


EVA MARIA LAKATOS 
Marina de Andrade Marconi - Colaboradora 

Sociologia 
Geral 
6.a Edi9ao - revista e ampliada 

SAO PAULO 
EDITORA ATLAS S.A.- 1990 



© 1985 by EDITORA ATLAS S.A. 
Rua Conselheiro Nebias, 1384 (Campos Elisios) 
Caixa Postal 7186 - Tel.: (011) 221-9144 (PABX) 
01203 Sao Paulo (SP) 

1. ed. 1976;2. ed. 1078; 3.ed. 1979;4.ed. 1980;5.ed. 1985;6.ed. 1990;8!tiragem 

ISBN 85-224-0569-7 

lmpresso no Brasil/Printed in Brazil 

Dep6sito legal na Biblioteca Nacional conforme Decreto ng 1.825, de 20 de dezembro 

de 1907. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS- E proibida a reprodw;:ao total ou parcial, de 
qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorizac;ao, por escrito, do Editor. 

Capa 
Zenario A. de Oliveira 

Dados de Cataloga~ao na Publica~ao (CIP) lntemacional 
(Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

Lakatos, Eva Maria. 
Sociologia geral I Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade Mar

coni, colaboradora. -- 6. ed. rev. e ampl. -- Sao Paulo : Atlas, 

1990. 

Bibliografia. 
ISBN 85-224-0569-7 

1. Sociologia I. Marconi, Marina de Andrade. II. Titulo. 

90-0202 CDD-301 

lndice para catalogo sistematico: 

1. Sociologia 301 



Sumario 

Pref;kio, 15 
Nota da Autora, 17 

1 CI~NCIAS SOCIAlS E SOCIOLOGIA, 19 

1.1 Conceitua~ao, 19 
1.2 Os tres nfveis de conhecimento cientffico: inorganico, organico e super

organico, 20 
1.3 Ciencias sociais ou humanas- classifica~ao, 21 

1.3.1 Antropologia cultural, 21 
1.3.2 Direito, 21 
1.3.3 Economia, 21 
1.3.4 Polftica, 22 
1.3.5 Psicologia social, 22 
1.3.6 Sociologia, 22 

1.4 Campo da sociologia, 23 
1.4.1 Sociologia sistemAtica, 24 
1.4.2 Sociologia descritiva, 24 
1.4.3 Sociologia comparada, 25 
1.4.4 Sociologia diferencial, 25 
1.4.5 Sociologia aplicada, 25 
1.4.6 Sociologia geral ou te6rica, 25 

1.5 Sociologias especiais, 26 
1.6 M~todos e t~cnicas da sociologia, 29 
1. 7 M~todos especfficos das ciencias sociais, 30 

1. 7.1 0 ~todo e os ~todos, 30 
1.7.2 M~todo hist6rico, 31 
1.7.3 M~todo comparativo, 32 
1.7.4 M~todo monografico, 32 
1.7.5 M~todo estatfstico, 33 
1. 7.6 M~todo tipol6gico, 34 
1.7.7 M~todo funcionalista, 35 

7 



1.7.8 Metodo estruturalista, 36 
1.8 Tecnicas de pesquisa da sociologia, 37 

2 HISTORICO DA SOCIOLOGIA, 39 

2.1 Origem, 39 
2.1.1 Os pensadores heH~nicos, 39 
2.1.2 A Idade Media, 40 
2.1.3 A Renascen~a, 40 
2.1.4 o Seculo xvm, 41 

2.2 Pioneiros, 42 
2.2.1 Augusto Comte, 42 
2.2.2 Herbert Spencer, 43 
2.2.3 Karl Marx, 44 

2.3 Desenvolvimento da sociologia, 45 
2.3.1 Emile Durkheim, 45 
2.3.2 Ferdinand Tonnies, 47 
2.3.3 Gabriel Tarde, 48 
2.3.4 Charles H. Cooley, 49 
2.3.5 Georg Simmel, 50 
2.3.6 Max Weber, 50 
2.3.7 Vilfredo Pareto, 51 
2.3.8 Pitirim A. Sorokin, 52 
2.3.9 Talcott Parsons, 53 
2.3.10 Robert K. Merton, 54 

2.4 A sociologia latino-americana, 56 
2.5 A sociologia brasileira, 59 

3 OBJETO DA SOCIOLOGIA, 63 

3.1 Fato social - Emile Durkheim, 63 
3.1.1 Conceitua~ao, 63 
3.1.2 Caracterfsticas do fato social, 64 
3.1.3 Natureza, 67 

3.2 A~ao social- Max Weber, 68 
3.2.1 Conceitua~ao, 68 
3.2.2 Criterios de determina~ao do carater social da a~ao, 70 
3.2.3 Caracteriza~ao da a~ao social, 71 

3.3 No~ao de a~ao - Talcott Parsons, 72 
3.3.1 Conceitua~ao, 72 
3.3.2 Caracterfsticas, 72 
3.3.3 Analise das variaveis-padrao, 74 
3.3.4 Mecanismos de controle da a~ao, 75 

4 PROCESSOS SOCIAlS, 77 

4.1 Isolamento e contato, 78 

8 

4.1.1 Tipos de isolamento, 78 
4.1.2 Tipos de contato, 81 



4.2 Intera<;ao social - comunica<;ao, 83 
4.2.1 Conceito de intera<;ao, 83 
4.2.2 Formas de comunica<;ao, 83 

4.3 Coopera<;ao- competi<;ao- conflito, 84 
4.3.1 Tipos de coopera<;ao, 84 
4.3.2 Tipos de competi<;ao, 85 
4.3.3 Formas de conflito, 86 

4.4 Adapta<;ao- acomoda<;ao- assimila<;ao, 86 
4.4.1 Nfveis de adapta<;ao, 86 
4.4.2 Formas de acomoda<;ao, 87 
4.4.3 Fatores que influenciam a assimila<;ao, 88 

5 STATUS E PAPEL, 91 

5.1 Status- conceito e origem, 91 
5.1.1 Status legal e social, 92 
5.1.2 Critt~rios de determina<;ao do status, 93 

5.2 Tipos de status, 94 
5.2.1 Status atribufdo, 95 
5.2.2 Status adquirido, 95 
5.2.3 Status principal, bcisico ou chave, 96 
5.2.4 Status posicional, 97 
5.2.5 Status pessoal, 97 
5.2.6 Princfpios que regem as rela<;6es dos indivfduos e grupos no que 

se refere ao status, 98 
5.3 Status e papel social, 98 

5.3.1 Conceitua<;ao de papel, 98 
5.3.2 Rela<;6es entre status e papel, 99 

5.4 Caracterfsticas do papel, 100 
5.5 Nfveis de comportamento, 101 
5.6 Tipos de papeis, 101 

6 GRUPOS SOCIAlS, 103 

6.1 Categorias sociais, 104 
6.1.1 Categorias socialmente importantes, 104 
6.1.2 Estere6tipos, 106 

6.2 Agregados - conceitos e tipos, 107 
6.2.1 Tipos de agregados, 107 
6.2.2 Caracterfsticas e tipos de multidao, 109 
6.2.3 Diferen<;a entre publico e massa, 110 
6.2.4 Opiniao publica, 112 
6.2.5 Comunica<;ao e cultura de massas, 113 

6.3 Grupos sociais, 115 
6.3.1 Recrutamento de membros, 115 
6.3.2 Caracterfsticas dos grupos, 116 

6.4 Classifica<;ao dos agrupamentos humanos (grupos e "quase gru
pos"), 117 
6.4.1 A divisao de Gurvitch, 118 

9 



6.5 Charles H. Cooley- grupos primarios e secundarios, 120 
6.5.1 Conceitua~ao de Cooley, 120 
6.5.2 Contribui~ao de Kingsley Davis, 121 
6.5.3 Diferen~as entre rela~oes primarias e secundarias, 122 
6.5.4 Grupos de referencia, 122 

7 CULTURA E SOCIEDADE Marina de Andrade Marconi, 127 

8 

10 

7.1 Natureza da cultura, 127 
7.1.1 Conceitua~ao, 128 
7.1.2 Localiza~ao da cultura, 131 
7.1.3 A essencia da cultura, 131 
7.1.4 Relativismo cultural, 132 
7.1.5 Etnocentrismo, 133 

7.2 Estrutura da cultura, 133 
7.2.1 Tra~os culturais, 133 
7.2.2 Complexos culturais, 134 
7.2.3 Padr6es culturais, 135 
7.2.4 Configura~oes culturais, 136 
7.2.5 Areas culturais, 137 
7.2.6 Subcultura, 137 
7.2.7 Tipos: folkways, mores e leis, 137 

7.3 Processos culturais, 140 
7.3.1 Mudan~a cultural, 140 
7.3.2 Difusao cultural, 143 
7.3.3 Acultura~ao, 143 
7.3.4 Endocultura~ao, 145 

7.4 Cultura e sociedade, 145 

ESTRUTURA E ORGANIZA<;AO SOCIAL, 147 

8.1 No~oes de estrutura e organiza~ao social, 147 
8.1.1 Proposi~oes de Radcliffe-Brown, 148 
8.1.2 Morris Ginsberg, 149 
8.1.3 T. B. Bottomore, 149 
8.1.4 Browne Barnett, 150 

8.2 Organiza~ao social e ordem social, 150 
8.2.1 Conceitua~ao e componentes da ordem social, 150 
8.2.2 Fun~oes manifestas e fun~6es latentes, 151 
8.2.3 Efeitos perversos, 152 

8.3 Sistemas sociais, 153 
8.3.1 Conceitua~ao, 153 
8.3.2 Modelo medinico, 155 
8.3.3 Modelo organico, 155 
8.3.4 Modelo de processo, 157 
8.3.5 Concep~oes de Parsons e Homans, 157 
8.3.6 Conceito de Buckley, 160 
8.3.7 Conceito de Antonio Rubbo Muller, 161 



9 INSTITUIC,::OES SOCIAlS, 165 

9.1 Conceito, 166 
9.1.1 Conceitua~ao e caracterfsticas, 166 
9.1.2 As principais institui~6es sociais, 167 

9.2 Institui~ao fami1ia e parentesco (Marina de Andrade Marconi), 169 
9.2.1 Famflia, 169 
9.2.2 Uniao e casamento, 171 
9.2.3 Sistema de parentesco, 176 
9.2.4 Fami1ia e parentesco - resumo, 177 

9.3 Institui~6es religiosas, 179 
9.3.1 Conceito, 179 
9.3.2 Teorias sobre a origem da religiao, 179 
9.3.3 0 sagrado eo profano, 181 
9.3.4 Cren~a e ritual, 181 
9.3.5 Mito, 181 
9.3.6 Religiao e magia, 182 
9.3.7 Formas de religiao, 182 

9.4 Institui~6es polfticas (Marina de Andrade Marconi), 185 
9.4.1 0 Estado, 185 
9.4.2 Povo, na~ao e Estado, 186 
9.4.3 Fun~6es do Estado, 187 
9.4.4 Origem do Estado, 189 
9.4.5 Formas de govemo, 191 
9.4.6 Ideologia, 193 

9.5 Institui~6es economicas, 201 
9.5.1 Divisao do trabalho, 201 
9.5.2 Propriedade, 204 
9.5.3 Troca, 206 
9.5.4 Estruturas s6cio-economicas, 207 
9.5.5 Empresas, 210 
9.5.6 Organiza~6es formais, 211 
9.5.7 Burocracia, 214 

9.6 Institui~ao educa~ao, 216 
9.6.1 Conceito, 216 
9.6.2 Hist6rico da educa~ao, 218 
9.6.3 Educa~ao como processo social, 219 
9.6.4 A sociedade do conhecimento, 220 

10 CONTROLE SOCIAL, 221 

10.1 Conformidade e desvio, 221 
10.1.1 Causas da conformidade, 222 
10.1.2 Causas dos desvios, 223 
10.1.3 Aspectos relacionados a conformidade e ao desvio, 224 

10.2 C6digos e san~6es, 226 
10.2.1 Proposi~ao de Maciver e Page, 226 
10.2.2 Tipos de san~6es, 228 

10.3 Controle social - conceito e tipos, 230 

11 



10.3.1 Classifica<_;ao dos controles, 231 
10.3.2 Eficiencia dos controles, 232 
10.3.3 Tipos de controle, 233 

11 ESTRATIFICA<;AO SOCIAL, 235 

11.1 Conceito e tipos, 235 
11.1.1 Conceito de Max Weber, 236 
11.1.2 Conceito de Sorokin, 236 
11.1.3 Conceito de Melvin M. Tumin, 237 

11.2 Castas, 239 
11.2.1 Conceito de Kingsley Davis, 239 
11.2.2 Caracteriza<_;ao das castas, 240 

11.3 Estamentos, 245 
11.3.1 Conceito de Hans Freyer, 245 
11.3.2 Conceito de Sorokin, 246 

11.4 Classes sociais, 249 
11.4.1 Conceito de Karl Marx, 249 
11.4.2 Conceito de Max Weber, 259 
11.4.3 Conceito de Sorokin, 260 
11.4.4 Classes sociais no Brasil, 262 

12 MOBILIDADE, 265 

12.1 Conceito de espa<_;o, distfincia e posi<_;ao social, 265 
12.1.1 Medida de distfincia social, 266 
12.1.2 Sistema de coordenadas sociais para determinac;ao da posic;ao so

cial, 267 
12.2 Mobilidade social e cultural - conceito e tipos, 268 

12.2.1 Mobilidade horizontal e vertical, 268 
12.3 Caracterfsticas da mobilidade social, 271 
12.4 Mobilidade social no Brasil, 276 
12.5 Circula<_;ao de elites, 279 

12.5.1 Conceito de Vilfredo Pareto, 279 
12.5.2 Conceito de Gaetano Mosca, 279 
12.5.3 Conceito de Wright Mills, 279 
12.5.4 Conceito de Guy Rocher, 280 

12.6 Tipos de elite, 281 
12.6.1 Elites tradicionais, 281 
12.6.2 Elites tecnocniticas, 281 
12.6.3 Elites carismaticas, 281 
12.6.4 Elites de propriedades, 282 
12.6.5 Elites ideol6gicas, 282 
12.6.6 Elites simb6licas,. 282 

13 MUDANC,::A SOCIAL, 283 

13.1 Conceito e caracterfsticas, 283 
13.2 Fatores determinantes da mudan<_;a social, 287 

12 



13.2.1 Fatores geognlficos, 287 
13.2.2 Fatores biol6gicos, 287 
13.2.3 Fatores sociais, 288 
13.2.4 Fatores culturais, 290 

14 MOVIMENTOS SOCIAlS, 293 

14.1 Conceito, 293 
14.2 Tipologia dos movimentos sociais, 294 

14.2.1 Migrat6rios, 294 
14.2.2 Progressistas, 295 
14.2.3 Conservacionistas ou de resistencia, 295 
14.2.4 Regressivos, 295 
14.2.5 Expressivos, 296 
14.2.6 Ut6picos, 296 
14.2.7 Reformistas, 296 
14.2.8 Revoluciomirios, 297 

14.3 Fases dos movimentos sociais, 297 
14.3.1 Agita~ao (inquietactao ou intranqiiilidade). 297 
14.3.2 Excita~ao (excitamento ou desenvolvimento do sprit de corps), 

298 
14.3.3 Formaliza~ao (desenvolvimento da moral e da ideologia ou plane

jamento), 298 
14.3.4 Institucionalizactao, 299 

14.4 Pre-condict6es estruturais. 299 
14.5 Fatores propensores individuais, 300 

14.5.1 Mobilidade. 300 
14.5.2 Marginalidade, 300 
14.5.3 Isolamento e alienactao, 301 
14.5.4 Mudan~a de status social, 301 
14.5.5 Ausencia de lactos familiares, 302 
14.5.6 Desajustamento pessoal, 302 

14.6 Situact6es sociais propiciadoras, 302 
14.7 Caracterfsticas de apoio, 303 

Apendice - glossario, 305 
Bibliografia, 325 

13 



Pre facio 

Ciencia muito nova, tratando de problemas ante os quais nao e facil 
assumir atitudes objetivas, a Sociologia ainda se encontra em fase de arris
cadas hip6teses e acaloradas controversias. As divergencias entre as multi
plas interpretac;oes e doutrinas estendem-se a propria linguagem emprega
da pelos autores mais acatados. E dai as freqi.ientes confusoes e duvidas 
experimentadas pelos que se iniciam no conhecimento das respectivas ques
toes. 

E principalmente para vir em auxilio de tais estudiosos que Eva Maria 
Lakatos, muito convenientemente, lanc;a o livro intitulado Sociologia Geral. 
Aproveitando a experiencia de valiosos esforc;os da indagac;ao e varios anos 
de docencia no ensino superior, essa pesquisadora e professora apresenta 
uma obra que vern atender, de maneira satisfat6ria, as aludidas dificulda
des. Isto porque ela consegue expor, com clareza e proficiencia didatica, 
as principais teorias e diretrizes adotadas em nossos dias, explicando com in
teira fidelidade OS pontos de vista dos lideres consagrados. Trata-se de ar
dua tarefa, que somente poderia levar a cabo uma especialista de invejavel 
capacidade de trabalho e de espirito Iucido e desapaixonado. 

Nao se limita a Dr.a Eva Maria Lakatos a sintetizar com acerto as 
doutrinas, mas esmera-se em apontar a significac;ao (ou significac;oes) em 
que sao tomadas as palavras-chave utilizadas pelos mais influentes defen
sores das diversas escolas. E, como nao poderia deixar de ser, aponta as 
soluc;oes para os problemas cruciais da materia, disso se desincumbindo com 
exemplar isenc;ao de animo. 

Sociologia Geral, portanto, alem de dar o exemplo de atitudes des
pidas de dogmatismos ou sectarismos, proporciona as informac;oes basicas, 
indispensaveis a quantos seriamente tencionam empenhar-se nos estudos re
ferentes a estrutura e mudan<;as das sociedades. 
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Deve-se real<;ar que bastante valorizou a obra a colabora<;ao da antro
p6loga Dra. Marina de Andrade Marconi, especialmente nos capitulos re
ferentes a cultura e as institui<;oes, cujo assunto se prende tanto a Socio
logia como a Antropologia. 

Quem tiver ensejo de aproveitar tao oportuno trabalho deixani de fi
car perplexo ante os termos integrantes do intrincado glossario sociol6gico, 
e podera formar uma no<;ao adequada das mais difundidas posi~_;oes dou
trinarias da atualidade. Esta publica<;ao surge num momenta em que, no 
Brasil, fortemente se faz sentir a sua necessidade. Lograni, por certo, acei
ta~ao tao ampla quao merecida e proveitosa. 

R. HADDOCK LOBO 
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• 

Nota da Autora 

Em nova edi<;ao, este texto traz uma serie de modificac;oes e acresci
mos, a maior parte dos quais levando em considerac;ao valiosas sugestoes 
dadas por colegas professores, que adotam o livro. Temos procurado, a 
cada nova edi<;ao, sem perder de vista as finalidades didaticas do texto, in
corporar o que de novo se tern analisado na Sociologia, quer as mudanc;as 
sejam de natureza te6rica - teorias de amplo ou de medio alcance - quer 
conceituais ou de enfoque. E caracteristico de uma ciencia dinamica, co
mo a Sociologia, seu constante aperfeic;oamento, alterando e ampliando sua 
estrutura, seu conteudo, suas rela<;oes com as outras Ciencias Humanas e 
sua metodologia. Assim, para quem como n6s nao compreende a ciencia 
como urn todo acabado, ha e sempre havera muito o que modificar, prin
cipalmente em se tratando de texto didatico que, por sua propria natureza, 
deve posicionar-se na vanguarda, renovando-se e sendo acrescido das no
vas correntes que surgem e se afirmam no exame cientifico da sociedade. 

Independente de modifica<;oes, este texto, desde sua origem ate sua 
atual forma, muito deve a colegas e amigos, a quem reitero meus agrade
cimentos: 

• Prof. Haddock Lobo, de saudosa memoria, incentivador desses escritos 
em seu nascedouro; 

• Prof. Delorenzo Neto, orientador de nossa carreira universitaria e 
critico sempre estimado desse texto; 

• Profa. Marina de Andrade Marconi, amiga e colaboradora, sempre 
presente com suas sugest6es; a troca de ideias e discuss6es com 
uma antrop61oga, em nosso entender, enriquece sobremaneira o texto, 
dadas as estreitas rela~;oes entre as modernas correntes da Sociologia 
e da Antropologia, ambas integrando o agrupamento mais amplo das 
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Ciencias do Comportamento. Alem de seu apoio, da primeira a ultima 
linha desse texto, sao de sua autoria o Capitulo "Cultura e Socie
dade" e os itens sabre lnstituic;ao Familia e Parentesco e lnstituic;6es 
Polfticas, do Capitulo "lnstituic;6es Sociais •; 

• Professores Pe. Walmor Zucco, Juventino de Castro Aguados, Edina 
Watfa Elid Duenhas, Juan Antonio Rodrigues Fernandes e Osimar de 
Carvalho Lyra, cujas proveitosas sugest6es foram de grande valia. 

EVA MARIA LAKATOS 

Siio Paulo, fevereiro de 1985. 

Nesta sexta edic;ao, queremos estender nossa gratidao a: 
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• Luiz Herrmann, Diretor-Presidente da Editora Atlas S.A., por tornar 
posslvel o trabalho de escrever obras didaticas, com seu apoio e 
compreensao. 

• Ailton Bomfim Brandao, Diretor de Marketing da Editora Atlas S.A, 
pois seus conselhos e orienta~;:ao foram essenciais a nossa atividade. 



1 ciencias Sociais e Sociologia 

~ste. capitul_o,_ abordando o conceito de ciencia e as correlac;:oes entre 
a? c!~ncias ~?Clals ou Humanas, assim como OS metodos e as tecnicas 
cientlficas utlhzadas pela Sociologia, permite: 

1 · Compreender o conceito de ciencia, distinguindo os tres niveis de 
conhecimento cientifico. 

2. Entender o enfoque especifico utilizado pel as Ciencias Sociais ou 
Humanas na analise de seu objeto de estudo. 

3. Definir a Sociologia e descrever as areas gerais da preocupa<;ao so
ciol6gica, comparando-as aquelas das outras Ciencias Sociais ou 
Humanas. 

4. Reconhecer as areas basi cas em que se subdivide o campo de estu
do da Sociologia e as abordagens das Sociologias Especiais. 

5. Compreender e utilizar os metodos e as tecnicas da Sociologia. 

1 . 1 CONCEITUA(:AO 

Ao conceituar Ciencias Sociais, a primeira preocupac;:ao e estabelecer 
noc;:oes basicas sobre ciencia e, a seguir, distinguir as ciencias denominadas 
Sociais ou Humanas das demais ciencias. 

Entendemos por ciencia uma sistematizac;:ao de conhecimentos, urn 
conjunto de proposic;:oes logicamente correlacionadas sobre o comportamen
to de certos fenomenos que se deseja estudar. "A ciencia e todo urn con
junto de atitudes e de atividades racionais dirigidas ao sistematico conheci
mento com objeto limitado, capaz de ser submetido a verificac;:ao." 

Pode-se conceituar o aspecto 16gico da ciencia como o metodo de ra
ciocinio e de inferencia acerca de fenomenos ja conhecidos ou a serem inves
tigados; em outras palavras, pode-se considerar que o "aspecto 16gico cons
titui o metodo para a construc;:ao de proposic;:oes e enunciados", objetivan-
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do, dessa maneira, uma descric;ao, interpretac;ao, explicac;ao e verificac;ao 
mais precisas. 

A logicidade da ciencia manifesta-se atraves de procedimentos e ope
rac;6es intelectuais que: 

1. "possibilitam a observac;:ao racional e controlam os fatos; 

2. perm item a interpretac;:ao e a explicac;:ao adequada dos fen6menos; 

3. contribuem para a verificac;:ao dos fen6menos, positivados pel a expe
rimentac;:ao ou pela observac;:ao; 

4. fundamentam os princfpios da generalizac;:ao ou o estabelecimento dos 
princfpios e das leis" (Trujillo Ferrari, 1974: 8). · 

A ciencia, portanto, constitui-se em urn conjunto de proposu;oes e 
enunciados, hierarquicamente correlacionados de maneira ascendente ou 
descendente, indo gradativamente de fatos particulares para os gerais e vi
ce-versa (conexao ascendente = induc;ao; conexao descendente = deduc;ao). 

As ciencias possuem: 

• Objetivo ou finalidade. Preocupac;:ao em distinguir a caracterfstica co
mum ou as leis gerais que regem determinados eventos. 

e Fun~io. Aperfeic;:oamento, atraves do crescente acervo de conheci· 
mentos, da rela<;:ao do homem com o seu mundo. 

• Objeto. Subdividido em: a) material, aquila que se pretende estudar, 
analisar, interpretar ou verificar, de modo geral; b) formal, o enfoque 
especial, em face das diversas ciencias que possuem o mesmo objeto 
material. 

1 . 2 OS TRES NiVEIS DE CONHECIMENTO CIENTiFICO: 
INORGANICO, ORGANICO E SUPERORGANICO 

Faz-se, hoje, uma distinc;ao em relac;ao aos tres niveis de conhecimento 
cientifico: o inorganico, estudado pelas Ciencias Fisicas; o organico; inves
tigado pelas Ciencias Biol6gicas; o superorgfinico, abrangido pelas Ciencias 
Sociais. De acordo com esta concepc;ao, o campo de ac;ao das Ciencias So
dais tern inicio justamente quando os estudos fisico e biol6gico do homem 
e seu universo terminam. Os tres niveis encontram-se inter-relacionados, 
sendo que a transic;ao de urn para outro e gradativa. 0 superorgfimco e 
observado no mundo dos seres humanos em interac;ao e nos produtos des
sa interac;ao: linguagem, religiao, filosofia, ciencia, tecnologia, etica, usos 
e costumes e outros aspectos culturais e da organizac;ao social. Portanto, 
ao estudar o superorganico, as Ciencias Sociais tern o seu interesse voltado 
para o homem em sociedade. 
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1 . 3 CIENCIAS SOCIAlS OU HUMANAS - CLASSIFICA(:AO 

Embora OS autores apresentem classifica~6es diferentes em rela~ao as 
Ciencias Sociais ou Humanas, consideramos que elas englobam as especifi
cadas a seguir. 

1 . 3. 1 Antropologia Cultural 

Estuda as semelhanc;:as e diferenc;:as culturais, origem e hist6ria das 
culturas do 4omem, sua evoluc;:ao e desenvolvimento, estrutura e funciona
mento, em qualquer Iugar e tempo. Inicialmente, a Antropologia Cultural 
preocupava-se apenas com o estudo das culturas dos povos agrafos (pre-le
trados ou comumente denominados "primitives"). Mais recentemente, tem
·se interessado tambem pela cultura das sociedades industriais. A aborda
gem especifica da Antropologia Cultural, ao analisar as sociedades, esta re
lacionada com os aspectos culturais e comportamentais que as caracterizam. 

Exemplos: ritos de passagem (comportamento dos individuos quando 
do nascimento de urn filho, cerimonial que envolve a iniciac;:ao dos jovens 
nas responsabilidades de adulto, formalidades que cercam o casamento, pro
cedimento por ocasiao demortes); tipos de organizac;:ao familiar; religiao 
e magia; artes e artesanato; mito, meios de comunica(;ao. 

1 . 3 . 2 Direito 

Estuda as normas, expressas com preocupac;:ao de precisao, que regu
lam o comportamento social, estabelecendo direitos e obrigac;:oes entre as 
partes, atraves dos sistemas legislativos caracteristicos das sociedades. As 
leis que regem a vida social podem ser escritas ou consuetudinarias (isto 
e, baseadas nos costumes). A lei ou regra juridica e estabelecida por urn 
6rgao competente, que se apresenta como urn poder, e e valida para todos 
os casas semelhantes. 0 Direito e urn controle social, que, atraves da apli
cac;:ao sistematica da forc;:a da sociedade politicamente organizada, exerce 
coerc;:ao efetiva sabre os indivfduos. Concentra-se, portanto, na analise dos 
fatores normativos do comportamento social. 

Exemplos: normas de protec;:ao ao trabalhador (direito trabalhista); ti
pos de contrato e transac;:oes comerciais (direito comercial); desquite ou di
v6rcio (direito civil); especificac;:ao das penalidades por crimes cometidos 
(direito penal). 

1 . 3 . 3 Economia 

Estuda as atividades humanas no campo da organizac;:ao de recursos, 
isto e, produc;:ao, circulac;:ao, distribuic;:ao e consume de bens e servic;:os. Em 
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outras palavras, a economia se preocupa com a atividade do homem, in
dividual e coletiva, em busca de hens materiais, e com a organiza<;:ao pela 
qual estes sao distribuidos em relac;ao as necessidades humanas. Convem 
dizer que a Economia, entre as varias atividades humanas, estuda apenas 
a atividade economica. 

Exemplos: Macroeconomia (estudo das atividades economicas globais 
da totalidade dos participantes de uma sociedade) - sistema monetario e 
valor da moeda; hens e propriedades; renda, consumo, poupanc;a e inves
timento; Produto Nacional Bruto; distribuic;ao da renda. Microeconomia 
(estudo das atividades econ6micas de agentes individuais) - politica sa
lariat de uma empresa; produtividade de uma empresa; on;amento familiar. 

1 . 3 . 4 Politica 

Estuda a distrihuic;ao do poder nas sociedades humanas. Sistematiza 
o c?nhecimento dos fen6m~nos politicos, isto e, do Estado, e investiga o 
conJunto de processes e metodos empregados para que determinado grupo 
alcance, conserve e exerc;a o poder. Portanto, a Politica anatisa o governo, 
tanto como organiza9ao formal quanta resultante do comportamento de 
seus component~s, que pode. ser determinado pela propria organizac;ao ou 
por suas tdeologtas ou fdosoftas de poder. Assim, diremos que a Politica se 

refere a teoria, a arte e a pratica do governo. 
Exemplos: formas de governo; partidos politicos; mecanismo das elei

c;oes; func;oes do Estado; transformac;ao da lideranc;a politica. 

1 . 3 . 5 Psicologia Social 

Estuda o comportamento e a motivac;ao do individuo, determinados 
pela sociedade, e seus valores. 0 individuo recebe estimulo do grupo, e as 
influencias que os cantatas sociais exercem sabre a sua personalidade cons
tituem o campo de interesse da Psicologia Social. Esta ciencia se ocupa 
tambem com todas as reac;oes coletivas, reac;oes de individuos que intera
gem mutua e reciprocamente, alterando suas condutas. Dessa maneira, o 
conceito central da Psicologia Social e a personalidade moldada pela cultu
ra e pela sociedade. 

Exemplos: atitudes grupais perante a natalidade; comportamento em 
relac;ao a questao racial; procedimento dos adolescentes; comportamento 
coletivo. 

1 . 3 . 6 Sociologi.l 

Estudo cie11ti'fico das relac;oes soc1ms, das formas de associac;ao, des
tacando-se os caracteres gerais comuns a todas as classes de fen6menos so-
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ctats, fenomenos que se produzem nas relac;6es de grupos entre seres hu
manos. Estuda o homem e o meio humano em suas interac;6es reciprocas. 
A Sociologia nao e normativa, nem emite juizos de valor sabre os tipos de 
associac;ao e relac;6es estudados, pois se baseia em estudos objetivos que 
melhor podem revelar a verdadeira natureza dos fenomenos sociais. A So
ciologia, desta forma, e o estudo e o conhecimento objetivo da realidade 
social. 

Exemplos: formac;ao e desintegrac;ao de grupos; divisao das sociedades 
em camadas; mobilidade de individuos e grupos nas camadas sociais; pro
cesso de competic;ao e cooperac;ao. 

Ha autores que apresentam tambem como Ciencias Humanas ou So
ciais ramos de estudo tais como: Hist6ria, Geografia Humana, Ecologia Hu-
mana etc. 

1 . 4 CAMPO DA SOCIOLOGIA 

Verificamos, portanto, que o objeto material das Ciencias Sociais ou 
Humanas e ~ mesmo: o h~~em na sociedade. Todavia, essas ciencias pos
suem seu objeto formal dtstmto, apesar de haver o fenomeno de inter-re
lacionamento e de serem complementares umas das outras. 

Quanta a Sociologia, ela apresenta duas diferenc;as basicas em reiac;ao 
as demais Ciencias Sociais: a prime ira seria relativa ao universo socio-cul
tural; a segunda diz respeito a concepc;ao da "natureza" do homem e as 
inter-relac;6es dos fenomenos sociais. 

A Antropologia Cultural aborda os problemas da cultura; o Direito 
focaliza o setor normativo do comportamento social; a Economia volta-se 
para o setor da organizac;ao de recursos naturais; a Politica preocupa-se 
com as relac;6es de poder; a Psicologia Social estuda o comportamento in
dividual determinado pela interac;ao grupal. Entretanto, cabe a Sociologia 
a analise de todos os setores do superorgfmico. 

Exemplos: a Antropologia Cultural estuda a tribo como uma forma 
especial de sociedade; o Direito estuda o tribunal como uma variedade de 
sociedade; a Economia estuda as organizac;6es industriais como tipo espe
cial de sociedade; a Politica analisa o Estado como uma forma especifica 
de sociedade; a Psicologia Social estuda o pequeno grupo como uma varia
c;ao da sociedade. Por outro lado, como especifica Sorokin, a Sociologia 
estuda a sociedade como urn todo, com caracteristicas e relac;6es que podem 
ser observadas em qualquer sociedade, ou em suas partes, seja uma tribo, 
urn tribunal, uma empresa industrial, urn Estado, urn grupo de adolescen
tes. 0 fenomeno da dominac;ao e subordinac;ao e analisado em todas as 
Ciencias Sociais: a Antropologia Cultural o estudaria, por exemplo, na tri
bo; o Direito, em relac;ao aos 6rgaos competentes encarregados da elabora
c;ao de leis; a Economia, dentro das empresas; a Politica, no Estado; a Psi-
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cologia Social, em rela9ao a pressao grupal sobre o individuo. A Sociolo
gia, entretanto, considera o fenomeno da domina9ao e da subordina9ao 
como urn processo social geral, assim como a diferencia~ao e a estratifica-
9ao, a solidariedade e o antagonismo etc., que aparecem em todos os se
tores do universo socio-cultural. 

Em rela9ao a natureza do homem, cada CH~ncia Social concebe urn ti
po especifico, por exemplo, o homo economicus ou o homo politicus, com 
caracteristicas singulares, ou seja, dominado pelo interesse economico ou 
pelo desejo de poder. Para a Sociologia, o homo socius, e, ao mesmo tem
po, economico, politico, religiose, etico, artistico, dominado pelos mais di
ferentes interesses ou desejos. 

0 estudo da sociedade como urn todo e do homem como homo socius 
requer uma ciencia que trate de forma generica de todos os fenomenos e 
inter-rela96es humanas, ou que transcenda o campo de atua9ao das disci
plinas especificas. Compete, portanto, a Sociologia o estudo do homem e 
do universe socio-cultural como urn todo, analisando as inter-relac6es entre 
os diversos fenomenos sociais, pois as outras Ciencias Sociais, e~ virtude 
de .seu carater especializado, consideram apenas urn aspecto, artificialmen
te 1solado do conjunto. 

A Sociologia, sem perder seu caniter de Ciencia que estuda todos os 
aspectos do comportamento humane em sociedade, pode ser subdividida 
em areas especializadas de pesquisa. 

Baseando-se numa classifica9ao do campo da Sociologia elaborada por 
Karl Mannheim, Florestan Fernandes (1972: 24 e seg.), ampliando-a, indi
ca seis areas basicas, descritas a seguir. 

1 . 4. 1 Sociologia Sistematica 

Procura explicar a ordem existente nas rela~s dos fenomenos sociais 
atraves de condi96es, fatores e efeitos que operam em urn campo a-histo
rico. Subdivide-se em: Sociologia Sistematica Estatica, que lida com os 
requisites estruturais e funcionais da ordem social; Sociologia Sistematica 
Dinfimica, que lida com os processes sociais que podem ser descritos atra
ves da opera9ao das condi96es estruturais e funcionais estaveis ou relativa
mente instaveis da ordem social. 

Exemplos: no96es de a9ao e intera9ao social, de processos sociais de 
gtupos sociais, de institui96es. 

1 . 4 . 2 Sociologia Descritiva 

Investiga os fenomenos sociais no plano de sua manifesta~ao concreta, 
procurando captar os elementos e os fatores sociais nas pr6prias condi((oes 
reais em que eles operam. 
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Exemplos: estudo da escola na sociedade francesa; estudo do coope
rativisrno no Brasil. 

1 . 4. 3 Sociologia Comparada 

Pretende explicar a ordern existente nas relac;:6es dos fenornenos so
dais atraves de condic;:6es, fatores e efeitos que operarn ern urn campo su
pra-hist6rico. A Sociologia Cornparada estuda as padr6es de integrac;:ao e 
diferenciac;:ao dos sistemas sociais globais de duas rnaneiras: ern urna esca
la filogenetica, acornpanhando as gradac;6es assumidas pela interac;ao social 
nas diversas forrnas de vida; ou, segundo intuitos classificat6rios, procuran
do .e~idencia~ as categorias ou tipos que convern para grupos de sistemas 
soctats globats, que apresentarn certas sirnilaridades estruturais e funcionais 
basicas. ·~ 

Exemplos: o desenvolvirnento da instituic;:ao escola ao Iongo dos tem
pos; o estudo do cooperativisrno no Brasil e ern Israel. 

1 . 4 . 4 Sociologia Diferencial 

Procura explicar a ordern existente nas relac6es dos fenomenos sociais 
atraves de condic;:6es, fatores e efeitos que operam ern urn campo hist6rico. 

Exemplos: caracteristicas da sociedade de classes no Brasil; caracterfs
ticas da sociedade de castas sul-africana. 

1 . 4. 5 Sociologia Aplicada 

Investigac;:ao especi~l dos problemas sociais e dos efeitos possfveis que 
eles cornportarern au das rnodalidades de intervenc;:ao racional que forern 
adrnitidas pela sociedade. 

Exemplos: estudo, para finalidades de reforrnulac;:ao, do sistema edu
cacional brasileiro; estudo do INAMPS (Institute Nacional de Assistencia 
Medica de Previdencia Social) visando introduzir rnudanc;:as para urn rne
lhor atendirnento aos trabalhadores brasileiros. 

1 . 4. 6 Sociologia Geral ou Teorica 

Exarnina os fundarnentos 16gicos da explanac;:ao sociol6gica, suas di
versas categorias ou rnodalidades, os tipos de pesquisa que estas irnplicarn 
e as criterios de verificac;:ao ernpfrica que pressup6ern. Ern relac;:ao a siste
rnatizac;:ao e unificac;:ao dos conhecirnentos te6ricos, descobertos nas varias 
areas da Sociologia, apresenta duas func;:6es: urna, de 16gica do conheci
mento sociol6gico, esfera na qual os conceitos basicos, as principios e as 
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postulados da Sociologia sao analisados criticamente; outra, na qual preva
lecem os intuitos de sintese, isto e, como integrar as diferentes descobertas 
da Sociologia em urn corpo te6rico uniforme e como reduzi-las a expres
soes simb6licas de conotac,:ao universal. 

Exemplos: caracterfsticas do fato social; conceito de estrutura e orga
nizac;:ao social. 

Fernando de Azevedo (1964: 120) apresenta urn outro esquema em re
lac,:ao as regras de estudo da Sociologia, visualizado na Figura 1 . 1. 

(Os conceitos de Fernando de Azevedo, referentes a Sociologia Apli
cada, colidem os de varios soci6logos contemporaneos de grande prestigio. 
Seu esquema, entretanto,. ap_re.senta urn~ distin<;~~ clara entre os diversos 
aspectos dos estudos socwlog1cos, sendo de utlhdade do ponto de vista 
didatico.) 

Figura 1 . 1 Areas de estudo da Sociologia, de acordo com 
Fernando de Azevedo. 
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SOCIOLOGIA GERAL 
(teoria sociol6gica) que 
tern por objeto 

SOCIOLOGIA ESPECIAL 
(estudo de categorias es
pecificas de fatos sociais) 

Geral ou especial: tecni
cas de ac;:ao social e poli
tica social (ajustamentos, 
reajustamentos e refor
mas) em que a aplicac;:ao 
das teorias e organizada 
de urn destes dois pontos 
de vista 

1 . 5 SOCIOLOGIAS ESPECIAIS 

1 . Conceitos fundamentais 
2. Sociografia dos grupos 
3. Organizac;ao e estrutura social 
4. Dinamica socio-cultural 
5. Metodos e tecnicas de inves-

tigac;:ao social 

[[ 

Sociologia Antropol6gica 
Sociologia do Direito 
Sociologia Economica 
Sociologia Politica etc . 

1 . Descoberto o jogo das leis na
turais, aplicar-se em regular a 
conduta ·segundo elas ", ou 
conduzir a vida social pela 
corrente da lei natural. 

2. Conhecido o jogo das leis na
turais, que supoe a ideia 
de mudanc;a. reqular a condu
ta nao •segundo elas", mas 
"por meio del as". ou fazendo
·nos servir por elas. 

Partindo do esquema de Fernando de Azevedo de que a Sociologia 
Especial consiste no estudo de categorias espedficas de fatos sociais, po
demos apresentar as seguintes subdivisoes para a niesma: 
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Sociologia Antropol6gica ou Antropossociologi.. Estuda as correlacoes 
que existem entre o fator antropol6gico e 1s sociedades humanas. 

Exemplo: influencia dos grupos etnicos numa sociedade; os quistos 
etnico-culturais, conseqi.iencias da mestic;agem em uma sociedade. 

Sociologia do Direito. Estuda a inter-relacao entre o Direito e os pro
cessos sociais. Considerando o Direito como urn tipo de controle 
social formal, analisa a uniformizacao do comportamento dos com
ponentes de uma sociedade, atraves das leis e regulamentos a eles 
impastos, e a adequac;ao ou nao das normas jurldicas em determi
nada sociedade. 

Exemplo: investigac;ao da possibilidade do div6rcio ser fator de desa· 
gregac;ao em uma sociedade; repercussoes sociais do estabelecimento 
da pena de morte. 

Sociologia Ecooomica. Estuda a organizac;ao de grupos humanos para a 
satisfac;ao de necessidades materiais, a influencia das relac;oes eco
n6micas originadas dessa organizac;ao sobre as instituic;oes sociais e 
o efeito contrario, isto e, a alterac;ao de urn fato econ6mico por urn 
fenomeno social. 

Exemplo: conseqi.iencias sociais das greves ou a influencia das mesmas 
~a det~r!orac;ao da. moeda; alterac;ao da organizac;ao das empresas 
mdustna1s no sent1do da participac;ao dos trabalhadores nos Iueras 
da empresa - PIS (Plano de lntegrac;ao Social). 

Sociologia Politica. Estuda a organizac;ao polftica dos diversos tipos de 
sociedade, as implicacoes sociais das varias especies de movimentos 
politicos e de ideologias; origem, desenvolvimento e funcoes do Es
tado em seus aspectos te6ricos e praticos de organizac;ao; as inter
·relac;oes entre Estado e Direito, Polftica, Economia, com especial 
destaque as relac;oes de dominac;ao e subordinac;ao, liberdade e coa
c;ao. 

Exemplo: revoluc;oes; falhas sociais que permitem a fraude eleitoral: 
coronelismo. 

Sociologia da Familia. Estuda a origem, evoluc;ao e func;ao da instituic;ao 
Familia, suas distintas formas e as relac;oes entre seus membros. 
nas diversas sociedades, no passado e no presente. 

Exemplo: relac;oes maritais; o principia da legitimidade; tipos de su
cessao. 

Sociologia da Educa~ao, Sociologia Educacional ou Sociologia Aplicada a 
Edu~o. Examina o campo, a estrutura e o funcionamento da esco
la como instituic;ao social, e analisa os processos sociol6gicos envol
vidos na instituic;ao educacional. 

Exemplo: problemas da educac;ao rural e urbana; necessidade social do 
MOBRAL; a escola como agente de socializac;ao e de controle social. 

Sociologia da Religiao. Estuda a origem, desenvolvimento e formas da 
instituic;ao lgreja, examinando as mudanc;as em sua estrutura e fun
c;ao. 

Exemplos: a religiao como forma de controle social; as mudancas socials 
acarretadas pela Reforma Protestante e o Concllio de Trento; reper
cussoes sociais da Enclclica Mater et Magistra; o Documento de Pue
bla. 
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Sociologia da Comunidade. Sociologia Rural e Sociologia Urbana.\ Estu
dam, respectivamente. a organiza~;:ao, os problemas socials das comu
nidades e a diferenciacao do espa~;:o s6cio-ecol6gico; o modo de 
vida rural e a natureza das diferen<;as rurais e urbanas; as alteracoes 
s6cio-culturais que ocorrem no continuo rural-urbana, origem e evolu
~;:ao das cidades e o urbanismo como modo de vida: mudan~;:as s6cio
-economico-culturais determinadas pela concentracao de uma elevada 
popula~;:ao, de composicao heterogenea, em limitada area geografica. 

Exemplos: vizinhan~;:a; resistencias as mudancas no meio rural; a desu
manizacao do homem na grande cidade. 

Sociologia Demografica e Ecologia Humana. Estudam, respectivamente, 
a ~n~luencia do fator demografico (densidade da popula<;ao, sua dimi
nu•<;ao ou aumentol na orQanizacao da sociedade e vice-versa· a dis
tribui<;ao espacial dos agrupamentos humanos, suas rela~;:oes u~s com 
os outros e fatores determinantes de sua distribuicao e relaciona
mento. 

Exemplos: consequencias socials da diminui~;:ao da taxa de mortalidade; 
migra~;:6es; p61os de atracao para o estabelecimento de seres huma
nos e institui~;:6es em determinada area; influencia, de ambito regio
nal, de determinados agrupamentos. 

Sociologia do Desenvolvimento. Estuda o processo de desenvolvimento 
compreendido como uma configurac;:ao historicamente concreta de 
transformac;:oes nas sociedades humanas; preocupa-se com a analise 
das condicoes estruturais que precedem o desenvolvimento e nele in
fluem de maneira fundamental; verifica as implicac;:oes do desenvol
vimento, isto e, suas inter-rela~;6es, suas consequencias e seus pro
dutos. 

Exemplos: Revolu~;:ao Industrial e desenvolvimento; dependencia, subde
senvolvimento e marginalidade; desenvolvimento industrial e conflito 
de classes. 

Sociologia Industrial e Sociologia do Trabalho. Referem-se ao estudo siste
matico das rela~;6es sociais e a intera~;:ao entre indivfduos e grupos 
relacionados com a fun~;ao economica da produ~;ao e distribui~;ao de 
bens e servi~;os necessaries a sociedade. Especificamente analisam 
o conteudo dos papeis profissionais, as normas e expectativas a eles 
associada em diferentes organiza~;6es de trabalho. 

Exemplos: a influencia da industria no sistema de estratificacao; sindica
tos e associac6es profissionais; a motiva~;:ao para o trabalho; estudo 
do status profissional. 

Sociologia da Burocracia e Sociologia Aplicada a Administr~o. Sao ex
press6es mais ou menos equivalentes: ambas estudam os fenomenos 
que decorrem da estrutura das organiza~;:6es enquanto sistemas espe
ciais. A rigor, a expressao cientificamente mais adequada seria So
ciologia das Organiz~oes, corrente entre os autores franceses. 

Exemplos: conflito de hierarquia; fenomenos decorrentes das disfu_n~;:6~s 
internas (desajustamentos provocados pelos excesses da orgamza~;:ao 
formal); analfse da lideranc;:a na organizacao. 

Sociologia do Lazer. Estuda os fenomenos decorrentes da redu~;:ao do 
trabalho na sociedade industrial. 0 tecnicismo e a automacao pro
vocam uma ampliacao do tempo livre, cuja utiliza~;:ao e o objeto de 
estudo desta area da Sociologia. 
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Exemplos: desvio de comportamento ocasionado pela rna utilizac;ao do 

tempo livre; preferencla dos adolescentes por determinado tipo de 
lazer. 

Soclologla Hlst6rlca. Estuda as orlgens e o desenvolvimento de proces
sos socials e analisa sua influencia na realidade social presente; 
investiga as sociedades do passado com a finalidade de encontrar 
as origens e obter explicac;oes para as formas atuais de vida' social. 

Exemplos: evoluc;ao da familia e sua transformac;ao, passando de familia 
extensa a nuclear; evoluc;ao das tradic;oes; lendas e mitos atraves dos 
tempos. 

Sociologia da Cultura, Sociologla do Conhecimento e Soclologia da Lln
guagem. Estudam, respectivamente, a influencia da cultura de deter
minad~ grupo .sobre as relac;oe~ .e inter-relacoes de seus componen
tes; a mfluenc1a dos grupos soc1a1s e suas particulares relac;oes sobre 
o pensamento e o saber; as influencias reciprocas entre linguagem 
e vida grupal. 

Exemplos: influencia da helenizac;ao na sociedade romana; a ascensao 
d.a bur~ue~ia. e ~luminismo; a influencia da organizac;ao s6cio-poli
tlca na adJet1vac;:ao. 

Sociologia da Arte. Estuda a relac;ao fundamental entre a sociedade e a 
arte: de urn lado, a lnfluencia da sociedade sobre os artistas e as 
obras de arte e. de outro, a influencia destes na socledade. 

Exemplos: as lutas religiosas e sua influencia no barroco· a influencia 
da arte aplicada a propaganda na politica e na economia. 

Sociologia da Comuni~. Preocupa-se com o estudo da comunicac;ao 
entre seres humanos, com ou sem auxilio de meios mecanicos. Ana
lisa os comportamentos socials em face dos meios de comunlcac;ao. 
Urn dos aspectos mais relevantes e o estudo da cultura de massa. 

Exemplos: o papel dos meios de comunicac;io de massa na formac;ao 
da opiniao publica; as interferencias provocadas pela imprensa ou 
televlsao numa campanha eleltoral. 

Alem das areas mencionadas, existe uma serle de outras como: So
ciologia dos Pequenos Grupos, Sociologia Biol6gica, Sociologia Medica, So
ciologia Clinica, Sociologia Criminal, Sociologia Militar etc. 

1.6 METODOS E TECNICAS DA SOCIOLOGIA 

Segundo Calder6n, metodo e urn conjunto de regras uteis para a in
vesti~ao, e urn procedimento cuidadosamente elaborado, visando provo
car respostas na natureza e na soeiedade, e, paulatinamente, descobrir sua 
16gica e leis. Cada ciencia possui urn conjunto de metodos. 

Por sua vez, tecnica engloba preceitos ou processos de que se serve 
uma ciencia: consiste na habilidade para usar esses preceitos ou normas, 
a parte pratica. Na obtenryao de seus prop6sitos, toda ciencia utiliza inu
meras tecnicas. 

A sociologia emprega, em suas investiga~5es, varios m~todos e tecnicas 
cientfficas, na maioria dos casos usados concomitantemente. 
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A questao da metodologia e importante quando se analisa o quadro 
de referenda utilizado: este pode ser compreendido como uma totalidade 
que abrange dada teoria e a metodologia especifica dessa teoria. Teoria, 
aqui, e considerada toda generaliza~ao relativa a fenomenos fisicos ou so
ciais, estabelecida com o rigor cientifico necessaria para que possa servir 
de base segura a interpreta~ao da realidade; metodologia, por sua vez, 
engloba metodos de abordagem e de procedimento (como veremos mais 
adiante) e tecnicas. Assim, a teoria do materialismo hist6rico, o metodo 
de abordagem dialetico, os metodos . de procedimento hist6rico e compara
tivo, juntam~nt~ com t~cnicas especificas de coleta de dados, formam o qua
dro de referenc1a marx1sta. Outro exemplo diz respeito a teoria da evolucao 
(D~rwin), juntamen!e com metodo de abordagem indutivo, metodo de pro
cedlmento comparatlvo e respectivas tecnicas, formando o quadro de refe
renda evolucionista. 

1 . 7 M~TODOS ESPECIFICOS DAS CI~NCIAS SOCIAlS 

1 . 7. 1 0 Metodo e os Metodos 

Um cita~ao de Schopenhauer, feita por Madaleine Grawitz (1975: 
:I-289), pode servir de introdu~ao para a questio espinhosa do que sao 
"metodo" e "metodos". Diz o autor: "dessa forma, a tarefa nao e con
templar o que ninguem ainda contemplou, mas meditar, como ninguem 
ainda meditou, sobre o que todo mundo tern diante dos olhos". 

Tomada ao pe da letra, e uma coloca~ao injusta sobre o t6pico em 
questao, pois a maioria dos autores faz distin~ao entre "metodo" e "me
todos"; porem, se de urn lado a diferen~a ainda nao ficou clara, de outro, 
continua-se utilizando 0 termo "metodo" para tudo - metodo e metodos 
- apesar de se situarem em niveis claramente distintos, no que se refere 
a sua inspira~ao filos6fica, ao seu grau de abstra~ao, a sua finalidade mais 
ou menos explicativa, a sua a~ao nas etapas mais ou menos concretas da 
investiga~ao e ao momento em que se situam. 

Como uma contribui~ao as tentativas de se fazer distin~ao entre os 
termos, diriamos que o metodo se caracteriza por uma abordagem mais 
ampla, em nivel de abstra~ao mais elevado, dos fenomenos da natureza e 
da sociedade. Assim, teriamos, em primeiro Iugar, o metodo de aborda-
gem, assim discriminado: 
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a) metodo lndutivo - cuja aproximac;ao dos fenomenos caminha geral
mente para pianos cada vez mais abrangentes, indo das constatacoes 
mais particulares as leis e teorias (conexao ascendente); 

b) metodo dedutlvo - que, partindo das teorias e leis, na maloria das 
vezes prediz a ocorr6ncia doe fen6menos particulares (conexAo dea
cendente); 



c) metodo hipotetico-dedutivo - que se inicia pela percep<;:ao de uma 
lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hip6teses e, pelo 
processo de infen§ncia dedutiva, testa a predi<;:ao da ocorrencia de 
fen6menos abrangidos pela hip6tese; 

d) metodo dialetico - que penetra 0 mundo dos fen6menos atraves de 
sua a<;:ao reciproca. da contradic;:ao inerente ao fenomeno e da mudam;:a 
dialetica que ocorre na natureza e na sociedade. 

Por sua vez, os metodos de procedimento seriam etapas mais concre
tas da investiga~ao, com finalidade mais restrita em termos de explica<;ao 
geral dos fenomenos e menos abstratos. Dir-se-ia ate serem tecnicas que, 
pelo uso mais abrangente, se erigiram em metodos. Pressup6em uma ati
tude concreta em rela~ao ao fenomeno e estao limitadas a urn dominio par
ticular. Sao as que veremos a seguir, na area restrita das ciencias sociais. 

1 . 7. 2 Metodo Hist6rico 

Promovido por Boas. Partindo do principio de que as atuais formas 
de vida social, as institui~6es e os costumes tern origem no passado. e im

portante pesquisar suas raizes, para compreender sua natureza e fun~ao. 
Assim, o metodo hist6rico consiste em investigar acontecimentos, proces
sos e institui~6es do passado para verificar a sua influencia na sociedade 
de hoje, pois as institui~6es alcan~aram sua forma atual atraves de altera
<;6es de suas partes componentes, ao Iongo do tempo, influenciadas pelo 
contexto cultural particular de cada epoca. Seu estudo, para uma melhor 
compreensao do papel que atualmente desempenham na sociedade, deve 
remontar aos periodos de sua forma<;ao e de suas modifica<;6es. 

Exemplos: para compreender a no~ao atual de familia e parentesco, 
pesquisa-se no passado os diferentes elementos constitutivos dos varios ti
pos de familia e as fases de sua evolu<;ao social; para descobrir as causas 
da decadencia da aristocracia cafeeira, investigam-se os fatores s6cio-eco
nomicos do passado. 

Portanto, colocando-se os fenomenos, como, por exemplo, as insti
tui~6es, no ambiente social em que nasceram, entre as suas condi<;6es "con
comitantes", torna-se mais facil a sua analise e compreensao, no que diz 
respeito a genese e ao desenvolvimento, assim como as sucessivas altera
<;6es, permitindo a compara<;ao de sociedades' diferentes: o metodo hist6-
rico preenche os vazios dos fatos e acontecimentos, apoiando-se em urn 
tempo, mesmo que artificialmente reconstruido, que assegura a percep~ao 
da continuidade e do entrelac;:amento dos fenomenos. 
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1 . 7 . 3 Metodo Comparative 

Empregado por Tylor. Considerando que o estudo das semelham;as 
e diferen~as entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos contribui 
para uma melhor compreensao do comportamento humano, este metodo 
realiza compara<;6es com a finalidade de verificar similitudes e explicar 
divergencias. 0 metoda comparative e usado tanto para compara~6es de 
grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, 
quanta entre sociedades de iguais ou de diferentes esHigios de desenvol
vimento. 

Exemplos: modo de vida rural e urbana no Estado de Sao Paulo; 
caracteristicas sociais da coloniza~ao portuguesa e e"panhola na America 
Latina; classes sociais no Brasil, na epoca colonial e atualmente; organi
za~ao de empresas norte-americanas e japonesas; a educa~ao entre os povos 
agrafos e OS tecnologicamente desenvolvidos. 

Ocupando-se da explica~ao dos fenomenos, o metoda comparative 
permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos cons
tantes, abstratos e gerais. Constitui uma verdadeira "experimenta9ao in
direta". E empregado em estudos de largo alcance (desenvolvimento da 
sociedade capitalista) e de setores concretes (compara9ao de tipos espe
cificos de elei~6es), assim como para estudos qualitativos (diferentes for
mas de governo) e quantitativos (taxa de escolariza9ao de paises desen
volvidos e subdesenvolvidos). Pode ser· utilizado em todas as fases e ni
veis de investiga9ao: num estudo descritivo, pode averiguar a analogia 
entre ou analisar os elementos de uma estrutura (regime presidencialista 
americana e frances); nas classifica96es, permite a constru9ao de tipolo
gias (cultura de folk e civiliza~ao); finalmente, a nivel de explicar;ao, pode, 
ate certo ponto, apontar vinculos causais entre os fatores presentes e au
sentes. 

7. 4 Metodo Monografico 

Criado por Le Play, que o empregou ao estudar familias operarias na 
Europa. Partindo do principia de que qualquer caso que se estude em 
profundidade pode ser considerado representative de muitos outros ou ate 
de todos os casas semelhantes, o metoda monografico consiste no estudo 
de determinados individuos, profiss6es, condi~6es, institui~6es, grupos ou 
comunidades, com a finalidade de obter generaliza~6es. A investiga~ao 
deve examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que o in
fluenciaram e analisando-o em todos os seus aspectos. 

Exemplos: estudo de delinqi.ientes juvenis; da mao-de-obra volante 
[SANTOS, Helio Jorge dos. Os birolos de Votuporanga. Osasco, Faculda-

32 



de Municipal de Ciencias Economicas e Administrativas de Osasco, 1972 
(Tese de Doutorado).]; do papel social da mulher [PRESOTTO, Zelia Ma
ria Neves. Aspectos do mundo feminino bororo. Franca, Faculdade de Fi
losofia, Ciencias e Letras de Franca, 1974 (Tese de Doutorado).] ou dos 
idosos [F AQUIM, Odilia. Aspectos sociol6gicos da velhice. Saq Paulo, Es
cola P6s-Graduada de Ciencias Sociais, da Fundac;ao Escola de Sociologia 
e Politica de Sao Paulo, 1975 (Tese de Mestrado).] na sociedade; estudo 
de cooperativas [MENDES, Ruth Ferreira da Silva Laroca. Comunidade 
e cooperativismo - analise s6cio-economica da coperativa agropecuaria da 
regiao de Laranjal Paulista. Sao Paulo, Escola P6s-Graduada de Ciencias 
Sociais, da Fundac;ao Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo, 1975 
(Tese de Mestra~o).]; de urn grupo de indios Xavante; de bairros rurais 
[QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Bairros rurais paulistas. Sao Paulo, 
Duas Cidades, 1973.]. 

Em seu inicio, o metoda consistia no exame de aspectos particulares, 
como, par exemplo, o orc;amento familiar, as caracteristicas de profiss6es 
ou de industrias domiciliares, o custo de vida etc. Entretanto, o estudo 
monografico pode, tambem, em vez de se concentrar em urn aspecto, 
abranger o con junto das atividades de urn grupo social particular, como 
no exemplo das cooperativas e do grupo indigena. A vantagem do metoda 
consiste em respeitar a "totalidade solidaria" dos grupos, ao estudar, em 
primeiro lugar, a vida do grupo na sua unidade concreta, evitando, por
tanto, a prematura dissociac;ao de seus elementos. Sao exemplos desse tipo 
de estudo as monografias regionais, as rurais, as de aldeia e, ate, as ur
banas. 

1 . 7. 5 Metodo Estatistico 

Planejado par Quetelet. Os processes estatisticos permitem obter, de 
conjuntos complexes, representac;oes simples e constatar se essas verifica
c;oes simplificadas tern relac;6es entre si. Assim, o metoda estatistico sig
nifica reduc;ao de fenomenos sociol6gicos, politicos, economicos etc. a ter
mos quantitativos e a manipulac;ao estatistica, que permite comprovar as 
relac;oes dos fenomenos entre si, e obter generalizac;oes sabre sua natu
reza, ocorrencia ou significado. 

Exemplos: verificar a correlac;ao entre nivel de escolaridade e numero 
de filhos; pesquisar as classes sociais dos estudantes universitarios [MIL
LBO, Galbas. Uma analise dos estudantes universitarios de Curitiba a par
tir de aspectos de sua estratificaflio s6cio-economica. Sao Paulo, Escola P6s
-Graduada de Ciencias Sociais, da Fundac;ao Escola de Sociologia e Politi
ca de Sao Paulo, 1975 (Tese de Mestrado).]; o tipo de lazer preferido pe
los estudantes de 1.0 e 2.0 graus [DUENHAS, Edina Watfa Elid. 0 lazer 
e o trabalho entre estudantes de 1.0 e 2.0 graus. Sao Paulo, Escola P6s-
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-Graduada de Ciencias Sociais, da Fundac;ao Escola de Sociologia e Politi
ca de Sao Paulo, 1965 (Tese de Mestrado).]. 

0 papel do metoda estatistico e, antes de tudo, fornecer uma des
cric;ao quantitativa da sociedade, consider~da como urn todo organiz~do. 
Por exemplo, definem-se e delimitam-se as classes sociais, especificanao 
as caracteristicas dos membros dessas classes e, ap6s, mede-se a sua im
portancia ou a variac;ao, ou qualquer outro atributo quantificavel que con
tribua para o seu melhor entendimento. Mas a estatistica pode ser consi
derada mais do que apenas urn meio de descric;ao racional; e, tambem, urn 
metoda de experimentac;ao e prova, pois e metoda de analise. 

1 . 7: 6 Metodo Tipologico 

Habilmente aplicado par Max Weber. Apresel'lta certas semell1a1;1c;as 
com o metoda comparative. Ao comparar fenomenos sociais complexos, 
o pesquisador cria tipos ou modelos ideais, construidos a partir da analise 
de aspectos essenciais do fenomeno. A caracteristica principal do tipo ideal 
e nao existir na realidade, mas servir de modelo para a analise e compre
ensao de casas concretes, realmente existentes. Weber, atraves da classifi
cac;ao e comparac;ao de diversos tipos de cidades, determinou as caracte
risticas essenciais da cidade; da mesma maneira, pesquisou as diferentes 
formas de capitalismo para estabelecer a caracterizac;ao ideal do capitalis
mo moderno; e, partindo do exame dos tipos de organizac;ao, apresentou 
o tipo ideal de organizac;ao burocratica. 

Exemplo: estudo de todos os tipos de governo democratico, do pre
sente e do passado, para estabelecer as caracteristicas tipicas ideais da de
mocracia. 

Para Weber, a vocac;ao prioritaria do cientista e separar os juizos de 
realidade - o que e - e os juizos de valor - o que deve ser - da 
analise cientifica, com a finalidade de perseguir o conhecimento pelo co
nhecimento. Assim, o tipo ideal nao e uma hip6tese, pois se configura 
como uma proposic;ao que corresponde a uma realidade concreta; portan
to, e abstrato; nao e uma descric;ao da realidade, pois s6 retem, atraves 
de urn processo de comparac;ao e selec;ao de similitudes, certos aspectos 
dela; tambem nao pode ser considerado como urn "termo media", pois seu 
significado nao emerge da noc;ao quantitativa da realidade. 0 tipo ideal 
nao expressa a totalidade da realidade, mas seus aspectos significativos, 
os caracteres mais gerais, os que se encontram regularmente no fenomeno 
estudado. 

0 tipo ideal, segundo Weber, diferencia-se do conceito, porque nao 
se contenta com selecionar a realidade, mas tambem a enriquece. 0 papel 
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do cientista consiste em ampliar certas qualidades e fazer ressaltar certos 
aspectos do fenomeno que se pre ten de analisar. 

Entretanto, s6 podem ser objeto de estudo do metodo tipol6gico os 
fenomenos que se prestam a uma divisao, a uma dicotomia de "tipo" e 
"nao-tipo". Os pr6prios estudos efetuados por Weber demonst~ essa 
caracterfstica: 

"cidade" - "outros tipos de povoamento"; 

"capitalismo" - "outros tipos de estrutura s6cio-economica"; 

• organizac;:ao burocratica • - • organizac;:ao nao~burocratica •. 

1 . 7 . 7 Metoda Funcionalista 

_ Utilizado por. Mali~owski. ~. a rigor, mais urn metodo de interpre
ta<;ao ,do que de mvesttga<;ao. Levando-se em considera<;ao que a socie
dade e formada por partes componentes, diferenciadas inter-relacionadas 
e i~terdependentes, satisfazendo cada uma das fun<;oes' essenciais da vida 
soctal, e que as partes sao mais bern entendidas compreendendo-se as fun
<;oes que desempenham no todo, o metodo funcionalista estuda a sociedade 
do ponto de vista da func;ao de suas unidades, isto e, como urn ststema 
organizado de atividades. 

Exemplos: analise das principais diferencia<;oes de fun<;oes que devem 
existir num pequeno grupo isolado, para que o mesmo sobreviva; averi
gua<;ao da fun<;ao dos usos e costumes no sentido de assegurar a identi
dade cultural de urn grupo. 

0 metodo funcionalista considera, de urn lado, a sociedade como uma 
estrutura complexa de grupos ou individuos, reunidos numa trama de 
a<;oes e rea<;oes sociais; de outro, como urn sistema de institui<;oes corre
lacionadas entre si, agindo e reagindo umas em rela<;ao as outras. Qual
quer que seja o enfoque, fica claro que o conceito de sociedade e visto 
como urn todo em funcionamento, urn sistema em opera<;ao. E o papel 
das partes nesse todo e compreendido como funfoes no complexo de es
trutura e organiza<;ao. 

Surgindo com Spencer, na sua analogia da sociedade com urn orga
nismo biol6gico, a fun<;ao de uma instituic;ao social toma com Durkheim 
a caracterfstica de uma correspondencia entre ela e as necessidades do 
organismo social. 0 autor chega a fazer distin<;ao entre o funcionamento 
"normal" e "patol6gico" das institui<;6es. Mas e com Malinowski que a 
analise funcionalista envolve a afirma<;ao dogmatica da integrac;ao funcio
nal de toda a sociedade, onde cada parte tern uma func;ao especifica a 
desempenhar no todo. 
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Por sua vez, Merton critica a concepr;ao do papel indispensavel de 
todas as atividades, normas, pnlticas, cren9as etc. para o funcionamento 
da sociedade. Cria entao o conceito de jun~oes manijestas e jun~oes la
tentes (ver item 8. 2. 2). 

1 . 7 . 8 Metodo Estruturalista 

Desenvolvido por Levi-Strauss. 0 metoda parte da investigar;ao de 
urn fenomeno concreto, eleva-se, a seguir, ao nivel abstrato, por interme
dio da constitui9ao de urn modelo que represente o objeto de estudo, re
tornando por fim ao concreto, dessa vez como uma realidade estruturada 
e relacionada com a experiencia do sujeito social. Considera que uma lin
guagem abstrata deve ser indispensavel para assegurar a possibilidade de 
comparar experiencias a primeira vista irredutiveis que, se assim perma
necessem, nada poderiam ensinar: em outras palavras, nao poderiam ser 
estudadas. Dessa forma, o metoda estruturalista caminha do concreto para 
o abstrato e vice-versa, dispondo, na segunda etapa, de urn modelo para 
analisar a realidade concreta dos diversos fenomenos. 

Exemplos: estudo das relar;oes sociais e a posi~ao que estas determi

nam para os individuos e os grupos, com a finalidade de construir urn mo
delo que passa a retratar a estrutura social onde ocorrem tais rela9oes; 
verifica9ao das leis que regem o casamento e o sistema de parentesco das 
sociedades primitivas ou modernas, atraves da construc;ao de modelos que 
representem os cliferentes individuos e suas rela¢es, no ambito do matri
monio e parentesco (no primeiro caso, basta urn modelo mecanico, pois os 
individuos sao pouco numerosos; no segundo, sera necessaria urn modelo 
estatistico). 

Para penetrar na realidade concreta, a mente constr6i modelos, que 
nao sao diretamente observaveis na propria realidade, mas a retratam fi. 
dedignamente, em virtude de a razao simplificante do modelo correspon
der a razao explicante da mente, isto e, por baixo de todos OS fenomenos 
existe uma estrutura invariante e e por este motivo que ela e objetiva; 
assim, toda analise deve levar a um modele, cuja caracteristica e a pos
sibilidade de explicar a totalidade do fenomeno, assim como a sua varia
bilidade aparente. Isto porque, por intermedio da simplifica9ao (represen
ta9ao simplificada), o modelo atinge o nivel inconsciente e invariante: re
sume o fenomeno e propicia sua inteligibilidade. Utilizando-se o metoda 
estruturalista, nao se analisa mais os elementos em si, mas as rela96es que 
entre eles ocorrem, pais somente estas sao constantes, ao passo que os 
elementos podem variar; dessa forma, nao existem fatos isolados passiveis 

36 



de conhecimento, pois a verdadeira significa<;:ao resulta da relac;ao entre 
eles. 

A diferen<;a primordial entre OS metodos tipol6gico e estruturalista e 
que o "tipo ideal" do primeiro inexiste na realidade, servindo apenas par~ 
estudar a mesma, ao passo que o "modelo" do segundo e a unica repre
senta<;ao concebivel da realidade. 

Exemplos do uso concomitante dos diversos metodos: para analisar 
o papel que os sindicatos desempenham na sociedade, pode-se pesquisar 
a origem e o desenvolvimento do sindicato, e a forma especifica em que 
aparece nas diferentes sociedades: metodo hist6rjco e comparative. A ami
lise de Garimpos e garimpeiros de Patrocinio Paulista - tese de douto
ramento da professora Marina de Andrade Marconi - foi resultado do 
emprego dos metodos hist6rico, estatistico e monografico. 0 tema exigiu 
a pesquisa, no passado, das atividades dos garimpeiros, suas migra<;oes e 
metodos de trabalho; na investiga<;ao da caracteristica do garimpeiro de 
hoje, foi empregado o metodo estatistico; e, finalmente, ao limitar a pes
quisa a determinada categoria, utilizou-se o metodo monografico. 

1 . 8 Ti:CNICAS DE PESQUISA DA SOCIOLOGIA 

Documental. Fontes primarias: arquivos publicos e particulares, es

tatisticas oficiais, censos, Livro do Tombo etc.; fontes secundarias: obras 
e trabalhos elaborados, jornais, revistas e outros. 

Sociometria. Apresentada pela primeira vez por J. L. Moreno. Des
cri<;ao quantitativa das rela<;oes interpessoais visando descobrir, principal
mente, os padroes de lideran<;a. Lida com a estrutura interna dos grupos 
sociais e estuda as formas complexas que emergem das for<;as de atra<;ao 
e repulsao entre os membros do grupo. 

Hist6ria de Vida. Consiste em obter todos os dados referentes a de
terminada pessoa, em todas as fases de sua vida. 

Entrevista. E o contato direto entre o pesquisador e o informante para, 
atraves da conversa<;ao, obter informac;oes pertinentes. Pode ser: 

• Dirigida, quando segue urn roteiro. 

• Nao dirigida ou livre, quando leva o entrevistado a manifestar espon
taneamente suas ideias. 

Questionario. Visa levantar dados atraves de uma serie organizada de 
perguntas escritas, cujas respostas serao fornecidas pelo pesquisado sem 
contato direto com o investigador. 

Formulario. E uma tecnica semelhante a anterior, s6 que e o inves
tigador quem faz as perguntas e anota as respostas, podendo ampliar os 
dados com observac;oes complementares. 
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ObservafiiO. Pode ser: 

• sistematica, quando o pesquisador, durante determinado periodo de 
tempo, observa sistematicamente as fenomenos de seu interesse no 
grupo que escolheu para a pesquisa. Pode ser direta, quando observa 
as fates pessoalmente no local de trabalho; indireta, feita atraves 
de outras pessoas; 

• participante, quando o especialista procura incorporar-se ao grupo que 
estuda, ganhando sua confianr;a e participando de suas formas de vida, 
podendo au nao revelar sua condir;ao de observador. 

Cartografica. Quando o pesquisador usa mapas, cartas, desenhos, gn1-
ficos, tabelas e outros, para tornar expressivos dados complexes. 

Cada metodo implica o emprego de varias tecnicas. 
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2 Hist6rico da Sociologia 

Este capitulo sintetiza a origem e o desenvolvimento da Sociologia. 
Apresenta: 

1. As obras dos pensadores socials da AntigUidade e da ldade Media. 
2. As obras mais importantes da Renascenc;a ate o Seculo XVIII. 

3 · Os_ ploneiros da Sociologia e suas obras mais importantes, que contri
bwram para a formacao dessa ciencia. 

4. 0 desenvolvimento da Sociologia, atraves da analise das obras mais 
representativas dos autores contemporaneos. 

5. Caracteristicas das obras dos autores de sociologia da America Espa
nhola e do Brasil. 

2.1 ORIGEM 

Faremos urn resumo da evoluc;ao dos estudos referentes as relac;oes 
entre os homens e a constituic;ao dos grupos em que eles se integram (em 
determinadas condic;oes de interdependencia e normas de conveniencia), 
isto e, as sociedades. 

2 . 1 . 1 Os Pensadores Helenicos 

Desde tempos muito remotos, essas relac;oes vinham sendo encaradas 
sob a forma de preceitos religiosos, de legislac;oes e mesmo de teorias de 
direito. Pensadores helenicos, notadamente Platao (429-341 a.C.), A repu
blica, e Arist6teles (384-322 a.C.), A politica, foram os primeiros a tratar 
de tais problemas de maneira sistematica e separada da religiao, mas nao 
independente dos regimes politicos e economicos. As obras desses dois 
sabios iriam ter imensa repercussao e sua influencia, na verdade, se faz 
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sentir ate nossos dias. Posteriormente, Santo Angostinho (354-430), A ci
dade de Deus, apresentou ideias e amllises basicas para as modernas con
cepc;oes juridicas e ate sociol6gicas. 

2.1.2 A ldade Media 

Na Idade Media Europeia, as cogitac;oes relativas aos grupos soc1a1s 
tornaram-se fortemente influenciadas pela religUio. 0 Cristianismo, entao 
dominante, desde o inicio trac;ara diretrizes e normas a que deveria obe
decer o comportamento dos homens em seu relacionamento. Destas reco
mendac;oes (ou mandamentos) estavam ausentes as preocupac;oes de crite
rios cientificos. 0 mesmo ocorreu com o Islamismo, apesar de ter estabe
lecido uma legislac;ao bastante minuciosa, por muitos ate hoje adotada. 0 
principal pensador oriental, Ibn Khaldun (1332-1406), Prolegomenos, cons
tituiu uma excec;ao, pois deu ao social uma explicac;ao causalista . 

. No Seculo XIII, Santo Tomas de Aquino (1226-1274), Summa theo
l~gzca, conquanto inteiramente decidido a nao se afastar da orientac;ao cris
ta, retomou os processos e as ideias de Arist6teles, para manifestar-se so
bre as relac;oes inter-humanas. 

2.1.3 A Renascen~a 

Durante a Renascenc;a apareceram obras vigorosas em que se propu
nham normas entrosadas de politica e economia, delas destacando-se a de 
Campanella (1568-1639), Cidade do sol, e, sobretudo, a conhecidissima 
Utopia, de Thomas Morus (1478-1535), romance politico e social avanc;ado 
para a sua epoca. 

A partir de entao, com o desenvolvimento do capitalismo comercial, 
multiplicaram-se os tratados de economia em que eram abordados varios 
aspectos dos problemas sociais. E a propria evoluc;ao politica, que nao po
dia deixar de se acelerar, em virtude das constantes modificac;oes econo
micas, favoreceu o aparecimento de livros, onde, embora se cuidasse prin
cipalmente de relac;oes de mando, consideravam-se tambem outros aspectos 
do convivio entre os homens: 0 principe, de Maquiavel (1469-1527), e 
Leviata, de Hobbes (1588-1679); seus autores consideravam ser a vida da 
sociedade baseada no uso da forc;a. Esses livros tiveram e tern grande in
fluencia, assim como Ensaios sobre o entendimento humano, de Locke 
(1632-1704), autor que deu contribuic;ao a Filosofia, Psicologia e Educa
c;ao. 

Ainda no Renascimento, devemos mencionar dois autores cujas ino
va<;oes foram importantes para o desenvolvimento do pensamento cientifi
co: Bacon (1561-1626), Novum organum, que preconizou a observac;ao da 
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natureza, o uso da experimentac;ao e principalmente do raciocmto induti
vo; e Descartes (1596-1650), Discurso sobre o metodo. 0 metodo carte
siano influenciou as Ciencias Sociai$ e as doutrinas politicas atraves de 
seu racionalismo. / 

2. 1 . 4 0 Seculo XVIII 

No Seculo XVIII apareceram obras de grande valor no campo da po
litica, economia e sociologia. Montesquieu (1689-1775), 0 espirito das leis, 
analisou o papel da lei e dos poderes politicos na sociedade; Hume (1711· 
-1776), continuador do empirismo de Locke, escreveu Tratado sobre a na
tureza human a; Adam Smith ( 1723-1790), A riqueza das nafoes, relacio
nou suas amilises economicas com o conjunto da sociedade. B preciso ain
da salientar o impacto das teorias do Contrato social, de Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), de decisiva influencia na revolucao democratica e 
cons~qlientemente, na ~ist6ria das instituic;oes; sua prim'ordial imporHinci~ 
cons1ste na apresentac;ao de uma teoria para fundamentar a legitimidade 
do poder politico. 

Desse periodo em diante, sempre sob a inspirac;ao de problemas cria
dos pela evoluc;ao economica, multiplicaram-se as chamadas "doutrinas 
socialistas", cujos autores, tentando atenuar as injusti9as imperantes na dis
tribuic;ao de riquezas e na explorac;ao dos trabalhadores, criticavam a si
tuac;ao existente e pregavam novas e mais eqtiitativas relac;oes entre os 
homens. Entre eles podemos destacar Fourier (1772-1837), que estabele
ceu uma correlac;ao entre os sentimentos e as estruturas sociais, criador dos 
Falansterios; Saint Simon (1760-1825), verdadeiro fundador do socialismo, 
autor da famosa frase "de cada urn de acordo com sua capacidade, e a 
cada urn, de acordo com sua necessidade"; Owen (1771-1858), Uma nova 
visiio da sociedade, fundador das primeiras sociedades cooperativas; Prou
dhon (1809-1865), 0 que e a propriedade, criador do sistema mutualista. 

Os Iideres socialistas, para fundamentar suas criticas e seus projetos, 
procediam a analise da realidade social. A tonica de suas diretrizes re
sidia, entretanto, na intenc;ao de mudar as instituic;oes e costumes vigentes 
e de criar, atraves de radicais alterac;oes da ordem politica, uma ordem 
social mais eqiiitativa. 

Hegel (1770-1831) promove urn movimento de intima entrosamento 
entre prindpios puramente filos6ficos e as ciencias sociais. A dialetica de 
Hegel baseia-se no metoda antitetico, dando origem a explicac;ao das mu
danc;as ocorridas no universo, mediante urn processo em tres tempos: tese, 
antitese e sintese. Ainda nesse periodo de transic;ao, aparecem obras de 
economistas que marcaram profundamente o pensamento economico e so
cial da epoca: Ricardo (1772-1823), primeiro te6rico da economia politi
ca classica, com a obra Principios de economia politica, e que formulou 
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a lei da renda diferencial; Mathus (1766-1834), Ensaios sobre o princi
pia de popula9iio, tornou-se famosa pela sua teoria da populac;ao, onde 
afirma que a correlac;ao entre os recursos materiais e a excessiva fecundi
dade humana resulta em graves problemas de antinomia demografica. 

2. 2 PIONEIROS \ 
2 . 2 . 1 Augusto Comte 

Em meados do seculo passado, surgiu o que se pode chamar de "rea-
9ao positivista" a que deu inicio o proprio criador da doutrina positivista: 
Augusto Comte (1798-1857). 

Este pensador frances lutava para que, em todos os ramos de estudos, 
se obedecesse a preocupac;ao da maxima objetividade. Em sua classifica
c;ao das ciencias, colocou a matematica na base e, no apice, os esforc;os de 
compreensao de tudo o que se referia ao homem, principalmente as rela
c;oes entre eles. 

Nessa atitude, entretanto, assumia uma posic;ao diferente da dos so
cialistas. Defendia o ponto de vista de somente serem validas as analises 
das sociedades quando feitas com verdadeiro espirito cientifico, com ob
jetividade e com ausencia de metas preconcebidas, pr6prios das cif~ncias 
em geral. Os estudos das relac;oes humanas, assim, deveriam constituir 
uma nova ciencia, a que se deu o nome de "Sociologia". Esta nao deveria 
limitar-se apenas a analise, mas propor normas de comportamento, seguin
do a orientac;ao resumida na famosa formula positivista: "saber para pre
ver, a fim de prover". 

~ verdade que, nos seus escritos sobre a sociedade, Comte esteve bern 
Ionge de seguir a risca as suas recomendac;oes de "positividade". Mas teve 
enorme repercussao, e ainda tern, a atitude que preconizou quanto ao es
tudo dos fenomenos sociais, nao influenciado pela emotividade, mas le
vado a efeito com a isenc;ao de animo, semelhante a adotada na Quimica 
ou na Fisica. Alias, inicialmente, em vez do termo "Sociologia", denomi
nara esta ciencia de "Fisica Social". 
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Podemos discernir, nos estudos de Comte, tres principios basicos: 

• Prioridade do todo sabre as partes: significa que, para compreender e 
explicar urn fenomeno social particular, devemos analisa-lo no contexto 
global a que pertence. Considerava que tanto a Sociologia Eftatica 
(estudo da ordem das sociedades em determinado momento hist6rico) 
quanto a Sociologia Dinamica (estudo da evoluc;:ao das sociedades no 
tempo) deveriam analisar a sociedade, de uma determinada epoca, cor
relacionando-a a sua Hist6ria e a Hist6ria da Humanidade (a Sociolo
gia de Comte e, na realidade, Sociologia Comparada, tendo como qua
dro de referencia a Hist6ria Universal) . 

• 0 progresso dos conhecimento& e caracteristico da sociedade humana: 
a sucessao de gerac;:oes, com seus conhecimentos, permite uma acumu-



la<;:ao de experiencias e de saber que constitui urn patrimonio espiritual 
objetivo e liga as gera~;:oes entre si; existe uma coerencia entre o \ 
estagio dos conhecimentos e a organiza<;:ao social. 

• 0 homem eo mesmo por toda a parte e em todos os tempos, em vir
tude de possuir identica constitui~;:ao biol6gica e sistema cerebral. 

Desses prindpios basicos, Comte concluiu ser natural que a socieda
de, em toda parte, evolua da mesma maneira e no mesmo sentido, resul· 
tando dai que a humanidade em geral caminha para urn mesmo tipo de 
sociedade mais avan<;ada. De tais ideias surgiu a classifica~;ao das socie· 
clades denominada "A Lei dos Tres Estados": 

• Estado teol6gico ou ficticio, em que se explicam os diversos fen6menos 
atraves de causas primeiras, em geral personificadas nos deuses. o 
Estado Teol6gico subdivide-sa em: 

a) fetichismo, em que o homem confere vida, ar;ao e poder sobrenatu
rais a seres inanimados e a animais; 

b) politeismo, quando atribui a diversas potencias sobrenaturais ou 
deuses certos tra<;:os da natureza humana (motiva<;:oes, vicios e vir
tudes etc.); 

c) monoteismo, quando se desenvolve a cren<;:a num deus unico. 

• Estado metafisico ou abstrato. As causas primeiras sao substitufdas 
por causas mais gerais - as entidades metafisicas -. buscando 
nestas entidades abstratas (ideias) explical{oes sobre a natureza das 
coisas e a causa dos acontecimentos. 

• Estado positivo ou cientifico. 0 homem tenta compreender as relal{oes 
entre as coisas e os acontecimentos atraves da observa~;:ao cientifica 
e do raciocfnio, formulando leis; portanto, nao mais procura conhecer 
a natureza Intima das coisas e as causas absolutas. 

A caracteristica da filosofia positivista de Comte, desenvolvida em suas 
obras Curso de jilosojia positiva (1830-1842) e Politica positiva (1851-
-1854), e substituir em toda parte o absoluto pelo relative. 

2 . 2 . 2 Herbert Spencer 

Na segunda metade do Seculo XIX, as ideias de Darwin sobre a evo
lu<;ao das especies influenciaram a maioria dos estudiosos. A Sociologia 
foi; depois da Biologia, a ciencia que maier impacto recebeu da Teoria 
de Darwin, levando ao aparecimento da Escola Biol6gica, iniciada pelo in
gles Herbert Spencer (1820-1903). 

Segundo a concep<;aa desse pensador, a sociedade assemelha-se a urn 
organismo biol6gico, sendo o crescimento caracterizado pelo aumento da 
massa; o processo de crescimento da origem a complexidade da estrutura; 
aparece nitida interdependencia entre as partes; tanto a vida da sociedade 
como a do organismo biol6gico sao muito mais longas do que a de qual-

43 



quer de suas partes ou unidades. Desses princlpios basicos chega-se a for
mula<;:ao de uma lei geral, segundo a qual a evolu<;ao de todos os corpos 
(e, por analogia, a das sociedades) passa de urn estagio primitive, caracte
rizado pela simplicidade de estrutura e pela homogeneidade, a esbigios de 
complexidade crescente, assinalados por uma heterogeneidade progressiva 
das partes, acompanhadas por novas maneiras de integra<;ao. 

Especificainente no que conceme as sociedades, para Spencer, a His
t6ria demonstra a diferencia<;ao progressiva das mesmas: de pequenas co
letividades nomades, homogeneas, indiferenciadas, sem qualquer organiza
<;ao politica e de reduzida divisao de trabalho, as sociedades tomam-se 
cada vez mais complexas, mais heterogeneas, compostas de grupos diferen
tes, mais numerosos, onde a autoridade politica se toma organizada e dife
renciada, aparecendo uma multiplicidade de fun~s economicas e sociais 
exigindo maior divisao de trabalho. ' 

Obras mais importantes: Principios de sociologia (1876-1896) e 0 es
tudo da sociedade (1873). 

2 . 2 . 3 Karl Marx 

Fundador do materialismo hist6rico, Karl Marx (1818-1883) na rea
lidade urn fi16sofo social e economista alemao, contribuiu para o desenvol
vimento da Sociologia, salientando que as rela<;Oes sociais decorrem dos 
modos de produ<;ao (fator de transforma<;:ao da sociedade), numa tentativa 
de elaborar uma teoria sistematica da estrutura e das transforma<;oes sociais. 

0 postulado basico do marxismo e 0 determinismo economico, segun
do 0 qual 0 fator economico e determinante da estrutura do desenvolvi
mento da sociedade. 

0 homem, para satisfazer suas necessidades, atua sobre a natureza, 
criando relafoes tecnicas de produfiiO. Todavia, essa atua<;ao nao e iso
lada: na produ<;ao e distribui<;ao necessarias ao consume, o homem relacio
na-se com outros seres humanos, dando origem as relafoes de produfiiO. 
0 conjunto dessas rela<;:oes leva ao modo de produfiiO. Os homens desen
volvem as relafOes tecnicas de produfiio atraves do processo de trabalho 
(for<;:a humana e ferramentas), dando origem a forfas produtivas que, por 
sua vez, geram urn determinado sistema de produfiiO (distribui<;:ao, circula
<;:ao e consume de mercadorias); o sistema de produfiiO provoca uma clivi
sao de trabalho (proprietaries e nao-proprietarios das ferramentas de tra
balho ou dos meios de produ<;:ao) e o choque entre as forfas produtivas e 
os proprietaries dos meios de produ<;:ao determina a mudan<;:a social. 

Para Marx, a sociedade divide-se em infra-estrutura e supra-estrutura. 
A infra-estrutura e a estrutura economica, formada das rela<;:6es de prodU<;ao 
e for<;:as produtivas. A supra-estrutura divide-se em dois niveis: o primei
ro, a estrutura juridico-politica, e formado pelas normas e leis que corres
pondem a sistematiza<;:ao das rela<;:oes ja existentes; o segundo, a estrutura 
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ideol6gica (filosofia, arte, religHio etc.), justificativa do real, e formado por 
urn conjunto de ideias de determinada classe social que, atraves de sua ideo
logia, defende seus interesses. Sendo a infra-estrutura determinante, toda 
mudan<;a social se origina das modifica<;5es nas forc;as produtivas e rela
<;6es de. produ<;ao. De acordo com esta teoria, Marx, juntamente com En
gels, chegou a uma classifica<;ao de sociedades segundo o tipo predominan
te de rela<;oes de produ<;ao: a comunidade tribal, a sociedade asiatica, a 
cidade antiga, a sociedade germanica, a sociedade feudal, a sociedade ca
pitalista burguesa (comercial; manufatureira e industrial; financeira e co
lonialista) e a sociedade comunista sem classes (que se instalaria atraves 
da ditadura do proletariado). 

Obra principal: 0 capital (1867-1895). 

2.3 DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA 

2.3.1 ~mile Durkheim (1858·1917) 

Frances, e considerado por muitos estudiosos o fundador da Sociolo
gia como ciencia independente das demais Ciencias Sociais. Ao preconizar 
o. estudo do~ fatos sociais como "coisas", atraves de regras de rigor cientf
ftco, determmou seu objeto, proprio dos estudos sociol6gicos e sua me-
~cl~a. ' 

Sua primeira obra, A divisao do trabalho social (1893), combate cer
tas ideias de Spencer e enuncia dois principios basicos: consciencia cole
tiva e solidariedade mecanica e organica. 

Por consciencia coletiva entende-se a soma de cren<;as e sentimentos 
comuns a media dos membros da comunidade, formando urn sistema auto
noma, isto e, uma realidade distinta que persiste no tempo e une as gera
<;5es. A consciencia coletiva envolve quase que completamente a menta
lidade e a moralidade do individuo: o homem "primitive" pensa, sente e 
age conforme determina ou prescreve o grupo a que pertence. Durkheim 
acusa a existencia, em cada individuo, de duas consciencias, a coletiva e 
a individual; a primeira, predominante, compartilhara com o grupo; a se
gunda, peculiar ao individuo. Nas sociedades "primitivas", a consciencia 
coletiva subjuga a individual, e as san<;5es aplicadas ao individuo, que foge 
as normas de conduta do grupo, sao extremamente severas. 

A medida que as sociedades se tornam mais complexas, a divisao de 
trabalho e· as conseqiientes diferen<;as entre os individuos conduzem a uma 
crescente independencia das consciencias. As san<;oes repressivas, que exis
tem nas sociedades "primitivas", dao origem a urn sistema legislativo que 
acentua os valores da igualdade, liberdade, fraternidade e justi<;a. A coer
<;ao social nao desaparece, pois a caracteristica da sociedade moderna -
os contratos de trabalho- contem elementos predeterminados, independen-
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tes dos proprios acordos pessoais. Exemplo: cabe ao Estado determinar a 
durac;:ao do perfodo de trabalho, o salario minimo e as condic;oes em que se 
realiza o trabalho fisico. 

As "primitivas" coletividades humanas sao caracterizadas pela solida
riedade mectmica, que se origina das semelhanc;:as entre os membros indi
viduais. Para a manutenc;:ao dessa igualdade, necessaria a sobrevivencia do 
grupo, deve a coerc;:ao social, baseada na consciencia coletiva, ser severa 
e repressiva. Essas sociedades nao podem tolerar as disparidades, a origi
nalidade, o particularismo, tanto nos individuos quanta nos grupos, pois 
isso significaria urn processo de desintegrac;:ao. Todavia, o progresso da 
divisao de trabalho faz com que a sociedade de solidariedade medinica se 
transforme. 

0 principia de divisao do trabalho esta baseado nas diversidades das 
pessoas e dos grupos e se opoe diretamente a solidariedade por semelhanc;:a. 
A divisao do trabalho gera urn novo tipo de solidariedade, baseado na 
complementac;:ao de partes diversificadas. 0 encontro de interesse::; com
pleme~tar~s cria urn lac;:o social novo, ou seja, urn outro tipo de principia 
d~ so!Idane.dade, com I?oral propria, e que da origem a uma nova orga
mzac;ao social. Durkhe1m denomina de solidariedade organica esta solida
riedade,. nao mai~ ~aseada nas semelhanc;as de individuos e grupos, mas 
na sua mdependenc1a. Sendo seu fundamento a diversidade a solidarie
dade organica implica maior autonomia com uma consciencia individual 
mais livre. 

Em 1895, Durkheim publica As regras do metodo sociologico. 'E o seu 
tratado mais importante, pois estabelece as regras que devem ser seguidas 
na analise dos fenomenos sociais. 

Para esse autor, a primeira regra, fundamental, relativa a observac;ao 
dos fatos sociais, consiste em considera-los como "coisas". Somente assim, 
desvinculada de concepc;oes filosoficas e nao subordinada as noc;oes biolo
gicas e psicologicas, a Sociologia pode manipular, com finalidade de estu
do e analise, os fenomenos sociais. "Coisas" opoem-se a "ideias", como 
as coisas exteriores se opoem as interiores. 

Ao escolher seu metodo de pesquisa, o sociologo deve selecionar urn 
grupo de fenomenos cujos caracteres exteriores comuns sejam previamente 
definidos, e analisar todos os que correspondam a esta definic;ao. Ainda 
mais, sabendo-se que uma mesma causa da origem a urn mesmo efeito, a 
explicac;:ao de urn fato social complexo requer o conhecimento de seu de
senvblvimento atraves de todos os tipos de sociedades. 

Na analise dos fenomenos sociais como "coisas", o pesquisador deve 
abandonar as pre-noc;:oes e a pressuposic;:ao do significado ou carater de 
uma pnltica ou instituic;ao social. Deve ser objetivo e estabelecer, atraves 
da investigac;:ao, o proprio significado do fenomeno estudado, dentro da so
ciedade . particular em pauta. Deve considerar somente os fenomenqs que 
se apresentam isolados de manifestac;oes individuais. 
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Para explicar urn fenomeno social, deve-se procurar a causa que o 
produz e a func;:ao que desempenha. Procura-se a causa nos fatos anterio
res, sociais e nao individuais; e a func;:ao, atraves da relac;:ao que o fato 
mantem com algum fim social. 

Durkheim, ao estabelecer as regras de distin~o entre o normal e o 
patol6gico, propos: urn fato social e normal, para urn tipo social determi
nado, quando considerado numa determinada fase de seu desenvolvimento, 
desde que se apresente na media das sociedades da mesma categoria, e na 
mesma fase de sua evoluc;:ao. Esta regra estabelece uma norma de relativi
dade e de objetividade na observac;:ao dos fatos sociais, como foi ilustrado 
em sua obra sobre o suicidio. Demonstra, tambem, que certos fenomenos 
sociais, tidos como patol6gicos, s6 o sao a medida que ultrapassam uma 
taxa dita "normal", em determinado momenta, em sociedades de mesmo 
nivel ou esbigio de evoluc;:ao. 

Na obra Suicidio (1897), :Emile Durkheim demonstra que o suicidio 
varia inversamente ao grau de integrac;:ao do grupo social do qual o indi
viduo faz parte, com algumas excec;:oes por ele apontadas. 

A lei do suicidio de Durkheim e considerada uma lei sociol6gica em 
virtude de as variliveis relacionadas constituirem fenomenos sociais: a taxa 
de suicidio, representando urn traco caracteristico de urn grupo. e o grau 

de coesao que, alem de ser urn trac;:o do grupo, aparece tambem como ca
racterfstico desse grupo. Assim, se a Sociologia estuda fatos sociais, uma 
proposic;:ao que estabelec;:a relac;:ao de regularidade entre eles e uma lei so
cio16gica. 

2. 3. 2 Ferdinand Tennies (1855-1936) 

Alemao, sua obra principal (Comunidades e sociedades) apareceu em 
1887. Contemporaneo de Tarde e profundamente influenciado pelas cor
rentes psicol6gicas em voga na epoca, Tonnies empreendeu a analise dos 
fundamentos psiquicos das relac;:oes sociais, que constituem a trama de 
toda a coletividade humana. Segundo sua concepc;:ao, as relac;:oes sociais 
sao criac;:oes da vontade do homem, reconhecendo a existencia de dois ti
pos de vontade: a essencial ou organica e a arbitraria ou reflexiva. A von
tade essencial compreende a tendencia basica, instintiva e organica, que 
dirige a atividade humana; a vontade arbitraria e a forma deliberada, pro
positada, voluntaria, que determina a atividade humana em relac;:ao ao 
futuro. 

A vontade essencial apresenta tres formas, correspondendo a diferen
tes niveis de atividades: 

• desejo, que aparece no plano da atividade vegetativa inferior do orga
nismo; 
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• habito, relac;:ao do organismo com o mundo exterior, no plano de ati
vidade "animal"; 

• memoria, capacidade de reproduzir atos pr6prios para atingir fins 
especificos, ao nivel das atividades mentais. 

Para Tonnies, os dois ultimos constituem fundamento da moralidade, 
pois sao adquiridos atraves da aprendizagem social. 0 carater moral par
ticular de cada pessoa advem da disposi9ao entre as tres formas de vonta
dc essencial. 

A vontade arbitraria apresenta-se tambem sob tres formas: 

• reflexao, julgamento da intenc;:ao ou da finalidade; 
• conveniencia, justificac;:ao da finalidade; 
• conceito, significado geral e racionar" dos objetos ou dos fins. 

As duas vontades sao opostas por natureza e essa oposi((ao aparece 
nas atividades individuais e nos individuos, nos grupos e nas categorias so
dais. Dao origem a dois tipos de rela96es sociais entre os seres humanos; 
de acord.o com a predominancia de urn ou de outro, tem-se dois tipos fun
damentals de agrupamentos: comunidade e sociedade ou assocta((ao. 

As comunidades (ou grupos s6cio-comunitarios) ou sao compostas 
por individuos unidos por la((os naturais (comunidade de sangue: familia, 
parentesco, tribo, cia etc.), ou sao espontaneas (comunidade de Iugar, vi
zinhan((a; comunidade de espirito: baseada na amizade, na unidade de es
pirito e de sentimentos), ou sao compostas por objetivos comuns, que trans
cendem os interesses particulares de cada pessoa. Os integrantes estao 1i
gados por simpatia e afinidade, e o sentimento de pertencer ao grupo do
mina o pensamento e as a96es das pessoas, assegurando a uniao do grupo 
e a coopera((ao de cada membro. 

As sociedades (ou complexes associativos) sao grupos baseados na von
tade livre das pessoas que os integram, ou que formam uma associa((ao de
liberada para a consecu9ao de determinados fins (politicos, economicos 
etc.). Os membros pertencem a associa((ao, em virtude de uma decisao 
voluntaria, por estarem de acordo com seus fins; os contatos entre os indi
viduos estabelecem-se na base dos interesses individuais, consistindo em 
rela96es de competi((ao, de concorrencia ou com urn cunho de indiferen((a. 

2. 3. 3 Gabriel Tarde (1843-1904) 

Frances. Obras principais: Leis da imita~iio (1890), L6gica social 
(1894) e Oposi~iio universal (1897). E urn dos maiores representantes da 
Escola Psicol6gica na Sociologia. 

Salientou tres processes basicos: repeti9ao, oposi9ao e adapta9ao. 

A repeti~iio adota a forma de imita9ao ao nivel psiquico e social. Os 
fenomenos sociais podem reduzir-se as rela96es entre duas pessoas: uma 
exercendo influencia mental sobre a outra. 0 modelo basico do processo 
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social esta, portanto, no ciclo inven9ao-imitac;ao. A invenc;ao corresponde 
as atitudes individuais e envolve urn elemento de transformac;ao. Segue-se 
a imita9ao (por parte de outros individuos), que passa por uma graduac;ao 
do inferior ao superior, tendo todos a tendencia de imitar espontaneamente 
as pessoas, grupos ou sociedades que a seus olhos tern maior prestigio ou 
autoridade. · 

A oposifiio toma as formas de: 

• ritmo, que e a tendencia de os fenomenos sociais flutuarem periodi
camente, como, por exemplo, as ondas de migrac;oes, de crimes, os 
cicl~s de prosperidade e depressao, a ascensao e queda das civili
zac;oes; 

• conflito,_ que se manifesta de diferentes formas, como, por exemplo. 
con~orre~c1a. ~a atividade economica, polemica na religiao, direito, 
teonas cJentJfJcas, e a guerra, quando M total oposic;ao entre dais 
grupos ou sociedades . 

. A adapt~f!o e o fenomeno que da origem a urn novo equilibrio, de
pms da oposurao. Cada nova adaptac;ao e, na realidade, uma invenc;ao, de 
modo que_ o processo se repete continuamente: invenc;ao-imitac;ao, oposic;ao 
e adaptac;ao. 

2. 3. 4 Charles H. Cooley (1846-1929) 

Norte-americano, tern como obras principais: Natureza humana e or
dem social (1902), OrganizafiiO social (1909) e Processo social (1918). 

0 enfoque primordial da Socio1ogia de Cooley e a Teoria Organica, se

gundo a qual a sociedade se origina de urn complexo de forc;as e processos 
que evoluem atraves do processo de interac;ao, criando urn todo unificado, 
onde cada uma das partes tern influencia sobre as demais. Em sua teoria, 
nao considera a hereditariedade e o meio social como forc;as isoladas, mas 
abstrac;oes da realidade: na vida do indivfduo, esses dois elementos fun
dem-se em urn todo, o processo organico total. Desta forma, ele se coloca 
eqi.iidistante da divergencia existente entre os estudiosos da epoca, que, na 
determinac;ao da conduta humana, consideravam importante ou a heredita
riedade ou o meio social. 

Para ele, sociedade e mais do que a soma dos indivfduos, e uma "uni
dade" que coincide com a "unidade da mente social", constitufda pela or
ganizac;ao e nao por acordos entre OS indivfduos. Assim, e fundamental 
para a sociedade o fenomeno da comunicac;ao entre os seres humanos. 

Fundamenta sua posic;ao dizendo que o indivfduo nao tern existencia 
isolada, nao vive a margem de seus semelhantes, a tal ponto que a auto

- consciencia e inseparavel da percepc;ao da sociedade ou conscH~ncia social. 
0 indivfduo dificilmente pode pensar em si, desligado do grupo social de 
que faz parte. 
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Sociedade e individuos sao simplesmente aspectos provenientes da mes
ma coisa, e nao fenomenos separados: urn grupo, ou uma sociedade, nao 
existe fora de uma visao coletiva das pessoas, assim como o individuo, ou 
pessoa social, nao existe isolado do grupo. 

0 conceito de grupo primario, de Cooley, sera estudado no Capitulo 6. 

2. 3. 5 Georg Simmel (1858·1918) 

Obra principal: Sociologia, editada em 1908. Os estudos sociol6gicos 
de Simmel, de origem alema, tiveram inicio com a analise do processo de 
transforma<;ao social, para a qual procurou dados em exemplos hist6ricos. 

Para esse au tor, a sociedade refere-se aos individuos em suas multi
plas relac;:oes reciprocas, e os processos sociais tern origem principalmente 
nas interac;:6es sociais. Em sua obra Sociologia, Simmel indica "formas-de 
socializac;:ao" tendo por base a interac;:ao social. Portanto, a Sociologia e, 
para esse autor, a ciencia que estuda as maneiras pelas quais as interac;:oes 
sociais se repetem constantemente. 0 processo de socializac;:ao seria resul
tante da forma que mais se repetisse, a mais importante. Simmel entendia 
por forma o elemento relativamente estavel, padronizado, da vida social, 
distinto do conteudo, que e varhivel. Existem formas semelhantes de orga

nizac;:ao, com conteudos completamente diferentes, orientados para interes
ses diversificados, ao passo que conteudos sociais similares podem ser en
contrados em formas diversas de organizac;:ao social. Entretanto, as formas 
sociais, como as relac;:oes de autoridade e subordina~ao, a divisao do tra

balho, a concorrencia e outras, sao analogas, apesar das multiphis varia
<;6es do conteudo. 

Na socializac;:ao, a oposic;:ao desempenha uma func;:ao importante, pois 
o conflito contribui para a coesao social, isto e, para a identifica<;ao com 
os interesses do grupo. A oposic;ao externa ocasiona a socializac;ao in
terna. 

2. 3. 6 Max Weber (1864-1920) 

Max Weber era alemao. Obras principais: A etica protestante e o es
pirito do capitalismo ( 1905) e Economia e sociedade, publicac;:ao p6stuma 
(1922). 

Segundo Max Weber, a Sociologia e o estudo das interac;:oes signifi
cativas de individuos que formam uma teia de relac;:oes sociais, sendo seu 
objetivo a compreensao da conduta social. Esta enfase dada a compreen
sao subjetiva levou Weber a definir a9iio social como a conduta humana, pu
blica ou nao, a que o agente atribui significado subjetivo. 
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Para Weber, a conduta social se apresenta em quatro formas ou ca
tegorias: 

• a conduta tradicional, relativa as antigas tradic;:oes; 

• a conduta emocional, reac;:ao habitual ou comportamento dos outros, 
expressando-se em termos de lealdade ou antagonismo; 

• a conduta valorizadora, agindo de acordo com o que os outros indivf
duos esperam de n6s; 

• a conduta racional-objetiva, que consiste em agir segundo urn plano 
concebido em relac;:ao a conduta que se espera dos demais. (Maiores 
detalhes no Capitulo 3.) 

A contribuic;ao de Max Weber a metodologia foi a distinc;ao preco
nizada entre 0 metodo cientffico de abordar OS dados sociologicos e 0 me
todo do valor-julgamento: a validade dos valores e urn problema de fe, 
nao de conhecimentos e, em conseqiiencia, as Ciencias Sociais devem liber
tar-se dos valores. 0 principal objetivo da analise socio16gica e a formula
c;ao de regras sociologicas. Weber desenvolveu urn in§trumento de analise 
dos acontecimentos ou situac;6es concretas que exigia conceitos precisos e 
claramente definidos - o tipa ideal. (Ver Capitulo 1.) Quando a reali
dade concreta e estudada desta forma, torna-se possivel estabelecer rela
c;6es causais entre seus elementos. Sua obra A etica protestante e o espirito 
do capifa/ismo permite verificar esta relac;ao. 

Por "espirito", o au tor entendia urn sistema de maximas de comporta
mento humane. Estudando as sociedades capitalistas ocidentais e depois 
confrontando seus dados com estudos realizados na China e na fndia, We
ber chegou a conclusao de que o surgimento do capitalismo nao e automa
ticamente assegurado s6 por condic;6es economicas especificas; deve haver 
pelo menos uma segunda condic;ao. Essa condic;ao deve pertencer ao mun
do interior do homem, isto e, existe forc;osamente urn poder motivador es
pecifico, qual seja, a aceitac;ao psicol6gica de ideias e valores favoraveis a 
essa- transformac;ao. 

2. 3. 7 Vilfredo Pareto (1848-1923) 

Italiano, tern como obra principal, publicada em 1915: Tratado geral 
de sociologia. 

A maier contribuic;ao de Pareto, para a Teoria Sociologica, foi a con
cepc;ao da sociedade como urn sistema em equilibrio, entendendo por sis
tema urn todo consistente, formado de partes interdependentes; assim, a 
mudanc;a em qualquer parte afeta as outras e o todo. 

Segundo sua concepc;ao, dentro de cada sociedade existem forc;as que 
tendem a manter a forma ou configurac;ao alcanc;ada pela sociedade, ou que 
asseguram uma transformac;ao continua, sendo que, no ultimo caso, o equi-
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Hbrio e dinamico. Ainda dentro da forma geral de equilibrio, Pareto afir
mava que, se urn dado sistema social fosse sujeito a pressoes de for9as 
externas, as foryas internas da propria sociedade se manifestariam no sen
tido da restaurayao do equilibrio. 

Em qualquer tempo, o estado de urn sistema social e determinado por 
algumas condi~oes: 

a) meio extra-humane, condi~;oes ffsicas, isto e, tipos de solo, clima, 
flora e fauna; 

b) elementos exteriores a sociedade estudada, ou seja, outras sociedades 
ejou estados anteriores a mesma; 

c) ele~entos internes, representados por conhecimentos, interesses e 
sent1mentos, cujas manifesta~;oes sao os residues e deriva~;oes. 

Por residuos, Pareto compreendia impulsos elementares existentes em 
todas as sociedades, expressos pelos seus membros individuais, atraves de 
determinadas manifesta~oes de sentimentos que podem ser classificadas em 
seis tipos: 

• instinto de combina~;ao; 
• persistencia de agregados; 
• expressao de sent1menros por meio de atos visiveis (sociabilidade); 
• manuten~;ao da estrutura diEciplinar da vida em comum (atividade); 
• a integridade do individuo, seus privi/egios e posses; e, finalment:e, 

• a influencia do apetite sexual e habitos de pensamento .. 

Derivafoes, ou justificar;oes, sao ideologias e teorias, abrangendo: as
ser96es, autoridade, concordancia com sentimentos e provas verbais. Pare
to ainda dividia a atividade humana em dois tipos principais: o logico 
(fins atingiveis e adequa9ao dos meios para atingi-los) e o nao-logico (fins 
inatingiveis ou nenhum fim, e utiliza9ao de meios inadequados). 

2.3.8 Pitirim A. Sorokin (1889·1968) 

Russo, naturalizado norte-americano. Obras principais: Mobilidade so
cial (1927), Teorias sociol6gicas contemporaneas (1928) e Sociedade, cul
tura e personalidade (194 7). 

