e .

de forma

notadamente o pensamento de Hegel a eco

David Ricardo e Adam Smith e a escola socialista francesa Proudhon (LENIN, 1981,

p.35).

Interessam-
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marxismo oficial vindo da ex-URSS. Um importante apontamento que encontramos nessa

-

distintas uma da outra na

BADIOU, 1979, p.33).

Althusser em sua obra define que:

conhecimentos enquanto conhecimentos,

p.43).

fu

1

2
-

cesso

(BOTTOMERE, 1988, p.259).

de materialismo
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eito de . Esta
9 e, em nossa

a

homem que determina o seu

ex

. 47).

nos mostra que ele pode ser compreendido como um todo social composto por uma base

bate sobre o tema, mas buscaremos extrair,

imprimir uma leitura economicista acerca do

nos referimos ao termo marxiano no .
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ou seja, o fim do

capitalismo iria oc

-URSS, notadamente entre

1924 e 195

superestrutura. Tal tese, por exem

melhor entendimento sobre o conceito de :

A forma econ -

sobre ela de modo determinante. Nisso se funda, por

ores diretos que

istente
em cada caso (MARX, 2017, p. 852).

O conceito de

modo de

reender as sociedades (escravista, feudal, capitalista) nas
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suas generalidades e a , por sua vez, as sociedades (brasileira, estadunidense,

inglesa) em suas especificidades.

que em

do, Althusser estabelece que o conceito de modo

-

E a forma como se rel

te

[..
feita por um jornal teuto-

de q
tudo isso seria correto para o mundo

o catolicismo, nem para Atenas ou

(O Capital, Livro I, pg. 156-157).

material e
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10.

os materiais coletados e triados voltam a ser mercadorias, se

(caso dos potes vidro).

como todas as outras, passam pelo

no ar...

atender ce

uso conceito que diz respeito a utilidade estrita do objeto - e valor de troca

consumo. Os

Na forma de sociedade que iremos analisar, eles constituem, ao mesmo tempo, os suportes

Mais adiante:

possuem esta dupla forma: forma natural e a forma de valor (MARX, 2013,
p. 124).

na

-
emprega catadores/as remunerando-os, mas se apropriando da maioria dos ganhos de forma individual.
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possibilidade de extrair mais-valia e assim reproduzir o capital de forma incessante (MARX,

2013).

com

-primas e, por conseguinte, mercadorias.

e um

delas nada tendo a ver com suas propriedades naturais, devemos, antes de
qualquer coisa, perguntar:
mercadorias? O trabalho. Para produzir uma mercadoria, deve-se investir

simplesmente trabalho, mas trabalho social. Aquele que produz um objeto
para seu uso pessoal e direto, para seu consumo, produz um produto, mas

sentido de trabalho social em Marx,

al e financeirizada.

do capitalismo:
ocesso produtivo o que foi

de troca, criando produtos derivados de ricas reservas naturais sem possuir

r
humana (MAGERA, 2005. p. 85).

produzindo assim,

-

social. A grandeza de seu valor, ou o seu valor relativo, depende da maior ou



64

a social que ela encerra, quer dizer, da

2005, p.74).

veis, mas principalmente, em como o

o podem exceder os valores

Ser cooperado/ass
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Nessa conjuntura, de altas taxas de desemprego e informalidade do trabalho,

neoliberalismo (SINGER, 2004).

Schiochet nos fornece um panorama interessante, porque

mica capaz de
assegurar de forma substantiva a cidadania ampliada requerida pelo processo

Schiochet, 2012, p.17).

empre

esse

movimen

s/as por melhores

grandes massas de trabalhadores e traba

trabalho (SINGER, 2000, p.13).
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dos meios d

(SINGER, 2000, p.13).

tido

empresas, as

-

e a pequena

isso estaria acima dos dois (SINGER, 2000, p. 13).

ntes

o tipo de

economia social influenciadas pelos pensamentos socialistas. A economia social estaria

caracterizada, deste modo:
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A economia soli

-las instrumentos de luta

dificuldades estruturais (COELHO; GODOY, 2011 apud WAUTIER, 2003, p. 110).

importantes que giram em torno da economia

-lo como o principal

interlocutor nesse momento.

empreendimentos ba

capitalista ou seu fechamento.

proporcionais ao capital
-

quando e como quer trabalhar para tornar sua empresa competitiva, ao passo
que os trab

essa

x,
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Entender como a infraestrutu

tipos de trabalho - assalariado, mutualista, cooperado, informal, dentre outros - como formas

da burguesia, pode e muitas vezes acaba levando a uma

Os empreendimentos de catadore

como descrevemos

para se manterem nessas perspectivas. A maior dificuldade

com os recursos do empreendimento.

pital da na

-

capitalismo se en
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empreendimentos trabalham na perspectiva do trabalho e ganho na produtividade individual e

rabalhadores

claro que esses elementos contribuem para manter os empreendimentos dentro dos marcos

r o circuito do

capital.