Sorokin conceitua "Sociologia" como o estudo das caracteristicas ge
rais comuns a todas as classes de fenomenos sociais, da rela9ao entre essas 
classes e da rela9ao existente entre os fenomenos sociais e os nao sociais. 
A intera9ao, portanto, seria a unidade em que os fenomenos sociais deviam 
ser analisados (ver conceito de superorganico no Capitulo 1). 0 conceito 
de intera9ao socio-cultural inclui tres componentes inseparaveis e inter-re
lacionados: 

• personalidade - sujeito da intera~;ao; 

• sociedade - total das personalidades interatuantes; 
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• cultura - conjunto das inten~oes, valores e normas pertencentes as 
personalidades interatuantes, e a soma dos vefculos que tornam obje
tivas, socializaveis e transmissfveis essas inten~oes. 

Para Sorokin, os grupos de individuos que interagem formam uma 
unidade causal-funcional, onde os seus componentes sao interdependentes; 
cada grupo forma urn sistema social. 

Foi importante a contribuic;ao de Sorokin relativa ao conceito da cultura, 
que, para ele, era a totalidade do que e criado ou modificado pela ativida
de consciente ou inconsciente de dois ou mais individuos, que interagem 
e condicionam mutuamente sua conduta. No relacionamento de uns com 
os outros, os fenomenos culturais podem ser integrados ou solidarios, nao 
integrados ou neutros, contradit6rios ou antagonicos. 

Dois ou mais fatos culturais estao integrados ou sao solidarios quando 
ha entre eles uma mutua coerencia 16gica. Exemplo: a doutrina politica da 
democracia liberal e a declarac;ao dos direitos do homem e do cidadao (Re
voluc;ao Francesa). Dois ou mais fatos culturais nao estao integrados ou 
sao neutros quando nao mantem entre si qualquer relac;ao, quer de coe
rencia quer de incompatibilidade, limitando-se a coexistirem. Exemplo: urn 
romance naturalista, o futebol e a teoria da relatividade. Dois ou mais 
fatos culturais sao contradit6rios ou antagonicos quando sao incompativeis, 
16gica ou espiritualmente, apesar de poderem coexistir de fato num indivi
duo ou num grupo. Exemplo: a fe crista e o materialismo. 

Quando dois ou mais fenomenos culturais, casualmente ligados (inte
ratuantes), apresentam coerencia 16gica, ficando integrados, formam siste
mas s6cio-culturais. 0 sistema socio-cultural total de uma dada populac;ao 
e denominado supersistema, e cada supersistema caracteriza-se por urn te
ma ou ideia central, baseado no ponto de vista da verdade predominante 
em determinada cultura. Encontram-se quatro tipos: 

• quando a validade ultima e atribufda as impressoes dos sentidos, 0 
supersistema e denominado sensivo; 

• quando se acredita que alem do testemunho dos sentidos existe uma 
outra realidade, mais profunda, o supersistema denomina-se ideacional; 

• sendo harmonica a combina~ao dos dois primeiros, recorre-se a um 
terceiro sistema de verdade, o da razao, que revela o supersistema 
idealistico; 

• quando os dois sistemas basicos de verdade - sensivo e ideacional 
- se justapoem, o supersistema e misto. 

0 fundamento da teoria de transformac;ao social de Sorokin e cons
tituido por esta classificac;ao dos estilos basicos da cultura. 

2.3.9 Talcott Parsons (1902) 

Norte-americano. Obras principais: Estrutura da a9iio social (1937), 
Ensaios de teoria sociol6gica pura e aplicada (1949) e Sistema social (1951). 
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A primeira contribui~ao de Parsons foi a indica~ao do objeto de es
tudo da Sociologia, isto e, a a~ao social (ver Capitulo 3). 

0 tema central da Teoria Sociol6gica de Parsons e o funcionamento 
das estruturas. Para ele, a estrutura e a resultante do processo de institu
cionaliza~ao, ou seja, tradu~ao dos elementos culturais - ideias, valores e 
simbolos- de canlter geral em normas de a~ao. Por exemplo: o valor ge
ral da "educa~ao" (conhecimento) institucionaliza-se no papel do professor, 
da escola, dos 6rgaos educacionais em geral; o valor geral da "justi~a" ins
titucionaliza-se no papel do juiz, dos tribunais etc. Desta maneira, a insti
tucionaliza~ao e urn processo de integra~ao e de estabilidade, formando la
~os entre a sociedade e a cultura, e entre a personalidade e a motiva~ao. 
0 processo de institucionaliza~ao realiza-se ainda pela forma~ao de "con
juntos estruturais concretos", isto e, institui~oes sociais; familia, escola, 
direito etc. 

Para Parsons, OS componentes estruturais fornecem a analise do siste
~a social urn alicerce de elementos constantes, mas o conceito de a~ao so
ctal encerra uma perspectiva dinamica. Assim, o sistema social e aberto, 
estando em constante rela~ao com o meio ambiente, quer fisico, quer rela
tivo ao organismo biol6gico, a personalidade e a cultura de seus componen
tes. Havendo mudan~a, ha necessidade de modos funcionais de ajusta
mento. 

Segundo Parsons, podem-se identificar quatro problemas fundamentais 
de ajustamento, enfrentados por qualquer sistema social, considerados seus 
"imperativos funcionais", ja que, para sobreviver, qualquer sistema social 
deve, constantemente, resolve-los. Assim, distinguem-se, dentro do sistema 
social, quatro fun~oes especificas, devendo atender aos seguintes problemas: 

• estabilidade normativa, fun~ao menos dinamica, que consiste em levar 
os membros das sociedades a conhecerem os seus valores, a aceita-los 
e a conformarem-se com suas exigencias; 

• integr~. fun~ao que tern por finalidade assegurar a necessaria 
coordena~ao entre as partes ou unidades do sistema, especificamente 
no que diz respeito a contradi~oes entre elas e a organiza~ao, ou ao 
funcionamento do conjunto; 

• cons~o de fins, que diz respeito a defini~ao e a obten~ao de obje
tivos, para a totalidade do sistema, para suas unidades constituintes ou 
para ambas; 

• ada~o. conjunto de meios de que lan~am mao o sistema e seus 
membros, para a consecu~ao de seus fins. 

2.3.10 Robert K. Merton (1910) 

Norte-americana. Obra principal: Teoria social e estrutura social 
(1957). 
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Embora funcionalista, Merton combate a pressuposic;ao basica de que 
todos os elementos da cultura sao funcionalmente inter-relacionados, isto 
e, que os itens culturais e individuais se integram em sistemas. No ter
ceiro capitulo de sua obra Teoria social e estrutura social, que versa sobre 
func;oes manifestas e latentes, o autor critica tres postulados interligados, 
emanados dessa pressuposic;ao basica: 

• o postulado da unidade funcional da sociedade, que pretende que as 
atividades padronizadas ou itens culturais sejam funcionais para todo 
sistema cultural ou social; 

• ? postula~~ do funcionalismo universal, segundo o qual todos esses 
1tens soc1a1s e culturais preenchem funr;oes sociol6gicas; 

• o postulado da necessidade, que preconiza, consequentemente, serem 
os itens culturais e sociais indispensaveis. 

Merton desenvolveu novos conceitos funcionais destinados a tomar 
relatives esses postulados: 

a) Nor;ao de equivalente funcional ou de substituto funcional. Assim co
mo urn s6 elemento pode ter varias funr;oes, uma s6 fun«;:ao pode 
t~mbem ser desempenhada por elementos intermutaveis. lsto signi
hca que a urn aado elemento cultural podem corresponder varios equi
valentes ou substitutos funcionais, ou que urn elemento cultural pode 
estar ocupando o Iugar lsendo substituto) de outro que seja mais 
eticaz. Exemplo: o curandeirismo pode substltuir urn tratamento 
medico adequado. 

bl Nor;ao de disfunc;io. Considerando que as fum;oes sao conseqGemcias 
de praticas que contribuem para a adaptar;ao ou ajustamento de urn 
determinado sistema, as disfunr;:oes sao conseqiiencias que perturbam 
a adapta~;ao ou o ajustamento do sistema. Exemplo: na India, as pra
ticas religiosas proibem o abate da vaca, por ser animal sagrado, 
aumentando assim o problema da sulinutrir;ao. Partindo da constata
r;ao de que certas cren~;as ou praticas religiosas ou magicas podem 
resultar em consequencias danosas para o individuo ou para a socie
dade, isto e, no mau funcionamento de uma funr;ao, Merton propoe o 
termo disfunr;ao para tais casos, e nao funr;ao. 

c) Distinr;ao entre fu~o manifesta e latente. As funr;oes manifestas sao 
consequencias objetivas de praticas compreendidas e desejadas pelos 
participantes do sistema, por contribuirem para o ajustamento ou adap
tar;ao dos mesmos ao SIStema. As fungoes Jatentes, ao contrarlo, 
constituem consequencias de praticas nao pretendidas nem previstas, 
ou somente perceptiveis para o observador. Exemplos: Elton Mayo, 
em suas pesquisas nas oficinas Hawthorne, procurando correlacionar 
a produtividade dos trabalhadores com a Juminosidade no local de 
trabalho, separou dois grupos de ooerarios, mantendo a luminos1dade 
constante para urn deles e aumentando-a para outro. Neste ultimo, 
como ja era esperado, a produtividade aumentou, mas o mesmo ocor
reu com o primeiro grupo, Jevando Mayo a concluir ser outro fator 
(psicol6gico e social), e nao a luminosidade, que influiu na produtivi
dade dos trabalhadores. Nesta experiencia, a func;io manifesta e a 
correlar;ao entre ilumina~;ao e produr;:ao; a fun(,:iio latente e a conse
quencia social da experiencia sobre os individuos. 0 uso do machado 
pelos indios e outra fu~ manifest&; e como outro exemplo de 
full(:io latente, temos os ritos relativos a chuva, entre os indios Pue-
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blo, onde o observador verifica que, sem efeito sabre as condiv6es 
meteorol6g1cas, a cerimonia serve para retorvar a identidade do gru
po, congregando-o numa atividade comum. 

2. 4 A SOCIOLOGIA LATINO-AMERICANA 

Desenvolvendo-se primeiramente sob a influencia da sociologia ameri
cana e europeia, marcada profundamente em seus prim6rdios pelo positi
vismo, mais tarde sob o impacto das posi<;oes marxistas, a Sociologia na 
A~erica Latina foi aos poucos voltando-se para questoes pertinentes aos 
pa1ses do chamado Terceiro Mundo, caracteristicas de sociedades subde
senvolvidas ou em vias de desenvolvimento. 

Em ordem alfabetica e com sucinta referenda as suas posi<;oes, encon
tramos os seguintes pensadores, segundo o levantamento feito por Alfredo 
Povifia (1976). 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Jeannette Abouhamad de Hobaica (Venezuela) - apresenta uma visao 
global do ensino de sociologia em seu pais. 

Roberto Daniel Agramonte y Pichardo (Cuba) - analisa problemas 
caracterfsticos de sociedades dependentes e refere-se a • sociologias 
indianistasw. 

Juan Carlos Aguila (Argentina} - examina conceit:os basicos acerca 

da realidade social, alem de ter uma obra sabre correlavao entre 
educavao e mudanvas sociais. 

Juan Bautista Alberdi (Argentina - Seculo XIX) - representante teo
rico da corrente realista. 

Lazaro Barbieri (Argentina) - aborda temas de sociologia geral e 
especffica, principalmente a problematica argentina e latina-americana 
e sociologias da educavao e do trabalho. 

Pedro A. Barboza de Ia Torre (Venezuela) - volta-se para os aspectos 
da apresentavao didatica da sociologia. 

Rafael Bunal Jiminez (Colombia) - analisa principalmente a natureza 
e a atuavao de fatores condicionantes dos fatos sociais. 
Ernesto Eduardo Borga (Argentina) - divide-se igualmente entre so
ciologia jurfdica, rural-urbana e dimensao sociol6gica do homem no 
mundo das ideias. 

Luis Bossano (Equador) - escreve sabre os problemas basicos da 
sociologia, sabre democracia e o cainpesinato de seu pais. 

Carlos Octavia Bunge (Argentina - infcio do Seculo) - consagrado 
nos domfnios da psicossociologia, sociologia juridica e educacional. 

Rafael Caldera (Venezuela) - dedica-se especificamente ao estudo 
da sociologia juridica e da sociologia da Venezuela. 

Antonio Caso (Mexico) - apresenta uma obra tecnica com aspectos 
culturais e preocupavao humanistica. 

Julio Cesar Castiglioni (Argentina) - volta-se para a hist6ria e meto
dos da sociologia, assim como os campos de estudo das sociologias 
especiais. 



• Alfredo Colmo (Argentina - infcio do Seculo) ~ alem do estudo dos 
principios sociologicos, dedica-se a analise dos paises latina-america
nos. 

• Mariano H. Cornejo (Peru) - examina os fatores que atuam na vida 
social, tanto fisicos como psicol6gicos; parte de sua obra e dedicada a 
sociologia politics. 

• Fernando N. A. Cuevillas (Argentina) - seus traba~hos reunidos na obra 
Sociologia americana e ibero-americana destacam a teoria sociol6gica 
geral e a hispano-americana. 

• Reinaldo Chalbaud Zerpa (Venezuela) - volta-se principalmente ao 
ensino da sociologia em cursos de Direito. 

• P~dro Rubin David (Argentina) - especializado em sociologia do 01-
re•to. 

• Antonio Dellepiane (Argentina - infcio do Seculo) - combate a soclo
logia naturalists e sua obra tern carater marcadamente espiritualista. 

• Carlos Alberto Ecbinove lru}i\\o lMexico) - divide-se igua\mente en
tre sociologia descritiva e aplicada. 

• Esteban. ~cheverrfa (Argentina - Seculo XIX) - sem ser precisamente 
urn soc1ologo, desenvolve estudos dessa ciemcia na Argentina. 

• Jose Manuel Estrada (Argentina - Seculo XIX) - representante da 
filosofia da hist6ria. 

• Miguel Figueroa Roman (Argentina) - sua obra volta-se ao problema 
da p/anificat;:ao sociol6gica das regioes. 

• Isaac Ganon (Uruguai) - lnfluenciado por Durkheim e Sorokin, pro
poe uma sociologia como ciencia natural, baseada na investiga~ao dos 
fatos concretos. · 

• Juan Augustin Garcia (Argentina - lnfclo do Seculo) - tenta par
ticularizar a sociologia, voltando-a para os estudos de seu pais. 

• Rolando I. Gioja (Argentina) - arquiteto e soci61ogo, procurou atraves 
dessa ciencia humanizar a vida nas regioes urbanas. 

• Juan Ramon Guevara (Argentina) - explana sabre os grandes proble
mas referentes a teoria da sociologia: hist6rico, conceitos, objeto e 
metodos. 

• Miguel Herrera Figueroa (Argentina) - alem da sociologia, preocupa-se 
com a filosofia e o direito. 

• Eugenio Maria de Hostos (Porto Rico - Seculo XIX) - construtor de 
urn sistema sociol6gico concreto, primeiro na America Latina. 

• Jose Luis de lmaz (Argentina) - enfoca a realidade social argentina da 
atualidade atraves de varios trabalhos de campo. 

• Jose lngenieros (Argentina - infcio do Seculo) - autor de numerosas 
obras na area medico-psiquiatrica, de conteudo moral, assim como de 
psicologia, hist6ria e sociologia (nessa ultima faz uma tentativa de 
conciliar a sociologia biol6gica com o materialismo hist6rico). 

• Anfbal lsmodes Cairo (Peru) - voltado ao aspecto pedagogico da so
ciologia. 

• Georgina Jimenez de Lopes (Panama) - expoe as modernas tendencias 
da sociologia latina-americana. 
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• Ricardo Levene (Argentina) - realiza urn estudo hist6rico das ideias 
sociais. 

• Vicente Fidel LOpes (Argentina - Seculo XIX) - apresenta principal
mente obras de hist6ria e filosofia. 

• Roberto Mac-Lean y Esten6s (Peru) - faz urn exame analftico. e com
plexo das fort;as wciais que sao propulsoras do sexo, do espfrito co
letivo a da sociologia peruana. 

• Benigno Mantilla Pineda (Equador/Colombia) - entoca os rumos da 
sociologia latina-americana perante a sociologia mundial. 

e Alejandro Dagoberto Marroquin (EI Salvador) - dedica-se a sociolo
gia ?as comunidades e examina as consequencias da mestic;agem no 
su~~1me~to de caracteristicas nacionais de seu pais e sentimento de 
umhca~;ao centro-americana. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Enrique Martinez Paz (Argentina) - volta-se. ao l~do de temas de so
ciologia geral, a analise da evoluc;ao hist6rica das doutrinas sociol6-
gicas argentinas. 

Leopolda Maupas (Argentina - inicio do Seculo) - pertence a car
rente positivista, procurando ver na realidade social uma "abstrat;ao • 
que explica os fates concretes. 

Lucio Mendie~ y Nu~e~ (Mexico) - sua obra divide-se em quatro 
campos: questoes agranas, obras indigenistas, sociologia do trabalho. 
da burocracia e do poder e questoes universitarias . 

Bartolome Mitre (Argentina - inicio do Seculo) - representa a culmi
na~;ao hist6rica do realismo social argentino. 

Abel Naranjo Villegas (Colombia) - de caracteristicas didaticas. seu 
trabalho sofre influencias de Max Weber e Ortega Y Gasset. 

Raul A. Orgaz (Argentina) - considerado como o maier sistematizador 
da sociolog1a argentina. 

Alfredo Poviiia (Argentina) - divide-se lgualmente entre sociologia 
geral e sociologias especiais, tendo publicado tambem obras de his
t6ria. 

Justo Prieto (Paraguai) - de format;ao classica, sua sociologia recebe 
influencias de tipo psicol6gico e espiritual. 

Ernesto Quesada (Argentina) - alem de sociologia (da corrente posi
tivista) publica numerosas obras de direito, hist6ria e literatura. 

Francisco Ramos Mejia (Argentina - Seculo XIX) - seu trabalho e 
uma tentativa de aplicat;ao, a hist6ria argentina, da teoria sociol6gica. 

Jose Maria Ramos Mejia (Argentina - inicio do Seculo) - neto de 
Francisco, exerce tambem a profissao de medico e destaca em sua 
obra a influencia da loucura na hist6ria da humanidade. 

Benjamin Rattenbacb (Argentina) - especialista na analise da sociolo
gia militar. 

Luis Recasens Siches (Guatemala) - volta-se simultaneamente a ana
lise da sociologia do Direito e a produt;ao de obras didaticas. 

Daniel sanchez de Bustamante (Bolivia - inicio do Seculo) - cria 
uma sociologia de caracteristicas geograficas e nacionals. 

Domingos Faustino Sanniento (Argentina - Seculo XIX) - Ministro 
e Presidente da Republica, produz numerosos trabalhos filiados a cor· 
rente do realismo social. 



• Eduardo Tamayo-Gasare (Venezuela) - volta-se para uma profunda 
analise sociol6gica do municipio. 

• Astolfo Tapia Moore (Chile) - seu trabalho sofre influencia da escola 
francesa; dedica-se a sociologia urbana e politica. 

• Oscar Uribe Villegas (Mexico) - divide-se entre estudos de estatistica 
social e sociolingi.iistica. 

• Alfredo E. Ves Losada (Argentina) - analisa profundamente o Direito 
como forma de controle social. 

2. 5 A SOCIOLOGIA BRASILEIRA 

. Em u~ artigo p~blicado na Revista Interamericana de Sociologia, Al-
fonso ~rUJillo Ferran faz uma analise do desenvolvimento da Sociologia 
no Brasil, que complementa em sua obra Fundamentos de sociologia ( 1983: 
44-55). Estes trabalhos servem-nos de orienta9ao para tentar sintetizar os 
rumos tornados pelo estudo dessa ciencia em nosso pais. 

Tres grandes etapas podem ser identificadas no desenvolvimento do 
pensamento social no Brasil: 

1) a des precursores, ate mais ou menos 1928; 

2) a da afirmac;:ao da ciencia perante profundas modificac;:oes politico
-economicas, entre 1929 e 1964, compreendendo tres fases, ou seja, 

a) de 1929 a 1945, em que se consolida o estudo da sociologia pela 
sua introduc;:ao nas escolas; 

b) de 1945 a 1954, periodo de pes-guerra e fim do Estado Novo, volta 
de Getulio e seu suicidio; 

c) de 1955 a 1964, em que se firma a revolw;:ao burguesa e ocorre 
o golpe militar; 

3) o da crise e reac;:ao da ciencia, tambem dividida em duas partes, 
isto e, 
a) crise e tensao sob o jugo militar. entre 1965 e 1979; e 
b) reafirmac;:ao do papel do soci6logo, com o reconhecimento da pro

fissao em 1980. 

0 primeiro periodo - dos precursores - caracteriza-se pelo exame da 
particular situa9ao do Pais, principalmente a escravatura, ate sua aboli9ao. 
A influencia, nessa etapa, e das correntes de pensamento do positivismo e 
do evolucionismo, aqui trazidos por estudantes que foram para as grandes 
universidades europeias, e que serviram de base para a analise da nossa pro
blematica social e crescente nacionalismo. 

Os trabalhos ness@ periodo voltam-se para: escravatura, aspectos de 
etnologia e etnografia, discussoes sobre a forma9ao da unidade nacional e 
o inicio das pesquisas de campo. 

Nomes representativos, entre outros, sao: F. A. Brandao Jr., Joaquim 
Nabuco, Silvio Romero, Tobias Barreto, Euclides da Cunha, Alberto S. M. 
Torres, Oliveira Vianna. 
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0 segundo periodo - o da afirmar;ao da ciencia - divide-se em tres 
etapas. Na primeira, introduz-se o ensino de Sociologia, comer;ando em 
escolas normais (Colegio Pedro II, Escola Normal do Distrito Federal, Es
cola Normal de Recife) e, depois, em nfvel universitario, com a fundar;ao 
da Escola Livre de Sociologia e Politica de Sao Paulo ( 1933), seguida da 
Universidade de Sao Paulo (Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras) e 
da Universidade do Rio de Janeiro (Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le
tras). Nessa fase, a Sociologia recebe o reforr;o de professores dos Estados 
Unidos, como Horace Davis, Samuel Lowrie e Donald Pierson e da Franr;a, 
Roger Bastide, George Gurvitch, Jacques Lambert e A. R. Radcliffe-Brown. 

As principais obras voltam-se ao exame da formacao da sociedade bra
sil~ira, agrario-escravocrata e hibrida, as contribui9oes do indio e do negro 
afr1cano, o deslocamento do eixo de dominar;ao campo-cidade e a afirma
cao ?os trabalhos de pesquisa empfrica. Tambem nesse perfodo lancam-se 
pubhcacoes de textos para o estudo da disciplina. 

Os nomes que se destacam sao: Emilio Willems, Romano Barreto, Gil
berta Freyre, Fernando de Azevedo, C. Delgado de Carvalho, Carneiro Leao, 
Tristao de Ataide, Luiz A. Costa Pinto, Florestan Fernandes, Antonio Can
dido, Gioconda Mussolini e outros. 

Na segunda etapa, as violentas modificar;oes do p6s-guerra, do fim 
do Estado Novo, o retorno de Getulio, a corrupcao, as dificuldades eco
nomicas, o suicidio de Vargas sao fatos politico-economicos que Trujillo 
chama de "paradoxes e crise da dominacao burguesa, isto e, 'na domina-
9aO do capitalismo crioulo e na prolifera9ao do capitalismo das multina
cionais'" (1983:47). 

A producao sociol6gica analisa os problemas sociais, oferece subsfdios 
para os problemas salariais, faz levantamentos de padrao de vida e apro
funda os estudos de comuniqades rurais. 

Os principais estudiosos sao: Luiz A. Costa Pinto, J. A. Goulart, Emi
lio Willems, Gioconda Mussolini, Donald Pierson (com seu estudo de Cruz 
das Almas), A. Trujillo Ferrari, Azis Simao, Oracy Nogueira, A. Rubbo 
Muller, Azevedo Diegues Jr., Octavio Ianni, J. B. Borges Pereira, Hiroshi 
Saito e outros. 

A terceira e ultima etapa desse periodo ve ocorrer, primeiramente, a 
politica desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, a construcao de Bra
silia e conseqiientemente interiorizacao da capital, a formacao das Iigas 
camponesas, a eleicao e renuncia de Janio Quadros, a posse de Goulart, 
e uma fase passageira de Parlamentarismo, a inquietacao social, as refor
mas propostas e, finalmente, o golpe militar de 1964. 

Sintetizando a afirmacao dos trabalhos sociol6gicos dessa etapa, ve
mos o desabrochar de preocupacoes com pesquisas educacionais e, princi
palmente, economicas, sob a 6tica do desenvolvimento. 
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Entre outros, destacam-se os seguintes autores: M. A. Joly Gouveia, 
Joao Bosco Pinto, Luiz Pereira, Ophelina Rabello, A. B. de Carvalho Oli
veira, Oracy Nogueira, M. Alice Foracchi, Guerreiro Ramos, Caio Prado 
Jr., Celso Furtado, Florestan Fernandes, Alvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ra
mos, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, Juarez 
Brandao Lopes, L. A. Costa Pinto, C. Procopio Ferreira de Camargo, M. 
Isaura Pereira de Queiroz. 

No terceiro periodo podemos destacar duas etapas. Na primeira, marca
da pela crise e estado de tensao da sociedade, em decorrencia da tomada 
do poder pelos militares, temos uma quase que sistematica persegui9ao aos 
soci6logos, muitos obrigados a se "aposentarem" das universidades. .e a 
epoca dos Atos lnstitucionais, do bipartidarismo e de uma euforia econo
mica, convencionalmente chamada de . "milagre brasileiro", que come<;a a 
desmoronar depois da crise do petr6leo (1973) e do crescente endividamen
to externo do Pais. 

A tematica dos trabalhos dessa fase sao OS problemas s6cio-economi~ 
cos e politicos, o .~osicionamento d~ Igreja Cat6lica que entra em cheque 
com o governo mthtar e uma tentattVa de renova<;ao social de esquerda. 

Os soci6logos apresentam ampla prodU<;ao e, dentre eles, destacam-se: 
Octavia Ianni, Luiz Pereira, Marcos Freyre, Paul Singer, Fernando Henri
que Cardoso, Lucio Kowarick, M. Cecilia P. Machado Paoli. Leoncio Mar
tins Rodrigues, Gilberte Velho, M. Isaura Pereira de Queiroz, Caio Prado, 
Florestam Fernandes, A. Delorenzo Neto, A. Trujillo Ferrari, J. B. Borges 
Pereira, Jose Pastore. 

A segunda etapa inicia-se com o reconhecimento da profissao de So
ci6logo, em 1980, e ira desenvolver-se sob o marco de urn perfodo de re
democratizac;ao, com a posse, ap6s vinte e urn anos de poder militar, de 
urn Presidente civil. Compreendemos esse perfodo como o da profissiona
lizac;ao da Sociologia. 
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3 Objeto da Sociologia 

Uma ciencia caracteriza-se pelo seu objeto e pelos seus metodos. Quan
ro a Sociologia, o seu objeto se ~ncontra no exame dos fenomenos coletivos, 
atraves de teorias e metodos pr6prios. A medida que reconhecemos a cate
goria de ciencia a Sociologia, ha uma exigencia maior de objetividade na 
analise desses fenomenos. Nem todos os autores estao de acordo com re
lac;ao ao objeto da Sociologia, envolvendo uma diversificac;ao te6rica. Po
demas destacar tres notaveis conceituac;oes nas teorias de Durkheim, We
ber e Parsons. 

Desta forma, o capitulo abrange: 

t. A analise do conceito de fato social, proposto por Durkheim, que 
possibilita a compreensao da sociedade e das relar;:oes nela existentes. 
atraves de urn enfoque objetivo, caracterfstico desse autor. 

2. 0 exame do conceito de ar;:ao social enunciado por Weber, que per
mite compreender a conduta humana em sociedade e que fornece a 
explicar;:ao causal de sua origem e de seus resultados. 

3. 0 estudo do conceito de ar;:ao social proposto por Parsons, que evi
dencia os elementos constitutivos da ar;:ao social e o reconhecimento 
da sua importancia na orientar;:ao do homem em suas relar;:oes sociais. 

3.1 FATO SOCIAL- !:MILE DURKHEIM 

3. 1 . 1 Conceitua~o 

0 estudo cientffico da sociedade sofreu indiscutfvel impacto, no Se
culo XX, com a contribuic;ao de Durkheim. Ele formulou, com firmeza e 
convicc;ao, uma assertiva que fortemente repercutiu nas interpretac;oes so
ciol6gicas. Qualificou, com efeito, o fato social como uma "coisa", e pre
conizou que, para estuda-lo, fossem aplicados os metodos e processes, isto 
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e, os recursos experimentais empregados nas ciencias exatas. Para a expli
cac;ao do fato social havia a necessidade, segundo ele, de investigac;ao das 
causas sociais e nao meramente historicas, psicologicas e biologicas. 

0 pensador frances, em defesa do seu posto de vista, apresenta uma de
finic;ao clara, compreensivel e mesmo correta: "E jato social toda maneira 
de agir, fixa ou nao, suscetivel de exercer sobre o ·individuo uma coerc;ao 
exterior, que e geral na extensao de uma sociedade dada, apresentando 
uma existencia propria, independente das manifeStac;6es individuais que pas
sa ter" (1966: 12). 

3. 1 . 2 Caracteristicas do Fato Social 

De sua definic;ao podemos tirar as caracteristicas especificas do fato 
social: 

• exterioridade, em relac;:ao as conscU~ncias individuais; 

• coercitividade, a coen;:ao que o fato social exerce ou e suscetivel de 
exercer sobre os individuos; 

• generalidade, em virtude de ser comum ao grupo ou a sociedade. 

Exterioridade. 0 conceito de exterioridade dos fatos sociais baseia-se 
na concepc;ao · durkheimiana de consciencia coletiva, par ele definida como 
o conjunto das maneiras de agir, de pensar e de sentir, comum a media 
dos membros de determinada sociedade e que comp6e a heranc;a propria 
dessa sociedade. Essa heranc;a persiste no tempo, transmitindo-se de gera
c;ao para gerac;ao. As maneiras de agir, de pensar e de sentir sao exterio
res as pessoas, porque as precedem, transcendem e a elas sobrevivem. 

Exemplo: quando desempenhamos nosso papel de cidadaos, de filhos, 
de adeptos de determinada religiao, ou de comerciantes, estamos pratican
do deveres definidos fora de nos e de nossos habitos individuais, no di
reito e nos costumes. 

Ate mesmo quando essas leis e costumes estao de acordo com senti
mentes que nos sao proprios, e que nos levam a sentir, interiormente, sua 
realidade, esta nao deixa de ser objetiva: nao fomos nos que criamos essas 
leis e costumes, estes nos foram transmitidos atraves da educac;ao. Como 
cidadaos, ao atingirmos determinada idade, devemos cumprir certos deve
res para com o Estado, .que e anterior e independente da nossa existencia 
particular. Como filhos, ja encontramos estabelecidas as normas que regu
lam a instituic;ao familia em nossa sociedade. Se nos tornarmos adeptos 
de uma particular religiao, constatamos que seus dogmas de fe e sua or
ganizac;ao precederam a nossa existencia e continuarao a existir, mesmo que 
as reneguemos. Como comerciantes, verificamos que a sociedade possui 
todo urn codigo regulative de nossa atividade nesse campo. Se viermos a 
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falecer, o Estado, a institui<;ao familia, o credo religioso e o direito comer
cia} continuarao a existir. 

Essas caracteristicas de anterioridade e posterioridade levam a conclu
sao de que os fatos sociais transcendem os individuos, e estao acima e 
fora deles, sendo, portanto, independentes do individuo em particular. 

Coercitividade. As normas de conduta ou de pensamento sao, alem 
de externas aos individuos, dotadas de poder coercitivo, porque se impoem 
aos individuos, independente de suas vontades. 

Quando, atraves da educa<;ao, aceitamos como validas as maneiras de 
agir, de pensar e de sentir de nosso grupo, conformando-nos com elas, de 
born grado, nao sentimos essa coer<;ao, pois ela se torna, entao, inutil, o 
que nao significa que deixe de existir. A for<;a coercitiva aparece assim 
que tentamos opor resistencia a mesma. 

Exemplo: ao atingirmos determinada idade, possuindo as qualifica<;6es 
que a lei determina, se nao quisermos exercer o direito e o clever de votar, 
ou a obriga<;ao de prestar servi<;o militar (referente ao elemento masculino, 
na maioria das sociedades), esta coer<;ao se fani sentir atraves das san<;oes 
legais de que lan<;a mao a sociedade para punir a nossa atitude. Se, como 
comerciantes, deixarmos de cumprir as obriga<;oes legais que temos para 
com os nossos fornecedores e clientes, a sociedade exercera san<;6es que 
podem consistir, inclusive, em pena de prisao. 

A coer<;ao nao necessita ser drastica; igualmente sao eficazes o riso, a 
zombaria, o afastamento dos amigos, quando nosso comportamento nao 
constitui transgressoes as leis, mas as conven<;6es da sociedade. Exemplo: 
nao portar-se corretamente a mesa, vestir-se inadequadamente, falar de mo
do impr6prio. 

As san<;6es podem ser tambem indiretas. No mundo dos neg6cios, se 
nao usarmos as modernas tecnicas para veneer nossos concorrentes, a lei 
nao nos punira, mas provavelmente iremos a falencia. 

Os usos e costumes de uma sociedade nao sao estaticos, eles se trans
formam continuamente; alguns com maior, outros com menor rapidez. Ge
ralmente, inven<;6es que servem para aperfei<;oar ou facilitar a execu<;ao 
de urn trabalho sao imediatamente aceitas; a moda, praticamente, modifi
ca-se a cada ano; as regras de cortesia, geralmente, a cada decada; a Cons
titui<;ao de urn pais perdura mais tempo e ha necessidade de determinadas 
press6es ou de uma nova configura<;ao da sociedade para muda-la. Os dog
mas e ritos religiosos sao os que se modificam mais lentamente. Portanto, 
podemos verificar que no campo da cultura material as mudan<;as sao 
mais rapidas do que no da espiritual. 

As transforma96es significam que a sociedade possui inovadores, ele
mentos que, pela sua atitude individual, modificam as normas e os costu
mes das sociedades, mas a coer<;ao nao deixa de existir. Todos os que, na 
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realidade, quiseram libertar-se de regras, e o fizeram com sucesso, foram 
obrigados a lutar contra elas. Todo inovador sofre e sofrera pressoes so
ciais. 

A pressao dos fatos sociais manifesta-se de duas maneiras: subjetiva
mente, quando se impoe as nossas consciencias; objetivamente, atraves da 
rea9ao que provoca no grupo a nossa nao-submissao a eles. 

Generalidade. A consciencia coletiva, isto e, o conjunto das manei
ras de agir, de pensar e de sentir, e caracteristica geral de determinado 
grupo ou sociedade; clara fei9ao particular a uma sociedade e permitira 
distinguir, por exemplo, urn brasileiro de urn boliviano. Entretanto, Dur
kheim reconhecia a existencia de duas consciencias, sendo que a segunda, 
a consciencia individual, se manifesta atraves dos tra9os de carater ou de 
temperamento e de acumulo das experiencias pessoais, o que permite uma 
relativa autonomia no uso e na adapta9ao das maneiras de agir, de pen.sar 
e de sentir. 

De acordo com a pessoa, essa consciencia individual pode ser mais ou 
menos desenvolvida. Entretanto, o que interessa, ao analisar a caracteris
tica de generalidade do fato social, e que a consciencia coletiva, que e geral, 
pode impor-se as pessoas com maior ou menor for9a, isto e, deixando as 
consciencias individuais com variados graus de autonomia. Nas socieda
des "primitivas", a generalidade do fato social e vista com maior clareza, 
em virtude da homogeneidade de seus grupos componentes e do fato de a 
consciencia coletiva dominar, quase totalmente, as consciencias individuais. 
Nas sociedades modernas, tecnologicamente desenvolvidas, a generalidade 
do fato social continua a existir (e essencial para caracterizar o fato social), 
mas a relativa autonomia deixada as consciencias individuais faz com que 
estas sociedades congreguem grupos que, sob determinados aspectos, pos
suam caracteres distintivos. Por esse motivo, podemos falar em certa di
vergencia encontrada nos costumes de brasileiros do Norte e do Sui. 

Esta relatividade dos fatos sociais pode ser constatada nos seguintes 
exemplos: a maneira de encarar a institui<;ao familia variou e varia nos 
diversos paises e entre as diferentes religioes. A religHio crista, por exem
plo, foi a· primeira a considerar o casamento urn sacramento indissoluvel, 
influenciando a maioria das sociedades ocidentais. 

Entretanto, deu-se a separa9ao entre os poderes do Estado e os da 
lgreja, levando ao aparecimento, nos paises do mundo ocidental crisHio, 
do casamento civil; em decorrencia deste, surge o div6rcio (concedido com 
maior ou menor dificuldade), ou entao o desquite. Por seu lado, em uma 
tribo africada, ap6s a cerimonia, a mulher casada passa a usar brincos; 
e, quando os retira, indica simplesmente que nao mais ama o marido, ocor
rendo, automaticamente, a separa<;ao. Antigamente, eram os pais que esco
lhiam os conjuges para seus filhos, na maioria das sociedades ocidentais; 
hoje, sao os jovens que cortejam e tomam a iniciativa de propor casamento 
a mo9a de sua escolha. Todavia, em certas regioes do Oriente Proximo, 

f 
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alem de a escolha ser feita pelos progenitores, o noivo, ainda hoje, s6 po
dera ver o rosto da noiva no dia do casamento; entre determinadas tribos 
da Africa, cabe a mulher a iniciativa de fazer a corte ao homem de sua 
predilec;:ao. 

Para Durkheim, o fato social e geral ainda porque "coletivo, isto e, 
mais ou menos obrigat6rio, e esta bern Ionge de ser coletivo por ser geral. 
Constitui urn estado de grupo porque se repete nos individuos e a eles se 
impoe. Esta bern Ionge de existir no todo devido ao fato de existir nas 
partes, mas, ao contrario, existe nas partes todas porque existe no todo" 
(1966:8). 

3 . 1 . 3 Natureza 

Os fenomenos sociais devem ser tratados como coisas, segundo Dur
kheim. "A coisa se opoe a ideia como se opoe entre si tudo o que conhe
cemos a partir do exterior e tudo 0 que conhecemos a partir do interior. 
E coisa todo objeto do conhecimento que a inteligencia nao penetra de ma
neira natural, tudo aquilo de que nao podemos formular uma noc;:ao ade
quada por simples processo de analise mental, tudo 0 que 0 espirito nao 
pode chegar a compreender, senao sob condic;:ao de sair de si mesmo, por 
meio da observac;:ao e da experimentac;:ao, passando, progressivamente, dos 
caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessiveis para os menos 
visiveis e mais profundos" (1966: 19). 

Assim, se e da natureza dos fatos sociais serem tratados como coisas, 
eles podem e devem ser estudados objetiva e cientificamente. 

Os fatos sociais sao explicados por causas sociais. "Quando procura
mos explicar urn fenomeno social, e preciso buscar separadamente a causa 
eficiente que o produz e a func;:ao que desempenha. . . A causa determi
nante de urn fato social deve ser buscada entre os fatos sociais anteriores, 
e nao entre os estados de consciencia individual. . . a func;:ao de urn fato 
social deve ser sempre buscada na relac;:ao que mantem com algum fim 
social" (1966:88 e 102). 

Durkheim usou o termo func;:ao, em ve~ de fim ou objetivo, por con
siderar que os fenomenos sociais, em geral, nao existem apenas visando aos 
resultados uteis que possam produzir. Segundo o autor, o que e necessaria 
determinar e se ha uma correspondencia entre o fato que se considera e as 
necessidades gerais do organismo social, em que consiste esta correspon
dencia, sem que a preocupac;:ao seja descobrir se e intencional ou nao. 
Exemplo: urn individuo sequestra e mata uma crianc;:a, apesar de ter rece
bido resgate de seus pais; descoberto, e preso e condenado a uma longa 
pena: o castigo e uma reac;:ao social devida a intensidade dos sentimentos 
coletivos causada pelo crime. 0 castigo tern, por outro lado, uma fum;ao 
util: manter esses sentimentos em determinado grau de intensidade, pois, 
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sem isso, se exacerbariam, podendo, inclusive, ocorrer o linchamento do 
culpado. 

Os fatos sociais sao interdependentes. As transformayoes que se pro
duzem no meio social, segundo Durkheim, "sejam quais forem as causas, 
repercutem em todas as direy6es do organismo social e nao podem deixar 
de afetar, mais ou menos, todas as suas func;:oes" (1966: 107). Exemplo: o 
PIS (Plano de Integrayao Social), determinayao que emanou do setor ad
ministrative do Estado (setor politico), alterou a configurayao das empre
sas (setor economico). 

Sao inegaveis os serviyos prestados por Durkheim aos estudos sociais 
em geral, grayas ao seu esforyo de delimitac;:ao do conceito de fato social 
e do realce que deu aos respectivos caracteristicos de coercitividade e ex
terioridade. Ha quem o acuse de nao ter reconhecido suficientemente a 
importancia da historicidade e das contribuic;:oes psicol6gicas individuais. 
~ certo, porem, que em seus trabalhos nao negou nem uma coisa nem 
outra, e que tambem nao esqueceu o papel da interac;:ao. Outro merito 
seu reside no empenho em classificar e situar adequadamente as 
diversas modalidades de estudos sociais e em propor uma metodologia 
para tais estudos. 

Os criticos de Durkheim, entretanto, acusaram-no de obscuridade 
quando se trata de caracteristicas de exterioridade dos fatos sociais. Urn 
fato como, por exemplo, a obrigayao de vestir-se e exterior a certo individuo. 
~ anterior a ele. Mas, em primeiro Iugar, e possivel que antepassados seus 
tenham andado nus e que alguns individuos, dentre eles, hajam decidido 
generalizar o uso de vestimentas. Mais tarde, outros individuos as modi
ficaram. Assim, a obrigayao de vestir-se, recebida "fora e acima" dele, 
nao era nem exterior nem superior a antepassados seus, pois emanou des
ses individuos. Nos mesmos, alias, podemos concorrer para trazer modifi
cayoes relativas ao uso das vestimentas e ate, talvez, contribuir para a ge
neralizayao do nudismo. Logo, ha certa imprecisao quando se diz que o 
fato social e exterior ao individuo, sugerindo que e independente dos in
dividuos. Seria incorreto afirmar que os fatos sociais sao exteriores aos 
individuos considerados em diversas gerafoes. 

3. 2 ACAO SOCIAL - MAX WEBER 

3 . 2 . 1 Conceituac;io 

Com ~mile Durkheim, a definic;:ao do objeto da Sociologia - fato 
social - tern carater objetivo, porque determina o carater social da ac;:ao 
a partir da coerc;:ao exercida do exterior sobre a conduta dos individuos. 
Max Weber, quando conceitua de modo subjetivo a ac;:ao social- objeto da 
Sociologia -, baseia-se em criterios internos dos individuos participantes. 
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Weber considerava que as Ciencias Sociais tinham certas ~antagens 
sobre as Ciencias Naturais, havendo a possibilidade de uma especie de 
compreensao, baseada no fato de que os seres humanos sao diretamente 
conscientes das suas ac;oes. Assim, por exemplo, no estudo dos grupos so
dais, pode-se ir alem da demonstrac;ao de relac;oes funcionais e de unifor
midades; podem-se compreender as ac;oes e intenc;5es subjetivas dos mem
bros individuais. 

A ac;ao social, segundo o autor, seria a conduta humana, publica ou 
nao, a que o agente atribui significado subjetivo; acentua a importancia 
de ser a ac;ao social uma especie de conduta que envolve significado para 
o proprio agente. 

Esta "compreensao ao nfvel do significado" pode ocorrer de duas ma
neiras. 

Em primeiro Iugar, a compreensao por observac;ao direta do significa
do subjetivo do ato de outra pessoa (compreensao atual do sentido pre
tendido de uma ac;ao ou manifestac;ao). Exemplos: alguem declarar- que a 
Terra e redonda ou que V"4 = 2 (compreensao racional, atual, de pen
samentos); lanc;ar urn anzol a agua, disparar uma arma de fogo (compreen
sao racional, atual, de ac;oes); urn momento de raiva que leva urn indivfduo 
a proferir improperios e a quebrar objetos (compreensao irracional, atual, 
de emoc;oes). Compreendemos o significado dessas atitudes partindo da 
consciencia das intenc;oes subjetivas que orientam ac;oes iguais de nossa 
parte. 

Em segundo Iugar, chega-se a compreensao do motivo, reproduzindo 
em n6s o raciocfnio do agente, ou, em caso de ac;ao irracional, compreen
dendo o contexto emocional em que ocorreu sua ac;ao (compreensao expli
cativa). Exemplos: se alguem, no contexto de uma demonstrac;ao cientffi
ca, indicar que a Terra e redonda ou, no decorrer de urn calculo tecnico, 
colocar a proposic;ao ~· = 2, compreendemos, atraves de seus motivos, 
o sentido dado por quem os afirmou ou escreveu, as razoes por que os 
fez, precisamente nesse contexto ou com essa conexao. Em outras palavras, 
as proposic;oes alcanc;am uma "conexao de sentido" compreensfvel. Com
preendermos o pescador ou a pessoa que dispara uma arma de fogo, tanto 
pelo modo atual, quanto pelos seus motivos, ja que sabemos que o pescador 
executa sua ac;ao por necessidade de sobrevivencia ou distrac;ao (racional), 
e quem dispara a arma de fogo o faz contra alguem, para defender-se ou 
a sua Patria - guerra (racional), ou por vinganc;a (afetiva e, nesse senti
do, irracional). Por ultimo, com preen demos a manifestac;ao de raiva ou 
de c6lera, pelos seus motivos, ja que sabemos que por tras de tais atos 
existem preocupac;oes, ciumes, vaidade ou honra ferida (afetivamente con
dicionada: compreensao irracional por razoes). 

A Sociologia, na interpretac;ao de Weber, e uma ciencia que tern por 
objeto compreender claramente a conduta humana e fomecer explicac;ao 
causal de sua origem e resultados. Se sao as atitudes que explicam a con-
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duta social, faz-se necessano pesquisar a natureza e a operacrao desses fa
tares, levando-se em considerac;:ao, principalmente, serem estas atitudes 
afetadas ou modificadas por motivos e acroes de outros individuos. Pa
droes e categorias de validade sociol6gica revelar-se-iam atraves da ativida
de do individuo em suas relacroes com outras pessoas. 

A conduta social seria, entao, o caminho para a compreensao da si
tuacrao social e o entendimento das intencroes. Portanto, a compreensao 
social deve envolver a analise dos efeitos que o ser humano procura con
seguir. 

Weber sugeriu dois tipos de compreensao: 

• a real, baseada no conhecimento da conduta visivel dos outros, reve
lando a intenc;:ao imediata ou indireta; 

• a explanatoria, voltada para o campo mais amplo dos motives. Assim, 
para a compreensao do social, deve o soci61ogo ser urn tecnico no diag
n6stico da significac;:ao ou das intenc;:oes que motivam a conduta do 
individuo. 

A acrao humana, para Max Weber, "e social a medida que, em funcrao 
da significacrao subjetiva que o individuo ou os individuos que agem lhe 
atribuem, toma em consideracrao o comportamento dos outros e e por ele 
afetada no seu curso" (Apud Rocher, 1971:1 42). 

3. 2. 2 Criterios de Detennina{:io do Carater Social da A~o 

Temos, portanto, segundo a analise de Guy Rocher, tres criterios de 
determinacrao do carater social da acrao: 
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• As pessoas devem levar em considerac;:ao a existencia e a presen~a 
de outros, assim como o seu comportarnento. Vejamos os seguintes 
casos: a) lntera~ rudimentar - crianc;:as de pouca idade, brincando 
lado a lado, em atividades isoladas. Suas presenc;:as influem, uma sobre 
a outra, apenas no sentido de permanecerem no mesmo local. b) lnte
r•o inexistente - urn individuo caminhando em meio a multidao, 
imerso em seus pensamentos, sem reparar nos demais. c) Recusa da 
comunicat;io - marido e esposa, brigades, sentados na mesma sala, 
isolando-se na leitura. Nesses tres exemplos deixa de aparecer o pri
meiro criteria necessaria a ac;:ao social. 

• Significado. A ac;:ao de urn individuo deve ter o seu valor de simbolo 
para os outros e vice-versa. Assim, para que a ac;:ao seja social, nao 
e suficiente levar em considerac;:ao o comportamento dos outros; e 
necessaria, ainda, que se indique, atraves da ac;:ao, a compreensao das 
expectativas dos demais. a intenc;:ao de corresponder-lhes ou nao. 
Exemplo: uma pessoa, ao encontrar-se com outra, emprega uma forma 
de saudac;:ao por meio de gestos ou venias convencionais. Espera-se 
que o individuo saudado responda ao cumprimento. Se nao o fizer, o 
outro oode oerceber. oela sua atitude, se a abstenc;:ao foi causada 
por distrac;:ao ou por recusa voluntaria. 



• Ligar significado a conduta propria e a dos outros e atribuir a 
ela urn sentido simb61ico suscetivel de ser transmitido e compreendi
do, grac;as a urn c6digo de indices ou de signos e mais exatamente 
ainda, e inserir essa conduta num sistema de comunicac;ao· (1971: I 
44-5). 

0 sentido que se atribui aos sinais nem sempre e igual para o 
emissor e o receptor, sendo comum na vida social a interpretac;ao im
perfeita dos sinais. 

• Toda conduta de individuos empenhados em uma ac;ao social deve 
sofrer influencia da pei'CepCiio do significado da a~o dos outros e da 
sua pr6priao lsto s1gnitica que, atrav~s do seu comportamento, os indi
viduos devem provar que entenderam as expectativas dos outros e 
que concordaram ou nao em corresponder a elaso Exemplo: em uma 
festa de casamento, espera-se que os convidados demonstrem, por suas 
atitudes, aprovac;ao ao enlace e desejo de felicidades aos noivoso Se 
os pais de urn dos conjuges se mantem carrancudos, distanciando-se 
das manifestac;oes de alegria, nao respondendo aos cumprimentos, 
visam, com esta atitude contraria as normas socials e, portanto, as 
expectativas dos demais, mostrar sua desaprovac;ao ao casamento, 
sendo tal fato compreendido por todoso 

3 0 2 0 3 Caracteriza\=io da A\=iO Social 

Para Weber (1974:21-2), a a9ao social, da mesma maneira que toda 
a9ao, pode ser: 

a) racional, visando aos fins: determinada por expectativas em relac;ao 
ao comportamento, tanto de objetos do mundo exterior quanta de 
outros homens, sendo essas expectativas utilizadas como "condic;oes· 
ou "meios" para alcanc;ar fins pr6prios, racionalmente avaliados e 
procurados; 

b) racional, visando aos valores: determinada pela crenc;a consciente em 
urn valor (etico, estetico, religiose ou qualquer outre) proprio de 
uma conduta especffica, sem relac;ao alguma com o resultado, ou 
seja, baseada nos meritos desse valor; 

c) afetiva: especialmente emotiva, determinada por afetos e estados sen
timentais; 

d) tradicional: determinada por urn costume arraigadoo 

Poucas vezes a a9ao, principalmente a social, orienta-se exclusivamen
te por urn ou outro desses tipos. 

0 individuo atua racionalmente, visando aos fins, quando orienta sua 
a9ao pelos fins, meios, ou conseqiiencias envolvidas, comparando racional
mente os meios com os fins, os fins com as conseqiiencias envolvidas, e os 
diferentes fins possiveis entre si. 

Atua estritamente de modo racional, visando aos valores, aquele que, 
sem levar em considera9ao as conseqiiencias previsiveis, age baseado em 
suas convic96es sobre o dever, a dignidade, a beleza, a cren9a religiosa, a 
piedade, ou em nome de uma "causa". 
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A atuac;ao de urn individuo e afetiva quando satisfaz sua necessidade 
premente de vinganc;a, prazer, contemplac;ao mistica, ou da vazao as suas 
paixoes (ign6beis ou sublimes). A ac;ao afetiva, da mesma maneira que a 
racional, visando aos valores, nao se baseia, para o individuo, no resultado, 
mas na propria ac;ao. 

A ac;ao rigorosamente tradicional encontra-se no limite (e muitas ve
zes alem dele) daquilo que se pode denominar uma ac;ao com sentido. Pois, 
em geral, nao representa mais do que uma obscura reac;ao a estimulos ha
bituais, que tendem na direc;ao de uma atitude arraigada. 

3.3 NOCAO DE ACAO- TALCOTT PARSONS 

3. 3. 1 Conceitu~ 

Talcott Parsons sofreu forte influencia de Max Weber na definic;ao 
do objeto de estudo da Sociologia: a afao social. 

Ao expor urn esquema de referenda para o estudo da ac;ao, Parsons 
distinguiu tres elementos imprescindiveis: o agente (ator), a situafao e a 
orientafao desse agente em relac;ao a situa<;ao. 

Analisando a orientac;ao do agente, dividiu-a em dois componentes: 
orientac;ao motivacional e orientac;ao de valor. 
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• Orienta{:io motivacional. Refere-se aos aspectos da orienta(/ao do 
agente (ator) a respeito de sua situac;:ao, relacionados com a gratifi· 
cac;:ao ou com a priva(/ao (atual ou potencial) das necessidades. Con
siste nas disposi(/oes do ator e fornece a energia a ser gasta na a(/ao, 
apresentando tres modalidades: cognitiva, significando a percep(/ao da 
situac;:ao pelo agente, tendo como referencia a disposic;:ao de seus 
sistemas de necessidades - o ator, em seus esforc;:os para atingir 
determinado objetivo, necessita ter ideias e informac;:oes acerca dos 
objetos relevantes para consecuc;:ao desse objetivo; catetica, processo 
pelo qual o agente da ao objeto um significado emocional ou afetivo, 
compreendendo os sentimentos acerca do objeto em relac;:ao as suas 
necessidades - catexia positiva ou negativa enraizada nos objetos, 
segundo as capacidades que estes possuem de dar ou negar gratifi· 
cac;:ao as necessidades, ou impulses do agente; avaliativa, atraves da 
qual o agente, que possui varios interesses, seleciona os que mais lhe 
interessam e distribui entre eles sua energia, buscando alcanc;:ar o mais 
eficiente para a satisfac;:ao de seu objetivo - abrange os processes 
pelos quais o ator organiza as anteriores (cognitiva e catetica) de for
ma racional. Sua importancia reside na resoluc;:ao de conflitos entre 
diferentes interesses e diversas interpretac;:oes cognitivas. 

• Orientac;io de valor. Em contraposic;:ao as necessidades, que constl
tuem o centro da orientac;:ao motivacional, a orientac;:ao de valor indica 
a observancia de normas e padroes socials, consistindo na submissao 
do ator as suas determinar;oes. A orientac;ao de valor apresenta, tam· 



bern, tres modalidades: cognitiva, baseada em padri:ies cognitivos -
diferentes formas de subordina~;ao as normas (referentes aos dados 
apropriados e a importancia diferencial dos varios problemas), atraves 
das quais se determina a validade dos jufzos cognitivos; apreciativa, 
fundamentada em padri:ies apreciativos de adequa~;ao - determina a 
propriedade ou constancia da catexia de urn ou mais objetos, sendo o 
criterio das normas apreciativas a determina~;ao das consequencias, 
tanto para o indivfduo quanto para a coletividade, das diferentes a~;i:ies; 
moral, firmada em padroes morais de virtude - variadas formas de 
subordina~;ao as normas (que definem a responsabilidade do ator diante 
das consequencias), atraves das quais podem ser predeterminadas as 
consequencias das diferentes a~;i:ies. Especificamente as normas orien
tam as diferentes op~;i:ies do ator, levando em considera~;ao as conse
quencias relativas a integra~;ao dos sistemas sociais ~os quais faz 
parte. 

3 . 3 . 2 Caracteristicas 

Par sua vez, a situa~ao em que esta integrado o agente (ator) e com-
pasta de: · 

• objetos fisicos, meios e condi~;i:ies da ac;ao; 
• objetivos sociais, outras pessoas (alter); 
• objetos culturais, elementos simb61icos da tradic;ao cultural. 

Toda a~ao social e caracterizada pelo processo de intera~ao, em que 
cada ator (ego) se dirige sempre a outra pessoa (alter), levando em consi
dera~ao as rea~oes desta pessoa, assim como as influencias que podera 
exercer sabre ela. Portanto, toda a~ao social envolve a expectativa da pro
vavel rea~ao do alter a possivel a~ao do ego e, podendo esta rea<;:ao ser 
prevista com antecedencia, tal fato afeta de maneira fundamental as op
~oes de que dispoe o a tor. 

Por esse motive, a intera~ao supoe uma cultura comum, que possibi
lite, por parte do ego, a interpreta~ao das provaveis rea~oes do alter, da 
mesma maneira que possibilita ao alter o conhecimento da motiva<;:ao do 
ego. Nao se trata aqui da interpreta<;:ao da inten<;:ao, mas de sentidos nor
mativos, estabelecidos par urn sistema de sfmbolos dominantes. A obser
vancia dessa cultura comum e condi<;:ao necessaria para que o ego seja 
compreendido pelo alter e para que o ego obtenha o tipo de rea<;:ao que 
espera do alter., 

Gradualmente, surge qm padrao de expectativas mutuas que se trans
forma num conjunto de normas aceitas por ego e alter, como obrigat6rias 
para si pr6prios, que define as condi<;:oes particulares de suas intera<;:oes. 

Segundo Parsons, o processo de intera<;:ao entre ego e alter pode ser 
entendido como microcosmo dos sistemas sociais, pais contem os elemen
tos constitutivos dos sistemas sociais: sistemas partilhados de cren~as, sen-
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timentos e valores, criterios culturalmente padronizados de avalia9ao tec
nica, estetica e moral. 

0 autor indica que cada agente ou ator, em dada situa9ao social, 
defronta-se com cinco pares de dilemas, e os sistemas sociais podem, ate 
certo ponto, ser caracterizados pelas solu96es que fornecem a cada urn dos 
dilemas e, principalmente, pela combinayao das solu96es a serem encon
tradas em cada tipo de sistema social. Esses pares de dilemas sao denomi
nados varh!veis-padrao. 

3. 3. 3 Analise das Variaveis-padrao 

Parsons (e Shils, 1968:101 e seg.) conceitua: "A variavel-padrao e 
uma dicotomia, em que urn dos p6los deve ser escolhido pelo ator antes 
que o significado da situa9ao seja determinado para ele e, em conseqiien
cia, antes que possa atuar nessa situa9ao." 

As variaveis-padrao sao as seguintes: afetividade - neutralidade afe
tiva; especificidade - difusao; qualidade - desempenho; universalismo 
- particularismo; orienta9ao para si proprio - orientayao para a coleti
vidade. 
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Afetividade - Neutralidade afetlva. Esta variavel-padrao envolve o 
dilema da gratificac;ao do impulso, isto e, a expressao livre de senti
mentos em relac;ao a outros, ou tentativa de obter satisfac;ao imediata 
em determinada situac;ao social, contra a discipline. ou seja, o controle 
discipliner dessa expressao, ou disposic;ao para adiar essa satisfac;ao. 
Especificidade - Difusio. Esta dicotomia represents o dilema do 
ambito de significa~: orientac;ao para com os outros numa relac;ao 
com um prop6sito especffico e limitado, ou um unico interesse (ven
dedor- fregues), ou orientac;ao para os outros atraves de uma relac;ao 
que abarca a personalidade total dos membros ou que envolve certo 
numero de interesses. sendo, portanto, difusa (relac;ao de parentesco). 

• Oualidade -:- Desempenho. Variavel que represents o dilema da mo
dalidade: deve-se tratar outra pessoa em termos de quem ela e, julga
la e avalia-la com base em seus atributos inerentes ou socialmente 
atribufdos (idade, etnia, classe social), ou deve-se trata-la em func;ao 
de suas realizac;oes, segundo o que ela produz ou o que pode resultar 
de suas ac;oes (realizac;oes profissionais). 

e Universalismo - Particularismo. Esta dicotomia consiste no dilema 
da transcendincia versus imanincia: diz respeito ao j_ulgamento do 
desempenho do papel dos outros, que pode ser com base em normas 
universalmente aplicaveis, isto e, em termos de criterios independen
tes de quaisquer outras caracterfsticas que possa ter (preceitos jurf
dicos), ou pode ser avaliado de acordo com a relac;ao particular mantida 
com ele, com seu grupo ou coletividade (imunidade diplomatica). 

• Orien~ para si pr6prio- Orienta(:io para a coletividade. Tal dico
tomia represents o dilema entre o interesse privado e o coletivo: 
deve-se dar enfase a nossos interesses, escolhendo uma atuac;ao diri
gida a metas privadas ou, ao contrario, enfatizar o interesse coletivo, 
agindo desinteressadamente ou dirigindo a ac;ao a metas cof.etivas. 



Esse dilema e resolvido pelo ator, dando primazia aos interesses, 
metas e valores que compartilha com os membros da coletividade a 
que pertence ou dando primazia a seus interesses pessoais, sem levar 
em conta os efeitos de tal op~;ao sobre a coletividade. 

3. 3 . 4 Mecanismos de Controle da A~io 

Por outro lado, a ac;:ao social, para Parsons, situa-se sempre simulta
neamente em quatro contextos ou sistemas: biol6gico, onde se originam as 
necessidades e as exigencias do organismo; psiquico ou da personalidade, 
sistema de motivos, afetos e ideias, tal como se encontram interiorizados 
em cada individuo; social, pluralidade de agentes individuais, interatuando 
uns com os outros, ou sistema de papeis inter-relacionados, prescritos pelas 
normas partilhadas, sustentados pelos valores fundamentais; cultural, que 
pode ser subdividido em tres classes de padroes: 

• sistema de ideias ou cren«;as; 
• sistema de simbolos expressivos (formas de arte); 
• sistema de orienta~;ao de valor (padroes integrantes). 

Segundo este autor, s6 e possivel estabelecer uma distinc;:ao entre os 
quatro contextos ou sistemas no plano analitico ou te6rico, porque qual
quer ac;:ao concreta e, na realidade, global, ou seja, insere-se simultanea
mente em todos os sistemas, sendo o resultado da interac;:ao de forc;:as ou 
influencias originadas em cada contexto. 

Os quatro sistemas sao complementares e mantem entre si relac;:oes de 
interdependencia, significando que, ao analisar urn deles, sempre se deve 
levar em considerac;:ao os outros tres. 

Alem das relac;:oes de interdependencia e complementaridade, os qua
tro sistemas estao correlacionados segundo uma ordenac;:ao hien1rquica. Es
te fato e importante, se levarmos em considerac;:ao que cada urn dos qua
tro sistemas possui mecanismos de controle da ac;:ao. Assim, de acordo com 
o controle que exercem sobre a ac;ao, verificamos que a disposic;:ao hie
nirquica apresenta o sistema biol6gico na parte inferior da escala, vindo 
a seguir os sistemas da personalidade, o social e o cultural. 

Essa hierarquia deve-se ao fato de que o sistema cultural compoe-se 
de elementos simb61icos (conhecimentos, valores, ideologias) que conduzem 
e controlam a ac;ao pelas informac;oes de que dispoem. Por outro !ado, o 
sistema biol6gico conduz e controla a ac;:ao atraves da energia que desen
volve e que irradia. 

Urn sistema exerce tanto maior controle sobre o outro, quanto mais 
elevado estiver na hierarqu~a. Desta maneira, o sistema cultural exerce con
trole sobre o ~ocial; este, sobre a personalidade, que, por sua vez, controla 
o organismo biol6gico. 
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Por conseguinte, quando se afirma serem os sistemas interdependen
tes, isso nao significa uma interdependencia horizontal, "tambem nao se 
trata de uma interdependencia que significaria confusao ou mistura das 
ordens. A hierarquia evidencia que se trata mais precisamente de uma 
estrutura de interdependencia fundada na justaposi~ao sucessiva dos me
canismos de controle da a~ao" (Apud Rocher, 1971 :IV 18). 

Assim, qualquer explica~ao aprofundada da a~ao humana global exi
ge que se fa~a referenda aos quatro sistemas. 

Os dois sistemas situados na parte inferior da hierarquia - organis
mo biol6gico e personalidade - situam-se no plano da pessoa; os outros 
dois - sistema social e cultural - ocupam o topo da hierarquia,' e dizem 
respeito a coletividade. 

0 sistema cultural, formado pelos valores, conhecimento e ideologias, 
constitui o aparelho simb6lico, fonte de inspira~ao da a~ao social, e o sis
tema social compreende o conjunto de intera~oes existentes na coletivida
de. Os ·dois sistemas se interpenetram, seja qual for o tipo ou tamanho 
da coletividade; o sistema social s6 nao existe nas comunidades mortas, 
desaparecidas, onde restam apenas pe9as arqueol6gicas. 
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4 Processos Sociais 

Este capitulo enfoca os diferentes tipos de processos soc1a1s atraves 
dos quais a personalidade individual se desenvolve e se relaciona com a 
sociedade, indicando ainda o inter-relacionamento entre os dois. Dessa 
forma, permite: 

1 . Reconhecer a necessidade, por parte do indivfduo, de socia~ilidade e 
de participa~;ao nos grupos. 

2. Observar as possfveis consequencias psicol6gicas dos diferentes tipos 
de isolamento, tanto nos indivfduos quanto nos grupos sociais. 

3. Distinguir os aspectos dinamicos das rela~;oes sociais, atraves das 
diferentes formas de processo social: 

a) Contato social, aspecto primario e fundamental, do qual dependem 
os outros processos ou rela~;oes sociais. 

b) lnter~o social, compreendida como reciprocidade de a~;6es 
sociais. 

c) Comunica~o, forma importante de intera~;ao, fundamental para 
o ser social e para a cultura. 

d) Coopera~o. requisito indispensavel para a manuten~;ao e conti
nuidade dos grupos e sociedades. 

e) Competi~ e conflito, fatores dissociativos, que alteram as rela
«;6es entre indivfduos e grupos, no seio da sociedade ou entre 
sociedades. 

f) A~o, acomodac;io e assimilac;io, fatores associativos que 
sucessivamente propiciam urn certo grau de adesao e conformi
dade as normas estabelecidas; a diminui~;ao do conflito e o 
estabelecimento de urn modus vivendi; a integra~;ao socio-cultural 
entre indivfduos e grupos, no ambito de uma sociedade. 
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4.1 ISOLAMENTO E CONTATO 

4 . 1 . 1 Tipos de lsolamento 

0 isolamento pode ser entendido como a falta de contatb ou de co
munica9a0 entre grupos ou individuos. No mundo atual, praticamente nao 
existe isolamento absoluto. Raros sao os grupos humanos que nao mantem, 
mesmo que esporadicamente, contatos com outros grupos ou individuos; 
encontramos, isto sim, varia96es no grau de isolamento. Assim, ao nos re
ferirmos a uma comunidade isolada, queremos significar que ela mantem 
contatos pouco freqiientes com outras comunidades. Por outro lado, o iso
lamento pode ser individual, isto e, do individuo dentro do seu grupo ou 
sociedade. 

Park e Burgess indicaram quatro tipos de isolamento: espacial, estru
tural, funcional e psiquico. Outros autores citam ainda o habitudinal. 

I solamento espacial ou jisico. ~ a ausencia de contatos ocasionada por 
fatores segregadores de carater geofisico, ou seja, montanhas, vales, flores
tas, desertos, pantanos, rios, oceanos. Estes fatores e a distancia entre as 
comunidades funcionam como isolantes, quando os meios de comunica9ao 
e os transportes de que disp6e a comunidade sao rudimentares. ~ o nivel 
tecnol6gico de uma comunidade que vai determinar a sua capacidade de 
contornar esses fatores. 

Atraves do Projeto Rondon, universitarios brasileiros puderam com
provar o isolamento em que vive o homem na zona rural; em algumas lo
calidades, isoladas pelo dificil acesso e pela falta de estradas, qualquer 
meio de locom09ao que nao fosse de tra9ao animal era praticamente desco
nhecido. 

0 Isolamento Fisico, relativo ao individuo, pode ocorrer entre presos 
em solitaria, ou, voluntariamente, no caso dos eremitas. 

Isolamento estrutural. ~ constituido pelas diferen9as biol6gicas tais 
como sexo, ra9a, idade. A sociedade atribui fun96es e atividades diversas 
a homens e mulheres e, em conseqiiencia, cria diferen9a de interesses. ~ 
praticamente geral, em todas as sociedades, esta diferencia9ao por sexo; 
entretanto, e condicionada pela cultura particular do grupo. Este aspecto 
cultural originara as diferen9as entre as sociedades como, por exemplo, em 
paises do Oriente Medio (mu9ulmanos), a segrega9ao dos sexos era estrita
mente rigida e, nas raras ocasi6es em que a mulher pudesse estar em pre
sen9a de outros, que nao seus familiares, deveria ter o rosto coberto por 
veu. Na Arabia Saudita, por exemplo, foi necessaria uma atitude firme por 
parte do rei Fai9al para que a educa9ao fosse extensiva ao sexo feminino. 
Mas o costume da separa9ao de sexos determinou a cria9ao de unida
des especiais, inclusive nas universidades, onde as alunas, em salas separa-
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das, acompanhavam a licrao do professor atraves de urn circuito intemo de 
televisao. Na sociedade industrialmente desenvolvida, os movimentos fe
ministas nao extremados, que lutam pela igualdade da mulher, em todos 
os campos, principalmente o profissional, demonstram bern que, mesmo 
hoje, em nossa sociedade, existe essa diferencra determinada pelo sexo. 

0 relativo isolamento de grupos etnicos pode ser observado nos guetos 
de judeus (afastamento obrigat6rio, no passado, em muitas sociedades); no 
Harlem negro, nos Estados Unidos (New York); na reuniao dos japoneses 
no bairro da Liberdade, em Sao Paulo. 

A idade tambem acarreta isolamento nas sociedades, em virtude de os 
grupos de idade serem, ate certo ponto, segregados. Os movimentos da 
juventude de hoje, formando "colonias" pr6prias, e urn born exemplo desse 
tipo de isolamento. Ainda dentro do fator idade, vamos encontrar o isola
mente dos velhos que se esta transformando num problema da sociedade 
atual. 

Isolamento funcional. Tern origem nos defeitos ffsicos - cegueira, sur
dez, mudez e outras limitacroes fisicas. Essas deficiencias impedem, muitas 
vezes, a comunicacrao, como no caso mais conhecido de Hellen Keller, cujo 
processo de socializacrao s6 foi possfvel quando sua preceptora, extrema
mente dedicada, conseguiu veneer a barreira formada pela sua deficiencia 
fisica, que a isolava do mundo. 

Os portadores de defeitos fisicos, mesmo quando vencem a barreira da 
comunicacrao, tern sua participacrao limitada em muitas das atividades gru
pais. 

Isolamento psiquico. Ocasionado por motivos baseados na propria per
sonalidade, como interesses diferentes, gostos, temperamentos, pontos de 
vista, atitudes e sentimentos existentes entre indivfduos pertencentes a 
uma mesma cultura. Essas diferencras originam-se do fato de que, fazendo 
parte de grupos sociais diversos, a sua experiencia, embora membros da 
mesma sociedade, seja diferente. :E. o isolamento que se verifica entre o 
cientista e o analfabeto, entre o homem do campo e o da cidade. Reforcra 
o isolamento psiquico a p_luralidade de grupos diferentes que coexistem na 
sociedade. Clubes, partidos politicos, seitas, sociedades secretas dao aos 
seus participantes caracteristicas e interesses diversos. Mesmo o sistema 
de classes· contribui para o isolamento psiquico, ja que caracteristicamente 
cada classe social tern determinado tipo de ocupacrao, modo de vida e in
teresses particulares. 

Isolamento habitudinal. Diz respeito a separacrao ocasionada pela di
ferencra de habitos, costumes, usos, linguagem, religiao e outros fatores. 
0 primeiro e mais 6bvio exemplo e o daqueles que nao falam a mesma 
lingua, cuja comunicacrao s6 podera ser feita atraves de gestos. Mas essa 
diferencra de linguagem nao e a unica diferencra entre eles. Diferentes po-
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vos, em virtude de sua cultura caracteristica, criam diferenc;:as de habitos 
e ate de perspectivas em relac;:ao ao mundo. Torna-se dificil compreender 
os valores de urn povo que pratica o canibalismo, o infanticidio ou a eli
minac;:ao de pessoas idosas - gerontocidio. Muitos habitos de higiene cor
poral e de alimentac;:ao causam espanto, as vezes ate repugnancia. Os 
esquim6s, por exemplo, comem carne deteriorada e o conteudo semidige
rido do estomago do caribu. 

0 etnocentrismo concorre para o isolamento, pois e uma atitude de 
supervalorizac;:ao das caracteristicas do "nosso grupo" e de menosprezo por 
tudo o que e do "grupo alheio". Antigamente, o fanatismo religioso le
vava a uma total impossibilidade de comunicac;:ao entre elementos de cre
dos diversos. Ha sobrevivencia deste fato na fndia. Hoje, a tolerancia 
religiosa permite, no Ocidente, uma possibilidade de dialogo, principalmen
te depois da atividade ecumenica do Papa Joao XXIII. 

Consequencias do isolamento no individuo e no grupo. Em relac;:ao 
ao individuo, e importante salientar a epoca em que ocorre 0 isolamento, 
em virtude de seus efeitos serem diferentes: antes de ser socializado, isto 
e, nos primeiros anos de vida, se a crianc;:a for afastada inteiramente do 
convivio de outros seres humanos, tornar-se-a o chamado homo jerus. Mui
to poucos sao os casas devidamente estudados por cientistas sabre crian
c;:as que foram encontradas vivendo isoladas ou em companhia de animais. 
De todos os casas relatados, o mais famoso e o das "meninas-lobo" da fn
dia. Quando encontradas, apresentavam caracteristicas de animais: anda
vam sabre os quatro membros, soltavam grunhidos e tinham apurada visao 
noturna. 

Se o afastamento for pronunciado, mas nao total, temos uma mentali
dade retardada. Kingsley Davis cita o casd' de duas meninas ilegitimas 
que, ate a idade de mais ou menos 6 anos, permaneceram trancafiadas em 
urn quarto. Ana permaneceu sozinha e somente as suas necessidades bio-
16gicas de sobrevivencia foram satisfeitas; Isabel foi mantida em reclusao 
jtintamente com a mae, surda-muda. Ambas as crianc;:as, ao serem desco
bertas, apresentavam mentalidade retardada. Ana assemelhava-se a urn be
be: im6vel e indiferente a tudo; Isabel procedia quase como urn animal 
selvagem, manifestando receio e hostilidade. N(mhuma das duas falava. 
Ap6s urn processo de socializac;:ao, apresentaram progresses notaveis, mas, 
infelizmente, faleceram em poucos anos. 

Depois que o individuo estiver socializado, o isolamerito prolongado 
provocara a diminuic;:ao das func;:6es mentais, podendo chegar a loucura. 
Foram constatados tais casas entre prisioneiros e tambem entre eremitas. 

Quanta ao grupo, o isolamento produz costumes sedimentados, cris
talizados, que praticamente nao' se alteram, porque a estrutura da socieda
de e altamente integrada, sendo as atividades dos individuos padronizadas. 
Ha urn maximo de estabilidade e acomodac;:ao pessoal, reduzindo-se ao mi-
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nimo a desorganiza<;ao pessoal e a possibilidade de mudan<;a social. Exem
plos: habitantes de uma area rural de Quebec, Canada, que falam frances 
arcaico e mantem inalterados os seus costumes desde sua imigra<;ao; povo 
que vive nas montanhas do sui dos Estados Unidos, oriundo da Inglaterra 
e Esc6cia, que conserva intata sua cultura original de mais de duzentos 
anos. 

4. 1 . 2 Tipos de Contato 

Ao nos referirmos as relac,:oes soctats, devemos compreende-las em 
seus aspectos dinamicos. Os individuos, atraves das rela96es sociais, po
dem aproximar-se ou afastar-se, dando origem a formas de associac,:ao ou 
dissociac;ao. A este aspecto dinamico damos o nome de processo social. 

No processo social, podemos ver urn aspecto primario, fundamental, 
que e o contato social. Esta denomina<;ao de primario ou fundamental de
riva do fato de que dependerao do contato todos os outros processes ou 
relacroes sociais. Podemos dizer que o contato e a fase inicial da interes
timula<;ao, e que as modifica<;oes resultantes sao denominadas de intera9ao. 
E importante fazer uma distin<;ao, no que se refere aos contatos, entre os 
meios fisicos e o significado, isto e, a transmissao de ideias, valores e ati
tudes. Os meios fisicos sao apenas os instrumentos: o aperto de mao, o 
sinal de cabe<;a, o assobio, o piscar de olhos (meios fisicos, porque funda
mentados em percepc,:oes sensitivas, atraves dos sentidos da visao, olfato, 
audi<;ao e tato) significam algo, pois sao atribuidos significados especificos, 
convencionais, a esses elementos. Verificamos que o importante no con
tate social nao e apenas o estimulo-rea<;ao, mas a interpretac,:ao, o aspecto 
social do contato que esta baseado na comunica<;ao--de significados. Veja
mos como podem ser os contatos. 

Contatos diretos. Ocorrem por meio da percepc,:ao fisica; portanto, 
realizados face a face, e contatos indiretos, realizados atraves de interme
diaries ou meios tecnicos de comunica<;ao: telefone, carta, telegrama, radio, 
telex, peri6dicos, livros e outros. Exemplo: contato direto: o medico aten
dendo pessoalmente seu paciente; o tecnico dando instru<;oes aos jogadores; 
o professor ministrando aula a seus alunos. Indireto: qualquer acontecimen
to, hoje, e imediatamente conhecido em quase todos os paises do mundo, 
atraves de liga<;oes telefOnicas, radiofOnicas, de telex, inclusive com o uso 
de satelites. Desta maneira, informantes e informados estao em continuo 
contato indireto. 

Contatos voluntarios. Sao contatos sociais derivados da vontade pro
pria dos participantes, de maneira espontanea, sem coac,:ao. Opoem-se aos 
contatos involuntarios, que derivam da imposic,:ao de uma das partes sobre 
a outra. Exemplo: contatos entre guardas e prisioneiros. 

Contatos com o passado. Tern por finalidade a transmissao da he
ranc,:a social atraves do estudo hist6rico ou do intercambio com geracroes 
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vivas, mas velhas, e contato com o presente, cuja finalidade e acolher ideias 
ou atitudes de outros grupos, dando origem a urn processo de mobilidade 
e mudan~a. :E: de importancia fundamental. 

Contatos primarios (Cooley). Sao pessoais, intimos e espontaneos, 
em que os individuos tendem a compartilhar de suas experiencias particula
res; envolvem elemento emocional, permitindo certa fusao de individuali
dade que dao origem aos "nos". 0 contato e complete, considerado como 
urn fim em si mesmo. Exemplos: familia, grupos de amizade e de vizi
nhan~a. Contatos secundarios. Formais, impessoais, racionais e calcula
dos, geralmente superficiais, envolvendo apenas uma £aceta da personali
dade. Exemplos: aeromo~a e passageiros de urn aviao; comprador e ven
dedor de urn grande magazine. 

Contatos de "nosso grupo" (Summer). Fundamentados no fenomeno 
do etnocentrismo, com a supervaloriza~ao da cultura e dos costumes. Ha 
uma tendencia para a identifica~ao com os tnembros do grupo, mantendo 
rela~oes baseadas em simpatia, sentimento de lealdade, amizade e ate mes
mo altruismo. Os membros do grupo sao conscientes de suas semelhan~as. 
0 "grupo alheio" e constituido por estranhos. cuja cultura e costumes 
sao menosprezados. Considerados estranhos, forasteiros, adversaries ou 
inimigos, os sentimentos que eles despertam sao de indiferen~a ou inimi
zade. 

Os conflitos armados, ao mesmo tempo que acentuam a diferen9a en
tre os grupos em cheque, servem tambem para exacerbar o etnocentrismo. 
0 bairrismo, o regionalismo e o nacionalismo fanaticos sao tambem formas 
de etnocentrismo. 

Nas sociedades em geral, as religioes e as ideologias tern certas carac
teristicas universais, numa tentativa de fazer com que o c6digo do "nosso 
grupo" seja universal. Exemplos: na religiao crista, temos o preceito "amai
·vos uns aos outros", isto e, amar ate aos pr6prios inimigos. Certas ideo
logias, por sua vez, tambem tendem a se tornar universais, independente
mente de grupos, sociedades, Estados ou na~oes, mas referentes a determi
nada classe social: "trabalhadores de todo mundo, uni-vos". 

Contatos categ6ricos (Shaler). Resultam da classifica~ao que faze
mos de uma pessoa desconhecida, baseada em sua aparencia fisica, cor 
da pele, fei~oes, profissao etc., de acordo com as caracteristicas atribuidas a 
ela pelo "nosso grupo". Esta especie de classifica~ao facilita nossos con
tatos com estranhos, pois permite que assumamos atitudes, em rela~ao a 
eles, em fun~ao de uma dada categoria. Exemplos: ao nos ser apresenta
do urn individuo, como advogado, passamos a adotar a atitude que, em 
geral, se tern para com esse tipo de profissional. Ao vermes urn elemento 
maltrapilho, nossa atitude, em rela9ao a ele, sera diferente daquela que 
teriamos em rela~ao a urn bern vestido. 0 uniforme e as indumentarias 
especificas nos revelam a profissao de urn individuo, mas nada nos dizem 
sobre as suas qualidades pessoais. Contatos simpateticos sao contatos ba-
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seados em qualidades manifestadas pelos individuos e nao em caracteristi
cas de categorias. Os contatos categ6ricos podem vir a se transformar em 
simpateticos. Geralmente isso ocorre entre professor e aluno. 

Os varios tipos de contato nao sao mutuamente exclusivos - todos 
os contatos primarios sao simpateticos, mas nem todos os contatos simpa
teticos sao primarios. 

No mundo moderno, nas sociedades complexas, ha urn numero maior 
de contatos secundarios e categ6ricos, e os contatos tendem a tornar-se 
cada vez mais superficiais e passageiros. 

4. 2 INTERACAO SOCIAL - COMUNICACAO 

4 . 2 . 1 Conceito de lnterac;io 

Intera9ao social e a a9ao social, mutuamente orientada, de dois ou 
mais individuos em contato. Distingue-se da mera interestimula9ao em 
virtude de envolver significados e expectativas em relro;ao as a96es de ou
tras pessoas. Podemos dizer que a intera9ao e a reciprocidade de a9oes 
sociais. 

4. 2. 2 Formas de Comunicac;io 

A comunica9aO, forma importante de intera9aO, e fundamental para 
o homem, enquanto ser social, e para a cultura. Ela pode dar-se atraves de: 

1 . Meios nao vocais, como expressoes, tra~os fisionomicos etc. Deter
minadas expressoes de alegria, tristeza, desagrado ou raiva, movi
mentos de olhos, trejeitos da boca e susplros, o ruoorizar-se, empali
decer, chorar ou rir, expressoes corporais como a postura e movi
mentos de maos e ombros etc. condicionam respostas que sao 
baseadas em seus significados, interpretados atraves de experiencias 
anteriores. 

2. Sons inarticulados, baseados em emo~oes e inflexoes de voz. Deter
minados sons, mesmo que nao se articulem em palavras, sao por 
n6s interpretados ainda com base em experiE}ncias pessoais; as 
inflexoes de voz sao importantes, pois, muitas vezes, reagimos nao 
as palavras, mas a maneira como sao ditas. 

3. Palavras e simbolos. Dentre todos os animais, so mente o hom em 
desenvolveu a capacidade de linguagem, isto e, a atribui~ao de sig
nificados a fonemas, a urn conjunto de sons articulados. A intera~ao 
atraves da linguagem tambem e condicionada pela cultura: em pri
meiro Iugar, as sociedades desenvolveram linguagem diferentes; em 
segundo Iugar, uma mesma linguagem, em dada sociedade, apresenta 
varia~oes, quer seja pelos • regionalismos". quer pel a propria diversi
dade e riqueza, com varias palavras para exprimir o mesmo sentimen
to ou emo~ao, ou significados diversos para uma mesma palavra. 
Assim, podemos dizer que, em dada sociedade, se os individuos que 
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se comunicam pertencem a diferentes subculturas, e possivel que 
o significado de suas palavras nao seja o mesmo para urn e outro. 
Determinadas categorias profissionais, grupos etarios e regioes geo
g.-aficas tern significados especificos para grande parte dos voca
bulos de uma linguagem comum. Os simbolos, por sua forma e na
tureza, evocam, perpetuam ou substituem, num determinado contexte, 
algo abstrato ou ausente. Exemplos: cruz, bandeira, escudos etc. 

A medida que as sociedades se desenvolvem e se tornam complexas, 
apresentam condi~s para o aparecimento e aperfei«;oamento de meios 
tecnicos de comunica«;ao: imprensa, radio, telegrafo, televisao, satelites. 

4. 3 COOPERA,CAO - COMPETICAO - CONFLITO 

4. 3. 1 Tipos de Cooperar;io 

A coopera«;ao e o tipo particular de processo social em que dois ou 
mais individuos ou grupos atuam em conjunto para a consecucrao de urn 
objetivo comum. ~ requisite especial e indispensavel para a manutens:ao 
e continuidade dos grupos e sociedades. 

A coopera«;ao pode ser: 

a) Temporaria. Os individuos se reunem para a execuc;:ao de uma tarefa 
durante urn periodo determinado. Exemplos: Fazer uma lic;:ao em con
junto, mutirao. Continua - quando ocorre entre individuos ou grupo 
que, fixados em determinado local, necessitam sempre da colaborac;:ao 
uns dos outros. Exemplo: controle da poluic;:ao. 

b) Direta. Os individuos ou grupos realizam, em conjunto, coisas se
melhantes. Divide-se em: trabalho associado - amigas fazendo com
pras juntas em supermercado; trabalho suplementar - mutirao; in
tegra~o de trabalhos diversos - cuja caracteristica principal e que 
os trabalhos diferentes visam a consecuc;:ao de objetivos comuns. 
Exemplo: construc;:ao de uma residencia, havendo a necessidade do 
trabalho de diferentes especialistas. lndireta - e a realizac;:ao de 
trabalhos diferentes. A cooperac;:ao surge, inevitavelmente, pelo fato 
de que nenhum individuo e auto-suficiente, tendo de especializar-se 
em determinado ramo. Podemos citar como exemplo urn engenheiro 
que necessita da colaborac;:ao do medico, do agricultor, do industrial 
etc. 

Sao numerosos e complexes os interesses que levam os individuos e 
os grupos a coopera«;ao. Pode ser a obten«;ao de algum bern material, in
teresses pessoais ou grupais, lealdade ao grupo e seus ideais, temor as pres
sees ou ataques de outros grupos, ou a propria necessidade estrutural, de
corrente da mutua interdependencia em virtude das fun«;oes especializadas. 
Resumindo, podemos dizer que a coopera«;ao e a solidariedade social em 
a«;ao. 
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4. 3. 2 Tilpos de Competi~io 

Em todas as sociedades existem deferen9as de capacidades e de dese
jos entre os seus componentes. Para a satisfa9ao de suas necessidades e 
aspira96es, os indivfduos (e tambem os grupos menores, integrantes do 
grupo total) eompetem entre si, com maior ou menor energia. Essa porfia 
pode ser considerada universal, conquanto inumeras vezes os pr6prios in
divfduos dela nao se apercebam. Isso leva alguns soci6logos a afir
mar que a competi9ao e a "forma mais elementar e universal de intera9ao", 
consistindo em "luta incessante por coisas concretas". Alguns acrescentam, 
ainda, que se trata de uma contenda "continua" (o que e certo), "incons
ciente" e "impessoal". 

Para Hamilton, existe competi9ao quando os recursos de uma socieda
de (alimenta9ao, hens materiais, posi96es sociais, poder etc.) sao inflexf
veis e inadequados perante uma popula9ao portadora de desejos insaciaveis. 

Como exemplo de competi9ao, assim entendida, podem ser citados os 
esfor9os visando adquirir exito nos estudos, na vida economica, em rela9ao 
a posilraO social, na capacidade profissional, artlstica, intelectual e mesmo 
esportiva. Todas as formas de empenho em progredir e obter uma situa-
9ao satisfat6ria, seja quanto ao bem-estar proprio, seja quanto a opiniao 
dos outros, nao visam, na maior parte das vezes, suplantar esta ou aquela 
pessoa. Elas se exercem, principalmente, com a finalidade de assegurar a 
considera9a0 alheia ou de conquistar aquilo que o indivfduo considera "me
lhores condi96es de vida". De semelhante dispendio de energia pode, ge
ralmente, estar ausente a preocupa9ao de tirar algo de alguem ou de impe
dir que alguem atinja determinadas metas. Admitimos que tais competi-
90es possam obedecer a motives subconscientes e mesmo que, as vezes, se
jam conscientemente despendidas energias para alcan9ar melhores posi96es. 
Entretanto, temos reservas em rela9ao a asser9ao de que a competi9ao e 
_necessariamente "inconsciente e impessoal". Os indivfduos que competem, 
na maior parte das vezes, podem ignorar por que, no fundo, estao compe
tindo, mas geralmente tern uma no9ao do que almejam. Quanto a "im
pessoalidade", esta e muito relativa. 

Muitos autores reconhecem existir, freqi.ientemente, entre os competi
dores, uma rivalidade definida. 0 aluno que se bate pelo primeiro Iugar 
quer suplantar colegas seus perfeitamente conhecidos. 0 mesmo se da com 
o desafiante que pretende tomar o Iugar do campeao, ou com o negociante 
ansioso por ostentar maior riqueza que urn concorrente. Em politica, ou 
na luta por coloca96es e postos administrativos, nao e nada facil delimitar 
onde acaba a competi9ao e onde come9.3 o conflito. Estas observa96es jus
tificam a seguinte tese: entre a natureza da competi9ao e a do conflito ha 
apenas uma diferen9a essencial - a primeira nao e necessariamente pes
seal e nao implica necessariamente hostilidade, como acontece ao conflito. 

85 



-t ,. I 

~ ~·.I I 

••'"'" 

~ ·.:::·1 

.0111: 

4. 3 . 3 Fonnas de Conflito 

Verificamos que competi<;ao consiste em esfor<;os de individuos ou 
grupos para obter melhores condi<;6es de vida. Quando uma pessoa se in
terp6e no caminho da satisfa<;ao ou dos desejos da outra, surgem os che
ques, no sentido de uma das partes eliminar os obst!iculos levantados pela 
outra. A !uta, entao, 'torna-se pessoal. Cada urn dos contenderes tern a 
consciencia de que, para alcan<;ar os pr6prios prop6sitos, precisa fazer com 
que o outre nao atinja os seus. Ai surge a hostilidade, que comumente re
for<;a a energia necessaria aos esfor<;os de suplanta<;ao. A esse tipo de luta, 
consciente e pessoal, da-se o nome de conflito. A conceitua~;ao mais aceita 
de conflito e, pois, uma contenda entre individuos ou grupos, em que cada 
qual dos contenderes almeja uma solu<;ao que exclui a desejada pelo ad
versario. 

0 conflito pode apresentar-se de diversas maneiras: 

• Rivalidade, que compreende cilime e antagonismo. Exemplo: duas mo
c;:as que querem conquistar o mesmo rapaz. 

• Debate, controversia a respeito de pontos de vista, ideias ou crenc;:as 
diferentes, entre individuos ou grupos. Exemplo: debate em torno do 
celibate dos sacerdotes da lgreja Cat61ica. 

• Discussio, forma de debate mais acalorada, com troca de palavras 
asperas. Exemplo: alterac;:ao entre torcedores exaltados de diferentes 
times de futebol. 

• Litigio, demanda judicial entre partes contrarias. Exemplo: disputa en
tre herdeiros. 

• Contenda, briga entre individuos ou grupos. Exemplo: entre gangs 
juvenis. 

• Guerras, luta com armas entre nac;:oes ou partidos. Exemplos: Revolu
c;:ao Francesa; Guerra Civil Espanhola; Segunda Guerra Mundial. 

De acordo com o nosso ponte de vista, deve-se atribuir as competi
<;6es e aos conflitos as seguintes conseqiiencias, de decisiva importaneia 
para a vida social: 

a) divisao do trabalho: 

b) desenvolvimento de uma ordem economica: 

c) distribuic;:ao das instituic;:oes no espac;:o social; 

d) efetivac;:ao de uma configurac;:ao espacial das populac;:oes; 

e) estabilidade ou modificac;:oes da propria ordem politica; 

f) mudanc;:as que se operam nas relac;:oes e na importancia relativa de 
grupos distintos (ou classes), integrantes da sociedade. 

4. 4 ADAPTACAO - ACOMODACAO - ASSIMILACAO 

4. 4. 1 Niveis de Adapta4;io 

A adapta<;ao do individuo ao meio social realiza-se principalmente em 
tres niveis: 
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• Biol6gico e psicomotor. 0 individuo desenvolve determinadas neces
sidades fisiol6gicas, gostos e atitudes corporais atraves do conheci
mento de seu organismo neurofisiol6gico, e de seu aparelho sensiti
vo-motor. Podemos distinguir um brasileiro de um argentino ou ita
liano a partir de determinados habitos alimentares, gestos e atitudes, 
ou modos de comportamento, que os caracterizam. 0 corpo e os 
gostos dos individuos sofrem uma socializa~;ao que tende a adapta-los 
a determinado ambiente socio-cultural. 

• Nivel afetivo. Em que podemos verificar, por exemplo, a modifica~;ao 
quanto aos sentimentos entre pessoas que se casam: hoje, incenti
va-se o namoro e o desabrochar do amor entre os jovens, para servir 
de base ao casamento, contrapondo-se a conveniencia ou aos interesses 
eotre as respectivas familias. 

• Nivel de pensamento. Quando as faculdades intelectuais se desenvol
vem atraves da incoroorac;ao dos elementos da cultura. 0 individuo 
adapta-se a determinadas representa~;oes de imagens, categorias men
tais e conhecimentos, estere6tipos e maneiras de pensar de seu 
grupo. 

A adaptacao social de um indivfduo ao grupo nao significa necessaria
mente conformidade social, mas supoe a utilizacao de certa margem de 
liberdade ou de autonomia que o meio concede. Esta liberdade ou auto
nomia varia de sociedade para sociedade, exigindo algumas delas uma con
formidade mais completa e estrita do que outras. Mas e evidente que, para 
a sobrevivencia da coletividade, deve existir um certo denominador comum 
entre os componentes e um certo grau de adesao e conformidade as normas 
estabelecidas. 

4. 4. 2 Formas de Acornoda{:io 

Acomodacao e um processo social com o objetivo de diminuir o con
flito entre indivfduos ou grupos, reduzindo o mesmo e encontrando um no
vo modus vivendi. ~ um ajustamento formal e externo, aparecendo apenas 
nos aspectos externos do comportamento, sendo pequena ou nula a mudan
ca interna, relativa a valores, atitudes e significados. 0 modus vivendi e 
uma especie de arranjo temporario, que possibilita a convivencia entre 
elementos e grupos antagonicos . e a restauracao do equilfbrio afetado pelo 
conflito. 0 antagonismo e temporariamente regulado e desaparece como 
acao manifesta, embora possa permanecer latente. A acomodacao pode ser 
muito duradoura e aparentemente permanente, como no caso das castas, 
ou entao transit6ria, conio a existente entre as classes, numa sociedade aber
ta. Essa forma de processo social, decorrente do conflito, resulta em mu
danca de status de individuos ou grupos e/ou numa nova ordem social. 

A acomodacao pode assumir diversas formas: 
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a) Coe~. Atraves da ameac;:a ou do uso da forc;:a, quando as partes 
envolvidas tern poderes desiguais; o mais forte domina a parte mais 
fraca. Exemplo: armisticio ap6s a guerra. 

A subordinac;:ao aparece em caso de rendic;:ao incondicional, em 
caso de vit6ria de uma das partes envolvidas na guerra. A escravidao 
e tambem urna forma de acomodac;:ao por coerc;:ao. 

b) Compromisso. As partes, em luta, possuem igual poder e chegaril, a 
acomodac;ao atraves de concessoes mutuas. Este tipo de acomoda
c;:ao e comum nas disputas parlamentares, lutas econ6micas e diplo
macia. Nesta ultima e tambem muito empregada a arbitragem. 

c) Arbitragem. Neste caso, a acomodac;:ao e obtida par rneio da atuac;;ao 
de urn terceiro, que funciona como arbitro ou mediador. No Brasil, 
ocorre muitas vezes em disputas trabalhistas. 

d) Tolerincia. Constitui o grau minimo de acomodac;ao, pois nao signl
fica necessariamente a solucao das divergencias, mas uma maneira 
de impedir o conflito manifesto. Exemplo: a detente entre parses 
com ideologias opostas, visando a uma cooperac;:ao e a uma convi
vencia para nao chegar ao estado de beligerancia. Na realidade, as 
divergencies originadas por ideologias e concepc;:oes religiosas dife
rentes, ou quando interesses vitais estao em jogo, nao podem ser 
resolvidas, pais sao inconciliaveis e nao fazem concessoes. A unica 
possibilidade de evitar a coerc;:ao reside na tolerancia, como ocorre 
com os grupos religiosos dentro de alguns pafses. 

e) Concili~. Forma consciente de acomodac;:ao; envolve mudanc;:a de 
sentimento com a diminuic;:ao da hostilidade; ha harmonizac;:ao entre 
os antagonistas. Exemplo: o respeito mutua e a amizade que se podem 
desenvolver entre cientistas que elaboraram e defendem teorias opos
tas sobre o mesmo assunto . 

4 . 4. 3 Fatores que lnfluenciam a Assimilac;io 

Assimilacrao e o processo social em virtude do qual individuos e gru
pos diferentes aceitam e adquirem padroes comportamentais, tradicrao, sen
timentos e atitudes da outra parte. ~ urn indicio da integracrao socio-cul
tural e ocorre principalmente nas populacroes que reunem grupos diferen
tes. Os individuos assimilam-se entre si, partilham sua experiencia e sua 
hist6ria, e participam de uma vida cultural comum. 
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Sao varios OS fatores que influenciam 0 processo de assimila~ao: 

• Contatos primarios. 0 processo da assimilac;:ao ocorre naturalmente 
quando e possivel contatos primaries, como, por exemplo, nos grupos 
de amizade. Quando OS COntatos SaO indiretos e superficiais, isto e, 
secundarios, e mais provavel a acomodac;:ao do que propriamente a 
assimilac;:ao. 

• Unguagem. Uma linguagem comum ou bastante semelhante colabora 
na rapidez da assimilac;:ao, ja que e importante para manter contatos 
primaries, e tambem para a comunicac;:ao. £ atraves desta que as 
atitudes, valores e sentimentos podem ser compartilhados e assimi
lados. 

• Ausencia de caracteres fisicos distintivos. A assimilac;:ao e facilitada, 
quando os indivfduos se assemelham fisicamente entre si. sem qual-



quer caracterlstica flsica que os aponte imediatamente como perten
centes ao "grupo alheio •. 

• Numero e concentr~ de individuos. Quando imigrantes se estabe
lecem em grande numero, em determinada regiao, sua assimilac;ao e 
mais diflcil em virtude de que, no convlvio entre si, mantem vivos 
sua . lingua, tradic;oes e pad roes culturais. Ao contra rio, quando se 
estabelecem em numero reduzido, a convivencia com o grupo local 
torna-se maior, facilitando o processo de assimilac;ao. 

• Prestigio da cultura. A medida que imigrantes se estabelecem em 
determinado pals, cuja cultura tern prestlgio, isto e, em que desejam 
ser considerados como membros efetivos do novo grupo ou da nova 
sociedade, sua assimilac;ao e mais rapida. Tal se verifies principal
mente em palses onde os imigrantes alem de nao serem hostilizados, 
logo adquirem um sentimento de seguranc;a e dispoem de facilidades 
para o trabalho e a vida em geral. 
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5 Status e Papel 

Este capitulo aborda a teia de p6si~t6es ou status existente nos grupos 
e nas sociedades e os processos pelos quais a sociedade distribui os seus 
membros por estas posi~t6es, conferindo-lhes atribui~toes- (direitos e deve
res) ou papeis que deverao ser desempenhados. Proporciona: 

1 . A compreensiio dos mecanismos atraves dos quais os indivlduos re
cebem uma posil;:iio ou status, tanto no interior dos grupos de que 
participam quanto no seio da sociedade. 

2. 0 entendimento de que diferentes sociedades tern diversfls formas 
de atribuicao de status. 

3. A distinviio entre as caracterlsticas especlficas dos status. 

4. A diferenca entre a posicao ocupada (status) e o papel desempenha
do (direitos e deveres). 

5. A correlaviio entre as expectativas dos componentes da sociedade 
e o desempenho dos papeis. 

6. 0 reconhecimento de que cada papel social possui diversos nlveis de 
comportamento sujeitos a sanv6es. 

5. 1 STATUS - CONCEITO E ORIGEM 

Status e o Iugar ou posi~tao que a pessoa ocupa na estrutura social, 
de acordo com o julgamento coletivo ou consenso de opiniao do grupo. 
Portanto, o status e a posicrao em func;ao dos valores sociais correntes na 
sociedade. 

A origem do status remonta aos primeiros agrupamentos humanos, em 
que determinadas funcr6es eram caracterizadas por prestigio e direitos di
ferentes dos demais. Com a ampliacrao das coletividades, uma serie de po
si~toes passou a ter urn conjunto de direitos e deveres, privilegios e obriga-
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c;oes, defendido e sustentado juridicamente. Exemplo: o direito romano 
apresentava determinadas designac;6es como status libertatis (situac;ao jun
dico-social relacionada ao fato de ser urn homem livre ou escravo), status 
civitatis (indicando se era cidadao romano ou estrangeiro), na sociedade 
medieval, uma distinc;ao fundamental em materia de status era, tambem. 
em relac;ao aos "livres" e aos servos ou "nao livres", a quem era negado 
o direito de liberdade pessoal e a posse de propriedades. 

5 . 1 . 1 Status Legal e Social 

Atualmente os soci6logos usam a palavra status tambem para posic;oes 
que nao sao definidas por lei. Dessa maneira, a primeira diferenciac;ao que 
devemos fazer e entre status legal e social. Status legal e uma posic;ao ca
racterizada por direitos (reivindicac;oes pessoais apoiad~s por normas) e 
obrigac;oes (deveres prescritos por normas), capacidades e incapacidades. 
reconhecidos publica e juridicamente, importantes para a posic;ao e as fun
c;oes na sociedade. Os direitos e obrigac;6es do status legal consistem no 
comportamento legalmente sancionado. Quando as reivindicac;oes de uma 
pessoa sao apoiadas pelas normas, constituem os seus direitos; quando as 
obrigac;oes sao prescritas pelas normas, temos os deveres. A porcentagem 
das vantagens e desvantagens (direitos e deveres) nao e necessariamente 
proporcional; dessa maneira, as obrigac;oes de cada pessoa e as reivindica
c;oes ou os privilegios a que tern direito do tipo de estrutura social e da 
posic;ao que a pessoa ocupa dentro desta estrutura: o seu status. Esta dis
tribuic;ao desigual de privilegios e deveres precisa estar suficientemente ins
titucionalizada, para permitir reciprocidades previsfveis. Quanto mais com
plexa uma cultura, mais necessidade tern de status diversificados, legal
mente aprovados e interdependentes. Exemplos de status legais: status de 
pais, de professor, de juiz, de presidente da Republica. 

0 status social abrange caracterfsticas da posic;ao que nao sao deter
minadas por meios legais. E o comportamento socialmente esperado e/ou 
aprovado, de ocupante do status, assim como o comportamento adequado 
dos outros em relac;ao a ele. Exemplos: o status de amigo e tipicamente 
social, ja que nao implica direitos e deveres juridicamente determinados; 
alem dos deveres e privilegios que a lei concede a um pai, a sociedade es
pera que ele arne seus filhos, trate-os com bondade, de-lhes o melhor de 
si; da mesma maneira que espera dos filhos amor, respeito e obediencia 
aos pais. Alem dos direitos e obrigac;oes determinados pelo status legal de 
professor, espera-se que ele mantenha relac;oes harmoniosas com seus alu
nos, orientando-os moralmente, e tenha urn comportamento digno e serio; 
da parte do aluno deve haver considerac;ao e respeito, do diretor, compre
ensao e justic;a etc. Ao lado das func;oes especfficas que o juiz desempenha 
dentro da sua carreira, pretende-se que seja guiado por sentimentos de 
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humanidade. 0 status social difere do legal por ser mais amplo e abran
ger outras caracteristicas de comportamento social alem das estipuladas 
por lei. 

Nas sociedades "primitivas", em geral, existem poucos status, mas 
em todas vamos encontrar categorias de idade, sexo e parentesco; chefe e 
curandeiro. Na regulamenta~ao do casamento, surge o status de marido e 
de mulher e, atraves do ciclo da vida, aparecem regras relativas a direitos 
e deveres para crian~as, jovens, ad~ltos e velhos. Ha poucos status nestas 
sociedades, porque poucos sao os grupos diferenciados. A medida que as 
sociedades se tomam mais complexas, a diferencia~ao de fun~6es aumenta, 
aparecendo outros status, tais como posi~6es poHticas (eletivas ou nomea
das), ocupa~6es (empregador, empregado, industrial, comerciante, banquei
ro, medico, engenheiro, advogado) e outras. 

Quando as pessoas se ajustam, surgem posi~6es que nao se constituem 
status institucionalizados, pois resultam desses ajustamentos; as posi
~6es nao sao prescritas, mas for~adas e inventadas por um individuo em 
busca de prestigio, rela~ao e lucro e/ou de poder. Essas posi~6es sao ten
tativas de novos status, pois ainda nao fazem parte da estrutura tradicional. 
Sendo toda posi~ao social uma atividade reciproca - voluntaria ou coer
citiva -, essas tentativas acabarao sendo estabelecidas (incorporadas) por 
uma pessoa ou grupo, com o consentimento ou submissao de outras pes
soas ou grupos. Se no inicio tal posi~ao e temporaria ou precaria, com o 
passar do tempo pode estabelecer-se como um conjunto de direitos e de
veres, aceitos e transformados em status. 

5. 1 . 2 Criterios de Determinac;io do Status 

Como ja dissemos, o status e a posi~ao em fum;ao dos valores sociais 
correntes nas sociedades, e varia muito a importancia por estas atribuida 
aos determinantes do status. Ao se dizer que o status e algo definido so
cialmente, consideramos que e determinado por fatores extrinsecos as pes
soas e, desta forma, existem certos criterios universais, contidos nos valo
res sociais, para a atribui~ao de status. Esses determinantes ou fatores, 
universalmente encontrados nas diferentes sociedades, podem estar acen
tuados em maior ou menor grau e combinados de diversas maneiras. Ne
nhum dos elementos componentes, isoladamente, e suficiente para avaliar 
o status e, por isso, devem tais elementos ser considerados em conjunto. 

• Parentesco. Em todas as sociedades, mesmo nas democraticas, o pa
rentesco pode conferir uma posif;ao superior ou inferior, tendo-se em 
conta certos fatores, como, por exemplo, a origem ·alta • ou • baixa • 
da familia, sua reputaf;ao, tradicionallsmo, legitimidade ou nao. Em 
muitas sociedades da-se valor social ao aspecto etnico - diferenf;as 
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entre europeus, africanos, asi6tlcos - ou os aspectos nacionais: 
brasileiro, paraguaio, mexicano, austriaco, hungaro, frances e outros. 

• Riqueza. lndependente da forma, a riqueza e um criteria universal, 
claro e objetivo, desde que consiste em coisas tangiveis, possiveis de 
serem contadas e medidas. E v1sivel, pois permite ostentar um ni
vel de vida, alem do conforto e bem-estar. Geralmente a origem da 
riqueza tambem tern importancia social: de um I ado, h8 prestigio 
quando ela e adquirida de maneira socialmente aprovada ou herdada; 
menos prestigio e dado a riqueza "mal" adquirida ou recente: haja 
vista o sentido pejorative conferido a expressao "novo-rico". 

• Utilidade funcional (ocupac;io). Relaciona-se com a fun~ao que a pessoa 
exerce na sociedade. 0 prestigio das diferentes profissoes decorre 
pri~cipalmente de tres fatores: a importancia funcional em rela<;ao a 
soc1edade, o grau de conhecimento exigido para o exercicio da fun<;ao 
e a escassez de pessoal em rela~;ao a procura. Por exemplo, o medico, 
em qualquer sociedade, e sempre valorizado, muito mais do que o 
vendedor ambulante; outras categorias sao tidas em alta conta: en
genh~iro, advogado, cientista, mais valorizados que o lixeiro, garimpeiro, 
coveJro. 

• ~o. Tambem e determinante de status. Nas sociedades, em 
geral, ha uma diferen~;a marcante entre o analfabeto e o alfabetizado, 
o erudito e o inculto; o titulo de doutor e simbolo de status, em nosso 
pais, principalmente se obtido em faculdade de alto nivel, com Banca 
Examinadora composts por afamados especialistas, indicados por 6rgao 
superior de Educa~ao. 

• Religiio. £ outro fator determinante de status: numa sociedade onde 
haja diversidades de religioes, os grupos religiosos procuram classifi 
car-se numa hierarquia, em virtude da qual o prestigio social de G.eus 
membros varia. Quando ha apenas uma religiao, a importancia do 
status sera determinada pelo fato de se pertencer a ela, assim como 
pela posi~;ao ocupada em sua hierarquia. Nas sociedades onde a reli
giao nao e valorizada, OS individUOS OU grupos a ela pertencentes nao 
tern o mesmo prestigio, e podem ate perder status. 

• Fatores biol6gicos (caraeteristicas biol6gicas). Em todas as sociedades 
sao concedidos determinados status aos diferentes grupos etarios: 
crian~;as, jovens, adultos e velhos. A importancia relativa d-esses gru
pos de idade varia de sociedade para sociedade. Exemplo: os idosos 
tern maior prestigio na sociedade japonesa e chinesa, ao passo que 
em outras sociedades, como a norte-americana, da-se maior valor aos 
adultos e jovens. 0 sexo tambem e um criteria universal. Nas socie
dades em geral, os status dos homens e das mulheres diferem, sendo 
o dos homens mais elevados; entretanto, em algumas sociedades, em 
diferentes lugares e epocas, tern havido uma tendencia para a igual
dade entre os sexos. Em sociedades mistas, do ponto de vista social, 
certas caracteristicas fisicas, como, por exemplo, a cor da pele, sao 
altamente valorizadas. 

TIPOS DE STATUS 

Na sociedade, duas sao as principais formas pelas quais o indivfduo 
obtem seu status: 

94 



• atribuido por circunstancias que independem da sua vontade. 

• adquirido atraves de suas qualidades, capacidades e habilidades espe· 
cificas. 

As sociedades diferem em rela9ao a predominancia de urn ou outro 
tipo de status. Na sociedade de castas, os status sao quase exclusiv'amente 
atribuidos e nas sociedades de classes abertas predominam os status adqui~ 
ridos. Ate hoje, nenhuma sociedade apresentou apenas uma forma de 
obter status: tanto podem ser atribuidos quanta adquiridos, variando ape
nas o grau de predominancia de uni . ou de outro criterio. 

5. 2 . 1 Status Atribuido 

0 status atribuido indepertde da capacidade do individuo; e-lhe atri
buido mesmo contra sua vontade, em virtude de seu nascimento. Idade, 
sexo e etnia tern importancia IJlaior ou menor, dependendo da sociedade. 
Em algumas sociedades, onde ha uma rigida estratifica9ao de sexo, de ida
de, ou ha preconceito racial, por exemplo, a pessoa tera, de inicio, uma 
vantagem ou desvantagem em rela9ao ao sexo, etnia ou ao grupo etario de 
que faz parte. Em outras, a ordem de nascimento e mais importante para 
a atribui9ao de status: sistema de primogenitura e de ultimogenitura, he
ran9a de hens, lideran9a da familia. 0 parentesco e outro status atribui
do, que em determinadas sociedad~s assume papel primordial: no sistema 
de castas, o individuo tern determinada a sua atividade futura, social e pro
fissional. Mesmo nos sistemas de estamentos e classes sociais, ha uma gran
de diferen9a entre nascer numa familia real ou numa de camponeses, entre 
familia rica ou pobre. Na sociedade pre-industrial, geralmente, a atuac;:ao 
social do individuo era determinada pelo nascimento, ja que, alem da con
di9ao economica, a pessoa geralmente seguia a profissao paterna. Outro 
criteria ligado ao nascimento, e de relativa importancia nas sociedades, e 
o da legitimidade. A ado9ao, o falecimento de urn dos pais, ou o div6rcio 
entre eles, geralmente afeta a posi9ao da crian9a, independente de sua von
tade. 

5. 2. 2 Status Adquirido 

Por mais rigida que seja a estratifica9ao de uma sociedade e numero
sos os status atribuidos, ha sempre uma possibilidade de o individuo alterar 
seu status atraves de habilidade, conhecimento e capacidade pessoal. Esta 
conquista do status deriva, portanto, da conipeti9ao entre pessoas e grupos, 
e constitui vit6ria sobre os demais. Dessa maneira nao podemos dizer que 
o individuo seja urn receptor passivo de status atribuido, pois, atraves de 

95 



( :: ... 
·--n-·:·: 

0!"1··" 

, ::.1111. 

"1'"' 

·I'' 

mi' 

suas realizac;:oes ele pode elevar ou rebaixar sua posic;:ao na sociedade. Quan
do se trata de status atribuido, a pessoa, desde seu nascimento, e educada 
e preparada para ocupar a posic;:ao que lhe e determinada na sociedade. 0 
mesmo nao ocorre em relac;:ao ao status adquirido, que depende do esfor
c;:o e aperfeic;:oamento pessoal. Exemplos: status politicos, economicos e 
profissionais, obtidos atraves do esforc;:o individual. (Em algumas socie
dades, OS status politico e economico sao totalmente herdados.) 

A. .medida que a sociedade se toma mais complexa, surgem novas po
sic;:oes que deverao ser preenchidas na base da capacidade; aumenta a com
petic;:ao e o status adquirido tende a superar em importancia o atribuido. 
Ralph Linton afirma que, numa sociedade em mudan~a, o criteria da ca
pacidade pessoal e importante para preencher as posi~oes da sociedade. 
Mas, a medida que a sociedade se torna estavel, o status atribuido passa 
a ter maior valor, criando empecilhos para a competic;:ao, que passa a ser 
rigidamente delimitada. Na sociedade moderna, a educacao, assim como 
a profissao funcionam como canais de ascensao, permitindo ao indiyfduo 
elevar o seu status. 

Alguns autores consideram ainda urn terceiro tipo de status, o assu
mido ou opcional, que depende de escolha; portanto, a eleic;:ao do indi
viduo e voluntaria. Exemplos: opc;:ao quanta ao Casamento, ter descenden
cia, escolher determinada profissao. 

5. 2. 3 Status Principal, B8sico ou Chave 

Cada pessoa ocupa mais de urn status na sociedade. Na realidade, 
ela tera tantos status quantos forem os grupos em que participa. Exem.plo: 
urn chefe de familia (status do grupo f<amiliar), com determinado emprego 
(status ocupacional), pode fazer parte de uma associac;:8o de "amigos do 
bairro" (status de vizinhanc;:a), ser membra de urn clube (status no grupo de 
recreac;:ao), pertencer a uma igreja (status no grupo religiose), estar filiado 
a urn partido politico (status no grupo politico) etc. 

A determinac;:ao do status principal, basico ou chave depende do sta
tus atribuido, adquirido e tambem dos valores selecionados pela sociedade 
a que o individuo pertence. Portanto, e o status mais significative para a 
sociedade que leva o individuo a se sobressair. 0 status basico e central, 
e os demais de menor importancia social. Exemplo: ser presidente de uma 
nac;:ao e urn status basico. A pessoa que ocupa este status pode ser urn 
pai de familia, membra oe urn partido, s6cio de urn clube, participante de 
uma irmandade religiosa ou elemento ativo de outros grupos. Entretanto, 
seu status-chave e ser o chefe da nac;:ao, pois este cargo lhe da maior pres
tigio, poder e ascendencia sabre os outros, ao mesmo tempo que lhe con-
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cede maiores privilegios. Todos os seus outros status serao secundarios em 
compara9ao a este. 

Para Hiller, a perspectiva social e determinada pelo status principal, 
por tres motives: 

• 0 valor da pessoa tern por base o status principal que a classificara 
nao apenas no grupo restrito de que participa, como tambem na socie
dade em geral. Exemplo: o advogado desempenha sua funr;:ao no siste
ma juridico, em contato com seus clientes, juizes, promotores, inte
grantes dos Tribunais ou de outro grupo especifico, mas o seu status 
de advogado o acompanha em quase todas as relar;:oes que venha a 
estabelecer na sociedade. 

• 0 st~tus principal influencia a participal{ao da pessoa em outros grupos 
e ate ~esmo na posir;:ao que ocupara nesses grupos. Exemplo: urn 
engenhe1ro e urn operario nao especializado. A remuneracao que per
cebem vai determinar a maneira como poderao satisfazer as necessi
dades. d~ suas familias, suas possibilidades de ingressar em clubes, 
assoc1ar;:oes ou em outros cfrculos sociais, suas oportunidades de 
educar;:ao e diversao. 0 engenheiro, sob este aspecto, tern mais vanta
gens e melhores condir;:oes de participar de maior numero de circulos 
sociais. 

• As vantagens que o individuo pode usufruir em diversos campos de
pendem tambem desse status principal. Exemplo: conforto - casa, car
ro, aparelhos eletrodomesticos etc.: diversoes - s6cio de clubes, via
gens, acontecimentos culturais; oportunidades de educar;:ao. 

5. 2 . 4 Status Posicional 

Quando determinados aspectos (familia, educa9ao, ocupa9ao e renda) 
e alguns indices exteriores (modo de falar, maneira de se portar etc.) ca
racterizam o individuo como representante de detenninado grupo ou clas
se social, sendo portador de certo prestigio. Exemplo: medico, professor. 

5 : 2 . 5 Status Pessoal 

Determinado medico ou professor, por exemplo, pode possuir atribu
tos nao caracteristicos do grupo, obtendo status social diferente do mesmo. 
Exemplo: Dr. Christian Barnard, Dr. Euryclides Jesus Zerbine, Prof. Ser
gio Buarque de Hollanda (historiador), Prof.a Maria Montessori possuem 
status social - pessoal - superior ao dos medicos e professores em geral. 

Para Marshall, o status social pessoal e "a posi9ao social real determi
nada pelas atitudes e comportamentos daqueles entre os quais o individuo 
vive e se movimenta", e o status social posicional e "a posi<;:ao social atri
buida pelos valores convencionais correntes na sociedade, ao grupo ou cate
goria do qual 0 individuo e urn representante" (196 7: 153). 
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5. 2. 6 Principios que Regem as Relac;oes dos lndividuos e 
Grupos, no que se refere ao Status 

Na atua<;ao dos individuos e grupos, podemos verificar cinco princi
pios basicos que regem suas rela<;oes no que se ref ere ao status: 

• Os individuos geralmente lutam por urn status mais elevado, ou 
manter o que ja possuem. 

• Sendo a procura do status universal, e havendo mais pretendentes do 
que vagas para o preenchimento de determinados status, o conflito 
entre individuos e grupos torna-se mais agudo. 

• De acordo com os valores correntes na sociedade, os status distri
buem-se de maneira hierarquica. No sistema de classes abertas, a pos
sibilidade de mobilidade (passagem de urn status inferior para urn 
mais elevado, ou vice-versa) e maior. e por este motivo h8 uma rivali
dade entre individuos e grupos, que ocupam status pr6ximos. pois os 
que se encontram no escalao inferior querem melhorar sua situa<;:ao, 
e os do escalao superior pretendem, pelo menos, conservar-se na sua 
posi<;:ao. A rivalidade entre grupos que ocupam status distanciados 
nao e tao acentuada. 

• Por sua vez, quando ocorre uma disputa para obter determinado status 
entre individuos ou grupos bern distanciados, o conflito torna-se mais 
acirrado do que o e normalmente, provocando afastamento ainda maior 
entre as partes. 

• A igualdade de status para todos OS individuos e grupos e ut6pica. 
Os que ocupam as mais altas posi<;:oes lutam para mante-las; os que se 
encontram nos escaloes inferiores, nada tendo a perder, lutam para 
ocupar posh;:oes melhores e reclamam igualdade de status, o que 
nem sempre conseguem. Alem do mais ha as diferen<;:as individuais 
de capacidade e habilidades para o preenchimento dos status. 

5.3 STATUS E PAPEL SOCIAL 

5 . 3 . 1 Conceituac;So de Papel 

Newcomb, ao conceituar papel e seu relacionamento com o s.:atus 
(usando a palavra "posi<;ao"), indica que "as maneiras de se comportar 
que se esperam de qualquer individuo que ocupe certa posi<;ao constituem 
o papel associado com aquela posi<;ao. . . papeis e papeis prescritos, por
tanto, nao sao conceitos que se referem ao comportamento real de qualquer 
individuo considerado. 0 comportamento do papel, por outro lado, re
fere-se ao comportamento real de individuos especificos, a medida que as
sumem os papeis". Dessa maneira, papel e compreendido como "compor
tamento do papel'' (Apud Marshall, 1967:174-5). 
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5 . 3 . 2 Relac;oes entre Status e Papel 

Ao considerarmos determinado status (por exemplo, o de pai), vamos 
verificar que se pode aplicar o termo papel a tres niveis: 

• 0 comportamento esperado dos pais em determinada sociedade. 
• 0 comportamento adotado por determlnado indivfduo (consciente ou 

inconscientemente) ao desempenhar seu papel de pai. 
• 0 comportamento total desse mesmo fndivfduo no~ seus diversos re

lacionamentos como pai. 

Os enfoques de status e papel diferem-se: o primeiro tende para a 
analise da estrutura em elevado nivel de abstra<;:ao, e, o segundo, para o 
comportamento individual, analisando situa<;:oes concretas. 0 status sa
lienta a posi<;:ao tal como e concebida pelo grupo ou pela sociedade que a 
mantem, e o papel destaca a pessoa que ocupa a posi<;ao. 

Se o status real<;a o fato de que nos grupos sociais relevantes existem 
expectativas de tipo normativo, o papel enfatiza os elementos que comp6em 
o comportamento esperado. 

Ely Chinoy exemplifica a rela<;ao status-papel da seguinte forma: uma 
das normas basicas das sociedades humanas tern sido "nao mataras". 0 
assassinato, em geral, e punido em todos os grupos, com maior ou menor 
severidade, indo as san<;:oes desde a expulsao da comunidade e prisao, ate 
a pena capital. Todavia, esta norma nao se aplica a todas as pessoas e em 
todas circunstancias. 0 agente Ja policia, no cumprimento de suas fun
¢es, o carrasco executando a senten<;a de urn tribunal e o soldado durante 
a guerra podem matar sem que tais mortes sejam consideradas assassinatos 
e sem que estejam sujeitas a criticas e san<;oes. Portanto, policial, carrasco 
publico e soldado referem-se a status, cada urn determinando uma serie 
de normas que deve ser seguida pela pessoa que ocupa este status, em 
certas circunstancias. Essas normas constituem o papel. Para Chinoy, "sta
tus e a posi<;:ao socialmente identificada; papel e 0 padrao de comportamen
to esperado e exigido de pessoas que ocupam determinados status" (197 1: 
:69). 

0 sistema de status define urn padrao de ·rela<;oes que ira governar a 
intera<;:ao entre os membros de urn grupo e determinadas condutas sao 
consideradas mais apropriadas para expressar a rela<;:ao existente entre as 
pessoas que ocupam diferentes posi<;oes na hierarquia do status. A ma
neira pela qual as pessoas se comportam em suas rela<;oes com ocupantes 
de status superior e/ou inferior. sao aspectos do papel social. A impor
tancia dada ao status, pelos diferentes grupos, reflete-se nas formas de tra
tamento aadas a determinadas pessoas. Exemplo: Vossa Santidade, ao Pa
pa; Vossa Majestade, a reis; Vossa Alteza, a principes; Vossa Excelencia, a 
presidentes; Meritissimo, a juizes etc. 

99 



( :: ::: 
·t<:'· ., ~ 

---""" 
,.,., 

i .'. :;: ~ 

·!' 

~~: 
. .w-~:: 

5. 4 CARACTERfSTICAS DO PAPEL 

Mendras, analisando o assunto, descreveu urn campo de papeis que 
abrange as rela96es de dado papel com papeis associados ou contrapapeis, 
e seu exemplo versa sobre o papel do professor correlacionado com os pa
peis dos colegas, estudantes, diretor e pais de alunos. 0 papel do pro
fessor e definido pelas "expectativas" dos OUtrOS papeis: OS colegas espe
ram coopera9ao e compreensao; os alunos almejam receber instru9ao e 
ter urn born relacionamento; a dire9ao supoe o cumprimento das normas 
e regulamentos, e tambem coopera9ao; os pais confiam em que seus filhos 
possam obter born rendimento e, por meio dos conhecimentos adquiridos, 
possam aspirar a urn status mais elevado. 

Deste enfoque podem-se tirar algumas ila96es: 

a) Em rela<;ao ao papel do professor, as expectativas dos demais papeis 
sao diferentes, pois cada urn deles cria uma imagem diferente do 
papel do mestre, e este deve tentar corresponder a estas expecta
tivas. 

b) Os status e os papeis existem alem das pessoas que os ocupam. 
Exemplo: em determinada faculdade, uma disciplina deixa de ser lecio
nada, durante urn semestre, por falta de um profissional. A ausencia 
do professor nao signifies a inexistencia do status e do papel, por
que este e definido J?ela sociedade e pela escola. 

c) Urn mesmo papel pode ser desempenhado por varios individuos, e 
uma s6 pessoa pode desempenhar grande numero de papeis. Con
tinuando no exemplo do professor, sabemos que ele ocupa outras 
posif;;oes ou status; portanto, desempenha outros papeis fora da 
escola, isto e, na familia, na igreja, no clube, no partido politico etc. 

Uma pessoa e ~ mesma personalidade basica, independente do grupo de 
que participa, mas espera-se que se comporte de forma diferente em cada 
grupo. Nao se pode agir de maneira identica numa igreja, numa empresa 
comercial ou na familia, pois a fun9ao varia ein cada grupo, havendo si
tua96es distintas em cada caso. Desta maneira, ha tres elementos que se 
combinam - situa9ao-fun9ao-grupo -, constituindo uma diferencia9ao a 
que o individuo deve corresponder, a fim de realizar o seu papel. 

As expectativas dos outros, baseadas em normas socialmente aprova
das, determinam a maneira pela qual cada urn deve desempenhar seu pa
pel; entretanto, existe certa amplitude nessa determina9ao, permitindo va
ria96es individuais. Nas diferentes culturas, cada papel social esta mais 
ou menos generalizado e estandardizado; alguns sao mais elasticos, permi
tindo maior varia9ao, e outros, ligados aos rituais religiosos, sao mais rf. 
gidos. Mesmo nas culturas tradicionais, relativamente imutaveis, nao ha 
uma conformidade absoluta e completa em rela9ao aos requisites de com
portamento dos papeis sociais; ha uma possibilidade de varia~oes, embora 
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pequena. Quanto mais complexa e mutavel for uma cultura, maiores se
rao essas varia96es. 

5.5 NfVEIS DE COMPORTAMENTO 

Cada papel social, dentro da sociedade, possui diversos niveis de com
portamento, sujeitos a san96es: 

• Comportamento exigido. Fundamental para o desempenho do papel. 
Exemplo: o papel de s6cio de urn clube exige que ele tenha seu 
pedido de ingresso aprovado, pague as taxas, obede~;a aos regula
mentes. 

• Comportamento pennitido. lsto e, comportamentos para os quais o 
grupo ou a sociedade nao estabelecem normas fixas e rlgidas. Exem
plo : o s6cio do clube pode escolher, entre as diferentes modalidades 
de lazer ou esportivas, aquela que mais lhe convem. 

• Comportarnento proibido. £ aquele contra o qual reage o grupo e a 
sociedade, atraves de sam;oes negativas. Exemplo: nao e permitido 
depredar as instala~;oes, incentivar a desordem, vestir-se inadequa
damente. 0 desempenho adequado do papel social ocorre quando o 
indivfduo se acomoda as exigencias do primeiro nlvel de comporta
mento e evita o IJitimo. 

5. 6 TIPOS DE PAPtiS 

Ha a considerar o ajustamento do individuo aos papeis que deve de
sempenhar, o que se da de dois modos: atribuido e assumido. 

• Atribuldo. Quando sao conferidos externamente ao indivfduo; de 
acordo com o tipo de papel social, esta atribui~;ao pode efetuar-se de 
duas maneiras: automaticamente, com certos papeis familiares que nao 
dependem da decisao do indivfduo - filho, irmao, primo, tio, avo; 
intencionalmente, na ado~;ao de urn filho. 

• Assumido. Quando se assume urn papel voluntariamente, por decisao 
pessoal. Exemplo: casar-se, seguir uma profissao, estudar numa facul
dade. Esta distin~;ao de papel atribufdo e assumido nao e total; pode 
haver num mesmo papel, as duas caracterfsticas. Exemplo: os pais de 
uma crian~;a podem atribuir a urn amigo ou parente o papel de padrinho 
de seu filho, mas depende de o escolhido assumir ou nao este papel. 

Por menor que seja uma coletividade, ela apresentara certa diferen
cia9ao de fun96es entre pessoas ou grupos, de maneira que cada urn de 
uma contribui9ao especifica. A a9ao dos individuos que ocupam uma po
si9ao ou fun9ao particular num grupo ou numa coletividade esta sujeita a 
nbrmas, que comp6em o papel social. Os testes sociometricos, realizados 
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em grupos pequenos, demonstraram a divisao por func;oes: . urn assume a 
lideranc;a, outro exerce influencia marcante, apesar de oculta; ha quem 
traga informac;oes e quem fomec;a ideias novas; outros podem exercer fun
c;oes de criticos. Condutas particulares vao corresponder a cada uma das 
func;oes, respondendo as expectativas dos outros; portanto, alem das nor
mas comuns que se aplicam a todos os membros do grupo, existem as es
pecificas, servindo de guia aos diferentes membros, de acordo com as fun
c;oes que desempenham. 

Segundo Rocher, "sao esses modelos especificos de uma func;ao ou 
de uma posic;ao, numa coletividade, que constituem o papel social. 0 
papel social vern assim caracterizar modelos que, transcendendo as dife
renc;as e as adaptac;oes individuais, servem para orientar a ac;:ao dos sujei
tos que ocupam uma dada posi~;ao" (1971:1 80-1). Verificamos, dessa ma
neira, que nao se deve confundir papel social com func;ao social. 0 papel 
social nao e a func;ao que certa pessoa desempenha, nem a sua contribui
cao para 0 funcionamento de urn grupo ou coletividade; e, mais precisamen
te, o conjunto de maneiras de agir que caracteriza o comportamento dos 
individuos no exercicio de determinada func;ao em determinada coletivi
dade. 
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6 Grupos Sociais 

A analise dos grupos adquiriu uma posi~ao classica na propedeutica 
sociol6gica, pois, sem eles, historicamente, nao podemos compreender a 
evolu~ao da sociedade. Os grupos, como unidades fundamentais e elemen
tares, antecedem o exame de outros fenomenos sociais. 0 capitulo focaliza: 

1 . As categorias socials, sua importAncia na amilise da sociedade e a 
distinc;ao das categorias que implicam valores socials. 

2. Os estere6tipos e sua atuac;ao como fatores de atrac;ao e repulsao 
nas relac;oes entre individuos e grupos. 

3. Os agregados, suas caracteristicas e tipos, e a analise da relac;ao do 
individuo com o agregado. 

4. 0 conceito de publico e massa e as diferenc;as entre ambos. 

5. A caracterizac;ao da opiniao publica e da cultura de massas. 

6. 0 fato de o homem, como ser soc1al, viver em grupo, o que implica 
o surgimento continuo de novos grupos, que requerem formas de 
recrutamento. 

7. As caracteristicas dos grupos socials, que os diferenciam dos ·qua
se grupos· (categorias e agregados). 

8. A classificac;ao dos agrupamentos humanos. 

9. A distinc;ao entre grupos primarios e secundarios, o que permite a 
compreensao do significado de ambos na sociedade. 

10. A indicac;ao do que sao e como atuam os grupos de referencia. 
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6. 1 CATEGORIAS SOCIAlS 

Em todas as sociedades, os censos nacionais permitem obter urn qua
dro geral das "caracteristicas da popula<;:ao". Esse quadro sera tanto mais 
completo quanto maior o numero de itens significativos abrangidos pelos 
censos. Alem das grandes divisoes de sexo, idade, estado civil, naturali
dade, origem etnica, religiao e profissao podem-se obter dados sobre remu
nera<;:ao, tipo de residencia, propriedade da casa, numero de aposentos, 
posse de utensilios domesticos etc. Esses dados permitem caracterizar o 
nivel de vida da popula<;:ao, atraves de combina<;:oes de diversos itens, jun
tamente com a compara<;:ao das estatisticas de varios anos, e salientar ten
dencias e mudan<;:as. 

A analise dos dados estatisticos, obtidos nos censos, e de grande im
portancia na previsao e atua<;:ao de 6rgaos publicos. Por exemplo, sabendo
-se a taxa de natalidade e a de mortalidade ate sete anos, de determinada 
popula<;:ao, em dada area geografica, podem-se prever a necessidade de 
salas de aula e o numero de professores para atender a demanda de crian
c;as que ingressam no 1.0 ciclo, em certo ano. Aiem dos 6rgaos publicos. 
todas as entidades ou organiza<;:oes que pretendem realizar planejamentos, 
visando a grandes massas de popula<;:ao, necessitam de conhecimento das 
categorias estatisticas. Exemplo: as empresas de produ<;:ao industrial. 

6. 1 . 1 Categorias Social mente lmportantes 

Os dados estatisticos, principalmente os obtidos atraves dos censos, 
constituem-se fonte para o estabelecimento de categorias sociais; essa 
forma<;:ao e urn processo mental, apesar de as categorias nao serem imagi
narias: "uma categoria social e uma pluralidade de pessoas que sao consi
deradas como uma unidade social pelo fato de serem efetivamente seme
lhantes em urn ou mais aspectos" (Fichter, 1973:85). Nao ha necessidade 
de proximidade ou contato mutuo para que as pessoas perten<;:am a uma 
categoria social. Exemplos: adolescentes, open1rios, soldados, analfabetos 
etc. 

Em rela<;:ao aos aspectos semelhantes entre as pessoas, s6 nos interes
sam aqueles que tern significa<;:ao sociol6gica, e mesmo estes variam de 
acordo com o objetivo do estudo. Exemplo: se quisermos analisar os pa
droes de comportamento religiosos, a classifica<;:ao abrangeria as categorias 
de crentes, ateus, cristaos, judeus, budistas e outras; homens, mulheres, jo
vens, adultos e idosos. 
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As principais categorias estudadas pela Sociologia sao as que implicam 
valores sociais. Embora estes variem nas sociedades, alguns constituem de
terminantes quase que universais de status e, portanto, servem de base para 
a classifica<;ao das categorias sociais significativas. 

• Parentesco. Reline as pessoas em fun~;ao de sua procedencia familiar 
e/ou etnica. A primeira grande distin~;ao seria a separac;ao entre no
bres e plebeus; entre as famflias tradicionais, poderosas e os novos 
ricos; entre as legalmente constituidas e as ilegais etc. Outra distinc;ao 
que pode ser observada relaciona-se com os nativos e os estrangeiros. 
Entre alguns imigrantes ou, principalmente, entre seus filhos, nota-se, 
as vezes, o desejo de modificac;:ao do nome p.ara se assemelharem mais 
aos que prevalecem na sociedade de • adoc;:ao ". · 

• Riqueza. A posse de bens, ou sua ausencia, pode indicar diferentes 
c~madas sociais de uma sociedade. Esta divisao e importante, prin
CJpalmente para aquelas que dao mais valor as coisas materiais. A 
classifica~;ao baseada na riqueza agrupa os individuos em determinada 
categoria, por exemplo: rico, pobre, remediado. 

• Ocup~o. Relaciona-se com os diversos tipos de atividades e profis· 
soes, e sua valorizac;ao. Exemplo: professores, funcionarios publicos, 
agronomos, pedreiros etc. A diferenciac;:ao da-se tambem em relac;:ao 
as atividades nao remuneradas, como por exemplo, donas-de-casa. 
Nos paises socialistas, a classificac;:ao pela ocupac;:ao assume grande 
importancia. 

• Educa~ao. Distingue analfabetos de alfabetizados, aptid6es e habili
dades de incapacidades, graduac;:6es escolares e cargos de ensino. 
Baseando-se neste item, temos ainda as categorias de cientistas, lite
ratos, humanistas e outras. 

• Religiao. Parte do ponto de vista da manifesta~;:ao de valores religio
sos. Em primeiro Iugar temos a distinc;:ao entre "sagrado" e "secular", 
entre os grupos que ministram a religiao e os fieis. Cat61icos e pro
testantes, muc;ulmanos e confucionistas, conservadores e modernistas, 
crentes e ateus, tambem formam categorias sociais. Muitas vezes, ate 
as minorias de uma sociedade sao rotuladas atraves da categoria reli
giosa. 

• Fatores Biol6gicos. As principais diferenciac;:6es neste item dizem res
peito a sexo, idade e cor da pele. As categorias de sexo e idade tern 
importancia sociol6gica, em virtude de, nas sociedades em geral, os 
homens e as mulheres, as crianc;as, os adolescentes, os adultos e os 
idosos ocuparem status diferentes e, em consequencia, desempenharem 
papeis diversos. Dentre as caracteristicas fisicas, como textura de 
cabelo, formato do nariz, cor dos olhos e da pele, grossura dos labios, 
o criteria de • cor da pele" representa, em muitas sociedades, urn 
valor social mais importante. Tipos fisicos, que envolvem padr6es de 
beleza (estatura, peso, trac;:os fisionomicos). servem tambem para a 
classificac;ao de categorias. 

105 



- ~l:: 

6 . 1 . 2 Estereotipos 

Ao lado das categorias, construyoes mentais baseadas nos fatos, encon
tramos os estere6tipos, construyoes mentais falsas, imagens e ideias de con
teudo al6gico que estabelecem criterios socialmente falsificados. 

Os estere6tipos baseiam-se em caracterfsticas nao comprovadas e nao 
demonstradas, atribuidas a pessoas, coisas e situayoes sociais, mas que, na 
realidade, nao existem. Os principais estere6tipos referem-se a classe, etnia 
e religiao. Pelo fato de urn estere6tipo salientar qualidades em vez de defei
tos, nao significa que deixe de ser estere6tipo. 

As generalizayoes o japones e trabalhador, o sirio e ladriio, o portugues 
e burro, 0 paulista e dinamico, 0 carioca e boa-vida, 0 mineiro e apegado ao 
dinheiro, a francesa e elegante, 0 ingles e fleumatico sao igualmente este
re6tipos, portanto, falsas. 

A forma<;:ao de estere6tipos favoraveis ou desfavoraveis depende prin
cipalmente da posiyao social e cultural dos individuos e dos grupos. Te
riamos assim os estere6tipos do "branco explorador" ou do "mulato trai
yoeiro"; do capitalista como "explorador do operario" ou como "pessoa 
bem-sucedida". 

Mais do que cria<;:oes do individuo, os estere6tipos sao criayoes do 
grupo e, a medida que o mesmo se isola, diminuindo a oportunidade de ex
periencias novas, os estere6tipos tendem a se fortalecer, o mesmo aconte
cendo com o estere6tipo que se propaga e passa a ser aceito por maior nu
mero de pessoas. Os meios de comunicayao de massa colaboram na cria
yao e difusao de estere6tipos. 

0 estere6tipo se desenvolve por generalizat;ao e por especifica<;:ao. En
tendemos por generaliza9iio o processo mental atraves do qual tendemos a 
associar, a toda uma categoria de pessoas, certas caracterfsticas que uma 
ou poucas pessoas conhecidas possuem. Exemplo: alguem que teve pro
blemas de transito, causados por urn jovem, pode concluir que todos os 
jovens sao motoristas imprudentes; urn individuo que sofreu prejuizos fi
nanceiros com urn italiano pode generalizar, concluindo que todos os ita
lianos sao ladroes; se o doente foi desinteressadamente socorrido por urn 
medico, pode vir a pensar que todos OS medicos SaO abnegados; e aquele 
que foi enganado por urn advogado, englobara todos como desonestos. 

A especijica9iio e urn processo inverso e mais comum; consiste na 
atribui<;:ao a determinada pessoa das qualidades ou defeitos considerados 
pertencentes a todas as pessoas da mesma categoria. Exemplo: o estere6-
tipo de que OS judeus sao inteligentes leva a considerayaO de que cada 
judeu e inteligente. 
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Toda cultura possui inumeros estere6tipos positivos ou negativos; de
terminada pessoa pode ser classificada pelos seus componentes, de acordo 
com as qualidades ou defeitos imaginaries atribuidos a sua categoria. Exem
plos: todo garimpeiro e aventureiro; todo caboclo e indolente; todo corin
tiano e fanatico; todas as enfermeiras sao dedicadas. 

6. 2 AGREGADOS - CONCEITOS E TIPOS 

Agregado e uma reuniao de pessoas frouxamente aglomeradas que, 
apesar da proximidade fisica, tern urn minimo de comunica~YaO e de rela
c;oes sociais. 

6. 2 . 1 Tipos de Agregados 

As caracteristicas dos agregados podem aparecer em maior ou menor 
grau, dependendo do seu tipo. Da mesma forma existe uma variac;ao no 
que se refere ao aspecto quantitative de individuos. 

Os principais agregados, segundo Fichter, sao: manifestac;oes publi
cas, agregados residenciais e agregados funcionais, e os diferentes tipos de 
multidao. 

a) Manifestafoes publicas 

Sao agregados de pessoas reunidas deliberadamente com urn determi
nado objetivo. Nao sao passivos, isto e, meros espectadores ou ouvintes, 
mas participam de determinada ac;ao coletiva, seguindo, geralmente, urn 
plano preestabelecido. As manifestac;:oes publicas podem ser: repetitivas, 
como o desfile de 7 de Setembro, a· procissao de Corpus Christi, o desfile 
de escolas de samba, no carnaval; ou isoladas, como a comemorac;:ao do 
tricampeonato .brasileiro de futebol, regozijo coletivo pelo fim da Segunda 
Guerra Mundial, pela passagem de urn seculo. 

b) Agregados residenciais 

Diferem da vizinhanc;:a porque, apesar de seus componentes estarem 
pr6ximos, se mantem relativamente estranhos; nao ha, entre eles, contato 
e interac;:ao e tambem nao possuem organizac;:ao. A vizinhanc;:a, ao contra
rio, significa contato, interac;:ao e interdimbio entre pessoas que se conhe
cem. Encontramos vizinhanc;:a, com maior probabilidade, na area rural 
ejou na area urbana, em locais residenciais tradicionais. Por outro lado, 
os agregados aparecem principalmente na area urbana, especialmente em 
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"zonas de transi<;:ao", como pensoes, hoteis, grandes predios de apartamen
tos, e onde ha uma popula<;:ao flutuante. 

c) Agregados funcionais 

Constituem uma zona territorial onde os individuos tern fun<;:6es espe
cificas. Diferem dos agregados residenciais em virtude de possuirem uma 
fun<;:ao concreta. Constituem agregados funcionais os distritos policiais, as 
zonas escolares etc. 

d) Multidao 

Agregado pacifico ou tumultuoso de pessoas ocupando determinado 
espa<;:o fisico (ver detalhes mais adiante). 
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A rela<;:ao do individuo como agregado apresenta os seguintes aspectos: 

a) Presen~ fisica: sendo caracteristica fundamental para a formac;:ao 
de urn agregado social a proximidade fisica entre seus componentes, 
o individuo tern de estar necessariamente presente no agregado 
social. 

b) Ausencia de status: o agregado, nao sendo estruturado, nao pode 
conferir ao individuo urn status, ja que este implica a posic;:ao que 
a pessoa ocupa em relac;:ao a outros, de acordo com o julgamento 
coletivo. Entretanto, o tipo de agregado de que urn individuo faz 
parte pode influir em seus diferentes status, de acordo com os grupos 
a que pertence. 

c) Padrio de comportamento: as formas de comportamento dos indi
viduos variam de acordo com o tipo de agregado social em que se 
encontram, em determinado momenta. Essa variac;:ao resulta, portan
to, no tipo de agregado e nao na integrac;:ao com os outros elementos. 
Por exemplo, quem assiste a urn concerto, a uma partida de xadrez, 
uma opera, permanece em silencio; todavia, quem presencia urn jogo 
de futebol, uma luta livre, urn torneio de basquete, manifesta ruido
samente sua apreciac;:ao ou desagrado. 

d) Comportamento coletivo: nos agregados, as pessoas manifestam com
portamento coletivo e nao social. No comportamento social existe 
comunicac;:ao, cantata e interac;:ao; no coletivo, esses processes podem 
aparecer em grau minima, mas nao sao obrigat6rios. As ac;:oes sao 
simultaneas e analogas. 

e) Al'!onimato: no agregado social ha a tendencia para o individuo tor
nar-se anonimo, nao necessariamente por uma atitude voluntaria, 
mas como consequencia da natureza dos agregados sociais. 

f) Diminui~ da responsabilidade pessoal: em decorrencia de os agre
gados sociais serem temporaries e compostos de elementos anoni-



mos. a responsabilidade pessoal diminui, pols o indivfduo nao age 
lsoladamente, mas participa da manifestar,:ao coletiva. 

Diferencia9ao entre categoria, agregado e grupo social: o diret6rio do 
PMDB em determinada cidade e urn grupo social; os indivfduos que compa
recem a urn comfcio promovido por este diret6rio formam urn agregado 
social, e os partidarios do PMDB, em todo o Pals, constituem uma cate
goria social. 

6. 2. 2 Caracteristi.cas e Tipos de Multidio 

Reunindo as caracterfsticas fi'sicas da multidao com as caracteristicas 
so~iais e psicol6gicas, Kingsley Davis (1964:11 74 e seg.) apresenta o se
gumte esquema: 

e A_ '!'~ltidao e desordenada. Apesar de poder ter urn lfder, nao possui 
d1v1sao de trabalho nem sistema de posil;:oes. 

• A_ !nterar,:ao se mostra descontrolada: espontanea, amorfa e impre
VISIVel. 

• ~ constitufda de unidades unifonnes. A falta de organizar,:ao nao per
mite a utilizar,:ao das diferenr,:as individuals e torna os membros iguais. 

e A multidao e aoonima. Os componentes sao anonimos, pois nao car
regam sua posir,:ao social ao se integrarem na multidao. 

• Os fins e os sentimenots estao enquadrados pelo mais baixo deno
minador comum, pols a interar,:ao nao leva em considera<;ao as perso
nalidades socials distintas. 

• A interar,:ao manifesta-se em termos de ~es generalizadas e de 
sentimentos comuns a todos os integrantes do grupo. 

• A multidao pode ser faniitica, perseguindo urn objetivo sem restrir,:oes 
ou considerar,:oes pelas possfveis conseqOencias. 

e A multidao e desinibida. Seus participantes perdem as peculiaridades 
que os distinguem como personalidades diferentes. 

• Os participantes adquirem segura~a e poder, pela presenr,:a de outros 
que procedem da mesma forma, cedendo a impulsos que, geralmente, 
seriam reprimidos. 

• A multidao apresenta uma ideia fixa. Sua atenr,:ao focaliza-te sobre 
uma linica coisa. 

• 0 grupo pode dar expressao aos motivos ineonscientes, pols seus 
componentes nao reprimem as manifestar,:6es de seus impulsos. 

• 0 efeito precedente e reforr,:ado pelo can3ter cumulativo e circular de 
interexcitar,:ao da multidao - seus componentes se deixam perder, 
momentaneamente, no "espirito da multidao". 
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As multidoes podem ser assim classificadas: 

• MultidOes casuais. Tern existencia momentanea, organizar;:ao frouxa e 
raramente apresentam unidade. Exemplos: pessoas reunidas, observan
do a decorar;:ao de uma vitrina, contemplando a implosao de urn predio, 
urn incendio ou a construr;:ao do metro. 

• Multidoes convencionais ou audit6rios. 0 comportamento se expressa 
de urn modo preestabelecido e regularizado, possuindo durar;:ao limi
tada. Exemplos: espectadores de uma partida de futebol ou de qual
quer outra competir;:ao desportiva, pessoas reunidas para assistir a urn 
recital, concerto, show ou qualquer espetaculo recreative. 

• Multidao ativa, turba ou turbamulta. Caracterizada pela existencia de 
urn alvo ou objetivo para o qual se canaliza a a<;ao, que, em geral, e 
agressiva e destrutiva. Exemplos: grupos de pilhagem, motins, suble
var;:oes populares, revoltas, linchamentos. 

• MultidOes em panico. 0 interestfmulo dentro do grupo exalta e intensi
fica a sensar;:ao de panico, aumentando o carater irracional da ar;:ao, 
voltada para a fuga de urn perigo comum. Exemplos: pessoas que 
fogem de urn edificio em chamas, de urn terremoto, de inundac;:oes ou 
de qualquer outra catastrofe; soldados em debandada no campo de 
batalha; populares que fogem da ar;:ao violenta da policia ou do exer
cito ao dispersar manifestac;:oes de protesto. 

• Multidio expressiva. A excita~;ao e descarregada, sem regras prees
tabelecidas, atraves do simples movimento fisico que tern a finalidade 
de afrouxar a tensao; nao se dirige a urn objetivo determinado. Exem
plos: o comportamento orgiaco observado durante a ldade Media, nas 
multidoes dan~;antes; o carnaval; as comemorar;oes de rua em rego
zijo por uma conquista esportiva, militar ou politica. 

6. 2 . 3 D.ifere~ entre Publico e Massa 

Mills (1968:355 e seg.) indica as diferen9as entre publico e massa, 
que podem ser analisadas em quatro dimensoes: 
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• A diferen~;a proporcional entre os que formam a opm1ao e os que re
cebem a opiniao ja formada. Podemos considerar dois extremos de 
uma linha graduada: no primeiro, teremos duas pessoas que conversam 
e discutem pessoalmente; no segundo, uma pessoa que tala, sendo sua 
opiniao transmitida, de maneira impessoal, por meio de uma rede de 
comunica~;ao, a urn elevado numero de ouvintes e/ou espectadores. 
Entre esses extremos encontraremos uma gradua~;ao que engloba pe
quenos OU medias grupos, onde todos OS participantes fazem USO da 
palavra ou sao dominados por urn s6 individuo; circulos de discussao 
livre, mesa-redonda, debates em tribunais, sessoes parlamentares, as
sembh~ia de partidos politicos, simp6sios, congressos etc. 

• A possibilidade de responder ou de revidar uma opiniao sem que tal 
ato provoque represalias. Encarando duas situa~;oes diametralmente 



opostas, teriamos: na prlmeira, regras informais e/ou formals que per
mitem a diferentes pessoas externarem suas opinioes atraves do • di
re ito de resposta ", e que garantem o dire ito de as pessoas conhece
rem todos os aspectos e pontes de vista referentes a determinado 
assunto. Na segunda, a situa~ao apresentaria, o monop61io dos meios 
de comunica~ao, por urn determinado grupo, que nao permite uma 
rea~ao, nem sequer "em particular", a outras pessoas. 

• A correla~ao entre a forma~ao da opiniao e a possibilidade de ela 
se concretizar no ato social, e a tacilidade de participa~ao efetiva 
nas decisoes. A posi~ao que a pessoa ocupa na estrutura do poder e 
as pr6prias caracterfsticas do sistema de autoridade podem limitar, 
permitir e ate estimular essa correla~ao; a ar;ao pode ainda ser con
tinua ou intermitente. 

• Grau de penetra~ao da autoridade institucional, no publico, atraves das 
sam;oes do controle social, e o grau de autonomia real do publico em 
relar;ao a essa autoridade. Ouas situar;oes opostas se apresentariam: 
de urn lado, urn publico autonomo, sem a pressao de agentes da auto
ridade formal; do outro, uma uniformidade obtida atraves de metodos 
coercitivos e de urn clima de suspeita, formado pela infiltra~ao de in
formantes. 

De acordo com essas dimensoes, teriamos as caracteristicas do publico 
e da massa. 

Publico. Conjunto de individuos em que: 

a) e praticamente igual o numero de pessoas que expressam e recebem 
opinioes; 

b) a organiza~ao da comunica~ao publica permite uma resposta imediata 
e efetiva a uma opiniao publicamente expressa; 

c) a opiniao, formada atraves dessa discussao, encontra possibilidades 
de se transformar em a~ao efetiva, mesmo contra o sistema de auto
ridade vigente, se necessaria; 

d) as institui~oes de autoridade nao tern penetra~ao: o publico e, per
tanto, mais ou menos autonomo em suas a~oes. 

Massa. Conjunto de elementos em que: 

a) o numero de pessoas que expressam opinioes e incomparavelmente 
menor do que aquele que as recebe; a massa e uma coler;ao abstrata 
de individuos, recebendo impressoes e opinioes ja formadas, veicu
ladas pelos meios de comunicar;ao de massa; 

b) a organiza~ao eta comunica~ao publica impede ou dificulta a resposta 
imediata e efetiva as opinioes externadas publicamente; 

c) as autoridades controlam e fiscalizam os canals por meio dos quais 
a opiniao se transforms em a~ao; 

d) os agentes institucionais tern maier penetrar;ao; a massa, portanto, 
nao tern autonomia, sendo reduzida a forma~ao da opiniao independen
te atraves da discussao. 
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A predominancia de determinados tipos de comunicacrao e, assim, uma 
caracteristica que distingue o publico da massa: o meio de comunicacrao 
basico, numa comunidade de publicos, e a discussao, que pode ser amplia
da e animada pelos veiculos de comunicacrao, se existirem, estabelecendo-se, 
desta forma, urn elo entre "publicos primaries". 0 tipo de comunicacrao 
que predomina, numa sociedade de massa, e o veiculo formal, e as pes
seas, expostas ao conteudo desse veiculo de comunicacrao de massa, tor
nam-se receptaculos mais ou menos passives de opinioes ja formadas. 

6. 2 . 4 Qpin,iio Publica 

Dais autores, James Bryce (A comunidade americana) e Hans Speier 
(Desenvolvimento hist6rico da opiniiio publica - Jornal Americano de 
Sociologia) conceituam, respectivamente: 

Bryce: "So existe opiniao publica quando os individuos de uma 
sociedade tern acesso livre e total as informa~oes da atualidade e, em 
consequencia, podem formular opinioes autoconscientes. Por isso, nas 
sociedades anteriores a revolu~ao burguesa, como nao existiam meios 
capazes de desencadear livremente todas as informa~oes, quaisquer ten
dencias de manifesta~ao das opinioes estariam vinculadas a elite ou a 
uma parte da sociedade. 0 povo, em sua grande maioria, estaria desvin
culado do processo de circula~ao de informa~oes. £ preciso entender que 
o processo de forma~ao de opiniao publica pressupoe o acesso potencial 
de todos os cidadaos as informa~oes estereotipadas que os meios de co
munica~ao divulgam. Diante dessas informa~oes, que cada indivfduo rece
beu (ou pode receber) livremente, em igualdade de condi~oes com os 
demais, afigura-se a etapa de tomada de posi~ao: pessoal, grupal, coletiva 
[atraves da livre discussao]. • 

Speier: "Consideramos como opiniao publica as opinioes sobre as
suntos de interesse da nacao. livre e publicamente expressas por homens 
que nao participam do governo e reivindicam para suas opinioes o direito 
de influenciarem ou determinarem as a~oes, o pessoal ou a estrutura 
de governo." 

Em decorrencia desses conceitos, tres caracteristicas basicas sobressaem 
na opiniao publica: o acesso a informacrao, a livre discussao e a tentativa 
de fazer com que a opiniao se transforme em acrao efetiva. A estas, Berger 
(Apud Augras, 1974: 16) acrescenta as seguintes: 
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a) a opiniio e consciente, isto e, tende a afirmar-se e exprime urn jufzo; 

b) carrega em si uma inte~o de racionalidade, pois procura a objeti
vidade e deseja justificar-se; 

c) tem um aspecto apaixonante, ja que se situa sempre no plano emocio
nal e no das cren~as; 

• 



d) consiste em um fenOineno social, ou seja, ·existe apenas em rela.;:ao 
a urn grupo, e urn dos modos de expressao desse grupo e difunde-se 
utilizando as redes de comunica.;:ao do grupo". 

Respeitante a conscientizac;ao, ocorrem dais aspectos ou etapas que 
nao se encontram em oposic;ao, mas sao cqmplementares e afloram em 
mementos distintos, numa cadeia de sucessao praticamente infindavel: urn 
estado de opiniao latente que, apesar de apresentar o mesmo esquema ba
sico de referencias, mostra-se diversificado ao nivel individual; consiste em 
urn sentimento geral, "uma disposic;ao latente em relac;ao a determinado 
assunto", recebendo a designac;ao de opiniiio estatica; e uma opiniiio dina
mica, que corresponde ao aparecimento, "progressive ou repentino, de uma 
tomada de posic;ao perante o problema", ocorrendo o fenomeno da cons
cientizac;ao nesse nfvel. As opinioes estatica e dinamica revezam-se conti
nuamente. 

6. 2. 5 ,comun.icac;io e Cultura de Massas 

Entende-se por comunicac;ao ou relac;ao comunicativa aquela que tan
to supoe quanto produz uma interac;ao bilateral, isto e, em que os dais p6-
los - transmissor e receptor - apresentam relac;ao de ambivalencia, po
dendo o transmissor passar a receptor e vice-versa. 

Entende-se por meios de comunicac;ao nao apenas o emprego de sim
bolos por parte dos homens para significar, expressar e comunicar o saber 
- as diferentes linguagens - mas, principal e concretamente, os canais 
artificiais utilizados para veicular entre seres racionais - transmissores
·receptores - essas mesmas linguagens. Assim, em seu sentido mais am
plo, os meios de comunicac;ao seriam, de urn lado, todas as linguagens, cuja 
caractedstica e serem mais convencionais do que artificiais e, de outro, 
todos os meios tecnicos ou tecnol6gicos capazes de excitar urn receptor, 
atraves da transmissao de urn sentido ou significado, tanto oral quanta 
visual (sinais de fumac;a, desenhos, cartazes, radio, televisao, satelites, mi
crocomputadores etc.). 

0 tipo e o nivel de cultura que os diferentes grupos sociais possuem 
encontram-se em relac;ao direta com os meios de comunicac;ao do saber 
e esta sera tanto mais causal quanto mais subdesenvolvida se encontrar 
dada cultura. Na atualidade, em virtude da especializac;ao necessaria para 
a utilizac;ao desses meios, obrigatoriamente o saber passa pelas maos de urn 
reduzido m1cleo de agentes transmissores. Em decorrencia, esses elemen
tos atuam como funciomirios e experts representando grupos de pressao 
estranhos as esferas culturais: seu papel e canalizar o saber e envia-lo a 
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um drculo .largo de pesseas receptoras. Quando a bilateralidade da auten
tica intercomunica(j:ao e atrofiada pela enorme despropor9ao entre os agen
tes transmissores e os receptores, e quando o primeiro se assenhora e mo
nopoliza o papel de informador, reduzindo os segundos a um papel de pes
soas passivamente informadas, de modo irreversivel a for9a expansiva e 
autocriadora do saber diminui, ficando reduzida sua fun!j:ao a uma rela9ao 
unilateral entre doh· p6los: uma oligarquia informadora, convertida em 
elite, e uma pluralidade indiferenciada de receptores, transformada em 
mass a. 

Considera-se cultura de massa o residuo de todas as mensagens em 
que ha um predominio da informa(j:ao sobre comunica~j:ao, veiculadas pelos 
agentes e sedimentadas no polo receptor que se constitui numa sociedade 
de massas. A cultura em transforma(j:ao e crescimento somente encontra-se 
em sociedades onde a rela9ao transmissor-receptor permite a retro_alimen
ta(j:ao; em outras palavras, onde ha comunica9ao nos dois sentidos, nao ha 
cultura de massas, pois sua caracteristica mais acentuada e sua esterilidade 
para as finalidades do saber compartilhado, por tratar-se de uma veicula
(j:aO sem canais de retorno; fundamenta-se no dizer ordenado alienante, nao
-seletivo, do tipo "um-para-todos''. Define-se a cultura de massa justamente 
pela sedimenta9ao das formas de saber, que induzem condutas, ideologias 
e motiva96es, depositadas sem contesta(j:ao na consciencia do homem-mas
sa. Podemos fazer duas distin96es claras em rela9ao as formas do saber: 
uma estatica, semi-inconsciente, intranscendente e outra racional, mutan
te, superior e dinamica. Dessa dicotomia conclui-se que a massifica9ao de 
uma coletividade de receptores de informa(j:oes de mao-unica s6 pode ser 
equivalente a exalta9ao e universaliza(j:ao dos componentes estaticos do sa
ber. Em outras palavras, um cfrculo vicioso de automatismos expressivos, 
mitos, linguagem popular, costumes etc., a expensas do congelamento ou 
"coagula9ao" da dinamica criadora: linguagem literaria, filosofia, arte, di
reito, politica, ciencia etc. 

Indo mais alem, cultura de massa pode ser decodificada como uma fos
siliza(j:ao progressiva para engrossar a regiao da estatica cultural, como 
um eufemismo para designar um retrocesso na hist6ria da civiliza(j:aO. "A 
massifica9ao de uma cultura representa, pois, do ponto de vista do devenir 
cultural, um momento de metamorfose involutiva dirigida, cujo final hipo
tetico ( .. :) sera aquela absoluta en tropia cultural no qual os agentes da 
massifica9ao aspiram a precipitar o homem-massa, intensificando sua impo
tencia para o dialogo" (Pasquali, 1972:76). 

Os veiculos de comunica9ao e de difusao nao sao por si pr6prios ins
trumentos da cultura de massas; o que os transforma neles e o caminho 
de mao-unica, pela universal impermeabilidade de seus significados: certa 
imprensa e nao a obra literaria ou cientifica; o radio e a televisao, utilizados 
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apenas no sentido informative e nao o concerto, o teatro e a conferencia, 
dirigidos a urn publico; o cinema estereotipado e nao a exposic;ao eo ensino, 
ou qualquer outra forma de transmissao do saber que exija compreensao, 
exercitando a capacidade de critica e selec;ao. "Se o discurso massifica pela 
sua mediocridade adaptavel a qualquer idade mental, nivel de conhecimen
to etc., e se uma sociedade de massas se caracteriza pela utilizac;ao de hens 
de consumo standard (tanto materiais quanto culturais), uma cultura de 
massas, que e a sedimentac;ao de mensagens pre-fabricadas sob medida pa
ra todos, consistira numa ulterior uniformizac;ao do uniforme ou sintese dos 
lugares-comuns de uma coletividade" (Pasquali, 1972:77). 

6. 3 GRUPOS SOCIAlS 

6. 3. 1 Recrutamento de Membros 

Segundo Morris Ginsberg, as categorias e os agregados soc1a1s, assim 
como as classes sociais, sao "quase grupos", podendo dar origem a grupos 
plenamente desenvolvidos. Esses "quase grupos" constituem urn campo de 
recrutamento para grupos. 

0 homem, como ser social, vive em grupos. Isto implica o surgimen
to continuo de novos grupos, cuja criac;ao e manutenc;ao levantam o proble
ma do recrutamento de membros, que ocorre de diferentes maneiras: 

a) Aceita~o voluntiria da partici~o. Como acontece no casamento 
(matrimonio voluntario), na formac;:ao de urn grupo de amigos, na com
posic;:ao do quadro social da maioria das sociedades, clubes e asso
ciac;:oes (cientificas, artisticas, filantr6picas e outras), desde que o 
individuo seja devidamente qualificado e possa preencher as condi
c;:oes da admissao (pagamento de j6ias, mensalidades, taxas etc.). 

b) lndic~. nomea4;io ou desig~. A indicac;:ao da-se atraves de 
outros membros (sociedades secretas, alguns clubes) e a nomeac;:ao 
ou designac;:ao, pelo grupo ou seu corpo dirigente, como ocorre com 
funcionarios do Estado (oficiais de gabinete, ministros). 

c) Elei~o. Pode ser realizada por todos os membros do grupo (eleic;:ao 
de urn Presidente por todos os cidadaos com direito a voto, de diri
gentes de sindicatos, de associac;:oes cientificas etc.), ou somente 
pela camada superior (eleic;:ao do Papa pelos cardeais, do presidente 
de uma empresa pelos maiores acionistas). 

d) OualifiCIM;io do individuo e contrato. Esse tipo de recrutamento e 
empregado principalmente pelos grupos economicos. 

e) Conscri~o. Metodo usado principalmente pelas forc;:as armadas. 
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f) Coe~. A coervaO, legitima ou ilegitima, e empregada pelos mais 
diversos grupos: familia (Casamento realizado contra os desejos de 
urn ou ambos os conjuges), Estado (atraves da conquista militar), 
Jgreja (principalmente no passado), sistema penitenciario etc. 

No que se refere ao recrutamento dos membros, os grupos podem apre
sentar-se fechados, opondo resistencia a participa<;ao de muitos (sao fecha
dos principalmente os grupos em que a participa<;ao traz vantagens e pri
vilegios de diferentes tipos), ou abertos, aceitando todos os candidatos (sao 
abertos principalmente os grupos que trazem a seus membros mais onus e 
sacrificios do que vantagens e privilegios). Em rela<;ao ao predominio das 
diferentes formas, encontramos, principalmente: conscri<;ao e coer<;ao -
grupos em que a participa<;ao envolve grandes onus e sacrificios; uso con
comitante de varios metodos - quando a participa<;ao traz certas vanta
gens e desvantagens; indica<;ao, nomea<;ao ou designa<;ao, assim como elei
<;ao - nos casos em que a participa<;ao significa a aquisi<;ao de vantagens 
e privilegios. 

6 . 3 . 2 Caracteristicas dos Grupos 

Os grupos apresentam diversidade entre si, nao s6 na forma de recru
tamento, como tamhem na organiza<;ao, finalidade e objetivos. Porem, to
dos eles possuem determinadas caracteristicas, que levaram Fichter a definir 
grupo social como "uma coletividade identificavel, estruturada, continua, 
de pessoas sociais que desempenham papeis reciprocos, segundo determina
das normas, interesses e valores sociais, para a consecu<;ao de objetivos co
muns" (1973:140). 
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Para este autor, as caracteristicas dos grupos sociais sao as seguintes: 

a) ldentific~o. 0 grupo deve poder ser identificado como tal pelos seus 
membros e pelos elementos de fora. 

b) Estrutura social. Decorrente do fato de que cada componente e«upa 
uma posivao relacionada com a posivao dos demais. 

c) Papeis individuais. Condivao essencial para a existencia do grupo e 
sua permanencia como tal, pois cada urn de seus membros tern uma 
participavao determinada. 

d) Relac;oes reciprocas. Entre os membros de urn grupo deve haver 
interac;ao. Para alguns autores esta e a unica caracteristica empre· 
gada na conceituac;ao de grupo social. 

e) Normas comportamentais. Sao determinados padroes, escritos ou nao, 
oue orientam a acao dos componentes do grupo e determinam a 
forma de desempenho do papel. 



f) lnteresses e valores comuns. 0 que e considerado born, desejavel, 
aceito e compartilhado pelos membros do grupo. A importancia dos 
valores pode ser aquilatada pelo fato de que o grupo, geralmente, f:e 
divide quando ocorre o conflito de valores. 

g) Finalidade social. Razao de ser e objetivo do grupo. 

h) Permanincia. Para que um grupo seja considerado como tal, e neces
saria que a intera~;ao entre os membros se prolongue durante deter
minado perlodo de tempo. 

6. 4 CLASSIFICACAO DOS AGRUPAMENTOS HUMANOS 
(GRUPOS E "QUASE GRUPOS") 

A primeira distin<;ao que, em geral, se faz sobre os agrupamentos so· 
ciais diz respeito a origem, a dura<;ao e a estrutura dos mesmos. 

Em rela<;ao a Origem, temos: 

• Espontineos. Formam-se sem delibera~;ao previa, sem prop6sito espe
cifico dos componentes. Exemplo: multidao, cidade, turba. 

• Contratuais ou voluntarios. Obedecem a pianos preestabelecidos. Exis
te a inten~;ao de cria-los, visando a uma finalidade determinada, e 
possuem estatutos que regulamentam seu funcionamento. Exemplos: 
grupos economicos, grupos recreativos, grupos educacionais. 

Quanto a DurafiiO, podem ser: 

• Acidentais ou peri6dicos. Constituem-se acidentalmente, favorecidos 
por diferentes circunstancias, e se desfazem em pouco tempo. Exem
plos: audit6rio, multidao, turba. 

• Permanentes ou continuos. Como o nome indica, sao permanentes no 
tempo e estaveis. Exemplos: familia, lgreja, escola. 

No que diz respeito a Estrutura, apresentam-se: 

• Difusos. Agrupamentos nos quais inexistem leis, estatutos e regula
mentes. Sua organiza~;ao nao e claramente definida e baseia-se, ate 
certo ponto, em determinados padroes de comportamento e em distri
bui~;ao rudimentar de autoridade e subordina~;ao. Exemplos: grupos 
de amigos, grupos de estudos, grupos de brinquedos. 

• Organizados. Obedecem a regras preestabelecidas, especificadas em 
regimentos, estatutos e leis. Exemplos: clubes firantr6picos, sindica
tos, Estado. 

Esses tres fatores - origem, durac;:ao e estrutura - nao sao mutua
mente exclusivos, podendo aparecer conjuntamente. Exemplo: a escola cons
titui urn grupo social contratual ou voluntario, permanente ou continuo, e 
organizado; a multidao e espontanea, peri6dica ou acidental, e difusa. 
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6 . 4 . 1 A Divisao de Gurvitch 

Gurvitch apresenta uma divisao ampla sobre os agrupamentos sociais, 
abrangendo quinze aspectos (1962:1 216-25): 
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1. CONTEODO (relacionado com a fun~): 

a) Grupos unifuncionais (esportivos). 

b) Grupos multifuncionais (econ&nicos, territoriais, de parentesco). 
c) Grupos suprafuncionais (classes socials. minorias tltnicas, Esta

do, lgreja). 

2. AMPLITUDE (ntlmero de participantes): 

a) Grupos reduzidos (familia). 

b) Grupos medios (ecooomicos, clubes, sindicatos). 
c) Grupos extensos (Estado, classes socials). 

3. DURACAO: 

a) Grupos temporaries (dissolvidos ap6s a reali~o das tarefas: 
multidio, equipe temponliria, mutirio). 

b) Grupos duraveis (dissolu~ em condi~oes particulares: familia, 
grupos de idade, emprese). 

c) Grupos permanentes (que nio implicam qualquer limi~ natu
ral: lgreja, Estado, classes socials). 

4. RITMO (medido nas rela~oes de urn grupo para com outro e a socie
dade global): 

a) Grupos de cadencia lenta (territoriais, de parentesco, lgreja). 

b) Grupos de cadencia media (fraternidades e seitas). 
c) Grupos de cadencia rapida (economicos, atividades juvenis). 

5. MEDIDA DE DISPERSAO: 

a) Grupos a distancia (produtores-consumidores). 
b) Grupos de contatos artificiais (escritor-leitores). 
c) Grupos reunidos periodicamente (clubes, sindicatos). 
d) Grupos reunidos permanentemente (familia, conventos). 

6. BASE DE FORMACAO (em rela(:io a vontade individual): 

a) Grupos de fato (grupos etnicos, consumidores, desempregados). 
b) Grupos voluntaries (partidos politicos, organiza~oes filantr6pi

cas). 

c) Grupos impostos (Estado, castas). 

7. MODO DE ACESSO: 

a) Grupos abertos (classes socials, multidoes). 
b) Grupos de acesso condicional (clubes). 
c) Grupos fechados (castas, socledades secretas). 



8. GRAUS DE EXTERIORIZACAO: 

a) Grupes nae erganizados e nae estruturades (produtores-consu
midores, desempregados). 

b) Grupes estruturades, mas nae organizades (classes socials, gru
pos de idade). 

c) Grupes estruturades, parcialmente erganizades (parentesco). 
d) Grupes cempletamente organizades (Estado). 

9. FUNCOES (finalidade do grupo): 

a) Grupes de parentesce (familia). 

b) Grupes de afinidade fraternal (grupos de amizflde). 

c) Grupes de localidade (vizin~). 
d) Grupes de atividade ecenomica (empresas). 

e) Grupes intermediaries entre a afinidade fraternal e a atividade 
ecenomica (estratos). 

f) Grupes de atividade nae lucrativa (organiza~oes filantr6picas). 
g) Grupes misticos (grupos religiosos). 

10. ORIENTACAO (combativos ou conciliadores): 

a) Grupos de divisae (partidos politicos, sindicatos). 

b) Grupes de uniae (parentesco, empresas). 

11 . MODO DE PENETRACAO NA SOCIEDADE GLOBAL: 

a) Grupos refrataries (minorias etnicas, grupos de imigrantes, de 
marginais, de jovens, de revolucionarios). 

b) Grupes mais eu menes abertes a penetra~;ao (familia, grupos eco
oomicos). 

c) Grupes inteiramente submetides a penetra~;ae pela seciedade 
global (sociedades e organiza{:Oes estatais, escolas p(iblicas). 

12. GRAU DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS GRUPOS: 

a) Grupes da mesma especie, inteiramente compativeis (socieda
des cientificas e filantr6picas). 

b) Grupes da mesma especie, parcialmente cempativeis (grupos 
profissionais). 

c) Grupes da mesma especie, incempativeis entre si (classes so· 
ciais, grupos de sexo, de idade). 

d) Grupes exclusives (Estados totalitirios, escravos). 

13. TIPO DE COACAO (s81'1(:0es exercidas pelo grupo): 

a) Grupes que dispoem de impesi~;ae cendicienal (sindicatos, gru
pos econ6micos). 

b) Grupes que dispoem de imposicae incendicienal (grupos terri
toriais). 

14. PRINCrPIO DA ORGANIZACAO: 

a) Grupes de demina~;ae (Estados totalitarios). 

b) Grupos de celabera~;ae (Estados democraticos). 
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15. GRAU DE UNIDADE: 

a) Grupos unitarios (preponderancia de um grupo central sobre os 
subgrupos). 

b) Grupos federados (equivalencia do grupo central e subgrupos). 

c) Grupos confederados (predominio dos subgrupos perante o pro
prio grupo central). 

6. 5 CHARLES H. COOLEY - GRUPOS PRIMARIOS E 
SECUNDARIOS 

A primeira distinc;:ao de grupos, em termos de uma dicotomia, opondo 
grupos pequenos e intimas e grupos grandes e impessoais, foi feita par 
T<>nnies, em sua obra Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), que vimos no 
Capitulo 2. A seguir, Cooley retoma essa dicotomia em Social organization 
( 1909), denominando os grupos de primarios e secundarios. A partir de 
entao, muitos autores tern usado essa distinc;:ao fundamental. 

6 . 5 . 1 Conceituac;io de Cooley 

Conceituac;:ao de grupo primario de Cooley: "Entendemos par grupos 
primarios aqueles caracterizados par uma intima cooperac;:ao e associac;:ao 
face a face. Sao primarios sob varios aspectos, principalmente porque sao 
fundamentais na formac;:ao da natureza social e nos ideais do individuo. 0 
resultado dessa associac;:ao intima e, psicologicamente, certa fusao das indi
vidualidades num todo comum, de modo que o proprio ego individual se 
identifica, pelo menos para varios fins, com a vida e o proposito comuns 
ao grupo. Possivelmente, a maneira mais simples de descrever essa totali
dade consiste em apresenta-la como 'nos', porque envolve a especie de 
simpatia e identificac;:ao mutua para as quais 0 'nos' e a expressao natural" 
(Apud Davis, 1961 :II 11). 

Par sua vez, o grupo secundario possui certas caracterfsticas que se 
apresentam como opostas as do grupo primario. As relac;:6es geralmente 
sao estabelecidas par cantata indireto e, no caso de serem par cantata di
reto, sao passageiras e desprovidas de intimidade; as relac;:6es sao ainda 
formais e impessoais. No grupo secundario, a consciencia de "nos" e fra
ca, o tipo de cantata e predominantemente secundario e categorico, a po
sic;:ao dos membros define-se em relac;:ao aos papeis que lhes cabem, sendo 
sua participac;:ao limitada a contribuic;:ao que prestam. 
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6 . 5. 2 Contribuic;ao de Kingsley Davis 

Kingsley Davis analisa a conceitua9ao de Cooley em sua obra A so
ciedade humana e propoe, para uma distin9ao segura entre grupos prima
rios e secundarios, o exame de suas condi96es fisicas e o carater das rela96es 
existentes entre seus membros. Dessa maneira, o grupo primario apresenta 
as seguintes condi96es fisicas: 

a) Proximidade. Fator importante para o conhecimento comum e para o 
desenvolvimento da intimidade entre os membros. 

b) Exigiiidade. Para que haja contato sens6rio, face a face, e necessaria 
que os membros do grupo nao sejam muito numerosos, pois a inti
midade se desenvolvera tanto mais quanta menor for o grupo. 

c) Dur~o da rela~ao. Ouanto mais tempo os membros do grupo per
manecerem unidos, mais numerosos e profundos poderao ser os con
tatos entre eles: os la~;os que os unem tendem a aumentar com o 
tempo, em decorrencia do gradativo desenvolvimento de habit6s co
muns. 

0 aparecimento de uma, duas ou mesmo das tres condi96es fisicas 
nao implica, automaticamente, que o grupo seja primario. Exemplo: pros
titui9ao (proximidade, exigi.iidade). Por outro lado, o grupo podera ser 
primario apesar da ausencia de uma ou mais dessas condi96es fisicas. Exem
plo: amizade entre dois cientistas que se correspondem, mas nunca se en
contraram (inexiste a proximidade). Assim, as condi96es fisicas atuam 
apenas no sentido de ser mais provavel o aparecimento de rela96es pri
marias entre os membros dos grupos que apresentam tais condi96es. 

As rela96es primarias apresentam as seguintes caracteristicas: 

a) ldentidade dos fins. ligada a certa fusao das personalidades no inte
rior do grupo, de tal maneira que as experiencias tendem a ser com
partilhadas. 

b) A rel~o e um fim em si mesma. Significa que a rela~;ao nao e con· 
tratual, economica, politica, especializada; portanto, nao e encarada 
como urn meio para alcan~;ar determinado fim, mas como urn valor por 
si propria. 

c) A rel~o e pessoal. No grupo primario, a rela~;ao e simpatetica, o inte
resse de cada urn encontra-se centralizado nos demais como pessoa. 
A rela~;ao, sendo intransferivel, extingue-se quando determinada pes
soa se afasta do grupo. 

d) A rela~ao e completa. Dentro do grupo primario, as rela~;6es nao 
abrangem apenas aqueles valores que se observam atraves de ativi
dades particulares ou especificas, mas englobam todo o ser. envoi
vern as personalidades em toda a sua extensao. 

e) A rela~o e espontinea. A rela~;ao primaria e voluntaria e, como tal, 
envolve espontaneidade entre seus membros; o controle do comporta
mento e realizado de maneira informal. 
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0 grupo secundario apresenta, ate certo ponto, condi~oes fisicas e 
caractedsticas opostas as do grupo primario. Abrange areas extensas, fa
zenda com que seus membros estejam geralmente distandados entre si, e 
o numero elevado deles torna praticamente impassive! que se conhe~am 
todos pessoalmente; as rela~oes em sua maioria sao passageiras e grande 
parte delas se realiza de maneira indireta. 

6 . 5 . 3 Diferenc;as entre Relac;oes Primarias e Secundarias 

0 Quadro 6 . 2 permite ve:r:ificar as diferen~as entre rela~oes primarias 
e secundarias (Davis, 1961:11 30). 

Na realidade, uma rela~ao que apresente todas as condi~oes fisicas e 
caractedsticas sodais primatias inexiste, sendo, portanto, urn "tipo ideal". 
0 mesmo ocorre com a rela~ao secundaria "pura". Assim, determinados 
grupos serao considerados primarios quando seus membros estiverem liga
dos por rela96es que apresentam uma preponderanda das condi~oes e ca
racteristicas primarias e da mesma forma, para que o grupo seja considera
do secundario, as rela~oes dos membros entre si devem apresentar uma 
predominanda das condi~oes e caracteristicas secundarias. Obviamente, 
encontraremos grupos nos quais se mesclam as condi~oes e caracteristicas 
primarias e secundarias, sem a supremada de uma ou de outra: sao as 
chamados grupos intermediarios. Exemplos: clubes, sindicatos, universi
dades. 

Outro fator que predsa ser destacado e que OS grupos primarios sao 
essendais a existencia dos grupos maiores, secundarios. Para Davis, "o 
grupo secundario, independentemente de suas propor~oes e da sua imper
sonalidade, deve articular-se com o primario. Seus membros precisam as
sociar-se nao somente nos contextos secundarios, como tambem nos prima
rios, e ambos devem integrar-se estruturalmente. . . Os dais tipos de gru
pos sao simbi6ticos e interpenetrados" (1961 :II 28). Exemplo: uma em
presa multinadonal (grupo secundario) It composta por unidades estabe
lecidas em diversas regioes (grupos intermediarios), e cada empresa, de
partamento e se~ao possuem grupos de amjgos intimas (grupos primarios). 

6. 5. 4 Grupos de Referencia 

Se os grupos pnmartos tern como qualidade especffica a influenda 
exerdda em seus membros pela rela~ao direta, face a face, os grupos de 
referenda exercem ascendencia pela natureza e modo de identifica~ao que 
despertam nos individuos. Por este motivo, urn grupo de referenda nao 
necessita ser primario: na maior parte das vezes, a pessoa nao pertence 
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Quadro 6. 2 Diferenras entre relaraes primarias e secundarias. 
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CONDICOES 
FISICAS 

Proximidade fisica 

Exiguidade do 
grupo 

Duragao prolongada 
da relagao 

Distancia fisica 

CARACTERISTICAS SOCIAlS I EXEMPLO DE 
RELACOES 

ldentificagao dos fins Marido - mulher 
Pal - filho 

A relagao e urn fim em si mesma -
avaliagao intrinseca da relagao Amigo - amigo 

A relagao e pessoal - avaliagao in
trinseca de outra pessoa 

A relagao e completa - completo co
nhecimento de outra pessoa. 

A relagao e espontanea - sentimento 
de liberdade e espontaneidade, funcio
namento dos controles informais. 

I Disparidade dos fins 

Professor - aluno (esco
las de 1.• Grau) 

Presidente da Republica 
- eleitores 

Grande numero de I Avaliagao extrrnseca da relagao 
pessoas Avaliagao extrinseca de outra pessoa Papa- fieis 

Conhecimento especializado e limitado 
de outra pessoa 

Pouca duragao da I Sentimento de constrangimento exter- Oficial de Estado-maior 
relagao no - soldado 

Funcionamento dos controles formals Vendedor - fregues 

EXEMPLO DE 
GRUPOS 

Familia 

Grupo de brinquedos 
Grupo de amigos 

Aldeia ou vizinhanga 

I Estado 

I lgreja 

Forgas Armadas 

Federagoes e Confedera-
goes de Trabalhadores 
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diretamente a ele, seu contato e reduzido com os componentes e, o grupo 
e secundario. Ja se comprovou que a influencia da identifica9ao com o 
grupo sobre a opiniao, as crenyas e as atitudes das pessoas e tao s6lida no 
grupo secundario quanto no primario, se aquele e adotado como grupo 
de referenda, pois 0 aspecto fundamental de tal grupo e a identificayaO 
psicol6gica que desperta no individuo. Em outras palavras, pessoas atuan
do em situayoes especificas podem ser influendadas nao apenas pela sua 
posi9ao (status), pelos membros dos grupos a que pertencem, suas expecta
tivas de comportamento e suas concep96es, mas pelo conceito que possuem 
sobre g~upos de que nao fazem parte. ~ por esse motivo que muitos so
ci6logos afirmam que a identificayao dos individuos com certos grupos de 
referenda e mais ideal do que real: decorre do modo como pensam que 
seus componentes se posidonariam diante da situa9ao, e quando procuram 
copiar suas atitudes o fazem sob o prisma de sua interpretayao das con
cepyoes reais. 

Nao se deve depreender disso que os grupos de referenda tern de ser, 
inevitavelmente, estranhos a pessoa considerada: se, geralmente, sao gru
pos aos quais ela nao pertence, mas tern o condao de influencili-la, pode 
tambem ocorrer que sejam seus pr6prios grupos, mais especificamente, os 
elementos situados no topo desses grupos. Pprtanto, eles serao intermedia
rios, de preferenda a primarios, pois nesses ultimos dificilmente ocorre 
uma rigida estratificayao, comportando "os de cima" e "os de baixo". 

Os grupos de referenda funcionam como quadro de apoio para aspi
rayoes, tomada de conscienda e opinioes. Lane e Sears (1966:71-2) che
gam a afirmar que se uma pessoa "nao tern opiniao", isso ocorre por uma 
de tres razoes principais: 

·a) o individuo nao dis poe de urn grupo de referencia em que possa 
adotar uma posi~ao relevante para a proposi~ao; 

b) ele nao pode mudar, psicologicamente, para o grupo de referencia 
apropriado, talvez por causa de referencias conflitantes; ou 

c) nao tern consciencia da posi~ao que o seu grupo apropriado adotou 
ou adotaria, se consultado •. 

Como caractetistica da influenda dos grupos de referenda na pessoa, 
podemos citar: 

a) ajudam a formar uma perspectiva da vida; 

b) conferem uma imagem da realidade; 

c) fornecem urn meio de •conhecer" a realidade; 

d) formam opinioes; 

e) determinam atitudes. 

Muitas vezes pode ocorrer que a pessoa, possuindo varios grupos de 
referenda, fique sujeita a identificayoes grupais conflitantes, ou seja, esses 
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grupos podem formular exigendas opostas. Como os indivfduos enfrentam 
esses conflitos? De varias formas, segundo Lane: 

a) podem renunciar a uma opiniao; 

b) pode ocorrer a identifica<;:ao com "urn dos grupos de referencia par
ticipantes no conflito (par vezes, em virtude da frustracao experimen· 
tada em outro)"; 

c) aparece a moderacao do ponto de vista, quer sob uma forma confusa 
e ecletica, quer atraves de uma sintese; 

d) cria-se uma tendencia para minimizar o problema; 

e) acontece • o malogro em 'ver' o problema·; 

f) manifesta-se uma • apatia generalizada (onde os grupos conflitantes 
abrangem grandes areas da vida)" (In: Lane e Sears, 1966:74). 

A importanda dos grupos de referenda cresce em uma sociedade 
grande e heterogenea, onde o contato dos individuos se realiza com va
riados grupos. Em uma comunidade pequena e homogenea, como ainda 
o sao as das regioes rurais, ha total predominancia do grupo primario so
bre o de referenda: poucas oportunidades de comportamentos novos e di
ferenciados levam as pessoas a pautar suas ac;oes, assim como suas crenc;as, 
ideias e opinioes pelo das dos demais membros de seu grupo. Por sua 
vez, no meio urbane, as diferentes formas de comunicac;ao de massa, exal
tando elementos do mundo dos desportes, da arte, da politica etc., propi
dam a identificac;ao psicol6gica com esses individuos e grupos, levando as 
pessoas a escolherem-nos como grupo de referenda, muitas vezes totalmen
te divordados de sua realidade cotidiana. 
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7 Cultura e Sociedade 

Por Marina de Andrade Marconi * 

Este capitulo explica, em termos sociol6gicos e antropol6gicos, o con
teudo e a estrutura da cultura. Apresenta: 

1 . Diferentes conceitos de cultura, localiza~tao e essencia da cultura. 
2. Significado da cultura, mostrando como a capacidade cultur~l do 

homem pode leva-lo ao domfnio e a manipulac;:ao do meio ambiente. 
3. Analise da cultura material, imaterial, real e ideal. 
4. Relativismo cultural, etnocentrismo, func;:ao e estrutura da cultura, 

facilitando a descric;:ao e analise da mesma. 

5. Processes culturais, que possibilitam a compreensao de como se for
ma, se estrutura e se difunde a cultura. 

6. lmportancia do contato entre individuos e sociedade na transmissao 
da cultura. 

7.1 NATUREZA DA CULTURA 

A cultura, para os antrop6logos em geral, constitui-se no "conceito ba
sico e central de sua ciencia", afirma Leslie A. White (In: Kahn, 1975: 129). 

0 termo cultura (colere, cultivar ou instruir; cultus, cultivo, instrw;:ao) 
nao se restringe ao campo da antropologia. V arias areas do saber humano 
- agronomia, biologia, artes, literatura, sociologia, hist6ria etc. - valem
·se dele, embora seja outra a conotacrao. 

• Marina de Andrade Marconi e Doutora em Ciencias e Professora de Antropologia da 
Faculdade de Hist6ria, Direito e Serviso Social - UN ESP - Campus de , Franca, SP. 
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Muitas vezes, a palavra cultura e empregada para indicar o desenvol
vimento do individuo por meio da educa<;ao, da instru9iio. Nesse caso, 
uma pessoa "culta" seria aquela que adquiriu dominio no campo intelec
tual ou artfstico. Seria "incu:Ita" a que nao obteve instru<;ao. 

Os antrop6logos nao empregam os termos culto ou inculto, de uso 
popular, e nem fazem juizo de valor sabre esta ou aquela cultura, pois nao 
considetam uma superior a outra. Elas apenas sao diferentes a nivel de 
tecnologia ou integra<;ao de seus elementos. Todas as sociedades - rurais 
ou urbanas, simples ou complexas - possuem cultura. Nao ha individuo 
humano desprovido de cultura exceto o recem-nascido e o homo ferus; urn, 
porque ainda nao sofreu o processo de endocultura<;ao, e o outro, porque 
foi privado do convivio humano. 

Para os antrop6logos, a cultura tern significado amplo: engloba os 
modos comuns e aprendidos da vida, transmitidos pelos individuos e gru
pos, em sociedade. 

7 . 1 . 1 Conceitua~io 

Desde 0 final do seculo passado OS antrop6logos vern elaborando inu
meros conceitos sabre cultura. Apesar da cifra ter ultrapassado 160 defi
ni<;oes, ainda nao chegaram a urn consenso sobre o significado exato do 
termo. Para alguns, cultura e comportamento aprendido; para outros, nao 
e comportamento, mas abstra<;ao do comportamento; e para urn terceiro 
grupo, a cultura consiste em ideias. Ha os que consideram como cultura 
apenas os objetos imateriais, enquanto que outros, ao contrario, aquila que 
se refere ao material. Mas tambem encontram-se estudiosos que entendem 
por cultura tanto as coisas materiais quanta as nao-materiais. 

Alguns conceitos, para melhor esclarecimento, serao apresentados aqui, 
obedecendo a uma ord~m cronol6gica e com as diferentes abordagens. 

Edward B. Tylor (1871) foi o primeiro a formular ull1 conceito de 
cultura, em sua obra Cultura primitiva. Ele propos: "Cultura ... e aquele 
todo complexo que inclui o conhecimento, as cren<;as, a arte, a moral, a 
lei, os costumes e todos os outros habitos e aptidoes adquiridos pelo ho
mem como membra da sociedade" (In: Kahn, 1975:29). 0 conceito de 
Tylor, que engloba todas as coisas e acontecimentos relativos ao homem, 
predominou no campo da antropologia durante varias decadas. 

Para Ralph Linton (1936), a cultura de qualquer sociedade "consiste 
na soma total de ideias, rea<;oes emocionais condicionadas a padroes de 
comportamento habitual que seus membros adquiriram por meio da ins
tru<;ao ou imita<;ao e de que todos, em maior ou menor grau, participam" 
(1959:316). Este autor ~tribui dois sentidos ao termo cultura: urn, geral, 
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significando "a heranc;a social total da humanidade"; outro, especifico, re
ferindo-se a "uma determinada variante da heranc;a social". 

Franz Boas ( 1938) define cultura como "a to tali dade das reac;oes e 
atividades mentais e fisicas que caracterizam o comportamento dos indivi
duos que compoem urn grupo social. .. " (1964: 166). 

Malinowski (1944), em Uma teoria cientifica da cultura, conceitua cul
tura como "o todo global consistente de implementos e bens de consumo, 
de cartas constitucionais para os varios agrupamentos sociais, de ideias e 
oficios humanos, de crenc;as e costumes'' (1962:43). 

0 mais breve dos conceitos foi formulado por Herskovits ( 1948), em
bora este nao seja o unico: "a parte do ambiente feita pelo homem" 
(1963:31). 

Kroeber e Kluckhohn (1952), em Culture: a critical review of concepts 
and definitions, referem-se a cultura como "uma abstra~ao do comporta· 
mento concreto, mas em si propria nao e comportamento". 

Beals e Hoijer (1953) tambem sao partidarios da cultura como abs
trac;ao. Afirmam eles: "a cultura e uma abstra9ao do comportamento e 
nao deve ser confundida com os atos do comportamento ou com os artefa
tos materiais, tais como ferramentas, recipientes, obras de arte e demais 
instrumentos que o homem fabrica e utiliza" (1969:265 e seg.). 

Para Felix M. Keesing (1958), a cultura e "comportamento cultivado, 
ou seja, a totalidade da experiencia adquirida e acumulada pelo homem e 
transmitida socialmente, ou, ainda, o comportamento adquirido por apren
dizado social" (1961 :49). 

Leslie A. White (1959), em 0 conceito de cultura (In: Kahn, 1975: 
129 e seg.), faz diferen9a entre comportamento e cultura. Para ele, e: 

• Comportamento - •quando coisas e acontecimentos dependentes de 
simbolizat;:ao sao considerados e interpretados face a sua relat;:ao com 
organismos humanos, isto e, em urn contexto somatico • - relativo ao 
organismo humano; 

• Cultura - •quando coisas e acontecimentos dependentes de simboli
zat;:ao sao considerados e interpretados num contexte extra-somatico, 
isto e, face a relat;:ao que tern entre si, ao inves de com os organismos 
humanos • - independente do organismo humano. 

Dessa forma, comportamento pertence ao campo da Psicologia e cul
tura ao campo da Antropologia. 

Para White, esse conceito "livra a Antropologia Cultural das abstra-
96es intangiveis, imperceptiveis e ontologicamente irreais e proporciona-lhe 
uma disciplina verdadeira, salida e observavel". 
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G. M. Foster ( 1962) descreve a cultura como "a forma com urn e apren
dida da vida, compartilhada pelos membros de uma sociedade, constante 
da totalidade dos instrumentos, tecnicas, institui<;oes, atitudes, cren<;as, mo
tiva<;oes e sistemas de valores conhecidos pelo grupo" (1964:21). 

Mais recentemente, Clifford Geertz (1973) propoe: "a cultura deve 
ser vista como urn conjunto de mecanismos de controle- pianos, receitas, 
regras, institui<;oes - para governar o comportamento". Para ele, "meca
nismos de controle" consiste naquilo que G. H. Mead e outros chamaram 
de simbolos significantes, ou seja, "palavras, gestos, desenhos, sons musi
cais, objetos ou qualquer coisa que seja usada para impor urn significado a 
experiencia" (In: Geertz, 1973:37). Esses simbolos, correntes na socieda
de e transmitidos aos individuos - que fazem uso de alguns deles, enquan
to vivem -, "permanecem em circula<;ao" mesmo ap6s a morte dessas 
pessoas. 

Pelo vista, o conceito de cultura varia no tempo, no espa<;o e em sua 
essencia. Tylor, Linton, Boas e Malinowski consideram a cultura como 
ideias. Para Kroeber e Kluckhohn, Beals e Hoijer ela consiste em 
abstra<roes do comportamento. Keesing e Foster a definem como comporta
mento aprendido. Leslie A. White apresenta outra abordagem: a cultura 
deve ser vista nao como comportamento, mas em si mesma, ou seja, fora 
do organismo humano. Ele, Foster e outros englobam no conceito de cultu

ra os elementos materiais e nao-materiais da cultura. A coloca<;ao de 
Geertz difere das anteriores, na medida em que propoe a cultura como urn 
"mecanisme de controle" do comportamento. 

Essas coloca<;oes divergentes, ao Iongo do tempo, permitem apreender 
a cultura como urn todo, sob os varios enfoques . 

A cruz, par exemplo, pode ser vista sob essas diferentes concep<;oes: 

a) ideia - quando se formula a sua imagem na mente; 

b) abstrac;io do comportamento - quando ela representa, na mente, urn 
simbolo dos cristaos; 

c) cornportamento aprendido - quando, os cat61icos fazem o sinal da 
cruz; 

d) coisa extra-sornatice - quando e vista por si mesma, independente 
da a~;ao, tanto material quanto imaterial; 

e) mecanismo de controle - quando a lgreja a utiliza para afastar o de· 
monio ou para obter a reverencia dos fieis. 

A cultura, portanto, pode ser analisada, ao mesmo tempo, sob varios 
enfoques: ideias (conhecimento e filosofia); cren<;as (religiao e supersti<;ao); 
valores (ideologia e moral); normas (costumes e leis); atitudes (preconcei
to e respeito ao proximo); padroes de conduta (monogamia, tabu); abstra
~ao do comportamento (simbolos e compromissos); institui<;oes (familia e 
sistemas economicos); tecnicas (artes e habilidades) e artefatos (machado 
de pedra, telefone). 
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Os artefatos decorrem da tecnica, mas a sua utiliza9ao e condicionada 
pela abstra9ao do comportamento. As institui96es ordenam os padr6es 
de conduta, que decorrem de atitudes condicionadas em normas e baseadas 
em valores determinados tanto pelas cren9as quanta pelas ideias. 

7. 1 . 2 Localiza{:io da Cultura 

As coisas e acontecimentos que constituem, a cultura, segundo Leslie 
A. White, encontram-se no espa9o e no tempo, e sao classificados em: 

a) "intra:organica - dentro de organismos humanos (conceitos, crem;:as, 
emoc;:oes, atitudes); 

b) interorganica - dentro dos processos de interac;:ao social entre os 
seres humanos; 

c) extra-organica - dentro de objetos materiais (machados fabricas fer
rovias, vasos de ceramica) situados fora de organismos humanos.' mas 
dentro dos pad roes de interac;:ao social entre eles •. 

Para esse au tor, urn item qualquer - conceito, cren9a, ato, objeto -
deve ser considerado urn elemento da cultura, desde que: 

a) haja simbolizac;:ao (representac;:ao por meio de sfmbolos); 

b) seja analisado em um contexto extra-somatico. 

7. 1 . 3 A Essencia da Cultura 

A cultura, para os antrop6logos, de forma geral, consiste, como ja foi 
mencionado, em ideias, abstra96es e comportamento. 

ldeia. Sao concep96es mentais de coisas concretas ou abstratas, 
ou seja, toda variedade de conhecimentos e cren9as teol6gicas, filos6ficas, 
cientificas, tecnol6gicas, hist6ricas e outras. 

Exemplo: linguas, arte, mitologia etc. 

Para alguns estudiosos, a cultura consiste em ideias, sendo, portanto, 
urn fenomeno mental que exclui os objetos materiais e o comportamento 
observavel. 

Essa concep9ao, segundo White, e "ingenua, pre-cientifica e ultrapas
sada". A cultura, na verdade, e constituida de ideias, mas em parte; ad
tudes, atos evidentes e objetos tambem sao cultura. 

Abstra9oes. Consiste naquilo que se encontra apenas no dominio 
das ideias, da mente, excluindo-se totalmente as coisas materiais. 

V arias autores afirmam que a cultura e uma abstra9ao ou consiste em 
abstra96es, ou seja, coisas e acontecimentos nao observaveis, nao palpa
veis, nao tocaveis. 
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Novamente, Leslie A. White discorda dessa colocac;ao. Para ele, abs
trac;ao significa algo "imperceptive!, impondenivel, intangivel. . . ontologi
camente irreal", o que estaria fora do campo cientifico. 

Comportamento. Sao modos de ·agir comuns a grupos humanos ou 
conjuntos de atitudes e reac;oes dos individuos face ao meio social. 

Inumeros antropologos consideram a cultura como comportamento 
aprendido, caracteristico dos membros de uma sociedade, uma vez que o 
comportamento instintivo e inerente aos animais em geral. Sob esse ponto 
de vista, os instintos, os reflexos inatos e outras formas de comportamento 
predeterminadas biologicamente devem ser excluidos. Cultura resulta da 
invenc;ao social; e aprendida e transmitida por meio da aprendizagem e 
da comunica<;ao. 

Para White, os atos (acontecimentos) e os objetos (coisas) nao sao 
comportamento humano, mas "uma concretiza<;ao do comportamento hu
mano". A cultura consiste, portanto, em uma serie de coisas reais que po
dem ser observaveis, ser examinadas num contexte extra-somatico. Para ele, 
ha tres tipos de simbolados (significados): 

1. ideias; 
2. atos evidentes; 
3. objetos materiais. 

7 . 1 . 4 Relativismo Cultural 

A posic;ao cultural relativista tern como fundamento a ideia de que os 
individuos sao condicionados a urn modo de vida especifico e particular, 
por meio do processo de endocultura<;ao. Adquire, assim, seus proprios 
sistemas de valores e a sua propria integridade cultural. 

As culturas, de modo geral, diferem umas das outras em rela<;ao aos 
postulados basicos, embora tenham caracteristicas comuns. 

Toda a cultura e considerada como configura<;ao saudavel para os in~ 
dividuos que a praticam. Todos os povos formulam jufzos em relac;ao aos 
modos de vida diferentes dos seus. Por isso, o relativismo cultural nao 
concorda com a ideia de normas e valores absolutos e defende o pressu
posto de que as avalia<;oes devem ser sempre relativas a propria cultura 
onde surgem. 

Os padroes ou valores de certo ou errado, dos usos e costumes, das 
sociedades em geral, estao relacionados com a cultura da qual fazem parte. 
Dessa maneira, urn costume pode ser valido em rela<;ao a urn ambiente 
cultural e nao a outro e, mesmo, ser repudiado. 

Exemplo: no Brasil, come-se manteiga; na Africa, ela serve para untar 
o corpo. Pescoc;os longos (mulheres-girafas da Birmania), labios deforma-
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dos (indigenas brasileiros), nariz fur ado (indianas), escarifica~ao facial 
(entre australianos), deforma~5es cranianas (indios sul-americanos) sao va
lores culturais para essas sociedades. Esses tipos de adomos significam be
leza. 0 infanticidio e o gerontocidio, costumes praticados em algumas cul
turas (esquimos), sao totalmente rejeitados por outras. 

7. 1 . 5 Etnocentrismo 

0 conceito de etnocentrismo acha-se intimamente relacionado ao de 
relativismo cultural. A posi~ao relativista liberta o mdividuo das perspec
tivas deturpadoras do etnocentrismo, que significa a supervaloriza~ao da 
propria cultura em detrimento das demais. Todos os individuos sao porta
dores desse sentimento e a tendencia na avalia~ao cultural e julgar as cul
turas segundo os moldes da sua propria. A ocorrencia da grande diversi
dade de culturas vern testemunhar que ha modos de vida bons para urn 
grupo e que jamais serviriam para outro. 

Toda referenda a povos primitivos e civilizados deve ser feita em 
termos de culturas diferentes e nao na rela~ao superior/inferior. 

0 etnocentrismo pode ser manifestado no comportamento agressivo ou 
em atitudes de superioridade e ate de hostilidade. A discriminas;ao, o pro
selitismo, a violencia, a agressividade verbal sao outras formas de expres
sar o etnocentrismo. 

Entretanto, o etnocentrismo apresenta urn aspecto positivo, ao ser 
agente de valoriza~ao do proprio grupo. Seus integrantes passam a consi
derar e aceitar o seu modo de vida como o melhor, o mais saudavel, o 
que favorece o bem-estar individual e a integra~ao social. 

7. 2 ESTRUTURA DA CULTURA 

Para analisar a cultura, alguns antrop6logos desenvolveram conceitos 
de tra~os, complexes e padroes culturais. 

7 . 2 . 1 Tra\=OS Culturais 

Em geral, os antropologos consideram os tra~os culturais como os me
nores elementos que permitem a descri~ao da cultura. Referem-se, portan
to, a menor unidade ou componente significative da cultura, que pode ser 
isolado no comportamento cultural. Embora os tra~os sejam constituidos 
de partes menores, os itens, estes nao tern valor por si sos. 
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Exemplo: uma caneta pode existir com urn objetivo definido, mas 
s6 pode funcionar como unidade cultural em sua associa<;ao com a tinta, 
convertendo-se assim em urn tra<;o cultural. 0 mesmo ocorre com os 6culos: 
precisa da associa<;ao da lente com a arma<;ao; o arco e a flecha (arma). 

Alguns tra<;os culturais sao simples objetos, ou seja, cadeira, mesa, 
brinco, colar, machado, vestido, carro, habita<;ao etc. Os tra<;os culturais 
nao-materiais compreendem atitudes, comunica<;ao, habilidades. 

Exemplo: aperto de mao, beijo, ora<;ao, poesia, festa, tecnica artesa
nal etc. 

Nem sempre a ideia de tra<;o e facilmente identificavel em uma cultu
ra, face a integra<;ao, total ou parcial, de suas partes. Muitas vezes, fica 
difldl saber quando uma "unidade minima identificavel" pode ser consi
derada urn tra~o ou urn item. 

Exemplo: o feijao, como prato alimenticio, e urn tra<;o cultural ma
terial; mas o feijao, como urn dos ingredientes da feijoada, torna-se apenas 
um item dessa dieta brasileira. 

Os estudiosos da cultura, na verdade, estao mais preocupados com o 
significado e a maneira como os tra<;os se integram em uma cultura do 
que com o seu total acervo. 

0 mesmo material, utilizado e organizado por pessoas pertencentes a 
duas sociedades diversas, pode chegar a resultados diferentes; vai depen
der da utiliza<;ao e da importancia ou do valor do objeto para cada uma 
dessas culturas. 

Exemplo: um artesao pode, com fibras de junco, confeccionar cadeiras 
(Brasil) ou casas (lraque) . 

Em cada cultura, portanto, devem-se es.tudar nao s6 os diferentes tra
<;os culturais encontrados, mas, principalmente, a rela<;ao existente entre 
eles. "Todo elemento cultural (White In: Kahn, 1975: 140-1) tern dois 
aspectos: subjetivo e objetivo" (o objeto em si e o seu significado). 

Atualmente, parece que os antrop61ogos tern preferido o termo ele
mento cultural, em substitui<;ao a tra<;o cultural. Hoe bel e Frost ( 1981 :20 
e seg.) definem elemento cultural como "a unidade reconhecidamente irre
dutivel de padroes de comportamento aprendido ou o produto material 
do mesmo". 

7. 2. 2 Complexos Culturais 

Complexos culturais consistem no conjunto de tra<;os ou num grupo 
de tra<;os associados, formando urn todo funcional; ou ainda, urn grupo de 
caracteristicas culturais interligadas, encontrado em uma area cultural. 
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0 complexo cultural e constituido, portanto, de urn sistema interliga
do, interdependente e harmonica, organizado em tomo de urn foco de in
teresse central. 

Cada cultura engloba urn numero grande e varhivel de complexos in
ter-relacionados. Dessa maneira, o complexo cultural engloba todas as ati
vidades relacionadas com o tra9o cultural. 

Exemplo: o camaval brasileiro, que reune urn grupo de tra9os ou ele
mentos relacionados entre si, ou seja, carros aleg6ricos, musica, dan9a, ins
trumentos musicais, desfile, organizayao etc. A cultura do cafe, que abran
ge tecnicas agricolas, instrumentos, meios de transporte, maquinas. 0 com
plexo do fumo, entre sociedades tribais, envolvendo cultivo, produto, e os 
mais variados usos sociais e cerimoniais; o complexo do casamento da 
tecelagem caseira etc. ' 

7. 2. 3 Padroes Culturais 

~~droes culturais sao, segundo Herskovits (1963:231), "os contomos 
~dqu~rtdo~ pelos elementos de uma cultura, as coincidencias dos padroes 
u~dtvtduats de conduta, manifestos pelos membros de uma sociedade, que 
dao ao modo de vida essa coerencia, continuidade e forma diferenciada". 

0 padrao resulta do agrupamento de complexos culturais de urn in
teresse ou tema central do qual derivam o seu significado. 0 padrao de 
comportamento consiste em uma norma comportamental, estabelecida pe
los membros de determinada cultura. Essa norma e relativamente homo
genea, aceita pela sociedade, e reflete as maneiras de pensar, de agir e de 
sentir do grupo, assim como os objetos materiais correlatos. 

Herskovits aponta dois significados nos padroes, que embora pare9am 
contradit6rios, na verdade, sao complementares: 

a) Forma - quando diz respeito as caracterlsticas dos elementos. 
Exemplo: casas cobertas de telha e nao de madeira. 

b) Psicol6gico - quando se refere a conduta das pessoas. 
Exemplo: comer com talher e nao com pauzinhos. 

Os individuos, atraves do processo de endocultura9ao, assimilam os 
diferentes elementos da cultura e passam a agir de acordo com os padroes 
estabelecidos pelo grupo ou sociedade. 

0 padrao cultural e, portanto, urn comportamento generalizado, es
tandardizado e regularizado; ele estabelece o que e aceitavel ou nao na 
conduta de uma dada cultura. 
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Nenhuma sociedade e totalmente homogenea. Existem padroes de com
portamento distintos para homens e mulheres, para adultos e jovens. Quan
do os elementos de uma sociedade pensam e agem como membros de urn 
grupo, expressam os padroes culturais do grupo. 

0 comportamento do individuo e influenciado pelos padroes da cul
tura em que vive. Embora cada pessoa tenha carater exclusivo, devido as 
pr6prias experiencias, os padroes culturais, de diferentes sociedades, pro
duzem tipos distintos de personalidades, caracteristico dos membros dessas 
sociedades. 0 padrao se forma pela repetic;ao continua. Quando muitas 
pessoas, em dada sociedade, agem da mesma forma ou modo, durante urn 
largo periodo de tempo, desenvolve-se urn padrao cultural. 

Exemplo: o matrimonio, como padrao cultural brasileiro, engloba o 
complexo do casamento, que inclui varios trac;os (cerimonia, alian((a, rou
pas, flores, presentes, convites, agradecimentos, festa, jogar arroz nos noi
vos, amarrar latas no carro etc.): o complexo da vida familiar, de cuidar da 
casa, de criar filhos, de educar as crianc;as. 

lr a igreja aos domingos, participar do camaval, assistir futebol, co
mer tres vezes ao dia sao alguns dos inumeros padroes de comportamento 
que constituem a cultura total. 

7 . 2 . 4 Configura{:oes Culturais 

Configurac;ao cultural consiste na integrac;ao dos diferentes trac;os e 
complexos de uma cultura, com seus valores objetivos mais ou menos coe
rentes, que lhe dao unidade. 

Ruth Benedict (s. d.: 37), que introduziu a ideia de configurac;ao cul
tural na Antropologia moderna, escreve: "uma cultura e urn modelo mais 
ou menos consistente de pensamento e ac;ao ( ... ) . Nao e apenas a soma 
de todas as suas partes, mas o resultado de urn unico arranjo e unica in
ter-relac;ao das partes, do que resultou uma nova entidade". 

A configurac;ao cultural e uma qualidade especifica que caracteriza 
uma cultura. Tern sua origem no inter-relacioriamento de suas partes. 

Desse modo, a cultura deve ser vista como urn todo, cujas partes es
tao de tal modo entrelac;adas, que a mudanc;a em uma das partes afetara 
as demais. Ao estudar uma cultura, deve-se ter visao conjunta de sua5 
instituic;oes, costumes, usos, meios de transporte etc. que esteiam influindo 
entre si. 

Duas sociedades com a mesma soma de elementos culturais podem 
apresentar configurac;oes totalmente diferentes, dependendo do modo co
mo esses elementos estao organizados e relacionados. 

Exemplo: indios Pueblos e Navajos das Planicies (EUA). 
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7. 2. 5 Areas Culturais 

As areas culturais sao territ6rios geograficos onde as culturas se asse
melham. Os tra9os e complexos culturais mais significativos estao difun
didos, resultando urn modo peculiar e caracterfstico de seus grupos cons
tituintes. 

A area cultural refere-se a urn territ6rio relativamente pequeno em fa
ce ao da sociedade global, no qual os individuos compartilham os mesmos 
padroes de comportamento . 

. . A a~ea cultural nem sempre corresponde as divisoes geograficas, ad
mmtstrattvas ou politicas. 0 conceito, que a principio referia-se mais a 
cultura material do que a outros aspectos, tornou-se com o passar do tem
po, face as pesquisas realizadas, mais abrangente. 

0 estudo das areas e importante para 0 conhecimento de povos agra
fos ou para analise hist6rica das tribos antigas, a fim de descobrir a ori
gem e difusao de tra9os culturais. E importante tambem para verificar as 
mudan9as que ocorrem na cultura. 

7 . 2 . 6 Subcultura 

0 termo subcultura, em geral, significa a1guma vana'tao da cultura 
total. Para Ralph Linton, a cultura e urn agregado de subculturas. 

Subcultura pode ser considerada como urn meio peculiar de vida de 
urn grupo menor dentro de uma sociedade maior. Embora os padroes da 
subcultura apresentem algumas divergencias em rela~ao a cultura central 
ou a outra subcultura, mantem-se coesos entre si. 

A subcultura nao tern conota9ao valorativa, ou seja, nao e superior ou 
inferior a outra; sao apenas diferentes, devido a organiza9a0 e estrutura 
de seus elementos. Tambem nao esta necessariamente ligada a determina
do espa9o geografico. Uma area cultural pode corresponder a uma subcul
tura, mas dificilmente ocorre o inverso, isto e, uma subcultura identificar: 
-se com determinada area cultural. 

Alguns antrop6logos associam o termo subcultura a certos grupos re
gionais, etnicos, castas e classes sociais. 

Exemplo: os quichuas do Peru, os indios das Planicies (EUA), a cul
tura do Nordeste brasileiro. 

7. 2. 7 Tipos: Folkways, Mores e Leis 

A maneira de viver de urn grupo social implica normas de compor
tamento, muitas delas estabelecidas ha tempos atras. 
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As normas de comportamento social foram classificados por Sumner 
em duas categorias diferentes: os folkways (usos) e os mores (costumes). 
Esta divisao dos padroes de comportamento se estende, portanto, desde os 
de menor importancia ate os obrigat6rios e universais. Entre os usos mais 
frouxos e os costumes mais rigorosos forma-se urn continuo que, tendo-se 
em vista as variedades dentro de cada categoria, dificulta a delimitac;ao das 
fronteiras entre urn e outro. Essa passagem, fluida e imprecisa, toma di
ficil classificar alguns padroes situados nesse continuo, por parecer perten
cerem as duas categorias. Nesse caso temos as regras sobre o recato no 
trajar, o consume de bebidas alco61icas etc. 

Folkways. Padroes nao obrigat6rios de comportamento social exte
rior constitue~ os modo~ coletivos d~ conduta, convencionais ou esponta
neos, reconhectdos e acettos pela soctedade. Praticamente, regem a maior 
parte da nossa vida cotidiana, sem serem deliberadamente impostos. Indi
cam o que e adequado ou socialmente correto. Nao tern carater obrigat6-
rio, mas sao bastante difundidos. 

Segundo Sumner, surgem de uma necessidader coletiva para a solu
c;ao de problemas imediatos. A pessoa que infringe urn folkway pode ser 
taxada de excentrica, distraida, mas a infrac;ao nao constitui uma ameac;a 
ao grupo. As sanc;oes sao brandas, quase despercebidas, como o riso o 
ridicule. ' 

Os usos nao sao superficiais e tampouco transit6rios, mas mudam com 
o tempo. As mulheres de hoje, por exemplo, exercem algumas profissoes 
que no passado eram consideradas somente como tarefas dos homens. A 
linguagem tambem muda. 

Exemplos de folkways: convenc;oes, formas de etiqueta, celebrac;ao da 
puberdade, estilos de construc;oes, rituais de observancia religiosa, retinas 
de trabalho e lazer, convenc;oes da arte ou da guerra, maneiras de cortejar, 
de vestir etc. 

Mores. "Sao as normas moralmente sancionadas com vigor", se
gundo Ely Chinoy (1971: 60). Constituem comportamento imperative, tido 
como desejavel pelo grupo, apesar de restringir e limitar a conduta. Sao 
essenciais e importantes ao bem-estar da sociedade e aparecem como nor
mas reguladoras de toda cultura. Apesar da obrigatoriedade e imposic;ao, 
sao considerados justos pelo grupo que os compartilha. 

Os mores tern carater ativo e seu controle pode ser consciente ou in
consciente; sao sancionados pela tradic;ao e sustentados pelas pressoes da 
opiniao de grupos: ridicule, mexerico, castigos, nao aceitac;ao. Como for
ma de controle natural, penetram nas relac;oes sociais. Suas normas de 
conduta regulam o comportamento social, restringindo, moldando e repri
mindo certas tendencias dos individuos. Tern maior conteudo emocional 
do que os usos. 
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A nao-conformidade com os mores provoca desaprova9ao moral. A 
rea9ao do grupo e violenta e seria, como no adulterio, roubo, assassinio e 
incesto, na sociedade ocidental. Entretanto, ha amplas varia96es nas ati
tudes dos grupos em rela9ao a essas regras, de acordo com as diferentes 
culturas. 

Quem obedece aos costumes recebe o respeito, a aprova9ao, a estima 
publica. Quem os viola, alem do sentimento de culpa, cai no ostracismo e 
sua reputa9ao sofre desvios. E apedrejado, ridicularizado, encarcerado, 
a9oitado, exilado, degradado, excomungado, morto. 

0 desertor, o traidor, a mae que a ban dona os filhos e o estuprador 
sao repudiados pela sociedade, e as san96es a eles aplicadas servem mais 
como exemplo para os outros do que propriamente corrigenda para eles. 

Exemplos de mores: atos de lealdade e patriotismo, cuidado e trato 
das crian9as, enterro dos mortos, uso de roupas, monogamia ·etc., em nossa 
sociedade. 

Os mores variam de sociedade para sociedade. Coisas terminantemen
te proibidas em determinadas culturas podem ser aceitas, permitidas e mes
mo encorajadas em outras. Em algumas sociedades e permitido matar re
cem-nascidos e velhos desamparados, ter varias esposas. Esses mores, ra
dicalmente diferentes dos conhecidos por n6s, nao s6 escandalizam como 

tam bern causam repulsa e horror. 

Tanto os mores quanto os folkways estao sujeitos a mudan9as que 
nem sempre sao lentas. A escravidao e urn exemplo: considerada moral 
no passado, e imoral hoje. 

0 comportamento nas sociedades simples e regulado principalmente 
pelos costumes; nas sociedades complexas, alem dos mores, ha as leis. 

Leis. Sao "regras de comportamento formuladas deliberadamente e 
impostas por uma autoridade especial", escrevem Biesanz e Biesanz (1972: 
58). Sao decretadas com a finalidade de suprir os costumes que come9am 
a desintegrar-se, a perder o seu controle sobre os individuos. Nas socieda
des pequenas e unificadas, as press6es e san96es informais sao suficientes 
para manter o comportamento grupal; nas sociedades complexas sao neces
saries controles mais formais, decretados e exercidos pelas institui~oes po
liticas, juridicas ou pelo Estado. 

A linha divis6ria entre leis e mores tambem nao e facil de ser tra<;a
da, tanto nas sociedades simples quanto nas complexas. Assim como os 
costumes podem transformar-se em leis, estas podem tornar-se mores. 

As leis servem a diferentes prop6sitos: 

• impoem os mores aceitos pelo grupo cultural; 

• regulam novas situac;:oes, fora dos costumes; 
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• substituem costumes antigos e ineficazes; 

• congregam os padroes reals com os ideais e os valores imperantes. 

Exemplos de mores impastos por lei ou por ela reforc;:ados: monoga
mia, bem-estar da esposa e dos filhos, a punic;:ao do roubo, do estupro, do 
assassinate etc. 

7.3 PROCESSOS CULTURAIS 

Pr.ocesso e a maneira, consciente ou inconsciente, pela qual as coisas 
se reahzam, se comportam ou se organizam. 

As culturas mudam continuamente, assimilam novos tra<;os ou abando
nam os antigos, atraves de diferentes formas. Crescimento, transmissao, di
fu~ii_?, estagnac;:ao, declinio, fusao sao aspectos aos quais as culturas estao 
SUJeitas. 