-a-dia.

Quando f

Um dos primeiros

com a

de q

(GRAMSCI, 2007, p. 244-245)

redominantes no

aparelhos privados de hegemonia e constitutivas da sociedade civil. Criadas com a perspectiva

autogestionadas, esses empreendimentos podem, mesmo dentro d

-

a-
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ou deveria ser totalmente

interesses seccionais devem ser muito menores e em segundo porque podem

parte. Numa empre

Pensando nisso, vamos analisar as possibilidades de rupturas com a ordem

gemonia do

pensamento neoliberal vigente, que afeta de forma muito dura a vida dos trabalhadores e das

Com a proposta de trabalho a ser desenvolvida, precisaremos tratar de duas das

urbano destacaram-se as chamadas cooperativas de consumo. O primeiro tipo se expandiu

ra grandes

empreendimentos agroindustriais. O segundo tipo, por sua vez, entrou em colapso com o

mento.  Em 1971 foi

cooperativas (SILVA, 2007).
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setores e categorias antes marginalizadas em busca de promover cidadania (CRUZ, 2006).

A partir do fim da Ditadura Militar no B

ansiava a sociedade brasileira.

O ter

homens livres, adultos e que tinham posses que podiam desfrutar daquilo que foi chamado

da &

MARTIN, 2011).

Tamanho foi esse impacto, que Saes afirma que:

sobressaem-
- sua moda -, como

chegam ao ponto de provocar a paralisia do pensamento. Operando em

Assim, nos apoiaremos em Saes e em seu artigo que busca analisar criticamente o

conceito de cidadania, principalmente aquele defendido por T.H Marshall, para definirmos as

impli

de uma forma geral, o direito de ter direitos e
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que gozam das liberdades indivi

por exemplo (GORCZEVSKY; MARTIN, 2011).

conquistas dos direitos, onde esses foram sendo conquistados de forma progressiva com o

s estabelecidas no mundo do trabalho.

capacidade de escolha, de praticar atos de vontade - as liberdades de ir e vir, de se

contratos.

Os direitos sociais, por sua vez, seriam aqueles que tomariam forma na esfera da

vez que os trabalhadores sempre tiveram de

(SAES, 2006, p. 25).

ao conceito apresentado por Marshall, situa-

pud CAVALCANTE,

2008).
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a.

versus Golias, mas os/as catadores/as mais perdem do que

ganham nessa batalha.

desenvolvidas. Em seu Art.

- -

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de

vam no mercado informal ou que estavam desempregadas, com

2005).

-se acesso ao mercado de trabalho, mas em

c

SANTANA, 2012).
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podem pertencer ao seu quadro ou funcionar como assessores

como as cooperativas que sucedem as empresas capitalistas falidas ou em
processo falimentar (SINGER, 2000. p. 22).

-

entidades empresaria - no Brasil

assessoria aos/as catadores. Em nossa

disponibilizar recurso e pessoal. Como dissemos anteriormente, as prefeituras contam com

engenheiros que podem potencializar o

inclusive a coleta seletiva -

grandes responsabilidades s

vivem um paradoxo da

modernidade, se

acompanhad
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dos/as catadores/as e garanta acesso a

Por fim, ponderamos que mesmo co

carregando elementos estruturantes

como parte, como momento, de um complexo em que o trabalho socialmente combinado
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que os/as catadores/as enfrentam para viver

momen

duos

socioprodutiva dos catadores.

alguns materiais, o que

- mais consistente e que

meta ad eternun

, os/as catadores/as

continuam sua luta por reconhecimento, na

lidos. E assim,
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ao longo dos anos,

Reflet

-se de fato, que o poder

-

-

12.504/16, elaborada em grande medida pelos catadores, seja aplicada.

operativas de serem compostas apenas por familiares

tornem um grupo

reformista que a proposta de uma m
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bases do capitalismo ain

assumir.

em por isso deixa de ser reformista. Neste sentido que

provocada pelo capitalismo.

potencial transformador (fonte de renda, reconhecimento social, capacidade de projetar o

futuro, entre outros) de

como mostramos ao longo do trabalho.

existem categorias e realidades para serem entendidas num projeto de doutorado.
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