7. 3. 1 Mudan~a Cultural 

Mudanc;:a e qualquer alterac;:ao na cultura, sejam trac;:os, complexes, 
padroes ou toda uma cultura, o que e mais raro. Pode ocorrer com maior 
ou menor facilidade, dependendo do grau de resistencia ou aceitacao. 0 
aumento ou diminuic;:ao das populac;:oes, as migrac;:oes, os contatos com po
vos de culturas diferentes, as inovac;:oes cientificas e tecnol6gicas, as cab1s
trofes (perdas de safras, epidemias, guerras), as depressoes economicas, as 
descobertas fortuitas, a mudanc;:a violenta de governo etc. podem exercer 
especial influencia, levando a alterac;:oes significativas na cultura de uma so
ciedade. 

_. O?ando o numero de elementos novos, adotados, supera os antigos, 
que ca1ram em desuso, tem-se o crescimento da cultura. As mudan9as po
dem ser realizadas com lentidao ou com rapidez (como ocorre atualmente, 
face aos meios de comunicac;:ao) devido aos contatos diretos e continuos 
entre povos. 

A mudanc;:a pode surgir em consequencia de fatores internes - end6-
genos (descoberta e invenc;:ao) ou externos - ex6genos (difusao cultural). 
Assim, tem-se mudan<;a quando: 
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a) novos elementos sao agregados ou os velhos aperfei~oados por meio 
de inven~oes; 

b) novos elementos sao tornados de emprestimo de outras sociedades; 



c) elementos culturais, inadequados ao meio ambiente, sao _abandonados 
ou substituidos; 

d) alguns elementos, por falta de transmissao de gera~;ao em gera~;ao, 
se perdem. 

0 crescimento de uma cultura nao e uniforme nem continuo, no espa
~o e no tempo, pais esta sujeito a varia~6es. 

Quando os povos mantem-se isolados ocorre a estagna~ao, pais a cul
tura permanece relativamente estatica, modificando-se apenas em conse
qiiencia de a~6es internas. Mas s6 as culturas totalmente isoladas podem 
manter-se estaveis. 

Se os elementos culturais desaparecem, tem-se o declinio cultural. Mui
tas vezes, condi~6es religiosas, sociais e ambientais levam ao desapareci
mento ou mudan~a de urn complexo cultural. Por urn lado, se urn simples 
tra~o ou toda uma cultura pode desaparecer, par outro lado, o renascimen
to cultural pode ocorrer, em conseqiiencia de fatores end6genos ou ex6-
genos. 

Quando os elementos novas, acrescentados a uma cultura, forem me
nos significativos em rela~ao aos anteriores, desaparecidos, a cultura per
manece estacionaria ou declina. 

0 crescimento, no ambito geral de uma cultura, nao se. processa no 
mesmo ritmo, em todos os setores. Esse retardamento ou diferen~a de mo
vimento entre as partes de uma cultura recebe o nome de demora au re
tardamento cultural. 

As modifica~6es na cultura, segundo Murdock (In: Shapiro, 1966:208 
e seg.), estao relacionadas com quatro fatores: inova96es, aceitayao social, 
elimina9ao seletiva e integra~ao. 

Inova9iio. Sempre come~a com o ato de alguem e pode ser 
efetuada de cinco maneiras: 

a) Varia<:ao - representada por uma ligeira mudan~;a nos padr6es de 
comportamento; 

b) lnve~o ou descoberta - atraves da criatividade. Os processes de 
descoberta e inven~;ao podem ser atribuidos a casualidade ou a ne
cessidade. Algumas inven~;6es sao absolutamente locais; outras exi
gem urn meio geografico propicio para se desenvolverem, por isso, 
sao em numero reduzido. 

No campo das inova~6es, deve-se fazer distin~ao entre: 

• descoberta - aquisi~;ao de urn elemento novo, coisa ja existente 
(eletricidade, vapor); 

• inven~iio- aplica~;ao da descoberta (lampada, maquinas). 

As inven~;6es, em geral, sao atribuidas a substancias concretas, 
mas o termo pode ser aplicado as coisas imateriais. como urn novo 
costume, uma nova organiza~;ao. 

A inven~;ao pode ser niio volutiva ou acidental, e volutiva, ou seja, 
resultado de um processo racional. 
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No crescimento da cultura, cada novo tra~;o cultural nada mais e 
do que o desenvolvimento de elementos culturais existentes anterior
mente. Mesmo que pare~;am totalmente novas, as inven~;6es sao com
pastas de velhos elementos, como os sindicatos, cuja origem se en
contra na organiza9ao dos trabalhadores por offcios. Poucos elementos 
de uma cultura sao inventos locais: a grande parte da heran9a cultural 
brasileira, por exemplo, proveio de Portugal, de algumas regi6es da 
Africa, da Europa e de outras localidades. 

c) Tentativa - quando surgem elementos que tenham pouca ou nenhuma 
liga~;ao com o passado. 

Exemplo: maquina de escrever e computadores. 

d) Emprestimo cultural - elementos vindos de outra cultura . 
. De todas as inova«;:6es, o emprestimo cultural e o meio mais comum 

~ 1mportante. Depende do contato humano e, nesse caso, o inovador 
e apenas o seu introdutor. 0 emprestimo cultural nao necessita ser 
completo; as vezes, a unica coisa emprestada e a forma. Muitas 
vezes resulta do desejo de ado~;ao de urn elemento cultural mais 
adequado. 

Exemplo: fumo, arado, zen-budismo, Papai Noel etc. 

e) lncentivo -. elemento alheio, aceito por urn povo quando atende as 
suas necess1dades. E essencial ao emprestimo cultural. 
Exemplo: radio, televisao, rob6 e computador. 

Aceitarao Social. :E a adociio de urn novo traco cultural atraves da 
imi~a<;ao ou do comportamento ~opiado. No inicio, ~sse elemento pode ser 
ace1t0 apenas por Uffi individuo, estendendo-se depois aos demais. Pre
conceitos preexistentes dos membros de uma sociedade receptora facilitam 
ou bloqueiam a aceita<;ao ou o emprestimo de uma nova possibilidade cul
tural. 

A aceitac;:ao de urn tra<;o depende, muitas vezes, do seu significado. 
Ele e avaliado, aceito com ou sem modifica<;6es ou rejeitado, pela cultura 
receptora. A aceita<;ao vai depender de sua utiliza<;ao ou necessidade. To
davia, a sociedade pode aceitar tra<;os nao utilitarios como urn jogo, uma 
ideologia, mas a aceitac;:ao e mais dernorada. 

Elimina9iio seletiva. Consiste na cornpetic;ao pela sobrevivencia fei
ta pelo elernento novo. Quando urn tra<;o cultural ainda se revela mais 
cornpensador do que suas alternativas, ele perdura; mas quando deixa de 
satisfazer as necessidades do grupo, cai no desuso e desaparece, numa es
pecie de processo seletivo. 

Exemplo: a liteira, a carruagern, o trole, que forarn substituidos pelo 
autorn6vel, a bicicleta, a rnotocicleta etc. 

Integra9iio cultural. 0 processo de integrac;:ao, segundo Ralph Lin
ton (1959:377), consiste no "desenvolvirnento progressivo de ajustamento 
cada vez rnais cornpleto, entre os varios elementos que cornpoern a cultura 
total". A integra<;ao nunca e perfeita, pois ha sernpre rnodificac;:oes na cul
tura. Na integra<;ao deve haver adaptac;:ao progressiva, ajustarnento reci
proco entre os elementos culturais. 
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7. 3 . 2 Difusao Cultural 

Difusao "e urn processo, na dinamica cultural, em que os elementos 
ou complexes culturais se difundem de uma sociedade a outra", afirmam 
Hoebel & Frost (1981:445). As culturas, 'J.Uando vigorosas, tendem a se 
estender a outras regi6es, sob a forma de emprtSstimo mais ou menos con
sistente. A difusao de urn elemento da cultura pode realizar-se por imi
ta<;ao ou por estimulo, dependendo das condi<;6es sociais, favoraveis ou nao, 
a difusao. 0 fipo mais significative de difusao e 0 das rela<;6es pacificas 
entre os povos, numa troca continua de pensamentos e inven~oes. Nem 
tudo, porem, e aceito imediatamente: ha rejeicoes em relacao a certos tra
ces culturais. Quase sempre ocorre uma modificacao no traco de uma 
cultura tornado de emprestimo pela outra, havendo reinterpretacao poste
rior pela sociedade que o adotou. 

Urn tra<;o, _ vindo de outra cultura atraves do emprestimo, pode so
frer reformula<;oes quanta a forma, a aplicacao, ao significado e a funcao . 

. As condi<;6es geograficas e o isolamento sao fatores de impedimenta 
a dlfusao cultural, que inclui tres processes: 

a) apresentac;:ao de urn ou mais elementos culturais novos a uma socie
dade; 

b) aceitac;:ao desses elementos; 

c) integrac;:ao na cultura existente, de urn ou mais elementos. 

7 . 3 . 3 Acultura4;io 

Aculturacao e a fusao de duas culturas diferentes que entrando em 
contato continuo originam mudan<;as nos padr6es da cultura de ambos os 
grupos. Pode abranger numerosos traces culturais, apesar de, na troca 
recfproca entre as duas culturas, urn grupo dar mais e receber menos. Dos 
contatos intimas e continuos entre culturas e sociedades diferentes resulta 
urn intercambio de elementos culturais. Com o passar do tempo, essas cul
turas fundem-se para formar uma sociedade e uma cultura nova. 0 exem
plo mais comum relaciona-se com as grandes conquistas. 

Assimila9iio. A assimilacao, como uma fase de aculturacao, seria o 
processo mediante o qual os grupos que vivem em urn territ6rio comum, 
embora procedentes de lugares diversos, alcancam uma "solidariedade cul
tural". 

0 termo aculturafiio, no entanto, vern sendo empregado ultimamente, 
tambem, como fusao de subculturas ou cultura rural versus cultura urbana. 

No processo de acultura<;ao deve haver a fusao completa dos grupos 
de origens diversas, supressao de urn grupo ou de ambos, e a persistencia 
dos dois no equilibria dinamico da sociedade. 
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Segundo Herskovits, o termo aculturafao "nao implica, de modo al
gum, que as culturas que entram em contato se devam distinguir uma da 
outra como 'superior' ou 'mais avanc;ada', ou como tendo urn maior 'con
teudo de civilizac;ao', ou por diferir em qualquer outra forma qualifica
tiva". 

Exemplo: a cultura brasileira resultou, em principia, da fusao das 
culturas europeia, africana e indigena. 

0 processo de aculturac;ao inclui o processo de sincretismo e trans
culturac;ao. 

Sincretismo. Em religiao, sincretismo seria a fusao de dois elemen
tos culturais analogos (crenc;as e praticas), de culturas distintas ou nao. 

Exemplo: macumba, que contem trac;os do catolicismo, do fetichismo 
africano e indigena e do espiritismo. 

Em lingu_agem, consiste no uso de uma forma gramatical particular, 
a fim de real<;ar as funcoes de outra ou de outtas, alem da sua. 

Exemplo: abacaxi (fruta ou problema); pao (alimento ou rapaz bonito). 

Transculturafao. Consiste na troca de elementos culturais entre so
ciedades diferentes. 

Exemplo: os sirio-libaneses trouxeram o quibe, a esfiha para o Brasil, 
e adotaram o arroz com feijao. 

A aculturacao consiste, pois, em uma forma especial de mudanca. A 
sociedade que sofre o processo de aculturacao modifica a sua cultura, ajus
tando ou conformando seus padr6es culturais aos daquela que a domina. 
Entretanto, embora sofra grandes alteracoes no seu modo de vida, conser
va sempre alga de sua propria identidade. 

No processo de aculturac;ao, a mudanc;a surge como urn desvio das 
normas consuetudinarias existentes, afirmam Hoebel e Frost. 0 desvio e 
realizado de formas diferenciadas, ou seja, com "entusiasmo, desprezo, 
totalmente desaprovado, sancionado levemente ou Ientamente ou totalmen
te rejeitado". 

Em nenhuma sociedade os processes de aculturac;ao ocorrem total ou 
instantaneamente; a mudanc;a e sempre mais rapida e aceita com maior 
facilidade em relac;ao a trac;os materiais. 

Quando urn trac;o novo entra em competic;ao com outro ja 
e o substitui, tem-se a deculturac;ao. 

Exemplo: o fogao a gas que substituiu o de lenha. 
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7 . 3 . 4 Endooultura~ 

0 processo de "aprendizagem e educac;ao em uma cultura desde a in
ffincia" e chamado endocultura9iio tanto por Felix Keesing quanta por Hoe
bel e Frost. Herskovits emprego o termo encultura9ao para conceituar 
a mesma coisa, significando, alem disso, o processo que estrutura o con
dicionamento da conduta, dando estabilidade a cultura. 

Cada individuo adquire as crenc;as, o comportamento, os modos de 
vida da sociedade a que pertence. Ninguem aprende, todavia, toda a cul
tura, mas esta condicionado a certos aspectos particulares da transmissao 
de seu grupo. · 

.As sociedades nao permitem que seus membros ajam de forma dife
renctada. Todos os atos, comportamentos e atitudes de seus membros sao 
controlados por ela. 

7.4 CULTURA E SOCIEDADE 

Segundo Hoe bel e Frost ( 1981 :28), a sociedade e a cultura "nao sao 
uma coisa s6. A sociedade humana e constituida de pessoas; a cultura e 
constituida .de comportamento de pessoas. Podemos dizer que a pessoa per
tence a soctedade, mas seria erroneo afirmar que a pessoa pertence a uma 
cultura;. o individuo manifesta a cultura". 

Para Fichter (1973: 166), a sociedade consiste em uma "estrutura for
mada pelos grupos principais, ligados entre si, considerados como uma 
unidade e participando todos de uma cultura comum" (ver Capitulo 15). 

As culturas atendem aos problemas da vida do individuo ou do grupo, 
e as sociedades necessitam da cultura para sobreviverem. Ambas estao in
timamente relacionadas: nao ha sociedade sem cultura assim como nao hci 
cultura sem sociedade (homens). 
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8 Estrutura e Organiza~ao Social 

Este capitulo aborda a analise da estrutura e da organizacao social 
sob dois enfoques: o tradicional e o da abordagem de sistemas. Permite: 

1 · Compreender a diferen~a entre estrutura e organiza~ao social sob o 
enfoque tradicional. 

2 · Entender a correla~ao entre organiza~ao social e ordem social na 
analise da sociedade. . 

3. Diferenciar fun~oes manifestas de fun~oes latentes e conhecer o que 
se entende por • efeitos perversos • na ordem social. 

4. Tomar ciencia do aspecto hist6rico do desenvolvimento da abordagem 
de sistemas. 

5. Conhecer e utilizar, na analise da sociedade, o moderno enfoque de 
sistemas. 

6. Verificar como se apresentam os 14 Sistemas Sociais Especificos da 
Teoria da Organiza~tiio Humana. 

8. 1 NOCOES DE ESTRUTURA E ORGANIZAc;Ao SOCIAL 

0 termo estrutura tern recebido diferentes conceitua<;oes de antrop6-
logos e soci6logos, que muitas vezes apresentam proposi<;oes diferentes. e 
ate mesmo opostas. Spencer foi o primeiro a empregar o termo. estt:tttura, 
ao estabelecer paralelo entre a organiza<;ao e a evolu<;ao de organismos vi
vos e a organiza<;ao e a evolu<;ao da sociedade; considerava estrutura toda 
a organiza<;ao de celulas, de 6rgaos e de partes. Em outras palavras, estru-
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tura seria a maneira como as part~s de urn todo se encontram articuladas 
entre si. Todavia, Spencer nao fez distinc;ao precisa entre estrutura e or
ganiza~ao. 

8 . 1 . 1 Proposi~oes de Radcliffe-Brown 

Radcliffe-Brown considera "como parte da estrutura social todas as 
relac;oes sociais de pessoa a pessoa. . . No estudo da estrutura social, a 
realidade concreta de que cuidamos e o conjunto de relac;oes realmente 
existentes, em dado momento, e que ligam certos seres humanos" (In: Pier
son, 1970b:160). 

Em sua proposic;ao, af_irma que as ac;oes e interac;oes entre os seres 
humanos formam uma estrutura de relac;oes cuja continuidade e mantida 
atraves do funcionamento de elementos estruturais particulares, tais como 
instituic;oes, organizac;oes, cerimoni~s, rituais. Estes elementos deviam 
ser analisados do ponto de vista de sua contribuic;ao para a manutenc;ao 
do sistema social; isto porque nem todos os elementos, na vida de uma 
comunidade, possuem uma func;ao essencial para a continuidade da mesma, 
e existem tamhem reminiscencias do passado, destituidas de seu significado 
anterior. Radcliffe-Brown parte do principio de que "as relacoes sociais 
so sao observadas e s6 podem ser descritas com referencia ao comporta
mento reciproco das pessoas relacionadas. A forma da estrutura social tern, 
portanto, de ser descrita pelos padroes de comportamento a que se con
formam individuos e grupos nas suas inter-relac;oes" (1973: 167). Deve-se, 
pois, analisar a forma estrutural, ou seja, as relac;oes gerais, independentes 
das variac;oes individuais apresentadas e dos diferentes individuos que de
las participam. 

Atraves do tempo, a continuidade da estrutura social nao e estatica, 
mas dinamica, pois as relac;oes reais de pessoas e grupos se alteram: a 
vida social renova constantemente a estrutura social. Enquanto a estrutura 
real se modifica, a forma estrutural geral permanece relativamente est<ivel 
durante de.terminado periodo de tempo; ela muda gradativamente e, em 
certas circunstancias, com relativa rapidez, como ocorre nas revoluc;oes e 
guerras. Na opiniao de Radcliffe-Brown, mesmo as transformac;oes revolu
ciomirias permitem a manutenc;ao de alguma continuidade, pois todo o sis
tema social se caracteriza pela unidade funcional, com as diversas partes 
relativamente bern integradas. Assim, a unidade funcional e urn "estado 
de equilibrio" para o qual tendem os sistemas sociais. As perturbac;oes 
internas (revoluc;oes) e as externas (guerras) dao origem a reac;oes que con
tribuirao para o restabelecimento do equilibrio. 

Estabelecendo uma distinc;ao entre estrutura social e organizac;ao so
cial, Radcliffe-Brown cita como exemplo urn exercito moderno, indicando 
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que a estrutura seria a combina~ao em grupos: divisoes, brigadas, bata
lhoes, companhias, pelotoes etc.; e a combina~ao hierarquica: generais, co
roneis, majores, capitaes, tenentes etc. A organiza~ao consistiria na com
bina~ao das atividades especializadas dos individuos; assim, numa organi
za~ao, cada pessoa teria urn papel. 

Portanto, quando estudamos o sistema estrutural, referimo-nos ao sis
tema de posi9oes sociais, ao passo que, estudando a organiza~ao, fazemos 
referenda a urn sistema de papeis. 

8. 1 . 2 Morris Ginsberg 

Ginsberg limitou o termo estrutura as rela~oes mais permanentes nas so
ciedades. Conceituou a estrutura social como "o complexo dos principais 
grupos e institui~oes que constituem as sociedades" (Apud Bottomore, 
1965a:98). Bottomore considera importante essa 'posi~ao que demonstra 
a conexao entre rela~oes sociais abstratas e os grupos sociais nelas envol
vidos, ou que lhes dao origem. "Deste ponto de vista, o estudo da estru
tura social pode ser empreendido em termos de disposi~oes situacionais de 
rela~oes entre grupos sociais, ou de ambos juntamente" (1965a:98). 

8. 1. 3 T. B. Bottomore 

Bottomore opinou que, das diferentes concep~oes de estrutura, a mais 
adequada e aquela que se refere ao complexo das principais institui~oes e 
grupos de uma sociedade. Considera facil identificar estas institui~oes e 
grupos, pois se relacionam com as exigencias basicas ou os pre-requisites 
funcionais da sociedade: 

• ~istema de comunicac;oes, que passa a existir desde que aparec;:a uma 
lmguagem. 

• Sistema economico, relacionado com a produc;:ao, a circulac;:ao e a dis
tribuic;:ao de bens e servic;:os. 

• Sistema de socializac;ao das novas gerac;oes, incluindo familia e edu
cac;ao. 

• Sistema de autoridade e distribuic;:ao de poder. 

e Sistema de ritual, cuja finalidade e manter e aumentar a coesao social 
do grupo e dar significac;:ao social a acontecimentos pessoais (nasci
mento, puberdade, casamento e morte). 
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8 . 1 . 4 Brown e Barnett 

Brown e Barnett sugerem uma diferenciac;:ao para os termos estrutura e 
organiza<;ao social, tendo por base a constatac;:ao de que os membros e os 
grupos de uma sociedade sao unidos por urn sistema de relac;:6es de obri
gac;:ao, isto e, por uma serie de deveres e direitos (privilegios) reciprocos, 
aceitos e praticados por eles. Assim, "organizac;:ao social refere-se aos sis
temas de relac;:6es de obrigac;:ao que existem entre os grupos que constituem 
uma determinada sociedade, ao passo que estrutura social se refere a co
locac;:ao e posic;:ao de individuos e de grupos dentro desse sistema de rela
c;:6es de obrigac;:ao" (In: Pierson, 1970b:174). 

Exemplo: ao analisar a natureza e o funcionamento das "relac;:6es de 
obrigac;:ao" atuantes entre os diversos grupos de uma sociedade, estariamos 
descrevendo a organizac;:ao social, e ao estudar a posic;:ao, com referenda 
uns aos outros, dos numerosos grupos, posic;:ao que se manifesta no sistema 
de "relac;:6es de obrigac;:ao" familiares, politicas, economicas, religiosas etc., 
estariamos analisando a estrutura social. Portanto, "o agrupamento de indi
viduos, segundo posic;:6es, que resulta dos padr6es essenciais de relac6es de 
obrigac;:ao, constitui a estrutura social de uma sociedade" (In: Pierson. 
1970b: 181). 

8. 2 ORGANIZACAO SOCIAL E ORDEM SOCIAL 

8. 2. 1 Conceitua.;ao e Componentes da Ordem Social 

Ogburn e Nimkoff partem de outro enfoque: a ordem social. Consi
deram que a ordem social e fundamentalmente baseada em grupos de pes
soas e na disposic;:ao de seus comportamentos. A ordem social teria dois 
aspectos basicos: a estrutura e as func;6es realizadas pela estrutura. Na 
sociedade, a estrutura seria a organizac;ao de grupos de pessoas, e a func;ao, 
aquila que o grupo faz. A relac;ao entre a estrutura e a func;ao e objeto de 
interesse, principalmente quando se deseja saber a eficacia de determinada 
estrutura, em comparac;ao com outra, para a realizac;ao de uma func;ao ou 
para atingir urn dado objetivo. Exemplo: desejamos conhecer a relativa efi
cacia das sociedades capitalista e socialista, em relac;:ao a determinada fi
nalidade. 

0 principal interesse de analise esta centralizado no comportamento 

dos grupos. A ac;ao e a unidade basica do funcionamento da estrutura so
cial; as ac;6es de uma pessoa em relac;ao a outra sao ac;6es sociais; por este 
motivo, £alamos de ac;6es e interac;6es sociais. Quando estas ac;:6es sociais 
sao freqi.ientemente repetidas, convertem-se em normas ou costumes, que 
formam a base de uma ordem de comportamento social. Em uma socieda
de bern organizada, as normas estao ajustadas ou harmonizadas entre si: 
este ajuste produz equilibria na sociedade. lsto significa ordem na fun~iio. 

Existe tambem ordem na estrutura, na disposic;:ao de partes ou pessoas. 
Esta disposic;ao ocorre atraves de organizac;6es sociais, tais como a familia, 
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a empresa, o partido politico e outras. Em todos os casas existe certa dis
posi<;ao das pessoas ou partes componentes da organiza<;ao, formando urn 
modelo ou esquema. A ordem social nao e habitual ou automatica, pois ha 
necessidade de ser estabelecida e mantida numa dada sociedade; a fun<;ao 
de manter a ordem social pertence ao governo. E. por esta razao que se 
pode classificar de funcional o comportamento dos membros de urn grupo, 
quando tal comportamento ap6ia a estrutura social existente, e de disfun
cional, quando nao ap6ia a estrutura social ou e contrario a ela. Esta con
cep<;ao de fun<;ao relaciona-se com o status quo e niio e normativa (valo
rativa). 

A funr;ao de uma organizar;ao pode ser vista sob dais aspectos: 

• Rela~;:ao mutua do funcionamento das partes da organiza~;:ao. 
• Rel~~;:ao do funcio~amento da organiza~;:ao como urn todo para a conse

cu~;:ao de determmada tarefa, fora da interac;:ao de seus membros. 
Exemplo: na escola, uma serie de fun~;:oes- internas diz respeito as 
in_tera96e~ entre seus membros, baseadas na competh;ao au no con
fhto, e ha uma rela9ao no que diz respeito ao funcionamento de suas 
parte~. isto_ e, administra9ao, corpo docente, corpo discente e outras; 
tambe~ ex1stem. funcoes orientadas para o exterior, servindo direta· 
mente as necess1dades da sociedade geral: socializa9ao e instrucao. 

Estes dais pontos de vista dizem respeito a todas as organizacoes so
ciais, pois cada uma possui identidade propria e, ao mesmo tempo, faz par
te de urn sistema social total. Denominam-se expressivas as fun<;oes inter
pessoais, relacionadas com o moral do grupo, e instrumentais todas as de
mais funs:oes. 

A existencia das organizar;oes baseia-se em sua eficacia para realizar;ao 
de coisas ou objetivos. Entretanto, em sua sociedade, em dado momenta, 
nem todas as organiza<;oes sao eficazes: existem algumas cuja eficiencia 
pertence ao passado, mas que persistem por inercia. 

8. 2. 2 Fun~oes Manifestas e Fun~oes Latentes 

Por outro lado, torna-se evidente que a existencia das organizacoes 
sociais visa atender a determinadas finalidades. Exemplo: a funcao da fa
milia e ordenar as relar;oes sexuais, atender a reprodu<;ao, satisfazer as ne
cessidades economicas de seus membros e as educacionais, sob a forma de 
socializa<;ao e transmissao de status; a funr;ao da escola e educar a popu
la<;ao, inclusive no aspecto profissional. Estas finalidades, pretendidas e 
esperadas das organizar;oes, sao denominadas fun~oes manifestas. 

E. evidente que a analise da real atuar;ao das organizar;oes sociais de
monstra que, ao realizar suas fun<;oes manifestas, muitas vezes as mesmas 
obtem conseqiiencias nao pretendidas, nao esperadas e, inclusive, nao reco
nhecidas, sendo que a maioria dos autores as denomina fun~oes latentes. 
Exemplo: a ideologia predominante em uma democracia e a de que todos 
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devem ter as mesmas oportunidades, o que leva os componentes da so
ciedade a cren<_;:a de que todos sao iguais; ora, a fun<_;:ao latente manifes
ta-se num aumento da inveja, ja que ate mesmo o sistema educacional am
plia as desigualdades existentes entre os individuos, de acordo com o grau 
de escolaridade. 

Para Ogburn e Nimkoff, o termo "latente" pode ser tambem empre
gado para incluir fun<_;:6es clandestinas: nas sociedades complexas desen
volvem-se certas organiza<_;:6es sociais nao oficiais, em virtude de nao ser 
a estrutura oficial capaz de satisfazer as necessidades de determinados sub
grupos. Por exemplo, o coronelismo, no Brasil, prosperou porque pode pro
porcionar certos servi<_;:os que a estrutura oficial nao tinha condi96es de pro
porcionar, ou encontrava dificuldades para oferecer: todos os tipos de 
ajuda (dinheiro, alimenta<_;:ao, empregos etc.) a grupos necessitados. Ainda 
hoje, politicos podem oferecer certos privilegios desejaveis por determinados 
grupos, como, por exemplo, as companhias de construc;ao; vias de mobi
lidade social aos que nao tern acesso as vias legitimas; ajuda aos donps de 
neg6cios ilegais, sob a forma de prote<_;:ao contra a interven<_;:ao de outros 
organismos. 

8 . 2 . 3 Efeitos Perversos 

A conceitua<_;:ao de Jun9ao latente como conseqiiencia nao pretendida, 
nao esperada e, ate, nao reconhecida, levou a analise desses fenomenos a 
duas posturas. 

A primeira, e mais recente, de Raymond Boudon, no livro Ejeitos per
versos e ordem social, considera a existencia de repercuss6es sociais nao 
intencionais das a<_;:6es humanas intencionais, que denomina "efeito per
verso". Conhecido na economia, o efeito perverso pode ser exemplificado 
como a a<_;:ao intencional de urn grande numero de pessoas que, em urn pe
rfodo de infla<_;:ao, compram produtos que s6 irao utilizar dentro de urn 
mes, por exemplo, baseadas no raciocinio de que dentro de urn mes OS 

prec;os serao, quase que certamente, mais elevados. 0 resultado dessas 
a<_;:6es, no entanto, e no sentido de contribuir para a perpetua9ao da infla
<_;:ao. Por definic;ao, os efeitos perversos sao os efeitos nao desejados, e ge
ralmente opostos, de ac;oes intencionais que visam a urn objetivo especifico. 
Analisando a correla<_;:ao entre efeitos perversos e mudan<_;:as ou mobilidade 
social, Boudon cita o exemplo da atua<_;:ao estatal no desenvolvimento dos 
indices de escolariza<_;:ao, que visam alcan9ar a meta da redu<_;:ao das desi
gualdades economicas, em outras palavras, atenuac;ao da desigualdade das 
possibilidades escolares e aumento da mobilidade social. Ora, o efeito per
verso revela-se ao se verificar que o resultado principal do aumento da 
procura da educa<_;:ao parece ser o de exigir do individuo uma escolaridade 
cada vez maior; em contrapartida, as esperan<_;:as sociais permanecem, elas 
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pr6prias, inalteradas: o aumento da procura de educac;:ao, ao nfvel do en
sino superior, torna o retorno social, que o estudante pode esperar de seus 
estudos universitarios, mais aleat6rio. Vemos claramente esta situac;:ao ao 
analisar a conjuntura brasileira, vigente nas grandes cidades: universitarios, 
e mesmo p6s-graduados, estao exercendo atividades perfeitamente passfveis 
de serem realizadas por indivfduos de escolaridade inferior a deles, pela 
saturac;:ao do mercado de trabalho, em determinados setores de atividade, 
por "diplomados". 

A segunda, defendida por Merton em sua obra Sociologia; teoria e 
estrutura, postula a importancia da analise das fun<;oes latentes no sentido 
de ampliar a atenc;:ao do observador para mais aJem da mera questao de 
saber se a conduta de indivfduos ou grupos consegue alcanc;ar ou nao a sua 
finalidade "confessada". Como exemplo, o autor cita as cerimonias dos 
Hopi, destinadas a produzir abundante chuva. Ora, como ele mesmo apon
ta, se urn observador se limitasse ao problema de saber se existe uma fun
ryao manifesta, isto e, deliberada, nessas cerimonias, a indagac;ao se desvia
ria do soci6logo para o meteorologista: e estes estao concordes em afirmar 
que a cerimonia da chuva nao produz chuva. Podemos encontrar dois sig
nificados para esta constatac;:ao: considerar tais" praticas como "supersti
c;oes", "irracionalidades", "simples inercia da tradic;:ao" etc., ou verificar, 
simplesmente, que a cerimonia nao tern este uso tecnico (fazer chover), 
que esta finalidade da cerimonia e suas conseqiiencias reais nao coincidem. 
Mas, se se utilizar o conceito de jun9iio latente, a investigac;:ao continua, 
examinando as conseqiiencias da cerimonia, nao para os fenomenos mete
orol6gicos (ou os deuses da chuva), mas para o grupo que a realiza. E, 
assim, verifica-se que o cerimonial tern realmente func;:oes, mas "func;:oes la
tentes ou nao deliberadas": reforc;:ar a unidade do grupo, "proporcionando 
uma ocasiao peri6dica em que os indivfduos disseminados de urn grupo se 
reunem para entregar a uma atividade comum ( ... ) tais cerimonias cons
tituem urn meio de expressar, coletivamente, sentimentos que, numa analise 
ulterior, resultam ser uma fonte fundamental de unidade do grupo" (Mer
ton, 1970: 131-2). 

8. 3 SISTEMAS SOCIAlS 

8 . 3 . 1 Conceitua(:ao 

A enfase que se tern dado a analise da composic;ao de uma organizac;:ao 
e a inter-relac;:ao de suas partes deu origem ao termo "sistema social", de
finido por Parsons como "uma pluralidade de individuos que desenvolvem 
interac;:oes segundo normas e significados culturais compartilhados", ou 
"urn sistema social e composto por uma pluralidade de atores individuais, 
que desenvolvem interac;:ao em uma situac;:ao que tern pelo menos urn as-
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pecto 11s1co ou ambiental; a motiva~iio desses atores responde a uma ten
dencia para a 'obtenciio 6tima da satisfaciio', e a relacao que tern com 
suas situac6es, incluindo as de uns com os outros, se define e assenta em 
funcao de urn sistema de simbolos culturalmente estruturados e comparti
lhados" (Apud Ogburn e Nimkoff, 1971:485 e seg.). 

Segundo a concepciio de Parsons, todos os sistemas sociais devem re
solver quatro problemas basi cos: 

1 . adapt&\:io - a acomoda«;ao do sistema as exigencias reais do am
biente, junto com a transforma«;ao ativa da situa«;ao externa; 

2. conquista de objetivos - a defini«;ao dos objetivos e a mobilizac;:ao 
de recursos para atingi-los; 

3. integ~ao - estabelecer e organizar as relac;:6es entre as unidades 
do sistema, coordenando-as e unificando-as em uma s6 entidade; 

4. latencia - a manutem;:ao dos padroes motivacionais e culturais do 
sistema" (Apud Blau e Scott, 1970:52). 

A estrutura de urn sistema social inclui: 

1 . Subgrupos de varios tipos, interligados por normas relacionais. 

2. Fun«;oes de varios tipos, dentro de um sistema maior e de subgrupos. 
Cada sistema de func;:ao estii tambem ligado a outros, atraves de nor
mas relacionais. 

3. Normas reguladoras que governam os subgrupos e as func;:oes. 
4. Valores culturais. 

Em urn sistema social, cada urn dos individuos que interatuam tern 
uma funcao a desempenhar. Quando essas func6es sao reconhecidas e 
apreciadas publicamente, denominam-se papeis. Cada pessoa interatuante 
em urn sistema social tern urn ou varios papeis para desempenhar. As uni
dades que interatuam em urn sistema social podeQl ser individuos (funda
mentalmente), grupos ou organiza<;6es de pessoas. Exemplo: a escola pos
sui grupos de individuos (administradores, professores, alunos) que tern 
func6es relacionadas entre si; por outro lado, diversos tipos de escolas -
maternal, 1.0 e 2.0 graus, superior, p6s-graduacao e outros - estao tam
hem relacionados entre si, em urn sistema social. 
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Sob o angulo metodol6gico, para Rudner urn sistema comporta: 

1 . Uma identificac;:ao dos elementos que o compoem (conjuntos de uni
dades ou de objetos). 

2. Uma especifica«;ao das caracteristicas ou das propriedades dos ele
mentos, em rela«;ao as quais os estados do sistema podem ser des
critos. 

3. Uma especifica«;ao das regras ou das leis que reg em as intera<;:oes 
dos elementos ou de suas propriedades, assim como a sucessao dos 
estados dos sistemas. 



Em principio, os elementos constitutivos de urn sistema podem ser de 
qualquer tipo, desde individuos ou grupos ate objetos ou fun<;6es, uma vez 
que haja entre eles uma ordem, uma interdependencia, urn carater rela
cional. 

0 conceito de sistema social, utilizado pela Sociologia, nao e novo. 
Ao contrario, entre os precursores dessa ciencia, foi comum o uso de analo
gias, comparando o organismo social e os sistemas, nele existentes com as 
demais ciencias, mais precisamente com o objeto de estudo delas. 

Walter Buckley (1971 :24 e seg.), em seu livro A sociologia e a moder
na teoria dos sistemas, faz urn levantamento hist6rico do desenvolvimento 
do conceito de sistema social, que servira de base para nossa interpreta~ao. 

8. 3 . 2 Modelo Mecinico 

No Seculo XVII, com o rapido desenvolvimento da Fisica e da Mate
~atica, assim como da Medinica, os fi16sofos sociais voltaram-se para uma 
mterpreta<;ao do homem, do seu espirito e da sociedade em termos dos 
mesmos metodos, conceitos e suposi<;6es, surgindo assim a "Fisica Social", 
qu~ "comparava o homem a maquina": na "medinica social" encarava-se a 
soctedade como urn "~istema astronomico", compos to de elementos que 
era~ seres humanos, hgados por atra<;ao mutua ou diferenciados pela re
pulsao. Dessa forma, os grupos de sociedades constituiram sistemas de 
"0p0sir;oes equilibradas". 0 homem, OS grupos e as inter-rela96es exis
tenteS entre eles constituiam uma continuidade ininterrupta com o resto 
do universo, que era interpretado de forma mecanicista. Baseava-se na a<;ao 
reciproca de "causas naturais", que passaram a ser estudadas como siste
mas de rela<;6es, medidos ou expresses em fun~ao de "leis da mecanica so
cial". 

Foram tornados de emprestimo os conceitos fisicos de espa<;o, tempo, 
atra<;ao, inercia, for<;a e poder, e aplicados ao homem e a sociedade. Assim, 
surgiram as concep<;6es de "espa<;o moral ou social", onde se desenrolam 
os acontecimentos sociais; de "posi<;ao" no espa<;o social, da mesma for
ma que de urn sistema de "coordenadas sociais", que definira a posi<;ao 
do homem no espa<;o social; de processes sociais como resultados da "gra
vita<;ao", "atra<;ao" e "inercia" de individuos e grupos, considerados os ul
timos como "sistema num equilibria de for<;as centrffugas e centripetas", 
A organiza<;ao social, o poder e a autoridade eram resultantes das "pres
sees de atomos e moleculas sociais", dando origem este conceito a dois 
ramos de estudo: o da estatica social, ou a teoria do equilibria social, em 
analogia a estatica na mecanica fisica, e o da dinamica social, que corres
ponde ao estudo do movimento ou da mudan<;a como fun<;6es do tempo e 
do espa<;o, que podem ser expresses por varias curvas matematicas. 

8. 3. 3 Modelo Orginico 

As concep<;6es de "Fisica Social" do S~culo XVII perduraram ate a 
segunda metade do Seculo XIX, quando sofreram uma revivescencia, com 
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var10s autores, dos quais o principal foi Vilfredo Pareto. Para ele o con
ceito de sistema e composto de elementos em mutuas inter-rela95es, que po
dem encontrar-se num estado de equilibria, de tal forma que "quaisquer al
tera95es moderadas nos elemeQtos ou em suas inter-rela96es, afastando-os 
da posi<;ao de equilibria, sao contrabalan9adas por altera96es que tendem a 
restaura-los". Portanto, a ideia de sociedade como sistema de partes inter
-relacionadas, com limites e com tendencias (geralmente) de manter urn 
equilibria. influenciou soci6logos ate os nossos dias, sendo encontrada nas 
obras de Pitirim A. Sorokin e Talcott Parsons, entre outros. A grande di
feren9a em rela9ao as concep96es originais e a admissao de que for9as in
ternas do sistema podem acarretar mudan9a, apesar de tenderem para o 
equilibria. Ora, na mecanica classica ta\ ideia e inconcebivel. 

0 analogismo organico, por sua vez, se bern que tambem antigo, toma 
foros de analise cientifica, com Herbert Spencer e seus seguidores. Da 
mesma forma que os progresses da ciencia fisica influenciam o modele me
canico, os da Biologia concorrem para o modele organico. Neste, duas li
nhas de compara9ao sao possiveis: comparar a sociedade aos organismos 
individuais e as especies. A primeira foi escolhida por Spencer, o que con
duziu a analise da sociedade como predominantemente cooperativa, da roes
rna forma que o sao as partes de urn organismo vivo. Em sua obra Princi
pia de Sociologia (Apud Buckley, 1971:30-1}, Spencer declara: 

"Todas as especies de criaturas sao iguais, a medida que cada qual 
exibe cooperac;:ao entre seus componentes, em beneficio do todo; e esse 
trac;:o, comum a elas, e urn trac;:o comum tambem as sociedades. Alem 
disso, entre os organismos individuais, o grau de cooperac;:ao mede o grau 
de evoluc;:ao; e essa verdade geral tambem se aplica aos organismos 
sociais. • 

Se, por outre lado, a sociedade for comparada a urn agregado eco-
16gico, sera mais aplicavel o modelo darwiniano de luta competitiva: a ele
va9ao "natural" e inevitavel dos individuos "mais aptos" (assim como os 
grupos) na luta social competitiva. 

0 funcionalismo atual em Sociologia representa a versao moderna do 
modelo biol6gico. Mas, em vez de por em destaque o tema da luta com
petitiva, fala da estreita coopera9ao das partes, que conservam uma estru
tura relativamente fixa dentro de limites rigorosos de desvio. 0 ponto 
basico e que, ao lidar com o sistema socio-cultural, passamos para urn novo 
nivel de sistema e necessitamos de novos termos para expressar nao s6 a 
caracteristica mantenedora da estrutura, mas tam bern a caracteristica "ela
boradora da estrutura e a caracteristica variavel do sistema inerentemente 
instavel ( ... ) o estado, que tende a permanecer constante, nao deve ser 
identificado com a estrutura particular do sistema, pois, no intuito de man
ter urn estado constante, o sistema pode precisar alterar sua estrutura par
ticular". Assim mesmo, porem, o funcionalismo ten de a dar enfase exage-
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rada aos aspectos normativos mais estaveis, superdeterminados e sustenta
dos do sistema social, com a colocac;ao, em segundo plano, de outros as
pectos igualmente importantes para uma analise dinamica. Em outras pa
lavras, 0 sistema social e quase sinonimo da parte dominante, irrstitucionali
zada, da estrutura social, deixando de lado as subculturas importantes, di
ferentes, aberrantes ou alternativas que constituem parte da estrutura dada 
de urn sistema social complexo. 

8. 3 . 4 Modelo de Processo 

0 modelo de processo predomina, no infcio do Seculo XX, na socio
logia americana, principalmente entre os soci6logos da "Escola de Chica
go": Albion W. Small, Rol;>err E. Park e Ernest W. Burgess. 0 modelo 
de processo encara a sociedade como uma interac;ao complexa, multiface
tada e fluida de graus e intensidades, amplamente variaveis de associac;:ao 
e dissociac;ao .. A es~rutura e uma "construc;ao abstrata e nao alga distinto 
do proce~so mterattvo de marcha, mas a sua representac;ao temponiria, 
acomodativa, em qualquer tempo". 0 ponto fundamental e que esta con
cepc;:ao conduz a percepc;:ao basica de que os sistemas s6cio-culturais sao 
"inerentemente elaboradores e modificadores de estruturas", de tal forma 

que, para alguns autores, as palavras "processo" e "mudanc;a" sao sino
nimas. Small, em seu livro Sociologia geral (Apud Buckley, 1971: 38-9), 
afirma: 

"A experiencia humana compoe urn processo associative ( ... ) a asso
ciac;:ao torna-se -urn processo acelerado de diferencia<;:ao ou permuta<;:ao ·de 
interesses dentro do individuo, de contatos entre individuos e os grupos 
em que eles se combinam. lncidentais em relac;:ao a essa busca de pro
p6sitos e ao processo de ajustamento entre as pessoas, dela resultante, 
os individuos entabulam entre si relac;:oes estruturais mais ou menos per
sistentes, conhecidas em geral como 'instituh;:oes', e tomam direc;:oes 
de esforc;:o mais ou menos permanentes, que podemos denominar func,:oes 
sociais. Essas estruturas e fun<;:6es sociais, no. primeiro caso, resultam 
do processo associative anterior; mas tao logo passam do estado fluido 
para uma situa<;:ao relativamente estavel, tornam-se, par sua vez, causas de 
fases subseqiientes do processo associative ( ... ) A linha central do ca
minho do orogresso metodol6gico em Sociologia e assinalada pela gra
dativa mudanc;:a do esfor<;:o de representac;:ao anal6gica das estruturas 
sociais para a analise verdadeira dos processos sociais." 

8. 3 . 5 Concepc;oes de Parsons e Homans 

A seguir, ainda baseados em Buckley, apresentamos o Quadro 8. 2, 
comparativo dos modelos de sistema de Talcott Parsons e George C. Ho
mans, soci6logos contemporaneos. 
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Quadro 8. 2 Compararao entre o modelo de sistema de 
Talcott Parsons eo de George C. Romans. 

PARSONS 

1. "0 sistema social de relac;6es de· 
terminadas inclui apenas, ou primor
dialmente, as relac;:6es determinadas 
que com poem a estrutura dominante." 
Dessa forma, a estrutura dominante e 
tomada como ponto fixo de referfmcia, 
em relac;:ao (ou contraste) ao qual ou
tras .estruturas ou consequfmcias laten
tes sao vistas como "potencial mente 
diruptivas ": suscitam problemas de 
controle e precisam ser enfrentadas 
para que o sistema se mantenha ou 
conserve. 

2. "lsto significa que a aberrac;ao e 
as tensoes de varias especies sao re
siduais no modelo, vista que nao lhes 
da status cabal como partes integran
tes do sistema." Assim, aberrac;:ao e 
ten~6es sao tratadas como disfuncio
nais para o sistema, independentemen
te de se manifestarem como sintomas 
neur6ticos difusos, comportamento 
delinquente ou criminoso, movimentos 

.sociais parcial ou plenamente organi
zados ou inovac;:ao ideacional. 

3. "Surge a questao de saber fe a pos
tulada 'lei da estatica social' ou 'ner
cia social' e aplicavel a um sistema 
dinamico dentro do qual existem, co
mo elementos integrantes, fon;:as ou 
press6es tendentes a mudan<;:a." Par
sons, na maioria das vezes, considera 
tais press6es. como externas em rela
<;:ao ao sistema. 
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HOMANS 

1. "0 sistema e coerentemente defini
do em termos das inter-rela<;:6es de
terminadas, reciprocas, de todas as 
suas panes, sem levar em conta a 
estrutura particular em que essas in
ter-relac;:6es se manifestam." Aqui, as 
partes ou elementos basicos sao ati
vidades, interac;:6es, sentimentos e nor
mas, e nao existe nenhuma tentativa 
para se tamar qualquer estrutura como 
ponto fixo de referencia. 

2. u lsto significa que a aberracao e 
uma parte integrante do sistema. ex
plicavel em termos das relac;:oes mu
tuas determinadas dos elementos." 
Dessa maneira, pressoes e tensoes 
podem constituir-se em parte integran
te do sistema e, ao lado da estrutura 
normativa consensual, constituem um 
equilibria automantenedor. 

3. "A manutenc;ao de urn padrao ou 
estrutura dados e problematica. Os pa
dr6es estabelecidos de conformidade 
ou aberrac;ao nao se sustentam auto
maticamente, e a regularidade persiste 
porque o afastamento encontra resis
tencia. Nem e a resistencia simples 
inercia. Consiste, antes, na maneira 
pela qual estao inter-relacionados os 
elementos do sistema: uma mudanc;:a 
num elemento resulta numa mudanc;:a 
em outros, que a neutralizam e o tra
zem de volta ao estado original." Urn 
sistema onde isso ocorre esta em equi
libria: o sistema social e uma confi
gurac;ao de forc;as dinamicas que, em 
determinadas circunstancias, estao em 
equilibria, mantendo-se num estado 
constante. e. em outras, estao dese
quilibradas, ocorrendo mudanc;:as conti
nuas. 

4. ·o sisl 
tern 'proo1 
controle, t 
cas'." A P' 
ca necessic 
trole que s 
minante OLJ 

5. "Os posl 
trole' sao 
Parsons tor: 
rencia a e:: 
limada e jLJ 
nismos de • 
estrutura. I 
ceder, toda 
lendencias 



PARSONS 

4. "0 sistema 'procura' o equilibria, 
tern 'problemas' e 'imperatives' de 
controle, tern 'necessidades sistemi
cas'." A procura do equilfbrio signifi
ca necessidade de mecanismos de con
trole que sustentam uma estrutura do
minants ou legitimada. 

5; "Os postulados 'mecanismos de wn
trole' sao inteiramente unilaterais." 
Parsons to rna como ponto fixo de· refe
r~ncia a estrutura dominante ou legi
tlmada e julga a relevancia dos meca
nismos de controle em relac;:ao a· essa 
estrutura. Em decorrencia desse pro
ceder, todas as outras estruturas ou 
tendencias para a mudanc;:a estrutural 
sao aberrantes ou disfuncionais e de
vern, por isso, ser neutralizadas pelos 
mecanismos. 

6. "Segue-se, em decorrencia do con
ceito mencionado de aberrac;:ao, que o 
modelo parsoniano da maior destaque 
a mudanc;:a ex6gena do que aos fatores 
de mudanc;:a end6gena ·, apesar de, em 
seu livro 0 sistema sotial, Parsons ter 
destacado a grande influencia dos sii 
temas de ideias ou crem;:as, oriundos 
do interior da propria cultura, como 
fatores de mudanc;:a social. 

HOMANS 

4. -:. Nem todos os estados de urn sis
tema estao em equilibria, nem o sis
tema 'procura' o equilibria." Alem do 
rna is, urn sistema nao tern "proble
mas"; da mesma forma que as estru
turas nao surgem por serem ·" necessa
rias" a ele, isto e, por serem "impera
tivos funcionais ", mas, ao contnirio, 
porque existem for'{:as que as produ
zem e que se manifestam na natureza 
dos elementos do sistema e de suas 
relac;:6es mutuas. Por isso, as estrutu
ras podem, inclusive, desapareeer. 

5. "0 sistema e o controle social, nao 
'impoe' urn tontrole." lmplicito nas re
lac;:oes dos elementos do sistema esta 
o controle social, que e urn processo 
atraves do qual, quando urn individuo 
se afasta do grau existente de obedien
cia a uma norma, retorna a esse grau 
por intermedio de outras mudanr;:as 
(no caso de o sistema estar em equi
libria e, como consequencia, o contro
le apresentar-se eficaz). Os controles 
nao sao uma "func;:ao" executada pelo 
grupo nem urn elemento separado da 
organiza<;:ao: nao passam de rela<;oes 
de mutua dependencia. 

6. "Ao tratar da mudan<;:a. Homans 
aprecia tanto os processos de cres
cimento ou de elaborac;:ao de estrutu
ras (' evolur;:ao adaptativa ') quanta os 
processos de desorganizac;:ao e desin
tegrac;:ao de estruturas ('anomia'). Ao 
faze-lo, distingue, no sistema. total, 
dois sistemas analiticamente separa
veis, o 'externo' e o 'interno', _e os 
relaciona em termos do conceito 
de realimentar;:ao." Entre o ·sistema in
terno e o externo pode ocor~er uma 
realimentac;:ao favoravel ou naQ a exis
tencia continuada, tanto de urn, como 
do outro, ou de ambos. 

Como se pode verificar da comparac;ao entre os dois autores, ambos 
partem do conceito de equilibria, derivado de Pareto; mas chegam a con
clus6es diferentes: basicamente, ·e a diferen<;a qu~ existe entre urn sistema 
"fechado" (Parsons) e urn sistema "aberto" (Homans). Os dois autores 
tern grande importfmcia no desenvolvimento do conceito de sistema social, 
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talvez mais extensivamente tratado nas obras que Parsons escreveu 
diferentes colaboradores. 

8. 3 . 6 Conceito de Buckley 

Sintetizando essas postc;:oes, Buckley (1971 :68) indica que, para o 
desenvolvimento da Sociologia, "a especie de sistema que nos interessa 
pode ser descrita, de modo geral, como urn complexo de elementos ou com
ponentes direta ou indiretamente relacionados numa rede causal, de sorte 
que cada componente se relaciona pelo menos com alguns outros, de modo 
mais ou menos estavel, dentro de determinado periodo de tempo. Os com
ponentes podem ser relativamente simples e estaveis, ou complexes e mu
taveis; podem variar em apenas uma ou duas propriedades ou assumir mui
tos estados diferentes. As inter-relac;:oes entre eles podem ser mutuas ou 
unidirecionais, lineares ou intermitentes, e variar em graus de eficacia ou 
prioridade causal. As especies particulares de inter-relac;:oes mais ou me
nos estaveis de componentes, que se estabelecem em qualquer tempo, cons
tituem a estrutura particular do sistema neste tempo, atingindo assim uma 
especie de 'todo', com algum grau de continuidade e limites". 

Urn nivel otimo de estabilidade e, ao mesmo tempo, de flexibilidade 
sao requisites essenciais de urn sistema socio-cultural, dotado de alto poten
cial adaptativo ou de integrac;:ao: estabilidade relativa tanto das bases s6-
cio-psicol6gicas das relac;:oes interpessoais, quanta dos significados culturais 
e das hierarquias de valor, cuja func;:ao e manter unidos os membros do 
grupo, num mesmo universo socio-cultural; flexibilidade de relac;:oes estru
turais, caracterizada pela ausencja de barreiras solidas a mudanc;:a e, ao 
mesmo tempo, pela existencia de certa propeqsao a reorganizac;:ao da estru
tura institucional corrente, quando necessaria, em face de desafios ambien
tais ou condic;:oes internas emergentes. A capacidade de persistir ou desen
volver-se, modificando a propria estrutura (ate, as vezes, de forma funda
mental}, e caracteristica basica de urn sistema adaptativo complexo. 

Portanto, nos criterios de estabilidade e de flexibilidade estao impli
citos os elementos basicos do processo adaptativo (1971 :89-90 e 292-3): 
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1. "Uma fonte para a continua introdu<;ao de 'variedade' no sistema, 
capaz de requintar ou revitalizar o fundo comum de informac;iio vul
garmente usavel e a serie de significados e simbolos comuns que. 
em conjunto, r~presentam 'mapeamentos' adequados do meio fisico 
e social"; entretanto, "variedade • significa • aberra<;:iio ". da qual uma 
parte sera provavelmente adaptativa, e outra, patogenica. 



2. ·A manuten<;:ao de urn nfvel otimo de tensao no sistema, mas, tam
bern, urn nfvel relativamente alto de satisfa<;:ao das necessidades dos 
membros ", necessidades essas que tanto pod em ser basi cas quanta 
geradas pelo proprio sistema. 

3. "Uma rede de comunicac;:ao completa, nos do is sentidos, que se esten
de por todas as partes do sistema, a fim de propiciar a adequada 
ligac;:ao dos componentes e possibilitar os varios circuitos de reali
mentac;:ao, essenciais ao eficaz atingimento de metas." Por essa rede 
de comunicac;:ao devem passar tres tipos de intormac;:ao: a) informa
c;:ao do mundo exterior; b) informa<;:ao do passado (com amplitude de 
revocac;:ao e recombinac;:ao); c) informac;:ao acerca do proprio sistema 
e de suas partes. Por outro lado, tres formas de realimenta<;:ao utili
zam-se desses tipos de informac;:ao e incluem: 

• busca de metas - realimentac;:ao de novos dados, externos ao 
sistema e carreados para sua rede, permanecendo inalterados os 
canais operacionais; 

• aprendizagem- realimentac;:ao de novas dados, externos ao siste
ma, com a finalidade de mudan~a dos pr6prios canais operadores 
(isto e. mudanc;:a na estrutura do sistema); 

• consciencia ou autopercep~ao - realimentac;:ao de novas dados. 
internos ao sistema, por intermedio de mensagens secundarias, 
q~e dizem respeito a mudanc;:as no estado das partes do proprio 
Sistema. 

4. "Urn sistema seletivo, ou de tom ada de decisao, sensivel nao s6 a 
mudan<;:as no meio externo, mas tambem as mudanc;:as que se verifi
cam em seu estado interno." Em outras palavras, precisa ser auto
consciente e capaz de aprendizagem, ou de permitir possiveis altera
c;:6es em suas metas e valores. 

5. "Mecanismos eficientes para preservar e propagar tais significados, 
sistemas de sfmbolos e conjuntos de informa<;:6es que tenham, par 
enquanto, passado pelos testes da verdade, da 'bondade' e da 'bele
za' "; por sua vez, essa variedade recem estruturada transforma-se em 
base do enquadramento socio-cultural, no interior do qual seguida
mente ocorrera a sequencia seguinte do processo adaptativo. 

8. 3 . 7 Conceito de Antonio Rubbo Muller 

A Teoria da Organizac;:ao Humana de Rubbo Muller afirma a existen
cia de 14 Sistemas Sociais Especificos para-autonomos, onde se inserem 
indivfduos e grupos. A caracterfstica especifica de dada sociedade, em de
terminado tempo, depende da maneira pela qual os sistemas se correlacio
nam e do predomfnio hegemonico de dado sistema. Se, no passado, a maior 
freqiiencia cabia a sociedades com hegemonia do sistema de parentesco ou 
do religioso, hoje predominam as que apresentam a hegemonia do sistema 
de produc;:ao, do de seguranc;:a ou do politico. A feic;:ao particular das so-
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ciedades, sua forma de governo e seu regime s6cio-economico dependem 
do sistema que eventualmente exerce predominio, fator que varia no espa
c;o e no tempo, demonstrando a dinamica pr6pria de sociedades complexas 
e heterogeneas, como o sao principalmente as urbano-industriais. 
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Os Sistemas Sociais Especificos compreendem: 

1 . Parentesco - refere-se ao complexo processo de interligac;:ao de in
dividuos ou de grupos numa estrutura de papeis e relac;:6es funda
mentadas nos lac;:os de sangue (consangiiinidade) e no casamento 
(afinidade), formando urn todo organizado. Quando respeitante a 
urn fato, fenomeno ou processo, indica as ramificac;oes correlatas 
ou pr6ximas a eles referentes. 

2. Sanitario - diz respeito a constituic;:ao, em senti do amplo, do objeto 
de estudo, quer individuos ou grupos, quer fatos, fenomenos ou 
proces~os, informando 0 estado de saude ou doenc;:a, adequac;:ao ou 
patolog1a, func;:ao ou disfunc;:ao, em dado momenta. 

3. Manutenc;iio - visando a permanencia e ao equilibria, a expansao 
ou o r~forc;:~, tanto atraves de transformac;6es quanto de retroali
mentac;:ao, d1z respeito a reconst··uic;:ao constante dos sistemas 
individuos, grupos, fatos, fenomenos ou processos. ' 

4. Leal~e-- envolve fenomenos como a atrac;:ao e a repulsao, a 
assoc1ac,:ao e a dissociac;:ao de grupos e individuos, pela valorac;:ao e 
rejeic;:ao de papeis desempenhados ou de relac;:6es entre fatos, feno
menos e processos. 

5. Lazer - refere-se as formas de distensao necessarias em decorren
cia da tensao e da compressao de forc;:as sociais que ocorrem nos 
demais sistemas. 

6. Viario - em senti do restrito significa, ao mesmo tempo, o veiculo 
e a via de deslocamento para pessoas e coisas, facilitando sua mo
bilidade. Em sentido mais amplo envolve a comunicac;:ao, com a 
divulgac;:ao de ideias e de informac;:6es por diversos meios. 

7. PedagOgico - significando, acima de tudo, o processamento de in
formac;:oes, permite programar e reprogramar individuos, grupos, ob
jetos e processos. 

8. Patrimonial - refere-se, em senti do Jato, a acumulac;:ao em todos os 
seus variados aspectos: materiais, de valores e de informac;:6es. 

9. Proc:IU4;iio - correlaciona tudo o que e realizado em determinado 
espac;:o de tempo com a forma pelo qual e produzido, tanto no campo 
material quanto no de valores e de informac;:6es. 

10. Religioso - voltado ao campo espiritual, no terreno social afirma-se 
por intermedio da repetic;:ao ritualista de palavras, atos, processos, 
valores, atitudes etc. 

11 . Seguranc;a - diz respeito tanto aos aspectos internes de sociedades 
e grupos quanto aos externos. Oferece garantia as atividades e ao 
deslocamento de individuos, grupos, processos e informac;:6es. 



12. Politico- significa a atuac;ao, visando metas e objetivos, no sentido 
de coordenar a interac;ao entre indivfduos e grupos, processes e fe
nomenos, em urn sistema competitivo. 

13. Juridico- correlaciona, por intermedio de normas e valores, usos e 
costumes, julgamento e arbitragem, pessoas e grupos, fenomenos e 
processes. 

14. Precedencia - englobando tanto indivfduos e grupos quanta ideias, 
valores, fenomenos, objetos e processos, indica o Iugar que cada 
urn ocupa na hierarquia, atraves de competencia, poder e status. 

A inserc;:ao de individuos e grupos, assim como de fates, fen6menos e 
processes ou outros itens sociol6gicos, nos 14 Sistemas Sociais Especificos, 
processa-se atraves de urn gradiente metodol6gico, podendo apresentar ve
torac;:ao positiva ou negativa, segundo sua contribui9ao para determinado 
sistema social. 

Alem do posicionamento nos 14 sistemas, deve-se levar em conta, pa
ra cada objeto de estudo, os seguintes aspectos: 

A) Paisagem - indicando o cenario em que se desenvolve a atividade 
dos indivfduos e grupos ou ocorrem as manifestac;oes de itens socio-
16gicos. Abrange: equipamentos, instalacoes, comunidades e regioes. 

B) Personagens - englobando todos os elementos envolvldos em ac;oes. 
Dividem-se em prestadios, quando executam alguma atribuic;ao, e 
fruitivos, no caso em que sao "receptaculos • dos beneficios das 
ac;oes. 

C) Cronologia - ordenando as atividades no tempo, quer de indivfduos 
e grupos, quer de fatos, fenomenos e processes. Refere-se ao mo
menta presente, ao passado (retrospeccao) ou ao futuro (futuricao). 

D) Procedimentos- abrangendo tudo o que e realizado e o modo ou ma
neira pelo qual e feito. Consiste em: 

a) canones - composto de normas, leis, regras, tradic;oes etc.; 

b) agendas - constitufdas de atos aprazados, atos nao aprazados e 
atos imprevistos, sendo os ultimos nao regulados pelos canones 
imperantes no grupo e, por essa razao, nao se apresentando nem 
funcionais nem disfuncionais para o mesmo. 0 cumprimento das 
agendas pode dar-se de forma prestadia (deveres, trabalho). ou 
usufrutaria (direitos, beneficios). Evidentemente. uma pessoa in
serida em determinada paisagem pode cumprir, concomitantemen
te, varias agendas; entre elas, uma sera considerada essencial e 
as demais, acess6rias; 

c) praxes - condicionadas pelas crenc;as, apresentam-se facultati
vas ou obrigat6rias; 

d) valores - tomam aspectos positives, relatives ou negativos; 

e) sanc;Oes - sao de tres tipos: apreciativas (elogios), reticentes 
(tolerancia) ou depreciativas (penalidades). 
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9 Institui~Oes Sociais* 

Este capitulo engloba uma analise detalhada das quatro principais ins
titui~6es encontradas nas sociedades humanas. Compreende: 

1 ° Conceitos e caracteristicas das instituic;:oes, distinguindo-as das 
associac;:oes, organizac;:oes sociais mais especializadas e menos uni
versais. 

2 0 A analise das func;:oes cambiantes da familia, que perm item a sua 
adaptac;:ao a varios tipos de sociedade. 

3 ° 0 estudo de algumas variac;:oes de sistemas familiares, com a fina
lidade de compreender como eles se ajustam para enfrentar as diver
sas exigencias culturaiso 

4 o 0 conceito de religiao como uma institui.;ao at raves da qual o hom em 
se adapta ao ambiente sobrenatural. 

50 As diversas teorias da origem da religiao como instituic;:aoo 

60 A explicac;:ao de como a religiao tern sido elemento unificador e dis
sociador entre os individuos nas sociedades, tornando-se ocasional
mente uma forc;:a decisiva nas mesmas. 

7 0 A verificac;:ao das principais formas de religiao e de como etas po
dem servir, tanto como uma forc;:a conservadora, apoiando as insti
tuic;:oes, quanta como uma forc;:a reformadora da sociedade. 

8 0 A diferenciac;:ao entre os conceitos de Povo, Nac;:ao, Governo e Estado. 

9 0 A importancia das func;oes do Estado e a analise de sua origem, 
como forc;:a atuante na sociedade. 

10 0 0 reconhecimento das principais formas de governo e sua influencia 
na comunidade e na nac;:ao. 

• As se~;oes Institui~;ao Fami/ia e Parentesco e lnstitui~oes Politicas, inseridas neste 
capitulo, sao de autoria de Marina de Andrade Marconi, Doutora em Ciencias e Professora 
do Instituto de Hist6ria, Direito e Servij;o Social de Franca - UNESPo 
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11 . Aspectos das estruturas s6cio-economicas capitalistas e socialistas. 

12. Conceito e caracterfsticas das empresas. 

13. Como se apresentam as organiza~oes formais e caracterfsticas das 
burocracias. 

14. 0 estudo do fenomeno da divisao do trabalho e da organiza~ao da 
produ~ao em diferentes sociedades. 

15. As caracterfsticas da institui~ao da propriedade e suas formas. 

16. Os sistemas de trocas e como influem na organiza~ao da sociedade. 

17. 0 conceito de ideologia e os principais tipos. 

18. Diferen~as entre socializa~ao e educa~ao e o desenvolvimento hist6-
rico da educa~ao. 

19. A educa~ao como processo social e a sociedade do conhecimento. 

9 . 1 CONCEITO 

9 . 1 . 1 Conceitua{:ao e Caracteristicas 

Segundo Ogburn e Nimkoff, "as instituic;;oes soc1a1s sao urn dos di
versos tipos de organizac;;ao social. Como todas as organizac;oes, constituem 
sistemas sociais. Outro tipo de organizac;ao sao as associac;oes" (1971 :491). 

As associa<;oes sao organizac;;oes sociais cuja caracteristica e serem mais 
especializadas e menos universais do que as institui<;:6es; em conseqtiencia, 
apresentam, em geral, determinada adaptac;ao as classes sociais. Clubes e 
outras associa<;oes especificas limitam, geralmente, a participac;ao de seus 
membros de acordo com sua posic;ao social. Exemplos: clubes recreativos, 
sociedades secretas, sociedades beneficentes e filantr6picas, irmandades. 
Outras organiza<;oes se baseiam em igualdade de profissao ou interesse es
pecifico. Exemplos: sindicatos, associa<;oes comerciais, associac;oes de pro
prieb'irios de im6veis, sociedades cientificas, artisticas e liten1rias, clubes 
de jardinagem, clube filatelico. A limita<;ao da participac;ao tambem pode 
ser causada por sexo e idade. Exemplos: sociedades masculinas, organiza
c;oes femininas, grupos juvenis. Algumas associacoes nao rem limitac;ao de 
classe social, mas nao deixam de fazer certas restric;oes, por sua propria 
natureza, como no caso das organizac;oes de veteranos de guerra. 

Fichter conceitua instituic;ao como "uma estrutura relativamente perma
nente de padroes, papeis e rela<;:oes que os individuos realizam segundo de
terminadas formas sancionadas e unificadas, com o objetivo de satisfazer 
necessidades sociais basicas" ( 1973 :297). 
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As caracteristicas das institui~ sao: 

• Finalidade. Satisfat;iio das necessidades sociais. 

e Conteudo relativamente pennanente. Padroes, papeis e relat;oes entre 
individuos da mesma cultura. 

• Serem estruturadas. Ha coesao entre os componentes, em virtude de 
combinat;oes estruturais de padroes de comportamento. 

e Estrutura unificada. Cada instituit;ao, apesar de nao poder ser comple
tamente separada das demais, funciona como uma unidade. 

• Possuem valores. C6digo de conduta. 

Todas as institui~oes devem ter fun~ao e estrutura. Fun~iio e a meta 
ou o prop6sito do grupo, cujo objetivo seria regular suas necessidades. A 
Estrutura e composta de pessoal (elementos humanos); equipamentos (apa
relhamenta material ou imaterial); organiza~iio ( disposi~ao do pessoal e do 
equipamento, observando-se uma hierarquia-autoridade e subordinayao); 
comportamento (normas que regulam a conduta e a atitude dos individuos). 

Exemplo: empresa industrial. Possui fun~iio, produ~ao de hens; e es
trutura, que se subdivide em pessoal - dire~ao, funcionarios e operarios, 
equipamento - im6vel, maquinas e equipamentos (materiais), e marca e 
reputa~ao (imateriais), organiza~iio - democratica ou autocratica, centra
Iizada ou descentralizada, comportamento - normas para a constitui~ao e 
funcionamento, direitos e deveres regulados par leis vigentes e estatutos. 

As institui~oes podem ser espontdneas (familia) e criadas (Igreja). Alem 
disso, apresentam-se como regulativas (Estado) e operativas (Departamento 
Estadual de Transito). 

9 . 1 . 2 As Principais lnstitui~es Sociais 

F. S. Chapin apresenta, no Quadro 9. 1, a estrutura das principais ins
titui~es sociais (Apud Ogburn e Nimkoff, 1971:480). 
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Quadro 9.1 Estrutura das principais instituifoes sociais. 
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9. 2 INSTITUI<;AO FAM(LIA E PARENTESCO 

Por Marina de Andrade Marconi 

Em todas as sociedades humanas encontra-se uma forma qualquer de 
familia. Sua posi<;ao, dentro do sistema mais amplo de parentesco, pode 
oscilar muito, desde urn Iugar central e dominante (sociedade ocidental) ate 
uma situa<;ao de reduzida importancia (povos agrafos), que dao maior des
taque ao grupo de parentesco, mais amplo do que a unidade representada 
pelo marido, mulher e filhos. 

9.2.1 Familia 

A familia, em geral, e considerada o fundamento basico e universal 
das socie.dades, por se encontrar em todos os agrupamentos humanos, em
bora vanem as estruturas e o funcionamento. 

Se, originariamente, a familia foi urn fenomeno biol6gico de conserva
<;ao e produ<;ao, transformou-se depois em fenomeno social. Sofreu consi
denivel evolu<;ao ate regulamentar suas bases conjugais conforme as leis 
contratuais, normas religiosas e morais. 

Toda sociedade humana tern regras que abrangem as relacoes sexuais 
e a procria<;ao de filhos, situando a crian<;a em determinado grupo de des
cendencia. Todavia, essas regras nao sao as mesmas em toda parte. 

De modo geral, e 0 Casamento que estabelece OS fundamentos legais 
da familia, mas pode haver familias sem casamento. 

A familia, segundo Murdock, e "urn grupo social caracterizado pela 
residencia com urn, com coopera<;ao economica e reprodu<;ao". Para Lucy 
Mair (1970:96), ela consiste em "urn grupo domestico no qual os pais e 
filhos vivem juntos". Beals e Hoijer (1969:475) definem familia como "urn 
grupo social cujos membros estao unidos por la<;os de parentesco", ou ain
da, "urn grupo de _parentes afins e seus descendentes que vivem juntos" 
(Guia Pratico de Antropologia, 1971:98). 

Os conceitos demonstram certa coesao entre os autores, no que se re
fere a familia. Todavia, como toda exce<;ao a regra, ha familias em que 
os conjuges nao moram juntos. 

As sociedades apresentam diferen<;as na maneira como se organizam 
ou estruturam seus grupos familiares, variaveis no tempo e no espa9o. A 
familia pode ser: elementar, extensa, composta, conjugada-fraterna e fan
tasma. 
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A familia elementar (nuclear, natal-conjugal, simples, imediata, pri
maria) e uma unidade formada por urn homem, sua esposa e seus filhos, que 
vivem juntos em uma uniao reconhecida pelos outros membros de sua so
ciedade. Quando os pais nao sao casados, sua relac;ao recebe o nome de 
concubinato. A familia constitui a base da estrutura social, onde se origi
nam as relac;oes primarias de parentesco. Todavia, a familia elementar e 
bastante efemera. A medida que os filhos crescem e deixam o lar, o grupo 
familiar diminui; eventualmente, pode desaparecer com a morte dos pais. 

A familia nuclear encontra-se, em quase toda parte, como tipo domi
nante ou como componente de familias extensas e compostas. Do ponto 
de vista ocidental, com sua insistencia sabre a monogamia, as unidades 
poligamas podem parecer estranhas ou imorais, mas 0 fato e que florescem 
amplamentc. 

Para Hoebel e Frost (1981:205), a "familia natal-conjugal e limitada, 
tanto no numero dos membros como na sua durayao". Ela se restringe a 
urn casal e aos filhos, que pode gerar ou adotar, e abrange nao mais do 
que duas gerac;oes. Exemplo: Esquim6s. 

A familia extensa (grande, multipla) e uma unidade composta de duas 
ou mais famflias nucleares, ligadas por lac;os consangi.iineos; serie de £ami
Hares pr6ximos pela linha masculina ou feminina, geralmente nao por am
bas, e ainda duas ou mais gerac;oes. 

Uma familia extensa e, primeiramente, uma estrutura consangi.iinea, 
no sentido de que certo numero de parentes consangi.iineos esHio ligados 
entre si por deveres e direitos mutuos, reconhecidos. Pode abranger, alem 
da nuclear, avos, tios, sobrinhos, afilhados etc. Exemplos: Nayar, Kalinga. 

A familia composta (complexa, conjunta) e uma unidade formada por 
tres ou mais conjuges e seus filhos. 

Pode existir em sociedades monogamicas, quando urn segundo casa
mento da origem as "relac;oes de adoc;ao" do tipo madrasta, padrasto, en
teados, com a presenc;a de apenas dois conjuges simultaneamente. 

Numa sociedade matrilocal (unilinear), a familia complexa compoe
-se do Ego (eu) f (feminine), seus pais, irmas casadas e solteiras, irmaos 
solteiros, os filhos do Ego, assim como os de suas irmas casadas e respec
tivos maridos. 

A familia composta refere-se a urn nucleo de familias separadas, mas 
ligadas pela sua relac;ao com urn pai comum. Sao encontradas em: a) so
ciedades poligomicas, ou seja, duas ou tres familias conjugadas, tendo como 
centro urn homem ou uma mulher e seus conjuges (Bagandas, da Africa; 
Tanala, de Madagascar); b) sociedades monogomicas, isto e, por meio de 
relac;oes de adoyao (madrasta, padrasto, enteados). 
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A familia conjugada-fraterna refere~se a uma unidade composta de dais 
ou mais irmaos, suas respectivas esposas e filhos. 0 la~o de uniao e con
sangi.iineo. 

A familia fantasma consiste em uma unidade familiar formada por 
uma mulher casada e seus filhos e o fantasma. 0 marido nao desempenha 
papel de pai, e apenas o genitor (pai biol6gico). A fun~ao de pater (pai 
social) cabe ao irmao mais velho da mulher (o fantasma). Exemplo: Nuer, 
da Africa. 

Entre 192 sociedades estudadas por Murdock, 47 tern apenas a fami
lia nuclear, 53 tern familias poligamas, porem nao extensas, e 92 possuem 
uma forma qualquer de familia extensa. Esses dados, todavia, devem ser 
cautelosamente interpretados, pais a aprova~ao da poligamia, por uma so
ciedade, e o prestigio granjeado por aqueles que se acham em condi~oes 
de ter mais de uma esposa nao significam, realmente, que a rnaioria dos 
casamentos seja, na realidade, poligamica. Em muitos casas, apenas urn nu
mero relativamente pequeno de homens pode ter mais de uma esposa e, 
nas sociedades poligamas, a maior parte dos casamentos e, de fato, mon6-
gama. 

Quanta a autoridade, a familia pode ser: 

a) Patriarca! - se a figura central e o pai, que possui autoridade de 
chefe sabre a mulher e os filhos (senhores de engenho, no Nordeste 
brasileiro); 

b) Matriarcal - em que a figura central e a mae, havendo. portanto, 
predominancia da autoridade feminina. 

c) Paternal ou lgualitiria - onde a autoridade pode ser mais equilibrada 
entre os conjuges, dependendo das situac;oes, ac;oes ou questoes par
ticulares (sociedade americana). 

A forma de familia baseada na Comunidade de nome compreende os 
descendentes de urn mesmo ancestral, herdando dele o nome. Sao muitas 
as sociedades em que se herdam os names. Estes, porem, na maior parte 
delas, deixam de corresponder a la~os reais de familia, ap6s duas ou 
mais gera~oes (familias hebraicas). 

9. 2 . 2 Uniio e Casam,emto 

Nas sociedades, em geral, ha duas formas de rela~oes entre os sexos: 
uniao e casamento. 

A Uniiio consiste no ajuntamento de individuos de sexos opostos sob a 
influencia do impulso sexual. Os conjuges sao chamados de "amigados", 
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"amasiados" etc. A unHio pode ser temporaria, frouxa (com div6rcio facil), 
ou indissoluvel (sem div6rcio, com ou sem desquite). 

0 Concubinato e urn tipo de unUio. Consiste na umao livremente 
consentida, estavel e de fato, entre urn homem e uma mulher, mas nao 
sancionada pelo casamento. Pode ser legal ou nao. A concubina conver
te-se na companheira sexual de urn homem, socialmente reconhecida por 
costume ou lei e, comumente, e levada ao lar dele, em Iugar ou juntamente 
com a mulher legitima. 0 status da concubina varia muito nas diferentes 
culturas; geralmente, ela tern o direito de ser mantida e seus filhos consi
derados legitimos, mas nao tern direito a heran<;:a, e nem sempre os filhos 
recebem o nome do pai. No Japao, o concubinato e uma uniao legal. Ha 
concubinato na China e na America Latina. 

0 Matrimonio ou casamento e o modo pelo qual a sociedade humana 
estabelece as normas para a rela<;ao entre sexos. 0 matrimonio tambem 
pode ser visto como "uma uniao entre urn homem e uma mulher de modo 
que as crian<;as nascidas desta sejam reconhecidas como frutos legitimos de 
ambos os pais" (Mair, 1970:92). · 

0 casamento torna o casal membro de uma familia elementar dife
rente daquela em que nasceu. Assim, em cada sociedade, urn adulto nor
mal pertence a duas familias nucleares: a de Orienta<;ao (onde nasceu) e 
a de Procria<;ao (que constituiu). Na primeira, ele e filho e irmao; na se-
gunda, marido e pai. · 

0 matrimonio cria novas rela<;oes sociais e direitos redprocos entre 
os conjuges e entre cada urn deles e os parentes do outro. Estabelece, 
tambem, direitos e status dos filhos. 

Na maioria das sociedades, o casamento nao e uma simples uniao en
tre conjuges, mas, basicamente, a alian<;a entre grupos. A expectativa e 
de que ele seja uma rela<;ao permanente, sendo o div6rcio ou segundas 
nupcias considerados exce9ao. 

As sociedades, de modo geral, estabelecem certas regras para o ca
samento, permitindo alguns, proibindo ou restringindo outros. 

A Endogamia (endo, dentro; gamos, casamento) significa a regra de 
casamento que obriga o individuo a escolher seu conjuge dentro do mes
mo grupo (local, de parentesco, de status, etnico etc.) ou outro grupo a que 
pertence. 

Urn pouco mais de 10% das culturas mundiais sao ou tendem a ser 
endogamicas. 0 exemplo mais tipico da endogamia encontra-se nas castas da 
fndia. Pode ser observada tambem entre popula<;oes que habitam areas das 
florestas chuvosas da America do Sui, os indios Pueblos da America do 
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Norte, grupos fechados como os judeus ortodoxos, cat61icos e nao-cat61i
cos etc. 

A Exogamia (exo, fora; gamos, casamento) quer dizer regra social 
que exige o casamento de uma pessoa com outra fora do grupo (local, de 
parentesco, de status ou qualquer outro genero) a que ela perten9a. Pode 
ser: 

a) Simples ou lndiferenciada - quando a proibic;:ao de casar-se com urn 
parente e aplicada, sem discriminac;:ao, a todos os parentes geneticos. 
Aparece em todas as sociedades nas quais o parentesco e organizadb 
bilateralmente (entre os indios da America do Norte, cerca de 83% 
das comunidades; nas populac;:oes mediterraneas, 34% das socieda
des). 

b) Restrita - quando a proibic;:ao refere-se a certas categorias de paren
tes geneal6gicos, que nao sao culturalmente definidos como parentes. 
£, portanto, seletiva. A restric;:ao abrange certas categorias de paren
tes, enquanto para outros o casamento e preferido ou requerido (Ca
samento entre primos paralelos, ou seja, filhos do(s) irmao(s-) do 
pai ou da(s) irma(s) da mae). 

c) Pre-marital - a maioria das sociedades aceita a experiencia pre-ma
rital sem grande desaprovac;:ao. Das 836 sociedades constantes do 
Atlas Etnogratico de Murdock, 67% impoem pequena restric;:ao ao 
comportamento sexual pre-marital. A maior propor~;ao (75%) das 
sociedades que permite encontra-se na area do Pacifico; a mais res
trita do mundo e a mediterranea (41 %). 

Modalidades de Casamento. Em rela9aO ao numero de conjuges, OS 
casamentos podem ser monogamicos ou po1ig~micos. 

A Monogamia consiste no casamento de urn homem ou mulher com 
apenas urn conjuge, como ocorre na sociedade ocidental. 

A Poligamia refere-se ao casamento do homem ou da mulher com dois 
ou mais conjuges. A poligamia apresenta tres modalidades: 

a) Poliandria - casamento de uma mulher, simultaneamente, com dois 
ou mais homens. Pode ser: Simples, quando nao ha restric;:6es quanto 
ao conjuge; Fraternal ou Adelfa, quando o casamento de uma mulher 
for, preferencialmente, com dois ou mais irmaos (Os Toda, da rndia, 
e os habitantes do Tibete). 

b) Poliginia - Casamento de urn homem, simultaneamente, com duas ou, 
mais mulheres. Pode ser: Simples, quando nao ha restric;:oes quanto 
ao conjuge; Sororal, quando 0 Casamento de urn homem for, preferen
cialmente, com duas ou mais irmas. Ele se casa com a irma mais nova 
quando ela atinge a maioridade (tribos da America do Norte, fora 
da area dos Pueblos, dos Estados Unidos; OS Tanala, de Madagascar). 

c) Grupal - uniao marital de varios homens e varias mulheres, o mais 
raro de todos (nativos das ilhas Marquesas; OS Toda, da rndia). 

173 



As regras que proibem a certas pessoas tornarem-se conJuges podem 
ser acompanhadas por regras que designam outras como particularmente 
aprovadas ou como os unicos esposos(as) adequados(as). Ha seis moda
lidades: 

a) Permitido, quando nao ha restric;oes quanto ao conjuge. 

b) Obrigat6rio ou Prescrito, quando o homem ou a mulher tern de casar 
com uma pessoa de determinada categoria: economica, social, reli
giosa, de status etc. 

c) Preferencial, quando o homem ou a mulher sao incentivados ou obriga
dos~ a casar com alguem de determinada categoria: casamento por 
afinidade (indios dos Estados Unidos, nativos australianos). Abrange: 
Levirato - costume segundo o qual a viuva se casa, preferencial
mente, com o irmao de seu finado marido, ou cunhado (Apaches Chi
ricahuas) e Sororato - costume pelo qual o viuvo se casa, preferen
cialmente, com a irma de sua finada esposa, ou cunhada (indios ame
ricanos, nativos australianos, melanesios, Somalis da Africa). 

d) Ficticio ou Simulado, casamento realizado apenas com a finalidade 
de conseguir urn titulo, uma heranc;a. As relac;oes e a procriac;ao 
serao com outra pesoa e nao com o conjuge (os Nuer, da Africa; 
os Kwakiuti, dos Estados Unidos; os nativos de Trobriand). 

e) Proibido, relac;oes ou casamento entre duas pessoas ligadas por urn 
lac;o de parentesco real, pressuposto ou artificial, considerado como 

barreira para relac;oes sexuais. A proibic;ao entre parentes cultural
mente identificados e conhecida como proibic;ao ao incesto. As proi
bic;oes do incesto sao universais entre todos os povos. Nao podem 
casar-se ou manter relac;6P.s sexuais: pai e filha, mae e filho, irmao 
e irma, tio e sobrinha, avo e neta. Entretanto. ha excecoes :;~o incesto. 
Poucas sociedades fogem a regra da proibic;:ao do incestll; entre etas 
encontram-se a realeza do Egito, do Hawai e dos Incas; os Ainos do 
Japao e habitantes de Bali. Neste ultimo caso, s6 e permitido o in
cesto entre gemeos. As penalidades para o incesto vao desde puni
c;oes em prac;a publica, como expulsoes do grupo (Bali) e ate morte 
(Australia). 

f) Arranjados, os casamentos podem ser manipulados, tendo em vista 
interesses diversos, no campo economico, politico, religiose etc. (rea
leza europeia). 

Nas sociedades onde a descendencia e o mais importante princ1p1o 
de agrupamento social. normalmente ha regras sobre onde urn jovem casal 
deve morar. Nem sempre sao obedecidas e nem significam que os dois 
devam morar toda a vida no Iugar originalmente estabelecido. As regras 
variam, e as mais comuns sao: 

a) Matrilocal - residencia na comunidade dos pais da esposa. 

b) Patrilocal - residencia na comunidade dos pais do noivo. 

c) Virilocal - residencia na casa dos pais do marido. 
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d) Uxorilocal - residencia na casa dos pais da esposa. 

e) Avuncolocal - depois de casados, o noivo traz a esposa para morar 
onde ele reside, ou seja, na casa do irmao da mae. 

f) Amitalocal - os noivos deverao residir no lar do irmao da mae da 
mO<;a, isto e, com o tio materna da noiva. 

g) Neolocal - estabelecimento de urn grupo domestico independente. 

h) Bilocal - possibilidade de o casal morar com os pais de qualquer 
dos conjuges. 

i) Patrimatrilocal - padrao de residencia matrilocal, inicialmente, se
guido por residencia patrilocal permanente. 

A escolha do conjuge pode ser livre, atraves do namoro, ou controlada 
pelos pais ou outros parentes, o que e mais comum na familia consan
gliinea do que na conjugal. No que se refere a idade, existe o casamento 
prematuro, realizado entre crian~as, como na fndia pre-colonial, e o tardio 
(ap6s a puberdade). 

A participa~ao dos filhos na heran~a apresenta limita~oes em muitas 
sociedades, atraves dos seguintes sistemas: 

a) Prirnogenitura, em que s6 herda o filho mais velho; comum no pas

sado, na lnglaterra e Franc;a. 

b) Ultimogenitura, herdando o filho mais moc;o, como ocorre entre os ha
bitantes das ilhas Marquesas, ou entre os Kachin Hills, da Birmania. 

c) Umila\:Oes de sexo, em que s6 as crian~tas do sexo masculino ou as 
do sexo feminino podem herdar. 

d) Particip~o igual, quando a heran~ta e dividida entre os filhos de am
bos os sexos. 

Apesar do desejo dos parentes de manter o vinculo do casamento, 
muitas vezes, entre sociedades tribais ou agrafas, esse vinculo e fragil, 
ocorrendo o div6rcio ou dissolu9ao. 

Os fatores mais comuns apontados para a separa~ao do casal sao: 
adulterio, esterilidade, incapacidade sexual, repugnancia, negligencia com 
a familia, maus-tratos, abandono, doen9as, desinteresse e pregui~a. 

Como nao ha san96es religiosas nem govemamentais para 0 Casamen
to nas sociedades tribais ou agrafas, a sua dissolu9ao se efetua com muita 
facilidade. Em geral, o conjuge deve devolver o que recebeu ou se estipu
la outra forma de pagamento. 
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9. 2. 3 Sistema de Parentesco 

0 sistema de parentesco e urn dos universais da cultura; o seu estudo, 
a partir do final do seculo passado, tomou-se o centro de preocupa96es da 
Antropologia, quando esta come9ou a ser encarada cientificamente. Mes
mo nas comunidades humanas de terminologia simples, as categorias basi
cas da rela9ao biol6gica sao importantes meios para o reconhecimento e 
a ordena9ao das rela96es sociais. As genealogias oferecem algumas catego
rias que permitem distinguir as rela96es existentes entre uma pessoa e o 
grupo a que ela pertence. Talvez este seja o t6pico mais estudado pela 
Antropologia, por oferecer aspectos mais regulares e recorrentes, permi- · 
tindo a constru9ao, o teste de generaliza96es e o entendimento da estrutura 
social de sociedades tribais. 

0 sistema de parentesco, segundo Murdock, refere-se a urn sistema es
trutural de rela96es, no qual os individuos encontram-se unidos entre si 
por urn complexo interligado de la9os ramificados. 

A familia nuclear e o ponto de partida para a analise de parentesco. 
Consta, como ja foi dito, de pais e filhos. Apresenta tres tipos de rela96es: 

a) Afinidade (Marital ou Legal) - la~;o criado pelo casamento. Por meio 
dele 0 homem contrai lacos de afinidade com a esposa e seus fami
liares: pais, irmaos, irmas etc. 

b) Consangiiinidade (Biol6gico) - relacao entre pais e filhos. 

c) Ficticios ou pseudoparentes (Adotivos) - muitas sociedades aceitam 
uma terceira categoria de relacoes denominada ficticia incluindo-se 
Criant;as adotadas, escravos, compadrio e parentesco ;itual (irmaos 
de sangue). Entre OS Nayar da fndia nao ha familia nuclear; a vida 
familiar consiste na mae e seus filhos. 

Descendencia e uma regra que £ilia o individuo, ao nascer, a urn gru
po de parentes. A familia elementar ou natal esta ligada a uma serie mais 
ampla de grupos de parentesco. A descendencia baseia-se na distin9ao 
entre principios bilaterais e unilaterais (patrilinear, matrilinear, dupla). 

Na Bilateral, o parentesco e estabelecido atraves do vinculo de des
cendencia dos dois progenitores (sexo masculino e feminino). Limita o 
numero de parentes pr6ximos, excluindo alguns membros da parentela do 
pai e da mae. 

Na Unilateral, os membros recebem sua identidade atraves do vinculo 
de descendencia apenas de urn dos progenitores: sexo masculino ou femi
nino. Pode ser: 
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rentesco sao tracados atraves do sexo masculino: pai a filhos, a 
filhos dos filhos. 



b) Matrilinear - sistema que liga Ego a grupos de parentes relacionados 
atraves da linha feminina. Os filhos de ambos os sexos pertencem 
ao grupo de sua mae, que, por sua vez, e o grupo da mae de sua mae, 
e assim por diante. 

c) Descendencia Dupla (Matripatrilinear) - quando os grupos de paren
tesco patrilinear e matrilinear existem lado a lado dentro de uma 
sociedade. 

Ha quatro grupos de parentesco unilinear, sendo o mais simples co
nhecido como linhagem. A Linhagem e urn grupo sangiiineo de parentes
co que inclui somente os individuos que descendem de urn ancestral co
mum conhecido - o fundador - que tenha vivido pelo menos ha cinco 
ou seis gera96es. Pode ser de urn ou de outro sexo. 

0 Cia e urn grupo de parentesco extenso, que acredita ter sua origem 
em urn ancestral fundador, que vivera em urn passado tao remoto que che
ga a ser mitol6gico. Baseia-se em uma regra de descendencia e em uma de 
residencia. Alguns parentes afins sao incluidos e alguns consangiiineos ex
cluidos. 0 cia e urn agrupamento formado de varias linhagens. 

As Metades Tribais formam-se quando uma sociedade tribal se di
vide em dois grupos unilineares, de modo que todo individuo e necessaria
mente membro de urn deles. Cada grupo e chamado metade tribal e a es-

trutura conhecida como divisao dual. 

As Fratrias sao grupos de mais de dais cHis unidos por la~os de pa
rentesco ou por urn interesse comum. Apesar de cada urn deles conservar 
sua propria individualidade, ha uma identidade especial em rela~ao aos ou
tros, dentro de uma fratria. 

A analise de parentesco permite ao estudioso do assunto o estabeleci
mento de correla96es entre os sistemas de parentesco e outras formas de 
comportamento, como: religiosa, politica, educacional, economica etc. 

Familia e Estado (associa96es), matrimonio e parentesco (institui96es) 
formam urn todo mais complexo, a organiza9ao. Esta, por sua vez, con
siste na soma dos padroes pelos quais os individuos e grupos se organizam 
e se relacionam uns com os outros na sociedade humana. 

9. 2 . 4 Familia e Parentesco - Resumo 

Resumindo, as principais varia96es possiveis da organiza9ao da fami
lia e do sistema de parentesco podem ser assim representadas, enquadran
do-se, praticamente, nesta rela9ao: 
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Tipos da Familia Residencia 9 

Elementar Matrilocal 
Extensa Patrilocal 
Composta Virilocal e Conjugada-fraterna Uxorilocal 
Fantasma Avuncolocal CJI 

Amitalocal to 
Neolocal b2 

Autoridade Bilocal 
Patrimatrilocal fa 

Patriarca! 
Matriarcal 
Paternal ou lgualitaria Escolha do Conjuge 

Livre 
Uniio e Casamento Control ada 

Uniao 

Temporaria 
ldade do Conjuge 

Prematura 
Frouxa Tardia 

Concubinato 

Matrimonio 
Participa~o na Heranc;a e 

Primogeniture -Ultimogenitura tn 
Formas Limitac;oes de sexo • Participac;ao igual • 

Endogamia .P 

Exogamia ed 
Relac;aes de Parentesco 

Modalidade de Casamento Afinidade .. Consangliinidade 
Monogamia Fictfcia CD 

Poligamia Descendencia 
Jr. 
(AI 

Poliandria Bilateral 
Poliginia Unilateral 
Grupal Patrilinear 

Matrilinear ·-Descendencia Dupla 
Regras de Casamento 

Permitido Parente Linear 

Obrigat6rio ou Prescrito 
linhagem Preferencial 

Ficticio ou Simulado Cia 
Proibido Metades Tribais 
Arranjado Fratrias 



9. 3 INSTITUICOES RELIGIOSAS 

9 . 3 . 1 Conceito 

Ao soci6logo nao interessa responder a indagac;ao sobre se a religiao 
e ou nao verdadeira; ele se preocupa em analisa-la como fenomeno social 
que pode ser encontrado em todas as sociedades, a despeito de ser, entre 
todas as instituic;oes existentes nas sociedades humanas, a unica que nao se 
baseia apenas em necessidades ffsicas do homem. Tentando explicar este 
fato, tanto Sumner quanto Keller fizeram as seguintes proposic;oes: 

a) As instituic;:oes consistem em meios atraves dos quais o homem pro. 
cura ajustar-se ao seu ambiente. 

b) Existem tres nlveis de ambientes: o natural, o social e o sobrenatural. 

c) A instituic;:ao religiao seria o meio pelo qual -o-homeni Ee ajusta a seu 
a~~iente sobrenatural. 0 ambitmte sobrenatural e obviamente imagi
nano; entretanto, para os dois autores, o homem, uma vez que incor
reu nessa crenc;:a da existencia de urn mundo de esplrito e seres 
super-humanos, tern necessidade de a ele se ajustar, da mesma ma
neira que o faz com os outros dois ambientes. 

Johnson define o sobrenatural como qualquer coisa em cuja existencia 
se acredita, baseando-se em provas nao fundamentadas pela ciencia. Assim, 
as entidades sobrenaturais sao nao empiricas e a cH~ncia nao pode demons
trar que realmente existem ou que realmente nao existem: as ideias reli
giosas nao sao cientificas. 0 sobrenatural divide-se em seres (deuses, an
jos, demonios, duendes, fadas), lugares (ceu, inferno, limbo, purgat6rio, 
eden), forfas (Espfrito Santo, carma - lei hindu de causa e efeito, mana 
- poder magico em que acreditam os melanesios), e entidades' (almas). 

Durkheim, em sua obra As formas elementares da vida religiosa, defi
niu a religiao como "urn sistema unificado de crenc;as e praticas re]ativas a 
coisas sagradas, isto e, a coisas colocadas a parte e proibidas - crenc;as e 
praticas que unem numa comunidade moral unica todos os que as adotam" 
(Apud Chinoy, 1971:492). 

9. 3. 2 Teorias sobre a Origem da Religiio 

• Teoria do medo· (sobrenatural). Teoria antiga, mais recentemente de
fendida por Muller e Giddings, sustenta que o medo das fon;:as 
naturais levou o homem a crer em divindades, forc;:as misteriosas, 
sobrenaturais, com o poder de dirigir a natureza. A genese das cren
<;:as religiosas seria o medo do sobrenatural. 

• Teoria aminatista (mana). Os povos "primitives • acreditavam na 
existencia de urn poder impessoal, uma especie de fluido denominado 
mana pelos melanesios e polinesios, conforme descricao de Dodring
ton, capaz de penetrar nos objetos vegetais, animais e pessoas, con-
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ferindo-lhes capacidades e propriedades superiores. Marrett consi
derava a existencia do mana fundamental na forma~;ao da cren~;a 
giosa. 

• Teoria animista (alma). Spencer e Tylor explicaram a origem das 
gioes por intermedio da cren<;a do homem "primitive" na existencia 
de urn outro "eu ", corh propriedades espirituais, que seria a alma, 
dotada de poderes superiores ao homem. Esta cren~;a era baseada 
na experiencia de formas imateriais, surgidas em sonhos, ou na dife
ren~;a entre urn homem vivo e seu cadaver. A morte ocorre quando 
a alma deixa o corpo e volta ao seu Iugar de origem, onde residem 
todos os espiritos dos antepassados. Estes espiritos desencarnados 
podiam entrar no corpo dos vivos, aumentando-lhes a for<;a e a vitali
dade, ou provocando doen~;as e males. 

. Ac~edi~avam que, al_em dos homens, os animais, os vegetais e as 
~01sas man1madas tambem possuiam uma alma. Para Tylor, o animismo 
abrange. os .grandes dogmas que constituem juntos uma doutrina coe

rente: pnme1ro, corresponde as almas das criaturas individuais caoa
zes de uma existencia continuada aD6s a morte ou destruil;:ao do 'corpo; 
segun~o, refere-se a outros espiritos, ate chegar a divindades pode
rosas (Apud Herskovits, 1963: II 140). 

• Teoria do totemismo (totem). Segundo Frazer e Goldenweiser os 
complexes totemicos variam muito em rela~;ao a sua composi~;ao 'con
creta. De modo geral, podem ser considerados como uma crenva na 
descende.ncia comum dos grupos de urn antepassado animal ou vegetal, 
dando ongem a uma atitude de reverencia para com todos os repre
sentantes dessa fauna ou flora especlfica. 0 totemismo despertou urna 
controversia em rela~;ao a seu significado, designado por alguns auto
res como fenomeno social e por outros como fenomeno religiose. 
Durkheim observou que o conceito de totemismo e as cerimonias a ele 
ligadas sao as formas elementares da religiao, e com isso deu origem 
a uma teoria sociol6gica da religiao. 

• Teoria sociol6gica (magia). lniciada por Smith e amplamente desen
volvida por Durkheim, essa teoria rejeita o argumento de que a religiao 
se iniciou a partir da cren<;a em seres espirituais ou deuses; considers 
que surgiram primeiro os rites ou cerimonias, principalmente a dan~;a 
e o canto, que intensificam as emo~;oes, levando-as ao extase. Essas 
emo<;oes, difundidas entre todos os participantes, fazem-nos acreditar 
estarem possuidos de poderes excepcionais. Essas experiencias leva
ram o hom em "primitive· a crer na existencia de urn poder sobrena
tural, o mana, simbolizado pelo totem. Outros autores tambem pro
curaram uma explica~;ao sociol6gica para a origem e desenvolvimento 
da religiao, como, por exemplo, Jane Harrison, Chapple e Coon, Wallis 
e, ate certo ponte, Weber. 

e Teoria do elemento aleatorio (sorte). Sumner e Keller desenvolveram 
esta teoria. Consideravam que as tribes "primitivas" acreditavam ser 
os poderes sobrenaturais intimamente ligados ao elemento sorte, de
vendo o homem atuar no sentido de obter a aten~;ao favoravel desses 
poderes para evitar a rna sorte e propiciar a boa sina. Desta maneira, 
a religiao surge como resposta a uma necessidade defendida: ajusta
mento ao meio sobrenatural. 0 elemento sorte foi denominado pelos 
dois autores como elemento aleat6rio, sem o qual a religiao poderia nao 
ter surgido, ou ter-se transformado em algo inteiramente diferente. 



9. 3. 3 0 Sagrado e o Profano 

Segundo Durkheim, o contraste entre o sagrado e o profano e o trar;o 
que distingue o pensamento religiose. Seres, lugares, objetos e forr;as so
brenaturais sao sagrados, em face do significado que tern para o -crente; 
as coisas sobrenaturais, consideradas mas, sao impias. Proscrir;oes e tabus 
cercam o sagrado, e a violar;ao das regras e considerada profanar;ao. Todo 
Iugar, ser, coisa ou ato que nao e sagrado ou impio e profano, secular. 
Profano e tudo aquilo considerado util, pratico ou familiar, que pertence 
ao mundo cotidiano, sem possuir o significado emocional caracteristico do 
sagrado. 

9 . 3 . 4 Cren~a e Ritual 

A crenr;a religiosa e o aspecto cognitive da religiao que procura expli
car a natureza e a origem das coisas sagradas. A crenr;a baseia-se em ati
tudes habituais, na fe, e as nor;oes dela derivadas, mesmo quando coincidem 
com a ciencia, nao se fundamentam nas observa9oes e no tipo de evidencia 
pr6prios desta ultima. 0 ritual e o lado ativo da religiao. Apresenta as 
seguintes formas: manipular;ao de objetos sagrados tangiveis, ar;ao instru
mental carregada de conteudo simb61ico; tipos de conduta como, por exem
plo, o uso de roupas especiais, recita9ao de formulas especificas, cantos, 
danr;as, lamentar;oes, reverencias etc. 0 ritual tern por finalidade despertar 
uma disposir;ao de espirito favoravel em rela9ao ao sagrado, e reforcar a 
fe dos participantes. ~ particularmente eficiente quando coletivo, pois au
menta a emotividade, tornando mais intensa a impressao subjetiva. 

Muitas vezes o ritual comemora ocasioes importantes referentes a vida 
do individuo ou do grupo: nascimento, puberdade, casamento, morte, a se
meadura e a colheita, a chegada das chuvas, o inicio de uma campanha mi
litar ou a vit6ria alcanr;ada. Dos sete sacramentos da lgreja Cat6lica, cinco 
correspondem aos ritos de passagem, marcando sobrenaturalmente a mu
danr;a do individuo de urn status para outro: batismo, confirmayao, matri
monio, ordenar;ao e extrema-unr;ao. 

9.3.5 Mito 

0 grego mutheo e uma tentativa de explicac;ao de acontecimentos na
turais ou sobrenaturais que fogem ao entendimento humano em seus dife
rentes estagios. Por isso adquire forma lendaria, poetica (mitologia grega) 
ou fabulosa. Nao se deve confundir mito com dogma de fe, que, para al
guns, significa uma verdade revelada, nem sempre ao alcance do entendi
mento humano. 0 mito sobrevive ainda hoje nas crendices e superstir;oes, 
hor6scopos, her6is lendarios criados pela televisao, hist6ria em quadrinhos, 
cinema etc. 
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9 . 3 . 6 Religiao e Magia 

Na pratica a religiao e a magia se encontram muitas vezes entrela9adas. 
A distin9ao entre elas aparece nas seguintes esferas: 

e Natureza dos fins visados. As finalidades da religiao sao transcen
dentais, como a salva~ao, ou de caniter geral, como vida longa; as 
metas da magia sao imediatas e especificas, e geralmente pessoais, 
como boa colheita, sucesso nos neg6cios ou no amor, morte de urn 
inimigo. 

• Tipos de atitudes envolvidas. A religiao e a magia incorporam o ritual, 
mas variam as atitudes em rela~:tao a essas praticas: a religiao acen
tua a atitude subjetiva dos participantes, despertando sentimentos de 
temor respeitoso, reverE'mcia em rela~:tao ao que e santo; na magia, 
a atitude e mais casual e prosaica. Espera-se que as for~as da na
tureza obede~:tam as for~:tas do magico. 

• Tipo de ac;ao sobrenatural. Atraves da religiao procura-se a atuacao 
do m~ndo sobrenatural, habitado por seres sensiveis aos d_esejos 
e sofnmentos humanos; na magia, a a~:tao sobrenatural muitas vezes 
na?a mais e que uma for~:ta ou principia imaginario, atribuido a certos 
obJetos. 

• Tipo de conduta. A magia, ao contrario da religiao, pode ser empregada 
para satisfazer objetivos tais como vingan~:ta. aquisi~:tao ilegal de bens, 
ass~ssinio etc., que nao sao sancionados pelo grupo. ~ a chamada 
mag1a negra. 

Podemos definir a magia como crenc;:as praticas relacionadas com a 
obten9ao de efeitos, ou a interven9ao, no curso dos acontecimentos, por 
meio da manipula9ao de for9as ou agentes sobrenaturais. 

9. 3. 7 Formas de Religiao 

Hinduismo. :e uma corrente originaria do sistema religiose vedico-bra
manico. Brama e o centro, a origem de toda a cria9ao, o inicio e o fim 
de tudo. Ele, Vishnu e Shiva constituem os tres maiores deuses do hin
duismo. 0 dogma basico e a transmigra9a0; toda alma existiu desde a 
eternidade, nao constitui cria9ao de urn deus; vive atraves de uma longa 
serie de renascimentos ou reencarna96es. Carma e a doutrina segundo a 
qual cada ato da alma tern efeitos permanentes sobre o seu destino: a alma 
reencarnara, como animal ou como homem, dependendo de seu comporta
mento anterior. Samsara representa o esquema para a reencarna9ao, esta
belecendo o ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. A alma purifica
da integra-se finalmente na propria natureza de Brama, perdendo sua per
sonalidade para sempre. 0 dharma, c6digo de deveres, significa o cumpri
mento de rituais religiosos e e o fundamento do sistema de castas. 

A cren9a na reencarna9a0 estabeleceu urn imobilismo social, pois a 
posi9ao de cada individuo teria sido determinada pela divindade, dai de-
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ver-se conformar com seu destine. 0 resultado disto foi o sistema de cas
tas, no qual a passagem de urn nfvel para outro nao acontecia de forma 
alguma, sendo, portanto, vitalicias e hereditarias todas as fun~j:6es. 

Budismo. 0 budismo, assim como o jainismo (fundado por Mahavi
ra), surgiu numa epoca de contesta~j:ao e luta social, diferenciando-se do 
bramanismo. Fundador do budismo, o prfncipe Sidharta Gautma, ap6s pas
sar por uma experiencia mistica, a ilumina(j!ao, foi chamado de Buda (o Ilu
minado). 0 budismo constitui-se numa serie de regras e modos de vida, 
cuja finalidade e purificar o indivfduo para alcan~j:ar o Nirvana, estado de 
transcendencia espiritual, com desapego das coisas terrestres; significa a 
vit6ria sobre a dor, a morte, a transmigra(j!ao carmanica e sobre a propria 
individualidade. 

De origem intimamente ligada a anterior, esta religiao faz-se notar pe
lo respeito aos ancioes, tidos como sabios, por terem teoricamente melhores 
condi~j:oes de alcan~j:ar o Nirvana. 

Confucionismo. Fundado pelo pensador Confucio, absorveu o pen
samento chines antigo, baseado na cren(j!a do universo visto como urn todo. 
As for(j!as celestes, a terra e o homem formam urn todo harmonico deter
min?~o por duas for(j!as c6smicas correspondentes e opostas: Yin (p;incipio 
femmmo, negative) e Yang (principio masculino, positive). A ideia de 
Deus aparece principalmente como urn principia c6smico imateria1, Tien, 

como urn deus antropom6rfico denominado Shangti, pai do universo, ou 
como Tao (caminho), que assumiu sentido mistico no taoismo. Para per
mitir a perfeita correla~j:ao entre o homem e o universo, Confucio criou 
uma serie de praticas morais e regras de conduta social. Atraves de maximas 
e leis, propunha normas gerais para a manute11~ao de uma ordem social ba
seada nas leis c6smicas. 

Na verdade, misto de filosofia e religiao, o confucionismo fundamen
ta-se no culto aos antepassados e ao lar, dai seu tradicionalismo, seu rigido 
conservantismo. Procurando, coerentemente com seu espirito, preservar os 
valores antigos, tornou o acesso ao servi(j!o publico, feito atraves de con
curso, baseado essencialmente no conhecimento hist6rico. Historiadores e 
soci6logos atribuem a influencia de Confucio o imobilismo que, por tanto 
tempo, dominou a China. 

]udaismo. Sua origem remonta, segundo· a Biblia, a Abraao e seus 
descendentes. Jeova, considerado o Deus unico, criador do Ceu e da Ter
ra, forma uma alian9a com o povo eleito, em virtude da qual a existencia 
humana e compreendida em termos de urn permanente relacionamento en
tre o grupo e Deus; ha uma esperan~j:a de salva~j:ao da humanidade ap6s a 
vinda do Messias. 0 sentimento de unidade, fundamental a sua existencia 
como povo, impediu os hebreus de aderirem ao politeismo ou de adotarem 
o dualismo moral e metafisico do principio do bern contra o principio do 
mal. Assim se origina a cren9a em urn unico Deus supratemporal de po
der, justi(j!a e misericordia. E uma doutrina revelada pelos profetas, sendo 
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Moises o maior deles. Para os judeus, os Livros Sagrados sao: o Pentateuco 
ou Tara, o principal, Os Profetas e os Escritos Sagrados (denominados pe
la lgreja Crista de Antigo Testamento); alem destes, ha o Talmude, conten
do textos de leis e tradi96es orais, e apresentando preceitos sabre todos os 
aspectos da vida individual, social e economica. 

A atormentada hist6ria politica judaica forjou o carater desta religiao 
monoteista, mas, ao mesmo tempo, com resquicios henoteistas. De fato, 
ainda que aceitando urn s6 Deus universal (monoteismo), mantem-se a ideia 
de uma alian9a entre esse Deus eo povo hebraico (henoteismo). Assim, por 
exemplo, o Deccilogo expressou preceitos etico-morais de carater universal 
e, paralelamente, significou, em termos hist6ricos, urn elemento cimentador 
da unidade hebraica. 

Cristianismo. A base da teologia cristae a cren9a em urn Deus unico, 
que subsiste em tres pessoas (Pai, Filho e Espirito Santo), na Encarna9ao 
do Filho, que em Cristo assumiu tambem a natureza humana; morreu, res
suscitou, voltou para junto do Pai e retornara no fim dos tempos. A sal
va9ao da humanidade foi alcan9ada pelo sacrificio de Cristo que e "revivi
do" pela celebra9ao da lgreja. Esta recebeu, na pessoa de Pedro e demais 
ap6stolos, a missao de, com Cristo, por Cristo e em Cristo o unico Media
dar, continuar sua obra, levan do a mensagem da salva9a~ a todos os ho
mens. Ao Antigo Testamento acrescenta-se o Novo, que contem a vida e 
os ensinamentos de Jesus e seus disci~ulos. A salva9ao da humanidade foi 
alcan9ada pelo sacrificio de Cristo, que se renova, sendo o poder de inter
media9ao transmitido a Pedro (disdpulo de Jesus) e seus sucessores. 0 
cristianismo, no inicio do Seculo XI, deu origem a dois ramos: o Ociden
tal e o das lgrejas Orientais (ortodoxas). Com a Reforma, liderada por 
Lutero no Seculo XVI, surge o Protestantismo, que engloba diversas cor
rentes. Hoje, observa-se uma tendencia ecumenica, visando unir todas as 
confiss6es cristas do Ocidente e do Oriente. 

0 cristianismo revogou os aspectos mais conservadores do pensamen
to judaico, valorizando dessa forma o homem e instaurando uma religiao 
universalista. Socialmente representou, nas origens, uma verdadeira revo
lu9a0 ao promover a mulher, o pobre e o escravo, dai inclusive sua rapida 
propaga9ao entre as camadas sociais inferiores. Com o progresso de urn 
clero profissional, o fim da unidade romana, a institucionaliza9ao da Igreja 
e a transforma9ao desta em grande proprietaria agraria, a sociedade crista 
perdeu seu carater progressista e estratificou-se por seculos. Assim, as va
rias heresias medievais, que culminaram no Seculo XVI com a Reforma 
Protestante, representaram uma rea9ao dos elementos marginalizados aque
la organiza~tao social rigida. 

Islamismo. Juntamente com o judaismo e o cristianismo, o islamismo 
forma as tres grandes religioes monoteistas. Aceita, como ponto de partida, 
as duas primeiras, pais considera as revela~t6es anteriores, contidas no Tara 
e no Novo Testamento, como autenticas. A principal profissao de fe do 
maometismo e a existencia de urn Deus supratemporal chamado Ala, do 
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qual Maome e o profeta; aceita tambem os profetas anteriores, entre os 
quais inclui Cristo. 0 livro sagrado denomina-se Corao e contem preceitos 
religiosos, concep<;ao de vida e normas de comportamento. A essencia da 
fe maometana baseia-se na unidade de Deus, na missao dos profetas e dos 
livros revelados, na existencia dos anjos, no juizo final e na ressurrei<;ao 
dos mortos. Meca e a cidade sagrada, a qual, se possivel, cada crente de
ve fazer peregrina<;ao, ao menos uma vez na vida. 

0 islamismo representou a integra<;ao dos nomades na sociedade de 
entao. Mantendo-se, porem, presa a elementos do passado, como e carac
teristico das sociedades "primitivas", esta religiao conservou aspectos for
mais da realidade social anterior. Ainda que tendo dado as mulheres e aos 
escravos condi<;oes juridicas melhores, a sociedade continuou patriarcal, 
a poligamia (limitada ate quatro mulheres) foi permitida, a escravidao man
tida. B interessante notar que, justa com o hinduismo, talvez esta seja a 
religiao que ainda hoje conserva mais intactos seus principios de vida. 

9. 4 INSTITUI<;OES POLITICAS 

Por Marina de Andrade Marconi 

9.4.1 0 Estado 

0 Estado, objeto de estudo da Ciencia Politica e tambem da Sociolo
gia Politica, constitui urn mecanisme de controle social existente na socie
dade humana. B uma organiza<;ao que exerce autoridade sabre seu povo, 
por meio de urn governo supremo, dentro de urn territ6rio delimitado, com 
direito exclusive para a regulamenta<;ao da for<;a. 

0 conceito de Estado implica a inclusao do elemento governo, que 
mantem a ordem e estabelece as normas relativas as rela<;oes entre os ci
dadaos. 

Nem todo governo e sinonimo de Estado, porque existem governos 
sem Estado, como ocorre entre alguns povos agrafos: bosquimanos da Afri
ca, ilheus de Trobriand e outros. 

0 Estado constitui uma parte essencial, mas nao a totalidade da es
trutura social, com fun<;oes externas e importantes, embora limitadas, pois 
s6 pode supervisionar os aspectos exteriores da vida social. 

A diferen<;a entre Estado e Governo pode ser observada na monarquia 
constitucional, tal como a Inglaterra, onde a rainha e chefe de Estado, e 
o primeiro-ministro chefe do Governo. Nos Estados Unidos e no Brasil o 
presidente exerce as duas fun96es. 
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A caracteristica de soberania do Estado e o monop61io da regulamen
ta~ao da for~a dentro de suas fronteiras. S6 o Estado possui autoridade 
- poder legitimo - para regulamentar o uso da for~a: manipula~ao fisi
ca, aprisionamento ou execu~ao dos individuos. 

Em geral, os govemos afirmam ser legitimos ou pretendem alcan~ar 
ou manter a legitimidade. Max Weber distingue tres bases para declara~ao 
da legitimidade: 

• Racional-legal (burocratica). Regras generalizadas, autoridade impes
soal decorrente de urn cargo particular, sem vincula~;ao com pessoas. 
Os homens aceitam o exercicio do poder como legitime porque a for
mula~;ao das ordens ou da politica obedece a regras aceitas por todos. 

• . Autoridade tradicional. Ordem social que sempre existiu como for~;a 
obrigat6ria, autoridade pessoal, obriga~;oes e direitos dos legisladores 
nao claramente especificados, status pessoal ligado ao oficial. Exem
plo: direito divino dos reis, poder de urn chefe tribal. A autoridade 
racional-legal e a tradicional sao caracteristicas de ordens sociais 
estabelecidas. 

• Carismitica. A autoridade pessoal, exercida por urn lider carismatico. 
Gera!mente, quando reivindica o uso do poder, pode encontrar-se em 
confhto con:' a~ ~ases ~e legitimidade da sociedade em questao, sendo 
urn revoluc•onar1o; ass 1m, seu campo. de a~;ao e a conversao e o uso 
da for~;a. Ele possui sensa de missao sagrada e reivindica autoridade 
moral, conformidade e obedU~ncia de seus seguidores. 

0 Estado inclui o govemo e os governados, abrangendo todas as pes
soas dentro de urn territ6rio definido, como membros de urn govemo so
berano, cidadaos ou suditos, cujas a96es sao controladas por ele. 

9. 4. 2 Povo, Nac;io e Estado 

Povo. Refere-se a urn agrupamento humano com cultura semelhante (lln
gua, religiiio, tradi96es) e antepassados comuns; supoe certa homogeneida
de e desenvolvimento de la~os espirituais entre si. Exemplos: os judeus, 
antes do estabelecimento do Estado de Israel; os ciganos, drusos, os bascos 
e outros. 

Nar;iio. B urn povo fixado em determinada area geografica. Para al
guns autores, seria urn povo com certa organiza~ao. Para que haja uma 
na9ao e necessaria haver urn ou mais povos, urn territ6rio e a consciencia 
comum. 0 povo, vivendo normalmente num territ6rio - na9ao -, de
seja formar o seu proprio Estado. Se ja o possui, mantem-no como o la9o 
social mais importante, que expressa seus sentimentos de uniao e de parti
cipa9ao de urn destino comum. A na9ao e, portanto, formada de urn ou 
varios povos mais urn territ6rio. Quando outros elementos aparecem -
identidade de lingua, religiao, etnia -, refor9am a unidade nacional. En
tretanto, muitas na96es existem sem esses elementos acess6rios, como a 
Sui9a, a Belgica, a Tcheco-Eslovaquia, o Canada. 
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Govemo. Exerce controle imperativo no ambito de urn territ6rio de
finido onde reivindica, com exito, o monop6lio da forc;a. 

Estado. I! uma nac;ao politicamente organizada. I! constitufdo, portan
to, pelo povo, territ6rio e governo. Engloba todas as pessoas dentro de urn 
territ6rio delimitado - governo e governados. 

Existem Estados constituidos por diferentes nac;oos, como, por exem
plo: a URSS, constituida por russos, ucranianos, lituanos, estonianos, ar
menios etc.; numerosos Estados africanos que obtiveram sua independencia 
ap6s a Segunda Guerra Mundial. 

0 soci6logo A. Delorenzo Neto, partindo de urn enfoque diferente, 
considera que a organizacao social admite tres etapas distintas: 

I - Organiza~ao Social { simplifica~o } _ 
Elementar redu~o de fun~oes {a) de educa~iio 

COMUNIDADE confusiio b) religiosa 

c) de defesa (san i-
ll- Organiza~o Social { especializa~ao } -~ taria politica 

Complexa multiplica~o de fun~es 'lit' ) ' 
SOCIEDADE institucionaliza~iio d) deml ard _ 

pro u~ao 

Ill - Sociedade Politica { especiallza~o } _j 
EST ADO :nul!ipl!ca~~ _ de fun~oes -+ fun~o de 

mstltUCIOnahza~ao governo 

NACAO- Realidade que pertence ao mundo cultural: 

1 . Sociedade de Direito 
Publico lnterno 
ESTADO = SOCIEDA
DE GLOBAL 

2. Sociedade de Direito 
Publico Externo 
ORGANIZAC0ES IN
TERNACIONAIS (SDN, 
ONU) 

Grupo social que tenha desenvolvido ao maximo a consciencia de sua 
unidade por maio de ideals ou aspir~Oes comuns. Reliza-se lentamente 
na Hist6ria. Consta de tris v{nculos culturais: l{ngua, religiao e etnia. 

EST ADO- Realidade que pertence ao mundo polftico: 
1. Povo - urn grupo de pessoas agindo em conjunto para urn mesmo fim. 
2. Territ6rio -habitat em que atua o povo. 
3. Ordem Jurfdica - sistema adequado de leis para reger a atividade desse 

povo neste territ6rio. 
4. Autork:lade Social - autoridade comum, feita para expressar a vontade 

comum. 

A Na~ 4 a realidade antes do Estado; ela prepara o advento da ordem estatal. Portanto, Estado 
4 a Nac;:8o politicamente organizada. 

9.4.3 Fun~oes do Estado 

As func;oes do Estado variam de urn para outro e de epoca para epoca. 

Ogburn e Nimkoff (1971 :590) ressaltam que, "nas culturas simples. 
a necessidade do governo e limitada"; 0 chefe nao tern poder claramente 
definido e seu posto nao e hereditario. Para estes autores, existem fatores 
que diminuem a necessidade de governo entre os povos de cultura simples: 

a) o tamanho do grupo, que por sua dimensao reduzida permite que 
todos se conhet;:am bern; 
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b) o can~ter estacionario da cultura, cujas condic;oes permanecem as 
mesmas por largo tempo; todos podem conhecer os diferentes aspec
tos da cultura e encontrar a melhor maneira de fazer as coisas; 

c) a escassez de propriedade, fazendo com que os bens de cada um 
sejam conhecidos por todos; assim, sao poucos os delitos contra 
a propriedade. 

Nas sociedades modernas pode-se dizer que cabem ao Estado tres fi. 
nalidades: 

• Garantir a soberania. Ou seja, o direito que cada Estado tern de 
manter seu proprio governo, elaborar suas pr6prias leis e de adminis
trar os neg6cios publicos sem a interferencia de outros Estados; 
manter a ordem interna e a seguranc;a externa, a integridade terri
torial e o poder da decisao. 

Embora o poder e a autoridade possam ser encontrados nas fun
c;oes e relac;oes sociais, em diferentes campos da vida social, centra
lizam-se no Estado. Dado o seu "legitime monop61io da fon;:a, o 
governo, evidentemente, detem o poder supremo na sociedade" (Chi
noy, 1971 :455). 

• Manter a ordern. Estado se diferencia das demais instituic;oes por 
ser o unico que se encontra investido de poder coercitivo, proibindo 
uma serie de atos ou obrigando os cidadaos a agir de uma ou de outra 
maneira, atraves das leis ou da forc;a ffsica. 

A coerc;ao tern como objetivo propiciar um ambiente de ordem, 
preservando os direitos individuais ou coletivos. As leis estabelecem, 
portanto, o que deve ou nao ser feito, o que pode ser feito, e pres
crevem as punic;oes por sua violac;ao. 0 Estado e, pois, a instituic;ao 
autorizada a decretar, impor. administrar e interpretar as leis na so
ciedade moderna. 

e Promover o befn.estar social. lsto e, propiciar a populac;ao de um 
Estado a ordem interna e externa, a paz, o respeito as leis, promovendo 
a justic;a; dispor de meios suficientes para atender as necessidades 
humanas em seus diferentes aspectos: ffsico, moral, espiritual, psico
l6gico e cultural; manter a ordem social, atraves de leis existentes 
ou redigindo novas, que reajustem a propria ordem, quando as condi
c;oes de mudanc;as o exigirem. 

Sobre o Estado recaem, em grande parte, a conservac,:ao e o desenvol
vimento dos recursos pessoais da comunidade, incluindo a regulamentac,:ao 
geral da educac,:ao, saude publica, assistencia social. 

Para promover o bern comum, o Estado desenvolve func,:oes que vao 
aumentando a medida que as sociedades se tomam mais complexas. 

"0 governo modemo, portanto, nao s6 regula, protege e controla 
os cidadaos, como tambem auxilia, ap6ia, guia, ensina e os informa de 
acordo com o consenso ideol6gico basico da sociedade" (Biesanz e Biesanz, 
1972:575). 

188 

9.4.4 

AI~ 
tiva de 
tir de u 

Sp• 

Ma 
de dese: 
ciedade~ 
liberal-b 
tesco, a 

He 
mente a 
cendo s 
teria au 

De
cas, pri 
aplicave 
diosos c; 
propriec 
gina} de 

Ha 
do o co: 
da orga 

A 
Media, 
deles, st 
expandi: 

Os 
Estado : 
aperfeic,:• 

Par 
pos. Nc 
por vine 
conflito 



9. 4. 4 Origem do Estado 

Alguns autores afirmam que o Estado, antes de atingir a forma defini
tiva de urn govemo organizado sabre urn territ6rio, desenvolveu-se a par
tir de uma organiza9ao muito rudimentar. 

Spencer apresenta tres estagios da evolu9ao do Estado: 

• Tribal. Quando OS grupos ainda nao possuem governo. 

• Militar. A formacao de Estados organizados, atraves da conquista e 
subjugac;ao realizadas por poderosos lideres guerreiros. 

• Industrial. Quando a atividade economica tende a substituir a militar. 

Mais recentemente, outros soci6logos tentaram classificar os estagios 
de desenvolvimento do Estado, sem, entretanto, assegurar que todas as so
ciedades tenham passado por eles. Esses estagios seriam: militar-religioso, 
liberal-legal, economico-etico. Alguns apresentam outra sequencia: paren
tesco, autoridade e cidadania. 

Henry Sumner Maine afirmou que o Estado se desenvolveu gradativa
mente a partir da familia, especificamente a patriarcal. 0 patriarca, exer
cendo sua autoridade em todos os aspectos da vida de seus subordinados 
teria autoridade suprema, constituindo a primeira forma de governo. ' 

Devido a sua explica9ao simplista, essa teoria tern sofrido varias criti
cas, principalmente por ter-se baseado em fontes muito limitadas, sendo 
aplicavel apenas nas sociedades classicas antigas. Ha, todavia, outros estu
diosos que sustentam ter o governo suas raizes na luta entre as classes pela 
propriedade privada, concluindo que a familia patriarcal foi 0 nucleo ori
ginal do Estado. 

Ha aqueles que afirmam ser o Estado uma conseqiiencia de lutas, sen
do o conflito entre os grupos o responsavel pela cria9ao e desenvolvimento 
da organizac;:ao poHtica. 

A teoria do conflito, cujas primeiras ideias se encontram na !dade 
Media, reaparece entre os pensadores da !dade Modema. Maquiavel, urn 
deles, sustentou que o Estado se origina da guerra e, para sobreviver, deve 
expandir-se pela conquista. 

Os mais importantes partidarios da teoria do conflito como origem do 
Estado foram Gumplowicz, Ratzenhofer e Oppenheimer (soci6logos), que 
aperfeic;:oaram a teoria, dando contribui<;oes originais. 

Para Gumplowicz (polones), toda cultura resulta do conflito de gru
pos. No principia, os grupos viviam em relativa paz, por estarem unidos 
por vinculos de parentesco. Mais tarde, choques de interesses levaram ao 
conflito e os grupos passaram a lutar entre si, tendo os mais fortes domi-
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nado e escravizado os mais fracos, aparecendo entao o primeiro grupo de 
governantes e explorados. Urn pequeno grupo de individuos se teria esta
belecido como dirigente, lanc;:ando-se a novas conquistas e amalgamando 
grupos etnicamente heterogeneos. 0 conflito, posteriormente, foi substitui
do pela luta intergrupal, motivado por fatores economicos e outros, promo
vendo assim a evoluc;:ao e o progresso. 

Ratzenhofer (austdaco) levou em considerac;:ao mais a luta entre os 
individuos do que entre grupos, embora os individuos identificassem seus 
interesses com os do grupo. A fim de aumentar sua propria riqueza e pro
priedade, procuravam dominar seus vizinhos. Dai decorrer o conflito entre 
grupos, do qual, para esse soci6logo, se origina o Estado. 

Oppenheimer (alemao) acredita que o conflito pode explicar a origem 
do Estado, mas que a luta economica e mais importante do que a etnica. Para 
esse soci6logo, o Estado evoluiu atraves de uma serie de estagios, cada urn 
marcado por lutas economicas. Do ultimo estagio, com a uniao dos grupos 
e de diferentes elementos culturais, formar-se-ia o Estado. 

A teoria ~~-conquista fracassou como teoria geral para a origem do 
Estado, na op1mao de Lawrence Krader, "porque introduziu apenas fato
res externos, nao tomando em considerac;:ao os processos internos da for
mac;:ao do Estado" (1970:76). 

Para Robert Harry Lowie (antrop6logo norte-americano), a teoria do 
conflito como origem do Estado e a unica que pode explicar as origens de 
muitos Estados. Para outros autores, inclusive Comte, s6 a teoria do con
flito nao basta, pois OS fatores pacifiCOS - simpatia, ajuda mutua, coope
rac;:ao, lideranc;:a, intercambio e comercio - operam tambem como fatores 
decisivos. 

Peter Kropotkim (fil6sofo social russo) e quem mais defende a teoria 
da cooperac;:ao como fator primordial na vida grupal, considerando a co
operac;:ao mais importante do que a competic;:ao, no desenvolvimento das 
sociedades humanas. 

Os tipos de sistema politico apresentam esquematicamente a seguinte 
classificac;:ao, proposta por Bottomore (1965a: 131): 
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1 . Sociedades • primitivas": 

a) sem estrutura politica distinta e permanente (aborigines austra
lianos); 

b) com estrutura politica distinta e permanente, mas fortemente in
fluenciada pelo parentesco e pela religiao (Shilluk do Sudao). 

2. Cidades-Estados (na AntigUidade: Atenas e Esparta; I dade Media: 
Genova e Pisa). 

3. lmperios baseados em Cidades-Estados (Imperio Carolingio). 

4. Estados feudais (Franc;a e lnglaterra medievais). 

5. Estados asil~ticos com burocracia centralizada (China Imperial). 



6 . Na~oes-Estados: 

a) modernos Estados democraticos (Estados Unidos da America); 
b) modernos Estados totalitarios (URSS). 

7. lmperios baseados em Na~oes-Estados (Gra-Bretanha). 

9. 4. 5 Formas de Governo 

A rigor, ha duas formas de governo: Monarquia e Republica. Mas as 
modalidades de organiza9ao do poder politico variam de acordo com os 
sistemas culturais em que se encontram: 

• Monarquia. Poder supremo investido numa s6 pessoa. 0 rei ou sobe
rano herda o poder eo mantem ate a morte. Exemplos: lnglaterra, Ho
landa, Suecia, Belgica, Japao. 

• Oligarquia. Poder supremo investido nas maos de urn grupo pequeno. 
Exemplo: o triunvirato militar na Gracia, entre os anos 1967 e 1973. 

Quando exercido por pequena classe nobre e chamado Aristocracia. 
Exemplo: cidades italianas na ldade Media. 

• Gerontocracia. Governo dos idosos. Exemplo: llheus de Andama· tri-
bos Masai, no Quenia. ' 

e Democracia. Governo supremo investido no povo e exercido por ele 
direta ou indiretamente: governo do povo pelo povo, que manifesta sua 
vontade atraves do voto. Exemplos: Sui~a. Austria, Finlandia. 

• RepUblica. Pode assumir duas formas: Presidencialismo, quando o 
chefe do governo e o Presidente e lhe cabe o direito de escolha de 
seus ministros. Exemplos: Estados Unidos da America, Venezuela, 
Brasil. Parlamentarismo, no qual a composi~ao do gabinete ministerial 
fica a cargo do Parlamento. Exemplos: Franr;a, Canada, Israel. A lngla
terra e urn exemplo de monarquia parlamentarista. 

• Teocracia. Governo por direr;ao sobrenatural, atraves de sacerdotes ou 
outros agentes sagrados. Exemplos: Tibet, antigo Egito. 

• Ditadura. Poder concentrado na mao de uma unica pessoa, o ditador. 
Exemplos: ·Cuba, Haiti (na epoca de "Baby" Doc), Uganda (quando 
governava ldi Amin Dada). 

Todas essas formas de governo sao encontradas entre os diversos povos 
existentes ainda hoje, sejam "primitives" ou "civilizados". Nao sao mu
tuamente exclusives: por exemplo, a maioria das republicas e democratica, 
e a monarquia pode ser parlamentar. 

Quanto aos tipos de Estado, podem ser: 

• Simples ou unitarios. Quando apresentam urna organiza~ao politica 
unica, sem divisoes internas e com urn unico governo. As divisoes 
internas, se existirem, sao apenas de carater administrative: departa· 
mentos ou provincias. Exemplos: Fran~a. Portugal, Hungria, lnglaterra, 
Jtalia. 
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• Estados eompostos. Apresentam cinco formas: 

a) Uniio pessoal. Uniao de um ou mais Estados sob o governo de 
um monarca, quer tal fato se de par sucessao hereditaria, elei<;:ao 
ou acordo internacional. A ligac;:ao se da pela pessoa do monarca 
que representa a autonomia externa da Uniao. Exemplo: Imperio 
Austro-Hlingaro (1867-1918). 

b) Uniio real. Uniao de dais ou mais Estados sob o governo de um 
monarca, permanente e perpetua. Os Estados-membros podem 
conservar uma parcela de autonomia administrativa, mas perdem 
a soberania externa ja que se fundem de maneira a constituir uma 
s6 pessoa juridica internacional. Exemplo: Espanha unificada pelo 
casamento de Fernando de Aragao e Isabel de Castela (Seculo XV). 

c) Uniio ineorporada. Unificac;:ao definitiva de dais ou mais Estados 
que se extinguem como tais, surgindo um novo Estado. Dessa 
maneira, os Estados primitives perdem definitivamente a soberania 
externa, podendo conservar uma parcela de autonomia administrati
va. Exemplo: lugoslavia, formada em 1918, pela uniao da Servia e 
Montenegro (Estados independentes). Croacia, Eslovenia, Bosnia e 
Herzegovina (pertencentes ao Imperio Austro-Hungaro) e parte da 
Macedonia. 

d) Confedera~o de Estados. Uniao de dais au mais Estados, atraves 
de um pacta, em que cada um deles mantem sua soberania exter
na e autoridade interna. A finalidade e enfrentar agressoes exter
nas, que ameac;:am a integridade territorial, a propicial a manuten
c;:ao da ordem interna. Forma-se uma lideranc;:a unificada, mas os 
Estados possuem o direito de secessao (rompimento do pacta e 
separac;:ao dos Estados confederados) e o direito de nulificayao (dis
cordancia das decisoes da lideranc;:a). Exemplo: RAU - Republica 
Arabe Unida (Egito e Siria) entre os anos 1958 e 1961. 

e) Estado federal ou feder~o. Uniao de dais ou mais Estados que 
renunciam a sooerama externa, onginando um so Estado soberano 
- a Federac;:ao ou Uniao. Gada Estado-membro perde um pouco 
de sua autonomia (mantendo-a apenas para organizac;:ao adminis
trativa e regulamentac;:ao de assuntos privativos) e sua soberania 
a favor de um poder central. A Federac;:ao ou Uniao detem a sobe
rania externa e interna. A ac;:ao politica de dais governos, Federal 
e Estadual. e exercida simultanea e harmonicamente sabre o 
mesmo territ6rio. Do ponte de vista internacional pode ser con
siderado um Estado Simples, ja que a soberania reside na Uniao 
ou Federac;:ao. Exemplos: Estados Unidos da America, Suic;:a, Me
xico. 

Os Estados modernos classificam-se ainda em: 

• Totalitarios, quando ha uma centralizac;:ao excessiva de func;:oes e po
deres, com forte intervenc;:ao do Estado nas relac;oes socials. A liber
dade individual e minima e 0 centrale estatal, maximo. 

• Liberais, quando a interferencia na vida social e minima e a atuac;:ao 
supervisora bern diminuida. Baseia-se nas ideias de liberdade e igual
dade. 

• Social-democraticos, encontram-se em posic;:ao intermediaria em relac;:ao 
as duas atuac;:oes acima referidas. 
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9 . 4 . 6 ldeologia 

Concebida, inicialmente, como c1encia das ideias, a palavra ideologia 
foi criada por Antoine de Tracy, no seculo XVIII. Seu aspecto abrangente 
acentua-se com Marx (A ideologia alemii), apresentando tres componentes 
basicos: 

a) sistema de pensamento, ou seja, forma de conceber o mundo que 
abrange seus aspectos naturais, mas e principalmente, sociais, com
preendidas como as relac;:oes entre os homens e sua atividade; 

b) Mvisio do mundo", isto e, produto e reflexo de uma epoca e de uma 
sociedade, mais especificamente de grupos sociais reais, estratos e 
classes. Expressando seus interesses, sua atividade e seu papel his
t6rico, a ideologia nao aparece como conhecimento verdadeiro, mas 
como racionalizac;:ao: ao mesmo tempo que os exprime, o faz par
cialmente, deformando-os ou obscurecendo-os; 

c) nao e sistema de pensarnento neutro, pois tern uma fun~;:ao que e 
a de legitimar, justificar e contribuir, ou para a manutem;ao da ordem 
social existente, ou para sua transformac;:ao. 

Poulantzas evidencia a presen9a da ideologia nas atividades dos seres 
humanos de tal forma que, segundo ele, torna-se impassive! diferencia-la da 
propria experiencia vivida. As ideologias, se se apresentam como represen

ta<;ao mental de uma rela9ao real (dos homens com suas condi96es de 
existencia)' tam hem revestem-se de condi<;ao imaginaria; aspiram a coeren
cia e a unidade, para fazer com que suas rela<;oes mantenham-se eshiveis 
ou se transformem, conforme seus interesses particulares. E e nesse senti
do que nega a existencia de uma ideologia propria do estrato pequeno-bur
gues, pois "as duas classes fundamentais sao a burguesia e o proletaria
do: existem entao, somente no sentido forte de ideologias de classe, aque
las duas classes fundamentais, politicamente opostas ate o fim. Vale di
zer, entao, que somente existem, como conjuntos de coerencia propria e 
de sistematica relativa, a ideologia burguesa dominante e a ideologia liga
da a classe _operaria (1975:313-4). Dessa forma, o que existe e urn sub
conjunto ideologico pequeno-burgues considerado como "terrene de luta 
e urn campo de batalha particular entre a ideologia burguesa e a ideo
logia operaria, mas com a interven<;ao propria dos elementos especificamen
te pequeno-burgueses" (1975:315). 

Por sua vez, Mannheim considera que a conceituac;ao particular de 
ideologia e aquela que se presta para desmascarar determinadas ideias co
mo expressao de interesses de classe ou de grupos especificos. "A analise 
do pensamento em termos de ideologia e por demais ampla; em sua apli
ca9ao e uma arma importante demais para se tornar o monop61io perma
nente de uma das partes, qualquer que esta seja" (1972: 101). 
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Dumont assevera que o emprego atual do termo ideologia designa 
"urn sistema de ideias e de juizos, explicito e geralmente organizado, que 
serve para descrever, interpretar ou justificar a situa~ao de certo grupo 
ou coletividade e que, inspirando-se largamente em valores, prop6e uma 
orienta~ao precisa a a~ao hist6rica desse grupo ou dessa coletividade" 
(Apud Rocher, 1971: I 228). 

Finalizando, Rocher ( 1971: I 229-30) considera que a ideologia, alem 
de uma "defini~ao de situa~ao", comporta outros tres elementos: 

"1.") a ideologia reveste uma forma bastante sistematica, coerente, or
ganizada, pelo fato de ser explicita e verbalista; ganha assim o 
carater de 'doutrina', no sentido Jato do termo"; dessa forma, a 
sistematiza<;ao implica que determinados aspectos da situa<;ao sejam 
relevados, dando-se enfase especffica a certos la<;os existentes 
entre os diferentes elementos da situa<;ao, o que significa urn cara
ter de sincretismo; 

"2.•) a ideologia refere-se abundantemente a valores, em que se inspira 
e que reorganiza no esquema de pensamento que formula"; portan
to, e considerada a racionaliza<;:ao de uma especifica visao do mundo 
ou de urn sistema de valores; 

"3.•) a ideologia tern uma fun<;ao conativa (inata), leva ou incita uma 
coletividade a a<;ao, ou pelo menos a dirige fornecendo-lhe fins 
e meios". 

A ideologia, como visao de mundo ligada aos interesses de urn grupo 
ou estrato claramente determinado na sociedade, atuando como mola pro
pulsora para a ac;ao conservadora (manuten~ao do status quo) ou a inova
dora (transformac;ao), fundamentou e justificou, na hist6ria da humanidade, 
varias formas de sociedade e seu sistema de poder politico. 

Os modelos s6cio-politicos mais destacados sao: o Estado de regime 
autocnitico (Absolutismo), o Estado liberal, fundamentado no contrato so
cial (Liberalismo), o Estado totalitario (Fascismo e Nazismo) e o Estado ba
seado na dialetica (Socialismo e Comunismo). 

Absolutismo. Consiste em uma forma de governo apresentando con
centrac;ao total do poder, exercido por urn s6 ou por urn grupo de indivi
duos. Sua caracteristica principal e a completa ausencia de limita~6es ao 
exercicio do poder. Surge na Europa ocidental, no seculo XVI, quando o 
antagonismo entre o poder real e os interesses da nobreza e vencido com a 
subordina~ao da ultima. Atinge seu apogeu entre o seculo XVII e XVIII, 
principalmente com Luis XIV, a quem se deve a celebre afirmac;ao "o Es
tado sou eu". Procurando encontrar fundamentos ideol6gicos que legiti
massem seu poder absoluto, os monarcas desse periodo faziam derivar di
retamente de Deus sua autoridade, tanto sabre as coisas quanta sabre os 
homens, incluidos em seus dominios. Se de urn lado a lgreja, com sede 
em Roma, possuindo uma politica propria e interesses universais, dispu
tava o poder espiritual e ate certo ponto o poder temporal com os monar-
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cas absolutos, a Reforma Protestante fortalece a tese do direito divino, di
retamente transmitido par Deus aos soberanos, sem a ac;ao intermediaria 
de Roma. E par esse motivo que nos paises onde se firma a Reforma Pro
testante, o absolutismo assume feic;:oes radicais. 

Alem da origem divina, ha urn conteudo racional na ideologia do 
absolutismo: Robert Filmer e Thomas Hobbes justificam sua praxis. 0 
primeiro considerava a submissao a autoridade patriarcal do rei como es
sencia do dever politico do cidadao, sustentando que o Estado era fami
lia, e o rei, a figura do pai. Par sua vez, Hobbes considera que o homem 
nao e sociavel pela sua propria natureza, mas e a razao que o leva a for
mar a sociedade, que devera ter forc;as para manter a "paz" entre os 
homens combativos, que possuem os mesmos apetites e as ·mesmas aspi
rac;oes ao poder. 

"0 homem tern a possibilidade de evitar sua autodestruic;ao mediante 
o usa da razao, que se traduz em urn pacta voluntario: a transmissao a 
urn terceiro mediante contrato concluido 'entre urn e outro' do direito na
tural absoluto que se possui sabre os seres e as coisas. A vontade do ter
ceiro substitui a vontade de todos e os representa" (Hobbes Apud Povifia, 
1976: I 503). Assim, o poder absoluto do rei deriva da outorga de todos 
OS seus suditos, e o poder civil e religioso devem estar contidos em uma :so 
mao, a do soberano. 

0 absolutismo moderno nao se distingue, em sua essencia, dos anterio
res; a principal modificac;ao e que apresenta aspectos burocraticos, fazendo 
com que os governantes, em cujas maos encontra-se a concentras;ao do po
der, a dividam com os funcionarios que controlam, ao mesmo tempo, o 
sistema economico e as forc;as responsaveis pela continuidade do proprio 
poder. 

Liberalismo. A doutrina politica do liberalismo foi sistematizada par 
John Locke, principalmente em seus livros Tratados sabre o governo civil, 
publicados na lnglaterra no final do seculo XVII. Seus maiores defenso
res foram Montesquieu e Voltaire, o primeiro, atraves da celebre obra 0 
espirito das leis. 

Para Locke, os direitos naturais pressupoem que os individuos, atin
gindo determinado estagio de evoluc;ao social, convencionam instituir urn 
govern a ao qual cedem determinados poderes de forma alguma absolutos: 
o poder conferido ao governo e, na realidade, o de executar a lei natural. 
Evidentemente que a totalidade dos direitos nao expressamente outorgados 
ao governo permanecem reservados aos pr6prios individuos. 

Propugna a separac;ao entre sociedade e Estado, pais a primeira e na
tural, existente antes do Estado, o qual tern par finalidade organizar-se, 
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mediante contrato, para proteger os direitos naturais dos cidadaos. Os po
deres essenciais transferidos ao Estado se convertem em: 

M a) o poder legislativo, que regulamenta como as formas do Estado tern 
de ser empregadas para a conservac;:ao da sociedade e de seus mem
bros; e 

b) o poder executivo que assegura o cumprimento das leis no ambito 
do pals e as relac;:oes com o exterior ( ... ) • (Locke Apud Poviiia, 
1976: I 642). 

Montesquieu apresenta utna visao hist6rica e assim rejeita os direitos 
naturais enunciados por Locke, afirm~ndo a preponderancia das leis po
sitivas. Para ele, as condic;oes concretas da vida social estabelecem que, se 
a origem da vida social e uma necessidade natural, por outro lado, ha leis 
sociais obrigat6rias de conteudo psicol6gico que regulamentam as intera
c;oes entre homem-sociedade-Estado. Portanto, sua definic;ao das leis indi
ca que sao "as rela96es necessarias que derivam da natureza das coisas" 
(Apud Povifia, 1976: II 776). 

Segundo Voltaire, a salvac;ao do individuo encontra-se na sociedade: 
s:nd? o ser h;tmano, p~r natureza, essencialmente sociavel, possui a ten
dencta espontanea de vtver em grupos; outra caracteristica espedfica da 
nat~reza humana e. a racionalidade, que lhe faculta o direito de reger os 
destmos de sua soctedade. Como Locke, Voltaire encara o governo como 
urn mal necessario, estando limitado apenas a fazer com que se observem 
os direitos naturais. 

Fascismo. Como fenomeno politico de influencia mundial, surge na 
Europa no inicio da decada de 20 e desaparece em 1945, ap6s a derrota 
dos paises do Eixo, na Segunda Guerra Mundial. Primeiro como movi
mento e mais tarde como regime politico, o fascismo foi eminentemente 
totalitario. Para Mussolini, seu introdutor na Italia, tinha por finalidade 
constituir urn sistema no qual o Estado se caracterizaria como encarnac;ao 
concreta da nac;ao, com poder supremo. Segundo ele, o lema deveria ser 
"tudo para o Estado, nada contra o Estado e ninguem fora do Estado". 

Com varios graus de diferenciac;ao estrutural, mesclado com outros 
movimentos e regimes politicos de carater conservador, o fenomeno fas
cista espalhou-se pela Europa. Seus limites geograficos e temporais, por 
esse motivo, sao bastante imprecisos, pois a ideologia fascista combinou, 
em diversos graus, urn amplo conjunto de trac;os. Duas sao suas principais 
caracteristicas: 
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a) tendencia a popularizac;:ao, procurando a mobiliza<;ao politica das 
massas; embora de carater totalitario e elitista, repousando nos seto
res da classe media urbana e rural, procurou mobilizar tanto a classe 
operaria quanto os intelectuais; 

b) promessa da "construc;:ao de urn homem novo num mundo novo". 
0 homem, dotado da capacidade de exercer controle sobre seu am
biente, tanto natural quanto social, por lntermedio do exercfcio da 
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vontade e da forc;a, deveria procurar nao a satisfac;ao de seus inte
resses pessoais, mas a da comunidade mais ampla, pela qual deveria 
estar disposto a morrer e que se consubstanciava na nac;ao, no Esta
do, no Partido. 

A ambivalencia do fascismo revela-se na tentativa do estabelecimento 
de uma sociedade rigidamente estratificada que, ao mesmo tempo, seja des
tituida de antagonismos e baseada na solidariedade entre os diversos estra
tos. Em outras palavras, uma sociedade de classes sem a luta de classes; 
opunha-se, da mesma forma, aos elementos "improdutivos" da sociedade 
(os inuteis, os incapazes e os "inferiores") e aos "exploradores" (proprie
tarios dos grandes complexos financeiros, industriais e comerciais, consi
derados "parasitas"). 

Absorvendo grande parte dos pensadores alemaes que foram utiliza
dos para justificar a ideologia nazista, componente do fenomeno mundial do 
fascismo, este tentou elevar Vilfredo Pareto a condic;ao de te6rico do movi
mento, principalmente devido a seus conceitos sobre a forma~ao e circula
crao de elites. 

Nazismo. Movimento politico surgido na Alemanha na decada de 
20, apresenta-se como continuac;ao hist6rica do militarismo prussiano. Sua 
rapida divulgac;ao e devida as profundas humilhac;oes sofridas pela nac;ao 
alema com a derrota na Primeira Guerra Mundial e os termos do Tratado 
de Versalhes. 

Centrado na figura de Adolf Hitler, fundador do "Reich de mil anos", 
que desmoronou apenas doze anos ap6s sua criacrao, tern como "biblia" o 
livro Minha /uta, escrito por Hitler, entre 1925 e 1927, complementado em 
1928 com Um testamento, de Dietrich Eckart, o Mito do seculo XX, de 
Alfred Rosenberg (1930) e Essencia e forma do nacional-socialismo, de Jo
sef Goebbels (1934). 

Do ponto de vista da justificativa ideol6gica, o nazismo se configura 
como uma misceliinea de ideias baseadas em varios autores do passado: 

a) a teoria do Estado totalitario, de Hegel - o Estado e a mais impor
tante das sociedades marais, constituindo uma unidade superior, pois 
funde em si a essencia da familia e da sociedade civil. Constitui-se 
na realidade plena e integra da ideia moral e sua existencia assinala 
M a marcha de Deus pelo mundo". Mais ainda, o Estado constitui-se 
num centro e fundamento de todos os elementos concretos da vida 
social; e uma totalidade moral, de tal forma que fora dela os indi
vfduos nao possuem qualquer valor proprio. M No mundo germanico, 0 

espfrito e livre por excelencia e todos sabem que tern seus pr6prios 
direitos; o individual se une; o infinito e o finito se reconciliam; seu 
Iugar e a Europa Ocidental" (Apud Poviiia, 1976: I 484); 

b) a pregac;ao nacionalista do fil6sofo alemao Fichte que, ao lado de 
uma concepc;ao romantica e idealists da nac;ao, salienta a grande in
fluencia dos alemaes entre os outros povos. Seu conceito de povo 
expressava Mum conjunto de homens que vivem em sociedade e se 
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aperfeic;:oam uns aos outros esplritual e naturalmente, obedecendo a 
uma lei de desenvolvimento especial e correta da divindade • (Apud 
Poviiia, 1976: I 352); 

c) a filosofia de Nietzsche e sua glorificac;:ao do M super-homem • que 
deveria atuar "ah~m ao bern e do mal": ·ao homem sao impostas 
muitas cadeias l ... J. Mas agora ele ainda sofre por ter carregado 
tanto tempo suas cadeias, por ter-lhe faltado tanto tempo ar mais 
puro e movimentac;:ao mais livre: essas cadeias, porem, eu o repito 
sempre e sempre de novo, sao aqueles graves e significativos erros 
das representac;:oes morais, religiosas, metaffsicas. Somente quando 
a doenc;:a das cadeias estiver superada, estara alcanc;:ando inteiramente 
o primeiro grande alvo: separar-se o homem dos animais" (Apud 
Civita, 1974: 158); 

d) a geopolitics de Ratzel, cuja obra apresenta urn aspecto politico pra
tico, de tipo imperialists, fazendo referencia ao solo como propria
dade do Estado para a grandeza deste: Mo territ6rio e urn fator ativo, 
e nenhuma sociedade pode existir sem uma parte do territ6rio a que 
se ligue. £ o principal motor do progresso e da mesma forma e a 
base, o preEsuposto ou elemento de infra-estrutura de todo o Estado • 
(Apud Poviiia, 1976: II 890); 

e) as ideias de urn socialismo alemao emanadas dos escritos de Werner 
Sombart e Spengler. 

Socialismo. A Revolu~ao Industrial da metade do seculo XVIII 
aprofundou o conflito social existente entre a burguesia, propriehiria do 
capital e dos meios de produ~ao, e o proletariado, cuja fonte de renda e 
o aluguel de sua for~a de trabalho. 0 socialismo e, ao mesmo tempo, uma 
teoria s6cio-econ&nica e uma pnitica politica, tendo por finalidade abolir 
esse conflito. A Revolu~ao Francesa, com a derrubada da aristocracia, 
conferiu a burguesia 0 poder politico, ja que detinha grande parte do 
poder economico. Inicialmente na Fran~a e depois em outros pa£ses, apa
rece a liberdade, porem nao se manifesta a igualdade entre os cidadaos. A 
proposta das diferentes teorias socialisfas e a aboli~ao dessa situa<;:ao por 
intermedio da transferencia da propriedade dos meios de produ~ao para a 
comunidade, ocorrendo a extin~ao do trabalho assalariado; a modifica~ao 
economica da sociedade se configuraria pela planifica<;:ao (economia dirigi
da) e nao poderia ser obtida sem que ocorressem radicais modifica<;:oes poli
ticas. Nem todas as formas de socialismo consideram basico o uso da 
for<;:a revolucionaria para alcan<;:ar estas finalidades. 

Os primeiros socialistas podem ser compreendidos como humanitarios, 
religiosos ou ut6picos, pois preconizavam mudan<;:as baseadas na alian<;:a 
entre a burguesia progressista e o operariado. Seus principais representan
tes sao Saint-Simon, Owen e Fourier. 

0 advento do socialismo cientifico foi a publica<;:ao do Manifesto do 
partido comunista, de autoria de Marx e Engels, em prindpios de 1848, 
as vesperas da revolu<;:ao na Alemanha, que fracassa em 1850. Em 1864, 
e fundada a Associa<;:ao Intemacional dos Trabalhadores, conhecida como 
I Intemacional. As primeiras divergencias ideol6gicas surgem com a cor-
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rente de socialistas seguidores de Proudhon: o mutualismo operario (so
corro mutuo) e oposi9ao contra a greve, como instrumento de pressao. 0 
segundo fator de desacordo e o conflito entre as ideias de Marx e Bakunin, 
revolucionario russo, cujas proposi96es eram muito mais radicais do que 
as de Marx: para ele, uma elite revoluciomiria atuando como catalisador 
poderia chegar ao poder apoiada por uma massa de camponeses e traba
lhadores sem a necessidade de urn processo de educa9ao e organiza9ao dos 
trabalhadores; negava tambem a necessidade da "ditadura do proletariado" 
para se chegar a uma sociedade sem classe; pregava a imediata elimina9ao 
do Estado. Dissolvida em 1872 sem ter conquistado grandes massas do 
operariado, a I Internacionallevou a classe trabalhadora a enveredar pelo 
caminho da conquista pacifica do poder politico, por intermedio de elei96es. 
Muitas das correntes socialistas da Europa Ocidental ainda defendem essas 
proposi96es. 

A tentativa de reorganiza9ao dos trabalhadores, em carater intemacio
nal, inicia-se pela contraposi9ao de duas correntes: a lassaliana (Partido 
Social Democratico, de Ferdinand La Salle), que admitia ate certo ponto 
a colabora9ao com a burguesia, e a eisenachiana (de tendencia marxista). 
Em. uma tentativa de uniao, publica-se o Programa de Gotha (1875), com
bahdo por Marx em seu trabalho A critica ao programa de Gotha. No 
Congresso de Bruxe1as, rea1izado em 1891 (considerado o marco inicial da 

II Intemacional), esb09a-se certa preponderancia dos marxistas, tanto re
volucionarios quanto moderados, frente aos demais grupos. A II Interna
cional fracassa em 1914, inicio da I Guerra Mundial. A fissao acentua-se 
em 1917, com a sub ida do bolchevismo ao poder, na Russia. A partir de 
1945, o comunismo predomina nos paises da Europa Orientale desde 1949, 
na China. 

Separam-se, portanto, socialismo e comunismo, cisao esta que perdu
ra ate nossos dias. 

Comunismo. 0 conceito de comunismo primitive surge na metade 
do seculo XIX, por influencia da obra de Engels: A origem da familia, da 
propriedade privada e do Estado. Fundamentalmente uma concep9ao so
cio-economica, o comunismo primitive e descrito como uma forma de pro
du9ao em que havia a propriedade comum dos meios de produ9ao (terra, 
instrumentos de trabalho, habita96es), ao lado da propriedade privada dos 
utensilios domesticos, roupas e armas. A produ9ao era realizada coleti
vamente, apesar de a distribui9ao permitir certas desigualdades, segundo o 
caniter cultural de cada sociedade. Rela96es de produ9ao no sistema co
munal primitive resultavam do baixo nivel de desenvolvimento das for9as 
produtivas, dos instrumentos de trabalho e do fato de a divisao do traba
lho ser baseada no sexo e na idade. Impunha-se o trabalho coletivo como 
necessaria tanto para a subsistencia quanto para a guerra. 
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Com a separa9ao entre socialismo e comunismo, o primeiro termo e 
utilizado para designar uma etapa de transi9a0 para o comunismo (cor
rentes marxistas-leninistas) ou como forma de redistribui9ao da renda (gru-
po social-democrata). · 

0 comunismo marxista apresenta duas ca.tacterfsticas principais: 

a) filosofia que propugna a transforma{:ao • do mundo pelas massas opri
midas, com a finalid.ade de introduzir, primeiro o socialismo e, na 
etapa seguinte, o comunismo; 

b) conhecimento que parte de posi{:oes materialistas e utiliza o metodo 
dialetico que, aplicado a hist6ria, e conhecido como materialismo his
t6rico. Dessa forma, o marxismo estabelece firmemente o can3ter 
hist6rico dos conhecimentos cientificos e sua liga{:ao com a trans· 
forma{:ao (evolu{:ao) da pratica social dos homens. 

0 materialismo hist6rico aplicado a analise da sociedade capitalista 
mostra o surgimento de duas classes: a burguesia, proprietaria do capital 
e dos meios de produ9ao, e o operariado, que fornece a for9a de traba
lho. 0 principal antagonismo da sociedade capitalista nasce da oposi<;ao 
entre essas duas classes: a interdependencia universal das na9oes surge da 
explora9ao do mercado e do consumo pela burguesia que, concentrando 
os meios de produ9ao, a propriedade e a popula9ao em regioes urbanas, 
desemboca na centraliza9ao politica. Para romper a hegemonia da bur
guesia, a coletiviza9ao dos meios de produ9ao (etapa socialista) levaria 
ao estabelecimento do moderno comunismo, cujas caracterfsticas principais 
seriam a universaliza9ao do interesse da classe prolebiria que terminaria 
com a domina9ao burguesa do poder politico (sociedade sem classes), abo
li9ao da propriedade dos meios sociais de produ9ao (sem supressao de to
da e qualquer propriedade privada) e extin9ao da apropria9ao do trabalho 
de outra pessoa. 

A tomada do poder politico seria o objetivo da uniao dos proletarios 
de todos os paises, seguida da implanta9ao do modo de produ9ao socialis
ta para culminar com a realiza9ao da sociedade comunista. 

0 papel do Estado, na teoria marxista, e. o de elemento de controle, 
atraves do qual a classe mais poderosa impoe uma ordem social que a 
favorece. 0 Estado somente surge quando, em uma sociedade, existe a 
luta de classes, luta esta que pode colocar em risco a propria existencia 
do organismo social. Dessa forma, unindo ao poder economico o poder 
poHtico, a classe mais poderosa encontra melhores meios de explorar a 
classe mais fraca. A ditadura do proletariado seria considerada uma etapa 
transit6ria para se chegar, atraves da preponderancia da classe produtiva, 
a verdadeira sociedade sem classes, quando entao o Estado, finda sua uti
lidade, desapareceria. Assim, o termo "ditadura do proletariado" significa 
urn regime politico que e controlado pela maioria da popula9ao e se cons-
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titui em instrumento para o estabelecimento do comunismo. 0 fato de, na 
maioria dos paises, a ditadura do proletariado ter gerado urn governo con
trolado por quadros burocraticos, tern sido interpretado apenas como "dis
fun~ao burocratica" e nao como fator que se opoe a transi~ao para o comu
nismo. 

Os movimentos, mais ou menos violentos, que ocorrem na Europa 
"Oriental", China e Uniao Sovietica, assim como a mudan~a da forma de 
govemo em alguns desses paises, nao permitem ainda distinguir em que di
re~ao caminham essas sociedades, nem apontar o caniter dessas transforma-
90eS, no que se refere ao ideal comunista. 

9. 5 INSTITUICOES ECONOMICAS 

Entre os povos "primitivos", as institui~oes economtcas encontram-se 
intimamente correlacionadas com as outras institui~oes. As atividades eco
nomicas apresentam-se rodeadas de tabus, govemadas por "poderes sobre
naturais", orientadas por normas e valores e ligadas aos conceitos de status 
e prestigio. 

A satisfa~ao das necessidades primarias ou biol6gicas - alimenta~ao, 
vestuario, moradia -, bern como o emprego das ferramentas, influem na 
vida familiar, no tipo e dimensoes da comunidade. A familia, originaria
mente uma unidade economica, variou no tempo e no espayo, sendo essa 

varia~ao determinada, em grande parte, pelo tipo de atividade economica: 
a familia nuclear, que impera na sociedade ocidental, industrial e ur
bana, e tipica tamhem das culturas cat;adoras, ao passo que a familia ex
tensa e mais comum nas sociedades agricolas. 0 desenvolvimento do comer
cia e, depois, das atividades industriais, realizadas em fabricas, influenciou 
o aumento das povoa~oes e da urbaniza~ao. 

Ap6s a Revolu~ao Industrial, a familia perde parte de suas fun96es 
economicas, que se transferem para uma variedade de organiza96es espe
cificamente economicas, nao mais controladas pelos costumes, mas sub
metidas a uma legisla~ao propria e cada vez mais sob controle governa
mental. A interferencia do Estado na economia e uma caracteristica das so
ciedades modernas. 

9 . 5 . 1 Divisio do Trabalho 

A divisao do trabalho, entre -individuos . e grupos, e universal: tern 
sua origem no inicio da vida humana grupal e pode ser encoiltrada em 
todas as sociedades do passado e do presente. Talvez a primeira e a mais 
universal divisao e a que se refere ao sexo. Na maioria das sociedades 
do passado, a atribui~ao das tarefas a urn ou outro sexo derivava da forc;a 
fisica, segundo Murdock; da adequa~ao aos diferentes tipos de trabalho, 
para Thomas. De acordo com Sumner e Keller, as ocupac;oes que exigem 
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maior habilidade, for<;:a ffsica, ou que sao mais interessantes, ficam a cargo 
dos homens, devido, em parte, a posi~ao dominante que a cultura lhes conce
de nas diferentes sociedades. Desta maneira, a divisao do trabalho por 
sexo nao decorre apenas do fator biol6gico, mas e influenciada tambem pe
los fatores culturais. Este ponto de vista e mais bern ilustrado com a mo
derna sociedade industrial, onde tarefas tradicionalmente masculinas como 
a medicina, a engenharia, a advocacia, a agronomia e outras sao hoje de
sempenhadas pelas mulheres, restando, nessas sociedades, relativamente 
poucas atividades exclusivas de urn determinado sexo. 

Outro fator que influi na divisao do trabalho e a idade. Baseia-se, 
evidentemente, em diferen<;:as fisiol6gicas: infancia, juventude, maturidade, 
velhice e senilidade. Verificamos, ao Iongo da hist6ria dos grupos burna
nos, que este fator - idade - varia no tempo e no espa<;:o, de acordo 
com as diferentes culturas, sendo por elas influenciado. Na totalidade das 
sociedades, parte da educa~ao formal e informal da infancia e juventude 
consiste no preparo para as responsabilidades do adulto, incluindo a atua
<;:ao economica. Mesmo entre os povos "primitivos", certas "profissoes", 
como, por exemplo, as de curandeiro, de sacerdote, de ferreira ou de arti
fice em geral, exigem Iongo e minucioso preparo. A sociedade deve pro
piciar OS rneios para que OS jovens recebam o necessaria aprendizado, pro

vendo-os de alimentos e satisfazendo suas necessidades atraves do trabalho 
de outros elementos. Freqiientemente, as tarefas especializadas sao reali
zadas por determinadas famflias e transmitidas de pai a filho pelo direito 
de hereditariedade. Em toda a !dade Media a divisao do trabalho tambem 
apresenta influencia de idade, ao Iado do fator habilidade. 

A casta, na divisao do trabalho, exerce forte influencia .. Dentre todas 
as sociedades, a de castas e a que apresenta maior rigidez na distribui~ao 
hereditaria das profissoes, exercidas exclusivamente no interior das mes
mas. Em rela<;:ao aos estamentos, o monop6lio de determinadas atividades 
economicas apresenta menor rigidez do que nas castas. Quanta as classes, 
elas nao podem ser desvinculadas da divisao do trabalho; todavia, exercem 
menos influencia do que os sistemas anteriores na distribui~ao do desem
penho economico dos componentes de uma sociedade. Segundo Sorokin, 
uma das variaveis da estratifica<;:ao, na modema sociedade, e ainda a pro
fissional. 

A divisao do trabalho pode basear-se, tambem, em habilidades espe
ciais. Ess~ criteria, aliado a outros, impera no perfodo medieval corn a 
rigida estratifica~ao em aprendiz, oficial e mestre-artesao. A passagem de 
urna etapa para outra tern como base a habilidade, criteria que se consolida 
com as corpora~oes de oficio, devido a imposi<;:ao de provas para medir as 
respectivas aptidoes. Com o inicio da industrializa<;:ao, esta hierarquia pro
fissional se rompe: as maquinas rudimentares e de facil manejo nao mais 
202 

exige: 
cas, c 

c 
vez n 
mao-c 
pousa 
sos, f 
neste 
retard 
trabal 

radorf 
eram 
com c 
ideias, 

L 
za9ao 

Jc 



exigem qualifica<;oes especificas. Por esta razao, encontramos, nas fabri
cas, o trabalho de adolescentes e ate de crian<;as de pouca idade. 

0 desenvolvimento tecnol6gico, com a utiliza<;ao de maquinas cada 
vez mais complexas, leva a exigencia de qualifica<;ao e especializa<;ao da 
mao-de-obra. Portanto, a divisao do trabalho, na sociedade industrial, re
pousa cada vez mais em habilidades especiais, adquiridas, em muitos ca
sos, fora da empresa, na escola. Grande parte das fun<;oes economicas, 
neste tipo de sociedade, exige a amplia<;ao do tempo de educa<;ao formal, 
retardando o momento de ingresso do jovem no mercado de trabalho. 0 
trabalho da crian<;a esta afastado, atualmente, das atividades industriais. 

Segundo Drucker (1970:297 e seg.), ha cerca de trinta anos "os ope
radores de maquinas semiqualificados, os homens da linha de montagem, 
eram o centro da mao-de-obra americana. Hoje, o centro e o empregado 
com conhecimento, o homem ou mulher que aplica ao trabalho produtivo 
ideias, conceitos e informa<;0es, e nao habilidade manual ou for<;a muscular". 

Leo Huberman apreseuta urn resumo das sucessivas fases da organi
za<;ao industrial a partir da ldade Media (1974: 125): 

1. Sistema familiar (principio da ldade Media). Produc;ao realizada pelos 
membros da familia, para o seu proprio consumo e nao para venda: 
o trabalho nao se efetuava com o objetivo de atender ao mercado. 

2. Sistema de corpor~s (maior parte da ldade Media). Produc;ao a 
cargo de mestres artesaos independentes, com poucos auxiliares 
(aprendfzes. oficiais ou diaristas), para atender a mercado pequeno 
e estavel. 0 trabalhador nao vendia seu trabalho, mas o produto de 
sua atividade: era dono tanto da materia-prima que usava quanto das 
ferramentas de trabalho. 

3. Sistema domestico (entre os seculos XVI e XVIII). A semelhan(:a 
dos sistemas de corporac;oes, a produc;ao era realizada pelo mestre
-artesao e seus ajudantes, em seu lar-oficina, para urn mercado em 
expansao. A diferenc;a fundamental e a perda da independencia dos 
mestres. Permaneciam como proprietaries de seus instrumentos de 
trabalho, mas em relac;ao a materia-prima e a venda da produc;ao 
dependiam, as vezes, de urn intermediario. 

4. Sistema fabril (do seculo XIX aos nossos dias). Produc;ao realizada 
fora do lar, em estabelecimentos pertencentes ao empregador, sob 
rigorosa supervisao, para mercado cada vez mais amplo e oscilante. 
0 trabalhador perde totalmente sua independencia: nao possui mais 
a materia-prima nem e dono dos instrumentos de trabalho. A habili
dade do trabalhador, ate certo ponto. perde importancia devido ao 
uso da maquina, mas o capital torna-se cada vez mais importante. 

Johnson (1974: 125) indica as caracteristicas das ocupa<;oes modernas: 

• tendem a ser altamente especializadas; 

• tendem a ser func;oes M conquistadas • muito rna is do que M atribuidas ·; 
M universalistas • e nao M particularistas •, segundo a concepc;ao de Par
sons. Esta caracteristica salienta a importancia, para o desempenho 
da fun~;ao, das habilidades do individuo, em oposicao aos criterios de 
procedencia familiar, status, classe ou casta; 
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• sao regidas pelo conttato: este se caracteriza pela decisao, geralmente 
livre, das partes contratantes, pelo pagamento relacionado a servic;:os 
especificos, pela formalidade e especificidade de seus termos; 

• sao realizadas em organizac;:oes especializadas, isto e, em locais de 
trabalho situados fora do lar; 

• na maioria dos casas sao executadas por individuos que nao possuem 
OU nao SaO OS donas dos instrumentOS de trabalho, que pertencem, 
geralmente, a organizac;:ao; 

• sao altamente competitivas. Esta competic;:ao revela-se principalmente 
em func;:oes que apresentam uma serie de estagios especificos, impli
cando cada graduac;:ao maiores salaries, responsabilidade e prestigio. 

As ocupac;oes modernas encontram-se desvinculadas de criterios que, 
nas sociedades do passado, regiam a distribuic;ao dos individuos entre as 
diferentes atividades economicas. Desta maneira, constituem campo de in
teresse do estudo sociol6gico, na analise das diferentes sociedades e cultu
ras, o a~pecto particular da classificac;ao das ocupac;oes, da correlac;ao entre 
o status ocupacoinal e o social, e o estudo das ocupac;oes influentes e pres
tigiadas. 

9. 5. 2 Propriedade 

Em qualquer sociedade, a instituic;ao da propriedade delimita os di
reitos referentes a coisas valiosas e escassas. Consiste nos "direitos e deve
res de uma pessoa ou de urn grupo (o proprietario) que se ergue contra to
das as demais pessoas ou grupos no que conceme a certos hens escassos" 
(Davis, 1961: II 185). 

Por conseguinte, o direito de propriedade refere-se tanto a coisas con
cretas, objetos palpaveis (terra, casa, construc;oes, m6veis, ferramentas, car
res e outros meios de transporte, j6ias etc.) quanto a coisas impalpaveis 
(nome, marcas registradas, simbolos e produtos intelectuais e artisticos: 
livros, composic;oes musicais, processes tecnicos etc.), e apresenta tres tipos 
distintos: o direito de uso (urn estabelecimento comercial, urn terrene, uma 
pintura, uma j6ia); o direito de controle (de decidir se uma loja vendera 
este ou aquele produto, se num terrene serao plantadas flores ou hortali
c;as); o dire ito de disposifaO (se urn quadro ou j6ia podera ser destruido, 
vendido ou doado). 

Para Davis (1961.: II 187-9), os direitos de propriedade apresentam 
as seguintes caracteristicas: 
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• 0 direito de propriedade sobre um determinado objeto nao implica, 
obrigatoriamente, a sua utilizac:;ao e fruic:;ao pelo proprietario: o usu
fruto do objeto pode ser negociado por uma determinada compensac:;ao, 
economica ou nao. 

e A propriedade, especificando direitos socialmente aceitos e protegidos 
sobre determinadas coisas, implica o poder sobre outras pessoas, que 
tambem desejam estas coisas, escassas e valiosas. A medida que ou
tras pessoas sao afetadas pelo modo como se usa a propriedade, 
estao sujeitas ao poder dos que a controlam. 

e Natureza geralmente nio humane - significando nao possuir o objeto 
direitos pr6prios, constituindo-se, portanto, em receptaculos passfvos 
dos direitos e obrigac:;oes exercidos pelos proprietaries. A escravatu
ra, nas sociedades em que existiu, representou uma tentativa de 
enquadrar seres humanos na categoria de objetos de direitos de pro
priedade, raramente bern sucedida. 

Em virtude do fato de as institui<;oes de propriedade envolverem di
reitos e obriga<;oes que dizem respeito ao tipo de proprietario, a natureza 
dos direitos exercidos, da mesma forma que a natureza das coisas possuf
das, podemos dizer que elas definem: "os direitos que tern os homens sobre 
seus cabedais, as pessoas ou grupos que possuem direitos, privilegios e 
poderes sobre objetos de valor e as coisas as quais se estendem os direitos 
de propriedade" (Chinoy, 1971 :414). Resumidamente, os tipos concretes 
de institui<;oes de propriedade determinam, segundo Kingsley, "quem exer
ce quais direitos sobre que coisas••. 

Os termos mais usados para indicar a natureza da propriedade sao: 

a) Individual (particular ou privada) - pertencente a um individuo. 
Refere-se a propriedade pessoal: habitagao, carros, vestimentas, ar
mas e instrumentos, j6ias etc. 

b) Grupal (particular ou privada) - pertencente a um grupo. Diz-se 
que a propriedade e conjunta: condomfnios, clubes privados, empre
sas (sociedades limitadas), meios de produc:;ao (cooperativa) etc. 

c) Coletiva (comum ou publica) - pertencente a sociedade geral. Refe
re-se aquilo que a sociedade possui em comum: terras, matas, estra
das, parques, prac:;as, viadutos, meios de transportes coletivos, per
tencentes ao poder publico, empresas estatais, cemiterios etc. 

Sob esse ponto de vista encontramos em todas as sociedades a pro
priedade privada individual, mesmo naquelas que Marx denomina socie
dades com "comunismo primitivo", onde o grupo, a tribo ou o cia deti
nham a posse comum de terras (utilizadas para a agricultura ou a ca<;a), 
rebanhos, ferramentas de trabalho e armas; em todas essas comunidades 
os individuos eram donos de seus pertences pessoais: roupas, utensilios, 
formulas magicas, nomes etc. 

Johnson considera a existencia de urn outro tipo de propriedade: a 
propriedade associada. Esta surge com a sociedade industrial, com o apa
recimento das empresas de sociedade anonima e com a separa<;ao, que ge-
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ralmente ocorre, entre a propriedade eo controle neste tipo de empresa. Re
conhece ainda que as relac;oes entre os acionistas e a direc;ao da empresa 
dao origem a tres tipos diferentes: 

e Controle de dominio. Onde a dire<;:ao possui uma significativa- maioria 
das a<;:oes. 

• Controle financeiro. Normalmente o controle financeiro de uma empre
sa ap6ia-se na posse de certificados de a<;:oes: quanta mais dissemi
nado e o dominic geral, menor e a propor<;:ao de a<;:oes necessarias ao 
controle. Entretanto, W. E: More cita a possibilidade de acionistas 
sem votos controlarem os pianos de a<;:ao de uma empresa, em de
correncia de sua posi<;:ao de credores poderosos. 

• Controle administrador. Quando a posse de a<;:oes nao traz aos inves
tidores o direito de controle: este e conferido a uma administra<;:ao 
vitalicia, que atuara na dupla capacidade de funcionarios assalariados 
da organiza<;:ao e ·depositaries dos fundos dos investidores ". 

9.5.3 Troca 

Tao importantes quanto as institui<;oes de propriedade sao as insti· 
tuic;oes que regulam a permuta ou troca entre os componentes de uma so
ciedade ou entre as sociedades. A necessidade da troca surge em virtude 
da existencia, de urn lado, da divisao do trabalho, e, do outro, do direito 
de propriedade: a posse por diferentes individuos ou grupos de certas coi-
sas escassas e valiosas. 

Alguns autores indicam que a troca possibilita, por sua vez, a divisao 
do trabalho. Desta maneira, a troca e encontrada em todas as economias, 
inclusive entre as mais primitivas. 

A troca pode ser direta ou indireta: 
Troca direta. Realiza-se com ou sem o uso do dinheiro. 

Quando nao se utiliza o dinheiro, podemos ter: 

a) troca de mercadorias por mercadorias. Exemplo: generos alimenticios 
por vestuarios; 

b) mercadorias por servi~. Exemplo: fato nao raro na area rural bra
sileira e pagar-se 0 medico com a produ<;:ao agropecuaria; 

c) servi~o por servi~o. Exemplo: entre os garimpeiros do Brasil e comum 
a troca de "dias de trabalho", na extra<;:ao ou lava<;:ao do cascalho. 

A troca silenciosa, ainda realizada por algumas tribos da Africa, Nova 
Guine, Siberia e Alasca, e uma troca de mercadorias sem contato pessoal. 
Funciona quando uma das partes deposita em urn local costumeiro os ob
jetos que deverao ser trocados: a outra parte recolhe esses objetos depo
sitando outros em seu Iugar. Quando uma das partes nao esta satisfeita 
com a quantidade ou qualidade dos produtos, recusa-se a recolhe-los. Atra
ves desta atitude obtem-se urn acrescimo de hens ou a recusa da troca. 
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A troca com dinheiro nao significa especificamente notas ou moedas, 
mas urn determinado artigo valioso, que tenha seu numero, peso ou quali
dade determinados, servindo como padrao de valor. 

Exemplo: o uso do arroz como "dinheiro" pelos Ifugeo, nas Filipinas, 
ou do gado, na It~llia antiga (Haddock Lobo, 1973:32). 

No emprego do dinheiro como meio de troca, temos duas possibili
dades: 

• Uso de dinfteiro sern prec;os fixos. Tipo mais comum na nossa socie
dade, onde os pre~os sao, em princfpio, determinados pela competi
~ao entre vendedores e compradores (ver capitalismo). 

• Comercio administrado. Quando os pre~os em dinheiro ou mercadorias 
sao fixados pela autoridade polftica. Exemplos: congelamento de pre
~os e salaries, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mun
dial; economia dos pafses socialistas (ver socialismo). 

Troca indireta. Nela encontramos duas formas: 

• Troca de presentes. Quando alguem da a outra pessoa urn presente 
de bens ou servic;:os, sem que se tenha estabelecido urn valor equiva
lente para o retorno, que devera ser pago com outros • presentes •. Pra
tica comum entre os trobriandeses, das ilhas do Pacifico (anel de 
Kula); e asEinalada tambem em popula~6es "primitivas" do Brasil; em 
nossa sociedade encontramos semelhan<;:as desse tipo de permuta 
na troca de cart6es e presentes, por ocasiao do Natal e de aniver
sarios. 

e Redistribuic;io. Refere-se a produc;:ao do grupo que e reunida e em 
seguida distribufda entre seus membros, sem levar em considera~ao 
aparente as contribui~6es individuais. Exemplo: impastos - as con
tribui~6es dos mem~ros de uma sociedade sao revertidas em bens e 
servi~os a favor de toda a sociedade. 

9 . 5 . 4 Estruturas S6cio-economicas 

De acordo com a posse dos meios de prodm;;ao e a caracteristica do 
mercado, ha dois tipos de estruturas s6cio-economicas principais: 

Capitalismo. Sistema em que os meios de produ~ao sao de propria
dade privada de uma pessoa (ou grupo de pessoas) que investe o capital; 
o proprietario dos meios de produ~ao (capitalista) contrata o trabalho de 
terceiros que, portanto, vendem a sua forc;:a de trabalho para a produc;:ao 
de bens. Estes, depois de vendidos, permitem ao capitalista nao apenas 
a recupera~ao do capital investido, mas a obten~ao de excedente - o 
Iuera. Tanto a compra dos meios e fatores de produc;:ao quanta a venda 
dos produtos, resultantes da atividade empresarial, se realizam no mer
cado de oferta e procura de bens e servi~os, existente na sociedade capi
talista. 

A concep«;;ao de uma sociedade em que o sistema capitalista abarca a 
totalidade das atividades economicas do pais e te6rica: ao lado desse tipo 
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de atividade geralmente encontram-se artesaos, pequenos comerciantes e 
agricultores que, ou exercem uma atividade economica, ou produzem, sem 
se utilizar do trabalho de terceiros, fazendo, ao contn1rio, uso exclusivo de 
seu proprio trabalho. Dessa forma, nos paises considerados capitalistas, o 
meio de produ~ao capitalista e predominante, mas, de forma alguma, o 
unico. Principalmente nos paises subdesenvolvidos, coexistem formas pre
-capitalistas de explora~ao economica, ao lado do sistema capitalista de 
produ~ao. Para alguns autores, a presen~a do intermedhirio financeiro, 
rompendo a economia do periodo feudal, em que as trocas eram diretas, 
da origem a economia monetaria de trocas, ou sistema comercial, base ini
cial do capitalismo. Este se manifestaria, portanto, no momento em que 
se distanciam, no tempo e no espa~o, os atos de produ~ao e de venda, exi
gindo a participa~ao do intermediario: ele compra as mercadorias ao pro
dutor e as vende, com lucro, ao consumidor final. 

0 mercado capitalista foi considerado como passive! de concorrencia 
perfeita pelos economistas do seculo XIX, que apontavam as seguintes con
di~oes: 

a) atomicidade do mercado, ou seja, nenhum dos participantes (empre
sas) possui poder suficiente para que a sua influencia possa ser 
exerc.ida alterando a quantidade da produ~ao e o pre~o dos produtos; 

b) homogeneidade do produto, significando que todas as empresas co
locam no mercado produtos com caracteristicas identicas; 

c) livre acesso, isto e, inexistencia de empecilho ao ingresso de con
correntes no mercado, podendo qualquer industrial obter. facilmente. 
os necessarios fatores de produ~ao; 

d) clareza do mercado, querendo dizer que os seus integrantes disp6em 
do conhecimento completo de todos os fatores significativos do mer
cado; 

e) perfeita mobilidade dos fatores de produ~ao, afirmando, outrossim, 
que estes sao acesslveis a qualquer participante da industria. 

0 ideal da concorrencia perfeita, se alguma vez se concretizou, esta 
Ionge dos modelos atuais. 0 mercado dos paises capitalistas, tanto os de
senvolvidos quanto os dependentes, apresenta-se de tipo oligopolico, com 
a forma~ao de carteis ou mesmo monopolico, de trustes e, em raros casos, 
monopsonico. 

Forma-se o oligop61io quando algumas empresas dominam o mercado, 
impondo seu pre~o e levantando barreiras a penetra~ao de novas industrias; 
o cartel consiste em urn acordo entre as empresas oligopolisticas, estabelecen
do tanto a produ~ao de cada empresa quanto o pre~o das mercadorias. 0 
monopolio apresenta-se como uma situa~ao oposta a concorrencia perfeita, 
de outra forma, referindo-se a apenas urn vendedor ou consorcio de ven
dedores (truste), cuja fixa~ao de pre~os dependera da procura, que geral
mente e imperfeita, mas que visa a assegurar a maior margem de lucro. 
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. Contrariamente a essas caracteristicas, no regime de monopsonio tem
·se urn unico mercado comprador ou ele e tao extenso que absorve, em 
termos de volume e valor, a maior parte da produ9ao e, assim, disp6e de 
meios para atuar sabre o pre9o dos produtos. 

Em sintese, a realidade do modelo capitalista demonstra que o merca
do de oferta e procura nao se estabiliza por si s6, mas for9as estranhas a 
ele interferem na fixa9ao do pre9o dos produtos. Nem sequer pode-se afir
mar que a maioria das sociedades capitalistas apresentam o "uso de di
nheiro sem pre9os fixos", isto e, sendo os mesmos determinados pela livre 
competi9ao entre vendedores e compradores, pois, alem dos fatores citados, 
muitas vezes o Estado interfere nesse "jogo". Exemplo: a politica de ta
belamento de certos produtos exercida pelo CIP (Comissao lnterministerial 
de Pre9os). 

Socialismo. Sistema em que os meios de produc;:ao sao de proprie
dade coletiva, isto e, pertencentes e geridos pelo Estado. Este e que 
represents a coletividade e, assim, o capital das empresas nao e de 
propriedade orivada. 

:1! preciso frisar que a introdu9ao do socialismo nao pressup6e a abo
li9ao total da propriedade privada, mas diz respeito apenas aos meios de 
produ9ao (base de capital) que passam ao dominio publico; a propriedade 
individual dos hens de consumo e de uso, inclusive, em alguns casas, as 
moradias, permanecem como propriedade individual ou grupal (particular 
ou privada). 

Nao havendo capital particular que aufere lucro, em func;ao do que e 
acionada e impulsionada toda a economia de mercado, no sistema socia
lista o estimulo que deve dinamizar a economia consiste no ideal de pro
gresso, no desejo coletivo das popula96es de alcan9arem niveis mais eleva
des de bem-estar, tanto economico quanta social. 

Nao e o administrador da empresa socialista que decide sobre o ob
jeto, o volume e os pre9os da produ9ao, pois estes constituem metas esta
belecidas no planejamento govemamental. 

"A mais significativa de todas as tendencias do comunismo (sistema 
socialista da URSS) (e) a planifica9ao deliberada de toda produ9ao, dis
tribui9ao e troca do pais, nao para aumentar os lucros de uns poucos, mas 
para aumentar o consumo de toda a comunidade ( ... ). 

Uma vez abandonada a propriedade privada, com sua finalidade de 
obter lucro na produ9ao para a concorrencia do mercado, e dada uma orien
ta9ao especifica a produ9ao de cada estabelecimento ( ... ) . :1! essa necessi
dade que toma indispensavel, num Estado coletivista, urn plano geral" 
(Webb & Webb Apud Huberman, 1974:290). 

Em outras palavras, urn pais de estrutura s6cio-economica socialista de
ve funcionar nos moldes de uma grande empresa capitalista. Como nesse tipo 
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de pais 0 comercio e "administrado", isto e, OS pre9QS das mercadorias SaO 
fixados pela autoridade politica, faz-se necessaria que o proprio Estado 
tenha conhecimento das necessidades, recursos, tamanho da for9a de tra
balho e prioridades no setor da produ9ao, para planifica-lo no ambito do 
territ6rio nacional. Ao govemo socialista cabe a tarefa de fazer com que 
as diferentes partes das atividades economicas se unam harmoniosamente 
e se encaixem de forma que o todo possa funcionar o mais perfeitamente 
possiveL Os riscos que corre o Estado sao os mesmos da empresa capita
lista: enquanto esta pode ter algumas indica96es sobre a sua futura atua-
9ao em planejamentos setoriais, o Estado deve atentar para a planifica9ao 
global da economia. 

9. 5. 5 Empresas 

A empresa pode ser conceituada como urn complexo de atividades 
economicas, desenvolvidas sob o controle de uma entidade juridica (pes
soa ou pessoas ffsicas, sociedade mercantil ou cooperativa, institui9ao pri
vada sem fins lucrativos e organiza9ao publica). Diferencia-se de estabe
lecimento cujo conceito envolve uma unidade economica que se dedica, 
sob o controle de uma entidade juridica (pessoa ou pessoas ffsicas ou pes
soa juridica) de forma preponderante e unica a uma classe de atividade 
economica em determinada localiza9ao ffsica. Exce96es encontram-se no 
setor de constru9ao, transporte e comunicac;ao principalmente; estas nao 
sao consideradas estabelecimentos, mas tern suas unidades identificadas se
gundo a classe de atividades. Em outras palavras, a diferen9a principal 
entre empresa e estabelecimento e que a primeira abrange urn complexo 
de atividades economicas desempenhadas sob a supervisao de uma entidade 
juridica, ao passo que a segunda restringe-se a uma unidade de produ9ao 
homogenea que apresenta localizac;ao ffsica definida. 

0 Conselho Economico e Social das Na96es Unidas, em 1968, acolheu 
a qualifica9ao denominada "Classifica9ao Industrial Intemacional Uniforme 
de todas as atividades economicas" (CIIU), que arrola as empresas em: 

1. de agricultura, ca~;a, silvicultura e pesca; 
2. de exploral(ao de recursos minerals; 
3. industria manufatureira; 
4. de eletricidade, gas e agua; 
5. de constru~;ao; 

6. de comercio; 
7. de transporte, armazenagem e comunical(oes; 
8. financeiras, de seguro, imobiliaria e de servi~;os; 
9. de Eervi~;os comunais, social e pessoais; 

10. outras atividades nao especiflcadas. 
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Segundo a propriedade, as empresas podem ser: privadas, singulares 
(urn s6 dono); grupais (de tipo limitada- Ltda. - ate sete donos); asso
ciadas (varios donos - S.A.) e coletivas (ptiblicas). Estas tiltimas podem 
apresentar as seguintes modalidades: 

a) subordinadas diretamente a administrar;:ao central; 

b) organizadas sob forma de autarquia, que se constitui em entidade de 
personalidade juridica, o que lhe permite autonomia administrativa e 
financeira; 

c) estabelecendo uma sociedade anonima, onde o Estado e o unico acio
nista. 

Uma empresa pode constituir-se em matriz de urn conglomerado, de 
urn grupo de empresas associadas que recebem a denomina<;ao de holding 
ou sede de urn grupo que engloba filiais, sucursais e subsidiarias. Nos pai
ses capitalistas desenvolvidos, as grandes empresas possuem duplo objeti
vo: atender o mercado interno assim como ao intemacional. Quando teve 
inicio a atua<;ao das grandes empresas em mais de urn pais, sua politica de 
conquista de mercado consistia na aquisi<;ao de materia-prima no exterior, 
onde vendiam o produto ja acabado, sendo que o processo de transforma
<;ao ocorria no pais-sede; atualmente, ha uma aguda preferencia na insta
Ia~;ao das empresas subsidiarias nos paises onde adquirem a materia-prima 
e, atraves da utiliza<;ao de sua propria tecnologia e de mao-de-obra local, 
vendem ai os produtos industrializad0~. Portanto, de exportadores de mer
cadorias elas transformaram-se em expona,i,'"~tes de servi<;:os e investidores 
de capital. Como o grande ntimero de emprt.sas espalhadas por diversos 
paises continuam subordinadas ao holding, cuja sede se encontra ·no pais 
de origem, recebem a denomina<;ao de multinacionais. A imensa soma de 
capital necessaria para a movimenta<;ao das multinacionais nao as tern limi
tado, pois o seu volume de produ<;ao leva-as a superar o produto nacional 
bruto da grande maioria dos paises. Seu crescimento, de aproximadamen
te 10% ao ano, superior, portanto, ao da grande maioria dos paises, con
duz a uma estimativa de que as trezentas maiores multinacionais terao a 
seu cargo mais da metade da produ<;ao do total de mercadorias e servi<;os 
do mundo. Sua penetra<;ao, a partir dos acordos assinados em Moscou, em 
1972, por Nixon e Brejnev, nos paises socialistas, principalmente na URSS, 
e bastante significativa. 

9 . 5 . 6 Organizac;oes Formais 

Para conceituar organiza<;ao formal e necessario que se especifique o 
que se entende por "organiza<;ao": forma pela qual a conduta humana se 
correlaciona socialmente, destacando-se as regularidades observadas no com-
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portamento dos indivfduos; essas regularidades devem-se as condi96es so
dais nas quais as pessoas se encontram e nao as suas caractedsticas bio
psicologicas. De fato, as condi96es sociais que exercem influencia sobre 
a conduta das pessoas podem ser divididas em dois tipos principais, que 
fundamentam os dois aspectos basicos das organiza96es sociais: 

a) estrutura das rela~oes socials imperantes em um grupo ou coletivi
dade; 

b) cren~as, valores e orienta~oes compartilhadas que unem os membros 
e guiam seu comportamento. 

Para Etzioni (1967:3), o problema principal das organiza96es formais 
modernas e de que maneira constituir agrupamentos humanos tao racionais 
quanto possfvel e, ao mesmo tempo, minimizar os efeitos indesejaveis e 
maximizar o grau de satisfa9ao decorrente das rela96es nela existentes. A 
melhor maneira de coordenar os esfor9os humanos para que atendam os 
fins da organiza9ao tern sido objeto de discussoes entre os especialistas das 
diversas escolas. 

Sociologos, antropologos e estudiosos de administra9ao tern frisado, 
diversas vezes, que a organiza9ao e muito mais do que urn agrupamento 
de pessoas. Philip Selznick considera que a simples cria9ao de uma estru· 
tura formal nao trara como conseqiiencia inevitavel a eficiencia, a eficacia 
e a propria sobrevivencia de uma organiza9ao, pois e indispensavel que 
tenha sido originada por necessidades da coletividade. ~ por esse motivo 
que as organiza96es tern urn carater proprio, que as faz distintas das demais, 
desenvolvendo uma identidade propria. Por sua vez, esse carater tende a 
desenvolver-se da mesma forma pela qual evolui o carater das pessoas: 
quanto maior o numero de intera96es pessoais e de grupos envolvidos, mais 
acentuado se toma o carater da organiza9ao (1971 :33-4). ~ por isso que as 
organiza96es podem ser consideradas como unidades sociais intencional
mente elaboradas e continuamente reconstrufdas com a finalidade de atin
gir objetivos especlficos. 
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Para Etzioni (1967:4), as organiza96es caracterizam-se pela: 

a) divisio do trabalho, do poder e das responsabilidades de comunicac;io 
- nenhuma delas e obra da casualidade nem obedece a um esquema 
tradicional, mas, ao contrario, e planejada deliberadamente com o obje
tivo de favorecer a realiza~ao de fins especificos; 

b) presen~ de urn ou mais centros de poder - que tem por finalidade 
controlar os esfor~os concentrados da organiza~ao e os dirigir para 
alcan~ar os seus fins; alem disso, esses centros de poder fazem uma 
revislio continua da atua~ao da organiza~ao, remodelando sua estrutu
ra onde e sempre que for necessario para aumentar sua eficiencia; 
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c) substitui9fio de pessoal - significando principalmente que os indivi
duos cujo desempenho nao satisfaz a organiza~tao devem ser dispen
sados, sendo suas tarefas atribuidas a outros; outra forma de modi
ficar a disposi(:ao do pessoal e por meio de transferencias e promo
(:oes. 

Para aqueles que se tern dedicado a analise das organiza9oes formais, 
uma serie de proposi95es sao basicas: 

1 . organiza~tao e a forma que assume toda a associa~;ao humana para 
alcan«;ar um prop6sito comum; 

2. organiza~tao e o arranjo sistematico de partes numa ordem, unidade 
ou todo funcional para consecu~;ao de objetivos prefixados; 

3. conjunto de pessoas que consciente e sistematicamente combinam 
seus esfor~;os individuals para concretiza~;ao de uma finalidade co
mum; 

4. organizar e constituir um duplo organismo_.para a empr~sa: o mate
rial e o r.ocial. 

Dessas proposi9oes deduz-se que a abordagem da organiza9a0 deve 
efetuar-se por intermedio do estudo de quatro variaveis: 

"a) tamanho: pois as organiza~;oes sao entidades em escala. Um grupo 
pode sentar-se em torno de uma mesa, uma organiza~;ao nao; 

b) complexidade: tarefas bastante especificas, com dificuldades para 
suas realiza~toes, tornando a organiza~tao altamente complexa; 

c) consciente racionalidade: esta implicitamente contida no estudo da 
organiza~;ao, envolvendo a adaptac;ao do comportamento individual 
aos objetivos organizacionais; 

d) presell(:a de objetivo: a significat;:ao da racionalidade sugere o obje
tivo, ou seja, a consecu~;ao de objetivos previamente estabelecidos e 
mutuamente aceitos" (Cury, 1983:80). 

Em rela9a0 ao tipo de controle que se exerce sobre os componentes 
e a atitude deles em rela9ao a autoridade da organiza9ao, temos tres tipos: 

a) organiZ8{:6es coercitivas- onde a coa<;ao I§ urn meio de controle pre
dominante sobre os membros inferiores, que reagem atraves de uma 
atitude negativa. Exemplo: prisao; 

b) organlz&(:Oes utilitirias - sendo o principal meio de controle de na
tureza financeira, ou seja, a concessao ou revoga~;ao de uma recom
pensa material, e a atitude dos componentes e calculada ou refletida. 
Exemplo: estabelecimentos e empresas de varios tipos; 

c) organiZ89C)es normatlvas - os controles se fundamentam em san~;oes 
normativas e os membros apresentam atitude moralmente orientada. 
Exemplo: Igreja, partidos politicos, ou seja, estruturas fundamenta
das em determinada cosmovisao. 

Finalmente, em rela9ao ao objetivo, ha tres categorias principais de 
organiza9oes, desde que a analise se volte ao objetivo principal e nao a 
toda uma gama de finalidades secundarias ou combina9ao das mesmas: 
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a) • organiza«;oes cujos objetivos se esgotam no ambito da coexistencia 
dos seus membros, em sua atua«;ao comum e no contato reciproco 
que isto exige". Exemplos: circulos sociais, associa~;oes recreativas, 
clubes e outros; 

b) • organiza«;oes que tern por objetivo atuar de mane ira determinada 
sabre urn grupo de pessoas, que sao admitidas para esse fim, ao 
me nos transitoriamente •. Exemplos: prisoes, hospitais, escolas, uni
versidades, lgrejas etc.; 

c) "organiza«;oes que tern por objetivo a realiza~;ao de determinados ser
vi«;os ou determinada a~;ao externa ". Exemplos: empresas e estabe
lecimentos economicos, administra~;ao publica, polic1a, partidos poli
ticos, sindicatos, institui«;oes de previdencia social, associa«;oes bene
ficentes e outros. Evidentemente, ha organiza~;oes que possuem varios 
objetivos formando tipos mistos que se classificam em mais de uma 
categoria (Delorenzo Neto, 1980: 41-2). 

9 . 5 . 7 Burocracia 

De todos os estudiosos do fenomeno da burocracia, Max Weber foi 
o soci6logo que mais aprofundou esse conceito. Para ele, a autoridade e 
definida a partir dos termos "poder" e "legitimidade". Poder seria a ca
pacidade que o individuo ou grupos de individuos tern de provocar a acei
ta<;:ao e o cumprimento de uma ordem; a legitimidade implica a aceita~ao 
do exercicio do poder, pois este corresponde aos valores acatados por to
dos os subordinados. Finalmente, a autoridade seria definida como urn 
poder que e legitimo; em outras palavras, uma combina<;ao de poder e le
gitimidade. 

Weber ainda caracteriza a autoridade segundo tres tipos ideais que, 
evidentemente combinados, poderao originar outros tipos de autoridade. 
Esta e considerada tradicional quando os subordinados aceitam as ordens 
do ou dos superiores pela for<;a do costume, pois as coisas sempre foram 
feitas dessa forma. Exemplo: familia, monarquias, sociedade medieval. A 
autoridade e carismatica quando as ordens de urn ou mais superiores sao 
aceitas pelos subordinados em decorrencia da influencia de sua ou suas 
personalidades com a qual ou quais se identificam. Exemplos: lideres re
ligiosos, partidos politicos revoluciomirios, sociedades em periodo revolucio
mirio. Finalmente, a autoridade e considerada racional, legal ou burocratica 
quando os subordinados aceitam as ordens porque concordam com o con
junto de preceitos absttatos, quer sejam leis, regulamentos ou normas, que 
consideram legitimos e dos quais deriva a ascendencia dos superiores. 
Exemplos: organizac;;oes complexas e formais de todos OS tipos e a moderna 
sociedade democratica (Weber Apud Etzioni, 1967:81-4). 

Para Weber, a efetividade da autoridade legal repousa na aceita<;ao, 
por parte dos subordinados, da validade das seguintes ideias interdepen
dentes: 
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a) "que toda norma legal dada pode ser estabelecida por acordo ou 
imposh;:ao, visando fir.s utilitarios ou valores racionais ou ambos". 
Assim, qualquer norma estabelecida deve ser obedecida por todas as 
pessoas dentro da esfera da autoridade em questao; 

b) "que todo direito consiste, essencialmente, num sistema integrado 
de normas abstratas Ademais, a administra~;:ao da lei consiste na 
aplica~;:ao dessas normas ct casos particulares". Dessa forma, o pro
cesso administrative se configura como uma busca racional dos inte
resses e fins especificados em qualquer associa~;:ao - contidos nos 
limites estabelecidos pelos preceitos legais, de acordo com principios 
suscetiveis de formulavao geral - aprovados ou ao menos nao desa
provados por seus componentes; 

c) "que, assim, a pessoa qt.:o representa tipicamente a autoridade ocupa 
um 'cargo' ". F!ca claro que, no exercicio da atividade especifica dos 
deveres de sua posi<;ao, esta incluida a atividade de mando. por sua 
vez subordinada A uma ordem impessoal para a qual suas a~;:oes sao 
orientadas; 

d) "que a pessoe que obedece a autoridade o faz, como e usualmente 
estabelecido, apenas na qualidade de 'membro' da associa~;:ao". Na 
realidade, aqui!o a que se presta obediemcia e a "lei·, independente 
do tipo de organiza~;:ao; 

e) de conformidade com o dito no item c. • segue-se que os membros 
da aesocia~;:ao, enquanto obedientes aquele que representa a autori
dade. nao devem obediencia a ele como indivfduo, mas a ordem im
pessoal". Em consequencia, o dever da obediencia se lim ita a esfera 
de autoridade que e conferida ao superior. 

As categorias fundamentais da autoridade racional, legal ou burocni
tica pressupoem: 

a) • uma organiza~;:ao continua de cargos delimitados por normas; 
b) uma area especifica de competencia. lsso implica: 

• uma esfera de obrigac;:oes no desempenho das func;:oes, diferencia
das como parte de uma sistematica divisao do trabalho; 

• atribui~;:ao ao responsavel da necessaria autoridade para o desem
penho das fun«;:oes; 

• defini«;:ao clara dos instrumentos necessaries de coeryao e limita
«;:ao de seu uso a condi«;:6es definidas. Uma unidade organizada 
de tal forma que no exercfcio da autoridade sera denominada 
6rgao administrativo' ( ... ); 

c) a organiza~;:ao dos cargos obedece ao princfpio da hierarquia. Cada 
cargo inferior esta sob o controle e supervisao do superior". Apesar 
de as hierarquias diferirem sob esse aspecto, geralmente e assegu
rado aos cargos inferiores o direito de apelarem para posi«;:6es acima 
de sua chefia imediata: 

d) "as normas que regulam o exercicio de um cargo pod em ser regras 
tecnicas ou normas. Em arnbos os casos, se sua aplica~;:ao pretende 
ser plenamente racional, torna-se imprescindivel a especializa~;:ao •. 
Portanto, independente da finalidade a que esteja voltada a organiza
~;:ao, somente se considera qualificado para membro do quadro admi
nistrativo o individuo que apresentar adequado preparo tecnico. Em 
consequencia, o quadro administrative de uma associa~;:ao racional e 
composto de funcionarios preparados; 
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e) "no tipo racional, e questao de princfpio que os membros do quadro 
administrativo devam estar completamente separados da propriedade 
dos meios de produc;;ao e administrac;;ao •. lsso implica que o acervo 
de qualquer especie da organizac;;ao nao se confunde com a propria
dade de seu quadro de administradores ou funcionarios e que o 
pagamento destes deve ser realizado pela organizac;;ao e nao por 
quem usufrui de seus servic;;os; 

f) ·no tipo racional ha sempre completa ausencia de apropriac;;ao do 
cargo pelo ocupante •. lsso significa, em primeiro Iugar, que inexis
tem direitos a determinado cargo, podendo os especialistas serem re
manejados de acordo com a necessidade da organizac;;ao; em segundo, 
que o acesso a qualquer posto independe de interesses familiares, 
politicos ou de qualquer outro tipo e repousam unicamente na qua
lificac;;ao do pretendente; em terceiro, sendo cada qual urn especialis
ta em sua area, o relacionamento deve ~er formal, tanto no interior 
da organizac;;ao, quanto entre esta e seus clientes. Esta ultima carac
terfstica e proposta para evitar que sentimentos pessoais dos indi
vfduos possam influir em seu julgamento racional durante o trabalho; 

g) • os atos administrativos, decisoes, normas, sao formulados e regis
trados em documentos". Tal caracterfstica independe do costume de 
discussoes orais, aplicando-se sem excec;;ao as decisoes finais e a 
toda sorte de ordens que devem percorrer a hierarquia da organizac;;ao 
(Weber, 1966:16-9). 

9. 6 INSTITUICAO EDUCACAO 

9 . 6 . 1 Conceito 

Todo o grupo, para sua sobrevivencia, necessita que as novas gera
~oes tomem ciencia do acervo de conhecimentos, normas, valores, ideias, 
ideologias, procedimentos, folkways e mores, tradi~oes, enfim, sua heran~a 
cultural. Ha duas formas de realizar esse objetivo: deixar a cargo de gru
pos, tais como familia e parentesco, amigos, vizinhan~a. comunidade, a ne
cessaria transmissao para a crian~a desse acervo ou formar organiza96es 
especificas voltadas a essa tarefa. As sociedades pre-letradas utilizam so
mente a primeira forma, ao passo que as civiliza96es (civitas - sociedades 
com cidades) juntam a primeira a transmissao em organismos especializados, 
tendencia que se acentuou a partir da Revolu9ao Industrial. 

Temos assim duas formas de transmissao que podemos chamar de in
formal e de formal. Ate que ponto a primeira difere da "socializa~ao" e 
em que. medida ambas podem ser consideradas "educa9ao"? 

Partindo do conceito de socializa9ao da Guy Rocher e do conceito de 
educa9ao de l!mile Durkheim, tentaremos diferenciar ambas. 

Para Rocher (1971: II 12), socializa9ao "e o processo pelo qual ao 
Iongo da vida a pessoa humana aprende e interioriza os elementos s6cio
·culturais de seu meio, integrando-os na estrutura de sua personalidade sob 
a influencia da experiencia de agentes sociais significativos, e adaptando-se 
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assim ao ambiente social em que deve viver". Segundo Durkheim (1967: 
:41), a educac;ao "e ac;ao exercida, pelas gerac;oes adultas, sobre as gerac;oes 
que nao se encontrem ainda prepamdas para a vida social; tern por objeto 
suscitar e desenvolver, na crianc;a, certo numero de estados fisicos, intelec
tuais e morais, reclamados pela sociedade politica, no seu conjunto, e pelo 
meio especial a que a crianc;a, particularmente, se destine". 

Dessa forma, segundo Lenhard (1974:23-7), socializar significa: 

a) "por urn I ado, adquirir personalidade pessoal e, por outre lado, tomar· 
-se menllno da sociedade e portador da sua cultura, colaborando para 
a sua perpetuac;:ao". Assim, o socializar-se envolve dois aspectos: o 
individual e o cultural; 

b) "a socializac;:ao envolve a aprendizagem de tecnicas, a aquisic;:ao de 
conhecimentos, a aceitac;:ao de padroes de comportamento social e a 
interiorizac;:ao de val ores". Desse modo, esse processo nunca se 
completa de forma definitiva, a nao ser com a morte; no curse nor
mal da vida, a medida que a criam;:a passa pelos varios estagios, da 
adolescencia a velhice, deve ajustar-se continuamente a novas co-n
dic;:oes de vida e de atividades; 

c) ·a sociallzac;:ao se faz por partici~o e por comunica~io ". Por par
ticipac;:ao entende-se as atividades sociais exercidas, por meio das 
quais o individuo adquire e acumula trac;:os culturais, por varios 
processes, incluindo a imita~;:ao; por comunica~;:ao entende-se a sim
b6lica, atraves da qual toma-se conhecimento do acervo de experien
cias de outras pessoas, que podem ser aplicaveis a situac;:oes presen
tes ou futuras; 

d) "quem se socializa incorpora valores e padroes sociais, validos para 
todos os membros da sociedade (universais) e outros, que se aplicam 
som~nte ao exercicio de certos papeis sociais (especiais)". Exemplos: 
a cnanc;:a aprende valores comportamentais de seu sexo, da mesma 
forma que a lingua de seus pais; o jovem adquire padroes morais 
vigentes na sociedade global, assim como os que sao especrficos de 
sua religiao e classe social; o adulto incorpora as habilidades neces
sarias para a vida economica e as peculiares a seu oficio; 

e) • alem da socializac;:ao concomitante no proprio exercfcio de urn papel, 
ha outra, antecipat6ria, que consiste no prepare para urn papel futu
ro". Geralmente, as duas se diferenciam: OS papeis familiares sao 
incorporados enquanto se atua num sistema de parentesco, e os das 
profissoes aprende-se antes de receber licent;:a para desempenha-las 
(torneiro mecanico, eletricista); 

f) "vista na perspectiva da sociedade, ha uma socializac;:ao espontinea, 
que opera sem que ninguem pense nela, e a educac;io", que atual
mente e planejada, inclusive, a Iongo prazo. Assim, ambas se dife
renciam. 

Por sua vez, educac;ao refere-se: 

a) "a a~;:ao exercida por pessoas maduras sobre imaturas". 0 primeiro 
aspecto a destacar e que, no conceito de educac;:ao, ao contrario de 
socializa~;:ao, exclui-se a a~;:ao de criancas sabre criancas (sistema de 
parentesco, grupo de brinquedos, grupo de vizinhanca) e de adultos 
sobre adultos (grupos de trabalho, naturais de urn pais sobre imigran· 
tes, clubes, sindicatos, partidos politicos etc.); 
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b) a a<;ao intencional que tern par objeto suscitar e desenvolver certo 
numero de estados fisicos, intelectuais e marais. A educa<;ao assim 
compreendida e sempre intencional, pais visa urn objetivo predeter
minado e o "educador", mesmo atuando de forma • impensada ", volta
-se para a consecw;;ao de suas metas; 

c) implicita na a<;ao de desenvolver certos numeros de estados, encon
tra-se a inten<;ao "generica de contribuir, nos moldes preparados pela 
sociedade, para o amadurecimento do educando ". Evidentemente, isto 
nao se pode processar se nao se tiver determinado metodo, tendo 
em vista as finalidades especificas da educa<;ao; 

d) o ultimo aspecto apontado da aduca<;ao consiste em "ser una e mul· 
tipla, encarada como atividade global, em termos da sociedade como 
urn todo ", e do meio especial a que se destine a crian<;a. Evidente
mente, a unicidade educacional de uma E'Jciedade moderna esta conti
da em seus programas de ambito nacional, ao pa!':so que a diferencla
<;ao surge no conteudo programatico das disciplinas que formam o 
curriculum das diferentes escolas, profissii.Jnalizan.es ou nao. 

9. 6. 2 Hist6rico da Educa.;:ao 

Retornando as sociedades agrafas, verificr.mos .:)_Ue essas apresentam 
apenas a educac;ao informal, urn mis!o de transmissao dos valores e habi
lidades requeridas para a vida em uma sociedade pequena e homogenea. 
A propria convivencia diaria e uma mistura de socializa9ao e adestramento. 

Sao as civilizac;oes antigas aque!as que apresentam o que primeiro se 
caracteriza como educac;ao especifica: sendo sociedades com func;oes dife
renciadas, a soma de conhecimentos especificos torna necessaria a prepara
c;ao de seus membros para executar as difer~ntes atividades. Entretanto. 
essa tarefa cabia principalmente aos pais, pois nessas sociedades a maioria 
das "profissoes" era herdada. A caracteristica singular dessas sociedades 
letradas e que a arte de ler e escrever nao era ligada estritamente a edu
cac;ao - ficava a cargo de escribas, especificamente preparados para tais 
func;oes, geralmente a servic;o das classes altas; e as atividades "nobres" es
tavam ligadas, freqtientemente, a praticas religiosas. 

Esta ultima caracteristica se acentna durante o periodo feudal da Eu
ropa Ocidental: os mosteiros eram tambem "templos do saber" e as esco
las por eles fundadas e administradas visavam prioritariamente a prepara
c;ao de novic;os. 

Quando surgem as grandes universidades, ao lado das "ciencias", prin
cipalmente filosofia e conhecimentos humanisticos, permanece em Iugar 
prioritario o aspecto religiose. Certa diversificac;ao surge com a Reforma 
Protestante e o Renascimento, concomitante com o desenvolvimento de po
derosos Estados nacionais, o que leva a secularizac;ao das universidades, 
com enfase na matematica, ciencia natural e medicina. 

E a Revoluc;ao Industrial que forc;a a democratizac;ao do ensino. Se 
antes as escolas eram tipicas da classe alta, a necessidade de conhecimen-
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tos para a invenr;ao, aperfeir;oamento e manejo de maquinas cada vez mais 
complexas leva a educar;ao a tornar-se "urn conjunto complexo de institui
r;oes de amplo significado social", cada vez mais extensfvel a outras classes 
da sociedade (Koenig, 1970: 184). 

9 . 6 . 3 Educac;io Como Processo Social 

E Fernando de Azevedo, em sua obra Sociologia educacional, quem 
demonstra ser a educar;ao urn processo social geral no qual torna-se ne
cessaria distinguir OS fatOS pedag6gicos dos sistemas propriamente ditos, 
vistos como fatos institucionalizados. Para ele, "a educar;ao e, portanto, urn 
processo social de que nao e possfvel ter uma compreensao bastante nftida 
se nao procuramos observa-lo na multiplicidade e diversidade dessas forr;as 
e instituic;oes que concorrem ao desenvolvimento da sociedade: S6 por 
abstrac;ao e que podemos isola-lo do sistema de relac;oes e instituic;oes 
sociais e, ainda quando a educac;ao adquire uma forma mais definida ou 
uma estrutura (escola, sistemas escolares), nao e possivel compreender o 
sistema pedag6gico, senao colocando-o em seu Iugar, no conjunto do siste
ma social em que se organizou e a que serve, como uma das institui<;oes 
destinadas a assegurar a sua unidade, o seu equilibria e o seu desenvolvi
mento" (Apud Delorenzo Neto, 1974: 125). 

Brookover acentua esta caracterfstica do processo educacional, afir
mando que "precisamos considerar o sistema educacional como urn aspecto 
da sociedade global, a luz dos processes gerais de mudan9a cultural. As 
escolas nao funcionam como algo a parte, que podem modelar a sociedade. 
Nao sao agendas extra-societarias: encontram-se inseridas no sistema social 
e nao acima e sobre ele" (In: Pereira e Foracchi, 1973:81-2). 

Outro aspecto a destacar e que o efeito da educar;ao, visto como 
urn todo, e o de aumentar a rapidez com que as varias mudan<;as, tanto 
tecnol6gicas quanto materiais, se expandem na sociedade. Ora, este fator 
e considerado de forma ambivalente pelos componentes da sociedade: se 
realmente ha o desejo de que a escola estimule a mudan9a no campo ma
terial e tecnol6gico, espera-se, ao mesmo tempo, que mantenha ;nalterados 
os padroes de rela<;oes, as normas e os valores de uma sociedade dada. Em 
outras palavras, espera-se "que o sistema educacional impec;a qualquer mu
dan<;a nos sentimentos e cren<;as relativas as relac;oes humanas e que, ao 
mesmo tempo, ensine a cii!ncia e a tecnologia- as quais, quase certamente, 
tornarao obsoletas algumas formas de relac;oes humanas" (Brookover In: 
Pereira e Foracchi, 1973:84-5). 

E inevitavel que todos os indivfduos, satisfeitos com o status quo de 
uma sociedade dada, em que vivem, esperam que a instituic;ao escola trans
mita inalteradas, a nova gera<;ao, as normas de sua sociedade. Para essas 
pessoas, qualquer modifica<;ao que os professores ten tern introduzir, com
preendendo a educac;ao como "pratica da liberdade", segundo as palavras 
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de Paulo Freire, e vista com desconfianc;a. Esperam, assim, que a escola 
contribua para manter inalterada a sociedade, apesar dos seus inumeros pro
blemas. Dessa forma, fixa-se uma func;ao conservadora para a escola, re
servando-se sua func;ao inovadora para alguns aspectos do conhecimento. 
Tal constatac;ao e valida tambem para sociedades em periodos de revoluc;ao: 
nao e a escola que a inicia, mas e ela que tern a responsabilidade de con
solida-la, transmitindo a seus alunos os novos valores (veja-se o exemplo 
da Revoluc;ao Cultural da China). 

9 . 6 . 4 A Sociedade do Conhecimento 

A sociedade de hoje parece dominada pelas "industrias do conheci
mento", que nao produzem hens e servic;os e sim ideias e informac;oes. Na 
decada de 20, OS homens da linha de montagem e OS Operadores de maqui
nas semiqualificados constitufam o centro da mao-de-obra, inclusive nos 
pafses desenvolvidos. "Hoje, o centro e o empregado com conhecimento, 
o homem ou mulher que aplica ao trabalho produtivo ideias, conceitos e 
informac;oes, e nao habilidade manual ou forc;a muscular. Nossa unica 
ocupac;ao enorme e o ensino, ou seja, o fornecimento sistematico de conhe
cimentos e o treinamento sistematico em sua aplicac;ao". Essas sao as pa
lavras de Peter F. Drucker, em sua obra Uma era de descontinuidade (1970: 
297). 

Se nas organizac;oes empresariais esta-se tornando obsoleto o apren
dizado pratico, significa que, advindo da experiencia, devera ser substitui
do pelo conhecimento, isto e, a organizac;ao sistematica das informacoes e 
conceitos, como a escola deve-se ajustar a essa nova exigencia? Qualquer 
pessoa que alguma vez tenha adquirido habilidade baseada no conhecimen
to "aprendeu a aprender". Isso significa que, com maior rapidez, pode 
adquirir novas e diferentes habilidades. 0 aprendizado pratico limitava-se 
a preparar o individuo para uma habilidade especifica, ensinando-lhe a uti
lizac;ao de urn conjunto especifico de instrumentos para alcanc;ar determi
nado objetivo; ora, a fundamentac;ao do conhecimento fornece a necessaria 
capacidade as pessoas para, inclusive, desaprender e reaprender. Este e 
o papel para o qual a escola e chamada hoje. Como corresponder a esta 
necessidade? Os instrumentos mais comuns da educac;ao, "saliva, giz e 
quadro negro", levaram praticamente dois mil anos para substituir "saliva", 
"o dedo e a poeira", "ou instrumento pontudo e argila", "a pena de aves 
e o papiro" etc. Os meios audiovisuais e os computadores apareceram 
apenas nos ultimos trinta anos. 

Eis o grande desafio que a escola do futuro tera de enfrentar. I! por 
esta razao tambem que a educacao deve tornar-se cada vez mais uma ques
tao publica, em todos os paises, ocupando a prioridade como fundamento 
"de uma economia e de uma sociedade moderna e produtiva" (Drucker, 
1970:353). 
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10 Controle Social 

Este capitulo examina a area da vida social em que o comportamento 
se desenvolve e e dirigido pelas normas emanadas da cultura. Propicia: 

1 . 0 conhecimento do que se denomina conformidade com normas e 
analise dos comportamentos desviantes, suas causas e impactos na 
sociedade. 

2. 0 estudo dos aspectos da estrutura e da organizac;:ao das sociedades 
que se relacionam com a conformidade e o desvio. 

3. A analise dos principais c6digos e san~;oes que orientam ejou deter
minam o comportamento dos homens na sociedade. 

4. A verificac;:ao dos diferentes conceitos sobre controle social e sua 
eficacia na normalizac;:ao do comportamento. 

5. 0 exame dos diferentes tipos de controle social, sua forma e as agen
cias que os exercem. 

1 0. 1 CONFORMIDADE E DESVIO 

Ao conceituar socializa<;:ao, encaramos tal processo como a aprendiza
gem e a interioriza<;:ao dos elementos s6cio-culturais, normas e valores do 
grupo social que se integram na estrutura da personalidade do individuo 
(pessoa social). E a partir deste contexte, "pessoas orientadas para normas 
sociais interiorizadas como parte de sua personalidade", que Johnson (1960: 
637 e seg.) compreende os termos "conformidade" e "desvio". 

Conformidade seria a a<;:ao orientada para uma norma (ou normas) 
especial, compreendida dentro dos limites de comportamento por ela per
mitido ou delimitado. Dessa maneira, dois fatores sao importantes na con
ceitua<;:ao de conformidade: os limites de comportamento permitido e de
terminadas normas que, consciente ou inconscientemente, sao parte da mo
tiva<;:ao da pessoa. 0 conhecimento das normas nao precisa ser explicito, 
o que seria diffcil: por exemplo, em rela<;:ao aos modemos sistemas legais, 
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cujo conhecimento aprofundado e da al<;ada de especialistas; pode ser a 
aceita<;ao implicita das mesmas, em seus aspectos gerais. 

Por sua vez, o comportamento em desvio e conceituado nao apenas 
como urn comportamento que infringe uma norma por acaso, mas tambem 
como urn comportamento que infringe determinada norma para a qual a 
pessoa esta orientada naquele momenta; o comportamento em desvio con
siste, pais, em infra<;ao motivada. 

Nas rela<;oes sociais, urn dos elementos importantes e a expectativa do 
comportamento dos outros componentes do grupo, isto e, a possibilidade 
de prever suas rea<;oes que, por sua vez, influenciarao nossas futuras a<;oes. 
Tal possibilidade e essencial para a coopera<;ao e a atua~ao grupal. A 
previsao, portanto, depende de urn sistema de normas para o qual se su
poe que os componentes do grupo estejam orientados. Quando o padrao 
e rompido, atraves do comportamento desviado, a ruptura provoca senti
mentes negativos, dando origem a urn processo de san<;oes cuja fun<;ao e 
punir a infra<;ao, impedir futuros desvios e/ou alterar as condic;oes que 
originam o comportamento desviado. Este processo constitui o controle 
social. 

0 desvio e urn comportamento disfuncional em rela<;ao ao grupo onde 
ocorre. Tal conceito e desprovido de conota<;oes valorativas: as normas 
dos diferentes grupos constitutivos de uma sociedade mais ampla podem 
ericontrar-se em oposi<;ao. Par exemplo, o comportamento considerado fun
donal, harmonica, em conformidade com as normas, num grupo de crimi
nosos, quando analisado em rela~ao as normas de outro subgrupo ou da so
ciedade maior, sera considerado desviado ou disfuncional. 

Essas con~idera<;oes indicam que nem todo desvio e nocivo para as 
componentes do grupo. 0 membro da quadrilha de criminosos que deseja 
o abandono do crime comete urn desvio em rela<;:ao as normas de seu gru
po; da mesma maneira age o intelectual inovador que combate preconcei
tos sociais superados e prejudiciais. 

1 0. 1 . 1 Causas da Conformidade 

Johnson considera que as principais causas da conformidade sao as 
seguintes: 
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e Socializac;io. Processo que propicla a interioriza~ao das normas so
cials, que se integram na estrutura da personalidade. 

• lsolamento. Processo atraves do qual a pessoa se adapta as diversas 
normas e valores em conflito, e a diferentes momentos e lugares, 
de tal maneira que a a~ao apropriada para uma determinada ocasiao 
permane~a restrita a ela. 

e Hierarquia. Alem do fator tempo e Iugar, as normas e valores inte
grantes de urn sistema socio-cultural encontram-se classificados por 
ordem de precedencia. Esta hierarquia permite uma escolha mais 

10.1.~ 
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adequada, em ocasioes em que mais de uma norma pode ser aplicada 
no mesmo momenta e no mesmo Iugar. 

• Controle Social. Quando conhecido, o controle social pode funcionar 
atraves da antecipa~;ao, pois a pessoa socializada pode prever as con
sequencias que advirao de seu comportamento desviado se ferir as 
expectativas dos demais. 

• ldeologia. A ideologia pode refor~;ar a conformidade de seus mem
.bros, quando da urn apoio • intelectual" as normas atraves de uma 
visao do papel e do Iugar do grupo na sociedade. (Quando as ideolo
gias contestam a validez deste papel, podem dar origem a desvios, 
no sentido revolucionario.) 

• lnteresses adquiridos. As normas sociais definem nao s6 as obriga
~;oes, como tambem os direitos. Desta maneira, as possiveis sam;oes 
ou motivos idealistas e tambem os interesses adquiridos contribuem 
para a conformidade dos membros as normas sociais, que protegem 
certas vantagens desfrutadas por seus membros, e as transformam 
em vantagens legitimadas, originando a convicgao no apoio dado as 
normas. A expressao • interesses adquiridos • e, tambem, desprovida 
de conotacoes valorativas, quando empregada neste contexto. 

1 o . 1 . 2 Causas dos Desvios 

E ainda Johnson quem indica os seguintes fatores que facilitam o 
desvio: 

e Socializa(:Bo falha ou carente. 0 termo "falha • e avaliat6rio e seu 
emprego representa o ponto de vista dos que aceitam as normas em 
questao. 

e Sanc;Oes fracas. Se as sancoes positivas e negativas, referentes a 
co.nformidade e ao desvio, sao fracas, perdem muito do seu poder de 
onentacao ou de determina~;ao do comportamento. 

e Cumprimento mediocre. Se as sancoes sao adequadamente fortes, mas 
sua aplica~;ao nao e frequente, sendo poucas as pessoas encarregadas 
da sua execucao, a validade da norma enfraquece. 

e Facilidade de racionali~o. A racionalizacao e o processo pelo qual 
a pessoa que interiorizou as normas sociais justifica seu comportamen
to em desvio, reconciliando-o com sua auto-imagem de pessoa digna 
de confianc;:a, seguidora das normas sociais. 

• Alcance indefinido da nonna. Muitas vezes o alcance ou os limites de 
uma norma nao sao claramente definidos: desta maneira, o comporta
mento que alguns consideram desviado pode ser defendido pela pessoa 
como sendo, na realidade, mais legltimo do que o esperado. Terfamos 
como exemplo o comportamento dos radicais ou fanaticos. 

• Sigilo das infra.;oes. 0 nao-descobrimento do comportamento em des
via, e, em consequencia, o nao-emprego imediato do controle social 
tendem a fortalecer a atitude criada por este desvio. 

• ExectN;io injusta ou corrupta da lei. Quando as pessoas encarregadas 
da manutenc;:ao e aplicac;:ao da lei nao o fazem de maneira justa e equi
tativa, ou quando sao, ate certo ponto, coniventes com o comporta
mento desviado de determinados elementos, tal atitude contribui para 
solapar o respeito pela lei, por parte da populac;:ao. 

• Legitima(:io subcultural do desvio. Atraves da aprova~;ao do compor
tamento, desviado ou nao conformado, pelos seus companheiros, o in
divlduo e encorajado no desvio das normas da sociedade maior, como, 
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por exemplo, numa quadrilha de ladroes; o que se considera compor
tamento desviado na sociedade maior e conformidade para o grupo 
particular. 0 mesmo acontece num grupo de contestar;:ao, fortemente 
politizado. 

• Sentimentos de lealdade para com os grupos em desvio. A solidarie
dade e a cooperar;:ao existentes no interior do grupo exercem pressao 
sobre o individuo, a tim de que mantenha a sua lealdade, mesmo que 
nao mais aprove ou nao mais deseje persistir no comportamento 
desviado. 

Ogburn e Nimkoff (1971 :210 e seg.) tambem salientam o fator inte
grador da conformidade com as normas sociais: a nao-conformidade ou o 
comportamento desviado ameac;:a a integrac;:ao do grupo, que reage. Os 
"processos e os meios pelos quais o grupo limita os desvios com relac;:ao as 
normas sociais" constituem o controle social. Em outras palavras, o sistema 
de controle social de uma sociedade seria o padrao de pressoes que ela 
exerce para manter a ordem e as normas estabelecidas. 

0 grupo, ao mesmo tempo que modela o comportamento de seus mem
bros atraves das normas, tambem o restringe e o disciplina por meio da 
pressao exercida em func;:ao das normas predominantes. Seria falso afirmar 
que as normas sao imutaveis: algumas, como a proibic;:ao do assassinato e, 
em menor grau, do roubo, essencial para a vida organizada do grupo, sao 
mais duradouras (variando, e claro, de sociedade para sociedade), ao pas
so que outras, como, por exemplo, as que se referem a moda ou a etiqueta. 
mudam mais facilmente. 

1 0. 1 . 3 Aspectos Relacionados a Conformidade e ao Desvio 

Os dois autores indicam alguns aspectos relacionados a conformidade 
e ao desvio: 
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e A meta da pressio social e tmUl confonnidade manifesta. Na conformi
dade existem dois aspectos que podem ou nao ser concomitantes: o 
cumprimento e a convicc;ao. Em virtude de a socializacao propiciar a 
interiorizar;:ao das normas, a maior parte dos componentes de um grupo 
esta convicta da validade e retidiio das mesmas. 0 cumprimento das 
normas sem a convicr;:ao de sua validade em geral ocorre com recem
-admitidos que almejam, acima de tudo, a sua aceitar;:ao no grupo. Para 
serem aceitos, cumprem as normas do grupo, sem convicr;:ao de sua va
lidade, por nao estarem familiarizados com o sistema de ideias e vale
res imperantes; tambem podem cumpri-las apesar de serem conflitan
tes com as normas da sociedade maior, aceitas como 'validas. Os dife
rentes grupos variam em relar;:ao a exigencia ou nao da convicr;:ao 
aliada ao cumprimento. 

• 0 grupo reprime as variac;Oes extrema&. Certa variac;ao no que se refe
re ao cumprimento das normas ocorre em todos os grupos. Desde que 
o comportamento desviado corresponda a uma ligeira modificar;:iio 
das normas sociais, tera maior probabilidade de ser ignorado ou sera 
passive! de sanr;:oes ligeiras. Quanto maior for o desvio das normas 
aceitas, mais grave sera considerada a falta e mais severa sera a 



sanc;:ao por parte do grupo. A hierarquia das faltas e determinada pela 
cultura do grupo. 

e Os limites da tolerancia variam. Os grupos nao sao inflexfveis em re
lac;:ao a conformidade e ao comportamento desviado; em determinadas 
circunstancias, urn certo grau de desvio e aceito. Os limites desta tole
rancia dependem de certos fatores: o tipo de comportamento, a natu
reza da situac;:ao social e o status do infrator. 

• Em epocas de crise ocorrem mudan~s na tolerancia. Dependendo do 
tipo de crise que a sociedade atravessa, os limites de tolerancia do 
comportamento desviado podem-se reduzir ou ampliar, ou diminuir 
em determinados campos e aumentar em outros. 

• Tolera-se mais o desvio das normas em uma comunidade grande e 
heterogenea do que em uma pequena e homogenea. Os dois fatores, 
tamanho e complexidade do grupo, estao correlacionados. A medida que 
uma comunidaae cresce, o indivfduo tende a ser anonimo e. portanto, 
mais livre; da mesma forma, quanto mais complexa ou heterogenea 
for a comunidade, maior Eera sua probabilidade de possuir varios con
juntos de normas contradit6rias, e, por isso, a oposic;:ao a determinados 
comportamentos diminui. Por sua vez, uma comunidade pequena per
mite o escrutfnio constante dos atos de cada urn, e a pressao, visando 
a conformidade com as normas, e mais forte. Ouanto maior for a 
coesao do grupo, maior a probabilidade de serem repelidos os que 
se desviam das normas. As comunidades pequenas e homogeneas 
possuem maior coesao do que as grandes e heterogeneas. Desta 
maneira, podemos concluir que o controle social nas modernas socieda
des industriais e urbanas e menos eficaz do que nas comunidades 
pequenas e agrfcolas. 

• A familia, a vizinhan~a e a lgreja sio 6rgios de controle social com 
menos poder do que no passado, ao passo que as empresas e o Estado 
tendem a adquirir mais for~a. No passado, quando a familia era uma 
unidade economica, poucos neg6cios se realizavam fora de seu am
bito; o Estado nao tinha muita forc;:a nas comunidades locais. Desta 
maneira, a familia, o grupo local e a Jgreja, cujas atuac;:oes apare
ciam em todas as etapas da atividade social, exerciam a maior parte do 
controle social. Com a transferencia da produc;:ao economica da familia 
para as empresas (de maior ou menor vulto), com o crescimento das 
comunidades, com o fortalecimento do Estado e a tendencia para a 
secularizac;:ao das sociedades, modificou-se o panorama da distribuic;:ao 
das func;:oes de controle social entre as instituic;:oes, fortalecendo-se 
a empresa e o Estado. 

• Os membros do grupo, considerados mais importantes (valiosos), 
tem mais liberdade. Ha maior probabilidade de um membra importan
te ou apreciado do grupo se desviar das normas, sendo seu compor
tamento aceito ou tolerado, do que urn membro menos importante, que 
tera receio de prejudicar seu proprio status. 

• Exige-se maior conformidade de alguns grupos do que de outros. 0 
rigor com que a socjedade exige a conformidade com as normas sociais 
varia em func;:ao do grupo. Tanto nas sociedades do passado como 
nas de nossos dias, existem certas categorias profissionais - sacer
dotes, medicos, professores etc. - das quais se espera uma confor
midade maior do que de outras categorias ou grupos. 

• A tolerincia e afetada pela importancia da questio. Assim como a 
natureza da situac;:ao social e o status do indivfduo. o tipo especffico 
de comportamento tambem influi sabre a maior ou menor tolerancia 
relativa ao desvio. Em toda sociedade, determinadas normas, como, 
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por exemplo, as que dizem respeito ao tabu do incesto, exigem uma 
conformidade estrita, nao tolerando o grupo o menor desvio: nem 
sequer e possivel colocar em discussao a validade e importancia 
desta norma. Em outras questoes (desde que nao contidas nos mores), 
o grupo e mais tolerante com comportamentos desviados. 

e A conformidade com os mores e imprescindivel. A sociedade nao 
admite qualquer comportamento contrario aos mores: reage com mais 
forc;:a em caso de desvio de comportamento que desafie as proibic;:oes 
contidas nos mesmos, ou que nao cumpra a ac;:ao por eles determi
nada. 

e Os mores podem fazer com que qualquer atitude seja considerada 
certa. 0 infanticidio, em Esparta, o gerontocidio, entre os esquim6s, 
e a escravidao, em muitas sociedades, eram costumes aceitos e consi
derados corretos. Em nossa sociedade aceitam-se como corretos (le
gitimados pelos mores) a execuc;:ao de criminosos (pena de morte) 
e o dever de matar soldados inimigos na guerra, apesar de se conde
narem, em geral, os assassinatos. 

e Em nossa cultura, os pecados de omissao geralmente siio considerados 
menos repreensiveis do que os de ~· A ac;:ao, a atitude deliberada 
de desrespeito as normas sociais, como, por exemplo, passar cheque 
sem fundo, caracterizando o desejo de enganar ou fraudar outrem, e 
considerada mais grave (independentemente das sam;:oes oficiais, le
gais, que tal atitude acarreta) do que a pessoa deixar de pagar suas 
contas, por falta de fundos suficientes. 

1 0. 2 CODIGOS E SANCOES 

A maioria dos autores considera representarem os c6digos modelos 
culturais que exercem determinado "constrangimento" sobre a ac;ao de in
d~viduo! e grupos; sao normas de conduta, cujo poder de persuasao ou de 
d1ssuasao repousa, em parte, nas sanc;oes, positivas ou negativas, de apro
vac;~o ou de desap~ovac;ao, que as acompanham. Esses c6digos variam de 
soc1edade para soc1edade e, dentro da mesma sociedade, de grupo para 
grupo, de acordo com a sua constitui<;:ao ou finalidade. Desta forma, em 
qualquer grupo ou coletividade, a conformidade aos modelos acarreta (ou 
pode acarretar) a concessao de recompensas, e o desvio ou nao-submissao 
provoca, como reac;ao, a imposic;ao de determinadas penas. 

1 o . 2 . 1 Proposi~ao de Maciver e Page 

Maciver e Page (1972:145) apresentam, no Quadro 10.1, urn esque
ma referente aos diversos grupos ou tipos de relac;oes sociais, que contem 
os c6digos em que se baseiam para orientar o comportamento de seus mem
bros e as sanc;oes especificas de que lanc;am mao. 

Os dois autores apresentam, no Quadro 10.1, as especificac;oes das 
sanc;oes negativas (penas) por intermedio das quais o grupo reage contra 
os elementos que atuam em contradic;ao com as normas estabelecidas pelos 
diferentes c6digos. Estes regem as relac;oes e o comportamento dos mem
bros ou dos grupos menores, incluidos nas associac;oes em grande escala 
ou em grupos secundarios. Nao fazem esses autores men9ao as san96es 
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PONTR: R 



Quadro 10.1 Diversos grupos au tipos de relar;oes pessoais: 
c6digos em que se baseiam e sanr;oes especificas. 

GRUPOS (BASE SOCIAL) CQDIGOS SANCOES ESPECfFICAS 

I - Associa~es constitui-
das em grande escala 

0 Estado a) C6digo penal ConstrC~ngimento Hsico at raves de: 
b) C6digo civil a) multa, prisao, morte; 

b) indenizacao de prejuizos ou res-
tituic§o. 

A lgreja C6digo religiose Excomunhao, penitt!ncia, perda de 
prerrogativas, temor a c61era da 
divindade. 

As Organizar,:oes Profis- C6digos profissio- Expulsao (perda da condic§o de 
sionais nais membro), perda do direito de exer-

cer a profissao (com a ajuda do 
c6digo legal). 

II - Associa~es constitui-
das em pequena escala 

A Familia C6digo familiar Castigo dado pelos pais, exclusao 
da heranr,:a (deserdar,:§o), perda da 
preferencia. 

0 Clube Normas e Regula- Perda da condir,:§o de membro, de 
mentos privil~ios. 

0 ban do (gang) ou C6digo dos margi- Morte e outras formas de vlolt!ncia. 
a quadrilha nais 

Ill - A comunidade 0 costume, a moda, Ostracismo social, perda da repu-
as convenr,:oes, a eti- tacao. o ridicule. 
queta 

IV - As rela~es sociais em 0 c6digo moral (in- 0 sentimento de culpabilidade ou 
geral dividualizado) degradac§o. 

FONTE: R. M. Maciver e Charles H. Page. Sociologia, p. 145. 

positivas empregadas para encorajar e premiar o comportamento aprovado, 
talvez pela razao de que as sanc;oes negativas estejam mais bern definidas 
na sociedade e nos diversos grupos do que as sanc;oes positivas. Entretanto, 
estas possuem tambem func;ao importante: reforc;am a socializac;ao, a inte
riorizac;ao das normas e valores sociais, atraves do sentimento de prazer pro
piciado aos que atuam de maneira socialmente aprovada. 0 psic6logo B. 
F. Skinner salientou o papel das sanc;6es oositivas. da aprova<;ao dos mem
bros do grupo, as quais chamou de "reforc;o positivo" para a ac;ao; opu
nha-se as formas de punic;ao ou repressao (sanc;oes negativas), por consi
den1-las menos eficientes e desnecessarias. 

227 



A sociedade tern diferentes recursos para demoustrar sua satisfa9a0 
em rela9ao a determinadas a96es de seus membros ou grupos: o elogio, pu
blico ou particular, o prestigio conferido, as recomp;;!nsas simb61icas, tais 
como condecora96es, diplomas, honorarios, titulos etc., ou a concessao de 
beneficios concretos. A aprova9ao, alem de formas convencionais, tambem 
pode aparecer de maneira espontanea, atraves do apoio, do encorajamento, 
do aplauso. 

0 conjunto de san96es, positivas e negativas, existentes numa comu
nidade constitui motiva9ao para que o individuo regule seu comportamen
to, efetivando-o pelo desejo que tern de obter a aprova9ao ejou evitar a 
reprova9ao de seus semelhantes, de receber recompensas que a sociedade 
oferece e evitar os castigos que ela pode aplicar. Constitui for9a poderosa 
de regulamenta9ao da atua9ao, permitindo ao individuo discernir os mo
dos particulares de comportamento, que sao aprovados e desaprovados pe
los demais, levando-o, por antecipa9ao ou em retrospec9ao, a analisar seu 
proprio comportamento, de acordo com os padroes grupais. 

10.2.2 Tipos de San~oes 

As san96es negativas podem ser de varios tipos, conforme veremos 
a seguir: 

, . Constrangimento fisico. lmplica a violencia ou amea9a de violencia 
ftstca. Entre todos os grupos, e ao Estado que cabe o emprego ·legal das 
san9~es f.is~cas, atraves. do sistema juridico e das organiza~oes que ·tern por 
fl!?~ao v1g1ar o cumprtmento das leis (exercito, policia, tribunais, peniten
ctartas). 9 emprego da for9a tern por finalidade a prote9ao da sociedade, 
manuten9?~ do gove:no e do status quo, castigo dos criminosos, dos agita
dores politicos, deseJo de corre9ao ou de reabilita9ao de elementos ou gru
P:>S em ?e~vi~. s~~ diversas as san96es fisicas empregadas pelo Estado: pri
sao, restdencta Vlgtada, tortura, trabalhos for9ados e ate mesmo exeCU9iiO 
(pena de morte), cassa9ao de direitos ou privilegios legais, decretos de ex
tradi9ao, banimento ou exilio. Na rela9ao entre Estados, lan~a-se mao da 
amea~a de guerra para determinar, fixar e manter os direitos de cada grupo 
politico e para defende-lo contra seus inimigos. Alem do Estado, outros 
grupos (gangs, sociedades secretas etc.) empregam a san9ao fisica extrema, 
atraves do assassinate punitivo de seus membros, do assassinato politico, 
da vendeta, do duelo. Em menor escala, o constrangimento fisico pode ser 
empregado pela familia (a palmada, o corretivo fisico, a proibi9ao de sair 
de casa), pela escola (reten9ao depois do horario de aulas, suspensao, ex
pulsao da escola), por amigos (a cotovelada, o beliscao, o pontape, para 
indicar que se esta cometendo uma gafe, ou para chamar a aten9ao para 
regulamentos e proibi96es), pela lgreja (jejuns, vigilia, autoflagela~ao). 0 
soco ou a bofetada sao rea96es comuns a ofensas. 

San9ii0 economica. Significa o prejufzo economico ou a perda de 
privilegios que resultem em perdas economicas. 0 sistema juridico e 0 
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meio legal atraves do qual se aplica a ma10r1a das san9oes economtcas: 
multas, indeniza9ao de prejuizos causados a outrem, restitui9ao em ca
sos de apropriac;:ao indebita etc. Ap6iam-se no sistema juridico: o Estado 
(em caso de sonegac;:ao do impasto de renda, matt uso ou apropria9ao in
debita de fundos publicos, determinadas contravenc;:oes etc.), as organiza
c;:oes empresariais (para fazer cumprir seus regulamentos, impondo diversas 
penalidades economicas e despedindo o empregado por "motivo jus to", is to 
e, sem indenizac;:ao), e outras organizac;:oes formais como clubes, sindicatos 
etc. Uma san9ao que e aplicada por algumas associa9oes profissionais, ~o
mo a dos medicos e advogados, consiste na perda do direito de exercer a 
profissao, trazendo, entre outros, prejuizos economicos; os clubes e orga
nizac;:oes esportivas aplicam multas e suspendem os jogadores faltosos. A 
familia pode tambem exercer sanc;:oes economicas legais, deserdando deter
minados n;tembros. Aiem das sanc;:oes legais, existem outras, como as em
pregadas por organizac;:oes empresariais contra outras do mesmo tipo; mu
danc;:a de fornecedor, suspensao do pedido de servic;:os ou mercadorias, 
retirada da publicidade etc.; pelos consumidores em relac;:ao a determinadas 
empresas, atraves do boicote de seus produtos; pela escola, suspendendo a 
balsa de estudos; pela familia, retirando a mesada dos filhos ou a ajuda 
economica concedida a parentes. 

San~iio religiosa. e. em geral "supra-social", ja que, alem de abranger 
as ~ela9oes de individuos e grupos com a Igreja, diz respeito a urn poder 
mats elevado. Envolve as rela9oes do homem com a divindade deuses e 
e.s~iritos, e r~fere-se ao destino depois da morte. A eficacia das ~an9oes re
hg10sas ·baseta-se .na cren9a em ideia~ ~eligiosas e, tambem, na aceita9ao 
do poder e autondade dos chefes rehg10sos. Determinados atos sao con
siderados agradave~s ~os deuses,. estabelecendo com eles relac;:oes desejaveis, 
e outras, desagradavets, destrumdo ou estremecendo estas rela96es. Acre
dita-se que atraves de procedimentos prescritos ou reconhecidos, como o 
sacrificio, o arrependimento, a confissao, os rituais de purifica9ao e a mor
tifica9ao, podem-se remover ou, ao menos, neutralizar as condi9oes nao 
satisfat6rias (impureza, pecado), e apaziguar a c6lera dos deuses. As san
c;:oes tomam diversas formas: penitencias, excomunhao, perda dos meritos, 
ameac;:a da condenac;:ao eterna e da nao-ressurreic;:ao, da reencarna~ao da 
alma em uma forma de vida inferior. As sanc;qes magicas sao outra forma 
de sanc;ao sobrenatural, diferindo da religiosa: geralmente nao apelam aos 
espiritos, mas consistem em manipulac;ao ritual de forc;as secretas, sobre
naturais. 

San~oes especijicamente sociais. Sao as mais diversas e numerosas. 0 
grupo de amigos, a familia, a pequena comunidade empregam principal
mente as sanc;oes sociais. Estas variam em conformidade com a gravidade 
da falta. Para os casos piores, o grupo lanc;a mao de sanc;oes como a 
rejeic;ao, o afastamento e a expulsao do grupo: a pessoa cujo comporta
mento se reprova pode encontrar-se isolada, vendo seus amigos dela se 
afastarem, e, as vezes, ate sua familia; quanto menor a comunidade, mais 
agudamente este isolamento e sentido. Quando tal sanc;:ao e aplicada pela 
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propria familia, torna-se mais efetiva e, se ocorrer numa comunidade pe
quena, unida, dominada por rela96es estreitas entre seus membros, essa 
censura ou rejei9ao pode prejudicar a posi9ao do indivfduo. 0 falat6rio, 
o diz-que-diz, a fofoca, o mexerico, a bisbilhotice sao san96es poderosas e 
temidas, tanto mais eficazes quanto menor a comunidade; seu poder baseia-se 
principalmente nas possiveis deforma96es e amplifica96es da realidade. Por 
sua vez, a excentricidade, as a96es consideradas ridfculas dao origem a urn 
outro tipo de san9ao: a tro9a, a zombaria e o riso. A reprova9ao da con
duta pode manifestar-se ainda atraves do silencio, do olhar de censura, da 
careta e de outras express5es fisionomicas. Na sociedade urbana, o anoni
mato, a mobilidade e os variados grupos existentes diminuem a eficacia de 
todos esses tipos de san96es informais, criando a necessidade de outros 
meios de controle social mais formais. 

10. 3 CONTROLE SOCIAL - CONCEITO E TIPOS 

As san96es, positivas ou negativas, possuem dupla fun9ao: de urn lado, 
assegurar a conformidade das condutas, permitindo a coesao e o funciona
mento das coletividades e, de outro, desencorajar o nao-conformismo pe
rante as normas estabelecidas. Guy Rocher engloba o conjunto das san-
96es positivas e negativas em seu conceito de controle social, afirmando 
ser o mesmo "o conjunto das san96es positivas e negativas a que uma so
ciedade recorre para assegurar a conformidade das condutas aos modelos 
estabelecidos" (1971: I 96). 

Segundo Hollingshead (In: Pierson, 1970b:391 e seg.) a ideia de "con
trole. social~' . aparece em primeiro Iugar nas obras de Comte, Curso de ji
los.ojza posztz.va ( 1830-1842) e Politica posit iva (1851-1854, surgindo de
pOls nos escntos de Lester Ward, Sociologia dinomica ( 1883}. Os primeros 
autores que utilizaram a expressao "controle social" foram Small e Vincent, 
em seu Iivro Uma introdu9ao ao estudo da sociedade, publicado em 1894. 
A primeira obra a tratar especificamente deste assunto apareceu em 1901, 
escrita por Edward Alsworth Ross: Controle social. 

Na concep9ao de Ross, o ser humano herda quatro instintos: "simpa
tia, sociabilidade, senso de justi9a e ressentimento ao mau trato". Estes 
instintos permitem o desenvolvimento de rela96es sociais harmoniosas en
tre os componentes de grupos e comunidades pequenas e homogeneas. A 
medida que a sociedade se torna mais complexa, as rela96es sociais tendem 
a tornar-se impessoais e contratuais. Nesse perfodo de transi9ao, com o 
enfraquecimento dos instintos sociais do homem, o grupo tern de lan9ar mao 
de determinados mecanismos sociais a fim de controlar as rela96es entre 
seus membros. Esses mecanismos constituem o controle social, que visa 
regular o comportamento dos individuos e propiciar a sociedade ordem e 
seguran<;a. Assim, quando as "sociedades artificiais civilizadas" se distan
ciam das "comunidades naturais", os controles instintivos do homem sao 
substitufdos pelos recursos artificiais: a lei, a opiniao publica, a crenc;:a, a 
religHio, a sugesHio social (tradic;:ao, conven96es), a infhiencia de certas per-
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sonalidades marcantes, a ilusao e a avalia9ao social. Ross salienta, portan
to, os meios que a sociedade emprega para obter urn comportamento orde
nado. 

Charles Cooley analisou o conceito de controle social sob urn enfoque 
diferente: "rela9ao recfproca entre o individuo e a sociedade". Em sua 
obra Natureza humana e ordem social (1902), considera o controle como 
urn fator implicito na sociedade e, portanto, transmitido ao individuo pela 
socializa9ao: na sociedade, os diferentes individuos possuem, para definir 
suas atividades, significados comuns; dessa maneira, o comportamento de 
cada pessoa e contro!ado, principalmente, pelo desenvolvimento da cons
ciencia, como resultado da associa9ao. Atraves da socializa9ao, o individuo 
torna-se membro da sociedade, e por ela controlado, passando a ser, por 
sua vez, urn agente ativo do processo. 

1 0. 3 . 1 Classifica~ dos controles 

Para Fichter, o controle apresenta tres classifica96es gerais: 

• Controle positivo e negativo. 0 controle positive e empregado para 
orientar o comportamento do individuo, levando-o a proceder de acordo 
com as normas e valores imperantes na sociedade: a conformidade 
e induzida atraves de mecanismos como a instrut;ao, a sugestao, a 
~ersuac;:ao, o exemplo, os premios e as recompensas; o controle nega
tlvo atua de outra maneira, levando os individuos a se afastarem de 

determinadas formas de comportamento consideradas anti-sociais: ba
seia-se em mecanismos como a proibic;:ao, os tabus, as repreensoes 
e as punioes. 

• Controle formal e informal. Os controles formais sao assim designados 
em virtude de serem elaborados com a "intenc;:ao expressa de produzir 
a conformidade social", sendo obrigat6rios a todos os individuos que 
participam do grupo, pequeno ou grande, onde sao introduzidos. Sao 
formais: as leis, os decretos e atos promulgados pelo Estado; as 
resoluc;:oes e as portarias (ainda no ambito do poder polftico); os 
estatutos e regulamentos de urn sindicato, empresa, clube ou universi
dade; os preceitos da lgreja. Os controles informais sao atitudes 
espontaneas que visam aprovar ou desaprovar determinados com
portamentos, conforme sejam ou nao compativeis c~~ as nor~as e 
valores da sociedade. Sao deste tipo a fofoca, o nd1culo, o nso, a 
vaia, o aplauso, o apoio e o sorriso de aprovac;:ao. 

e Controle institucional e grupal. Nas diferentes sociedades e na mesma 
sociedade, em diferentes epocas, ocorre a predominancia de uma ou 
outra instituic;:ao, de forma que o controle especifico por elas exer
cido varia de importancia. Os padroes institucionalizados orientam e 
controlam grupos existentes numa sociedade, sendo que sob este 
aspecto • os pad roes compartilhados de comportamento e a estreita 
conformidade as normas" evidenciam-se mais no grupo prima rio do 
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que no secundario. 0 controle grupal e exercido pelos diferentes 
grupos sobre os seus componentes, variando o rigor e o grau com 
que atuam: 

a) nos grupos familial e educativo o controle que se exerce e 
mais rigoroso e a conformidade constitui o objetivo deliberado 
do grupo, pois, sem ela, tornar-se-ia dificil a manutem;:ao do mes
mo e a consecw;:ao de seus objetivos. 0 controle e predomi
nantemente informal, pois as rela<,:6es entre seus membros sao in
timas; 

b) os grupos economico e politico apresentam-se a seguir, no que 
diz respeito ao rigor do controle. Sao formais e a conformidade 
decorre das exigencias especificas das atividades economicas ou 
dos direitos e deveres do cidadao, determinados pelos estatutos 
civicos e pubiicos. As possibilidades de aplica<,:ao das sam;:oes 
ocorrem mais t.·equentemente nos grupos economicos do que nos 
politicos. Na sociedade industrial e urbana o controle exercido 
pela empresa e pelo estado sobre a atividade do indivfduo apre
senta uma importancia maior do que nas sociedades nao industriais 
e rurais; 

c) os grupos recreativos e religiosos apresentam maior op<,:ao e li
berdade de movimentos, sendo, portanto, menor o grau de com
trole imposto. Sua organiza<,:ao e mais frouxa do que nos anterio
res e a conformidade repousa principalmente na coopera<,:ao volun
taria de seus membros. As exce<,:6es, neste item, dizem respeito 
a determinadas seitas religiosas que, da mesma maneira que algu
mas sociedades secretas, existem uma estrita conformidade ate em 
aspectos do comportamento aparentemente nao essenciais . 

1 0. 3. 2 Eficiencia dos Controles 

. Segundo Ogburn e Nimkoff (1971 :230 e seg.), a eficiencia do controle 
social pode ser aquilatada atraves dos seguintes aspectos: 
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• Em geral, quanto mais atrativo for urn grupo, para um individuo maior 
sera a eficie~cia_ ~e pressao exercida sobre ele - "a atra9ao do 
grupo, para o mdJvlduo, da qual depende a eficacia do controle social, 
pode ser considerada em fun<,:ao da opiniao dos demais". A eficacia 
da san<,:ao depende, portanto, da sensibilidade do individuo em rela
<,:ao ao juizo feito pelo grupo .. A maioria das san<,:6es e simb6lica: a 
medalha, o diploma de membro honoraria, o certificado por servic;;os 
prestados, as chaves da cidade nao possuem valor material em si, 
porem expressam o alto conceito que o grupo faz do individuo; o 
aplauso, o elogio, o iouvor sao tambem manifesta<,:oes dessa valora
<,:ao; o aspecto negativo, o ridiculo, o riso, a ironia, o mexerico re
presentam o mau conceito que os membros fazem sobre o elemento em 
desvio. Sao importantes a medida que o individuo preza a opiniao 
dos outros. Muitas san<,:oes negativas, nao simb6licas, como a multa 
e o boicote implicam perda de reputa<,:ao; outras, como a prisao e o 
exilio, significam tambem diminui<,:ao da coMunica<,:ao e da associa<,:ao 
com os outros. 

• A eficiencia do controle social depende da autonomia do grupo - a 
natureza do grupo, da mesma maneira que a natureza do individuo. e 
urn fator que contribui para a eficacia do controle. Este tende a ser 
mais eficiente em grupos independentes, com autoridade centralizada, 
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como as sociedades rurais, do que em grupos interdependentes, como 
as modernas sociedades urbano-industriais. Nestas, o individuo per
tence, ao mesmo tempo, a diferentes grupos que podem possuir 
interesses divergentes ou opostos, que restringem a lealdade do 
individuo a um grupo e~pecifico. ·A lealdade dividida significa uma 
limitada capacidade de controle por parte de qualquer unidade." 

• 0 controle social atinge o maximo na coorden~ de grupos primaries 
e burocraticos - em virtude de seu tamanho reduzido, o grupo pri
mario apresenta flexibilidade e, rapidez ao enfrentar acontecimentos 
que fogem a regra e, atraves da pressao das rela96es intimas e infor
mais, leva a conformidade. A especializa9ao e os recursos tecnicos de 
que dispoe a sociedade moderna, burocratica, especificamente no 
setor da comunicat;:ao de massa, permitem a rapida difusao de mensa
gens que atingem um elevado numero de individuos e grupos. "Quan
do se deseja o maximo de controle social, num amplo setor da socie
dade, obtem-se os melhores resultados utilizando conjuntamente os 
grupos burocraticos e os primarios. • 

e As ordens contradit6rias levam a desobediencia ou a frustra.;:ao - a 
incoerencia de atitudes por parte de autoridades conduz a um com
portamento oscilante: insegurant;:a, inibit;:ao, nervosismo ou desobedien
cia, comportamento desviante. Um sistema· de sant;:6es coerentes induz 
a conformidade, ao passo que as incoerentes, incertas e inconstantes 
levam a desobediencia . 

Tipos de Controle 

Em relac;ao a sua natureza, o controle social pode ser inferno e externo. 

0 controle interno emana da propria personalidade do individuo; atra
ves da socializac;ao, ele interioriza as normas e valores de seu grupo e, con
vencido de sua validade, orienta sua a<;:ao de acordo com eles. Assim, o 
controle interno e o autocontrole exercido pela vontade consciente do in
divi'duo, baseado nos principios, crem;:as e ideais dominantes em seu gru
po e por ele aceitos. Pode funcionar de maneira positiva atraves de ante
cipac;ao feita pelo individuo em relac;ao ao prazer e a vantagem advindos 
da aprovac;ao do grupo; em sentido negativo, por meio da antecipac;ao das 
sanc;6es punitivas em face do comportamento contrario as normas. 

0 controle externo origina-se fora do individuo. Em relac;ao a forma 
divide-se em: 

a) Natural, espontaneo e informal - exercido principalmente pelos gru
pos primarios. Baseia-se nas relat;:6es pessoais e intimas que ligam 
os componentes do grupo. E caracteristico das sociedades homo
geneas do passado, das pequenas comunidades rurais, da vizinhan<;:a, 
do grupo de amigos, do grupo de brinquedos e da familia . 

b) Artificial, organizado e fol"mal - e exercido, principalmente, pelos 
grupos secundarios, onde as relat;:6es sao formais e impessoais. A 
medida que a sociedade se torna mais complexa, aumentando o nu-

233 



'~ J, 
r.:" 
t:..:!l .. ,. .. 

·~' 

,, 

mero de seus componentes e tornando-se heterogenea, o controle in
formal. baseado no conhecimento e na opiniao do grupo, nao e mais 
suficiente para manter a conformidade. Ha necessidade de lanc;:ar 
mao do sistema formal de instituic;:6es, Qe leis, de regulamentos e 
c6digos, de tribunais, da policia e do exerclto para evitar 0 desvio e 
forc;:ar ou estimular a obediencia as normas. 

Em rela~ao ao tipo especffico de controle, podemos ter: o educativo, 
0 intelectual (instru9a0), 0 religioso, 0 juridico, 0 etico e 0 economico. 

De acordo com a agenda que exerce o controle, este pode ser: do
mestico (familia), comunitario (grupos de amizade, clubes, empresas, vizi
nhan9a etc.), escolar (escola), eclesiastico (lgreja), estatal (pais, estado, 
municipio, departamento, provincia etc.), internacional (OEA - Organiza-
9ao dos Estados Americanos; MCE - Mercado Comum Europeu; OT AN 
- Organiza9ao do Tratado do AtHintico Norte; ONU - Organiza~ao das 
Na~6es Unidas etc.). 

Exemplos: 
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a) controle social externo, natural, espontaneo, informal, educativo, d~ 
mestico: a mae que chama a atenc;:ao do filho sobre regras de 
etiqueta; 

b) controle social extemo, natural, espontaneo, informal, intelectual, 
comunitario: urn amigo corrigindo o outro - nao dig a • mais born·, 

c) 

d) 

e) 

diga "melhor"; 
controle social externo, artificial, organizado, formal, religioso, ecle
siastico: a excomunhao (lgreja Cat61ica Apost61ica Romana); 

controle social externo, artificial, organizado. formal, juridico, estatal: 
prisao por roubo. 

controle social externo, artificial, organizado. formal. ecooomico. inter
nacional: o boicote economico a Cuba por paises da America Latina. 
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11 Estratifica~ao Social 

Este capitulo aborda as maneiras pelas quais as pessoas se estratifi
cam em camadas sociais, com grandes diferenc;as de riqueza, poder e pres
tigio. Permite a compreensao: 

1. Dos fatores que atuam no sentido de formar, nas sociedades, uma 
hierarquia de posi<;:oes, estratos ou camadas mais ou menos dura
douros. 

2. Das diferenc;:as de enfoque entre os autores, em sua explicac;:ao da 
origem e/ou necessidade (ou nao) dessa hierarquia de posi<;:oes nas 
sociedades. 

3. De quais as principais caracteristicas do fenomeno de estratificac;:ao . 

4. Dos significados das castas, de como elas se apresentam na fndia 

e sua caracteristica de sistema que mais se aproxima da desigual
dade herdada. 

5. Do significado do sistema de estamentos: as sociedades em que im
perou e as diferem;as em relac;:ao as castas. 

6. Dos diferentes en toques no estudo da sociedade de classes e sua 
utilizac;:ao na analise das sociedades contemporaneas. 

7. De como se apresentam as classes sociais no Brasil. 

11 . 1 CONCEITO E TIPOS 

Os individuos e grupos de uma sociedade diferenciam-se entre si em 
decorrencia de varios fatores, formando uma hierarquia de posic;oes, estra
tos ou camadas mais ou menos duradouros. Este fato real, observado em 
todas as sociedades, significa que nelas os individuos e grupos nao possuem 
a mesma posic;ao e os mesmos privilegios, mas, sob esse aspecto, diferem 
entre si. Portanto, inexistem sociedades igualitarias puras. A esta diferen
ciac;ao de individuos e grupos em camadas hierarquicamente sobrepostas 
e que denominamos de estratificac;ao. 
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Urn dos primeiros autores a tratar do problema de estratifica~ao foi 
Karl Marx, em estreita correla~ao com o conceito de classe social. Marx 
considerava o fator economico como determinante da estratifica~ao. 

11 . 1 . 1 Conceito de Max Weber 

Refutando esta posi~ao, Max Weber fez uma distin~ao entre as tres 
dimensoes da sociedade: a ordem economica, representada pela classe, a 
ordem social, pelo status ou "estado", e a ordem politica, pelo partido. 
Cada uma das tres dimensoes possui uma estratifica~ao propria: o inte
resse economico e fator que cria uma classe, podendo-se ate considerar 
que as classes estao estratificadas segundo suas rela~oes com a produ~ao 
e a aquisi<;ao de hens; a estratifica<;ao economica e, portanto, representada 
pelos rendimentos, hens e servi<;os que o individuo possui ou de que dis
poe. Os grupos de status estratificam-se em fun<;ao do principia de con
sumo de hens, representados por estilos de vida especificos; a estratifica
<;ao social e, portanto, evidenciada pelo prestigio e honra desfrutados. A 
dimensao politica manifesta-se atraves do poder; a estratifica~ao politica 
e, assim, observada atraves da distribui<;ao do poder entre grupos e parti
dos politicos, entre individuos no interior dos grupos e partidos, assim co
mo entre os individuos na esfera da a<;ao politica. 

11 . 1 . 2 Conceito de Sorokin 

Para Sorokin, as formas concretas de estratifica<;ao apresentam-se in
terdependentes e, por este motivo, podem ser reduzidas a tres tipos funda
mentais: 
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• Estratifica~o economica - a desigualdade da situacao economics ou 
financeira dos indivfduos da origem a uma divisao em ricos e pobres. 
significando a existencia da estratificacao economica. Onde ha desi
gualdade economica, esta estratificacao real, concreta, que se mani
festa no nfvel de vida, na posse de bens, aparece; pode surgir, par
tanto, nos diferentes tipos de sociedade, capitalista ou socialista, inde
pendente do tipo de organizacao polftica e forma de governo. 

• Estratifica~o politica - da mesma forma que ha a desigualdade eco
nomics entre os individuos, ha a diversidade polftica em uma mesma 
sociedade, decorrente da distribuicao nao uniforme de poder, de auto
ridade (dirigentes e dirigidos). de prestfgio, de honras e de tftulos. 
Essa estratificacao ocorre independentemente da constituicao particu
lar da sociedade ou da inexistencia dela (inclusive nos povos agrafos). 

• Estratifica~o profissional - se as diferentes ocupacoes dos indivi
duos na sociedade se apresentam hierarquizadas no que diz respeito a 
valorizacao social, ao grau de prestigio, significa que a sociedade pos
sui estratificacao profissional. Esta diferenciacao em profissoes mais 
ou menos apreciadas independe do fato de seus titulares ocuparem 
tal posicao por nomea~;ao ou elei<;:ao, por heranca social ou por capa
cidade pessoal. 0 valor que se confere as diferentes ocupacoes varia 
no tempo e no espaco: na maioria das sociedades ocidentais, determl-
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nadas profissoes, tais como proprietaries e altos executives de em
presas industriais, banqueiros, tecnicos de elevado nfvel e cientistas, 
ganham cada vez mais prestfgio, em detrimento de atividades outrora 
mais importantes. A propria industrializac;:ao criou uma serie de fun
<;6es novas que vao adquirindo importancia. 

A estratifica<;:ao profissional proveniente do maior ou menor prestigio 
social, que, com raras exce<;:oes, corresponde a uma desigual distrihui<;:ao 
de remunera<;:ao, apresenta duas formas distintas: 

a) lnterprofissional. Quando as profissoes variam em importancia de urn 
grupo profissional para outro, constituindo uma hierarquia de ocupa
c;:oes que pode ser relacionada com o grau de habilidade requerida, 
com o grau de inteligencia e de conhecimentos, ou pelo fato de estar 
ligado ou nao as fun<;oes de organizac;:ao e controle. (Nos parses lati
no-americanos e muito comum dar maior ou menor valor ao homem 
pelo cargo que ocupa, independentemente das origens da aquisi<;ao do 
cargo e da capacidade de exerce-lo a contento.) Exemplo: engenheiro, 
medico, tecnico de administra<;ao, jornalista, eletriclsta, mecanico; 

b) lntraprofissional. Quando esta diferencia<;ao ocorre no mesmo grupo 
de ocupac;:oes. Esta hierarquizac;:ao interna pode ser mais ou menos 
rlgida: ha mais centralizac;:ao de poder no exercito e na industria do 
que na escola. Exemplo: dirigente, funcionario e operario, na indus
tria; professor universitario, secundario e primario, na escola. 

11 . 1 . 3 Conceito de Melvin M. Tumin 

~ autor q~e mais recentemente se referiu a estratifica<;:ao social foi 
Melvm M. Tumm (1970:27). Esse soci6logo considera os termos desigual
dade social e estratifica<;:ao social como sinonimos. Seu conceito de estrati
fica<;ao compreende a "disposi<;:ao de qualquer grupo ou sociedade numa 
hierarquia de posi<;:oes desiguais com rela<;:ao a poder, propriedade, valori
za~ao social e satisfa<;:ao psicol6gica". 

Poder: capacidade de ohter a realiza<;:ao dos ohjetivos; propriedade: 
direito a hens e servi<;:os; valoriza9iio: julgamento ou consenso de opiniao 
do grupo acerca do prestigio, honra e importancia de determinada posi<;:ao 
ou status; satisfa9iio psicol6gica: todas as demais fontes de prazer, conten
tamento e satisfa<;:ao, excluindo propriedades, poder e valoriza<;:ao. 

Exemplo: classificando a renda de urn individuo como propriedade, a 
possihilidade de exigir e ohter diversos hens e servi<;:os, atraves de sua ren
da, constituira o poder desse individuo; tendo conseguido ohter determi
nado hem, tal como casa~ carro, j6ias, o individuo tera certo prestigio de
corrente da valoriza9iio da sociedade em rela((aO a posse desses bens; tal 
fato clara prazer e orgulho ao proprietario, constituindo assim a satisfa9iio 
psicol6gica. Em virtude das diferen<;as ohservadas nas sociedades, por exem
plo, no que diz respeito a valoriza<;:ao de suas posses, a satisfa<;ao obtida 
por seus possuidores tambem varia. 
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Para a sociedade e para os individuos e importante a maneira como 
as "coisas boas" sao distribuidas. Geralmente a distribui<;ao ocorre atra
ves das posi<;oes ou status, sendo a profissao o status mais importante na 
sociedade industrial e urbana. Os status que possuem quantidades equiva
lentes de propriedade, poder e satisfac;ao psicol6gica podem ser agrupados 
em estratos. Dessa maneira, a sociedade consiste em varios estratos, que 
estao dispostos em uma ordem hierarquica, baseada na quantidade de po
der, propriedade, valorizac;ao e satisfa<;ao psicol6gica que os mesmos rece
bem. Os estratos "consistem em status socialmente definidos que recebem 
cotas socialmente determinadas de poder, propriedade e prestigio". 0 "es
trato" e, portanto, o conjunto de individuos que, em dada sociedade e em 
dado periodo, possuem status equivalente ou semelhante, distinto dos sta
tus dos demais componentes da sociedade. 

Principais caracteristicas do fenomeno de estratificac;ao, segundo Tu-
min: 
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1. Tern cariter social, isto e, padronizado: 

a) o sistema de estratifica<;ao nao implica desigualdades biologics
mente determinadas, mas padr6es de superioridade e inferioridade 
socialmente atribuidos e definidos; 

b) a forma<;ao e a continuidade do sistema de estratifica<;ao fun
damentam-se em normas e san<;oes; 

c) as normas sao transmitidas atraves do processo de socializa<;ao; 

d) todos os sistemas de estratifica<;ao apresentam um determinado 
grau de instabilidade, em consequencia de mudanr;:as; 

e) o sistema de estratificar;:ao recebe a influencia de outros sistemas 
d~ sociedade: institui<;6es familiais, politicas, religiosas, educa
c•onais e economicas, e influi, por sua vez, nesses sistemas. 

2. .: antigo, isto e, foi observado em todas as sociedades do passado. 
Fontes arqueol6gicas e registros hist6ricos demonstram que nas so
ciedades humanas sempre houve estratifica<;ao social, mesmo nos 
grupo nomades "primitivos ·, onde sao encontradas em forma rudi· 
mentares diferen<;as relativas a sexo, idade e for<;a fisica, ocorren
do depois as diferen<;as entre homens livres e escravos, rices e po
bres, nobres e plebeus, poderosos e humildes etc. 

3. ~ onipresente. 0 fundamento do sistema de estratifica<;ao varia de 
sociedade para sociedade, mas deve ser assinalada a universalidade 
de uma forma socialmente estruturada e sancionada de desigualdade 
referente ao poder, propriedade e prestigio. 

4. 1: diverso em suas formes. A diversidade de formas atraves das quais 
a desigualdade se exprime refere-se tambem a quantidade; sob este 
aspecto, teoricamente terfamos sociedades que se distribuem ao 
Iongo de uma linha graduada entre os extremos: urn, em que todos os 
status fariam jus a iguais quantidades de poder, propriedade e pres
tigio; e outro, em que cada status teria direito a quantidades desi
guais. Nenhuma sociedade concreta se encontra nesses casas extre
mos, mas a sociedade indiana tradicional, apresentando mais de tres 
mil subcastas, aproximar-se-ia da total desigualdade, ao passo que os 
kibutzim de Israel (cooperativas agricolas coletivas) aproximar-se-iam 
da igualdade total. 
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5. Tern influencia, isto e, as coisas mais importantes, mais desejadas e, 
frequentemente, mais escassas na vida humana constituem os mate
riais basicos que sio desigualmente distribuidos. As consequencias 
decorrentes dessa desigualdade aparece em duas esferas principais: 
a) oportunidade de vida e b) estilos de vida. 

Os autores, atualmente, em suas investigac;oes empiricas, empregam 
como indices para o estabelecimento de sistemas de estratificac;ao criterios 
multiplos: a riqueza, o prestigio da ocupac;ao, o montante e a origem dos 
rendimentos, a educac;ao, as zonas residenciais, a origem etnica e outros. 

Assentado o fato de que a estratificac;ao e fator universal, encontrado 
em todas as sociedades, interessa-nos, a seguir, analisar as formas concre
tas atraves das quais a estratificac;ao se manifesta nas diferentes sociedades. 
0 aspecto diferencial diz respeito ao grau de mobilidade existente entre os 
diversos estratos. 

Segundo Kingsley Davis, partindo de dois "tipos ideais", opostos, te
riamos: 

a) uma sociedade baseada inteiramente na desigualdade herdada, como 
os filhos acupando exatamente a mesma posi~;:ao de seus pais, em 
oposi<;:ao a; 

b) uma sociedade com total igualdade de oportunidades, com os filhos 
tendo de adquirir, atraves da capacidade pessoal, posi~;:ao independen
te da de seus pais. 0 sistema de castas aproxima-se do primeiro tipo 
e o isstema de classes abertas, do segundo. Mas todas as socie
dades concretas sao, ate certo ponto, • complexos mistos". com maior 
ou menor tendencia na dire<;:ao de urn dos tipos ideais (1961: II 106). 

11.2 CASTAS 

De?tre todas as sociedades do presente ou do passado, foi na fndia 
que o sts~e11_1a_ de castas alcancrou seu mais pleno desenvolvimento. Ape:>ar 
da Constttut<;ao, promulgada a 26 de novembro de 1949, ter estabelecido 
a igualdade de todos os cidadaos, proibindo expressamente sua discrimi
nayao por fatores inerentes ao sistema de castas, e o Estado hindu que 
apresenta, ate hoje, a maior aproximac;ao das caracteristicas do "tipo ideal" 
de desiguldade herdada. 

11 . 2 . 1 Conceito de Kingsley Davis 

Davis (1961: II 1 07) apresenta as seguintes tenqencias, pertencentes 
as castas indianas: 

• Participat;:io hereditaria na casta. A crian~;:a, desde o nascimento, 
pertence ao mesmo nfvel dos pafs. 

• Partici~ atribuida por toda a vida. Com exce~;:ao de casos de de
grada~;:ao (rebaixamento), uma pessoa nao pode modificar sua casta; 
seus esfor<;:os pessoais, sua demonstra~;:ao de capacidade em nada 
influirao na sua participa<;:ao em determinada casta, aquela em que 
nasceu. 

• Casamento endogamico. A escolha do conjuge deve ser feita exclu
sivamente no seio da casta. 
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• 0 contato com outras castas e limitado. Atraves de restric;:6es no que 
se refere ao convivio, relac;:6es pessoais e associac;:ao, e ao consurr.o 
de alimentos preparados por outros. 

• ldentifica«;:ao do individuo com a casta. Atraves do nome, comum a 
todos os membros da mesma casta, pela submissao aos costumes 
peculiares a ela e pela obedh~ncia as leis que a regem. 

• A profissio ou a ocupa~ao caracterizam a casta. Alem disso, ou ao 
lado desse fator, apresenta uma unidade, baseada tambem numa ori
gem tribal ou racial comum. adesao a uma seita religiosa ou qualquer 
outra peculiaridade comum. 

• Cada casta possui um grau de prestigio pr6prio, estabelecido em rela
c;:ao as outras castas. 

11 . 2 . 2 Caracterizat;ao das Castas 

0 primeiro ponto a ser focalizado, num exame mais profundo do sis
tema indiano de castas, e exatamente 0 ambito do emprego do termo "cas
ta". Segundo a teoria hindu, no principia das coisas foram institufdas qua
tro castas, eternas, que se originaram de diferentes partes da divindade: 
bramanes, sacerdotes e eruditos, provenientes da boca; xdtrias, dirigentes 
e guerreiros, procedentes dos bra<;os; vaicias, mercadores, oriundos das co
xas; sudras, camponeses, trabalhadores e servos, provenientes dos pes. Alem 
destes existiam os pdrias ou intocdveis, os "sem casta", expulsos de suas 
castas, ou degradados, por transgress6es dos c6digos referentes ao compor
tamento, condi<;ao que e transmitida a seus descendentes. Do ponto de 
vista religioso, as tres primeiras castas sao as dos individuos "duas vezes 
nascidos", conceito ligado ao dogma do carma, e transmigra<;ao das almas. 
Estas grandes divis6es podem ser encontradas em qualquer parte da india; 
~as difer~ncia<;6es ocasi_onadas por fatores diversos, principalmente ligados 
a_ ocup~9a~ e ao cumpnmento de deveres religiosos, deram origem a divi
soes mult!plas em grupos-castas, que adquiriram caracteristicas pr6prias, 
formando subcastas perfeitamente limitadas. Algumas destas subcastas tern 
carater "nacional" e outras sao simplesmente divis6es estritamente regio
nais. Os levantamentos censitarios e as atividades de especialistas permi
tiram verificar que cada "regiao lingiiistica" apresenta cerca de 200 gru
pos-castas que, por sua vez, se subdividem em aproximadamente 3.000 uni
dades menores. Entretanto, para efeito de analise, sem levar em considera
<;ao as divis6es menos importantes ou as especificamente regionais, as "sub
castas apresentam todas as tendencias descritas para a casta", empregando
-se, por este motivo, tal designa<;ao para todos os casos. 

Muitos autores, por sua vez, entendem que a diferencia<;ao em castas 
deriva do contato de ra<;as diferentes, tendo sido estabelecida por conquis
ta. A palavra "casta" e de origem portuguesa e a palavra indiana corres
pondente a varna, que significa cor. E, apesar das exce<;6es regionais, ha 
uma certa correspondencia entre as castas e o aspecto referente a cor, sen
do as castas superiores mais claras do que as inferiores. 

Os dois primeiros itens, isto e, OS que se referem a inclusao heredita
ria na casta, inclusao que se mantem por toda vida, podem levar a conclu-
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sao de que inexiste mobilidade social no sistema de castas. 0 sistema, 
mesmo em periodos de maior rigidez, apresentou certo deslocamento de 
uma casta para outra; esta mobilidade, entretanto, era geralmente grupal e 
nao individual. Alguns grupos de determinada casta poderiam exercer ati
vidades e ocupa96es caracteristicas de outra casta, pela necessidade desses 
servic;os na comunidade; esta mudan9a clava origem a uma separa9ao entre 
os dois grupos, elevando-se urn deles na hierarquia, em virtude da nova 
ocupa9ao. Esta eleva9ao do grupo refletia-se no status individual de seus 
componentes. Kingsley cita o caso da casta Pasi, cuja atividade era a ca9a 
de animais e aves, profissao considerada desprezfvel. Parte desta casta 
passou a dedicar-se ao cultivo de frutas, ocupa9ao mais honrosa. Em con
sequencia, esse grupo deu origem a nova casta, que adotou o nome de Pha
nasi, e passou a ocupar uma posi9ao social mais elevada do que os restan
tes Pasi. Alem da mudan9a das atividades, outro fator que poderia deter
minar a ascensao de urn grupo de urn status para outro era urn esfor<;o co
letivo no sentido de tornar mais rigida a observa9ao de tabus, das regras 
morais ou das normas referentes a comensalidade, adotando, a este respei
to, as atitudes de uma casta superior; o relaxamento dos componentes de 
uma casta, nestes aspectos, acarretava o rebaixamento do grupo. Alem 
desses fatores, a mobilidade dos grupos poderia tambem ser determinada 
pela migra9ao (coletiva), a aceita9ao de determinadas crenc;as, a altera9ao 
de sua situa9ao economica e da referente ao poder. Este ultimo caso e 
ilustrado por Srinivas, que indica o exemplo dos Raj Gond: ap6s se terem 
tornado os dirigentes de uma zona da fndia Central, reivindicaram e obti
veram uma posi<;ao superior - xatrias. 

, A terceir~ ~aracteristica, endogamia, era tao importante que grande 
numero dos parzas desceu a esta condi9ao em virtude de terem contraido 
matrimonio fora de sua casta. Quando o casamento entre indivfduos de 
castas diferentes nao os degradava de modo completo, a nivela<;ao se fazia 
pela casta mais baixa, o mesmo ocorrendo com os filhos, que em caso al
gum poderiam pertencer as tres castas superiores. Este fator, assim como 
outros, variou no tempo. Em determinada epoca, ao passo que o casamen
to de urn homem com uma mulher de casta superior era considerado ofen
sa para a jovem e seus pais, o casamento com mo9as de castas inferiores 
nao era censurado, nem os filhos degradados. Conforme cita Max Weber 
(1963:460-1), tal fato valorizou as jovens das castas inferiores, tornando 
dificil a posi9ao das moc;as das castas altas, principalmente porque, se nao 
casassem, seria isso considerado uma desgrac;a para elas e seus pais. Esta 
situac;ao originou uma pn1tica, relacionada com o matrimonio, entre os 
Bramanes Kulin: mediante alto pagamento, os rapazes <;testa casta realizavam 
casamento in absentia com diversas jovens que, assim, adquiriam o status de 
"casadas". Segundo Weber, a impossibilidade do casamento das mulheres 
com homens de castas inferiores foi urn dos fatores que originaram o in
fanticidio feminino, entre as castas superiores. Apesar da condenac;ao de 
tal pratica pelas leis inglesas (1829), o infanticidio era praticado em tal es
cala, principalmente entre a casta Rajput, que no ano de 1836, em urn 
levantamento realizado em determinadas areas ocupadas por elementos desta 
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casta, entre 10.000 individuos nao foi encontrada nenhuma menina com 
mais de urn ano de idade; e, em 1869, em vinte e duas areas, havia 23 
mo~as e 284 rapazes. 

A limita~ao do contato com outras castas, quarta caracteristica, pa
seia-se principalmente em regras referehtes a alimenta~ao e na precedencia 
ritual. Em rela~ao a alimenta~ao, as regras basicas que orientam as rela
~oes entre as castas dizem respeito a: o que pode ser comido, em compa
nhia de quem, das maos de quem se pode rec~ber alimentos e agua (e que 
tipo de alimento). Em rela~ao a primeira questao, somente as ~astas mais 
baixas podem ingerir alcool, carne de porco e de vaca (sagrada); o vegeta
rianismo e evidencia de status elevado. 0 segundo item diz respeito nao 
somente em que ordem as pessoas devem sentar-se em banquetes, mas 
tambem quem pode comer na mesma sala, na mesma casa, e quem pode 
ou nao pode sequer olhar para a comida. 0 terceho ponto 'apresenta, 
em primeiro Iugar, uma classifica~ao, por ordem de importancia: alimento 
kachka (cozido em agua), alimento pakka (cozido em manteiga) e agua. 
Em segundo Iugar aparece o fator "quem aceita o que de quem": o ali
mento kachka e aceito apenas das maos de elementos da mesma casta ou 
de casta superior (por esta razao, os bramanes, geralmente, nao aceitam 
esse tipo de alimento de mais ninguem); o alimento pakka pode ser aceito 
das maos de pessoas de castas pr6ximas; a aceita<;ao da agua abrange urn 
circulo mais amplo, mas nao inclui os "intocaveis". A precedencia ritual 
esta intimamente ligada a no~ao de "impureza" e "impuro". Em todas as 
esferas do convivio social, esta no<;ao funciona como elemento de separa
c;:ao: da origem a uma rigida estratifica<;ao de moradias, principalmente 
nas aldeias e comunidades rurais; no setor de bens e servi<;os e estabele
cido quem pode fabricar produtos, servir ou atender a quem, e os que pres
tam servi<;os as castas superiores nao 0 poderao fazer as inferiores (com 
raras excec;:oes, como, por exemplo, a casta dos confeiteiros, Myra e Hal
wai, cujos produtos, apesar de serem alimenticios, podem ser geralmente 
consumidos por todos); no aspecto das relac;:oes sociais, a no<;:ao de impu
reza diz respeito ao toque pessoal (urn medico bramane, ao tomar o pulso 
de urn paciente sudra, por exemplo, so o fani atraves de urn peda<;o de 
seda, para nao se contaminar), a distancia que devem manter, entre si, os 
membros das diferentes castas, e ao fato de que, em algumas regioes, ate 
a sombra de urn paria contamina uma pessoa das castas superiores; 

0 quinto item, a identifica<;ao do individuo com a casta, da-se em . 
diversos pianos. 0 primeiro, exterior, diz respeito ao modo de trajar: 
quantidade, tipo, cor e qualidade das pe<;as de roupa; determinados sim
bolos, como a "faixa sagrada", tipos de enfeites (quem usa o que e onde· 
usa) e outros. 0 segundo refere-se aos costumes, assim relacionados: casa
mento - o sacrificio das vhivas, seu celibato ou permissao ·de novo casa
mento, admissao ou nao do concubinato e do div6rCio, reclusao das mu
lheres; atividades economicas - e altamente valorizada a "pureza" da 
ocupa<;ao, a propriedade da terra, a isen<;ao do -trabalho manual, sendo 
que a cooperac;:ao das mulheres, nos empreendimentos economicos, e geral
mente considerada exclusiva das castas inferiores, ao passo que a separa<;:ao 
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entre as atividades produtivas e as comerciais e sinal de status; aspectos 
da moralidade, cultura e religiao - muitas castas possuem divindades es
peciais e ha varia96es no que se ref ere· as praticas religiosas e concep96es 
morais, sendo consideradas importantes a permissao do estudo e o conhe
cimento da literatura sagrada, limitada a certas castas. Toda casta possui 
urn nome especifico, que identifica seus componentes; no processo de di
ferencia9ao, ocorrido entre membros de uma casta, deve haver a ado<;ao 
de urn nome particular para o novo grupo. 0 terceiro plano diz respeito as 
leis que regem a atividade dos componentes da casta. Cada uma possui 
leis especificas e, alem do conselho de castas, dispoe, em geral, de tribu
nais pr6prios. Ghurye indica algumas transgress6es que sao julgadas pelo 
organismo governamental (panchayat) de tal casta: 

• comer, beber ou manter atividades semelhantes com pessoas de outra 
casta, com as quais tal tipo de relac;:ao social e proibido; 

• tomar, por concubina, mulher pertencente a outra casta; 
• adulterio; 
• seduc;:ao de mulher casada; 
• recusa de cumprimento de promessa de casamento; 
• recusa em manter uma esposa; 
• 0 nao-pagamento de dividas; 
• roubo; 
• quebra dos habitos de comercio peculiar a casta; 
• apropriar-se de clientes de outro e elevar ou reduzir os prec;:os das 

mercadorias e servic;:os; 
• matar uma vaca ou outro animal sagrado; 
• insultar urn bramane; 
• desafiar os costumes da casta por ocasiao de cerimonias de casamento 

e outras (in: Ianni, 1973: 102-4). 

Dessa maneira, a casta possui o seu proprio "governo" e os membros 
obedecem as suas leis especificas, isto e, afastam-se da comunidade, como 
urn todo, no que diz respeito a seus costumes peculiares, criando-se urn 
abismo cultural entre as castas: seus padroes morais variam de acordo 
com a diversidade na administra9ao das leis. 

A sexta caracteristica indica que a casta tern aspectos distintivos em 
rela9a0 a profissao OU a ocupa9a0, ja men~ionad~s qua~do enfo~amos a 
mobilidade entre as castas. Precisamos, aqm, anahsar do1s conce1tos fun
damentais: 

• a livre escolha de uma profissao, pelo individuo e 

• a mudanc;:a de profissao, alterando o status do grupo (ou do individuo). 

Em rela9ao ao primeiro ponte, a opiniao da maioria dos autores e 
coincidente com a expressa por Parsons (1968: II 684): "apesar das ex
ce96es, as castas caracterizam-se geralmente por uma ocupa<;ao hereditaria, 
de maneira que a divisao da sociedade em castas e, aproximadamente, uma 
divisao funcional do trabalho, com base hereditaria. A maioria dos nomes 
de casta, se bern que nao todos, designa ocupa96es". Depreende-se dessa 
coloca9iio que, na analise das castas, os estudiosos salientam o papel das 
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profissoes, como caracteristico das mesmas; este fato leva a considerac;:ao 
de que o individuo nao tinha liberdade de escolha no exercicio da profis
sao, herdando-a dos pais. No que diz respeito a segunda quesHio ja vimos 
que, quando as contingencias levaram determinados elementos a mudarem 
de atividade, alterava-se tambem o seu status; tal fato vern fortalecer a ar
gumentac;:ao de que as profissoes estavam intimamente ligadas as castas, 
mas, por outro lado, mostra a possibilidade de os individuos (principalmente 
de urn grupo de individuos) mudarem a profissao herdada. ~ Ghurye 
quem salienta este ponto, dizendo que se a profissao de sacerdote se res
tringe exclusivamente a casta dos bramanes, outras ocupac;:oes, como o co
mercio, o servic;:o militar e o trabalho do campo, podem ser exercidas por 
membros de qualquer casta, sem se degradarem; tambem observa que va
rias castas tern a mesma ocupac;:ao tradicional, mas, por outro lado, que 
os membros de uma casta exercem vigilancia para impedir que alguns ado
tern qualquer ocupac;:ao considerada degradante ou impura. Ainda em re
lac;:ao a profissao herdada e seu relacionamento com a casta, a industriali
zac;:ao teve grande impacto, criando novas ocupac;:oes e aumentando as pos
sibilidades de opc;:ao do individuo e, ate certo ponto, permanecendo a mar
gem das castas, se bern que o sistema, segundo Chinoy, tenha incorporado 
muitas inovac;:oes. 

0 ultimo item salienta o grau de prestigio especifico de cada casta. A 
primeira diferenciac;:ao de prestigio na sociedade indiana, a mais rigida, e 
a distinc;:ao entre as castas dos "nascidos duas vezes" ou "puros", e os 
"nascidos uma vez s6" ou "impuros". Apesar de variac;:oes regionais, re
ferentes a classificac;:ao das castas como "puras" e "impuras", esse fator 
e geral, estando presente em toda parte. A segunda grande distinc;:ao ba
seia-se nas normas de procedencia, tendo como ponto de referenda a casta 
bramane. Esta casta e, indubitavelmente, a casta superior em toda a ln
dia, apesar de se apresentarem pequenas variac;:oes regionais e locais, no 
que diz respeito a sua situac;:ao. A classificac;:ao se fara de acordo com duas 
questoes: 

a) Referente a alimen~o. De quem pode o brAmane aceitar alimentos 
kashka, pakka e agua; de quem pode aceitar alimento pakka e agua; 
de quem pode aceitar somente agua; de quem pode aceitar, apenas 
em determinadas circunstancias, agua; de quem nunca pode aceitar 
sequer agua; quem contarnina um po()o ou reservat6rio de agua ape
nas por se ter servido d61a etc.; 

b) Reftrente a ,presta9io de $ervi(:Os. lrrlposslbilidade p.ara certas castas 
de serem servidas pelos bramanes: de serem atendidas por barbeiros, 
alfaiates etc., que servem as castas superiores; limitac;ao de cantata 
devido a uma possivel poluic;ao; proibic;ao do uso de servic;os publi
cos (barcas, ferrovias, escolas etc.); impossibilidade de entrar nos 
templos hindus (Davis, 1961: II 109). 

A posic;:ao relativa das castas varia nas diferentes regioes, sendo pra
ticamente impossivel determinar uma ordenac;:ao hierarquica das castas, sub
castas e unidades menores, v~Hida para toda a fndia; entretanto, as dife
renciac;:oes regionais e principalmente locais, nas vilas e comunidades ru
rais, sao bern conhecidas e claramente definidas pela sua populac;:ao. Se-
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gundo Parsons, em rela<;ao a hierarquia do sistema de castas indiano, "ha 
certo elemento de imprecisao, no sentido de que nao e sempre possivel esta
belecer a posi<;ao de cada casta ou subcasta em rela<;ao a todas as demais; 
entretanto, o esquema geral da hierarquia e suficientemente nitido. No 
apice, _encontra-se a casta dos bdimanes, e o principal criteria de status de 
cada casta e a rela<;ao desta casta particular com os bramanes" (1968: II 
685). 

Se foi na tndia que o sistema de casta mais se desenvolveu, isto nao 
significa que e o unico Iugar onde aparece tal fenomeno. Entretanto, ha 
discussoes entre os especialistas sobre os paises ou as epocas em que po
demos encontrar as castas. Partindo do ponto de vista de que o sistema de 
castas, entendido como "uma sociedade baseada inteiramente na desigual
dade herdada, com os filhos ocupando a mesma posi<;ao de seus pais", e 
urn "tipo ideal", e que a maioria das sociedades concretas se apresenta co
mo urn "complexo misto", existem sociedades em que a casta aparece em 
menor grau, coexistindo ou nao com outros tipos de estratifica<;ao social. 

Desvinculando a casta de seu conteudo religioso, tal como aparecem 
na fndia, teremos, segundo Warner (In Pierson, 1970b:419), uma socieda
de com "disposi<;ao te6rica das pessoas de determinado grupo em uma or
dem em que os privilegios, deveres, obriga<;oes, oportunidades etc. se dis
tribuem desigualmente entre os grupos considerados superiores e inferiores. 
Existem san<;oes sociais que tendem a manter esta distribui<;ao desigual". 
Bougie afirma que uma sociedade esta sujeita a urn regime de casta se for 
dividida em "grupos hereditariamente especializados, hierarquicamente su
perpostos e mutuamente opostos; se se opuser, a urn tempo, as misturas de 
sangue, as conquistas de posi<;5es e as mudan<;as de oficio (In: Ianni, 
1973:91). 

Estas coloca<;oes nos levam a considerar, com as devidas reservas, 
que nas seguintes sociedades e perfodos hist6ricos existiram castas: no An
tigo Egito, no Japao medieval, na Alemanha nazista, com a divisao entre 
arianos e nao arianos, na Uniao Sul-Afrina, desde sua independencia, com 
a separa<;ao entre brancos, negros e mulatos (apartheid). Alguns autores 
consideram, ainda, a sociedade norte-americana, principalmente nos Esta
dos do Sui, aparecendo, ao lado do sistema de classes, o de castas: bran
cos e negros . 

11 . 3 ESTAMENTOS 

Muito se tern escrito sobre os estamentos; entretanto, as teorias que 
nos parecem mais claras e aceitaveis sao as de Hans 'Freyer e, principal
mente, de Sorokin, que resumiremos a seguir. 

11 . 3 . 1 Conceito de Hans Freyer 

Hans Freyer (In: Ianni, 1973:168 e seg.) considera a sociedade esta
mental "como uma fase determinada na hist6ria das formas sociais de do
mina<;ao; como urn elemento na serie das estruturas sociais fundamentais". 
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A medida que uma forma de domina<;:ao se afirma, tornando-se urn sistema 
duradouro, distribui, segundo urn esquema fixo, parcelas desiguais de di
reitos e deveres (atividades). Em conseqiiencia, os grupos parciais hetero
geneos de que se compoe a sociedade desenvolvem-se num sistema defini
do de privilegios e atividades sociais. Estes grupos ou estamentos formam 
urn todo organico que sera tanto mais forte quanta mais coordenadas esti
verem as partes, e a continuidade do sistema basear-se-a na execu<;:ao tra
dicional dos deveres especificos de cada estamento. "Essa estrutura9ao da 
sociedade, segundo privilegios especificos ~ atividades atribuidas, se realiza 
naturalmente 'de cima para baixo'; isto e, e estabelecida por aqueles que 
detem a domina<;ao." Constitui, portanto, urn processo que se inicia no 
apice e estende-se ate a base da sociedade. 

Para manter essa domina<;:ao, os estamentos devem delimitar-se e opor 
resistencia a penetra<;ao de elementos externos, o que se consegue atraves 
da endogamia e do monop61io de determinadas atividades sociais. Geral
mente, os estamentos dominantes reservam para si o servi<;:o sacerdotal, o 
de guerreiro, os cargos publicos e a propriedade da terra, opondo-se a ati
vidades como o trabalho manual e o comercio. Com base nas atividades 
reservadas aos diversos estamentos, desenvolve-se "uma especial forma de vi
da, urn conceito especial da honra e alguns costumes tam bern especiais", e 
origina-se urn determinado tipo de homem. Os estamentos, portanto, no 
desempenho de suas fun<;:oes caracteristicas, estabelecem urn conceito de 
honra e atitude social especifica. 

Apesar de o hermetismo consistir em caracteristica importante, os esta
mentos, para que permane<;:am como sistema, necessitam receber em seu 
seio, periodicamente, "a riqueza e o talento" de grupos inferiores. A dina
mica hist6rica do sistema de estamentos determina a ocorrencia de proces
ses sociais de deslocamento e ascensao, consistindo a sabedoria da aristo
cracia (camada dominante) em receber apenas os elementos que possam 
ser integrados em sua peculiar forma de vida. Dessa maneira, a mobilidade 
entre os estamentos, Ionge de abalar a sua estrutura, refor<;:a-a. 

Por outro lado, toda estrutura que se baseia no principia da domina
<;:ao, da distribui<;:ao desigual de direitos e privilegios traz em si o germe da 
revolta e da contesta<;:ao. Entretanto, a luta dos estamentos inferiores con
tra os superiores e uma disputa por mais privilegios, para ampliar, de for
ma concreta, seus direitos, e nao uma luta contra o sistema. 

11 . 3 . 2 Conceito de Sorokin 

Sorokin (1968: I 404-8) conceitua estamentos como urn grupo que, 
em rela<;:ao aos estamentos que lhe sao superiores, e mais ou menos orga
nizado, e, no que diz respeito aos estamentos inferiores, constitui uma co
letividade semi-organizada ou inorganizada. I! parcialmente hereditario, sen
do, porem, mais aberto do que a casta. I! solidario a medida que seus 
componentes estao ligados: 

• por lac;os de direitos e deveres; 
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• por privilegios e isenc;:oes de impastos (ou a obrigatoriedade de paga
mento destes), geralmente determinados pelo Estado; 

• por ocupac;:oes e func;:oes economicas semelhantes (nao tao monopo
lizadas quanta no sistema de castas). 

Apenas alguns membros se encontram ligados por vinculos de lingua 
e ra9a comuns, e os la<;os de parentesco unem somente uma minoria insig
nificante. Cada estamento forma, na hierarquia dos estamentos, uma ca
mada claramente definida, geralmente estabelecida pelo Estado, tornando-se 
legal. 

Os estamentos diferem das castas sob varios aspectos: 
a) Nao sao tao fechadas quanta as castas. Os escravos nao sao apenas 

filhos de pais escravos, podem adquirir esta condic;:ao por diversos 
outros motivos: por conquista, isto e, por se tornarem prisioneiros; 
por terem cometido urn crime ou por nao poderem saldar suas di
vidas; por sua venda voluntaria ou por seus pais os terem vendido 
como escravos; por terem sido raptados por traficantes de escravos. 
Da mesma forma, uma pessoa pode ingressar na nobreza nao apenas 
por ser filho de pais nobres, mas por ter recebido do rei urn titulo 
de nobreza, em recompensa de servic;:os prestados, ou pela realiza
c;:ao de feitos considerados valiosos no campo militar, religiose, artis
tico, cientifico, economico, politico, juridico etc. Pode tambem com
parar o titulo de nobreza ou adquiri-lho casando-se com pessoa nobre 
e, ainda, tornar-se nobre por conquista ou atraves da forc;:a, depondo 
o governo e a nobreza e tomando-lhes o Iugar. Todas estas possibili
dades diferenciam o estamento da casta, onde a condic;:ao de urn 
individuo e obtida somente atraves do nascimento. 

b) As pessoas, num sistema de estamentos, tambem podem abandonar 
ou perder a posic;:ao que ocupam. Urn servo ou escravo pode deixar 
esta condic;:ao pela compra da liberdade; alforria concedida pelo se
nhor; recompensa por certos atos merit6rios; decreta do Estado, abo
linda a servidao ou a escravidao etc. Por sua vez, urn nobre pode per
der tal status ao adotar certa ocupac;:ao; casar com pessoa nao livre; 
vender seu titulo; ser derrotado na guerra; ser prejudicado por uma 
revoluc;:ao que substitua toda nobreza antiga por nova etc. Num sis
tema de castas, a maioria dessas situac;:oes nao muda o status do 
individuo. 

c) Contrariamente ao que ocorre entre as populac;:6es estratificadas num 
sistema de castas, no sistema de estamentos, alguns estratos cons
tituem grupos abertos. Tal ocorria com o clero que, nao se autoper
petuando, nao podendo transmitir sua posic;:ao a seus filhos em virtu
de do celibato clerical, recrutava seus elementos entre todos os es
tratos da sociedade, inclusive entre os servos. Da mesma maneira, a 
burguesia recebia qualquer pessoa livre que, estabelecendo-se nas 
cidades, ai enriquecia. 

d) Nos estamentos. a endogamia e a consanguinidade sao muito menores 
do que nas castas. Em certos casos, inclusive, proibia-se o casamen
to endogamico e prescrevia-se a uniao com membros de outros gru
pos. De maneira geral, o casamento de urn nobre com pessoas de 
outros grupos, livres, nao era proibido; ate mesmo a uniao com 
elementos dos estamentos a servis" nem sempre era pun ida, ou nao 0 
era com a mesma intensidade com que se punia, ·nas castas, a uniao 
de urn bramane com uma pessoa das castas inferiores. 

e) Em consequencia da caracteristica anterior, os estamentos sao muito 
mais heterogeneos (mistos) do que as castas, do ponto de vista 
racial. Tal situac;:ao engloba todos os e~tamentos, inclusive com algu
mas excec;:oes, as pr6prias familias reinantes. 
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f) Ascen~;ao e queda das dinastias e familias reinantes significa que, na 
maioria das sociedades, os estamentos superiores sao heterogeneos; 
muitas vezes, os grupos familiares, de parentesco e raciais foram 
substituidos por grupos originarios dos escaloes inferiores. Assim, 
se as castas se perpetuam pel a identidade de • sangue • ou de linha
gem racial, os estamentos compoem-se de linhagens raciais dife
rentes. 

g) Os estamentos inferiores, especialmente de servos ou escravos, 
constituem, em geral, grupos semi-organizados com pouca intera~;ao 
entre seus membros. Raramente conseguiram criar uma organiza~;ao, 
por constituirem, na maior parte das vezes, menor agregados, con
trastando, portanto, com as castas (grupos plenamente organizados 
ou, quando muito, semi-organizados). 

h) Os estamentos, principalmente os inferiores, nao constituem grupos 
territoriais, pois nao se encontram confinados a territ6rios delimita
dos e continuos, mas, ao contrario, disseminados por todo o pais. 

i) Em virtude da diversidade dos meios de recrutamento, os elementos 
dos estamentos inferiores (principalmente escravos e servos) nem 
sempre pertenciam ao mesmo grupo cultural e lingi.iistico; assim, sob 
este aspecto, diferem entre si e dos estamentos superiores da mes
ma sociedade. 

j) 0 regime de castas, na rndia, baseava-se principalmente em aspectos 
religiosos ou consuetudinarios, sendo reduzida a influencia do Estado; 
os estamentos, ao contrario, tern status juridico e o Estado desem
penha urn papel relevante na gera~;ao, cristaliza~;ao, legaliza~;ao e im
posi~;ao do Iugar de cada estamento. 

Sorokin considera o estamento "quantitativa e qualitativamente uma 
casta diluida", pois, se muitas caracteristicas da casta nao aparecem no es
tamento, outras - carater fechado, unioes endogamicas e consangiiineas, 
transmissao hereditaria do status - estao presentes, embora com menos 
rigidez. 

Os estamentos existiram durante seculos e tern sido encontrados em 
quase todas as populac,;oes humanas. Na sociedade ocidental, o feudalismo 
representou uma sociedade de estamentos, embora os sistemas feudais da 
Europa nao tenham comec,;ado e terminado no mesmo periodo. 

A sociedade medieval apresentava tres estamentos: nobreza, clero e 
campesinato. Estes grupos nao eram homogeneos: a nobreza englobava os 
grandes e pequenos proprietaries de terra; o clero compreendia o alto e 
o baixo clero; o campesinato abrangia os camponeses livres, os servos da 
gleba, os servos domesticos e os escravos. 

Com o surgimento das cidades (burgos) e seu desenvolvimento, apa
t;eceram OS burgueses: habitantes das cidades que aos pOUCOS vao obtendo 
autonomia em relac,;ao ao senhor feudal e se convertem em grupo diferen
ciado, dando origem a urn novo estamento, denominado "terceiro estado" 
na Franc,;a e "comuns" na lnglaterra. 

A nobreza abrangia a classe guerreira e dirigente, com urn poder ba
seado na posse da terra, ligada entre si por lac,;os de vassalagem e fidelidade: 
os feudos consistiam em terras divisiveis, entregues para explorac,;ao, e quem 
as recebia devia fidelidade ao dono. Toda nobreza se entrelac;:ava com a 
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posse ae alguns teuaos e a explora<;ao ae outros, senao em alguns casas 
o suserano e, em outros, o vassalo; essa situa<;ao dava origem a constantes 
disputas que impediam a total organiza<;ao desse estamento. Entretanto, 
o grupo diferenciava-se dos outros estamentos pela posse de urn status le
gal de superioridade, direitos e privilegios, jurisdi<;ao especifica e particular 
forma de vida. 

0 clero constituia urn grupo bern organizado, apesar de nao se auto
perpetuar: necessitava, para sua manuten<;ao, recrutar elementos de outros 
estamentos. Nesse processo mantinha, ate certo ponto, o status original 
de seus membros. As pessoas origimirias da nobreza e burguesia mais in
fluente pertenciam ao clero maior; os demais, geralmente, s6 podiam in
gressar no clero menor. Apesar dessa origem heterogenea de seus compo
nentes, o clero constituia urn grupo unido, rico, instruido e, par esta razao, 
poderoso. 

0 campesinato, ou povo comum, representava o menos organizado dos 
estamentos. Preso a terra, ao feudo, devendo obediencia ao senhor, o 
campones tinha sua vida administrada e sua liberdade de deslocamento re
duzida. 0 aqvento das cidades propiciou a este grupo a obten<;ao de maior 
liberdade, alterando sua posi<;ao. 

A burguesia desenvolveu-se como estamento a partir do surgimento 
das cidades e o fortalecimento do comercio. As atividades comerciais for
<;aram a especializa<;ao de diversos tipos de artesaos e o aumento do nu
mero de mercadores. Esses elementos reivindicavam, cada vez mais, liber
dade e independencia dos senhores feudais, como passo necessaria para o 
crescimento do comercio. "Em face as restri<;oes feudais que os asfixia
vam ( ... ) uniram-se em associa<;oes chamadas 'corpora<;oes' ou 'Iigas'. a 
fim de conquistar, para suas cidades, a liberdade necessaria a expansao 
continua" (Huberman, 1974:37). 

11 . 4 CLASSES SOCIAlS 

11 . 4 . 1 Conceito de Karl Marx 

0 primeiro autor a empregar continuamente o termo "classes sociais 
foi Marx que, ao Iongo de suas obras, se utilizou do conceito sem, todavia, 
defini-lo com precisao. Ao contrario, muitas vezes o conceito "classes so
dais" foi por ele empregado em contextos te6ricos divergentes ou franca
mente opostos. Muitos autores que analisaram a obra de Marx tentamm 
conciliar as divergencias, intentando apresentar urn conceito unificado. 0 
proprio Marx, sentindo a necessidade de precisar o termo, iniciou urn capi
tulo (o quinquagesimo segundo do terceiro livro de sua obra, 0 capital) com 
o titulo "As Classes", que todavia, permaneceu inacabado. Nesse capitulo, 
Marx faz algumas afirma<;oes e formula perguntas as quais nao chegou a res
ponder (1975a: III 817). "Os proprietaries da simples for<;a de trabalho, os 
proprietaries do capital e os proprietaries de terras, cujas respectivas fontes 
de ingresses sao o. salario, o· rendimento e a renda do solo, isto e, os opera
rios assalariados, os capitalistas e os latifundiarios, formam as tres grandes 
classes da sociedade moderna, baseada no regime capitalista de produ-
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c;ao. . . 0 problema que imediatamente se coloca e este: 0 que e uma clas
se? A resposta a esta pergunta se deduz da que dermos a esta outra: o que 
e que converte os openirios assalariados, os capitalistas e os latifundiarios em 
fatores das tres grandes classes sociais? :E, a primeira vista, a identidade 
de suas rendas e fontes de renda. Trata-se de tres grandes grupos sociais 
cujos componentes, os individuos que os formam, vivem respectivamente 
de urn salario, do rendimento ou da renda do solo, isto e, da explorac;ao 
de sua for<;a de trabalho, de seu capital ou de sua propriedade territorial." 
(0 grifo e nosso, pois, nos poucos paragrafos restantes do capitulo, Marx 
indica que a classe nao deve ser identificada com a fonte de renda na di
visao do trabalho, pois isso daria origem a uma pluralidade incontavel de 
"classe" .) 

Engels, depois da morte de Marx, nao retomou a quesHio da concei
tua<;ao de classe social, deixada sem resposta no manuscrito de 0 capital. 
A definic;ao que foi popularizada pelos manuais e enciclopedios marxistas e 
a de Lenin (Apud Ossowski, 1964:89-90): 

"As classes sao grandes grupos de pessoas que diferem umas das 
outras pelo Iugar ocupado por elas num sistema historicamente determi
nado de prodw;:ao social, por sua rela<;:ao (na maioria dos casos fixada 
e formulada em lei) com os meios de produ<;:ao, por seu papel na or
ganiza<;:ao social do trabalho e, por conseqiiencia, pelas dimensoes e 
metodos de adquirir a parcela da riqueza social de que disponham. As 
classes sao grupos de pessoas onde uma se pode apropriar do trabalho 
de outra, devido aos lugares diferentes que ocupam num sistema defi
nido de economia social." 

Giddens (1975:28 e seg.) apresenta uma analise dos principios do mo
delo de Marx, dizendo que, de acordo com a teoria deste autor, "a socie
dade de classes e o produto de uma sequencia determinada de mudan"<;as his
t6ricas". As primitivas sociedades tribais apresentavam uma incipiente di
visao do trabalho, sendo a propriedade comum aos membros da comuni
dade (comunismo primitivo). A ampliac;ao da divisao do trabalho e o aumen
to do nivel de riqueza (conseqiiencia da primeira) sao acompanhados pela ex
pansao da propriedade privada. 0 processo envolve "a criac;ao de urn pro
duto excedente, apropriado pela minoria de nao produtores que, conse
qiientemente, se colocam numa relac;ao de explorac;ao frente a maioria dos 
produtores". 

Para Marx, em cada tipo de sociedade de classes existem duas classes 
fundamentais. 0 eixo desse sistema dicot6mico e constituido pelas relac;6es 
de propriedade: uma minoria de elementos "nao produtores", que detem 
o controle dos meios de produc;ao, pode utilizar tal posic;ao de controle 
com a finalidade de extrair da maioria "produtora" o "produto excedente 
que e a fonte de sua existencia". Desta maneira, classe e definida segun
do a relac;ao de agrupamentos individuais com os meios de produ<;ao. A 
ddinic;ao, ainda, relaciona-se com a divisao do trabalho, em virtude de 
ser esta extensivamente necessaria para criar produtos excedentes (con
di<;ao indispensavel para a existencia das classes). 
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A dominac;ao economtca, segundo Marx, esta correlacionada com a 
dominac;ao politica, no sentido de que o controle dos meios de produc;ao 
da origem (ou conduz) ao controle politico. Portanto, a divisao dicotomi
ca de classes refere-se tanto a divisao de propriedade quanto a divisao de 
poder: atraves de verificac;ao das "linhas de explora<;ao economica" de 
uma sociedade, e possivel compreender as relac;oes de superordenac;ao e 
subordinac;ao ali existentes. Assim, da mesma maneira que expressam uma 
relac;ao entre "exploradores e explorados", as classes expressam tambem a 
relac;ao entre "opressores e oprimidos". A classe dominante procura ali
cerc;ar sua posic;ao por intermedio de uma ideologia, cuja finalidade e "ra
cionalizar" sua domina<;ao politica e economica e "explicar" a classe su
bordinada as raz6es pelas quais ela deve aceitar tal situac;ao. 

Ossowski (1964:93 e seg.), por sua vez, tenta correlacionar as divi
s6es, ora dicotomica, ora tricotomica, utilizadas por Marx, em sua con
ceitua<;ao de classe social. Diz que "Marx, o revolucionario" e "Marx, o 
dramaturgo da Hist6ria" tenderam para uma concep<;ao dicotomica de 
uma sociedade de classes. Por sua vez, "Marx, o soci6logo", em sua ana
lise das sociedades contemporaneas, viu-se obrigado a introduzir classes 
intermediarias: nao podia desprezar a "massa da na<;ao ( ... ) em meio do 
proletariado e da burguesia". Ora, a expressao "classes intermediarias" 
sugere urn esquema de gradua<;ao no estudo da sociedade, e Marx, as vezes, 
concebe as mesmas como "agrupamentos de individuos" que ocupam uma 
posi<;ao intermediaria na gradua<;ao economica, fundamentada em suas re
la<;6es com os meios de produ<;ao ou de acordo com a variedade de seus 
papeis sociais e de fontes de renda. Ora as descreve como "pequena bur
guesia", que incluiria "os pequenos capitalistas, cujos interesses colidam 
com OS dos industriais"· ·ora, ao Se referir a "classe media alema liberal, 
com seus professores, capitalistas, vereadores e autores", concebe a classe 
media de acordo com os indicadores utilizados, ainda hoje, na lnglaterra e 
nos Estados Unidos, principalmente; urn capitalista, isto e, individuo que 
e dono dos meios de produ<;ao, pode pertencer a uma ou outra classe - a 
classe media ou a burguesia - de acordo com a quantidade de capital que 
possui. Entretanto, para Marx, a quantidade de capital que pertence a urn 
individuo nao e uma fator que origina urn valor estatistico (e, em decorren
cia dele, sua coloca<;iio em determinada classe), mas esta ligada a interesses 
classistas separados. 

Por outro lado, a classe intermediaria, que Marx geralmente denomi
na "pequena burguesia", sem especificar se consiste em residentes urbanos 
ou rurais, e determinada pela aplica<;ao simultanea de dois criterios, sendo 
que cada urn, por sua vez, forma a base de uma divisao dicotomica de 
classes sociais, desde que tornado separadamente. Urn e a propriedade dos 
meios de produ(;iio, criteria que, num esquema dicotomico, divide a socie
dade em classes proprietarias e niio proprietarias; outro, e 0 do trabalho, 
que divide a sociedade, tambem num esquema dicotomico, em classes tra-
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balhadoras e classes ociosas. Esta utiliza<;ao dos dois criterios de divisao 
dicotomica da origem a uma tricotomica, na qual a classe intermediaria con
siste naqueles individuos que pertencem a ambas as categorias sobrepostas, 
isto e, os que possuem seus pr6prios meios de produ<;ao, e eles mesmos os 
utilizam. 

Entretanto, o marxismo aplica tambem outra versao dessa divisao tri
cotomica: nela, o primeiro criterio de divisao (a propriedade dos meios de 
produ<;ao) continua o mesmo, mas o segundo nao e mais o trabalho, mas 
o fato de nao se empregar mao-de-obra assalariada. Dessa maneira, a de
fini<;ao de classe intermediaria e mais rigorosa, nao incluindo todos OS tra
balhadores que tern a posse de seus pr6prios meios de produ<;ao, mas ape
nas os que trabalham por sua propria conta, sem a utiliza~ao de trabalho 
assalariado. Exemplo: urn fazendeiro pr6spero, que emprega urn ou dois 
assalariados, ou mesmo aqueles que possui meeiros, acha-se incluido na 
classe de capitalistas (rurais) .. A diferen~a (undamental em rela<;ao a pri
meira versao e que, naquela, a pequena burguesia inclui duas camadas: os 
que trpbalham em suas pr6prias oficinas (ou terras) e empregam assalaria
dos, e os que nao os empregam. A combina<;ao dessas duas versoes origina 
classes intermediarias funcionalmente diferenciadas, segundo o diagrama 
de Ossowski, apresentado na Figura 11 . 1. 

Nesse esquema tricotomico existe tambem uma gradua<;ao economica: 
a classe capitalista e detentora de meios de produc;ao em larga escala, ou 
pelo menos suficiente para o emprego de mao-de-obra assalariada; a pe
quena burguesia consiste nos possuidores dos meios de produc;ao em es
cala modesta; finalmente, 0 proletariado e a classe que nao possui meio 
algum de produc;ao. Por outro lado, o esquema e funcional e nele nao e 

Classes 
nao trabal hadoras 

Classes que usam 
trabalho assalariado 

Classes trabalhadoras 

Classes que nao usam 
trabalho assalariado 

Classes 
nao proprietarias Classes proprietarias 1 

I 
I 
I 

Classes 
intermediarias 

: 
Figura 11 . 1 Classes intermediarias funcionalmente 

diferenciadas segundo o Diagrama de Ossowski. 
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apenas (ou nao e) 0 grau de riqueza 0 determinante dos limites entre as 
classes, mas os papeis sociais, isto e, sua relac;:ao quanta aos meios de pro
duc;:ao, de trabalho e quanta ao assalariamento da mao-de-obra. 

Stanislaw Ossowski chama ainda a atenc;:ao para o fato de que "uma 
observancia rigorosa dos criterios economicos funcionais na distinc;:ao das 
tres classes - capitalistas, pequena burguesia e proletariado - conduz, no 
entanto, a conflitos com os criterios sociol6gicos". Exemplo: um enge
nheiro, economista, administrador de empresas, medico ou psic6logo, que 
fossem assalariados em um estabelecimento capitalista (empresa, hospital 
particular etc.), teriam de ser incluidos entre os proletarios. Por outro lado, 
ao ligar o conceito de proletariado com a concepc;:ao de uma dicotomia fun
damental, Marx considerava o proletario como "um homem desprotegido 
dos extremes de expJorac;:ao, por ser desprovido de qualquer capacitac;:ao 
especial que impedisse sua substituic;:ao por qualquer outro trabalhador com 
forc;:a fisica igual". Alem disso, ainda na concepc;:ao marxista, "a classe 
se une pelos interesses comuns de seus membros em grandes conflitos so
ciais"; ora, como explicar, nesse esquema, baseado em "relac;:oes quanta 
aos meios de produc;:ao", que o salario do engenheiro, por exemplo, empre
gado pelo capitalista, inclui uma porc;:ao da "mais-valia" produzida pelos 
trabalhadores e arrecadada pelo capitalista? 

Dessa forma, para tornar a divisao da sociedade em classes mais ope
racional, o esquema marxista seria entendido como uma sobreposic;:ao de um 
ponto de vista dicotomico e um esquema de graduac;:ao. Assim, a classe 
intermediaria seria determinada pelos "limites das duas classes basicas e 
antagonicas", permanecendo separadas das demais em decorrencia do fato 
de que as duas classes basicas se encontram opostas (divididas), uma con
tra a outra, niio por urn unico criterio, mas por varios, a que correspondem 
agrupamentos de classes de extensoes variadas. Portanto, a classe inter
mediaria e formada por agrupamento de pessoas ligadas as duas basicas 
(a cada uma delas), mas em aspectos diferentes; talligac;:ao existe em dois 
sentidos: 16gico - caracteristicas que fundamentam a definic;:ao das duas 
classes basicas - e socio16gico. 

Resta ainda conciliar as posic;:oes de Marx ao Iongo de suas obras. Em 
primeiro Iugar, a concepc;:ao dicotomica e fundamental. Ela pode ser en
tendida como um esquema que pretende caracterizar a sociedade capitalis
ta no que diz respeito a sua forma dominante e propria de relac;:oes de pro
duc;:ao - ja que nos paises considerados capitalistas o meio de produc;:ao 
capitalista e predominante, mas, de forma alguma, 0 (mico; principalmente 
nos paises subdesenvolvidos, coexistem formas pre-capitalistas de explora
c;:ao economica, ao lado dcr sistema capitalista de produc;:ao -, enquanto o 
esquema multidivisional reflete a estrutura social real. 

Em segundo Iugar, analisemos a concepc;:ao tricotomica. Em Comu
nica9iio da comunidade central a liga comunista encontramos "a pequena 
burguesia, que inclui os pequenos capitalistas, cujos interesscs colidam com 
OS dos industriais"; em A guerra civil na Fri:mfa, Iemos: "a classe media 
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alema liberal, com seus professores, capitalistas, vereadores e autores"; fi
nalmente, em 0 capital, assinalamos: "os proprietarios da simples forc;a de 
trabalho, os proprietarios do capital e os proprietarios de terras, cujas res- -
pectivas fontes de ingressos sao o salario, o rendimento e a renda do solo, 
isto e, os operarios assalariados, os capitalistas e os latifundiarios, formam 
as tres grandes classes da sociedade moderna, baseada no regime capita
lista de produc;ao". Sao do is esquemas tricotomicos diferentes de estrutura 
social, mas a ambos pode-se aplicar a definic;ao de classe como "urn grupo 
determinado pela sua relac;ao com os meios de prodU<;ao". No primeiro 
caso - capitalistas, pequena burguesia (ou classe media), proletariado -
as diversas classes apresentam, correspondentemente, rela98es diversas aos 
meios de produ9iio; no segundo - latifundiarios, donos de capital e aque
les que nada possuem a nao ser sua propria capacidade de trabalhar - as 
classes sao determinadas pela rela9iio aos diversos meios de produ9iio, sen
do a capacidade de trabalhar encarada como uma categoria dos mesmos. 

Finalmente, o esquema dicotomico pode ser conciliado com a concep
c;ao tricotomica, desde que se trate a classe media como urn agrupamento 
de individuos resultante da "sobreposic;ao de extensoes das classes, ou co
mo determinada pelos limites das duas classes opostas" (Ossowski, 1964: 
94-102). 

Nicos Poulantzas, em sua obra As classes sociais no capitalismo de ho
je (1975: 13 e seg.), descreve as caracteristicas das classes sociais, segundo 
a teoria marxista. Elas tern os seguintes aspectos: ' 
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·As classes sociais sao con juntos de a gentes sociais determinados 
principalmente, mas nao exclusivamente, por seu Iugar no processo 
de produt;ao, isto e, na esfera economica." 0 economico (infra-estru
tura) assume papel determinante em urn modo de produvao e numa 
formavao social; mas a supra-estrutura (o politico e o ideol6gico) 
desempenha igualmente importante papel. 
·As classes sociais significam, em um e mesmo movimento, contra
div6es e luta das classes": as classes sociais nao existem a priori, 
como tais, para entrar em seguida na luta de classes, pois tal con
cepvao implicaria (ou deixaria supor) a existencia de classes sem 
luta de classes. lsto significa que as classes sociais abrangem as 
praticas de classe, ou seja, a luta de classes, e somente podem ser 
concebidas em sua oposi~ao. 

Destarte, a afirmavao de Stalin de que "o travo que hoje dis
tingue a sociedade sovietica de qualquer sociedade capitalista e que 
nao mais contem classes antagonicas e hostis; as classes explo
radoras foram eliminadas, enquanto os trabalhadores, camponeses e 
intelectuais que formam a sociedade sovietica vivem e trabalham em 
colaboravao amistosa" (Apud Ossowski, 1964: 138), reconhecendo a 
existencia de duas classes (trabalhadores e t::amponeses kolchoz) e 
uma "camada" (intelligentsia). que insiste em nao chamar de "classe", 
mas de stratum; nao antagonicas, constitui, do ponto de vista de 
Marx e ate mesmo de Lenin, uma contradictio in adecto. 

3. "A determinaQao das classes, abrangendo praticas - I uta - das 
classes e estendendo-se as relaQoes politicas e ldeol6gicas, designa 
os Jugares objetivos ocupados pelos agentes na divisao social do 
trabalho: lugares que sao independentes da vontade desses agentes." 
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Em outras palavras, define-se uma classe social pelo seu Iugar no 
conjunto das praticas sociais ou conjunto da divisio social do traba
lho, que abrange as relar;6es politicas e as relar;6es ideol6gicas. 

4. • Esta determi~ estrutural das classes, que s6 existe entao como 
luta de classes, deve, entretanto, ser distinguida da posi~o de classe 
na conjuntura: conjuntura que constitui o Iugar onde se concentra a 
individualidade hist6rica sempre singular de uma forma~;ao social; 
enfim, a situa~ concreta da luta das classes.· Nao se pode reduzir 
a • determinar;ao das classes .. a • posir;ao das classes •• pois isso assu
me relevante importancia quando se constata uma distancia entre 
elas (determinar;ao estrutural das classes e suas posir;6es na conjun
tura). Poulantzas apresenta na Figura 11.2 um esquema que traduz 
essa caracteristica. (Poulantzas, 1975: 15). 

OETERMINACAO ESTRUTURAL/ 
LUGAR DAS CLASSES 

IDEOLOGIA 
Relac;oes de dominac;ao/ 
subordinac;ao ideol6gica 

Luta ideol6gica 

POLITICA 
Relac;6es de dominac;ao/ 
subordinac;ao polltica 

ECONOMICO 
Relac;oes de produc;ao/ 
relac;6es de explorac;ao 

Luta polltica 

Luta economica 

CONJUNTURA/ 
POSICAO DAS CLASSES 
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Figura 11.2 Praticas - !uta das classes. 

4. 1. • Uma classe social, ou uma frar;ao, ou camada de classe, pode 
nao ter uma posir;ao de classe correspondente a seus inte
resses, eles pr6prios circunscritos pela sua determinac;ao da 
classe como horizonte de sua luta." Exemplo: muitas vezes 
a "aristocracia operaria" tem, nas conjunturas, "posiq6es de 
classe burguesa"; ao contnkio, tecnicos pertencentes a peque
na burguesia podem ter, em conjunturas concretas, posi~;oes 
proletarias de classe (ou que se aproximem de). lsso nao 
significa que se tornem, uns e outros, partes da outra classe: 
sua determina~;ao estrutural de classe nao e redutivel a sua 
posi~;ao de classe. 
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4. 2. • Pode-se bem observar que as relac;oes ideologicas e politi
cas, isto e, OS lugares de dominac;ao-subordinac;ao politica e 
ideologica ja se referem a uma determi~ estrutural de 
classe." Nao se trata, pois, de uma • estrutura" econ6mica 
que designa, por si so de um lado, os lugares e, de outro, 
uma luta de classes que abarcara o domfnio politico e ideo
logico: ao contrario, a determinac;ao estrutural de classe diz 
respeito a luta econ6mica, politica e ideologica de classe, sen
do que todas essas lutas se expressam pelas posic;oes de 
classe na conjuntura. Portanto, nada tem que ver com o 
esquema (hegeliano) da classe em si (situac;ao econ6mica de 
classe, isto e, determinac;ao objetiva da classe somente pelo 
processo de produc;ao) e da classe para si (dotada de "con
ciencia de classe" propria e de uma organizac;ao politica auto
noma, como sin6nimo de luta de classes). lsto significa: 
a) "Que todo Iugar objetivo de classe no processo de produ

c;ao traduz-se necessariamente por efeitos, no que con
carne a esta classe, sobre o conjunto de sua determinac;ao 
estrutural, isto e, igualmente por um Iugar especffico 
desta classe nas relac;oes politicas e ideologicas da 
divisao social do trabalho." Exemplo: afirmar que existe 
uma classe operaria nas relac;oes econ6micas implica ne
cessariamente que esta classe possui um Iugar especifico 
nas relac;oes politicas e ideologicas, mesmo nos casos 
em que esta classe, em determinados paises e em certos 
periodos historicos, nao apresente uma consciencia de 
classe propria ou uma organizac;ao politica aut6noma. 

b) "0 que se entende por 'consciencia de classe' propria e 
por organizac;ao politica aut6noma, isto e, do lado da clas
se operaria, e uma ideologia proletaria revolucionaria e 
um partido aut6nomo de luta de classe, que tem como 
campo de aplicac;ao aquele das posi~oes de classe e da 
conjuntura, constituindo-se as condic;oes de intervenc;ao 
das classes em for~as sociais." 

I, 

"0 aspecto principal de uma analise das classes sociais' e bem 
aquele de seus lugares na luta de classes: nao e 0 dos agentes 
que as compoem." Posto que as classes nao sao grupos empiricos 
de individuos (grupos sociais) • compostos" pel a mera adic;ao dessas 
pessoas, as relac;oes deles, entre si, nao sao relac;oes interindivi
duais: o pertencimento de classe dos diversos individuos depende 
dos lugares de classe que ocupam, sendo distinto da origem de 
classe - origem social desses indivfduos. Assim: 
a) "a questao pertinente que deve ser colocada na relac;ao das 

classes sociais e de seus agentes nao e aquela da classe a que 
pertence este ou aquele individuo determinado (o que importa 
sao os conjuntos sociais), nem aquela das fronteiras empiricas 
estatisticas e rigidas dos 'grupos sociais' (o que importa sao as 
classes na luta das classes)"; 

b) "a questao primeira, neste sentido, nao e a das 'desigualdades 
sociais' entre grupos ou indivfduos: estas desigualdades sociais 
so sao o efeito, sobre os agentes, das classes sociais, isto e, 
dos lugares objetivos que ocupam, nao podendo desaparecer a 
nao ser pel a abolic;ao da divisao da sociedade em classe·. 
Em uma sociedade de classes nao se trata da desigualdade de 
oportunidades dos individuos, pois estes tiveram (ou geralmente 
tern) possibilidades (oportunidades) de, individualmente, ultra
passar o seu • meio social". 
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8. 

"0 Iugar das rela~;oes econom1cas detem, entretanto, o papel prin
cipal na determina<;ao das classes sociais." 

6. 1. ·Em toda sociedade dividida em classes, a primeira relac;ao 
(proprietarios/meios de produ~;ao) destaca sempre o primeiro 
aspecto: sao os proprietaries que detem o controle real dos 
meios de produ<;ao e, assim, exploram os trabalhadores dire
tos, extorquindo-lhes, sob varias formas, a mais-valia." Nem 
sempre esta propriedade economica real, este controle real 
dos meios de produ<;ao, coincide com a propriedade juridica. 
Neste caso, o que e determinante para a delimitac;ao do Iugar 
das classes sociais (classe dominante-exploradora) e a pro
priedade economica real. 

6. 2. ·A segunda relac;ao, a dos produtores diretos - dos trabalha
dores - com os meios e com o objeto de trabalho, const1tui 
a rela<;ao que determina, no seio das relac;oes de produc;ao, 
a classe explorada ". Esta relac;ao pode assumir varias formas, 
de acordo com os diferentes modos de produ~o. Exemplo: se 
na sociedade capitalists o trabalhador esta inteiramente des
pojado dos seus meios de trabalho - cuja posse pertence ao 
capital -, o mesmo nao ocorria no modo de produ<;ao feudal: 
o senhor feudal detinha a propriedade tanto juridica quanto 
economica da terra, mas o servo tinha a posse de seu pedac;o 
de terra (nao podia ser simplesmente despojado de seus bens 
pelo senhor feudal) . 

"Pode-se entao observar": 

7. 1 . ·De urn lado, que as rela~;oes de produ~;ao devem ser apreen
didas na articula~;ao das rela~;oes que as constituem, e na 
sua unidade com o processo de trabalho: e o que ~ircunscreve 
a rel~ao de explor~o dominante que caracteriza urn modo 
de producao e que determina a classe explorada segun_do 
tal rela~;ao dominante. • A classe que. segundo esta relac;ao, 
e explorada, e aquela que efetiva 0 trabalho produtivo _deste 
modo de produ~;ao (classe operaria no modo ·de produ<;ao ca
pitalists); desta forma, nem todos os nao proprietaries do mo
do de produ<;:ao capitalists sao operarios. 

7. 2. "Por outro I ado, o processo de produ~o nao e definido por 
dados 'tecnol6gicos', mas pelas rela<;oes dos agentes com o~ 
meios de trabalho; e. assim, entre eles, portanto, pela um
dade do processo de trabalho das 'for<;:as produtivas' e das re
la<;oes de produ<;:ao. • Produc;ao. nas sociedades dividida~ em 
classes, significa, ao mesmo tempo e num mesmo movlmen
to, divisao de classes, explora<;:ao e luta de classes. 

• Segue-se que, sobre o plano econ6mico, nao e o safario que define 
a classe operaria: o salario ~ uma forma de distribui~ do pro.duto 
social. abrangendo as rela<;oes de mercado e as formas de con
trato' de compra e venda da for<;a-trabalho. • Podemos dizer que, 
SE;! todo operario e assalariado, por outro IB;do nem todo assala
riado e operario, pois nem todo assalariado e urn trab~lh~dor pro
dutivo. As classes nao sao divididas, no plano econom1co, nem 
por uma divisao na escala das • rendas ", nem pel a situac;ao dos in
dividuos na • hierarquia de sa Iarios ". 
8. 1 . ·Em seguida, e preciso sublinhar que estas barreira_s de cia s

se e sua reproduc;ao ampliada tern como efeito des•~ualdades 
sociais especificas e concentradas em certos . conJ~ntos ~e 
agentes, segundo as diversas classes, em CUJO se10 estao 
distribuidos ·; especial mente os jovens, os velhos e as mu
lheres. 
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9. ·o processo de produc;:ao e, pois, composto da unidade do processo 
de trabalho e das relac;:oes de produc;:ao." Entretanto, quem detem 
o papel principal sao as rel~oes de produ~ao, que dominam sempre 
o processo de trabalho e as for~as produtivas. 

9. 1. • t deste papel dominante das relac;:oes de produc;:ao sabre as 
forc;:as produtivas e sabre o processo de trabalho que decorre 
o papel constitutive das relac;:oes politicas e das relac;:oes ideo
l6gicas na determinac;:ao estrutural das classes sociais." As
sim, o processo de produc;:ao e explorac;:ao constitui-~e. ao 
mesmo tempo, em processo de reproduc;:ao das relac;:oes de 
dominac;:ao/subordinac;:ao, tanto politicas quanta ideol6gicas. 

9. 2. "lsso implica final mente que, nos lugares das classes sociais 
no proprio seio das rela.,;oes de produ~o. e a divisao social 
do trabalho, tal como se expressa pela presenc;:a especffica 
das relac;:oes politicas e ideol6gicas no seio do processo de 
produc;:ao, que domina a divisao tecnica do trabalho." Obser
vam-se as conseqOencias na questao da "direc;:ao e supervisao" 
do processo de trabalho, assim como na determinac;:ao de 
classe dos engenheiros e tecnicos da produc;:ao. 

10. • Eis o momenta de lembrar a distinc;:ao fundamental entre modo de 
produc;ao e formac;ao social.· 

10. 1 . ·Quando falamos de urn modo de prod~o. que e urn objeto 
abstrato formal, situamo-nos ainda em urn nfvel geral e 
abstrato, se bern que o proprio conceito de modo de produ
c;:ao ja abranja como tal, ao mesmo tempo, as relac;:oes de 
produc;:ao, as relac;:oes polfticas e as relac;:oes ideol6gicas." 
Exemplo: modos de produc;:ao escravista, feudal, capitalista 
etc., que s6 existem e se reproduzem em formac;oes sociais 
historicamente determinadas, tfpicas de urn pals, em deter
minado momenta - portanto, concretos e singulares. Por 
outro lado, uma formac;:ao social comporta varios modos 
(mas tambem formas) de produc;:ao, com o predomfnio de urn 
deles, com excec;:ao dos perfodos de transic;:ao. Examinando 
apenas os modos de produc;:ao, verificamos que cada urn com
porta duas classes (presentes no conjunto de sua determi
nac;:ao tanto econ6mica quanta polftica e ideol6gica): a classe 
exploradora, polftica e ideologicamente dominante e a classe 
explorada, polftica e ideologicamente dominada. Exemplo: 
modo de produc;:ao escravista - senhor e escravo; modo de 
produc;:ao feudal - senhor feudal e servo; modo de '~roduc;:ao 
capitalista - burque~es e operarios. Entretanto, a medida 
que uma sociedade concreta (formac;:ao social) comporta va
rios modos e formas de produc;:ao, ela tambem comporta 
mais de duas classes; porem, as duas classes fundamentais 
por onde passa a contradi~o principal sao as do modo de 
produc;:ao dominante. 

10.2. • As formac;:oes sociais nao sao, contudo, a simples concreti
zac;:ao ou especializac;:ao dos modos e formas de produc;:ao 
existentes em sua forma 'pura': nao sao o produto de seu 
'acumulo' espacial. As formac;:6es sociais, onde atua a luta 
de classe, sao os lugares efetivos de existencia e reproduc;ao 
dos modos e formas de produc;io. • 0 motor da Hist6ria e a 
luta de classes nas formac;:6es sociais. 

11 . • A teoria marxista de classes sociais distingue igualmente frac;:oes 
e cambadas de classe, segundo as diversas classes, a partir de dife
renciac;:oes no econ6mico e no papel, todo particular. das relac;:6es 
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poHticas e ideo16gicas. Esta teoria distingue tambem categorias 
sociais, delimitadas principalmente pelo seu Iugar nas rela~6es 
politicas e ideol6gicas. • Exemplo: a burocracia de Estado, "deli
mitada pela sua rela~ao com os aparelhos de Estado", e os intelec
tuais, "definidos pelo seu papel de elabora~ao e de realiza~ao da 
ideologia ". Frequentemente estas fra~6es, camadas e categorias 
podem assumir urn papel de for.;as sociais relativamente autonomas. 

12. ·A articula~ao da determina~ao estrutural de classe e as posi~6es 
de classe no seio de uma forma~ao social, Iugar de existencia das 
conjunturas, requer conceitos particulares. • Sao os conceitos de 
estrategia, abrangendo principalmente os fenomenos de polarizac;ao 
e de alian«;as de classes. Exemplo: e o que ocorre quando certas 
alian~as levam a forma~ao do bloco no poder, sem que os compo
nentes (classes, fra~6es, camadas ou categorias) percam sua de
termina~ao de classes. 

11 . 4. 2 Conceito de Max Weber 

Max Weber (1974: I 242-6 e II 683), ao expor sua concepc;ao de 
classe (que diverge da de Marx, principalmente no que concerne a concep
c;ao da ideologia e seu papel no estabelecimento das classes), faz uma dis
tinc;ao entre "situac;ao de classe" e "classe". A situa9iio de classe consiste 
na possibilidade tipica de exercer urn monop6lio (positivo ou negativo) 
em relac;ao a distribuic;ao dos hens, posic;oes e destino geral dos componen
tes. Em relac;ao a situac;ao de classe, poder-se-a falar de classe quando: 

a) for co mum a certo numero de pesos as ·urn componente causal 
especifico • de oportunidades de vida; 

b) a medida que tal componente for exclusivamente representado por 
interesses economicos (posse de bens e oportunidades de rendimen
to); 

c) a representa~ao se der em condi~6es determinadas pelo mercado 
(mercado de produtos ou de trabalho). Portanto, a classe seria todo 
grupo de pessoas que se encontram na mesma situac;ao de classe . 

' 
Weber estabelece tres generos de divisao de classe, segundo as proprie-

dades (posses), o modo de aquisi<;ao e o conjunto da situa<;ao social espe
cifica dos membros de uma classe: 

e Classe proprietaria e aquela em que a situac;ao de classe e determina
da, de modo primario, pelas diferen~as relacionadas a propriedade 
(posses). 

e Classe lucrativa e aquela em que a situac;ao de classe e determinada, 
de modo primario, pelas possibilidades de valorizac;ao, no mercado, de 
bens e servic;os. 

• Classe social e aquela que se fundaments no conjunto de situac;6es 
de classes, entre as quais ocorre, de maneira facil e de modo tipico, 
urn intercambio do ponto de vista das pessoas e da sucessao das gera
c;oes (os diversos tipos de qualificac;oes. de preparo tecnico e de 
instru~ao representam "situac;ao de classe"). 

A "unidade de classe" e urn elemento relativo, ja que as passagens de 
uma "situac;ao de classe" para outra sao numerosas e mais ou menos faceis. 
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Portanto, para Weber, o conceito de classes engloba as que se distinguem 
pelo tipo de propriedade (posses), as que se caracterizam pelo modo de 
aquisi~ao e as que se diferenciam pela situac;ao geral (social, politica, cul
tural etc.) de seus componentes. Em cada urn desses generos se da uma 
divisao, de acordo com o monop6lio positivo ou negativo, isto e, a detenc;ao 
de privilegios de fato ou a exclusao deles. 

• Uma classe proprietaria, positivamente privilegiada, detem: o mono
polio da compra de mercadorias de consumo de custo elevado; o 
monop61io das vendas; o monop61io da possibilidade de formac;:ao 
do patrim6nio (constituir reservas e fazer fortuna); o monop61io das 
possibilidades de formac;:ao de capital (pela poupanc;:a, emprestimo ou 
produc;:ao); privilegios de educac;:ao (quando de elevado custo). 

a) As classes proprietarias, positivamente privilegiadas, constituem
-se tipicamente de capitalistas, pessoas que vivem de rendimentos 
provindos de trabalhos de escravos, de terras, de minas, de insta
lac;:oes (proprietaries dos locais e meios de produc;:ao), de barcos, 
de valores e da condic;:ao de credor. 

b) As classes proprietarias, negativamente privilegiadas, sao tipica
mente formadas por escravos e servos (objetos de propriedade), 
camponeses dependentes, devedores e M pobres •. 
Entre as duas encontram-se as ·classes medias", formadas por 
pequenos proprietaries rurais, artesaos e funcionarios. · 

• Uma classe lucrativa, positivamente privilegiada, detem: o monop61io 
da direc;:ao da produc;:ao. o monop61io que garante as possibilidades da 
distribuic;:ao (visando aos fins lucrativos de seus pr6prios membros) 
e o monop61io das oportunidades lucrativas (que influem na politica 
econ6mica das associac;oes de varios tipos}. 
a) As classes lucrativas, positivamente privilegiadas, constituem-se 

tipicamente de empresarios: comerciantes, armadores, industriais, 
empresarios agrfcolas, banqueiros e financistas, profissionais libe
rais em determinadas circunstancias, advogados, medicos, artistas 
e trabalhadores (com o monop61io de determinadas especialida
des). 

b) As classes lucrativas, negativamente privilegiadas, sao tipicamente 
formadas de trabalhadores: qualificados, semiqualificados e nao 
qualificados. Encontram-se aqui, tambem, as "cla~ses medias": 
camponeses e artesaos independentes alem de funcionarios (publi
cos ou privados}, determinados profissionais liberais. e determina
dos tipos de trabalhadores (especializados). 

• Constituem classes sociais: o proletariado; a pequena burguesia; a 
intelligentsia (destitufda de propriedades), tecnicos, funcionarios e 
burocratas; os proprietaries e os privilegiados pela educac;:ao. 

11 . 4. 3 Conceito de Sorokin 

Ap6s fazer uma crftica das definic;6es de classe social ate entao exis
tentes, por considera-las inadequadas ou incompletas, Sorokin (1968: I 
424 e seg.) indica que classe se refere a urn grupo: 

a) legalmente aberto, mas de fato semifechado; 
b) ·normal"; 

260 



loba as que se distinguem 
113Cterizam pelo modo de 
Ff3l (social. politica, cul
&lesses generos se da uma 
qativo, isto e, a deten9a0 

jlriwilegiada, detem: o mono
~ de custo elevado; o 
• possibilidade de formac;:ao 
• iortuna); o monop61io das 
jla poupanc;:a, emprestimo ou 
,_., de elevado custo). 

• privilegiadas, constituem
• que vivem de rendimentos 
II! terras, de minas, de insta
lilll de produc;:ao), de barcos, 

• privilegiadas, sao tipica
lls. (objeto~ de propriedade). 
~• pobres . 
~ medias·, formadas por 
Ia e funcionarios. · 

~. detem: o monop61io 
r...-ante as possibilidades da 
~ ~eus pr6prios membros) 
~ (que influem na polftica 
!&l-
t privi1egiadas, constituem-se 
--=s. annadores, industriais, 
~s. profissionais libe-
1-.hogados, medicos, artistas 
~ detenninadas especialida-
1 

~iadas, sao tipicamente 
lias. 5emiqualificados e nao 
IIIM!m. as "cla~ses medias": 
a .-em de funcionarios (publi
.-.,nais liberais e determina-
~). 
..,: a pequena burguesia; a 
•). tecnicos, funcionarios e 
Jlldas pela educac;:ao. 

lsse social ate entao exis
lpletas, Sorokin (1968: I .,: 
...,; 

c) baseado em solidariedade (solidario); 
d) antagonico a outros grupos (classes socials); 
e) em parte organizado, mas principalmente semi-organizado; 
f) em parte consciente de sua existencia e unidades e, em parte, nao; 
g) caracteristico das sociedades ocidentais dos Seculos XVIII, XIX e XX; 
h) multivinculado, unido por dois vinculos especfficos (lac;:os univincula

dos) - o ocupacional e o economico (tornados em sentido Jato), e 
por um vinculo de estratificac;:ao social, lsto e, pela existencia de 
urn conjunto de direitos e deveres que se op6em aos direitos e 
deveres basicamente diferentes dos outros grupos (classes socials). 

Esta defini9ao baseia-se nas seguintes considera~oes: 

1. A classe social, por ser legalmente aberta (mas de fato semifechada), 
difere das castas e estamentos (que historicamente a precederam). 
Alem desse aspecto, difere das castas, dos estamentos assim como 
da tamHia, da tribo, da nac;:ao ou de qualquer outro grupo multivincu
lado em razao do numero e tipo dos vinculos que a caracterizam. 

2. De modo geral, a classe e solidaria, apesar de poderem ocorrer con
flitos secundarios; essa solidariedade entre seus membros baseia-se 
em igualdade de status ocupacional economico e juridico (significados, 
valores e normas). Por vezes e antagonica a outras classes socials. 

3. Uma classe e um grupo ·normal" no senti do de que sua posic;:ao 
depende do con junto de situac;:ao, nada tendo de excepcional; e orien
tada pelo genero de trabalho realizado. No dominio economico e so
cial, as ocupac;:oes manuals (qualificadas ou nao) revestem-se de certa 
inferioridade; caracteriza-se por relativa pobreza e privac;:ao (juridica 
e real) de direitos e privilegios; o trabalho criador (intelectual) e o 
organizador, por seu Jado, revestem-se de certa superioridade e inter
·relacionam-se com a riqueza (relativa) e com urn status privilegiado 
(juridico e real). 

4. A classe social, tendo por base individuos com status ocupacional, 
economico e juridico semelhantes, diferencia-se de uma mera coleti· 
vidade em virtude de sua organizac;:ao. Em uma classe, parte dos 
componentes e semi-organizada, e parte, organizada. Juntamente com 
a organizac;:ao surge, entre os elementos do grupo, uma consciencia 
de classe, composta palos significados, v~Jores e normas do grupo, 
que se desenvolveu com o crescimento ,da mesma. 

5. Nas sociedades ocidentais, a classe social nao desempenhou papal 
relevante antes do Seculo XVIII; quando existia, era sob a forma de 
pequenos grupos inorganizados, estando ausente ou manifestando-Ee 
de modo rudimentar a consciencia de classe: a sociedade apresentava 
outro tipo de grupo multivinculado - o estamento. Emergindo do Se
culo XVII, a classe desenvolveu-se com a progressiva dissociac;:ao dos 
estamentos, surgindo, ao mesmo tempo, "as ideologias da conscien
cia e da I uta de classes •. 

6. Constitui caracteristica especifica da classe social, que a diferencia 
dos demais grupos, a fusao dos vinculos ocupacionais e economicos, 
assim como o vinculo constituido pelo fato de pertencer ao mesmo 
estrato basico, sendo as propriedades desse estrato definidas pela 
"totalldade de seus direitos e deveres essenciais", ou pel a existencia 
ou nao de privilegios (em comparac;:ao com as outras classes) . 

7. Tanto o vinculo ocupacional quanto o economico exercem forte in· 
tluencia sobre o corpo e a mente, assim como sobre o comporta
mento e o modo de vida de uma pessoa. Todavia, se asses dois vin
culos - ocupacional e economico - estiverem associados e forem 
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refor<;:ados pela similaridade de posi<;:ao na piramide estratificada _da 
popula<;:ao, a sua influencia sera muito maior: as p~ssoas que tem 
ocupa<;:oes, posi<;:ao economica, direitos e deveres analogos tendem a 
se assemelhar tambem em outros aspectos (fisi;;os, intelectuais, 
morais e comportamentais). 

Segundo Sorokin, e possivel distinguir, na sociedade ocidental dos tres 
ultimos seculos, as seguines classes principais: 

• a classe trabalhadora industrial ou proletaria: 

• a classe agricola-camponesa: 

• a classe dos latifundiarios; 

• a classe capitalista (incluindo a classe • diretorial w). Por sua vez, cada 
uma dessas classes se subdivide em varias subclasses. 

11 . 4 . 4 Classes Sociais no Brasil 

Trujillo Ferrari, em seu livro Fundamentos de sociologia (1983:420-4), 
faz uma magistral descri<;:ao das classes sociais no Brasil de hoje, que pro
curaremos sintetizar. 

Ate a decada de 50, o Brasil apresentava tres classes sociais, claramen
te delimitadas: alta, media e baixa. A primeira, ate certo ponto definida 
"racialmente", era fechada, com forte tendencia endogamica, opondo efeti
va barreira a penetra<;:ao de individuos de sucesso da classe media. Era 
composta dos grandes proprietaries de terra, industrias, comercio e altas 
finan<;:as, elevados funcionarios do governo, altas patentes militares, dig
natarios eclesiasticos, certos profissionais liberais de sucesso e reduzido 
numero de intdectuais. Hoje divide-se em classe alta tradicional e a "nova 
classe alta". A segunda, pouco diferenciada, era composta de funcionarios 
publicos de nivel medio, pessoal de dire<;:ao das empresas de varios tipos, 
os empregados de "colarinho branco", professores, varejistas, certos pro
fissionais liberais e intelectuais. Como a maior parte dessa classe dependia 
prioritariamente de seus saUtrios, recebeu forte impacto das condi<;:oes eco
nomicas vigentes nos ultimos anos, criando certa instabilidade e dividin
do-se em tres niveis: classe media-alta, media-media e media-baixa. A 
terceira e ultima, classe baixa, correspondia a 50% da popula<;:ao, tendo 
tido crescimento significative nos ultimos tempos, representando hoje 60% 
do total. Heterogenea em sua composi<;:ao "racial", era formada por fun
cionarios publicos subalternos, artesaos. pequenos varejistas, operarios, 
"chacareiros", trabalhadores sem terra e grupos pobres urbanos e rurais. 
Atualmente comporta duas camadas: classe baixa-alta ou "trabalhadores" 
e classe baixa-baixa ou "pobres". 

Da mesma forma que a delimita<;:ao era nitida, o papel de cada classe 
era claro: a classe alta, dominante, impunha a configura<;:ao da sociedade, 
aliada com a burguesia internacional; a classe media, dependente da ante
rior, tanto economica quanto financeira, politica e ideologicamente, desem
penhava, "por delega<;:ao e associa<;:ao ja hist6ricas com esta ultima, fun-
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c;:oes estrategicas e fundamentais da classe dirigente do sistema de domina
c;:ao como urn todo" (Medeiros Apud Trujillo Ferrari, 1983:421-2). Na 
classe baixa, o impacto dos excessivos custos da transferencia tecnol6gica, 
dos gastos inoperantes, dos empreendimentos faraonicos, dos esdindalos 
administrativos, somados a inadequada distribui~ao da renda nacional, dos 
servic;:os e das institui~oes sociais, assim como da criac;:ao de empregos, le
vou a grande empobrecimento. 

Atualmente, a classe alta tradicional, descendente em grande parte de 
familias tradicionais da nobreza do imperio, e constituida por pessoas cuja 
renda ultrapassa grandemente 50 salaries minimos: proprietaries de gran
des latifundios; banqueiros, usineiros e donos de grandes fabricas; grandes 
comerciantes importadores-exportadores; altos funcionarios do governo, mi
litares de altas patentes e profissionais liberais com tradic;ao familiar. Con
vivem com a burguesia internacional, passam parte de seu tempo no exte
rior (lazer), encontrando-se em evidencia nas co lunas sociais, inclusive in
ternacionais. 

A nova classe rica e constituida em parte dos descendentes de imi
grante~ bem-sucedidos, tendo renda mensa! superior a 25 salaries minimos: 
segundo escalao politico-administrative, da Igreja e das Forc;:as Armadas; 
componentes da industria, comercio, atividades imobiliarias e agropecua
rias; profissionais liberais de sucesso e alguns intelectuais de destaque, as
sim como a hierarquia das universidades. Formam a chamada "burguesia 
estatal", aliada da internacional; sua escolaridade e superior e, constituin
do uma forc;:a dinamica, aspiram ao poder politico e economico do pais. Ge
ralmente preparam os filhos em escolas de prestigio no exterior para serem 
os "principes herdeiros" de suas empresas. 

Constituem a classe media alta elementos cuja renda oscila entre 15 e 
25 salaries minimos: profissionais liberais de prestigio, como medicos, ad
vogados, propagandistas, estatisticos, professores universitarios, interpretes 
e tradutores, economistas, contabilistas; oficiais das Forc;:as Armadas; cor
retores imobiliarios e de titulos e valores; administradores de grandes em
presas; donas de empresas medias, comerciantes, administradores de ser
vic;:o publico, agentes fiscais; fazendeiros, pecuaristas, avicultores, criado
res; tecnicos de esportes. Mobilizam-se para atingir a classe alta e encon
tram-se nesse estrato por motives estruturais. Ideologicamente dividem-se 
em uma maioria "conservadora" e pequenos grupos intelectuais "revolu
cionarios"; consideram a educac;:ao universitaria de que sao portadores 
como "canal de ascensao social"; vivem em casas pr6prias e procuram imi
tar os padroes da classe alta. Para Jaguaribe (Apud Trujillo Ferrari, 1983: 
422), sao como urn "pendulo do sistema politico brasileiro ( ... ) e tern o 
privilegio hist6rico de poder administrar a propria incorporac;:ao das gran
des massas, em condic;:oes toleraveis a ela". 

Encontra-se na classe media-media uma camada que percebe entre 10 
e 15 salarios-minimos, sendo sua escolaridade entre universitaria e segundo 
grau complete. Sao: profissionais liberais como professores do segundo 
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grau e professores universitarios sem especializac;ao; assistentes sociais, bi
bliotecarios, fisioterapeutas; desenhistas, maquinistas altamente qualificados, 
aeromoc;as; escultores, pintores e elementos do cinema, teatro, radio e te
levisao; jogadores de futebol; comerciantes, varejistas, hoteleiros; proprie
taries de pequenas empresas; bancarios graduados; oficiais militares; fun
cionarios medics da burocracia publica. Vivem geralmente em apartamen
tos proprios, em areas residenciais proximas das atividades que exercem. 
Seu poder aquisitivo e seu nivel de vida tern sofrido restric;oes nos ultimos 
tempos: se antes aspiravam pertencer a classe media-alta, hoje aproximam
·Se da camada inferior seguinte. 

A classe media-baixa, em parte oriunda da ascensao direta das cama
das mais baixas, e a que se identifica em maier grau com o "proletariado" 
e, hoje, parte de seus elementos sofreu rebaixamento (vindos da classe me
dia-media) em conseqiiencia da inflac;ao e do achatamento salarial; seus 
proventos oscilam entre 5 e 10 salaries minimos. Do ponte de vista da 
escolaridade apresenta uma parcela com primeiro grau incomplete, a maier 
parte complete e outra parcela com segundo grau. Grande parte de seus 
componentes consiste de mao-de-obra altamente qualificada das empresas 
e de assalariados: alfaiates, carpinteiros, encadernadores, estampadores, fer
radores, ferreiros, foguistas de trem, fundidores de metais, funileiros, la
minadores, medinicos, modeladores e formistas de metal, motoristas, ra
dio-tecnicos, relojoeiros, soldadores, telefonistas, vidraceiros e assemelha
dos; de atividades nao-manuais de retina, como supervisores e funcionarios 
publicos de baixo escalao e func;oes semelhantes. Sua preorupac;ao prin
cipal e a obtenc;ao de casa propria, em conjuntos residenciais de bairros 
nao muito elegantes e as atividades de lazer. 

Os componentes da classe baixa-alta, trabalhadores ou proletarios, de
pendem, para sua sobrevivencia, do aluguel da sua forc;a de trabalho, de 
seu esforc;o fisico, percebendo entre 2 e 5 salaries minimos. Dividem-se 
em parcelas quase iguais de educac;ao primaria completa (4 anos) e incom
pleta; raros chegaram ao secundario. Na area urbana, as atividades pre
ponderantes sao func;oes manuais semiqualificadas e na area rural, trato
ristas e pequenos sitiantes. Sua aspirac;ao primordial, na regiao urbana, e 
obter moradia propria atraves das "vilas" do BNH. 

Finalmente, os elementos da classe baixa-baixa ou pobre obtem ate o 
maximo de dois salaries minimos. Sujeitos a subemprego e desemprego, 
vivem em casas alugadas nos bairros perifericos e nas favelas. Sao, em sua 
maior parte, analfabetos, por £alta de escolarizac;ao ou par evasao nos pri
meiros anos. Sao as ocupac;oes manuais nao qualificadas e "biscateiros" 
na area urbana, os trabalhadores volantes, lenhadores, pescadores, serin
gueiros e outros na regiao rural. 
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12 Mobilidade 

Este capitulo analisa os diferentes movimentos de ascensao e descenso 
de individuos e grupos dentro da hierarquia de posi96es de estratos ou ca
madas existentes nas sociedades. Propicia o entendimento: 

1. Do conceito de espa~;o, distancia e posi~;ao social, assim como a dife
ren~;a entre distancia social e geografica. 

2. Dos conceitos de mobilidade social e cultural e tipos de mobilidade. 
3. Das caracterfsticas da mobilidade social nas diferentes formas em 

que ela se realiza. 
4. Dos tipos de elites e da circula~;ao de indivfduos e grupos entre 

as elites. ' 
5. Da mobilidade social no Brasil. 

12. 1 CONCEITO DE ESPACO, DISTANCIA E 
POSICAO SOCIAL 

Em sua obra Social mobility, Sorokin conceitua espa9o social como 
uma especie de universo constituido pela popula9ao humana; nao havendo 
seres humanos, ou existindo apenas urn, nao ha espa9o social. Dessa ma
neira, o espa9o social e totalmente diverso do espa9o geografico, cuja exis
tencia independe dos seres humanos. 

Para localiza9ao, no espa9o geografico, de qualquer coisa- montanha, 
vale, rio, pantano, deserto, aviao ou barco, fazenda, casa ou edificio pu
blico_-, necessitamos conhecer sua posi9ao em rela9ao a determinado "pon
to de referenda". Os pontos de referenda topograficos sao multiplos e 
diferentes: Sol, lua, estrelas, meridianos e paralelos, longitude e latitude, 
estradas, avenidas, parques, ruas etc. Desde que os pontos de referenda 
sejam conhecidos e determinados, podemos localizar a posi9ao dos objetos, 
marcos ou fenomenos fisicos em rela9ao a eles e, em conseqi.iencia, correla
cionar estas coisas entre si. 
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12 . 1 . 1 Medida da Distancia Social 

De maneira similar, a posi<;ao de urn individuo, grupo ou fenomeno 
social e passive! de localiza<;ao no espa<;o social, atraves das rela<;6es que 
mantem com outro homem, grupo ou fenomeno social, selecionado como 
"ponto de referenda". Entretanto, os pontos de referencia no espa<;o so
cial dificilmente podem ser tao universais quanto os sao no espa<;o geogra
fico. A indica<;ao da latitude e longitude de urn barco permite-nos locali
za-lo rapidamente; mas se dissermos que o senhor X e filho do senhor Y, 
somente os poucos que conhecem o senhor Y podem saber a posi<;ao social 
do senhor X. Se, por acaso, o senhor Y for presidente da Republica ou 
rei de determinado pais, a localiza<;ao torna-se mais facil mas, nem por 
isso, completa. Assim, criou-se urn sistema de coordenadas sociais que torna 
mais facil a localiza<;ao da posi<;ao social de urn individuo. Consiste na 
determina<;ao, em primeiro Iugar, dos grupos especificos de que o individuo 
faz parte e suas exatas rela<;6es com estes grupos; em segundo Iugar, ve
rifica-se a rela<;ao que estes grupos mantem entre si, no interior de uma 
popula<;ao; por ultimo, determina-se a rela<;ao desta popula<;ao com as ou
tras que existem no universo humano. 

Os principais grupos que nos interessam na determina<;ao da posi<;ao 
social de uma pessoa sao aqueles que tambem fornecem os criterios para a 
determina<;ao do status, ou seja, os de parentesco, de ra<;a e nacionalidade, 
de posi<;ao economica, de ocupa<;ao, de educa<;ao, de religiao, de partido 
politico, de sexo e idade. Alem disso, devemos conhecer a relativa posi<;ao 
dos grupos aos quais o individuo faz parte: familia tradicional ou nao, ra
<;a "dominante" ou "subordinada", cidadao ou imigrante, profissao de pres
tigio ou desprestigiada, grau e prestigio do instituto educacional cursado, 
religiao predominante ou minoritaria, partido politico no poder ou na opo
si<;ao etc. Finalmente, interessa-nos a posi<;ao da propria popula<;ao, po:!" 
exemplo, a do Brasil, no conjunto do universo humano. 

As pessoas que fazem parte dos mesmos (ou iguais) grupos, desempe
nhando em seu interior as mesmas fun<;6es, possuem, em conseqiiencia, 
identica posi<;ao social; posi<;ao social diferente e aquela ocupada por pes
soas que pertencem a grupos diferentes entre si e/ou exercem fun<;6es di
versas no interior desses grupos. Desta constata<;ao chegamos ao conceito 
de distancia social: existe pouca ou nenhuma distancia social entre pessoas 
com posi<;ao social semelhante ou identica e, ao contrario, a distancia so
cial se revelara grande entre pessoas com posi<;6es sociais diferentes, ten
dendo a aumentar a medida que essas diferen<;as forem maiores e mais nu
merosas. 

Podemos, portanto, verificar que "distancia geografica" difere de "dis
tancia social". Duas pessoas, estando lado a lado no espa<;o geografico e 
tendo, por isso, uma distancia geografica minima entre si, podem apresentar 
grande distancia social, como a que· existe entre o presidente da Republica 
e o chofer que o conduz numa viatura; por sua vez, dois individuos que 
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desempenham as fun~t6es de primeiro -ninistro, em paises antipodas, apre
sentam entre si a maxima distancia geografica, mas, praticamente, nenhuma 
distancia social. Urn individuo pode deslocar-se por uma longa distancia 
no espac;:o geografico sem modificar sua posic;:ao no espac;:o social e, por 
outro lado, permanecendo no mesmo Iugar, no que se ref ere ao espac;:o geo
grafico, pode ter alterada sua posic;:ao no espac;:o social. 

Sorokin resumiu assim estes conceitos (1927:7): 

1 . Espa~;:o social e o universo da popula~;:ao humana. 
2. A posi~;:ao social de urn individuo e a totalidade de suas rela~;:oes 

com todos os grupos de que faz parte e, no interior dos grupos, com 
seus membros. 

3. A localiza~;:ao da posi~;:ao de urn individuo no espa~;:o social e obtida 
atraves da determina~;:ao dessas rela~;:oes. 

4. A totalidade dos grupos existentes e a totalidade das posi~;:oes em 
cada urn deles compoem urn sistema de coordenadas sociais que per
mite definir a posi~;:ao social de qualquer individuo. 

5. Os individuos, membros dos mesmos (ou iguais) grupos soc1a1s e 
possuidores das mesmas fun~;:oes, no interior desses grupos, possuem 
identica posi~;:ao social; os individuos que a esse respeito diferem 
entre si tern posi~;:oes sociais diferentes. 

6. Ouanto maior for a semelhan~;:a das posi~;:oes dos individuos, maior 
sera sua proximidade no espa~;:o social, isto e, com menor distancia 
social, e quanta maiores e mais numerosas forem as diferen~;:as sob 
este aspecto, maior sera a distancia social entre eles. 

12 . 1 . 2 Sistema de Coordenadas Sociais para Determina{:ao da 
Posh;ao Social 

0 sistema de coordenadas sociais, baseando-se na totalidade de grupos 
e agrupamentos existentes e na totalidade de suas rela~t6es, funciona num 
espa9o multidimensional: o espac;:o social. E urn espac;:o de muitas dimen
s6es, contrariamente ao espa9o geometrico, de tres dimens6es, pois ha mais 
do que tres agrupamentos sociais nao coincidentes: agrupamento da popu
lac;:ao segundo a religiao, nacionalidade, ocupac;:ao, posic;:ao economica, etnia, 
sexo, idade, partido politico etc. As dimens6es do espac;:o social estao inti
mamente relacionadas com a complexidade de uma populac;:ao; assim, o 
universo da populac;:ao brasileira e mais diferenciado do que 0 dos povos 
"primitives", apresentando urn maior numero de grupos: para determinar 
a posic;:ao social de urn individuo, em nossa sociedade, ha a necessidade de 
urn sistema complexo de coordenadas sociais que indique sua relac;:ao com 
os numerosos grupos existentes. 

Para simplificar a tarefa de localiza~tao da posic;:ao social dos indivi
duos, Sorokin sugere a reduc;:ao da pluralidade de dimens6es a duas classes 
principais, dimensao vertical e horizontal do universe social, que compor
tam numerosas subclasses. Essas duas dimens6es sao essenciais para a de
terminac;:ao da posic;:ao social. Por exemplo, se dissermos que urn individuo 
e do sexo masculine (sexo), tern 40 anos (idade), nasceu na Austria (natu-
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ralidade), e brasileiro (nacionalidade), cat61ico (religHio), pertencente ao 
PMDB (partido politico), rico (posi9ao economica), funciomirio da Volks
wagen do Brasil S.A. (ocupa9ao) etc., temos sua localiza9ao em rela9ao a 
esses grupos e agrupamentos (dimensao horizontal), mas nao conhecemos 
sua fun9ao nos mesmos. Como cat61ico, pode ser urn paroco, ou simples
mente urn adepto; como pertencente ao PMDB; urn deputado ou apenas 
eleitor; como funcionario da Volkswagen do Brasil S.A., urn chefe de de
partamento ou operario nao qualificado etc. A determina9ao da fun9ao que 
urn individuo exerce nos diferentes grupos ou agrupamentos de que faz -
parte da-se atraves da dimensao vertical. Portanto, a analise da inter-rela-
9iiO dos individuos e grupos pode ser feita de duas maneiras: consideran
do-os no nivel (dimensao horizontal) e hierarquicamente sobrepostos (di
mensao vertical). 

Os fenomenos de estratifica9ao, de hierarquia, de domina9ao e subor
dinac;ao, de promo9ao ou rebaixamento correspondem a elementos realmen
te existentes no universo social, descritos convenientemente atraves da 1 li
mensao vertical; as relac;oes que nao apresentam esses fenomenos sao des
critas em termos de dimensao horizontal. Na dimensao vertical pode ocor
rer a ascensao social (subida ou promo9ao social) e o descenso social (des
cida ou rebaixamento social). A passagem ou mudan9a de urn individuo 
de urn grupo para outro nao significa, obrigatoriamente, qualquer ascenso 
ou descenso social. 

12.2 MOBILIDADE SOCIAL E CULTURAL- CONCEITO E TIPOS 

Sorokin (1968: II 629 e seg.) define mobilidade social e cultural da 
seguinte forma: "Por mobilidade social entende-se toda passagem de urn 
individuo ou de urn grupo de uma posi9ao social para outra, dentro de uma 
constelac;ao de grupos e estratos sociais. Por mobilidade cultural entende-se 
urn deslocamento similar de significados, normas, valores ou veiculos." 

12. 2. 1 Modalidade Horizontal e Vertical 

Em virtude da existencia de duas classes fundamentais de dimensoes 
no universo social, ha dois tipos basicos de mobilidade social e cultural: 

1. Modalidade social e cultural horizontal. Significa a passagem de 
urn individuo ('Ou de significados, normas, valores, veiculos) de urn 
grupo social para outro, situado no mesmo nivel ou estrato. 

2. Mobilidade social e cultural vertical. Significa a passagem de urn 
individuo (ou de significados, normas, valores, veiculos) de urn grupo 
social para outro, situado em nivel ou estrato diferente. 

A mobilidade vertical, de acordo com a dire9ao em que se da a pas
sagem ou transi9ao, apresenla dois tipos: 
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• Mobilidade social e cultural vertical ascendente - significando ascen
sao ou promoc;:ao social. 

• Mobilidade social e cultural vertical descendente - significando des
ceno ou rebaixamento social. 

A mobilidade social horizontal e vertical, tanto ascendente como des
cendente, apresenta-se sob duas formas: a que diz respeito aos individuos 
e a que se refere aos grupos. 

A mobilidade horizontal existe sob dois aspectos: 

• deslocamento ou passagem de individuos de um grupo para outro, si
tuado no mesmo estrato; 

• deslocamento de grupos no interior de um mesmo estrato. 

A mobilidade social vertical ascendente tambem toma dois aspectos: 

• infiltrac;:ao de individuos de um estrato ou camada mais baixa, em 
outra mais elevada; 

• colocac;:ao de grupos em um estrato ou camada superior, ao lado dos 
grupos ali existentes, ou em Iugar deles. 

A mobilidade social vertical descendente, por sua vez, apresenta tam
bern do is aspectos: 

• rebaixamento ou queda de individuos de uma camada mais elevada para 
outra de nivel mais baixo; essa passagem nao significa a desintegra
c;:ao ou a descida de todo o grupo; 

• rebaixamento ou queda de grupos, passando de uma camada superior 
a uma inferior, ou desintegrac;:ao, perdendo a posic;:ao que ocupavam 
na camada mais elevada. 

A mobilidade cultural apresenta as mesmas subdivisoes da social; nes
se caso, o deslocamento de significados, normas, valores ou veiculos da-se 
individual ou coletivamente. 

Esquema de mobilidade: 

Mobilidade Social 
{

Horizontal } 

Vertical {Asce. ndente 
Descendente 

{

Horizontal } 

Vertical {Ascendente 
Descendente 

Mobilidede Cultural 

Exemplos: 

de indiv(duos 
ou 
de grupos 

individual 
ou 
coletiva 

• Mobilidade social horizontal de indlviduos. Uma pessoa pode deslo
car-se horizontalmente quando passa de uma empresa para outra, man
tendo a mesma posic;:ao profissional (e recebendo o mesmo sahirio), 
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ou quando se filia a urn novo partido politico, abandonando o anterior, 
desde que mantenha a mesma posi<;:ao em ambos. A mobilidade e 
horizontal quando nao ha qualquer elevac;:ao ou queda sensfvel na 
posic;:ao social. 

• Mobilidade social horizontal de grupos. As grandes migrac;:oes, origi
nadas por perseguic;:oes polftico-religiosas (Franc;:a, Espanha e lngla
terra, nos seculos XVI e XVII), par causas politicas (Revoluc;:ao Russa, 
Revoluc;:ao Hungara - 1956), ou ocasionadas par guerras (Segunda 
Guerra Mundial), sao exemplos de mobilidade social horizontal de gru
pos, desde que este deslocamento (e a consequente integrac;:ao em 
novas grupos) nao erie diferenc;:as nas posif;oes ocupadas par seus 
componentes. · 

• Mobilidade social vertical ascendente de individuos. Quando uma pes
soa passa da posic;:ao de escriturario para a de diretor, de soldado para 
a de oficial, ou do status de comerciante a dignidade de urn nobre, 
ha a passagem de urn estrato inferior para urn superior. Como a 
posil:;ao relativa dos varios grupos e estratos permanece inalterada, 
a mobilidade social vertical ascendente diz respeito apenas a indivi
duos. 

• Mobilidade social vertical ascendente de grupos. A Revoluc;:ao Fran
cesa de 1789 e a Revoluc;:ao Russa de 1917 deram origem a uma mo
dificac;:ao profunda na disposic;:ao dos estratos da sociedade francesa 
e russa, com a ascensao, na escala social da burguesia e do proleta
riado, respectivamente. 

• Mobilidade social vertical descendente de individuos. Quando urn 
milionario perde seus hens materiais, ou urn presidente da Republica 
e afastado de seu posto, eles passam de urn estrato superior para 
urn inferior. Esse tipo de mobilidade vertical descendente e de indivi
duos, pais os varios grupos e estratos da sociedade nao sofrem qual
quer alterac;:ao. 

• Mobilidade social vertical descendente de grupos. As Revoluc;:oes Fran
cesa e Russa, ao mesmo tempo em que propiciaram a ascenc;:ao de 
determinada camada social, nesses casas a burguesia e o proletariado, 
derrubaram toda a aristocracia, levando seus membros a afundarem-se 
coletivamente ~m relac;:ao aos demais estratos da sociedade. 

• Mobilidade cultural horizontal individual. Ao contrario da mobilidade 
social, a mobilidade cultural nao diz respeito ao deslocamento de indi
viduos, mas de significados, normas, valores ou veiculos. Assim, por 
exemplo, quando a religiao crista ou a ideologia comunista e adotada 
par individuos disseminados atraves de varios paises (e, em cada urn 
deles, distribuidos entre os varios grupos e estratos sociais), esta 
religiao ou ideologia desloca-se horizontalmente, de forma individual. 

• Mobilidade cultural horizontal coletiva. Par sua vez, quando o cristia
nismo foi impasto a populac;:ao inteira de certas areas do Imperio 
Romano, ou o anglicanismo a toda populac;:ao da Gra-Bretanha, estas 
religioes expandiram-se coletivamente. 

• Mobilidade cultural vertical ascendente . individual. Quando algumas 
pessoas dos estratos superiores do Imperio Romano se converteram 
ao cristianismo, ou alguns aristocratas europeus aderiram a Reforma, 
ocorreu a mobilidade cultural vertical ascendente dessas concepc;:oes 
religiosas, de maneira individual. 

• Mobilidade cultural vertical ascendente coletiva. Em determinada epo
ca, o cristianismo tornou-se uma religiao privilegiada, obrigat6ria para 
todas as rlasses superiores do Imperio Romano; por seu lado, depois 
da Revoluc;:ao, o comunismo foi convertido em ideologia oficial da classe 
governante na Russia. Dessa maneira, tanto a religiao crista quanta 
a ideologia comunista se elevaram coletivamente na escala s6cio-cul-
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tural, alterando sua pos1«;:ao em rela«;:ao as demais religi6es e credos 
politicos existentes naquelas sociedades. 

• Mobilidade cultural vertical descendente individual e coletiva. Desde 
o passado ate nossos dias, qualquer significado, norma, valor ou vei
culo novo emerge e e adotado primeiro pelas popula«;:6es dos estratos 
superiores e medias, nao-agricolas e urbanos, passando depois, com 
certo atraso, as popula«;:6es dos estratos inferiores, agricolas e rurais. 
No passado esta diferen«;:a era bastante significativa, chegando inclu
sive a dezenas de anos: as vezes, s6 era adotado por determinadas 
popula«;:6es alga que para as outras ja saira de "moda". Este caminho 
descendente e percorrido por novos sistemas economicos, politicos, 
religiosos, cientificos, filos6ficos e artisticos, por quase toda inven«;:ao 
tecnol6gica, moda ou dan«;:a etc. A possibilidade de penetrac;:ao, rela
tiva a apenas alguns elementos ou a grande parte dessas popula«;:6es 
• inferiores ·, determinara se a mobilidade cultural vertical descendente 
e individual (exemplo: complexo sistema filos6fico, inven«;:ao tecno-
16gica de elevado valor) ou coletiva (exemplos: religiao, objetos de 
baixo custo). 

12. 3 CARACTERfSTICAS DA MOBILIDADE SOCIAL 

A mobilidade social horizontal de individuos ou de grupos pode ocor
rer entre os grupos apresentados a seguir. 

• Grupos territoriais. A sociedade de nossos dias e caracterizada por 
urn constante fluxo de individuos entre urn grupo territorial (ou comuni
dade) e outro, especificamente sob o aspecto de migrac;:ao rural-urbana: 
uma elevada percentagem de pessoas que vivem em grandes cidades 
nao nasceu ali, mas em outra parte na zona rural ou em cidades me
nares. Toda localidade tern urn determinado grau de mobilidade terri
torial, que tende a crescer com o aumento da industrializac;:ao e a 
urbanizac;:ao; e maior na populac;:ao urbana, entre as profiss6es nao 
agricolas, homens e adultos, do que entre a populac;:ao rural, profis
s6es agricolas, mulheres e idosos. Calamidades, como terremotos, 
inundac;:6es, secas, epidemias e fame, e convuls6es sociais, como 
revoluc;:oes e guerras, tendem a aumentar a mobilidade e podem de
sarraigar comunidades inteiras; deslocac;:oes desse tipo encontramos 
no Nordeste do Brasil, ocasionadas pelas secas; na cidade de Tubarao 
(Estado de Santa Catarina), destruida por enchente; migra«;:6es veri
ficadas durante a Revoluc;:ao Russa e a Segunda Guerra Mundial. 

• Familia e parentesco. Em todas as sociedades, atraves do casamento, 
do div6rcio ou desquite e da adoc;:ao, os individuos passam de urn 
grupo familiar de parentesco para outre. Nas sociedades ocidentais 
industrializadas, o indice de casamento tende a ser mais elevado em 
ocupac;:oes agricolas e rurais do que nas nao-agricolas e urbanas; 
eleva-se em periodos de prosperidade e declina em fases de depres
sao: as guerras e determinadas revoluc;:6es alteram o indice de casa
mentos, que se amplia, decrescendo quando os fenomenos se prolan
gam, tornando a se elevar nos primeiros anos de normalidade, ate 
voltar ao nivel anterior; as taxas de separac;:ao, desquite ou div6rcio 
sao maiores entre as popula«;:6es urbanas, em casais sem filhos, 
ateus e rices, do que entre populac;:6es rurais, casais que tern filhos, 
devotes (com excec;:ao das religi6es que permitem o div6rcio) e pobres. 
Geralmente em epoca de guerra, o indice tende a cair, prolongando-se 
ate o fim do conflito, para, em seguida, atingir urn nivel excessiva-
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mente alto. durante dois ou tres anos. voltando depois ao normal: 
algumas revoluc;:6es apresentam urn padrao diferente, como ocorreu na 
Revoluc;:ao Russa: o lndice de div6rcio tornou-se extraordinariamente 
alto, provocando o • colaoso • da instituil;ao familia, ate ultrapassar o 
periodo de mudanc;:as radicais. voltando a familia e o casamento a se 
reafirmarem, havendo entao diminuic;:ao da taxa de div6rcio. 

• Grupos ocupacionais. A mobilidade inter e intra-ocupacional e urn 
processo universal e continuo, com nivel baixo nas sociedades de 
castas e estamentos e muito mais alto nas sociedades de classes. 
Entre as populac;:oes industrializadas e urbanizadas, a taxa de mobili
dade ocupacional varia de acordo com o grau de especializac;:ao e 
habilitac;:ao: e elevada entre as profiss6es nao especializadas e mal 
remuneradas, e baixa entre as profiss6es com alto grau de habilitac;:ao 
e bern remuneradas. A taxa de mobilidade ocupacional aumenta nos 
perlodos de prosperidade, principalmente entre a classe operaria, e 
decresce em epoca de depressao. Guerras e revoluc;:oes tecnol6gicas 
aumentam extraordinariamente esta mobilidade, criando deslocamen
tos coletivos, levando a desorganizac;:ao na estrutura ocupacional da 
populac;:ao. 

• Grupos religiosos. Em todos os tipos de sociedade ha pessoas que 
transferem sua lealdade de uma religiao para outra ou abandonam 
suas crenc;:as, num processo moderado, mas continuo. Em consequ€m
cia deste tipo de deslocamento, o numero de fieis das diferentes 
religi6es apresenta flutuac;:6es. Nas religioes mais dogmaticas, o in
dice de mudanc;:a e menos frequente; tende tambem a ser mais baixo 
entre populac;:6es agricolas, individuos nao intelectuais e mulheres, 
do que entre as populac;:oes urbanas e industriais, pessoas intelectuais 
e homens. Nos palses em que ha liberdade religiosa, a mobilidade 
ocorre principalmente entre as diferentes religioes; todavia, nos pai
ses em que nao ha esta liberdade, o maior deslocamento se verifica 
no sentido do abandono das crenc;:as religiosas. Alem de~sa circula
c;:ao normal, nos periodos de revoluc;:ao ou reforma religiosa ocorrem 
deslocamentos coletivos de grande envergadura. Pode-se ilustrar esse 
tipo de deslocamento com a origem e o crescimento do Cristianismo. 
a Reforma Protestante e a ascensao e disseminac;:ao do Maometismo 
(lslamismo). 

• Partidos politicos. A mobilidade entre os diversos partidos politicos e 
continua. 0 sentimento de lealdade, por ser superficial e instavel, per
mite aos eleitores deslocarem-se constantemente de urn partido para 
outre. Nos palses de regime ditatorial, com urn unico partido, essa 
mobilidade continua a existir expressa pela abstenc;:ao, voto em branco 
ou nulo, vida relativamente efemera do partido, cisoes e • expurgos ", 
e transformac;:ao interna do proprio partido. 

• Estados. Todos os Estados possuem disposic;:oes legais que regulam 
a concessao da cidadania e a imigrac;:ao. Apesar de alguns Estados 
criarem dificuldades em relac;:ao a mudanc;:a de cidadania, ha urn cons
tante fluir de individuos de urn Estado para o outro; · esse fluxo 
varia de acordo com a politica de • porta aberta • ou ·porta techada • 
das diferentes sociedades. Palses recentes, com baixa densidade po
pulacional, geralmente incentivam a imigrac;:ao, concedendo cidadania; 
ocorre o contrario em paises de alta densidade populacional e com 
elevado nlvel de vida, cuja riqueza atrai os elementos das classes 
menos favorecidas ou trabalhadores nao especializados. Guerras, re
voluc;:6es, lutas politicas e religiosas ocas1onam a destruic;:ao de Esta
dos, o surgimento ae novos etou a transferenc1a, em grande escala, 
de populac;:oes, que acaoam adotando a cidadania dos palses onde 
se refugiam. 
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Esses diferentes tipos de deslocamentos geralmente correspondem a 
mobilidade social horizontal, podendo, porem, tornar-se verticais, ascenden
tes ou descendentes, a medida que, na mudan<;a de comunidade, o indivi
duo ou grupo tenha elevada ou rebaixada a sua posi<;ao social; se atraves do 
casamento o . individuo ingressar numa familia de posi<;ao social superior 
ou inferior a sua, ou se o fato da separa<;ao entre conjuges levar ao des
prestigio; quando a mudan<;a de grupo ocupacional trouxer altera<;ao pro
funda de status. 0 abandono da religiao pode elevar ou rebaixar a posi<;ao 
social de urn individuo, conforme a maior ou menor predominancia do sen
timento religiose dentro de uma sociedade. 

A mobilidade vertical apresenta as seguintes caracteristicas: 

• Todo grupo organizado e, portanto, estratificado possui certa mobi
lidade vertical, que pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo 
das caracteristicas do grupo. 

Sao as castas que opoem maiores dificuldades a mobilidade ver
tical, social e mesmo cultural. Apesar de a mobilidade vertical ser 
fraca nas sociedades de castas, ela existe, nao tanto como passagem 
de uma casta para outra, mas, principalmente, como mobilidade entre 
subcastas. Os estamentos sao mais permeave.is do que as castas, 
havendo mobilidade ate nos estratos inferiores (escravos e servos) 
e superiores (nobreza). As classes socials apresentam uma mobili
dade vertical mais forte do que os estamentos ou castas. 

• Nao ha, nem existiu, grupo organizado em que a mobilidade social 
vertical tenha sido totalmente livre, ou em que a transic;ao de urn 
estrato para outro nao tenha encontrado algum obstaculo. 

Todo grupo organizado possui urn mecanisme, as vezes complexo, 
destinado ao peneiramento de seus membros, por meio do qual alguns 
ocupam posic;oes superiores e outros permanecem nas categorias infe
riores. Tal mecanisme e necessaria para o funcionamento do grupo, 
para que ele alcance seus objetivos: se a mobilidade vertical fosse 
completamente livre, teriamos, por exemplo, numa universidade, uma 
maioria de professores titulares e poucos seriam assistentes ou alu
nos. 

• Nos diferentes grupos, varia o nivel da mobilidade vertical. 
Sob este aspecto, a casta, com elevada percentagem de status 

atribuido (herdado), onde a transmissao hereditaria do status econo
mico e ocupacional quase atinge cern por cento e a que apresenta a 
mais baixa mobilidade vertical. Segue-se o estamento e, por fim, 
a classe, com significativa percentagem de status adquirido. 

A mobilidade vertical tende a ser mais baixa nas populac;oes pre
dominantemente agricolas e pastoris, nos grupos que se caracterizam 
pelo status hereditario de seus membros e participac;ao vitalicia dos 
estratos superiores, entre os que ocupam o apice da piramide ocupa
cional e economica ou, nos grupos ocupacionais com elevado grau de 
transmissao hereditaria das func;oes (principalmente as que exigem 
grande prepare tecnico, elevados capitals ou envolvem privilegios espe
ciais), entre grupos que adotam criterios de promoc;ao baseados na 
antiguidade, origem familiar (aristocracia). posic;ao economica, casta 
ou estamento, credo religiose, partido politico, etnia, sexo ou idade, 
ou grupos (religiosos, politicos, militares, economicos, educacionais 
etc.) que se encontram em condh;oes de prosperidade, bem-estar e 
auto-satisfac;ao. Por sua vez, e mais elevada entre povos altamente co
mercializados, industrializados e urbanizados, onde o status e obtido 
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atraves do m€rito ou mediante elei<;:ao, com a participa<;:ao de todos, e 
a permanencia nos estratos superiores nao e vitalicia, entre os que 
ocupam posi<;:oes medias e inferiores, na piramide ocupacional e eco
nomica ou nos grupos ocupacionais com baixo grau de transmissao 
hereditaria das fun<;:oes (agricultores, operarios especializados ou nao, 
empregados de escrit6rio, pequenos comerciantes etc.) entre grupos 
que adotam criterios de promo<;:ao baseados no merito e capacidade 
pessoal, ou grupos que passam par periodos de inseguran<;:a ou de tes
tes, importantes para a sua existencia e bem-estar (grupos religiosos 
e politicos sujeitos a persegui<;:oes, grupos militares em tempos de 
guerra, empresas em fase de depressao economica, universidade com 
dificuldades economicas etc.). 

• 0 indice de mobilidade vertical, alem de variar de grupo para grupo, 
varia tambem no tempo, isto e, na hist6ria do mesmo grupo, de perio
do para periodo. 

Verificamos que na hist6ria de qualquer grupo organizado ocorrem 
periodos em que a mobilidade vertical aumenta de forma notavel: os 
principais fatores que aceleram esta mobilidade consistem em crises 
e calamidades, tais como guerras e revolu<;:oes, tome, epidemias ou 
depressoes economicas; alem disso, influem tambem a cria<;:ao ou 
descoberta e a difusao de novas (e importantes) teorias cientificas, 
sociais e humanisticas, normas eticas e juridicas, sistemas filos6ficos, 
cren<;:as religiosas e estilos artisticos. 

Fame, epidemias e guerras tendem a aumentar a mortalidade no 
Interior dos grupos, criando "vagas" que deverao ser preenchidas pela 
promo<;:ao de pessoas habilitadas. A guerra, ainda, acelera as promo
<;:oes (e rebaixamentos) nas for<;:as armadas, no setor governamental, 
ocupacional e economico. Nas grandes revolu<;:oes politicas, parte e, 
as vezes, a totalidade da classe governante e afastada, sendo substi
tuida por individuos e grupos oriundos de estratos inferiores. Quando 
uma revolu<;:ao, alem de politica, e tambem social e economica, ocor
rem mudan<;:as nos grupos ocupacionais e economicos, religiosos, de 
parentesco, nacionalidade, etnia, sexo e idade, entre outros. A cria<;:ao, 
descobrimento e difusao de novas teorias, nos mais diferentes campos, 
aceleram a mobilidade vertical, com o surgimento de novas grupos e o 
declinio dos anti~,;os. Estas teorias novas muitas vezes dao origem a 
revolu<;:oes politicas, sociais e/ou economicas. 

• Na hist6ria dos grupos sociais (de vida longa) nao ha uma tendencia 
definida quer para o aumento quer para o decrescimo da intensidade 
(e volume) da mobilidade vertical: o que se observa e uma flutua<;:ao 
em rela<;:ao a maior ou menor intensidade. 

Quando, na vida dos grupos, nao ocorrem os fatores descritos no 
item anterior, o mecanismo destinado ao peneiramento dos membros 
limita a mobilidade vertical, ja que a mobilidade ilimitada e prejudicial 
ao funcionamento e continuidade dos grupos e a seus objetivos. Nao 
podendo a mobilidade vertical "normal" aumentar indefinidamente, 
quando o grupo atinge o seu ponto "6timo", que varia de acordo com a 
natureza ou tipo do mesmo, a mobilidade deve for<;:osamente baixar. 

• Em todos os grupos sociais, a mobilidade vertical "normal" ocorre 
gradua\mente de urn estrato para outro: processa-se de maneira orde
nada, sendo controlada par urn mecanismo destinado a testar, selecio
nar e distribuir os individuos, de acordo com os criterios imperantes 
no grupo. 

Em todos os setores, politico, economico, ocupacional, reli~ioso, 
militar, cientifico e outros, a maioria das pessoas (nao, porem. a 
totalidade) ascende e descende de maneira gradual, degrau par degrau, 
sem saltar as posi<;:oes intermediarias. 
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• Nas popula~oes ocidentais. principalmente. os grupos e estratos dife
rentes apresentam-se ligados e entrela~ados atraves do intercambio 
(mobilidade vertical e horizontal) dos membros e seus descendentes e, 
em consequencia, as linhas de separa~ao entre os grupos e estratos 
nao sao nitidas. 

Os filhos de diferentes pais (e, as vezes, pertencentes a mesma 
familia), membros de grupos (poHticos, economicos, ocupacionais, reli
giosos etc.), participantes do mesmo estrato, dispersam-se por outros; 
assim, os quadros de todos os estratos (na maioria das sociedades 
ocidentais) sao recrutados entre os filhos de indivfduos que pertencem 
a estratos diferentes, muitas vezes altamente dessemelhantes: podem 
encontrar-se, nas camadas superiores, filhos de pessoas que ocupam 
estratos inferiores e vice-versa. 

Causas gerais da mobilidade vertical: 

• Aspectos gerais da organiza~ao do grupo ou inerentes a organiza~ao 
do grupo. 

Por exemplo, grupos que nomeiam ou elegem, por tempo determi
nado, os membros de suas camadas superiores. , Ao termino do man
date, os titulares devem ser substitufdos, implicando esta substitui~ao 
a eleva~ao de outros individuos as posi~oes superiores. De outro ponto 
de vista, temos urn exemplo na lgreja Cat6lica Romana: os digni
taries sao nomeados (ou eleitos) de maneira vitalicia, mas nao podem, 
por serem obrigatoriamente celibatarios, transmitir estas posi~oes a 
provaveis descendentes. Dessa maneira, ap6s a morte (ou afastamen
to) do Papa, de cardeais ou de bispos, suas posi~oes terao de ser 
preenchidas por indivfduos das camadas inferiores. 

• Autoperpetua~ao insuficiente dos estratos superiores. 
A fertilidade diferencial dos diversos estratos da origem a mobili

dade vertical, pelo fato de que, em geral, sao as camadas medias e 
superiores que apresentam uma fertilidade menor, nao se reproduzin
do na quantidade necessaria para preencher todas as "vagas" com sua 
descendencia, criando urn "vacuo social" que deve ser ocupado atraves 
de promo~ao de pessoas provenientes das camadas inferiores. 

• A incapacidade, revelada por certo numero de indivfduos, para o de
sempenho das fun~oes pr6prias de sua camada social. 

A medida que, em determinado grupo, os ocupantes dos estratos 
superiores deixam de executar com eficiencia suas fun~oes, ele 
tende a desagrega~ao; e se os estratos inferiores apresentarem ele
mentos com capacidade acima das posi~oes que ocupam, este fato dara 
origem ao solapamento, direto ou indireto, da organiza~ao do grupo. 

Varias sao as causas que dao origem a estas discrepancias no 
interior dos grupos. Por exemplo, a dessemelhan~a entre pais (ocupan
tes dos estratos superiores ou medios) e filhos, em rela~ao a capaci
dade no desempenho adequado das fun~oes; ou as mudan~as por 
que as pessoas passam no decorrer de sua vida, altera~oes devidas a 
multiplas causas, e que podem diminuir a eficiencia no cumprimento 
dos deveres pr6prios de sua posi~ao. 

• As constantes modifica~oes do ambiente (principalmente mudan~as 
s6cio-cultLirais), trazendo altera~oes nas posi~oes dos grupos e indi· 
vi duos. 

De maneira geral, qualquer modifica~ao nas condi~oes politicas, 
economicas, religiosas, jurfdicas, cientfficas, filos6ficas e outras, assim 
como profundas altera~oes nas condi~oes ffsicas ou biol6gicas, como 
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epidemias, inunda~;oes, secas, tufoes, terremotos etc., provocam o 
deslocamento vertical (e horizontal) de individuos e grupos. 

• A expansao dos estratos medios. 
Segundo Gino Germani, "este tipo de mobilidade e peculiar as so

ciedades industriais e deve-se ao carater intrinsecamente dinamico e 
expansive que elas possuem" (in: Pereira, 1973:107). 0 aumento das 
ocupa~;oes cientificas, tecnicas, administrativas, organizacionais e ou
tras, trazendo uma grande diversificacao, tecnificacao e especializa<;ao 
dos papeis ocupacionais, cria importantes "vagas adicionais" nos estra
tos medios, que sao preenchidas atraves da promo<;ao de individuos 
dos estratos inferiores. 

12. 4 MOBILIDADE SOCIAL NO BRASIL 

Consideramos a mobilidade social como uma das medidas da dinami
ca e desenvolvimento social de urn pais. Uma sociedade estagnada sob 
esse aspecto apenas reproduz sua estrutura social ao Iongo do tempo, pou
co oferecendo em termos de progresso social. 0 tipo de mobilidade que 
pode ser considerado como medida, de desenvolvimento e o vertical, ou 
seja, a passagem de individuos ou grupos de urn nivel social a outro. 

Em dada sociedade, as medidas da mobilidade vertical partem do rela
cionamento do presente com o passado, "procurando identificar de que mo
do os individuos vao-se distribuindo nos varios niveis da estrutura social 
atraves do tempo, qual o peso da heranc;a social. dos recursos individuais 
e das oportunidades economico-sociais proporcionadas pela sociedade na
quele periodo de tempo. Alem disso, o estudo da mobilidade procura exa
minar os impactos dos movimentos individuais e grupais sobre a propria es
trutura social, dedicando especial atenc;ao a questao da diminuic;ao e expan
sao das diversas camadas sociais" (Pastore, 1979:3-4). 

Quando tomada ao Iongo do tempo, a medida de mobilidade social 
pode ser intergeracional ou intrageracional _e ambas dependem fundamen
talmente das mudanc;as ocupacionais, que podem ser de tres tipos: 

1 . entre profissoes de niveis diferentes; 
2. entre cargos de niveis distintos, dentro da mesma profiesao; 
3. entre profissoes e cargos. Os fatores gerativos desses tipos de 

mobilidade englobam: 
a) intrinsecos, ou seja, satisfacao ou insatisfa<;ao relativas a nova 

ocupa<;ao; 
b) de conveniencia, isto e. o conforto e a seguran<;a envolvidos com 

a nova ocupa<;ao; 
c) financeiras, ligadas a remunera<;ao e as vantagens presentes e 

futuras; 
d) sociais, relacionadas com o ambiente social (colegas, hierarquia, 

org~niza<;ao polltica, sindicatos); 
e) de carreira, respeitantes as possibilidades de promo<;ao. 

Evidentemente, esses fatores sao pesados no momento da proposic;ao 
da mudanc;a, assim como suas repercussoes no futuro, inclusive sobre po
sic;oes a serem desempenhadas pelos filhos. 
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No que diz respeito ao mercado de trabalho, dois tipos especfficos de 
mobilidade sao por ele oferecidos: 

a) estrutural, decorrente de vagas que se abrem quer pela criac;ao de 
novas empregos quer pela safda de indivfduos que ocupam essas po
sic;oes (por doenc;a, aposentadoria, morte). Quando o numero de vagas 
e grande, a mobilidade dele decorrente nao esta estritamente ligada 
as caracterfsticas dos indivfduos; 

b) circular, em que ocorre a predominancia dos aspectos pessoais, pais 
as vagas sao escassas e, em muitos casas, a subida de urn individuo 
implica a descida de outre, ou sua safda. A medida da mobilidade 
desse tipo e dada pela seguinte formula: mobilidade circular = mo
bilidade total - mobilidade estrutural. A mobilidade total e o reflexo 
do grau de flexibilidade de dada estrutura social: quanta mais fle
xfvel, mais individuos, quer entre gerac;oes, quer na mesma, ocupam 
status diferentes do de origem (e evidente que em sociedades rigi
das a estrutura se reproduz atraves dos tempos, sendo que os indi
viduos tendem a permanecer nos mesmos status). 

Em rela~ao as mobilidades estrutural e circular, elas se diferenciam 
segundo sua posi~ao na piramide social e o grau de desenvolvimento da 
sociedade. No primeiro caso, na base da piramide predomina a mobilida
de estrutural e a circular tern mais evidencia no i:opo; no segundo, nos 
estagios iniciais do desenvolvinento ha mais mobilidade estrutural, o con
trario se verificando nos estagios mais avan~ados. Dessa forma, verifican
do-se o indice de cada tipo de mobilidade, chega-se a urn padrao de desen
volvimento de uma sociedade. 

Tomando como base o ano de 1973 (Pastore, 1979:40-1), verifica-se 
que, numa compara~ao entre os Estados Unidos e o Brasil, o indice geral de 
mobilidade foi semelhante, aproximadamente 60%, mas enquanto no pri
meiro pais a mobilidade estrutural respondia com 33% e a circular com 
67%, no Brasil, ao contrario, a estrutural apresentava 57% e a cir
cular 43%. 

~ ainda Pastore (1979: 117 e 141) que apresenta quadros sobre o per
centual e o tipo de mobilidade, tanto inter como intrageracional. 

Analisando-se os quadros podemos concluir que a mobilidade circular 
intrageracional quase alcanr;a os indices da intergeracional, e se nao o faz 
por completo e devido ao fato de a entrada no mercado de trabalho ainda 
ocorrer em idades bern baixas, o que limita a possibilidade de rapida as
censao, por carencia de escolaridade, principalmente. Verificando o se
gundo quadro, nota-se que a mobilidade circular praticamente dobra quan
do se passa do grupo dos mais idosos (51-64) para os mais jovens (20-30): 
para estes vern crescendo a mobilidade fundamentada na troca. e ria com
peti~ao (capacidade individual). Isso conduz a uma conclusao geral para a 
mobilidade social no Brasil: o padrao de desenvolvimento tende a gerar 
maior percentagem de mobilidade circular, mas, a menos que as oportuni
dades de educa~ao se expandam e a entrada no mercado de trabalho pos
sa dar-se mais tarde (o que equivaleria a dizer uma melhor redistribui~ao 
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Quadro 12.1 Tipos de Mobilidade Social lntergeracional por da renda) 

Faixa Ettiria (%). 
mobilidad 

Faixas Etarias 12.5 Cl 
Tipos de Mobilidade 

12.5.1 Total (51-64) (41-50) (31-40) (20-30) 

Mobilidade total 58,5 52,4 58,8 61,0 59,3 Ana 
Mobilidade estrutural 32,9 29,3 34,0 35,1 31,0 fredo Pan 
Mobilidade circular 25,6 23,1 24,8 25,9 28,3 que, mere 

Mobilidade ascendente 47,1 41,7 48,0 50,1 46,4 
atuac;ao, 1 
dos outfOI 

lmobilidade 41,6 47,5 41,2 39,0 40,7 vela certo 
Mobilidade descendente 11,3 10,8 10,8 10,9 12,9 

qualitatiVI 
Propor~ao d~ ascendentes 80,6 79,4 81,7 82,1 78,2 estrato inl 
Propor~ao de descendentes 19,4 20,6 18,3 17,9 21,8 duas: 

Mobilidade sem troca 76,0 74,1 77,6 78,2 72,0 ai 
Mobilidade com troca 24,0 25,9 22,4 21,8 28,0 

rndice de mobilidade (Y) 63,6 63,5 63,6 64,1 64,6 Iii 

Fonte: Pastore, 1979:117. 

12.5.2 I 

Quadro 12.2 Tipos de Mobilidade Sociallntrageracional por 
Faixa Etaria (%). 

Gaetl 
siderando-
nomicos q 

Faixas Etarias politicas c: 
Tipos de Mobilidade poe-se a I 

Total (51-64) (41-50) (31-40) (20-30) uma mine 

Mobilidade total 58,1 53,4 59,5 60,9 56,4 que e alt2 
Mobilidade estrutural 37,8 4'3,3 38,6 41,0 36,2 vern" (Ap 
Mobilidade circular 10,3 10,1 20,9 19,9 20,2 que a elit 

suindo uo 
Mobilidade ascendente 54,2 49,5 55,9 57,3 52,2 

lmobilidade 41,9 46,6 40,4 39,0 43,1 

Mobilidade descendente 3,9 3,9 3,7 3,7 4,7 12.5.3 

Propor~ao de ascendentes 93,4 92,7 93,8 93,8 92,5 

Propor~ao de descendentes 6,6 7,3 6,2 6,2 7,5 Osc 

Mobilidade sem troca 93,0 92,1 93,4 93,4 91,2 
poder, dis 
nomicas, 

Mobilidade com troca 7,0 7,9 6,6 6,6 8,8 
poder que 

rndice de mobilidade (Y) 54,7 59,1 56,9 54,8 50,3 titucionaL 
toda a vi• 

Fonte: Pastore, 1979:141. 
conservar 
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r lnterg~racional por 

as Etarias 

[41-50) (31-40) (20-30) 

58,8 61,0 59,3 
34.0 35,1 31,0 
2~,8 25,9 28,3 

48.0 50,1 46,4 
41,2 39,0 40,7 
10,8 10,9 12,9 

81,7 82,1 78,2 
18,3 17,9 21,8 

TI,P 78,2 72,0 

22.~ 21,8 28,0 

&3,6 64,1 64,6 

r lntrageracional por 

• Etarias 

~1-50) (31-40) (20-30) 

59.5 60,9 56,4 

38..6 41,0 36,2 

20,9 19.~ 20,2 

55,9 57,3 52,2 

40.~ 39,0 43,1 
3,7 3,7 4,7 

93,8 93,8 92,5 
6,2 6,2 7,5 

93.4 93,4 91,2 
6,6 6,6 8,8 

56,9 54,8 50,3 

da renda), nao podemos esperar para logo uma inversao percentual das 
mobilidades estrutural e circular. 

12.5 CIRCULAC.AO DE ELITES 

12. 5 . 1 Conceito de Vilfredo Pareto 

A no<_;:ao de elite, em Sociologia, foi difundida atraves da obra de Vil
fredo Pareto. Sua defini<;:ao de elite, lata sensu, engloba todos os indivfduos 
que, merce de qualidades e dons naturais ou por meio de seu trabalho e 
atua<_;:ao, se destacam dos demais, obtendo urn sucesso superior a maioria 
dos outros e possuindo mais poder, riqueza e prestfgio. Esta definil;:ao re
vela certo tipo de "canlter moral", proprio da elite, e e, antes de tudo, 
qualitativa. Para Pareto, ha dois estratos em qualquer populac;:ao: I - urn 
estrato inferior, a niio-elite, e II - uma estrato superior, a elite, dividida em 
duas: 

a) uma elite governante, formada pelos individuos que, de maneira direta 
ou indireta, atuam de forma consideravel no governo; 

b) uma elite nio governante, englobando todos os demais componentes 
das camadas mais ricas ou influentes. Dessa maneira, na definic,:ao de 
Pareto, a elite forma uma classe social. 

12. 5. 2 Conceito de Gaetano Mosca 

Gaetano Mosca, soci6logo italiano, aprofundou a noc;:ao de elite, con
siderando-a como uma minoria organizada dotada de poderosos meios eco
nomicos que detem o poder numa sociedade, desempenhando as fun<_;:oes 
polfticas e usufruindo as vantagens advindas desse poder; essa minoria im
poe-se a maioria, em virtude de ser organizada, porque "os membros de 
uma minoria dominante sempre possuem urn atributo, real ou aparente, 
que e altamente valorizado e de muita influencia na sociedade em que vi
vern" (Apud Bottomore, 1965b: 10). Mosca tambem considera, como Pareto, 
que a elite forma uma classe social; ela nao e totalmente homogenea, pos
suindo urn nucleo dirigente, dotado de mais poder que os demais. 

12. 5. 3 Conceito de Wright Mills 

0 soci6logo norte-americano Wright Mills, em sua obra A elite do 
poder, dissocia a no<;:ao de elite da de classe social: as diversas elites, eco
nomicas, polfticas e · militares, associam-se para formar uma unidade de 
poder que domina a sociedade, sendo definida em termos de posi<;:ao ins
titucional. 0 autor indica que as posic;:oes institucionais, ocupadas durante 
toda a vida pelos individuos, "determinam suas oportunidades de obter e 
conservar valores escolhidos"; por sua vez, o "tipo psicol6gico" em que 
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esses indivfduos se transformam em grande parte e determinado "pelos va
lores que assim experimentam e pelos papeis institucionais que desempe
nham" (1968:25 nota 7). A unidade da elite nao se baseia apenas na uni
dade das institui<;:oes, na semelhan<;:a psicol6gica e intercambio social de 
seus membros, mas na uniao para a realiza<;:ao de seus interesses. 

Referindo-se especificamente a circula<;:ao das elites, Pareto indica duas 
formas: circula<;:ao de indivfduos entre os dois estratos - elite e nao-elite 
(o que ocorre mais freqiientemente) - e substitui<;:ao de uma elite por ou
tra. Pretende explicar os fatores que ocasionam estas duas formas de cir
cula<;:ao atraves de mudan<;:as ocorridas nas caracteristicas psico16gicas dos 
componentes, tanto da elite quanto dos estratos inferiores. A medida que 
determinados membros da elite perdem as caracteristicas psicol6gicas pr6-
prias deste estrato, eles vao sendo substitufdos por elementos oriundos dos 
estratos inferiores, portadores destas caracteristicas. Por sua vez, uma di
minui<;:ao da circula<;:ao de indivfduos ocasiona o acumulo de elementos 
"decadentes" no estrato superior, e urn acumulo de pessoas de qualidades 
superiores nos estratos inferiores. Nesta situa<;:ao, o equilibria social tor
na-se instavel e uma conquista ou revolu<;:ao faz ascender ao poder uma 
nova elite, estabelecendo urn novo equilibria. 

Mosca difere de Pareto no que se refere a explica<;:ao das razoes que 
determinam a circula<;:ao das elites. Em primeiro Iugar, nao empresta fun
damental importancia as caracteristicas psico16gicas, apesar de referir-se, 
algumas vezes, as qualidades intelectuais e morais da elite; considera que 
estas caracteristicas freqiientemente sao produtos de circunstancis sociais. 
Em segundo Iugar, analisa a circula<;:ao das elites sociologicamente (e nao 
somente do ponto de vista psicol6gico), ao considerar que o surgimento de 
novos elementos na elite, vindos de estratos inferiores ou o aparecimento 
de nova elite, da-se, em parte, pela emergencia de for<;:as sociais representa
tivas de novos interesses, no seio da sociedade. Quando a aptidao para o 
comando e para o exercfcio do controle politico aparece entre outras pes
soas, que nao os dirigentes legais, ou quando se forma uma minoria diri
gente entre os elementos dos estratos inferiores, antagonica em rela<;:ao a 
elite possuidora do govemo legal, origina-se uma for<;:a elementar que re
movera determinados elementos da elite, substituindo-os por outros ou, 
atraves da revolu<;:ao, substituindo uma elite por outra. 

12. 5. 4 Conceito de Guy Rocher 

Uma conceitua<;:ao mais recente sobre elite e dada por Guy Rocher. 
Discordando da distin<;:ao feita por Pareto entre "elite govemante" e "elite 
nao govemante", Rocher propoe "elites no poder" e "elites de influen
cia", e apresenta a seguinte defini<;:ao: "a elite compreende as pessoas e 
os grupos que, gra<;:as ao poder que detem ou a influencia que exercem, 
contribuem para a a<;:ao hist6rica de uma coletividade, seja pelas decisoes 
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tomadas, seja pelas ideias, sentimentos ou emo<;:6es que exprimem ou sim
bolizam (1971: V 19). Referindo-se a elite, o au tor indica que, na reali
dade, existe uma pluralidade de elites interligadas, que podem ser classi
ficadas de diversas formas, e escolhe, como critetio, o fundamento em que 
assenta a autoridade da elite ou a sua influencia. Emprega a distin<;:ao de 
Max Weber dos tres tipos de autoridade - t~adicional, racional-legal e 
carismatica, a qual acrescenta a elite de propriedade, a ideol6gica e a sim
b61ica. 

12. 6 TIPOS DE ELITE 

12 . 6 . 1 Elites Tradicionais 

Possuem autoridade ou influencia decorrente de ideias, cren<;:as ou es
truturas sociais, baseadas no passado e refor<;:adas pela tradi<;:ao. Sao tra
dicionais as elites aristocraticas, cuja nobreza tern tanto mais prestigio 
quanto mais antiga for sua linhagem; sao tambem geralmente tradicionais 
as elites religiosas, cuja autoridade ou influencia decorre do respeito a cer
tas verdades reveladas aos homens, no passado. 0 chefe de uma tribo, a 
medida que e considerado descendente direto de urn deus mitol6gico ou 
de urn antepassado importante, possui autoridade tradicional. 

12. 6. 2 Elites Tecnocraticas 

Detem autoridade racional, legal ou burocratica. Sua escolha, nomea
<;:ao ou elei<;:ao baseia-se em competencia, detenninada atraves de provas, 
concursos, experiencia ou resultados escolares. Ocupam sua posi<;:ao de 
acordo com leis ou normas, conhecidas e aceitas, e possuem importancia 
detenninada segundo criterios reconhecidos. Sao os altos funcionarios, 
ocupando postos de chefia nas organiza<;:6es de carater burocratico: gover
no, empresa etc. 

12 . 6 . 3 Elites Carismaticas 

Para Max Weber, os lideres carismaticos sao portadores de dons es
pecificos (do corpo ou do espirito) considerados sobrenaturais, nao aces
siveis a todos, e cujo exercicio corresponde as necessidades do grupo. En
contramos muito mais comumente o carisma ligado a uma pessoa do que 
ao grupo; entretanto, o poder de urn lider carismatico pode, ate certo 
ponto, ser estendido a sua equipe. Como exemplo de elites carismaticas 
Rocher cita as castas superiores da fndia, de origem religiosa. 
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12 . 6 . 4 Elites de Propriedacles 

Sua autoridade ou poder decorre da posse de capitais ou de hens, 
em virtude dos quais podem exercer pressoes sobre as elites tecnocraticas 
ou tradicionais. Pertencem a este tipo os grandes proprietaries de terras, 
industriais, banqueiros etc., capazes de influenciar a vida economica, poli
tica e social de uma comunidade. 

12 . 6 . 5 Elites ldeol6gicas 

Sao formadas pelas pessoas que concebem uma ideologia, que a difun
dem ou representam. Constituem a elite do poder, se a ideologia que re
presentam e a oficial; por outro lado, quando se opoem a elite do poder, 
formam as elites de influencia, ou "contra-elites" (elites. de oposi~ao, de 
contesta~ao). Entre todos os tipos de elites, as ideol6gicas e as carismati
cas sao geralmente as mais dinamicas e inovadoras. 

12. 6. 6 Elites Simb61icas 

Quase todas as elites possuem urn carater simb61ico a medida que re
presentam uma causa, valores, ideias, modos de viver, qualidades ou vir
tudes. Entretanto, existem individuos ou grupos cuja fun~ao e, mais do 
que tudo, simb6lica. Poder-se-iam citar certos elementos da nobreza, mu
lheres de politicos famosos, pessoas da alta-roda, artistas e desportistas fa
mosos. 
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13 Mudan~a Social 

Este capitulo refere-se as diferentes formas de mudanc;a social que se 
operam na sociedade. Enfatiza: 

1 . 0 conceito e as caracteristicas do fenomeno de mudam;a social. 
2. Os principais fatores que podem originar mudanyas na sociedade. 
3. As diversas teorias de mudan~;a social, desde os tempos antigos ate 

a epoca atual. 
4. Os denominados problemas sociais que se inserem no processo de 

mudan<;:a e sao inseparaveis da propria dinamica da sociedade. 
5. A analise da desorganiza~;ao social e os campos em que se manifes

ta. 

13. 1 CONCEITO E CARACTERfSTICAS 

Rocher (1971: IV 92 e 95) define mudanc;a social como "toda trans
formac;ao observavel no tempo que afeta, de maneira que nao seja proviso
ria ou efemera, a estrutura ou o funcionamento da organiza<;ao social de 
dada coletividade e modifica o curso de sua hist6ria. :E: a mudan~a de 
estrutura resultante da ac;ao hist6rica de certos fatores ou de certos grupos 
no seio de dada coletividade". 

A primeira distinc;ao que Rocher apresenta, ao definir mudanc;a social, 
e em relac;ao a conceituac;ao de processo social: sucessao de acontecimentos, 
fenomenos, ac;Oes "cujo conjunto constitui o curso da mudanc;a"; a segun
da distinc;ao diz respeito a evolu9iio social: efeito cumulativo de grande 
numero de mudanc;as, conjunto das transforma<;6es ocorridas numa socie
dade durante urn Iongo periodo. A mudanc;a social, em oposic;ao a evolu
c;ao, consiste nas transformac;6es que podem ser observadas e verificadas em 
periodos mais curtos de tempo. 

Quanto as caracteristicas essenciais das mudanc;as, segundo Rocher, 
deve-se a ten tar para os seguintes aspectos (1971: IV 90-3): 
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a) Fenomeno coletivo: abrange urn setor significative de uma coletivi
dade. afetando as condicoes ou as formas de vida de seus compo
nentes, nos aspectos material, espiritual e/ou psicol6gico. 

b) Mu~ de estrutura: isto e, altera certos componentes da organi
za~;ao social ou sua totalidade. £ necessaria identificar os elementos 
estruturais ou culturais da organiza<;ao social que sofreram altera~;oes. 

c) ldentifi~ no tempo: e preciso identificar urn ponto de referencia 
a partir do qual o conjunto de transforma~;ao possa ser localizado no 
tempo. 

d) Permanencia: as transformar;oes, observadas e analisadas, devem ter 
certo carater de durabilidade, ou melhor, nao devem ser passageiras 
nem superficiais. 

e) lnterferencia no curso da hist6ria de uma sociedade: decorrente das 
caracterlsticas anteriores. 

f) ~ historica: tanto a organizac;ao social como a mudanr;a sao produ
tos das atividades dos componentes de uma sociedade, que operam 
no sentido de originar, acentuar, diminuir ou impedir as modificac;oes 
de partes ou da totalidade da organizac;ao social. 

Por sua vez, Maciver e Page consideram que, aq se falar de mudanc;:a 
social, nao se chega "a assinalar nenhuma teoria, nenhuma lei, nenhuma 
direc;:ao, inclusive nenhuma continuidade" (1972:546). 

A seguir, apresentam as seguintes diferencia~6es: 

• Processo. Denomina-se processo uma transformar;ao social, quando ha 
uma ideia de continuidade: urn processo engloba a sucessao de mudan
c;as contfnuas e definidas, resultantes da influencia de forc;as presentes 
desde o infcio do mesmo. No estudo de urn processo deve-se verificar 
uma serie de modificar;oes entre uma situac;ao e outra; portanto, pro
cesso e o modo paulatino e definido pelo qual se passa de uma fase 
a outra. Na conceituar;ao de processo nao existem. obrigatoriamente. 
implicac;oes referentes a qualidade dos estagios ou a direc;ao tomada 
pela transformac;ao. 0 processo pode ser progressive ou regressivo 
benefico ou prejudicial, planejado ou nao, com tendencias a integra<;:ao 
ou a desintegrac;ao. 

• EvollH}io. Emprega-se o termo evoluc;ao quando, alem do conceito de 
continuidade, queremos expressar a ideia da direc;ao da mudanc;a. 0 
termo evolur;ao engloba nao s6 o aspecto quantitative, proprio do cres
cimento, mas tambem aspectos mais complexes, qualitativos, que en
volvem os relacionados com a estrutura. 

• Progresso. Quando se faz referencia ao termo progresso, acrescenta-se 
urn jufzo valorativo aos conceitos de continuidade e direc;ao da mudan
c;a. Desse modo, progresso indica nao apenas uma direc;ao para as 
transformac;oes, mas tambem urn caminho pelo qual se atinge determi
nada meta Ideal. 

• Adapt&\:io e. processos correlatos. Significam uma relac;ao mutavel de 
dois ou mais sistemas entre si, de maneira harmonica. 

Como se pode observar no Quadro 13 .1, os dois autores apresentam 
urn diagrama bastante objetivo sabre a conceituac;:ao desses termos (Maciver 
e Page, 1972:548). 

0 termo crescimento, conceituado como transformac;:ao definida e con
tinua, em uma direc;:ao especifica, determinada quantitativamente, nao nos 
da a diferenciac;:ao entre ele e o desenvolvimento. 
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Em uma primeira abordagem, poderiamos dizer que crescimento e uma 
varia<;ao unidimensional, que se limita a urn determinado setor da organi
za~ao social, ao passo que desenvolvimento abrange os diferentes setores 
da sociedade, constituindo-se em urn fenomeno multidimensional. Exem
plo: certos paises da Africa e Asia apresentam grande crescimento no setor 
economico, devido a explora<;:ao dos recursos petroliferas, sem que os de
mais setores da sociedade acusassem igual transforma~ao; desse modo, hou
ve apenas crescimento e nao desenvolvimento. 

Quadro 13.1 Diagrama objetivo que conceitua termos sabre 
mudanfa social. 

I - Transfo~~o definida e continua 

II - Transformac;io definida e continua em uma 
dir~o especifica: 

a) Determinada quantitativamente, com rela
c;ao a magnitude. 

b) Determinada qualitativamente, em relac;:ao 
a uma diferenciac;ao estrutural ou funcio
nal. 

c) Determinada qualitativamente, de acordo 
com sua concordancia com padrao de 
valores. 

d) Determinada em relac;:ao a outro objeto 
ou sistema, segundo sua compatibilidade 
no seio de urn processo comum. 

Processo 
Movimento etc. 

Crescimento 

Acumulacao etc. 
Evolui;io 
Desenvolvimento 
Retrocesso 
Regressao 

Progresso 
Decadencia 
Ocaso 
Ruina 
Degenera<;ao 

Adaptac;ao 
Ajuste 
Acomodac;:ao 
Assimilac;:ao 
Harmonia 

e seus ·opostos 

Em uma segunda abordagem, levariamos em considera<;:ao os concei
tos de Smelser (1968: 179 e seg.). Esse autor considera processo qualquer 
transforma~ao que ocorra numa estrutura preexistente. Exemplo: a pro
mo<;:ao para os cargos mais elevados na hierarquia militar (que inclui tam
bern a aposentadoria dos antigos titulares) significa, muitas vezes, uma re
distribui~ao de poder e mobilidade entre os militares, sem afetar, necessa
riamente, o esquema constitucional das For<;:as Armadas. 

A seguir, aponta segmenta9Cio como urn tipo intermediario entre o 
processo social e as transforma~oes da estrutura social. Especificamente 
essa palavra significa "prolifera<;:ao de novas unidades estruturais", sem di-
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ferencia<;ao qualitativa em rela<;ao as unidades ja existentes. Exemplo: cria
<;ao de novos estabelecimentos de ensino para atender ao aumento da po
pula<;ao em idade escolar, sem qualquer altera<;ao no sistema educacional 
vigente. 

A transforma~iio estrutural implica o surgimento de "complexos de 
organiza<;oes e papeis qualitativamente novos". Exemplo: a transforma<;ao 
de urn governo monarquico, com centraliza<;ao do poder, para uma Repu
blica Presidencialista cria novos papeis (presidente, senadores, deputados 
etc.) e urn novo tipo de organiza<;ao (governo descentralizado, senado, as
sembleia, camara e outros). 

Para que a transforma<;ao estrutural nao ocasione urn desequilibio a 
sociedade, ja que geralmente ela se apresenta desigual em relac;:ao aos dife
rentes setores da mesma, ha a necessidade da integra~iio (elemento unifi
cador das estruturas diferenciadas). Embora seja urn paradoxo, o processo 
de integra<;ao, por sua vez, produz novas estruturas diferenciadas. Exem
plo: na transforma<;ao de monarquia autarquica para republica surgem par
tidos politicos. 

A descontinuidade entre a diferencia<;ao estrutural e a integtac;:ao da 
origem a insatisfac;:oes, agita<;oes e movimentos sociais. 

0 desenvolvimento, para Smelser, ocorre como "uma inter-rela<;ao de 
contraponto entre a diferencia<;ao (fator de divisibilidade da sociedade es
tabelecida) e a integra<;ao (fator de unificac;ao, em novas bases, das estrutu
ras diferenciadas)". Desta maneira, para haver desenvolvimento, e necessa
ria que haja uma integrac;ao adequada dos elementos diferenciados. 

Ao analisar a mudan<;a social, devem ser levantadas algumas indaga
c;oes: 
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1 . 0 que muda. Cuida-se de localizar a mudanc;:a no conjunto de uma 
sociedade: ela se opera nos elementos estruturais ou na cultura, 
nas relac;:oes de obrigac;:ao entre individuos e grupos ou nos modelos, 
valores e ideologias. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fonte ou causa. Trata-se de verificar se a mudam;:a se origina de 
fatores end6genos ou ex6genos; se ha urn fator-chave ou diferentes 
fatores em conjunto; se ela e fortuita ou intencional. 
Ritmo. Procura-se distinguir se a mudanc;a apresenta uma evolut;ao 
lenta, progressiva, ou rapida, brusca. . 

Como se efetua. Tenta-se verificar se a mudanc;:a e continua. regular 
ou descontinua, esporadica. 
Condi~oes. Trata-se de determinar se as condic;:oes sao favoraveis 
ou desfavoraveis a mudanc;:a. 
Agentes. Procura-se identificar agentes ativos que promovem, in
fluem, simbolizam ou propiciam a mudanc;a, da mesma maneira que 
os agentes de oposic;:ao ou resistencia a mesma. 

Dire~o. Objetiva-se investigar o curso da transformac;ao e seu obje
tivo. 
Controle. Pretende-se encontrar os meios necessaries para controlar 
a transformac;:ao, regula-la e orienta-la em determinada direc;:ao. 
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13.2 FATORES DETERMINANTES DE MUDANCA SOCIAL 

Diversos fatores podem originar mudanr;:as na sociedade, como os que 
sao apresentados a seguir. 

13 . 2 . 1 Fatores Geograficos 

Dcterminados cataclismos naturais, como inundar;:oes, secas, ciclones, 
tufoes, furacoes, maremotos, terremotos, erup<;:oes vulcanicas, nevascas, pra
gas e outros, podem alterar, de forma transit6ria ou permanente, a organi
zacao ou a estrutura de uma comunidade. Podem ocasionar migrac;:oes, ex
tin,r;:ao de comunidades, reconstrur;ao ou fundac;ao de novas cidades. 

Exemplos: inundar;:oes no Brasil, em 1974, atingindo 13 Estados, de
sabrigaram cerca de 300 mil pessoas; a inundar;:ao no Mexico, em 1973, 
alagou cerca de 60 mil hectares, ocasionando a morte de aproximadamen
te meio milhao de individuos. As secas no Nordeste brasileiro tern origina
do graves problemas sociais, causando a perda de colheitas, a morte do gado 
e os deslocamentos populacionais. Em 1970, no Paquistao (atual Bangla
desh), urn ciclone e urn maremoto causaram mais de meio milhao de 
mortos, inundaram grandes extensoes de terras, principalmente ilhas, e 
destruiram numerosas comunidades. Tufoes e furacoes tern ocorrido cons
tantemente no Pacifico, costa leste dos Estados Unidos e no Japao, no 
Mar das Antilhas e outras localidades, destruindo vidas, propriedades, e 
desorganizando comunidades inteiras. Em muitas regioes da Terra, os ter
remotos tern levado a destruir;:ao a cidades inteiras, como ocorreu em Lis
boa (40 mil mortos), em 1755; em Sao Francisco, California, em 1906: 
e no Peru (50 mil mortos), em 1970. Erup<;:6es vulcanicas tambem tern 
ocasionado destruir;:ao "<ie cidades, como, por exemplo, Pompeia e Hercula
no, na Italia, no ana 79 da nossa era. Uma destruidora tempestade de 
neve, que fustigou o nordeste e o meio-oeste dos Estados Unidos, em 1940, 
provocou quase 200 mortes e urn elevado prejuizo material (6 milh6es de 
d6lares). Entre os anos de 1846 e 1854, uma praga devastou as plantac;6es 
de batata na Irlanda, causando cerca de urn milhao de mortes, par inanir;:ao 
e ocasionando a emigrar;:ao de urn milhao e meio de pessoas, principalmen
te para os Estados Unidos. Todos esses acontecimentos, e muitos outros, 
provocaram mudanr;:as de vida e deslocar;:oes que influiram em estruturas 
sociais. 

13 . 2 . 2 Fatores Biol6gicos 

Epidemias, elevar;:ao da · taxa de mortalidade, rapido crescimento da 
popular;:ao e a n;tiscigenar;:ao de grupos etnicos dao origem a transforma<;:6es 
sociais. Podem ocasionar desajustamentos e desequilibrios nos mais diver-
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sos setores da sociedade, alterando a estrutura economica, a organizac;ao do 
trabalho, a distribuic;ao do poder e o modo de vida das populac;oes. 

Exemplos: iniciando-se em 1348, vinda da Asia, a peste negra dizimou 
as populac;oes da Europa, matando entre a metade e urn terc;o dos habitan
tes da Italia, Franc;a, Inglaterra, Paises Baixos e Alemanha. Na Europa 
medieval, essa diminuic;ao drastica da populac;ao trouxe grandes alterac;oes 
sociais: a escassez de trabalhadores elevou quase cinqi.ienta por cento o va
lor do trabalho alugado. Em conseqi.iencia, certas medidas legais, repressi
vas, deram origem a revoltas de camponeses, que conquistaram, em meados 
do Seculo XV, uma grande parcela de emancipac;ao. Desde entao, os cam
poneses livres puderam negociar a terra, alterando significativamente os 
valores do mundo feudal. 

0 rapido crescimento da populac;ao, que OS demografos denominam 
"explosao populacional", tern causado uma serie de desajustamentos e de
sequilibrios em muitos paises, trazendo modificac;oes na organizac;ao do 
trabalho e nos processos economicos, na estrutura da sociedade, alterando 
normas e valores e transformando comportamentos. Na fndia, a atitude 
perante a fertilidade, baseada, em grande parte, em valores religiosos, al
terou-se diante da pressao populacional e da conseqi.iente escassez de re
cursos alimentares, permitindo urn relativo sucesso no programa estatal de 
contenc;ao da natalidade. 

A miscigenac;ao de grupos etnicos, de que o Brasil e o melhor exem
plo, trouxe profundas modificac;oes em sociedades coloniais, alterando cos
tumes e valores e originando sociedades totalmente diferenciadas. Essas 
transformac;oes podem ser observadas em paises de intensa imigrac;ao, prin
cipalmente quando a procedencia dos imigrantes e diversificada, como ocor
reu no Canada. 

13 . 2 . 3 Fatores Sociais 

Guerras, invasoes e conquistas, assim como luta de classes e revolu
c;oes, alteram as estruturas sociais, modificam o status de na~oes, escravi
zam povos, transformam a vida e destroem culturas. 

Exemplos: A Guerra da Secessao, nos Estados Unidos, eliminou, defi
nitivamente, o trabalho de cativos. Acentuou o prestigio dos industriais e 
dos negociantes, em detrimento dos detentores de grandes propriedades 
(plantations), o que redundou em maiores possibilidades de enriquecimen
to e no incremento de empreendimentos economicos arriscados e de gran
de vulto. Tudo isso contribuiu decisivamente para o "gigantismo norte
-americana", a predominancia politica do alto empresariado, e o considera
vel aumento do consumo, com todas as suas conseqiiencias quanta aos cos
tumes e mentalidade das populac;oes. 

As grandes invasoes muc;ulmanas causaram urn impacto cultural de 
cisivo em regioes que circundam o Mediterraneo ou dele estao pr6ximas. 
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A propria unidade de linguagem e religiao, fortalecida nos primeiros 
tempos pela unidade politica e legislativa, facilitou fecundo intercambio 
de .conhecimentos e tecnicas, que acabou estendendo-se as na~6es cristas da 
Europa e, atraves desta, repercutiu consideravelmente no movimento inte
lectual do mundo todo. 

Entre os proprios arabes, essas invas6es (em virtude de seu extraordi
nario exito) concorreram para extinguir o regionalismo e o particularismo 
politico, existentes antes delas, e para diminuir a pratica do nomadismo, 
relegada a minorias beduinas. A generalizac;ao de costumes, muitos dos 
quais transformados em leis, como a poligamia regulamentada, foi, tam
bern, urn dos resultados da formac;ao do imenso imperio islamita. Em po
pulacr6es nao mucrulmanas, mas submetidas por bastante tempo aos arabes, 
permaneceram tracros marcantes da mentalidade desses ultimos, tais como, 
entre outros, a vendetta e a justificacrao e exaltacrao do ciume agressivo. 

Do ponto de vista social, foram extremamente significativos os resul
tados das conquistas romanas na Europa Ocidental. Quando se verificaram 
as migrac;6es em massa de ·povos do leste, grande parte da populac;ao do 
continente, principalmente na Galia e na Bretanha, havia adquirido a cul
tura greco-romana e se havia acostumado a viver de acordo com as leis 
ditadas por Roma. 

Especialmente nas cidades, haviam sido abandonados os antigos cos
tumes e adotados, espontaneamente, os que provinham de acultura~ao com 
os dos conquistadores. Mesmo as linguagens aut6ctones, como as gaule
sas e lusitanas, tinham desaparecido quase totalmente. 

A propria expansao do cristianismo e a futura unidade e fon~a da Igre
ja Cat6Iica nao se teriam verificado, alias, sem a unificac;ao decorrente da 
formacrao do Imperio Romano. Os gregos eram pouco numerosos para 
promover, no mesmo grau, a helenizac;ao das sociedades por eles conquis
tadas, e sua contribuic;ao estendeu-se, principalmente e enormemente, ao 
setor cultural. A cultura grega nao dominou a maior parte do mundo so
mente atraves do Imperio Romano, mas tambem da decisiva influencia que, 
sobre a intelectualidade arabe, tiveram OS sabios das populac;oes anibiCaS e 
africanas de Bizancio, perdida para os mucrulmanos. 

As invas6es germanicas com que se iniciou a !dade Media, alem de 
terem ocasionado importantes acultura~6es, vieram permitir o estabeleci
mento duradouro de novas formas, ja esboc;adas, de rela~6es economico
-sociais. 0 regime de servidao agricola estava desenvolvendo-se devido, em 
parte, a disseminayaO dos moinhos de agtia, OS quais permitiam a dispensa 
de muitos escravos. E estes, com o desmoronamento definitive das instui
c;6es imperiais, foram substituidos pelos servos. Os conquistadores, por 
sua vez, adotaram, por forc;a das circunstancias e jogos de interesses, as 
relacr6es e a autoridade do tipo feudal. 

A Revoluc;ao Francesa firmou, afinal de contas, mutacroes que se vi
nham processando nas sociedades europeias, consagrando, notadamente, os 
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conceitos de igualdade e liberdade nas esferas juridica e politica. I! de 
real<;;ar, nesse movimento, a proclama<;;ao dos "direitos humanos", hoje 
quase universalmente aceita. Nova estrutura politico-social, e mesmo moral, 
fundamentada nos habitos, modes de pensar e interesses das classes bur
guesas, espalhou-se pelo mundo por todo o seculo XIX e inicios do seculo 
XX. Trouxe inclusive, atraves da coloniza<;ao da Africa, urn movimento no 
sentido de substituir os particularismos tribais por nacionalismos dirigidos 
no sentido do fortalecimento economico e do progresso cultural das popu
la<;oes, mediante unifica<;oes politicas. 

A ninguem e dado ignorar, por fim, a revolu<;ao promovida na Rus
sia, pelos bolcheviques, fruto de esfor<;o de pensadores radicalmente im
pressionados pelos desajustamentos e injusti<;as sociais. 

Mesmo nos paises em que nao se estabeleceram "republicas popula
res", a Revolu<;ao Sovietica contribuiu, indiretamente, para transforma<;;oes 
de menta, especialmente nas na<;oes cujos governos se proclamam "social
-democratas". 

Quante a Primeira Guerra Mundial, seria oportuno lembrar o exito 
do livre de Upton Sinclair, denominado 0 jim do mundo, que bern retra
ta a visceral transforma<;ao verificada na vida das popula9oes do Ocidente 
por esse conflito. 

A Segunda Guerra Mundial, alem de ceifar aproximadamente 40 mi
lhoes de vidas, alterou profundamente os modes de vida nao s6 das na-
90es beligerantes, mas tambem de quase toda a popula9ao mundial. De
sapareceram paises independentes, surgiram outros, desorganizou-se a e~o
nomia mundial, deslocaram-se os centres de poder politico, desenraizaram
-se milhoes de pessoas e suas conseqiiencias se fazem sentir ate hoje. 

Da Segunda Guerra Mundial decorreram, entre outros resultados, a 
expansao do nacionalismo asiatico-africano, a que ja aludimos, e a expan
sao dos metodos de planejamento politico-social. 

13. 2. 4 Fatores Culturais 

Descobertas cientificas. Alteram a mentalidade, abrem novas perspec
tivas, modificam atitudes basicas e transformam a sociedade pela aplica
yao dos conhecimentos cientificos a todos os campos da vida social. 

Exemplos: a descoberta da penicilina e dos antibi6ticos em geral trou
xe altera9oes no equilibria populacional do mundo, ocasionando a sua ex
plosao com multiplas conseqiiencias em todos os setores da organiza9ao 
social. 

A tese de Copernico, do heliocentrismo planetaria, modificou comple
tamente as no9oes que ate entao eram universalmente aceitas sobre a im
portancia da Terra no universe material. 
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Inven~oes tecnicas. Muitos soci6logos consideram que as mudan<;:as 
tecnol6gicas sao os fatores basicos da mudan<;:a social. Isto e verdadeiro 
no sentido de que e dificil descobrir uma mudan<;:a tecnol6gica, de certa 
envergadura e significa<;:ao, que nao tivesse produzido alguma mudan«;a so
cial; entretanto, nem todas as mudan«;as sociais se originam de transforma
«;oes tecnol6gicas. 

Entre as inova«;oes da tecnica, que grandemente pesaram na evolu«;ao 
social, ·conta-se a inven«;ao dos instrumentos metalicos, permitindo a ag;ri
cultura em grande escala e o aparecimento de numerosas popula~5es se
dentarias. J a nos referimos a importancia dos moinhos de agua, para a subs
titui«;ao dos escravos pelos servos, e a instala~ao do regime medieval na 
Europa. 

Sem a inven«;ao da maquina a vapor, com seu mecanisme de aprovei
tamento da pressao para o movimento rotative, nao teria sido possivel 
nem a Revolu«;ao Industrial, nem a decorrente assim chamada "sociedade 
de consume" e nem, provavelmente, os movimentos de grande repercussao, 
visando a socializa«;ao das industrias. 

0 telegrafo, o telefone, o radio e a televisao vieram facilitar as co
munica«;oes entre os homens dos mais distantes lugares. Com essa "Revo
lu«;ao da Comunica«;ao", a humanidade ten de a conhecer-se melhor a si 
propria. 0 mundo, alias, vai praticamente "se tornando menor" com as 
facilidades de transporte, inven«;ao e aperfei<;:oamento do autom6vel, fogue
tes propulsores de avioes e misseis diversos, trens expresses etc. Essas e 
muitas outras conquistas da tecnica nao podem deixar de provocar gran
des e continuas mudan«;as nas rela9oes entre os homens. 

Desenvolvimento de aspectos intelectuais. Englobamos aqui, como fa
teres que originam ou propiciam a mudan«;a social, as transforma9oes ocor
ridas nas ideias e valores, o desenvolvimento da filosofia, a difusao de re
ligioes e ideologias. 

Constituiria pleonasmo declarar que o aparecimento de novas ideias 
e de novos criterios de valor intelectual e moral pode ocasionar profundas 
altera96es sociais. 

Ideias que vern corresponder a anseios difundidos ou que apontam 
solu«;oes desejadas para os problemas· sociais tern sempre bastante repercus
sao. Assim, a diretriz da "nao-violencia", propagada, em lugares e circuns
tancias bern diferentes, por Gandhi e Luther King, impressionou milhoes 
de pessoas. 

A propaganda feminista, a partir do seculo passado, redundou em par
ticipa9ao muito maior das mulheres em profissoes liberais, no ensino su
perior, em cargos administrativos publicos ou empresariais e tam hem na 
poHtica. 

Ninguem ignora o quanto concorreu para a aboli<;:ao do trabalho es
cravo, nos Estados Unidos, o livro cujo titulo em portuguese A cabana do 
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Pai Tomcls. E que dizer do papel de Castro Alves na campanha antiescra
vagista brasileira? Seria necessaria lembrar a contribui<;ao de Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu e outros na Revoluc;:ao Francesa? E de Maximo 
Gorki, Dostoiewsky, Tolstoi e outros na Revoluc;:ao Russa? 

Quanto aos Hderes religiosos, sao patentes e de todos conhecidas as 
mudan<;as que provocaram na mentalidade de popula<;oes e nas revoluc;:oes 
sociais. Max Weber, em boa hora, indicou as conexoes existentes entre os 
surtos do protestantismo e do capitalismo, em meados da Idade Moderna. 
Acredita-se que a posic;:ao de Calvino ante o comercio e sua no<;ao a res
peito dos que sao bern sucedidos na vida muitos concorreram para a pros
peridade de individuos e populac;:oes na Esc6cia, Inglaterra e nos Estados 
Unidos. · 

As filosofias agem comumente sobre a realidade social e freqiiente
mente sao amoldadas para favorecer o conservantismo. Adquirem, entre
tanto, consideravel fon;a quando se apresentam sob forma de ideologias 
revolucionarias, que parecem atender as insatisfac;:oes de muitas pessoas, e 
quando as circunstancias hist6ricas favorecem a transforma<;ao das respec
tivas ideias em realidades politico-sociais. Assim, Hegel defendeu a tese 
da transformacao continua das coisas e instituic;:oes; por terem dado as di
retrizes hegelianas urn conteudo politico e de reivindica<;ao, Marx e Engels 
prepararam a Revoluc;:ao Russa. 

Explica<;oes semelhantes cabem no surto do nazismo, anarquismo etc., 
assim como nos movimentos nacionalistas. Ao falar da influencia de po
sic;:oes filos6ficas, morais e religiosas sobre os comportamentos sociais, di
ficilmente se poderia citar melhor exemplo do que o Novo Testamento. 
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14 Movimentos Sociais 

Grande parte das transformac;:6es da sociedade, graduais ou rapidas, 
depende de certa forma do surgimento e atuac;:ao dos movimentos sociais. 
Assim, a essencia do capitulo aponta: 

1 . 0 conceito de movimentos sociais e sua tipologia. 

2. As fases pel as quais passam esses movimentos em seu processo de 
atua~;ao. 

3. As pre-condi«;oes estruturais que perm item seu surgimento e os fato
res propensores individuais que motivam seus participantes. 

4. As situa~;oes sociais que propiciam a eclosao dos movimentos sociais 
e as caracteristicas que lhes servem de apoio. 

14. 1 CON·CEITO 

Varios soci6logos intentaram conceituar movimentos urbanos. 

"Urn movimento social exist(( quando urn grupo de individuos esta 
envolvido num esforc;:o organizado, seja para mudar, seja para manter al
guns elementos da sociedade mais ampla" (Cohen, 1980: 167). 

"Movimento social e uma coletividade agindo com certa continuida
de, a fim de promover ou resistir a mudanc;:a na sociedade ou grupo de 
que e parte" (Turner e Killian Apud Horton e Hunt, 1980:403). 

"Movimento social e ac;:ao ou agitac;:ao concentrada, com algum g~au 
de continuidade, de urn grupo que, plena ou vagamente organizado, esta 
unido por aspira<;:Oes mais ou menos concretas, segue urn plano trac;ado e 
se orienta para uma mudanc;:a das formas ou institui<;6es da sociedade exis
tente (ou urn contra-ataque em defesa dessas · instituic;:6es) (Neumann In: 
Fairchild, 1966: 193). 



"Os movimentos sociais podem ser considerados como empreendimen
tos coletivos para estabelecer nova ordem de vida. Tern eles inicio numa 
condi9ao de inquieta9ao e derivam seu poder de motiva~ao na insatisfa9ao 
diante da forma corrente de vida, de urn lado, e dos desejos e esperan9as 
de urn novo esquema ou sistema de viver, do outro lado" (Lee, 1962:245). 

"0 surgimento e a generaliza9ao progressiva de movimentos sociais 
e urbanos, isto e, de sistemas de praticas sociais contradit6rias que subver
tem a ordem estabelecida a partir das contradi96es especificas da proble
matica urbana" (Castells, 1980:3). 

"A a9ao conflitante de agentes das classes sociais, lutando pelo con
trole do sistema de a9ao hist6rica" (Touraine In: ,Foracchi e Martins, 
1977:335). 

As tres primeiras defini96es deixam claro que os movimentos sociais 
surgem de urn grupo ou coletividade que e parte da sociedade global, e tern 
duplo aspecto: o de transforma9ao ou de manutenc;ao da ordem estabele
cida. Salientam, ainda, com exce9ao da primeira, a maior ou menor orga
niza9ao desses grupos ou coletividades e a existencia de "certo" grau de 
continuidade. A terceira defini9ao aponta tambem que as aspira96es podem 
ser mais ou menos concretas. A quarta definic;ao restringe o conceito a 
movimentos coletivos de transforma9ao e indica como condi9ao para seu 
surgimento o aparecimento, de urn lado, da insatisfa9ao, e, de outro, da 
aspira9ao a urn novo esquema ou sistema de vida. 0 quinto conceito de
monstra que a maioria dos movimentos sociais sao urbanos e tambem apre
sentam-se como restritos ao desejo de mudan9a, indicando seu aparecimento 
derivado das contradic;oes especificas do modo de vida urbano. Finalmen
te, o ultimo os vincula a classes sociais e aponta sua a9ao hist6rica. 

Dessa forma, sintetizando as coloca~oes dos varios autores, podemos 
considerar os movimentos sociais como tendo origem em uma parcela da 
sociedade global, com caracteristica de maior ou menor organiza9ao, certo 
grau de continuidade e derivando da insatisfa9ao e/ou das contradi96es 
existentes na ordem estabelecida, de carater predominantemente urbano, 
vinculados a determinado contexto hist6rico e sendo ou de transforma9ao 
ou de manuten9ao do status quo. 

14.2 TIPOLOGIA DOS MOVIMENTOS SOCIAlS 

Os movirnentos sociais apresentam-se sob varias forrnas, sendo que o 
conteudo especifico do que se pretende permite diferencia-los. 

14. 2. 1 Migrat6rios 

Independente do fato de esse movimento ser composto por grupos 
organizados, por familias ou por individuos, sua caracteristica principal 
e o acentuado descontentarnento com a situac;ao na sociedade de origem, 
o que determina a tomada de decisao de se transferir para outro local. 
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Diferencia-se das constantes movimenta~oes de pessoas ou grupos entre 
paises pelo seu volume e concentra~ao em urn breve periodo de tempo. 
Os fatores objetivos consistem sempre na organiza~ao da sociedade de ori
gem e os subjetivos, no desejo e esperanc;a de que tais condi~oes nao apa
re~am ou sejam minimizadas no pais de destino. 

Exemplos: as imigra~es politicas e religiosas, da lnglaterra e Fran~a, 
com destino aos Estados Unidos e Canada; a peste da batata, na Irlanda, 
no seculo XIX, levando amplo movimento imigrat6rio para os EUA; a 
imigra~ao de judeus do mundo todo para a formac;ao do Estado de Israel; 
o deslocamento dos alemaes orientais para a Republica Federativa Alema. 

14. 2 . 2 Progressistas 

Atuam em urn segmento da sociedade, tentando exercer influencia nas 
institui~oes e organiza~oes da mesma; tambem chamados de liberais, pois 
desejam a introdu~ao de mudan~as positivas. 

Exemplos: movimentos sindicais, que passaram por varias fases: sin
dicalismo de oficio (caracterizado por forte exclusivismo profissional -
trabalhadores profissionalmente qualificados); sindicalismo de industria 
(distinguido por pertencer a urn setor da produc;ao, enquadrando trabalha
dores nao qualificados, semiqualificados e qualificados); sindicalismo de 
oposi~ao (rea~ao e situa~oes criadas aos operarios pelo meio de produ~ao 
fabril); sindicalismo de minorias militantes (quando apenas uma parcela 
era sindicalizada); sindicalismo de massas (onde as a~oes fundamentadas no 
local de trabalho passaram para o aspecto economico geral, derivado de uma 
economia capitalista) e, finalmente, sindicalismo de controle (forma~ao dos 
grandes partidos politicos de massa, na Europa Ocidental) (Rodrigues, 
197 4: 16-7); Comunidades Eclesiais de Base ( CEBs). 

14 . 2 . 3 Conservacionistas ou de Resistencia 

Tentativa de preservac;ao da sociedade de mudanc;as. Opoem-se tanto 
a transforma~oes propostas quanta a ja realizadas, quando entao propug
nam a volta a situa~ao anterior. 

Exemplos: nos Estados Unidos, a organiza~ao para impedir a apro
va~ao da Emenda de lgu&ldade de Direitos. Manifesta~oes contra a lega
liza~ao do aborto, contra o div6rcio, varios tipos de movimentos ecologistas. 

14 . 2 . 4 Regressivos 

Tambem denominados reacionarios, consistem numa tentativa de retor
nar as condi~oes imperantes em urn momenta anterior. Nascem, geralmen-
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te, do descontentamento com a direc;ao e as tendencias de determinada mu
danc;a. 

Exemplos: Tradic;:ao, Familia e Propriedade, que propoe o retorno aos 
denominados "antigos e puros princfpios da familia crista" (Trujillo Fer
rari, 1983:514). Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, cujo objetivo princi
pal e negar as liberdades e os direitos civis conquistados pelos negros, de
sejando faze-los retornar a situac;ao anterior. 

14.2.5 E~pressivos 

Nao se propoem a realizar modificac;oes na realidade exterior que se 
apresenta conflitante, desagradavel e confinante; ao contrario, seus com
ponentes modificam sua propria percepc;ao e suas reac;oes a realidade atra
ves de alguma especie de atividade. 

Exemplos: Movimentos messianicos os mais diversos, como o de An
tonio Conselheiro, na Bahia; de Jim Jones, na Guiana; o do "reverendo" 
Moon; eo do Hara Krishna. Tambem se englobam aqui os movimentos mile
naristas (os atuais movimentos, semelhantes aos da heresia do seculo XIII, 
que supunham urn reinado terrestre da divindade, com durac;ao de urn 
milenio). 

14.2. 6 Ut6picos 

Considerados movimentos separatistas ou de fuga, consistem na ten
tativa de criar urn contexto social ideal para urn grupo de seguidores ge
ralmente pouco numeroso. Historicamente, derivam da sociedade descrita 
por Thomas More em sua Utopia. Entretanto, escrito'res anteriores e poste
riores a More ja apresentavam sociedades perfeitas: A republica, de Pia
tao; A cidade de Deus, de Santo Agostinho; A cidade do sol, de Campa
nella; Walden II, de Skinner. 

Exemplos: Os falansterios de Fourier; as comunidades propostas por 
Owen; os movimentos hippies. 

14 . 2 . 7 Reformistas 

Apresentam-se como urn tentativa de introduzir melhoramentos em al
guns aspectos da sociedade, sem transformar sua estrutura social basica. 
Esses movimentos encontram dificuldades para se firmarem em sociedades 
autoriUuias, pais estas, por sua propria natureza, reprimem violentamente 
as criticas; donde seu maior campo de ac;ao ocorrer nas sociedades demo
craticas, o que em parte limita suas reivindicac;:oes. 

Exemplos: abolic;ao da escravatura. Movimento de Direitos Civis nos 
Estados Unidos. Movimento feminista, procurando elevar o status da mu-
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lher e dar-lhe condic;:oes de igualdade na sociedade atual; seu apcgeu ocor
reu quando da luta pelo sufragio da mulher, ressurgindo com as escritoras 
Simone de Buvoir, Betty Friedan e Kate Millet. No Brasil, surge na decada 
de 20 a Federac;:ao Brasileira pelo Progresso Feminine, sob a lideranc;:a de 
Berta Lutz, que combate a "dupla jornada de trabalho". 0 feminismo 
atual ainda enfatiza o "'duplo encargo' de cuidar da produc;:ao de merca
dorias (na empresa) e da reproduc;:ao da forc;:a de trabalho (no domicilio). 
Dai a assalariada com encargos de familia sentir-se duplamente explorada: 
pelo patrao e pelo marido" (Singer, In: Singer e Brant, 1980: 113). Os di
ferentes movimentos homossexuais tambem lutam pela igualdade e protec;:ao 
legal de seus membros. 

14. 2. 8 Revoluciona,rios 

Procuram alterar a totalidade do sistema social existente, substituin
do-o por outro completamente diferente. Propoem, portanto, dentro da 
sociedade, mudanc;:as mais rapidas e drasticas. 0 meio social mais favora
vel ao desenvolvimento dos movimentos sociais revolucionarios e o dos go
vernos autoritarios, que bloqueiam os desejos de reforma, concentrando 
o descontentamento social; paises onde o governo e democratico e nao re
pressive, os movimentos reformistas florescem e constituem-se nos piores 
inimigos dos revolucionarios, ja que podem drenar o descontentamento que 
se constitui na base para o recrutamento dos grupos revolucionarios. 

Exemplos: na decada de 60, movimento da Nova Esquerda, especifi
camente "Estudantes para uma Sociedade Democratica" (ESD). Na Nica
ragua, os somozistas - sandinistas - contra-sandinistas. Na Irlanda, o 
IRA. 

14. 3 FASES DOS MOVIMENTOS SOCIAlS 

Apesar dos diferentes movimentos nao serem iguais em seus objetivos 
e finalidades, geralmente apresentam o mesmo conjunto de estagios, que 
podem ser assim descritos: 

14. 3 . 1 Agit~ (lnquieta4;io ou lntranqiiilidade) 

Opera em duas situac;:oes. Na primeira, mais dificil, a populac;:ao en
contra-se resignada -diante de uma situac;:ao de graves distorc;:oes e injusti
c;:as. Do conformismo nasce a apatia e e este sentimento que deve ser 
revertido, fazendo-a questionar seus pr6prios modos de vida; em tal si
tuac;:ao deve-se criar inquietac;:ao e intranqiiilidade quando ainda nada dis
so existe. Na segunda, o povo ja se encontra descontente, inquieto e aler
tado em relac;:ao a situa<;ao, porem e ainda demasiado timido para agir ou 
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talvez nao saiba em que direc;:ao atuar. Nesse caso, em vez de implantar 
a semente da inquietac;ao, faz-se necessaria intensifica-la, libertar e dirigir 
as tensoes que ja se encontram presentes. Em qualquer urn dos dois casos, 
o importante e que o povo se afaste de sua maneira usual de pensar para 
que esteja preparado para aceitar novos impulsos e desejos. Esse estagio, 
geralmente, e bastante prolongado. 

14 . 3 . 2 Exci~ (Excitamento ou Desenvolvimento do Esprit de 
Corps) 

0 estagio anterior caracteriza-se por ser generalizado, vago e destituido 
de metas. Ha necessidade de fazer com que o foco de intranqiiilidade se 
dirija para certas condic;oes, que e o mesmo que dizer identificar os fato
res causadores. E neste momento que se torna relevante o papel dos lide
res ou de agitadores: estes tern como func;:ao organizar os sentimentos da 
populac;:ao ou do grupo, a favor do movimento. 0 primeiro passo e fazer 
com que entrem em contato individuos portadores dos mesmos problemas; 
o segundo, mostrar que esta situac;:ao pode ser resolvida pela ac;:ao coletiva; 
terceiro, fazer surgir a identificac;ao ou desejo de atuar num empreendi
mento comum: e o que se denomina de esprit de corps ou solidariedade. 
0 estagio de excitac;:ao e caracteristicamente breve, pois conduz rapidamen
te a ac;:ao ou, ao contrario, com uma lideranc;a incompetente, desajeitada 
ou com apelos fracos, leva a perda de interesses e a desmobilizac;:ao do 
grupo. 

14. 3. 3 Formalizac;ao (Desenvolvimento da Moral e da ldeologia ou 
Planejamento) 

Alguns movimentos sociais podem atuar. e inclusive alcanc;:ar seus ob
jetivos (exemplo: migrat6rios) sem uma organizac;:ao formal, porem, a maio
ria dos outros sentem a necessidade de organizar-se, desenvolver uma mo
ral e ideologias pr6prias e trac;:ar pianos de ac;:ao. A palavra moral tern, 
aqui, significado de "algo" que confere "persistencia e determinac;:ao ao 
movimento". A prova pela qual deve passar o movimento e que a solida
riedade pode ser mantida contra a ac;:ao organizada de outros grupos e in
clusive durante uma situac;ao de adversidade. Por outro lado, sem ideolo
gia, o movimento caminharia incertamente, atraves de tentativas e dificil
mente poderia defender-se contra uma oposic;:ao. A ideologia fornece ao 
movimento: 

"1. direc;:ao; 
2. justificac;:ao; 
3. instrumento de ataque; 
4. instrumento de defesa; 
5. inspirac;:ao e esperanc;:a" (Lee, 1962: 258). 
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Durante este estagio surge uma organizac;ao formal com degraus e 
hierarquia: sua func;ao e converter uma massa excitada em grupo discipli
nado, transformando uma causa fraca em empreendimento viavel. Caso o 
movimento sobreviva as discordancias ideol6gicas e a rivalidade de seus 
organizadores, rapidamente passa a fase seguinte. 

14. 3 . 4 lnstitucionaliz~ 

Caracteriza os movimentos que obtiveram sucesso em atrair nume
rosos seguidores e conquistar em maior ou menor grau o apoio por parte 
do publico. Durante esta fase, as figuras carismaticas do inicio do movi
mento sao substituidas por uma lideranc;a profissional e estabelece-se urn 
quadro burocratico eficiente. Muitas vezes, na procura da centralizac;ao, 
esses movimentos adquirem uma sede propria. Se na fase anterior o pe
rigo para a continuidade do movimento se encontra na subdivisao interna, 
no estado de institucionalizac;ao, geralmente o Estado atua para desestabi
lizar e/ou desmobilizar o movimento, criando, por exemplo, "os colegiados, 
que, atraves da automatizac;ao das demandas, tomam cada vez mais difi
cil uma ac;ao unitaria" (Boschi, 1983: 177), ou realizando o atendimento de 
parte das necessidades imediatas. 0 estagio de institucionalizac;ao pode 
durar indefinidamente, quando vence com sucesso as taticas da sociedade 
global, incluindo as tentativas de cooptac;ao dos dirigentes e do clientelis
mo, seduc;ao exercida pelos partidos politicos regulares. 

14. 4 PRE-CONDICOES ESTRUTURAIS 

Stockdale (Apud Horton e Hunt, 1980:406) indica cinco pre-condi
c;oes para que surja uma ac;ao coletiva: 

a) descontentamento social - sentimento de inadequa~;ao ou de injus
ti~;a decorrente da estrutura social vigente; 

b) bloqueio estrutural - barreiras levantadas pela estrutura social impe
dindo pessoas e grupo de eliminar a fonte que origina o seu descon
tentamento; 

c) contato - possibilidade de encontro e intera~;ao por parte dos ele
mentos descontentes, submetidos a mesma situa~;ao social; 

d) eficacia - consubstanciada na expectativa do grupo de que uma par
ticular a~;ao proposta aliviara os motivos de descontentamento e 
trara altera~;oes desejadas na organiza~;ao da sociedade; 

e) ideologia - conjunto de ideias e cren~;as que tern por finalidade jus
tificar a a~;ao proposta. 
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As pessoas que se encontram ajustadas as condi<;oes concretas de es
trutura de dada sociedade em geral, dificilmente estao propensas a tomar 
parte em movimentos sociais. Entretanto, existem certos fatores de indole 
pessoal que atuam como propensores para a filia<;ao ou suscetibilidade a 
filia<;ao em tais movimentos. 

14.5 FATORES PROPENSORES INDIVIDUAlS 

14 . 5 . 1 Mobilidade 

As pessoas que se des1ocam habitualmente de uma regiao geografica 
para outra via de regra perdem suas raizes, nao se inserindo nos grupos 
locais, muitas vezes em decorrencia do "choque cultural" (como ocorre com 
os nordestinos da area rural que se fixam na regiao urbana de Sao Paulo). 
A mobilidade geografica dos individuos propicia o enfraquecimento do con
trole da comunidade sobre suas a<;oes. 0 sentimento de "nao pertencer a 
Iugar algum" gera o descontentamento e a nao assimila<;ao dos principais 
valores do local de fixa<;ao. 0 grau de insatisfa<;ao do migrante brasileiro 
foi levantado em numerosos estudos, que correlacionam duas varhiveis: a 
migra<;ao por etapas e a nao-inser<;ao na cultura das grandes cidades. Por 
outro lado, quando as circunstancias no local de origem se alterar e, em 
decorrencia, a mobilidade e praticamente imposta as pessoas, elas se tornam 
mais suscetiveis a procurar seu sentido de vida nos movimentos sociais. 

Exemplo: movimentos carismaticos ou messianicos surgidos no Nor
deste do Brasil, como o do padre Cicero e o de Antonio Conselheiro, em 
parte decorrente da obriga<;ao de migrar, causada pelas secas peri6dicas 
da regiao. 

14. 5 . 2 Margi1nalidade 

0 conceito de marginalidade passou por vanas acep<;oes: em 1928, 
Park definiu "o homem marginal"; em 1937, Stonequista fala em "per
sonalidade marginal"; em 1940, Cubert refere-se ao "papel periferico"; 
em 1966, Lewis escreve sobre a "cultura da pobreza" como cultura mar
ginal, mais tarde, retomado pela organiza<;ao DESAL, em 1969; em 1968, 
Rosemblut explicita a "marginalidade politica" e os estudos da CEPAL 
definem a "marginalidade ecol6gica". De todas essas conceitua<;oes, a 
mais completa e a de Quijano (1966), que considera a marginalidade como 
falta de integra<;ao. Para ele, "marginalidade e urn modo nao basico de 
pertencer e de participar' na estrutura geral da sociedade. Marginalidade 
e urn problema inerente a estrutura de qualquer sociedade e varia em cada 
momento hist6rico. Do ponto de vista da integra<;ao da sociedade, pode-se 
considerar a existencia de tres grupos de elementos institucionais: os que 
correspondem a estrutura basica da sociedade, porque definem seu carater 
fundamental; os que correspondem as estruturas secundarias da sociedade 
que, sem definir a sua natureza basica, sao importantes, pois contribuem 
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para dar forma concreta a estrutura basica; os que correspondem a estru
tura basica; os que correspondem a estruturas cuja existencia nao deriva 
das tendencias que movem a estrutura basica da sociedade, mas que indi
cam suas limitac;oes em cada momento hist6rico e, assim, as incongruencias 
da integrac;ao da sociedade [marginalidade]" (Apud Pereira, 1978:37 e 
seg.). 

Dessa forma, nao sendo integradas nem adaptadas nos grupos sociais 
preponderantes, as pessoas marginais sentem-se inseguras e anseiam por 
aceitac;ao; quando esta lhes e negada, ficam ressentidas e frustradas. Em 
alguns casos, tais individuos sao levados aquilo que se condicionou cha
mar "superconformidade", como e o caso dos cidadaos recem-naturaliza
dos e dos recem-convertidos a uma fe religiosa. Porem, na maioria dos ca
sos, a marginalidade e urn fator incentivador para a participac;ao em mo
vimentos sociais. 

14 . 5 . 3 lsolamento e Aliena{:io 

Ocorre, geralmente, com grupos cuja atividade os afasta do convivio 
da sociedade mais ampla. Este e o caso dos marinheiros, estivadores, mi
neiros, trabalhadores volantes, garimpeiros etc. Como exemplo, podemos 
citar: os recentes movimentos dos "b6ias-frias" dos canaviais da VI Regiao 
paulista e os garimpeiros de Serra Pelada. Estes elementos ·sao especial
mente suscetiveis a participac;ao em movimentos sociais, principalmente dos 
mais violentos: seus vinculos com a ordem estabelecida sao muito fracos 
e assim encontram-se sempre dispostos a derruba-la. 

14. 5 . 4 Muda~M;a de Status Social 

Se a mobilidade ascendente torna uma pessoa ate certo ponto inse
gura em sua posic;ao nos novos grupos, a perda ou a ameac;a de perda 
de status atual e mais desconcertante ainda, predispondo as pessoas a par
ticipar de movimentos que, no seu entender, podem impedir a sua derroca
da. Urn exemplo ilustrativo encontra-se na hist6ria recente dos Estados 
Unidos: a maior resistencia as manifestac;oes lideradas por Martin Luther 
King encontrava-se entre os elementos das classes trabalhadoras que tinham 
podido fugir de bairros mistos para se estabelecerem em casas de bairros 
"impermeaveis" aos residentes negros - seu receio era de que a igual
dade reivindicada rebaixasse seu status habitacional. No Brasil, a perda 
do poder aquisitivo da classe trabalhadora levou, em algumas grandes ci
dades, seus componentes a necessidade de morarem em favelas, e isto fez 
recrudescer as lutas pela melhoria desses locais de moradia. 
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14. 5 . 5 Ausencia de LaQos Familiares 

Pessoas que nao precisam preocupar-se com a manutenc;ao dos membros 
de uma familia ou cujos lac;os familiares se enfraquecem, como ocorre com 
os adolescentes, na busca de afirmac;ao pessoal, estao mais propensas, por 
serem ate certo ponto imaturas e insbiveis, a preencher o vazio de suas vi
das e a sanar seus conflit•JS emocionais atraves de movimentos sociais. 
Como exemplo, podemos referir-nos as eclosoes de movimentos religiosos 
orientais entre os jovens, no Brasil. No passado, o movimento dos hippies 
era urn exemplo tipico (o movimento punk ainda nao se estruturou suficien
temente para ser representative). 

14. 5. 6 Desajustamento Pessoal 

Necessitamos de uma distinc;ao: os desajustados "permanentes" sao 
aqueles que se apresentam com alterac;oes patol6gicas de personalidade, ou 
entao, isolados dos demais, em virtude de seu talento (tanto limitado -
escritores de pouco sucesso - quanta amplo - grandes personalidades 
que comandaram movimentos sociais). Mais numerosos do que estes sao 
os desajustados "temporaries": os desempregados diplomados, os novas 
imigrantes, os veteranos desmobilizados (muito comum ap6s a guerra do 
Vietna) formam urn dos contingentes que engrossam as fileiras dos movi
mentos sociais; entretanto, Hio logo a sociedade os reintegre, geralmente 
tern diminuido o seu interesse em continuar nos movimentos. 

14. 6 SITUACOES SOCIAlS PROPICIADORAS 

Os movimentos sociais geralmente aparecem quando as pr6prias con
dic;oes imperantes em uma sociedade favorecem sua emergencia e dissemi
nac;ao. Os principais fatores sao: 
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a) correntes culturais - consistern em pequenas modificac;:oes em trac;:os 
e padroes culturais, cujo Iento acumulo acaba por alterar a organiza
c;ao e, por vezes, a estrutura de uma sociedade. Para que se possa 
identificar uma corcente cultural e necessaria que seja evidente a 
sua caracterfstica de continuidade, apesar de os fatores causais 
serem multiples. Um dos exemplos mais nitidos e a lenta emanci
pac;:ao da mulher na sociedade, que propiciou o surgimento de movi
mentos para acelera-la. Outro exemplo seria a difusao dos conceitos 
de igualdade que originariam varios movimentos de cunho racional 
ou etnico: se os Estados Unidos foram pioneiros nos movimentos 
para o direito dos negros, no Brasil tambem tais grupos tomaram 
impulse nos ultimos anos; 

b) desorganiza~io social ou anomia - toda sociedade em mudanc;:a apre
senta certo grau de desorganizac;:ao que, quando acentuada, conduz 
a anomia, estado de ausencia de normas. Para Maciver (Apud Merton, 
1970: 256), a anomia "e um estado de espirito no qual o senso de coe
sao social - mola principal da moral - esta quebrado ou fatalmente 
enfraquecido •. A desorganizac;ao social, assim como a anomia, trazen-
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do confusao e incerteza aos membros da sociedade, pols Ja nao 
encontram mais nas tradic;:oes urn guia para o seu comportamento, e 
verificam que suas relac;:6es socials estao deterioradas, conduz ao 
florescimento dos movimentos socials. Estes crescem em nlimero e 
adeptos a medida que: 
"1 . a percepc;:ao de que os lfderes das comunidades sao indiferentes 

as necessidades dos individuos; 
2. a percepc;:ao de que pouco pode ser realizado numa sociedade, 

que seja considerada como basicamente imprevisivel e onde 
falte ordem; 

3. a percepc;:ao de que as metas da vida se afastam em vez de se 
realizarem; 

4. urn sensa de futilidade; e 
5. a convicc;:ao de que nao se pode contar com associ ados pessoais 

para apoio social e psicol6gico" (Merton, 1970: 239). 
Exemplo: movimentos sociais que precipitaram a queda da di
nastia Pahlevi, no Ira; 

c) descontentamento social - este estado pode ser conceituado como 
a disseminac;:ao, na sociedade, de uma insatisfac;:ao comum, decorren
te, de modo geral, de tres fatores: 

• priva~ao relativa - pode ser considerada como o descompasso 
entre o que as pessoas possuem e o que imaginam que deveriam 
ter. Exemplo: e o que acontece com os migrantes da area rural 
em rela<;ao aos bens industrializados, tentativamente apresentados 
nas televis6es das cidades; 

e perce~o da injusti~a - em qualquer nivel social, alguns grupos 
podem sentir-se vitimas de injusti<;:a social, ja que o criteria nao 
e objetivo, mas urn julzo de valor subjetivo. 0 fato de ser injusto 
nada significa: somente quando percebido como tal e que alimenta 
a incidencia dos movimentos sociais. Exemplo: a situa<;:ao de pri
va<;:ao de infra-estrutura dos bairros da periferia da cidade de Sao 
Paulo, que originou a forma<;:ao da Sociedade de Amigos do 
Bairro (SABJ. na decada de 50; 

e incoerencia de status - situac;ao em que as diferentes posi<;:6es 
ocupadas por uma pessoa nao sao coincidentes. 

14. 7 CARACTERiSTICAS DE APOIO 

As principais caracteristicas de apoio a efic~kia dos movimentos sociais 
encontram-se na; 

a) dedicat;io e apoio dos membros - para cuja conquista e manutenc;ao 
lanc;a-se mao de discursos, slogans, ideologias, insignias e propagan
da em larga escala; 

b) lideran~a carismatica e administrativa- esses dais papeis devem ser 
claramente separados: o lfder carismatico apresenta em alto grau 
a capacidade de congregar as massas, obtendo o seu apoio para as 
finalidades e objetivos do movimento; por sua vez, o lfder adminis
trative tern a seu cargo a estrategia, a delegac;ao de deveres e res
ponsabilidades, a coleta de fundos, a organiza~;ao e o papel de rela
<;:6es publicas; 

c) lideran~ efetiva - para que o movimento nao se esfacele atraves 
da luta ideol6gica de seus participantes, ha necessidade de uma efe
tiva lideran<;:a, tanto carismatica quanta administrativa. 
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Apendice- Glossario 

ACAO SOCIAL. De forma ampla, pode 
ser conceituada como todo esforc;:o 
organizado, visando alterar as insti· 
tui~oes estabelecidas. De forma 
particular, e conceituada pelos au· 
tores que utilizam a abordagem da 
ac;:ao na analise sociologica da so
ciedade, sendo que os principais 
representantes sao Max Weber e 
Talcott Parsons. Para Weber, a 
ac;:ao social seria a conduta humana, 
publica ou nao, a que o agente atri
bui significado subjetivo; portanto, 
e uma especie de conduta que en
volve significado para o proprio 
agente. Por sua vez, Parsons tern 
como ponto de partida a natureza 
da propria ac;:ao: toda ac;:ao e diri
gida para a consecuc;:ao de objeti
vos. Um individuo (ator), esfon;:an
do-se por atingir determinado obje
tivo, tern de possuir algumas ideias 
e informac;:oes sobre os • objetos" 
qiJe sao relevantes para a sua con
secuc;:ao, alem de ter alguns sen
timentos a respeito deles, no que 
concerne as suas necessidades; e, 
finalmente, tern de fazer escolhas. 
Outro aspecto e a necessidade de 
possuir certos padroes de avalia
c;:ao e selec;:ao. Todos esses ele
mentos ou aspectos de motivac;:ao 
e avaliac;:ao podem tornar-se sociais 
por intermedio do processo de inte
rac;:ao (veja INTERACAO). Assim, a 
ac;:ao social e vista por Parsons co
mo comportamento que envolve 
orientac;:ao de valor e como condu-

ta padronizada por normas culturais 
ou c6digos sociais (veja CODIGUS). 

ACOMODACAO. E um processo social 
com o objetivo de diminuir o con
flito entre individuos ou grupos, re
duzindo o conflito ou mesmo encon
trando um novo modus vivendi (ve
ja MODUS VIVENDI). E um ajusta
mento formal e externo, aparecendo 
apenas nos aspectos externos do 
comportamento, sendo pequena ou 
nula a mudanc;:a interna, relativa a 
valores, atividades e significados. 

ACULTURACAO. Processo pelo qual 
duas ou mais culturas diferentes, 
entrando em contato continuo, ori
ginam. mudanc;:as importantes em 
uma delas ou em ambas. 

ADAPTACAO. De maneira ampla, sig
nifica o ajustamento biol6gico do 
ser humano ao ambiente fisico em 
que vive. Pode tambem ser aplica
da a vida em sociedade, que ocasio
na o surgimento de certo denomi
nador comum entre os componentes 
de uma sociedade particular, certo 
grau de adesao e conformidade as 
normas estabelecidas, que varia 
com a margem de liberdade e de 
autonomia que o meio social permi
te ao individuo. 

AGREGADOS. Constituem uma reuniao 
de pessoas frouxamente aglomera
das que, apesar da proximidade fisi
ca, tern um minimo de comunica<;:ao 
e de relac;:oes sociais. Apresentam 
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as seguintes caracteristicas: anoni
mato, nao-organiza~ao, limitado con
tato social, msignificante moclitica
r,;ao no comportamento dos compo
nentes, sao territoriais e tempora
ries. Os principais agregados sao: 
manifestac;oes publicas (agregados 
de pessoas reunidas deliberadamen
te com determinado objetivo); agre
gados residenciais (apesar de seus 
componentes estarem pr6ximos, 
mantem-se relativamente estranhos; 
nao ha, entre eles, contato e in
tera~ao e tambem nao possuem 
organizac;:ao); agregados funcionais 
(constituem uma zona territorial on
de os individuos tern func;:oes espe
cificas); multidoes (agregados pa
cificos ou tumultuosos de pessoas 
ocupando determinado espac;:o fisi
co). 

AGRUPAMENTOS SOCIAlS. Englobam 
os grupos (veja GRUPOS) e os 
"quase grupos": agregados (incluin
do as multid6es). publico e massa 
(veja AGREGADOS, MULTIDAO, PU
BLICO e MASSA). 

ALIENACAO. Processo que deriva de 
uma llga~ao essencial a ac;:ao, a sua 
consci~ncia e a situac;:ao dos indi
viduos, pelo qual se oculta ou se 
falsifica essa ligac;:ao de modo que 
o processo e seus produtos apa
rer,;am como indiferentes, indeper.
dentes ou superiores aos homens 
que sao, na verdade, seus criado
res. No momento em que a uma 
pessoa o mundo parece constituido 
de coisas - independentes umas 
das outras e nao relacionadas -
indiferentes a sua consciencia, diz
-se que esse individuo se encontra 
em estado de alienac;:ao. Condic;:oes 
de trabalho, em que as coisas pro
duzidas sao separadas do interesse 
e do alcance de quem as produziu, 
sao consideradas alienantes. Em 
sentido amplo afirma-se que e alie
nado o individuo que nao tern visao 
- politica, economics, social -
da sociedade e do papel que nela 
desempenha. 

ANIMISMO. Consiste na crenr;:a de 
que todas as coisas, animadas ou 
inanimadas, estao dotadas de almas 
pessoais que nelas residem; e a 
crenr;:a em seres esoirituais, isto e, 
almas, espiritos e espectros. 
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ANOMIA. Ausencia de normas. Apli
ca-se tanto a sociedade quanto a 
pessoas: significa estado de desor
ganizac;:ao social ou pessoal ocasio
nado pela ausencia ou aparente 
ausencia de normas. 

ANTINOMIA. Situac;:ao em que as nor
mas de urn grupo ou sociedade sao 
contradit6rias ou opostas entre si. 

ANTROPOMORFISMO. !: urn tipo de 
pensamento religiose, ou crenc;:a. 
que estende atnbutos humanos, tan
to fisicos como psiquicos, a divin
dade. 

AREAS CULTURAIS. Areas geograficas 
onde ha semelhanc;:a, em relac;:ao 
aos trac;:os, complexes e padroes 
culturais de grupos humanos (veja 
TRACOS, COMPLEXOS e PADROES 
CULTURAIS). 

ASSIMILACAO. Processo social em 
virtude do qual individuos e grupos 
diferentes aceitam e adquirem pa
droes comportamentais, tradic;:ao, 
sentimentos e atitudes da outra par
te. !: ajustamento interno e indicio 
da integrac;:ao socio-cultural. ocor
rendo principalmente nas popula
c;:oes que reunem grupos diferentes. 
Em vez de apenas diminuir, pode 
terminar com o conflito (veja CON
FLITO). 

ASSOCIACOES. Sao organizac;:oes so
cials cuja caracteristica e ser mais 
especializada e menos universal do 
que as instituic;:6es (veja INSTITUI
COES); em consequencia, apresen
tam, em geral, determinadas adap
tac;:oes as classes socials, grupos 
profissionais, categorias biol6gicas 
(veja CATEGORIAS), grupos de inte
resses etc. 

ATITUDE. Processo da consciencia in
dividual que determina a real ou 
possivel atividade do individuo no 
mundo social. Para alguns autores 
e ainda a tendencia de agir de rna
naira coerente com referencia a 
certo objeto (Thomas). 

AUTORIDADE. £ dotado de autoridade 
o individuo que exerce urn poder 
leqitimo (veja PODER e LEGITIMI
DADE). 

BUROCRACIA. Organizar;:ao com car
gos hierarquizados, delimitados por 
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Processo da consciencia in-
11 que determina a real ou 
el atividade do indivfduo no 
1 social. Para alguns autores 
• a tendencia de aqir de ma
coerente com referencia a 
Dbjeto (Thomas). 

IIWE. £ dotado de autoridade 
widuo que exerce urn poder 
10 (veja PODER e LEGITIMI-
1. 
'CIA. Organiza«;:ao com car
lerarquizados, delimitados por 

normas, com area especffica de 
competencia e de autoridade, dota
dos tanto de poder de coer«;:ao quan
ta da Jimita«;:ao desta, onde a obe
diencia e devida ao cargo e nao a 
pessoa que o ocupa; as rela«;:oes 
devem ser formais e impessoais, 
sem apropria«;:ao do cargo que, para 
ser preenchido, exige competencia 
especffica; todos os atos adminis
trativos e decisoes tern de ser for
mulados por escrito. 

CAPITALISMO. Sistema em que os 
meios de produ~;ao sao de proprie
dade privada de uma pessoa (ou 
grupo de pessoas) que investe o 
capital; o proprietario dos meios de 
produc;:ao (capitalista) contrata o tra
balho de terceiros que, portanto, 
vendem a sua for«;:a de trabalho pa
ra a produ«;:ao de bens. Estes, de
pais de vendidos, permitem ao ca
pitalista, nao apenas a recupera«;:ao 
do capital investido, mas tambem 
a obtenc;:ao de urn excedente - o 
lucro. Tanto a compra dos meios 
e fatores de produc;:ao quanta a ven
da dos produtos. resultantes da ati
vidade empresarial, realizam-se no 
mercado de oferta e procura. de 
bens e servi«;:os, existente na socie
dade capitalista . 

CASTA. Urn sistema de castas com
poe-se de urn numero muito grande 
de grupos hereditarios, geralmente 
locais, rigidamente endogamicos, 
dispostos numa hiararquia de infe
rioridade e superioridade; corres
pondem geralmente a diferencia
«;:oes profissionais, sao impermea
veis a movimentos de mobilidade 
social (veja MOBILIDADE SOCIAL), 
sao reconhecidos por lei e oossuem 
quase sempre urn fundo religiose. 

CATEGORIAS. Pluralidade de pessoas 
que sao consideradas como uma 
unidade social pelo fato de serem 
efetivamente semelhantes em urn 
ou mais aspectos (Fichter). Nao ha 
necessidade de proximidade ou con
tato mutuo para que as pessoas per
ten«;:am a uma categoria social. 

CIDADE. E urn aglomerado permanen
te, relativamente grande e denso, 
de indivfduos socialmente heteroge
neos (Wirth). 

CIENCIA. E todo urn conjunto de ati
tudes e de atividades racionais, di
rigidas ao sistematico conhecimento 
com objeto limitado, capaz de ser 
submetido a verifica«;:ao (Trujillo). 

CIVILIZACAO. Grau de cultura bastan
te avan«;:ado no qual se desenvol
vem bern as Artes e as Ciencias, 
assim como a vida politica (Winick). 
Caracterfsticas essenciais da civili
za«;:ao: as hierarquias sociais inter
nas, a especializa~;ao, as cidades e 
as grandes popula«;:oes, o cresci
mento das matematicas e a escrita 
(Childe). 

CLA. Grupo de parentes baseado numa 
regra de descendencia, geralmente 
medida tanto pela linha masculina 
quanta pela linha feminina (paren
tesco atraves de urn dos pais) e 
numa regra de residencia (mesma 
localidade). Os membros do cia 
trac;:am sua linha de ascendencia 
a partir de um antepassado original, 
que pode existir somente no passa
do mitol6gico: um animal, urn ser 
humano, urn espfrito ou uma carac
teristica da paisagem. 

CLASSE SOCIAL E urn agrupamento 
legalmente aberto, mas na realida
de semifechado; solidario; antago
nico em rela«;:ao a outras classes so
ciais; em parte organizado, mas 
principalmente semi-organizado; em 
parte consciente da sua unidade e 
existencia, e em parte nao; carac
teristico da sociedade ocidental a 
partir do Seculo XVIII; e multivin
culado, unido por dois liames uni
vinculados, o ocupacional e o eco
nomico (ambos tornados no sentido 
mais lato) e por urn vinculo de 
estratificac;:ao social no sentido da 
totalidade dos seus direitos e deve
res essenciais, em contraste com 
os direitos e deveres basicamente 
diferentes das outras classes so
cials (Sorokin). 

CClDIGOS. Representam modelos cul
turais que exercem determinado 
• constrangimento • sabre a a«;:ao de 
indivfduos e grupos; sao normas de 
conduta, cujo poder de persuasao 
ou de dissuasao repousa, em parte, 
nas san~toes (veja SANCOES), posi
tivas ou negativas, de aprovaQao ou 
desaprovac;:ao, que as acompanham. 
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COMPETICAO. Forma mais elementar 
e universal de intera(:ao, consistin
do em luta incessante por coisas 
concretas, por status ou prestigio; 
e continua, e geralmente incons
ciente e impessoal. 

COMPLEXOS CULTURAIS. Conjunto de 
tra(:os ou um grupo de tra(:os asso
ciaaos tormanao um todo integral 
(veja TRACOS CULTURAIS). 

COMPORTAMENTO COLETIVO. E. um 
com(.iortamento que caracteriza os 
com(.ionentes dos agregados, especi
fi~,;anamte das multio6es, e que nao 
se constitui na simples soma dos 
con;portamentos individuais, mas 
que se configura como um com
portamento determinado ou influen
c•ado pela presen(:a fisica de mui
tas pessoas, com certo grau de 
interacao entre elas (veja INTE
RACAO). Apresenta, geralmente 
(quanao a multidao se torna ativa), 
as seguintes fases: Controle exer
cido pela prese~a de outrem (mo
dificando os comportamentos indivi
duais); • Reet;io circular" (influencia 
de cada individuo sabre o compor
tamento do outro e vice-versa); 
"milling" (movimento de individuos, 
uns em redor dos outros, ao acaso 
e sem meta); excitat;io coletiva (o 
comportamento excitado fixa pode
rosamente a aten(:ao dos integran
tes; sob sua influencia os lndivf
duos tornam-se emocionalmente 
excitaveis; a decisao pessoal dos 
individuos e mais rapidamente que
brada); contagio social (dissemina
~;:ao rapida, impensada e lrracional 
de um estado de espirlto, de um 
lmpulso ou de uma forma de con
duta que atraem e se transmitem 
aos que origlnariamente se consti
tuiam em meros espectadores e 
assistentes). 

COMUNICACAO. Processo pelo qual 
ideias e sentimentos se transmitem 
de individuo para individuo, tornan
do oossivel a intera~;:ao social (veja 
INTERACAO). ~ fundamental para 
o homem, enquanto ser social, e 
para a cultura. Pode dar-se atrav~s 
de meios nao vocals, sons inarticu
lados, palavras (linguagem falada ou 
escrita) e sfmbolos. 

COMUNIDADE. £ essencialmente liga
da ao solo, em vlrtude de seus 
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componentes viverem de maneita 
permanents em determinada area, 
alem da consciencia de pertence
rem, ao mesmo tempo, ao grupo 
e ao Iugar. e que tuncionam em 
conJunto, no que tange aos princi
pais assuntos de suas vidas. Tern 
consciencia das necessidades dos 
individuos, tanto dentro como fora 
de seu grupo imediato e, por essa 
razao, apresentam tendencia para 
cooperar estreitamente 

COMUNISMO. Como o socialismo (ve
ja SOCIALISMO). o comunismo e 
mais uma doutrina econ6mica do 
que politica. Consists em uma fila
sofia social ou sistema de orgamza
cao social baseado no principia 
da propriedade publica, coletiva, dos 
meios materiais de produ(:ao e 
de servi(:o economico; encontra-se 
unido a doutrinas que se preocu
pam em formular os procedimentos 
mediante os quais pode ser esta
belecido e conservado. Sob este 
aspecto, difere do socialismo, por 
preconizar a impossibilidade da re
forma e de sua instaura~;:ao em 
uma sociedade pela aplica(:iio de 
medidas fragmentarias e de carater 
'Iento. Outro ponto de dlscordancia 
apresenta-se no que se refere a 
renda: se ambos os sistemas con
sideram validas as rendas advindas 
do trabalho (nao aquelas, porem, 
que derivam da propriedade), o so
cialismo admite que a renda seja 
medida pela capacidade pessoal ou 
pelo rendimento social manifestado 
pela competencia dentro do siste· 
ma coletivo, ao passo que o comu
nismo aspira suprimir ate mesmo 
este ultimo tipo de competencia: 
o lema comunista e ·de a cada urn 
segundo sua capacidade e a cada 
um segundo suas necessidades ". 
Nenhum dos paises atuais, simpli
ficadamente denominados comunis
tas, atingiram este estagio: encon
tram-se na fase de • ditadura do 
proletariado" ou "democracia popu
lar·. 

CONDUTA. Consiste no comportamen
to humano autoconsciente, lsto e, 
comportamento controlado pelas ex
pectativas (veja EXPECTATIVA DE 
COMPORTAMENTO) de outras pes
soas. 
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CONFLITO. Luta consciente e pessoal, 
entre individuos ou grupos, em que 
cada urn dos contenderes almeja 
uma soluc;:ao, que exclui a deseja
da pelo adversario. 

CONFORMIDADE. Seria a ar;:ao orien
tada para uma norma (ou normas) 
especaal, compreendida dentro dos 
limites de comportamento por ela 
permitidos ou delimitados. Desta 
maneira, dais fatores sao importan
tes no conceito de conformidade: 
os limites de comportamento per
mitidos e determinadas normas que, 
consciente ou inconscientemente. 
sao parte da motiva<;ao da pessoa. 

CONSCitNCIA DE CLASSE. Consiste 
no fato de dar-se conta ou perce
ber as diferen<;as que existem en
tre a propria situa~;ao de classe e 
a de outro individuo ou individuos. 
Essas atitudes podem consistir num 
sentimento de inferioridade ou de 
superioridade, respectivamente, se 
os outros pertencerem a classes 
sociais (veja CLASSE SOCIAL) su
periores au inferiores. Podem dar 
Iugar a um sentimento de oposic;ao 
ou de hostilidade. a medida que se 
percebem as diferenc;as de interes
ses. em sociedades que possuem a 
luta de classes, ou simplesmente 
urn sentimento de afastamento au 
reserva, devido a diferen«;:a de usos 
sociais, costumes e ideologias das 
diferentes classes. 

CONSCIENCIA COLETIVA. Soma de 
crenc;as e sentimentos comuns a 
media dos membros da comunida
de, formando um sistema aut6nomo, 
isto e. uma realidade distinta que 
persiste no tempo e une as gera
c;:6es (Durkheim). 

CONSENSO SOCIAL. Conformidade de 
pensamentos, sentimentos e ar;:6es 
que caracterizam os componentes 
de determinado grupo au sociedade 
(Willians). 

CONTATO. £ a fase inicial da interes
timular;:ao, sendo as modificac;6es 
resultantes denominadas interar;:ao 
(veja INTERACAO). £ urn aspecto 
primario e fundamental do processo 
social (veja PROCESSO SOCIAL), 
porque do contato dependerao to
des os outros processes au rela
c;:6es sociais. Divide-se em: conta-

tos diretos (aqueles que ocorrem 
por meio da percepc;ao tisica, par
tanto, realizados face a face); can
tatas indiretos (realizados atraves 
de intermediaries - com os quais 
se tera um contato direto - ou 
meios tecnicos de comunicac;ao); 
cantatas voluntaries (derivados da 
vontade propria dos participantes, 
de maneira espontanea, sem coa
c;:ao); cantatas involuntarios (deri
vam de imposir;:ao de uma das par
tes sobre a outra); cantatas prima
ries (pessoais, intimos e esponta
neos, em que os individuos tendem 
a compartilhar de suas experien
cias particulares; envolvem elemen
to emocional, permitindo certa fu
sao de individualidades que dao 
origem ao ·nos"); cantatas secun
darios (sao contatos tormais, im
pessoais. racionais e calculados. 
geralmente superficiais, envolven
do apenas uma faceta da personali
dade); cantatas do "nosso grupo" 
(fundamentados no fen6meno do 
etnocentrismo (veja ETNOCENTRIS
MO) com a supervalorizac;:ao da cul
tura e dos costumes. Ha uma ten
dencia para a identificac;ao com os 
membros do grupo, mantendo re
lac;oes baseadas em simpatia, sen
timento de lealdade, amizade e ate 
mesmo altruismo); cantatas do 
"grupo alheio" (contato com pes
seas estranhas, cuja cultura e cos
tumes sao menospregados. Consi
derados estranhos, forasteiros, 
adversaries ou inimigos, os senti
mentes que eles despertam sao 
de indiferenr;:a ou inimizade); canta
tas categ6ricos (resultam da classi
ficac;ao que fazemos de uma pessoa 
desconhecida. baseada em sua 
aparencia Hsica, com da pele. fei
r;:oes, profissao etc., de acordo com 
as caracteristicas atribuidas a ela 
pelo • nosso grupo n); contatos sim
pateticos (baseados em qualidades 
manifestadas pelos individuos e nao 
em caracteristicas de categorias) 
(vide CATEGORIA). 

CONTROLE SOCIAL. Conjunto das san
c;6es (veja SANCOES) positivas e 
negativas a que uma sociedade re
corre para assegurar a conformi
dade das condutas aos modelos es
tabelecidos (Rocher). 0 controle 
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social pode ser informal (natural, 
espontaneo, baseado nas relac;oes 
pessoais e intimas que ligam as 
componentes do grupo) e formal 
(artiticial, organizado, exercido prin
cipalmente pelos grupos secunda
rios) (veja GRUPO SECUNDARIO, 
onde ·as relac;oes sao formais e im
pessoais). 

COOPERAC.AO. £ o tipo particular de 
processo social em que dais ou 
mais individuos ou grupos atuam 
em conjunto para a consecuc;ao de 
um objetivo comum. E requisite es
pecial e indispensavel para a manu
ten~;ao e continuidade dos grupos 
e sociedades. 

COSTUMES. Normas de conduta cole
tiva, obrigat6ria, dentro de urn gru
po social. 

CRENCA. Aceitac;ao como verdadeira 
de determinada proposi~;ao, que po
de au nao ser comprovada. Tern 
a possibilidade de ser tanto inte
lectual (cren~;a cientifica) como 
emocional, falsa ou verdadeira. A 
realidade da crenc;a independe da 
verdade intrinseca e objetiva de 
dada proposi~;ao (ou a ausemcia 
deJa). 

CRESCIMENTO. Transforma~;ao defini
da e continua, determinada quanti
tativamente, com rela~;ao a magni
tude; difere do desenvolvimento 
(veja DESENVOLVIMENTO) par ser 
uma variac;ao unidimensional, que 
se limita a determinado setor da 
organiza~;ao social, ao passo que 
desenvolvimento abrange os dife
rentes setores da sociedade, de 
forma harmonica, constituindo-se 
em um fenomeno multidimencional. 

CULTURA. Forma comum e aprendida 
da vida, que compartilham as mem
bros de uma sociedade, e que cons
ta da totalidade dos instrumen
tos, tecnicas, institui~;6es, atitudes, 
cren~;as, motiva~;oes e sistemas de 
valores que o grupo conhece (Fos
ter). 

CULTURA DE "FOLK·. £ pequena, ho· 
mogenea, isolada; economicamente 
auto-suficiente e de tecnoloqia sim
ples; com divisao do trabalho rudi
mentar e baseada, principalmente, 
em sexo, parentesco e idade; agrafa 
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ou com escrita rudimentar e, nesse 
ultimo caso, constituindo-se em me
ro complemento da tradi~;ao oral; 
relativamente integrada, com modos 
de vida intimamente relacionados, 
e possuindo uma concordancia mu
tua; comportamento fortemente pa
dronizado, em bases convencionais; 
tradicional, espontanea, nao critica 
e com forte sensa de solidariedade 
grupal; mudan~;a cultural e social 
lenta (veja MUDANCA CULTURAL 
e MUDANCA SOCIAL), possuindo 
formas de controle tradicionais (ve
ja CONTROLE SOCIAL) e nao orga
nizadas, com cunho de espontanei
dade, isto e, informais; sociedade 
familiar e sagrada. com animismo 
e antropomorfismo (veja ANIM!Si\/.0 
e ANTROPOMORFISMO) manifes
tos; ausencia de mercado, de moe
das e do conceito "lucro •. com eco
nomia baseada na troca (Redfield). 
Op6e-se a civiliz~ao. 

CULTURA DE MASSA. £ a divulga~;ao, 
sem que se possa contesta-las ou 
debate-las, de mensagens pre-fabri· 
cadas. cuja mediocridade preve sua 
aceita~;ao por pessoas de qualquer 
nivel de conhecimento e idade men
tal, nivelando "por baixo" as infor
ma~;oes. uniformizando o uniforme 
e sintetizando as Jugares-comuns, 
com a finalidade de tornar a cul
tura um conjunto semelhante, cons
tante e nao questionado. 

DEMOCRACIA. Filosofia ou sistema 
social que sustenta que o individuo, 
apenas pela sua qualidade de pes
soa humana, e sem considera~;ao as 
suas qualidades, posi~;ao, status, 
ra~;a, religiao, ideoloqia au patrimo· 
nio, deve participar dos assuntos da 
comunidade e exercer nela a dire
~;ao que proporcionalmente lhe cor
responde. 

DESEJO. Expressao de impulsos inatos 
insatisfeitos; na busca da satisfa
~;ao, o desejo seria a for~;a motiva
dora, a base de todas as a~;oes. 

DESENVOLVIMENTO. Ocorre como 
uma inter-rela~;ao de contraponto 
entre a diferencia~;ao (fator de di
visibilidade da sociedade estabele
cida) e a integra~;ao (fator de uni
fica~;ao, em novas bases, das estru-
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LVIMENTO. Ocorre como 
nter-rela<;:ao de contraponto 
a diferencia<;:ao (fator de di
dade da sociedade estabele
t a integra<;:ao (fator de uni-
1, em novas bases, das estru-

turas diferenciadas). Desta manei
ra, para haver desenvolvimento, e 
necessaria que haja uma integra<;:ao 
adcquada dos elemenios diferenc•a
dos, abrangendo as seguintes eta
pas: processo (qualquer transfor
ma<;:ao definida e continua, que 
ocorra numa estrutura preexisten
te); segmenta~ao (tipo intermedia
rio entre processo e as transtorrr.a
~,t6es da estrutura social); transfor
~o estrutural (surgimento de 
complexes de organiza~,toes e pa
peis qualitativamente novos); inte
gr~o (elemento unificador aas es
truturas diterenciadas) (Smelser). 

DESORGANIZAQ.AO SOCIAL. E urn es
tado relative e, como a estabilidade, 
existe em diferentes graus. Em to
da sociedade, sempre operam dois 
conjuntos de for<;:as, os que criam 
estabilidade e os que produzem ins
tabilidade. Numa sociedade estavel, 
ha, urn equilibria entre ambos. 
Quando OS ultimos se tornam mais 
poderosos do que os primeiros, 
ocorre a desorganiza~,tao social: esta 
e, portanto, uma perturba~,tao no 
equilibria das for~,tas, o que produz 
uma desintegra<;:ao das institui<;:oes 
(veja INSTITUIQOES) e urn enfra
quecimento de seu controle. A so
ciedade e, entao, envolvida por to
dos os tipos de problemas sociats 
(veja PROBLEMAS SOCIAlS) (Koe
nig). 

DESVIO. 0 comportamento em desvio 
e conceituado nao apenas como urn 
comportamento que infringe uma 
norma por acaso, mas tambem co
mo comportamento que infringe de
terminada norma para a qual a pes
sea esta orientada naquele momen
ta: o comportamento em desvio 
consiste, pols, em infra<;:ao moti
vada. 

DIFUSAO CULTURAL. Processo de 
transferencia dos tra<;:os culturais 
de uma regiao a outra ou de uma 
parte da cultura a outra (veja TRA
COS CULTURAIS). 

DISTANCIA SOCIAL. £ a medida das 
diferen<;:as de posicoes sociais ou 
status (veja STATUS) entre indivi
duos e grupos. Existe pouca ou ne
nhuma distancia social entre pes
soas com posi<;:ao social semelhan-

te ou identica e, ao contrario, a dis
tancia social se revelara grande en
tre pessoas com posi<;:oes socials 
diferentes, tendendo a aumentar a 
medida que essas diferen<;:as forem 
maiores e mais numerosas. 

DIVISAO DO TRABALHO. Distribui<;:ao 
de seres humanos, pertencentes a 
mesma comunidade, em ocupa<;:oes 
interdependentes e complementa
res. 

EDUCACAO. £ a a<;:ao exercida, pelas 
gera<;:oes adultas, sobre as gera<;:oes 
que nao se encontrem preparadas 
para a vida social; tern por objeto 
suscitar e desenvolver, na crianc;a, 
certo numero de estados ffsicos, 
intelectuais e morais, reclamados 
pela sociedade polftica, no seu con
junto, e pelo meio especial a que 
a crian<;:a, particularmente, se des
tine (Durkheim). 

EFEITOS PERVERSOS. Efeitos nao de
sejados, e geralmente opostos, de 
a<;:oes intencionais, visando a urn 
objetivo especifico. 

ELITE. Compreende as pessoas e os 
grupos que, gra<;:as ao poder que 
detem ou a influencia que exercem, 
contribuem para a a<;:ao hist6rica de 
uma coletividade, seja pelas deci
soes tomadas, seja pelas ideias, 
sentimentos ou emo<;:oes que expri
mem ou simbolizam (Rocher). 

EMPRESA. Complexo de atividades 
econ6micas, desenvolvidas sob o 
controle de uma entidade juridica 
(pessoa ou pessoas ffsicas, socie
dade mercantil ou cooperativa, ins
titui<;:ao privada sem fins lucrativos 
e organiza<;:oes publicas). 

ENDOCULTURAQAO. Processo de 
aprendizagem e educa<;:ao em uma 
cultura, desde a infancia ate a ida
de adulta (veja CULTURAl. 

ESPAQO SOCIAL. £ uma especie de 
universe constituido pela popula<;:ao 
humana; nao havendo seres huma
nos, ou existindo apenas urn, nao 
ha espa<;:o social. Dessa maneira, 
espa<;:o social e totalmente diverse 
do espa<;:o geografico, cuia existen
cia independe dos seres humanos. 

ESTADO. £ uma na<;:ao politicamente 
organizada. £ constituido, portanto, 
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pelo povo, territ6rio e governo. En
globa todas as pessoas dentro de 
urn territ6rio delimitado - governo 
e governados. 

ESTAMENTO. Constitui uma forma de 
estratifica~ao social com camadas 
sociais mais fechadas do que as 
classes (veja CLASSE SOCIAL) e 
mais abertas do que as castas (ve· 
ja CASTAS), reconhecidas por lei 
e geralmente ligadas ao conceito de 
honra. 

ESTEREOTIPOS. Sao constru~oes men
tais falsas, imagens e ideias de con
teudo al6gico, que estabelecem cri
terios socialmente falsificados. Os 
estere6tipos baseiam-se em carac
teristicas nao comprovadas e nao 
demonstradas, atribuidas a pessoas, 
a coisas e a situa9oes sociais, mas 
que, na realidade, nao existem. 

ESTRATIFICACAO SOCIAL. Diferencia
~ao de individuos e grupos em po
si~oes (status), estratos ou cama
das, mais ou menos duradouros e 
hierarquicamente sobrepostos. Ca
racteristicas: tern carater social, e 
antiga, e onipresente, e diversa em 
suas formas, tern influ€mcia, isto e, 
as coisas mais importantes, mais 
desejadas e, frequentemente, mais 
escassas na vida humana consti
tuem os materials basicos, que sao 
desigualmente distribuidos entre os 
componentes das diversas camadas. 

ESTRUTURA DA CIDADE. Com:iste 
num produto da intera~ao competi
dora entre as pessoas, as facilida
des de mercado, as agencias de 
transporte e de comunicaQao, os ti
pos de fun~oes exercidas e a sua 
localizaQao (Hollingshead). 

ESTRUTURA SOCIAL. Partindo da 
constata~ao de que os membros e 
os grupos de uma sociedade sao 
unidos por urn sistema de rela9oes 
de obriga~ao, isto e, por uma serie 
de deveres e direitos (privilegios) 
reciprocos, aceitos e praticados por 
eles, a estrutura social refere-se a 
coloca~ao e a posiQao de individuos 
e de grupos dentro desse sistema 
de rela9oes de obriga~ao. Em ou
tras palavras, o agrupamento de in
dividuos, de acordo com posiQoes, 
que resulta dos padroes essenciais 

312 

de rela~oes de obriga9ao, constitui 
a estrutura social de uma socieda
de (Brown e Barnett). 

ETNOCENTRISMO. Atitude emocional 
que sustenta o grupo, a ra~a ou a 
sociedade a que uma pessoa per
tence, superiores a outras entida
des raciais, sociais ou culturais. 
Tal atitude se encontra associada 
ao desprezo pelo estrangeiro ou 
forasteiro, assim como por seus 
costumes. 

EXPECTATIVA DE COMPORTAMENTO. 
Consiste no que as pessoas ao re
dor do individuo esperam dele, no 
que se refere a sua conduta em de
terminadas situa9oes sociais. 

FAMILIA. Grupo social caracterizado 
pela residencia comum, pela coo
pera~ao economica e pela reproau
~ao. A familia e constituida pelos 
pais e seus filhos. 

FATO SOCIAL. 1: toda maneira de agir, 
fixa ou nao, suscetivel de exercer 
sobre o individuo uma coer~ao exte
rior, que e geral na extensao de 
uma sociedade dada, apresentando 
uma existencia propria, independen
te das manifesta~oes individuals 
que possa ter (Durkheim). 

FEUDALISMO. Sistema social vige,..~e 
na Europa Ocidental, apro;;.imada
mente entre os Seculos X e XVII, 
com caracteristicas politicas, eco
nomicas, juridicas e militares parti
culares. Sob este aspecto, abrange 
tambem outras regioes que, a seme
lhan~a da ~dade Media europeia, 
possuiam institui~oes de estilo feu· 
dal (Egito antigo, India, Imperio Bi
zantino, mundo arabe, Imperio Tur
co, Japao etc.). As caracteristicas 
determinantes do feudalismo anre
sentam: urn desenvolvimento extre
mo dos la~os de dependencia de 
homem para homem, com uma 
"classe" (veja ESTAMENTO) de 
guerreiros especializados que ocu
pam os escaloes superiores da hie
rarquia (veja ESTRATIFICACAO -
juridicamente fundamentada); urn 
parcelamento maximo do direito da 
propriedade; uma hierarquia oriun
da dos direitos sobre a terra (pro
veniente do parcelamento), e que 
corresponde a hierarquia dos la~os 
de dependencia pessoal; urn par-



j;Oes de obrigat;iio, constitui 
ttura social de uma socieda
IIWn e Barnett). 

"RISMO. Atitude emocional 
stenta o grupo, a raoa ou a 
Ide a que uma pessoa per
superiores a outras entida
ICiais, sociais ou culturais. 
lude se encontra associada 
!prezo pelo estrangeiro ou 
iro, assim como por seus 
es. 
JVA DE COMPORTAMENTO. 
be no que as pessoas ao re-
individuo esperam dele, no 
refere a sua conduta em de

Ida& situac;oes sociais. 

Grupo social caracterizado 
ISidencia comum, pela coo
• economica e pela reproau
~ familia e constitu[da pelos 
seus filhos. 

:aAL ~ toda maneira de agir, 
1 niio, suscetivel de exercer 
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da ~dade Media europeia, 
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1. mundo arabe, Imperio Tur
tio etc.). As caracter[sticas 
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1: urn desenvolvimento extra
s lac;:os de dependencia de 
1 para homem, com uma 
~· (veja ESTAMENTO) de 
lros especializados que ocu-
1 escalfies superiores da hie
i (veja ESTRATIFICACAO -
~mente fundamentada); urn 
menta maximo do direito da 
dade: uma hierarquia oriun
i direitos sabre a terra (pro
le do parcelamento), e que 
)Oflde a hierarquia dos lac;os 
~encia pessoal; urn par-

celamento do poder publico, crian
do em cada regiao uma hierarquia 
de instancias autonomas que exer
cem, no seu proprio interesse, po
deres normalmente atribuidos ao 
Estado e, em epocas anteriores, 
quase sempre da efetiva compe
tencia deste. A concepc;ao politica 
baseia-se, portanto, nas relac;fies in
dividuais e estrutura-se na hierar
quia e na fidelidade entre vassalos 
e suseranos, com pouca autoridade 
central, sendo o rei, na maioria dos 
casas, o mais alto suserano. Eco
nomicamente, a terra e o elemento 
fundamental da riqueza: sua frag
mentac;ao, acompanhada do estabe
lecimento de lac;os pessoais, cria 
o sistema de suserania e vassala
gem: quem doa a terra e 0 senhor 
feudal ou wserano; quem a recebe, 
podendo transmiti-la a seus descen
dentes, e 0 vassalo. 

FOLCLORE. Conjunto organico de mo
dos de sentir, pensar e agir pecu
liares as camadas populares das 
sociedades • civilizadas" ou histori
cas, caracterizado pela espontanei
dade. 

FOLKWAYS. Padroes niio obrigatorios 
de comportamento social exterior, 
que constituem os modos coletivos 
de conduta, convencionais ou es
pontaneos, reconhecidos e aceitos 
pela sociedade; regem a maior par
te da vida cotidiana, mas nao sao 
impastos. 

FORCAS PRODUTIVAS. As relac;oes de 
prodw;:ao (veja RELACOES DE PRO
DUCAO) sao constituidas, numa so
ciedade de classes, par uma dupla 
relac;ao que engloba as relac;oes 
dos homens com a natureza de 
produc;ao material. Sao elas: rela
c;ao dos agentes de prod.uc;ao com o 
objeto e relac;ao com os meios de 
trabalho, sendo que a ultima origi
na as forc;as produtivas. 

FORCAS SOCIAlS. De modo geral, 
pode ser entendida como todo es
timulo ou impulso efetivo que con
duz a uma ac;ao social. De forma 
concreta, uma fort;a social represen
ta o consenso par parte de urn nu
mero suficiente de membros de 
uma sociedade, que tenha a fina
lidade de acarretar uma a<;:iio ou 

mudanoa social de certa indole. No 
plural - forc;as sociais - e utiliza
da para designar os impulsos basi
cos tipicos, ou motivos, que condu
zem aos tipos fundamentais de as
socia<;:ao e de forma<;:ao de grupos. 

FUNCOES LATENTES. Consequencias 
nao pretendidas, nao esperadas e, 
inclusive. nao reconhecidas. 

FUNCOES MANIFEST AS. Finalidades 
pretendidas e esperadas das organi
za<;:oes. 

GOVERNO. Como entidade objetiva, 
refere-se aos individuos e orgaos 
que tern a responsabilidade de con
duzir a ac;ao do Estado. Urn Gover
no exerce urn controle imperative 
no ambito de urn territorio definido 
onde reivindica, com exito, o mo
nopolio da for<;:a. 

GRUPOS. Formam uma coletividade 
identificavel, estruturada, continua, 
de pessoas sociais que desempe
nham papeis reciprocos, segundo 
determinadas normas, interesses e 
valores sociais, para a consecuc;ao 
de objetivos comuns (Fichter). 

GRUPOS PRIMARIOS. Sao caracteri
zados por uma intima coopera<;:ao e 
associac;ao face a face. Sao pnma
rios sob varios aspectos, principal
mente porque sao fundamentais na 
forma<;:ao da natureza social e nos 
ldeais do individuo. 0 resultado 
dessa associac;ao intima e, psicolo
gicamente, certa fusao das indivi
dualidades num todo comum, de 
modo que o proprio ego individual 
se identifica, pelo menos para va
rios fins, com a vida e os proposi
tos comuns ao grupo. Possivelmen
te a maneira mais simples de des
crever essa totalidade consiste em 
apresenta-la como • nos", porque 
envolve a especie de simpatia e de 
identificac;ao mutuas para OS quais 
o "nos" e a expressao natural 
(Cooley). 

GRUPOS DE REFERENCIA. Exercem 
ascendencia sabre os individuos pe
la natureza e modo de identificac;ao 
que neles despertam. Geralmente, 
a pessoa nao pertence (mas pode 
pertencer) ao grupo de referencia, 
que tern o condao de influencia-lo, 
originando uma • assimila<;:ao" psi-
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col6gica, funcionando como quadro 
de referencia para as aspirac;:oes, 
tomada de consciencia, opinioes, 
atitudes e padroes de comporta
mento do individuo. 

GRUPO SECUNDARIO. Possui certas 
caracteristicas que se apresentam 
como opol>tas as do grupo prima
rio. As relac;:oes geralmente sao 
estabelecidas por contato indireto 
(veja CONTATO) e. no caso de se
rem por contato direto, sao passa
geiras e desprovidas de intimiaa
de; as relac;:oes sao ainda formais 
e impessoais. No grupo secunda
rio, a consciencia de .. nos" e fraca, 
0 tipo de contato e predominante
mente secundario e categorico (ve
ja CONTATO SECUNDARIO e CON
TATO CATEG6RICO), a posic;:ao dos 
membros define-se em relac;:ao aos 
papeis que lhes cabem (veja PA
PEIS). sendo sua participac;:ao limi
tada a contribuic;:ao que prestam. 

HABITAT. Area apropriada para ocupa
c;:ao por uma especie, grupo ou pes
sea. Pode ter alguma significac;:ao 
associativa, porquanto se refere a 
uma area em que se realizam todas 
as atividades essenciais a vida 
(Anderson). 

HABITO. Forma de conduta individual, 
mecanizada ou automatizada pelo 
indivfduo. 

HINTERLAND. Area que e fonte de 
sustento e de materias-primas para 
uma outra area, geralmente uma 
metropole industrial, e que se cons
titui, ao mesmo tempo, em merca
do para seus produtos. 

HIP6TESES. Sao formulac;:oes proviso
rias do que se procura conhecer, 
de cuja ajuda necessitamos para 
explicar fatos, descobrindo seu or
denamento; sao supostas respostas 
para o problema ou o assunto de 
pesquisa. A hipotese, uma vez ve
rificada (com a certeza de ser vali
da ou plausivel e sustentavel) pela 
pesquisa empirica, pode-se trans
formar em teoria (veja TEORIA). 

HOMO FERUS. Animal humano que, 
devido ao isolamento total de ou
tros seres humanos, toi privado, 
durante os primeiros anos de vida, 
de interac;:ao com eles (veja INTERA
CAO), fator essencial para wa so-
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cializac;:ao (veja SOCIALIZACAO), e 
que, por este motivo, nao adquiriu, 
ou o fez apenas de forma rudimen
tar, personalidade e cultura. 

IDEOLOGIA. Sistema de ideias pecu
liar a determinado grupo social, con
dicionado quase sempre pela expe
riencia e interesses desse grupo. 
A fum;ao da ideologia conslste na 
conquista ou conservac;:ao oe deter
minado status soc1al ao grupo e oe 
seus membros lVeJa ~fAllJ;:;J, Ati
tuaes ou doutrinas politicas, econo
micas ou filosoficas desempenham, 
geralmente, func;:oes de ideologia. 
Mais precisamente, e o conjunto de 
ideias, crenc;:as, doutrinas proprias 
a uma sociedade ou a uma classe 
(veja CLASSE). No contexte de uma 
sociedade, a ideologia pode estar 
em harmonia com os valores que 
prevalecem na propria sociedade, 
ou opor-se a eles. Nao deixa, en
tretanto, de ficar afetada pela expe
riencia dentro dessa sociedade. As
sim, ha uma ideologia do socialis
mo, uma ideologia da livre empresa, 
uma ideologia da sociedade indus
trial, marcadas pelas variaveis dos 
mementos historicos que percorrem 
(Delorenzo). 

IMITACAO. 0 ato de copiar, conscien
te e intencionalmente, determinado 
comportamento. 

IMPERIALISMO. Dominic ou ecol6gico, 
ou economico, ou politico, ou cul
tural de urn grupo sobre outro. 

JNDIVIDUO. 0 ser apenas biologico, 
que se distingue de pessoa social 
(veja PESSOA SOCIAL). 

INDUSTRIALISMO. Fase de aperfeic;:oa
mento tecnico avanc;:ado, alcanc;:ado 
por intermedio da ciencia aplicada, 
cujas caracteristicas tipicas sao a 
produc;:ao em larga escala e o em
prego da energia mecanica. urn mer
cado amplo, uma mao-de-obra espe
cializada com uma complexa divisao 
de trabalho e uma urbanizac;:ao ace
lerada. 0 processo de industriali
zac;:ao (veja INDUSTRIALIZACAO) 
seria o inicio do industrialismo; es
te tambem ocasiona profundas mo
dificacoes sociais e no ambito do 
trabalho propriamente dito, criando 
nov.as linhas de estratificac;:ao entre 
os trabalhadores, institucionalizando no mica 
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a mobilidade social (veja MOBILI
DADE SOCIAL) e originanao nova 
estrutura diferenciada de classes, 
fazendo surg1r novas tormas de vi
da especiticamente industriais; me
diante a institucionaliza~ao da opo
sil;:ao de classes, transforma os 
trabalhadores, de assalariados ne
cessitados, em portadores indus
triais de uma fun~ao. 0 industria
lismo estende a mecaniza<;:ao nao 
somente a maior parte da industria, 
senao tambem, em certa medida, a 
agriculture; origina, em grau cada 
vez mais ampio, a produc;:ao em 
grande escala, a extrema especiali
zac;:ao e a extensa e complexa divi
sao de trabalho; acelera o desen
volvimento dos meios de comunica
c;:ao e transporte; produz profundas 
alterac;:oes nos grupos primaries e 
secundarios (veja GRUPOS PRIMA· 
RIOS e GRUPOS SECUNDARIOS) e 
nos processes sociais (veja PRO
CESSO SOCIAL). 

INDUSTRIALIZAQAO. Consiste na apli
cac;:ao da mecaniza<;:ao em larga es
cala a produc;:ao industrial, propi
ciando a emergencia dos tenomenos 
de urbaniza<;:ao (e sendo por ela 
influenciada). o aumento rapido da 
popula<;:ao (explosao populacional) 
e da mobilidade (geografica e so
cial) dessa popula<;:ao, a ruptura das 
hierarquias tradicionais de posi<;:ao, 
a transforma<;:ao das sociedades de 
castas, estamentos e classes so
ciais fechadas (veja CASTA, ESTA
MENTO e CLASSE SOCIAL) em so
ciedades abertas de classe, a alte
ra<;:ao dos sistemas de valores e 
de padroes de comportamento e, 
ate, a cria<;:ao de uma situa<;:ao de 
inadapta<;:ao aguda e de aliena<;:ao 
para o trabalhador, inicialmente es
tranho a industria; tambem se ob
servam altera<;:6es do status profis
sional (veja STATUS). das capaci
dades (qualifica<;:6es) dos trabalha
dores (operarios e empregados), da 
vida familiar, da situa<;:ao juridico
-social das mulheres, da tradicao 
e do habito de consume de hens; 
da mesma manelra, a oposicao en
tre empresarios e trabalhadores 
torna mais aguda a luta de clas
ses. 

If JFRA-ESTRUTURA. £ a estrutura eco
nomica formada das rela<;:6es de 

produc;:ao e das forc;:as produtivas 
(veja RELAQOES DE PRODUQAO e 
FOKCAS PRODUTIVAS). 

INTERACAO. 1: a ac;:ao social, mutua
mente orientada, de dois ou mais 
individuos em contato (veja CUN
TATO). Distingue-se da mera in
terestimulac;:ao em virtude de en
volver significados e expectativas 
em relac;:ao as ac;:6es de outras pes
seas. Podemos dizer que a intera-
1;:ao e a reciprocidade de ac;:6es SO· 

ciais. 

INTERESSES. Desenvolvem-se quando 
o individuo tern conhecimento de 
algo, sente algo ou deseja algo; 
encarados subjetivamente, os inte
resses sao desejos (veja DESEJO); 
objetivamente, sao carencias. 

INSTITUIQOES SOCIAlS. Consistem 
numa estrutura relativamente per
manente de padr6es, papeis e rela
c;:oes que os individuos realizam 
segundo determinadas formas san
cionadas e unificadas, com o obje
tivo de satisfazer as necessidades 
sociais basicas (Fichter). As carac
teristicas das institui<;:oes sao: tern 
finalidade e conteudo relativamente 
permanentes, sao estruturadas, pos
suem estrutura unificada e valores. 
Alem disso, devem ter fun~io (a 
meta ou o prop6sito do grupo, cujo 
objetivo seria regular suas necessi
dades) e estrutura composta de 
pessoal (elementos humanos), equi
pamentos (aparelhamento material 
ou imaterial), organiza~a.o (disposi
c;:ao de pessoal e do equipamento, 
observando-se uma hierarquia -
autoridade e subordina<;:ao), compor
tamento (normas que regulam a 
conduta e as atitudes dos indivi
duos). 

ISOLAMENTO. Falta de contato ou de 
comunica<;ao entre grupos ou indi
viduos. Produz no individuo nao 
socializado, quando mantido intei· 
ramente afastado do convivio de ou
tros seres humanos, o homo ferus 
(veja HOMO FERUS); quando o 
isolamento for pronunciado, mas 
nao total, produz mentalidac'e re
tardada. Depois que o individuo 
estiver socializado , o isolamento 
prolongado provocara a diminui<;:ao 
das func;:oes mentais, podendo che-
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gar a loucura. Ouanto ao grupo, o 
isolamento produz costumes sedi
mentados, cristalizados, que prati
camente nao se alteram. 

LEGITIMIDADE. lmplica a aceitac;ao do 
poder por uma pessoa ou grupo, 
pois este(s) age(m) em conformi
dade com os valores acatados pelos 
subordinados (veja PODER). 

LEI. Regra de comportamento formu
lada deliberadamente e imposta por 
uma autoridade especial. 

LEI CONSUETUDINARIA. Lei fundada 
nos costumes. 

LIBE;RALISMO. Conjunto de ideias e 
doutrinas cuja finalidade e assegu
rar a liberdade individual nos diver
sos campos da sociedade - poli
tico, economico, religiose, da moral 
etc. -. sem a interferencia ou im
posic;ao de grupos estruturados ou 
do proprio Estado. Visa assegurar 
o bem-estar humano sem subordi
nac;ao a preconceitos de qualquer 
tipo. 

LUTA DE CLASSES. Esforc;o de uma 
classe (veja CLASSE SOCIAL) para 
conseguir 11ma posic;ao ou condic;ao 
de maior bem-estar na comunidade, 
com respeito aos direitos, privih~
gios e oportunidades de seus mem· 
bros. 

MACROSSOCIOLOGIA. Estudo das re
lac;oes intergrupais, dos padroes 
abrangentes de organizac;ao social e 
da estrutura social, da comunidade 
e da sociedade (veja ORGANIZA· 
CAO SOCIAL, ESTRUTURA SOCIAL, 
COMUNIDADE e SOCIEDADE). 

MARGINALIDADE. Tern diversas acep
c;oes. Para Stonequist. e a perso
nalidade marginal: o homem margi· 
nal e aquele que, atraves da migra
Qiio. educac;ao, casamento ou algu
ma outra influencia, abandona um 
grupo social ou cultural sem rea
lizar um ajustamento satisfat6rio 
em outro e encontra-se na margem 
de ambos sem pertencer a nenhum. 
Segundo os estudos da DESAL, 
ocorre a marginalidade cultural: es
tado em que uma categoria (veja 
CATEGORIAS) social encontra-se 
sob a influ~ncia de outra categoria, 
mas devido a barreiras culturais 
se acha Jmpedida de participar ple-
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na e legitimamente do grupo que 
a influencia (sociedade moderna e 
tradicional, ma10ria e minoria etni· 
ca etc.). Lewis considera que a 
margmalidade e sinonimo de cultu
ra da pobreza: composta por urn 
conjunto de normas, valores, conhe· 
cimentos, crenc;as e tecno1og1a que 
e organizado e utilizado por indi· 
viduos de uma socieaade, a tim de 
permitir a sua adaptac;ao ao meio 
em que vivem; caracteristicas prin· 
cipais: ausencia de participac;ao ete
tiva e integrac;ao nas princ1pais ins· 
tituic;oes; grande densidaae popu
lacional, condic;oes precarias de ha· 
bitac;ao e urn minimo de organiza
c;ao; ausencia da intancia, iniciac;ao 
precoce no sexo, abandono do lar, 
familias centradas na mae; senti
mentes de desespero e de depen
dencia. A CEPAL conceituou mar
ginalidade ecol6gica: mas condic;oes 
habitacionais aliadas as mas condi
c;oes sanitarias, escassez de ser
vic;os urbanos, baixo nivel de 
instruc;ao, precarios padroes alimen
tares, baixa qualificac;ao profissional 
e instabilidade ocupacional. De 
acordo com Rosembliith, existe a 
marginalidade politica: grupos mar
ginais sao aqueles grupos de pes
soas que tern certas limitac;oes em 
seus direitos reais de cidadania e 
pelas quais nao podem participar 
de forma estavel no processo eco
nomico, nem tern a possibilidade 
de alcanc;ar mobilidade vertical 
ascendente.' Finalmente, Quijano 
considera marginalidade como falta 
de integra~o: e urn modo nao ba
sico de pertencer e de participar 
na estrutura geral da sociedade. 
Marginalidade e urn problema ina
rente a estrutura de qualquer so
ciedade e varia em cada momenta 
hlst6rico. 

MASSA. Conjunto de elementos em 
que: a) o numero de pessoas que 
expressam opinioes e incomparavel
mente menor do que o das que as 
recebem; a massa e uma colec;:ao 
abstrata de indivlduos, recebendo 
impressoes e opinioes ja formadas, 
veiculadas pelos meios de comu
nlcac;ao de massa; b) a organizac;:ao 
da comunicac;:ao publica impede ou 
dificulta a resposta lmediata e efe
tlva b opiniOes externadas publl· 
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Ia a resposta Jmediata e efe
s opiniOes externadas publl-

camente; c) as autoridades contra
lam ou fiscalizam os canais por 
meio dos quais a opiniao se trans
forma em ac;ao; d) os agentes ins
titucionais tem maior penetrac;ao; 
a massa, portanto, nao tem autono
mia, sendo reduzida a formac;ao da 
opiniao independente atraves da dis
cussao. 

ME:TODO. t: urn conjunto de regras 
(Jteis para a investigac;:ao; e um 
procedimento cuidadosamente ela
borado, visando provocar respostas 
na natureza e na sociedade e, pau
latinamente, descobrir sua 16gica e 
leis (Calderon). 

MICROSSOCIOLOGIA. Estudo das re
lac;:oes interpessoais, dos processos 
sociais, do status e do papel de 
todas as interac;:oes padronizadas 
(ou nao) ocorridas no seio de gru
pos organizados ou em situac;:oes 
nao estruturadas (veja PROCESSO 
SOCIAL, STATUS, PAPEL, INTERA
CAO, GRUPOS SOCIAlS). 

MIGRACAO. Movimento espacial de 
indivfduos ou grupos (ou ate de 
populac;:oes) de urn habitat para 
outro. 

MINORIA (RACIAL, CULTURAL, NACIO
NAL). Grupo racial, cultural ou de 
nacionalidade, autoconsciente, em 
procura de melhor status (veja STA
TUS) compartilhado do mesmo ha
bitat (veja HABITAT), economia, 
ordem polftica e social com outro 
grupo (racial, cultural ou de nacio
nalidade), que e dominante (ecol6-
gica, economica, polftica ou social
mente) e que nao aceita os mem
bros do primeiro em igualdade de 
condic;:oes (Pierson). 

MOBILIDADE SOCIAL E CULTURAL. 
Por mobilidade social entende·se to
da passagem de um indivfduo ou de 
um grupo de uma posic;:ao social 
para outra, dentro de uma conste
lac;:ao de grupos e de estratos so
ciais. Por mobilidade ·cultural en
tende-se um deslocamento similar 
de slgnificados, normas, valores e 
vefculos (Sorokin). 

MODO DE PRODUCAO. As relac;:oes 
tecnicas de produc;:ao ou processo 
de produc;:ao, ou processo de traba
lho (veja PROCESSO DE TRABA-

LHO) executadas sob determinadas 
relac;:oes de produc;:ao (veja RELA
COES DE PRODUCAO) originam o 
modo de produc;:ao. Exemplo: es
cravista, feudall, capitalists etc . 

MODUS VIVENDI. t: uma especie de 
arranjo temporario que possibihta 
a convivencia entre elementos e 
grupos antagonicos e a restaurac;:ao 
do equilibria afetado pelo conflito 
(veja CONFLITO). 0 antagonismo e 
temporariamente regulado e desa
parece como a(fao manifesta, embo
ra possa permanecer latente. 

MORES. Padroes obrigat6rios de com
portamento social exterior que 
constituem os modos coletivos de 
conduta, tidos como desejaveis pe
lo grupo, apesar de restringirem e 
limitarem o comportamento. Sao 
moralmente impastos e considera
dos essenciais ao bem-estar do 
grupo. Quando se infringe um mo
re, ha desaprovac;:ao moral e ate 
sanc;:ao vigorosa (veja SANCOES). 

MOVIMENTOS SOCIAlS. A(fao ou agi
tac;:ao concentrada, com algum grau 
de continuidade, de urn grupo que, 
plena ou vagamente organizado, es
ta unido por aspirac;:oes mais ou 
menos concretas, segue um plano 
trac;:ado e se orienta para uma mu
danc;:a das formas ou instituic;:oes 
da sociedade existente (ou urn con
tra-ataque em defesa dessas ins
tituic;:6es) (Neumann). 

MUDANCA CULTURAL. Qualquer alte
rac;:ao na cultura, sejam trac;:os, com
plexes, padroes ou toda uma cultu
ra (veja TRACOS, COMPLEXOS e 
PADROES CULTURAIS). 

MUDANCA SOCIAL. £ toda transfor
mac;:ao, observavel no tempo, que 
afeta, de maneira que nao seja pro· 
vis6ria ou efemera, a estrutura ou 
o funcionamento da organizac;:ao 
social de dada coletividade e mo
difica o curso de sua hist6ria. £ 
a mudanc;:a de estrutura resultante 
da ac;:ao hist6rica de certos fatores 
ou de certos grupos no seio de 
dada coletividade (Rocher). 

MULTIDAO. Agregado pacifica ou tu
multuoso de pessoas que ocupam 
determinado espac;:o fisico. Possui 
as seguintes caracterfsticas: e de-
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sordenada, descontrolada, anontma, 
desinibida; pode ser fanatica, e 
constituida de unidades unitormes; 
os tins e os sentimentos estao en
quadrados pelo mais baixo denomi
nador comum; a interac;:ao manites
ta-se em termos de emoc;:oes gene
ralizadas; os participantes adquirem 
seg·uranc;:a e poder; apresenta uma 
ideia fixa; pode dar expressao aos 
motivos inconscientes, reforc;:ados 
pelo carater cumulative e circular 
de interexcitac;:ao. Apresenta os se
guintes tipos: multidoes casuais 
(tern existencia momentanea, orga
nizac;:ao frouxa e raramente apresen
tam unidade); multidoes convencio
nias ou audit6rio (o comportamen
to se expressa de modo preestabe
lecido e regularizado, possuindo 
durac;:ao limitada); multidio ativa, 
turba ou turbamulta (caracterizada 
pela existencia de urn alvo ou ob
jetivo para o qual se canaliza a 
ac;:ao, que, em geral, e agressiva e 
destrutiva); multidoes em pinico (o 
interestfmulo dentro do grupo exal
ta e intensifica a sensac;:ao de pA
nico, aumentando o carater irracio
nal da ac;:ao, voltada para a fuga de 
urn perigo comum); multidio ex
pressiva (a excitac;:ao e descarrega
da, sem regras preestabeleciras, 
atraves do simples movimento ffsi
co que tern a finalidade de afrouxar 
a tensao; nao se dirige a urn ob
jetivo determinado). 

MUTIRAO. Sistema de trabalho (nao 
assalariado) entre vizinhos e amigos 
que implica reciprocidade. 

NACAO. £ urn povo (veja POVO) fixa
do em determinada area geografica. 
Para alguns autores, seria urn povo 
com certa organizac;:ao. Para que 
haja uma nac;:ao, e necessaria haver 
urn ou mais povos, urn territ6rio e 
uma consciencia comum. Quando 
outros elementos aparecem - iden
tidade de lingua, religiao, etnia -, 
reforc;:am a unidade nacional. 

NORMA. Oualquer modo ou condicio
nante de conduta socialmente apro
vada. 

OPINIAO POBLICA. Consiste nas opi
nioes sobre assuntos de interesse 
da nac;:ao, livres e publicamente ex
pressas por homens que nao parti-
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cipam do governo e reivindicam 
para suas opinioes o direito de 
influenciarem ou determinarem as 
ac;:oes, o pessoal ou a estrutura de 
governo (Spier). 

ORDEM SOCIAL. Refere-se a certa 
qualidade, isto e, ao funcionamento 
sem choques, no seio da socieaade, 
da ac;:ao reciproca de individuos, 
grupos ou instituic;:oes, e por este 
motivo compreende valores de efi
ciencia, coerencia 16gica, moralida
de etc. 

ORGANIZACAO DA CIDADE. £ cons
tituicla pelos segumtes processos: 
concentrac;ao ls&gnitlca a reun&ao 
em massa de seres humanos e ae 
utiliclades em determinadas areas 
que apresentam condic;:oes favora
veis as necessidades de sustento); 
centrali~o (e a organizac;:ao das 
func;:oes humanas em torno de urn 
ponto central onde ocorre, com 
maior frequencia, a interac;:ao social, 
economica e cultural); segreg~o 
(quando, atraves da competic;:ao, de
terminados tipos de populac;:ao e 
de atividades especificas sao sepa
rados); invasio (significa a penetra
vao, em determinada area, de tipos 
de populac;:ao ou tipos de func;:oes 
diferentes daqueles que a ocupam); 
sucessio (e o deslocamento com
plete dos antigos moradores que 
sao substituidos por urn novo grupo 
de populac;:ao, ou a substituic;:ao de 
urn tipo de utilizac;:ao do terreno 
por outro); descentralizac;ao (ten
dencia para o deslocamento de po
pulac;:oes e de fun~;oes de menor 
poder competitive - a medida que 
as areas centralizadas atingem o 
maximo de sua capacidade funcio
nal - para areas perifericas); roti
nizac;iio ou fluidez (e o movimento 
diario de ida e volta da popula~;ao 
entre o seu local de residencia e 
os locais de trabalho. de comercio, 
de diversao etc.) 

ORGANIZACAO SOCIAL Partindo da 
constatac;:ao de que os membros e 
os grupos de uma sociedade sao 
unidos por urn sistema de relac;:oes 
de obrigac;:ao, isto e. par uma serie 
de deveres e direitos (orivileqios) 
recfprocos, aceitos e praticados por 
eles, a organizac;:ao social refere-se 
aos sistemas de relac;:oes de obriga-
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io de que os membros e 
s de uma sociedade sao 
1r urn sistema de relac;:6es 
11;3o. isto e, por uma serie 
es e direitos (orivileqios) 
s. aceitos e praticados por 
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c;:ao que existem entre os grupos 
que constituem determinada socie
dade. Distingue-se da estrutura so
cial que se refere a colocac;:ao e po
sic;:ao de individuos e de grupos den
tro desse sistema de relac;:6es de 
obrigac;:ao (Brown e Barnett). 

PADROES CULTURAIS. Conjunto de 
complexes culturais. 0 conceito de 
padrao implica maier integrac;:ao e 
inter-relac;:ao dos elementos como 
unidade semi-independente, num to
do (veja COMPLEXOS CULTURA!S). 

PAPEL. E o padrao de comportamento 
esperado e exigido de pessoas que 
ocupam determinado status (veja 
STATUS). Portanto, as maneiras de 
comportar-se, esperadas de qual
quer individuo que ocupe certa po
sic;:ao (status), constituem o papel 
associado com aquela posic;:ao. 

PARENTESCO. Reconhecimento social 
e expressao do vinculo geneal6gico, 
tanto consangOineo quanta por afi
nidade. 

PESOUISA. lnvestigac;:ao sistematica 
levada a efeito no universe real: 
sempre se orienta pelas teorias an
teriores (veja TEORIA) e se esfon;a 
em relacionar com elas, logicamen
te, todas as novas descobertas e 
invenc;:6es, verificando, assim, o al
cance da teoria anterior, modifican
do-a ou rejeitando-a (Delorenzo). 

PESSOA SOCIAL. lndividuo humane 
socializado e possuidor de status e 
papeis. 

PLANEJAMENTO SOCIAL. lntervenc;:ao 
do Estado ou do poder publico na 
organizac;:ao da sociedade. Exige 
uma ordem de prioridades, de acor
do com as necessidades. Geral
mente especifica varias limitac;:6es 
de tempo a sua realizac;:ao, da mes
ma forma que indica metodos de 
execuc;:ao, inclusive a distribuicao 
de recursos apropriados. E setorial, 
diferindo, portanto, da planificac;:ao, 
que e global. 

PODER. Capacidade que urn individuo 
ou grupo de individuos tern de pro
vocar a aceitac;:ao e o cumprimento 
de uma ordem. 

POVO. Refere-se a urn agrupamento 
humane com cultura semelhante 

(lingua, religiao, tradic;:6es) e ante
passados comuns; sup6e certa ho
mogeneidade e desenvolvimento de 
lac;:os espirituais entre si. 

PRECONCEITO. Atitude social (veja 
ATITUDE) que surge em condic;:6es 
de conflito (veja CONFLITO) com a 
finalidade de auxiliar a manutenc;:ao 
do status ameac;:ado (veja STATU~). 

PRESSAO SOCIAL. Conjunto das in
fluencias que se exerce sabre os 
i~dividuos ou grupos com o prop6-
Sito de moditicar sua conduta, para 
conseguir certos objetivos clara
mente definidos. Com um sentido 
mais restrito, entende-se que e uma 
forma d~ opiniao publica (veja OPI
NIAO PUBLICA), cujo peso se faz 
valer com freqOencia perante os 
funcionarios publicos ou os corpos 
legislativos, para levar a cabo deter
minadas ac;:6es a respeito de proble
mas sociais (veja PROBLEMAS SO
CIAlS) concretes (Watson). 

PROBLEMA SOCIAL. E considerado 
como urn problema de relac;:6es hu
manas que ameac;:a seriamente a 
propria sociedade ou impede as as
pirac;:6es importantes de muitas pes
seas. Urn problema social existe 
quando a capacidade de uma socie
dade organizada, para ordenar as 
relac;:6es entre as pessoas, parece 
estar falhando (Raab e Slznick). 

PROCESSO SOCIAL. Oualquer mudan
c;:a ou interac;:ao social (veja INTE
RACAO) em que e possivel desta
car uma qualidade ou direc;:ao con
tinua ou constante. Produz aproxi
macao - cooperac;:ao, acomodacao, 
assimilac;:ao (veja verbetes pr6prios) 
- ou afastamento - competic;:ao, 
conflito (veja estes verbetes). 

PROCESSO DE TRABALHO. Designa 
geralmente as relac;:6es do homem 
com a natureza e e denominado 
tambem de relac;:6es tecnicas de 
produc;:ao ou processo de produc;:ao. 

PROPRIEDADE. Consiste nos direitos 
e deveres de uma pessoa (o pro
prietario) ou de urn grupo que se 
ergue contra todas as demais pes
seas ou grupos, no que concerne 
a certos bens escassos (Davis). 
Por conseguinte, o dlreito de pro
priedade refere-se tanto a coisas 
concretas, objetos palpaveis, quan-
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to a coisas impalpaveis, e apresenta 
tres tipos distintos: o direito de 
uso, o direito de controle e o direi· 
to de disposi~. 

PUBLICO. Conjunto de individuos em 
que: a) e praticamente igual 0 nu
mero de pessoas que expressam 
e reGebem opinioes; b) a organiza
c;ao da comunicac;ao publica per
mite uma resposta imediata e 
efetiva a uma opiniao publica
mente expressa; c) a opiniao, 
formada atraves dessa discus
sao, encontra possibilidades de 
transformar-se em ac;ao efetiva. 
mesmo contra o sistema de autori· 
dade vigente, se necessario; d) a 
instituic;ao de autoridade nao tern 
penetrac;ao: 0 publico e, portanto, 
mais ou menos autonomo em suas 
ac;oes. 

RELACOES DE PRODUCAO. As atua
c;oes do homem sobre a natureza 
(processo de trabalho - veja PRO
CESSO DE TRABALHO -, processo 
de produc;ao ou relac;oes tecnicas 
de produc;ao) nao sao isoladas: na 
produc;ao e distribuic;ao necessarias 
ao consumo, o homem relaciona-se 
com outros seres humanos. sob 
uma forma social historicamente 
determinada, originando as relac;oes 
de produc;ao concretas dessa epoca. 

RELIGIAO. Constitui urn sistema uni
ficado de crenc;as e praticas rela· 
tivas a coisas sagradas, isto e, a 
coisas colocadas a parte e proibi. 
das - crenc;as e praticas que unem. 
numa comunidade moral unica, to
dos os que as adotam (Durkheim) 

REVOLUCAO. Mudanc;a brusca e pro
funda na estrutura social (veja ES
TRUTURA SOCIAL) ou em aspectos 
importantes dela. Distingue-se da 
simples mudanc;a social (veja MU
DANCA SOCIAL) pelo seu alcance 
e velocidade. Pode ser ou nao 
acompanhada de violencia e desor
ganizac;ao temporaria. 0 essencial 
na revoluc;lio e a mudanc;:a brusca e 
nao a violencia que muitas vezes 
a acompanha. 

SANCOES. A palavra • sanc;oes" tern 
duplo sentido. Em primeiro Iugar, 
e de uso mais comum, • aplicar san
c;oes" signifies aplicar penalidades 
por determinadas condutas que vio
lem disposic;oes legals, regulamen
tos, usos ou costumes, ou criar res-
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tric;oes e proibic;oes que cerceiam a 
liberdade de conduta. Num segun· 
do senti do, entendeu-se por ·san· 
c;ao • qualquer forma de aprovac;ao 
de um ato ou forma de conduta de
terminados, ou a aprovac;ao com 
que se ratifica a validez de algum 
ato, uso ou costume. 

SETORES DA ECONOMIA. Setor pri· 
mario: abrange as atividades rurais 
como agricultura, pecuaria e indus
trias extrativas; setor secundario: 
corresponde as atividades indus
trials, industria de transformac;ao; 
setor terciario: inclui todos os ser· 
vic;os, comercio, bancos, transpor
tes, seguros, educac;ao etc. 

SiMBOLO. Por sua forma e natureza, 
os simbolos evocam, perpetuam o•J 
substituem, em um determinado 
contexto, algo abstrato ou ausente. 

SINCRETISMO. Processo de fusao de 
elementos ou trac;os culturais, dan
do como resultado um trac;o ou ele
mentos novos (veja TRACOS CUL
TURAIS). 

SISTEMA SOCIAL. Uma pluralidade de 
individuos que desenvolve intera
c;oes (veja INTERACOES), segundo 
normas e significados culturais 
compartilhados. 

SOCIALISMO. Em sua essencia, o so
cialismo e multo mais urn conceito 
economico que politico; baseia-se 
no principio da propriedade publica 
(coletiva) dos instrumentos mate
rials de produc;ao. Diferentemente 
do que ocorre em uma economia de 
mercado (veja CAPITALISMO), o ca
pital das empresas nao e proprie
dade privada, mas pertence a cole
tividade, representada pelo Estado. 
Na realidade, o socialismo nao 
pressupoe a abolic;:ao total da pro
priedade privada, mas somente a 
dos meios de produc;ao (bens de 
capital), que passam do dominio 
publico, mantendo-se a propriedade 
individual dos bens de consumo e 
de uso. Por outro lado, no siste
ma socialista, inexiste o capital par
ticular, auferidor de lucros, em fun
c;:ao do que e acionada e impulsio
nada toda a economia de mercado: 
o estimulo que dinamiza a economia 
devera ser o ideal de proaresso, 
assim como o desejo coletivo de 
alcanc;ar niveis elevados de bern-
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-estar economlco e social. As deci
soes sobre o objeto, o volume e os 
prec;:os da produc;:ao nao sao da 
ah;ada do administrador de empre
sa, mas constituem metas estabele· 
cidas no planejamento governamen
tal. 

SOCIALIZACAO. Processo pelo qual 
ao Iongo da vida a pessoa humana 
aprende e interioriza os elementos 
socio-culturais do seu meio, inte
grando-os na estrutura de sua per
sonalidade sob a influencia de expe
riencias de agentes socials signifi
cativos, adaptando-se assim ao am
biente social em que deve viver 
(Rocher). 

SOCIEDADE. Estrutura formada pelos 
grupos principals, ligados e.ntre si, 
considerados como uma unidade e 
participando todos de uma cultura 
comum (Fichter). 

SOCIOLOGIA. Estudo cientifico das 
relac;:oes sociais, das formas de as
sociac;:ao, destacando-se os carac
teres gerais comuns a todas as 
classes de fenomenos sociais, feno
menos que se produzem nas rela
c;:oes de grupos entre seres huma
nos. 

SOLIDARIEDADE. Condic;:ao do grupo 
que · resulta da comunhao de atitu
des (veja ATITUDES) e de senti
mentes, de modo a constituir o 
grupo em aprec;:o uma unidade soli
da, capaz de resistir as forc;:as ex
teriores e mesmo de tornar-se ainda 
mais firme em face de oposic;:ao 
vinda de fora (Pierson). 

SOLIDARIEDADE MECANICA. Caracte
rfstica da fase primitiva da organi· 
zac;:ao social que se origina das se
melhanc;:as psfquicas e socials (e, 
ate mesmo, ffsicas) entre os mem
bros individuals. Para a manuten
c;:ao dessa igualdade, necessaria a 
sobrevivencia do grupo, deve a 
coerc;:ao social, baseada na cons
ciencia coletiva (veja CONSCI£N
CIA COLETIVA), ser severa e re· 
pressiva. 0 progresso da divis~o 
do trabalho faz com que a soc•e· 
dade de solidariedade mecanica se 
transforrne. 

SOLIDARIEDADE ORGANICA. A divi
sao do trabalho, caracteristica das 
sociedades rnais desenvolvidas, ge-

ra urn novo tipo de solidariedade, 
nao mais baseado na semelhanc;:a 
entre os componentes (solidarieda
de rnecanica), mas na complemen
tac;:ao de partes diversificadas. 0 
encontro de interesses complemen
tares cria urn lac;:o social novo, ou 
seja, urn outro tipo de principia de 
solidariedade, com moral propria, e 
que da origem a uma nova organi
zac;:ao social - solidariedade organi
ca. Sendo seu fundamento a diver
sidade, a solidariedade organica 
implica maior autonomia, com uma 
consciencia individual mais livre. 

STATUS. E o Iugar ou posic;:ao que a 
pessoa ocupa na estrutura social 
(veja ESTRUTURA SOCIAL), de acor
do com o julgamento coletivo ou 
consenso de opiniao do grupo. Par
tanto, 0 status e a posic;:ao em fun
c;:ao dos valores sociais correntes 
na sociedade. Pode apresentar-se 
como status legal ejou social. 
Status legal e uma posic;:ao carac· 
terizada por direitos (reivindicac;:oes 
pessoais apoiadas por normas) e 
obrigac;:oes (deveres prescritos por 
normas), capacidades e incapacida
des, reconhecidas publica e juridica
mente, importantes para a posic;:ao 
e as func;:oes na sociedade. Status 
social: abrange caracterfsticas da 
posic;:ao que nao sao determinadas 
por meios legals. Portanto, difere 
do status legal por ser mais am
plo e abarcar outras caracteristicas 
de comportamento social alem das 
estipuladas por lei. Alem de legal 
e social, os status podem ser atri
buidos ou adquiridos. Status atri
buido: independe da capacidade do 
indivfduo; e-lhe atribuido mesmo 
contra sua vontade, em virtude de 
seu nascimento. Status adquirido: 
depende · do esforc;:o e do aperfei
c;:oamento pessoal. Por m:.;1s rfgida 
que seJa a estratificac;:ao de uma 
sociedade (veja ESTRATIFICACAO) 
e numerosos os status atribuidos, 
ha sempre possibilidade de o indi
vfduo alterar seu status atraves de 
habilidade, conhecimento e capaci
dade pessoal. Esta conquista do 
status deriva, portanto, da compe
ti<;:ao (veja COMPETICAO) entre 
pessoas e grupos, e constitul vito
ria sabre os demais. Outras for
mas de status sao: Status principal, 
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basico ou chave (e o status mais 
significante para a sociedade, ja 
que as pessoas possuem tantos 
status quantos torem os grupos de 
que participam); status posicional 
(aparece quando determinados as
pectos - familia, educac;:ao, ocupa
c;:ao e renda - e alguns indices 
exteriores - modos de falar, ma
neiras de se portar etc. - carac
terizam o individuo como represen
tante de determinado grupo ou 
classe social, sendo portador de 
certo prestigio. Portanto, e a posi
c;:ao social atribuida pelos valores 
convencionais correntes na socieda
de ao grupo ou categoria - veja 
CATEGORIA- do qual o individuo 
e urn representante); status pessoal 
(e a posic;:ao social real determina
da pelas atitudes e comportamentos 
daqueles entre os quais o individuo 
vive e se movimenta, fazendo com 
que pessoas, com identico status 
posicional, tenham, merce de suas 
qualidades particulares, diferentes 
status pessoais). 

SUPERORGANICO. Abrangido pelas 
Ciencias Sociais, tern seu inicio jus
tamente quando os estudos fisicos 
(inorganico) e biol6gicos (organico) 
do homem e de seu universe ter
minam. 0 superorganico e obser
vado no mundo dos seres humanos 
em interac;:ao e nos produtos dessa 
interac;:ao: linguagem, religiao, fila
sofia, ciencia, tecnologia, etica, 
usos e costumes e outros aspectos 
culturais e da organizac;:ao social. 

SUPRA-ESTRUTURA. Divide-se em dois 
niveis: o primeiro, a estrutura ju
ridico-politica, e formado pelas nor
mas e leis que correspondem a 
sistematizac;:ao das relac;oes de pro
ducao ja existentes (veja RELA
CoES DE PRODUC.AO); o segundo, 
a estrutura ideol6gica (filosofia, 
arte, religiao etc.), justificativa do 
real, e formado par urn conjunto de 
ideias de determinada classe social 
(veja CLASSE SOCIAL) qoe, atraves 
de sua ideologia (veja IDEOLOGIA). 
defende seus interesses. 

TABU. Designa imposic;:oes (principal
mente proibic;:oes) de merito, apre
sentadas como inquestionaveis, 
isto e, de cuja origem e validade 
nao e licito indagar. Encontra-se 
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na base das religioes agrafas, nas 
quais inexistem esforc;:os de justifi
cac;:ao racional. Par vezes, essas 
imposic;:oes coincidem com precei
tos, conduzindo a ordem social ou 
a pnHicas higienicas, mas nao se 
cogita, mesmo nesses casas, de 
qualqueJ: fundamento de ordem 16-
gica. · 

TEORIA. Consiste num sistema de pro
posic;:oes au hip6teses (veja HIP6-
TESES) que tern sido constatadas 
como validas (ou plausiveis) e sus· 
tentaveis. 

TIPO IDEAL. As construc;:oes de tipo 
ideal fazem parte do metoda tipo
l6gico criado par Max Weber que, 
ate certo ponto, se assemelha ao 
metoda comparative. Ao comparar 
fenomenos sociais complexes, o 
pesquisador cria tipos ou modelos 
ideais, construidos a partir de as
pectos essenciais dos fenomenos. 
A caracteristica principal do tipo 
ideal e nao existir na realidade, 
mas servir de modelo para a anali
se de casas concretes, realmente 
existentes. 

TOTEM. Animal, planta ou objeto do 
qual deriva o nome de urn grupo 
ou cia (veja CLA). e que se cons
titui supostamente em seu ances
tral ou esta relacionado de maneira 
sobrenatural com urn antepassado. 
Sabre o totem recai tabu alimen
ticio (veja TABU) e se manifestam 
atitudes especiais. 

TOTEMISMO. Forma de organizac;:ao 
social e pratica religiosa que su
poe, de modo tipico, uma intima 
associac;:ao entre o grupo ou cia 
(veja CLA) e seu totem (veja TO
TEM). 

TRACOS CULTURAIS. A menor parte 
ou componente significative da 
cultura (veja CULTURAl. 

TRADICAO. Aspectos culturais, mate
rial e espiritual, transmitidos oral
mente, de gerac;:ao a gerac;:ao, atra
ves de habitos, usos e costumes 
(veja U~OS). 

TRANSCULTURACAO. Processo de di
fusao e infiltrac;:ao de complexes ou 
trac;os culturais de uma para outra 
sociedade ou grupo cultural; troca 
de elementos culturais (veja TRA
COS e COMPLEXOS CULTURAIS). 
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COMPLEXOS CULTURAIS). 

TRANSFORMACOES SOCIAlS. Consti
tuem etapas de mudanc;:a social 
(veja MUDANCA SOCIAL). Apre
sentam as seguintes formas: I. 
Transformac;:ao definida e continua 
- processo. II. Transformac;:ao de
finida e continua em uma direc;:ao 
especifica: a) determinada quanti
tativamente, com relac;:ao a magni
tude - crescimento; b) determina
da quantitativamente em relac;:ao a 
uma diferenciac;:ao estrutural ou fun
cional - evoluc;io; c) determinada 
quantitativamente de acordo com 
sua concordancia com padrao de 
valores - progresso; d) determina
da em relac;:ao a outre objeto ou 
sistema, segundo sua compatibili
dade no seio de urn processo co
mum - a~o (Maciver e Pa
ge). 

USOS. Normas de conduta coletiva; 
nao sao consideradas obrigat6rias. 

UTOPIA. Designa o regime social, eco
nomico e politico que, par ser per
feito e ideal, nao pode ser encon
trado em nenhum Iugar. 

VALOR. Consiste em qualquer dado 
que possua urn conteudo empirico 
acessivel aos membros do grupo e 
uma significac;:ao com relac;:ao a qual 
e, ou podera ser, objeto de ativi
dade (Thomas). 

VIZINHANCA. Significa cantata, inte
rac;:ao (veja CONTATO e INTERA
CAO) e intercambio entre pessoas 
que se conhecem: e uma area em 
que os residentes dao-se pessoal
mente, desenvolvem o habito de se 
visitarem, trocam diversos artigos 
e servic;:os e, de modo geral, desen
volvem certas atividades conjuntas. 
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SOCIOLOGIA GERAL 

Esta Edigao, revista e ampliada, tern por finalidade atualizar os conhecimentos 
em uma area dinamica como a Sociologia, desenvolvendo e complementando 
partes ja analisadas e acrescentando t6picos referentes ao aspecto atual 
dos movimentos sociais. Acompanha esta obra o livro Sociologia Geral: Leituras, 
Seminaries e T6picos para Discussao, cuja finalidade e permitir uma plena ativi
dade discente, atraves de leituras e analises de texto, sugestao de temas para 
desenvolver seminaries, quest6es -e t6picos para discussao em classe. Por ser 
uma ciencia relativamente nova, a Sociologia tern suscitado grandes controver
sias, com o aparecimento de varias escolas e correntes de pensamento, cujas 
construg6es te6ricas subordinam-se a diferentes posicionamentos metodol6gicos 
e criam uma linguagem particular, nem sempre de compreensao tacit para os 
nao-iniciados. Assim, a natureza e o carater dinamico da Sociologia dificultam 
seu estudo, sobretudo aqueles que mantem seu primeiro contato com esse ramo 
do conhecimento. Tendo em vista diminuir esses problemas e permitir urn acesso 
mais facil aos grandes temas sociol6gicos e que este texto foi escrito. Nele as 
quest6es centrais da Sociologia sao mostradas e colocadas, sem sectarismos, 
umas frente as outras, familiarizando o leitor com o mundo sociol6gico e com seus 
grandes nomes, ao mesmo tempo que, nao ficando apenas em urn plano abstra
to, o texto e enriquecido com inumeras situac;:6es extrafdas do mundo real. No fi
nal encontra-se urn glossario de termos e express6es mais usualmente encontra
dos em textos de Sociologia. 

NOTA SOBRE A AUTORA 

EVA MARIA LAKATOS e graduada em Jornalismo pela Faculdade de Comuni
cagao Social Casper Ubero e p6s-graduada em Ciencias Sociais. Mestre e Douto
ra em Ciencias, Doutora em Filosofia (Metodologia Cientffica) e Livre-Docente em 
Sociologia, pela Escola de Sociologia e Polftica de Sao Paulo, onde foi vice-dire
tara. E professora de Sociologia e Metodologia Cientffica em graduagao e p6s
graduagao nessas mesmas instituig6es. E autora de dois livros de Sociologia ge
ral, urn Livro-texto e outre com Leituras, Seminaries e T6picos para Discussao 
editados pela Atlas, e trabalhos sobre Estrutura e Organizagao Social e Comuni
dades. 

APLICA9AO 

Livro-texto para a disciplina INTRODU<;AO A SOCIOLOGIA ou SOCIOLOGIA, 
nos cursos de Ciencias Sociais, Administragao, Economia, Comunicagao Social, 
Psicologia, Direito, Pedagogia, Servigo Social, Filosofia, Hist6ria, Geografia e Es
tudos Sociais. 

public:cu;fic at:las 

9 788522 405695 


